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I N T R O D U Q A O 

0 Presente trabalho, f o i estruturado com a finalidade de a 

tender as exigencias da conclusao do Curso de Bacharelado em 

H i s t o r i a . 0 Nosso objetivo s e r i a o de uma analise do processo 

de Abastecimento d'agua de Campina Grande, na -decada de 50, re 

lacionado com as transformaQoes que estavam ocorrendo a n i v e l 

Nacional. 

Todavia, devido as barreiras t i p i c a s enfrentadas por a l u 

nos de turma pioneira nao nos f o i possivel efetuar urn trabalho 

de pesquisa bem mais profundo e consistent^, vez que julgamos 

t e r sido o tempo i n s u f i c i e n t e para execUQao a a l t u r a do que nos 

f o i exigido. No entanto pretendemos dar continuidade ao traba 

lho que hora apresentamos. 

Atendendo ao fim proposto nos 11 mi tamos a d i s e r t a r sobre o 

tema nos seus aspectos mais gerais. Ao estabelecermos uma ten 

t a t i v a de explicacao sobre o assunto, tivemos como referencia 

as proprias transformagoes do Capitalismo no piano Internacio__ 

nal e Nacional. Desta forma em primeiro lugar, analisamos a no 

va conjuntura do Capitalismo Int e r n a c i o n a l , quando v e r i f i c a - s e 

a p o l i t i c a da substituicao de c a p i t a i s , concretizando~se a re 

producao do Capital no B r a s i l nos modos desejados pelo Capita 

lismo Internacional. 

En Segundo lugar, procuramos i n s e r i r Campina Grande neste 

contexto demonstrando as suas potencialidades o que p e r m i t i r i a 

um novo mercado Homoge^ne^zado pelo Capital. 

Pinalmente relacionamos o processo do abastecimento d'agua 

as transformacoes Internacionais e Nacionais, procurando demons 

t r a r que a n i v e l l o c a l , demonstra as contradicoes do processo' 

M s t o r i c o do Nordeste, dividindo entre uma descaracterizacao 1 

da economia Nacional e o crescimento das tensoes Sociais. 
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I - A CONJUNTURA INTERNACIONAL E NACIONAL NA &POCA DO ABAS__ 

TECTMENTO D'AGUA DE CAMPINA GRANDE 

Apos o termino da Segunda Guerra Mundial, a p o l i t i c a 1 

economica governamental une-se ao c a p i t a l monopolista. Temos 

entao uma p o l i t i c a de associacao entre grupos economicos • 

b r a s i l e i r o s e estrangeiros, partindo-se a recusar normas de 

uma p o l i t i c a nacionalista e a adotar aquelas que iria m f o r _ 

t a l e c e r a l i n h a de desenvolvimento do capitalismo associado 

ou dependente. 

0 govern© de Juscelino Kubitschek de O l i v e i r a , e feem de 

monstrativo desta p o l i t i c a , pois no piano de Metas voltou a 

i n v e s t i r no setor publico: Construcao de estradas, de Brasi 

l i a , e na i n d u s t r i a de base: novas siderurgicas(Usiminas, • 

cosipa), ampliagao da capacidade produtiva da Petrobas, cons 

^trucao de usinas h i d r e l e t r i c a s , na in d u s t r i a l ; automobilis_ 

tica r v i e ram neste periodo a Wolkswagem, a Sinca e a Willys 

financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico. 

0 Preseidente optou pelo prosseguimento do programa desen_" 

volvimentista, com inflacao rompendo assim com o Pundo Mone_ 

t a r i o Internacional, os emprestimos necessarios foram obti__ 

dos com novos credores, a medio e curto prazo. Juscelino Ku 

bitschek passaria para seu fu t u r o sucessor a resolugao de • 

questoes como a inflacao, o financiamento externo e o paga_ 

mento da div i d a externa. 0 Programa de metas pretendia ace_ 

l e r a r o processo de acumulacao aumentando a produtividade 1 

dos investimentos em atividades produtoras. Apresentava en__ 

tao t r i n t a e uma metas as quais estavam divididas em seis • 

grupos: Energia, Transportes(que mais teve incentivo e con_ 

sequentemente sucesso); Alimentacao, I n d u s t r i a de base, Edu 

cagao e Construgao da Capital do pais. Isso f o i executado • 

com sucessos mas e claro com problemas tambem. 

0 Piano interessou a varios paises e f o i possivel, mes_ 

mo a custa de enormes gastos, muito embora Juscelino Kubitsc^ 

cbek tivesse rompido com o Pundo Monetario Internacional. 

w No quadro de urn processo de ind u s t r i a l i z a c a o e investimen 
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to.privado, abrindo principalmente as portas ao c a p i t a l estran 

geiro, tendo sido dado enfase entre nruitos outros ao setor de 

equipamento e transports, sendo possivel a substituicao do bur 

ro pelo Jeep e dos t r i l h o s pela rodovia". RICARDO MARANHlO-

0 GOVERNO DE JUSCELINO KUBITSCHEK. 0 Crescimento i n d u s t r i a l • 

do pais f o i de cerca de 80$, onde se su b s t i t u i a as importacoes 

uma vez que i r i a produzir-se aqui. Foi um capitalismo associa 

do dependente, onde se dava um "nacionalismo" desenvolvimentis 

t a . 

Ja a Instrucao 113 da &UMOC, permitiu investimentos estran 

geiros d i r e t o sem cobertura cambial garantindo ao in v e s t i d o r 

estrangeiro a importagao de equipamentos i n d u s t r i a i s segundo1 

classificacao p r i o r i t a r i a concedida pelo governo. Isso obriga 

va os i n d u s t r i a i s b r a s i l e i r o s a se associarem a estrangeiros , 

concedendo-lhes amplas f a c i l i d a d e s . Juscelino Kubitschek per 

mi£ru a instalagao da i n d u s t r i a de bens de consumo duraveis(se_ 

t o r que praticamente nao e x i s i i a no B r a s i l , ampliou tambem a 

de bens de produgao como setor decisivo, f a c i l i t o u o credito 

para a burguesia p a u l i s t a , fez uma p o l i t i c a de defesa do cafe 

comprando e estocando. 

Sacrificou o campo j a que esteve voltado para a cidade. 0 Sur 

gimento de B r a s i l i a serviu como uma ponte para a i n t e r i o r i z a _ • 

gao(da f r o n t e i r a a g r i c o l a e da economia como unijtodo) como 

tambem para que seu nome tivesse se perpetuado pela criacao de 

um monumento fenomenal. Exp and i r as fr o n t s i r a s contribuindo 

para o avango do capitalismo. 

0 c i c l o J u s c e l i n i s t a de crescimento baseado em padroes te£ 

nologicos do capitalismo europeu e norte americano, os novos 1 

ramos i n d u s t r i a i s absorviam l i m i t a d a mao-de-obra disponivel e 

acentuavam o carater concentracionista e internacionalizado da 

economia b r a s i l e i r a . Seus beneficios estendiam-se a burguesia 

e as camadas medias de a l t a e media renda, unicos com acesso 1 

as novas maravilhas da i n d u s t r i a moderna. Cooptou entao o ope 

rariado atraves de aumentos s a l a r i a i s . 
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A Hegemonia do Centro-Sul sobre a burguesia i n d u s t r i a l do 

Nordeste comeca a ocorrer exatamente pela troca e pela invasao 

de mercadorias produzisas no Centro-Sul, onde a produtividade 1 

do trabalho estava em crescimento. 

As diferencaa regionaia sao o s i n a l do movimento d i f e r e n c i 

a l de acumulacao nas relacoes entre as varias regioes e o 

Centro-Sul, ve-se a destruicao ou o fechamento de fabricas, a 

entrada de produtos agricolas do centro-sul, a rit i m o s de acu 

mulacao d i f e r e n c i a i s que levavam finalmente ao predominio das 

mercadorias do centro-sul sobre as do nordeste, isso em todos 

os se tores. A Re^'giao torna-se fornecedora de c a p i t a l , mao-de 

-obra e divisas para o centro-sul. "0 Nordeste sofreu as 1 

perdas t i p i c a s no processo de desenvolvimento b r a s i l e i r o , d e f l 

nidas pelas relacoes, geradas por este, de dependencia dentro 1 

de dependencia*1. P. PERNADES, SOCIEDADE DE CLASSE E DESEKYOLYI 

MM TO. Significando que o Nordeste se configura, como sempre* 

se configurou, desde a perda da forga da agroindustria aguca^1 

r e i r a e do algodao, e nao como um problema em termos de entra__ 

ve ao desenvolvimento do t i p o de sistema c a p i t a l i s t a i n d u s t r i a l 

do pais. 

Durante a guerra, a economia nordestina prenunciou d i f i c u l 

dades crescentes, o setor acucareiro e o t e x t i l sofrem momenta 

neo crescimento do produto, seguindo o sentido geral da econo^ 

mia, mas nao sofrem nenhum avanco desenvolvimentista, j a que 

nenhum destes surtos de crescimento c r i o u desenvolvimento na 1 

regiao, ou uma sua integracao mais e s t r e i t a no plo dinamico da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ul ., * 
economia nacional. 0 acucar nordestino apos fazer um novo r a ^ 1 

pido reaparecimento no mere ado mundial retorna a sua posicao ! 

de supridor marginal de agucar para o centro-sul; o algodao 1 

tambem continua sendo exportado para essa regiao, e as indus_ f 

t r i a s t e x t e i s , p r i n c i p a l atividade manufatureira do Nordeste , 

acompanham a crise nacional desse setor. 0 Obstaculo do setor 

i n d u s t r i a l nordestino se impor, t a l como aconteceu no centro -

s u l , ao setor agrario exportador, f o i devido sobretudo a peque 

na dimensao e compartimentacao geografica do mercado interno 1 

regional para produtos i n d u s t r i a i s . 
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I I - A INTERCESlO DE CAMPINA GRANDE NO CONTEXTO MAIOR ; 

Segundo a tradicao, Campina Grande t e r i a esse nome por t e r 

bons pastos devido as campinas que haviam nos baixios, como tarn 

bem por ser condiderada-aguada, sendo por i s t o penetrada por 

criadores de rebanhos, que posteriormente foram se aglomerando* 

nas proximidades do acude velho, que serviu como ponto de para 

da o b r i g a t o r i a para o abastecimento e repouso dos tro^peiros e 

l o c a l de entreposto de troca e venda de mercadorias. Mesmo 

com a vinda da f e r r o v i a (Estrada de f e r r o Great Westai) em 1907 

ainda possuia uma area edificada um tanto pequena. De povoado" 

relativamente pequeno a cidade expandiu-se extraordinariamente\ 

levada pelas vias de circulacao l o c a l e regional, bem como com 

o advento do automovel em 1918, sua expansao acelerou-se bastan 

t e , entao com a rodovia , que fez da cidade ponto de partida e 

centro de convergencia do i n t e r i o r da paraiba e dos estados v i 

zirihos, seu crescimento continuou aceleradamente. 

Precisamente na decada de 40, houve um desenvolvimento mais 

acentuado, perfodo do termimo da guerra, que levou nao so Campi^ 

na Grande, como outras cidades, a passar por tranformacoes de^' 

correntes do rapido surto de crescimento, fazendo-se necessario 

consequentemente enormes melhorias urbanas t a i s como: Obras de 

saneamento, calgamento dos lo- gradouros publicos mais s i g n i f i c a 

t i v o s , mais para t a i s necessidades foram dados apenas solucoes' 

pa r c i a i s . 

Campina Grande apresentou um crescimento urbano entre 1940 

e I960, superior aoindice de incremento de Joao Pessoa bem como 

ate ao indfee do Rio de Janeiro. ME apesar de todo este desen_ 

volvimento urbano e t e r c i a r i o da cidade, a maior parte da popu__ 

l&cao continuou dedicando-se a atividade agricola, uma vez que 

na divisao cidade-campo predominava a importancia da vida r u r a l 

sobre a vida urbana, vindo a seguir a prestagao de servicos e a 

in d u s t r i a de tranformagao, comercio de mercadorias. Sendo i n 

sig n i f i c a n t e as demais atividades: Comercio de imoveis e va l o ^ 

res i m o b i l i a r i o s , de cr e d i t o , transporte, comunicagoes e armaze_ 
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nagem, p r o f i s s i o n a i s l i b e r a l s , atividades sociais, administra 

cao publica, defesa nacional e seguraga publica. Sendo ainda' 

expressiva a percentagem de pessoas em condicoes inativas"*. 1 

SESC - CAMPINA GRANDE UM CENTRO COMERCIAL. 

0 Setor agric o l a campinense apresentou com destaque a man 

dioca, o algodao, e a agave. A Mandioca sofreu uma pequena di^ 

minuigio na produgao, mas em 1953, teve um periodo aureo, mas 

por nao ser produto de exportagao como os demais, nao f o i atmn 

gida pela demands, de pregos intemacionais, a mandioca com o 

seu sub-produto basico, f o i de importante papel comercial l o c a l 

a farinha, por t e r sido sempre um produto basico na alimentacao 

do parafbano, f o i um pouco responsavel pelo simples comercio 1 

i n i c i a l bem como pelo surgimento das famosas casas de farinha." 

0 Algodao no entanto f o i marcado por irregularidades apresen_ 

tando desniveis, havendo pois uma certa analogia entre pregos 1 

e quantidades produzidas, ou seja quando ha um aumento f i s i c o , 

ha igualmente um aumento no valor da produgao, tendo aqui i n _ " 

vestimentos aplicados pelas firmas: Clayton, SANBRA, Anderson 

e outras. 0 Governo Federal atraves da SUNAB e de uma p o l i t i _ 

ca • de pregos minimos, tenta g a r a n t i r as safras e ao mesmo • 

tempo expandi-las. E a Agave, que tendo alcangado em 1950, • 

uma boa produgao, em virtude da baixa de pregos apos a guerra" 

da Coreia, e tambem nor o governo nao t e r dado o devido apoio, 

nao f o i conquistado o mercado para o citado produto, nem garan 

t i a depfegos internamente. 

^ Devido a t a i s oscilagoes dos produtos agricolas .q̂ e a 

pecuaria consegue rapidamente alcangar boa posigao, mesmo nao 

apresentando nenhuma novidade tecnica, destacando-se a 

especie bovina, surgindo tambem a criagao de, suinos, caprinos, 

e ovinos. A Estrutura agraria estava caracterizada por: pro 

p r i e t a r i o s : pequenos pr o p r i e t a r i e s e meeiros, apresentando-se 1 

entao uma a g r i c u l t u r a extensiva, de baixo nvel tecnico e ob-

viamente de baixo rendimento. 

A I n d u s t r i a campinense tinha muito de uma atividade a r t e _ 

sanal e ainda estava bem proxima a o f i c i n a de trabalho e a v i _ 
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da p a r t i c u l a r , o setor i n d u s t r i a l apresentava-se um tanto i r 

regular, entre os fatores que contribuiram para i s t o , alem dos 

estruturais que se explicam pelas ca r a c t e r i s t i c a s especificas" 

da formacao do modo de produgao c a p i t a l i s t s no B r a s i l e no Nor 

deste, a pouca agua disponivel no municipio contribuiu para a_ 

qui nao serem instaladas industrias nao podendo se enquadrar a 

p o l i t i c a de incentivos da Sudene que tinha como objetivo subsu 

mir o processo de industrializagao do Nordeste ao centro-sul . 

Apesar das b a r r e i r a s , destacou-se aaui a i n d u s t r i a t e x t i l em 

rungao do v a l o r da produgao e a de alimentagao, i n d u s t r i a a i n _ 

da i n c i p i e n t e em comparagao com a de outras comunidades do • 

pais. 

"Urna acentuada tendencia a formagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d u a6 zonas indus 

t r i a l s : Ao Sul do agude de Bodocongo, ou seja a Noroeste da ci^ 

dade surge uma zona de industrias de couro, oleos vegetais, pa 

pel , premoldados, tecidos, no setor Sudeste, proximo ao agude' 

velho e a estagao da estraaa de f e r r o , aparecem estabelecimen_ 

tos maiores como a SANBRA, a Anderson, Clayton Rique e outras. 

A Oeste da cidade pode se observar ainda uma pequena concentra 

gao de estabelecimentos i n d u s t r i a i s e espalhadas por toda a c i 

dade surgem fabricas menores". MARIA FRANCISCA TEREZA CARDOSO 

- CAMPINA GRANDE E SUA PUNglO COMO CAPITAL REGIONAL. 

A Cidade constituia-se num centro regional de comercio e 

de troca de srvigos, o comercio representava "Celula Mater" , 

suprindo o mercado interno e uma serie de municipios do estado 

e ate fora dele. Destacando-se o valor de suas vendas nos pro 

dutos agropecuarios; generos alimentfcios e produtos t e x t e i s . 

£ Gragas as estradas de rodagens que Campina Grande aparece co 

mo entreposto de abastecimento de bens de i n t e r i o r nordestino. 

A Peira destaca-se regionalmente, os produtos nela comer_ 

cializados, procedem a maior parte do proprio estado, de muni_ 

cipios vizinhos, de varios estados do nordeste e ate do Sul do 

pais, constituindo-se assim num meio de vida para varias fami_ 

l i a s de diferentes n i v e i s sociais. Estando o comercio f i x o , 

marcado pela barraca de madeira cujo esqueleto em dias que nao 
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ha f e i r a , demoristra um aspecto desolador. No comercio quase 1 

nao existe especializagao, exceto em casas de calgados, de f a 

zendas e de pecas para automovel, era raro encontrar no nordes 

te pessoas alfahetizadas e especializadas, haviam ambulantes , 

que serviam de intermediarios entre o comerciante e a l o j a o 

qual era considerado alma-negra, o comercio tambem ee dava na 

base da amizade na f a l t a de dinheiro se dava credito pessoal ( 

e mesmo bancario) o comercio de secos emolhados era enorme. A 

reinvidicagao de aumento s a l a r i a l era sempre constrngedora • 

constituindo-se ponto de a t r i t o entre patrao e empregado. 

Os Sindicatos campinenses surgiram primeiramente, em v i r _ 

tude da necessidade de solucionar problemas imediatos, em con_ 

sequencia da experiencia de individuos que haviam trabalhado • 

em outros centros, entre tanto o seu surgimento nao f o i f a c i l , ' 

as associacoes, nasceram e continuaram lutando, as d i f i c u l d a _ 

des surgidas forma grandes. w0 Sindicato que abrangia maior 1 

numero de socios era o dos graficos talvez devido a seu maior 

indiee de escolarizacao em relagao aos demais? op. c i t . SESC 

- CAMPINA GRANDE UM CENTRO COMfeCIAL DO NORDESTE. Entre tanto • 

como a o f e r t a de mao-de-obra era a l t a , como j a f o i d i t o , o t r a 

balha4o>.o s a l a r i o que fosse oferecido e o tempo que fosse exi§i 

do, os operarios preferi^m nao entrar para o sindicato por me_ 

do de perderem o emprego mesmo pela maioria dos empregadores • 

nao aceitarem que os trabalhadores se sindicalizassem. 0 Sin 

dicato dos Bancarios era o de maior p r e s t i g i o , pois costumava, 

prestar apoio moral e financeiro aos seus membros ,coisa que * 

nao se dava com o dos comerciarios que era combatido e c r i t i c a 

do, pois pelo f a t o do comercio andar de gravata, ele sonhava 1 

um dia v i r a ser o patrao, tendo uma mentalidade i m i t a t i v a , a 

pesar de so f r e r os mesmos problemas tambem enfrentado no dia a 

dia. 

0 Interesse despertado pelo movimento c u l t u r a l j a d e f i c i t 

ente era muito pequeno, a l e i t u r a de j o r n a l era bem r e s t r i t a . 

0 que demonstrava ma^ior circulacao era o Diario da Borborema , 

l o c a l , j o r n a l do comercio, ultima hora, d i a r i o de pernambuco , 

correio da paraiba, o globo e o d i a r i o de n o t i c i a s do Rio. 
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Mesmo Campina Grande apresentendo boas condigoes de ensi_ 

no no estado, nao chegava a ser s a t i s f a t o r i o . Com 301 Unida 

des escolares e 11.714 alunos matriculados contando com 23 es 

tabelecimentos para ensino secundarios a maioria sendo p a r t i c n 

l a r mantidos por ordem r e l i g i o s a ou pela diocese, contando tarn 

bem com 04 Universidades: Faculdade Catolica de F i l o s o f i a , Pa 

culdade de Servigo Social, ambas mantidas por religiosos;esco_ 

l a Politecnica e Faculdade de Ciencias Economicas mantidas pe 

l o governo federal. 

Quanto a vida recreativa, praticamente inexistente sem am 

bientes de lazer, isso para todas as pessoas de modo geral des 

tacava-se o jogo (de todos os t i p o s ) ; briga de galo; briga de 

canaries; casa de "Snoker"; o bingo este a t r a i a grande numero 

de pessoas da redondeza e ate de outros estados. 

Campina Grande era t i d a como centro de prestagao de s e r v i 

gos s a n i t a r i o s , com 16 agencias de saude atendendo a populagao 

do municipio e circunvizinhangas, de t a i s agencias, 09 eram 

publicas e 07 p a r t i c u l a r e s , havendo um numero t o t a l de 434 le:L 

tos contando com os servigos de aproximadamente 84 medicos,dos 

quais 90$ eram empregados publicos, com 19$ de c l i n i c a geral e 

o restante de varias especialidades. Estava em primeiro lugar 

o h o s p i t a l Regional Alcides Carneiro (IPASE); em segundo o Pe_ 

dro I , t inha a agencia de saude estadual que era o centro de 

saude de Campina Grande, apresentava uma mortalidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA infant 1 1 1 

de 200 a 500 em cada 1000, como consequencia da d e f i c i e n c i a 1 

alimentar geral e pela condigao deficiente de higiene. 

Neste period© a cidade contava cerca de 18 b a i r r o s , com 

um t o t a l de aproximadamente 117.778 habitantes, sendo assim • 

d i s t r i b u i d o s : "Jose Pinheiro 18.475; Centro 17.687; Prado e Ca 

t o l e 13.747; Liberdade 11.847; Monte Castelo e Santo Antonio 1 

9.095; Sao Jose 9.081; Palmeira 8.441; Prata e Bela V i s t a .... 

7.563; Alto Branco 6.020; Moita 5.383; Monte Santo 4.533; Con 

ceigao 4.339; Bodocongo 1.567"(FONTE AGfeNCIA ESTATISTICA 1 9 6 2 ) 

Nesta l i s t a os b a i r r o s : Tambor; Quarenta e Casa de Pedra nao 

constavam separadamente. Entre todos Jose Pinheiro era o u n i _ 
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co qvte apresentava algwmas caracte r i s t i c a s autonomas e autosu 

f i c i e n t e s , era "bastante pobre. 0 Centro era considerado o 

melhor setor para se morar pois estava proximo aos servigos 

existentes na cidade. 0 Bairro da Prata era t i d o como o mais 

elegante pois reunia um idea l de melhoria s o c i a l . 0 Sao Jose 

apresentava suas ruas calgadas, arborizadas e "saneadas". Exis 

t i a inumeras favelas pela cidade, com um numero considerado 

de desempregados, e bastante mendigos. Contava com poucas pra__ 

gas e poucos espacos verdes, era raro e x i s t i r casas para alu__ 

gar. 

Campina Grande, como outras cidades do nordeste, f o i uma 

etapa s i g n i f i c a t i v a no percurso das migragoes. recebeu migran 

tes da zona r u r a l e destes por sua vez t r a n s f e r i u consideravel 

parcela para centros regionais de outras unidades da federagao. 

A Marcante e crescente presenga de l a t i f u n d i o s bem como o 

aumento da criagao de gado em detrimento da pequena produgao a 

grfco l a nos municipios vizinhos a Campina Grande i n f l u i u sobre 

maneira para que houvesse a saida de trabalhadores da zona r u _ 

r a l para a cidade, os quais partiam em busea de melhores condi^ 

goes de trabalho, o que poucas vezes consegniam, ficando assim 

obrigados a ac e i t a r qUalquer t i p o de ocupagao. Esses que emi 

graram sao qHa.se sempre os que vi e ram do sertao, e apos um pe_ 

riodo de t e n t a t i v a de sobrevivencia, nao encontrando chance • 

nenhuma nessa cidade, vao para o Su.1 (Rio de Janeiro e Sao Pau 

l o ) ou para B r a s i l i a , na maioria deles eram trabalhadores bra__ 

gais procedentes da a g r i c u l t u r a e sem nenhuma especialixagao. 

Para atender estas necessidades varias linhas de onibus ' 

transportavam estes imigrantes, geralmente onibus p a r t i c u l a _ 

res em media de 02 por semana, haviam os que iam em caminhoes 

pau-de-arara pela passagem ser mais barata e por poder d i v i _ 

d i r o pagamento, havia tambem quern viajasse de carona servindo 

como ajudante durante o percurso, isso principalmente na v i a _ 

jem de v o l t a , numa media geral de 60.000 a 80.000 saidas por 

mes. Campina Grande estava servida pela VASP, que mantinha 

l i n h a d i a r i a para Recife, Rio e Sao Paulo e uma vez na sema_ 
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na para Portaleza, norte do pais e s u l , 04 vezes por semana pa_ 

ra Natal, numa media t o t a l de 500 entradas e 700 saidas mensais. 

A VARIG tambem operou em Campina Grande com 04 voos semanais pa 

ra Recife, 03 de Recife a Campina, 03 ida e v o l t a para o inte 

r i o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 c a p i t a i s do Ceara, Piaui e Maranhao. Tinha linhas pa 

ra o Rio, Recife, Sao Paulo e Natal, i s t o 01 vez por semana,com 

uma media mensal de 350 pessoas entrando e 300 sainao. 

Diante do exposto, podemos compreender a importancia de C. 

Grande comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vm polo de reproducao do capitalismo no B r a s i l e no 

Nordeste. Pica patente pois o interesse que teriam os setores 

dominantes em sUperar os obstaculos que impediriam a ligacao de 

Campina Grande ao espaco maior dominado pelo Capital. A ques 

tao do Abastecimento dtagua de Campina Grande deve ser entendi^ 

do dentro desta relacao. 

Por outro lado a preocupagao da I g r e j a com o problema,aten 

deria a sua p o l i t i c a de minimizar os problemas sociais para se 

conseguir uma mudanca dentro da ordem estabelecida. 
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I I I - A QUEM IN TERES SARI A 0 NOVO ABASTECIMENTO D'AGUA DE CAMPINA 

GRANDE 

£ muito antiga em Campina Grande o problema de abastecimen 

to d'agua da cidade. Em 1915, Campina Grande nao tinha tantos 

problemas sua populacao era pequena, possivelmente cincc a se 

is m i l almas, mas j a experimentava naquela epoca o drama da f a l 

t a desse precioso l i q u i d o , os campinenses se preocupavam seria 

mente com a solucao do abastecimento d'agua de sua cidade, as 

necessidades do povo ja se fazi a s e n t i r , de modo a empolgar as 

suas e l i t e s dirigentes a ideia da realizacao de tao importante 

melhoramento. 

Bn 1926, o Presidente Joao Suassuna, compreendendo a impor 

tancia de Campina Grande na economia do estado como entreposto 

comercial entre o sertao e o l i t o r a l , deu. um primeiro passo cons 

truindo o primeiro servico de abastecimento d'agua desta cidade, 

trazendo o l i q u i d o dos reservatorios de Puxinana e "Grota Punda',' 

que durante muito tempo foram as unicas fontes de abastecimento 

da cidade. 

En 1937, encontrando-se no Governo do Estado, o campinense 

Dr. Argemiro de Pigueirado, f o i contratada com os Escritorios Sa 

turnino de B r i t o a obra de abastecimento d'agua do Vaca Brava, 

que inaugttrada a 09 de marco de 1939, contribuiu de forma 

decisiva para o progresso da cidade, transformando-a dentro em 

pouco na grande metropole nordestina. Paltou entre tanto ao exe_ 

cutor daquela obra no ato de pr o j e t a - l a a visao da profunda i n 

flnencia que i r i a t e r o servico de abastecimento d'agua no desen 

volvimento economico e demografico de Campina Grande. 4 que ten 

do a cidade uma populagao da ordem de 22 m i l nabitantes, constru 

iu-se uma l i n h a adutora com capacidade para abastecer apenas um 

aglomerado de cerca de 35 m i l pessoas. E o que se v i u entao f o i 

dentro de poucos anos o desequilibrio entre a populacao que cres 

ci a a r i t i m o acelerado e a adutora i n s u f i c i e n t e ao abastecimento 

desta mesma populagao. Porem a obra idealizada pelo entao gover 
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nador Argemiro de Pigueiredo e executada pelo engenheiro Jose 

Fernal, tecnieo dos Escritorios Saturnino de B r i t o , servitL para 

f i x a r na gratidao dos campinenses o nome deste seu conterraneo 

e ainda continua sendo u t i l aos campinenses. 

Tendo a cidade crescido numa desproporcao extraordinaria re 

lativamente a capacidade de abastecimento previsto pelos te c n i 

cos que projetaram a adutora de Vaca Brava, e por nao t e r as ad 

ministracoes posteriores cUidado melhor da conservagao da adutto 

ra e da estagao elevatoria do Guarim, j a em 1950 a cidade entra 

va em c r i s e , sofrendo f a l t a d'agua. 

Era cada vez mais grave o problema da agua de Campina Gran_ 

de, a populacao j a estava se ressentindo da f a l t a do precioso i f 

quido, fazendo angustiosos apelos a f i m de que se normalizasse a 

situagao, afirmando que suas residencias j a nao vinham sendo 1 

abastecidas d'agua. A verdade e que a situagao tendia a tomar • 

aspecto ainda mais alarmante,pois a adutora j a nao era s u f i c i e n _ 

te para atender as necessidades de Campina Grande. Uma vez que a 

cidade estava sendo servida por uma. quantidade d'agua nao equiva 

lente a sua necessidade. Compreendendo-se dai, que somente ao 

governo estadual, caberia a responsabilidade do que estava se 

verificando em Campina Grande. Porque foram os poderes estadu 

ais que se acomodaram, nao procurando solucionar um problema que 

se tornou pelo descaso administrativo cada vez mais complexo e 

mais d i f i c i l de solugao. Campina Grande neste periodo comegou a 

perder em relagao a Joao Pessoa a sua importancia p o l i t f c a e eco 

nomica como resultado da fase do capitalismo internacional e na 

cional que tendia a desorganizar a economia regional dando mais 

enfase as cnamadas cidades polos de comando que serviam de entre 

posto para esta forma de acumulagao. 

Nao se compreendia uma cidade como Campina Grande com agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~  f r  

a prestagao. A cidade v i v i a verdadeira angustia, faltando agua 

semanas i n t e i r a s , criando o drama c r u e l das donas de casa nos 

bairros pobres que apelavam no inverno para os barreiros de agua 

^stragada, a f i m de nao mo rre rem de sede. A populagao reclamava 

eontra aquele estado de coisas, memoriais eram d i r i g i d o s ae go 

verno do tstado, porem este a alegar nao dispor de suficientes 
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recursos para f i n a n c i a r a obra, sentia-se i n i b i d o para atender a 

solicitacao dos campinenses. A cidade esteve iminencia de um 

colapso em sua vida economica, pezando-lhe a ameaca de despovoa 

mento em massa pela f a l t a desse l i q u i d o v i t a l , de que dependia • 

em parte o seu desenvolvimento. 

Em A b r i l de 1951, foram iniciados os trbalhos de construcao 

da barragem do Boqueirao de Cabaceiras, obra estudada desde 1912 

com a finalidade de abastecer Campina Grande, criada que f o i pe_ 

l o Dr. Jose Ame'rico de Almeida, apesar do seu adversario p o l i t i _ 

co Argemiro de Pigueiredo, combfcter essa i d e i a , sob alegacao de 

que todas as aguas armazenadas em aciides do c a r i r i onde e s t a r i a 

situado o Boqueirao apresentavam tendencia a salgar. Ha mesmo ' 

quern diga que o autentico pioneiro da barragem f o i o Sr. Jose • 

J o f f l y . Executada a obra, f o i oficialmente inaugurada a 16 de 

Janeiro de 1957, tratava-se entao de um reservatorio de grandes 1 

porpocoes com capacidade de armazenamento para 500.000.000 ( qui 

nhentos Milhoes) de metros cubicos d'agua. Correndo o risco de 

f i c a r como os demais grandes acudes construidos pelo Departamen_ 

to de Obras Contra as Secas, sem nenhuma funcao economica e so 

c i a l , a nao ser a de estar cheios, s e r v i r para a contemplacao do 

proprio DNOCS. 

Restava entao a construgao da adutora que partindo de Vere 

da Grande t e r i a um percurso de t r i n t a e seis quilometros para a 

t i n g i r Campina Grande. Era uma obra de grande v u l t o , para execu 

cao faltavam recursos suf i c i e n t e s ao Estado da Paraiba. Este a 

inda chegou a c o n t r a i r com o Banco do Nordeste uma operacao de 

credito para o in£cio dos trabalhos, mas ainda muito pouco para* 

o t o t a l do trabalho. 

Os Campinenses se deixaram le v a r em 1950, pela promessa de 

que o problema seria solucionado em apenas t r i n t a dias. Cinco 1 

an os depois Campina Grande via-se as portas de uma calamidade , 

quando se quebraram de uma so vez, dois motores do recalque da 

adutora de Vac a Brava e um t e r c e i r o nao estava em condigoes de 

funcionar, o que provocou verdadeiro panico na populagao, com as 

ruas cheias de pessoas de l a t a na mao em busca d'agua para beber zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a ponto de muitos familiares mudarem da cidade para o l i t e r a l ou 

para outras cidades da regiao. Uma vez que tudo em Campina Gran 

de cresceu a p a r t i r de 1930, so o servigo d'agua decresceu ate 

tornou-se praticamente inexistente. A Pre f e i t u r a M u n i c i p a l , 

o batalhao do exercito, o governo estadual, as residencias do 

DNOCS e do DNER, o Servigo Social da In d u s t r i a , foram mobiliza _ 

dos pelo apelo do radio l o c a l e pelo Vigario Geral da Diocese, 1 

diante do clamor publico, organizaram entao um"abastecimento emer 

gente atraves de caminhoes pipa pegando agua no agude de Luiz de 

Melo e em Boqueirao. 

A Situagao d'agua so tendia a agravar-se, pois bastava um 

simples acidente na l i n h a adutora de Vaca Brava para deixar 100 

m i l habitantes as portas do desespero, e Uma das providencias 

destinada a amenizar esta situagao consistia paradoxalmente, nao * 

em au^nentar, mas em racionar o pequeno volume d'agua que era ser 

vido a populagao, ou seja quern t i n h a sede deveria beber menos • 

agua e gasta-la cada vez menos em suas atividades. 

As forgas p o l i t i c a s do estado representada pelo governador' 

Flavio Ribeiro e vice governador Pedro Gondim uniram-se a outras 

forgas representativas como Francisco de Paula Porto, Comandante 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 82 Batalhao Ferroviario Coronel Onofre de B r i t o , representan_ 

tes da Pre f e i t u r a e de outras entidades publicas e privadas. Na 

ocasiao f o i tomada a decisao de enviar uma comissao de Campina • 

Grande ao Rio de Janeiro, com a final i d a d e de mostrar ao presi _ 

dente da republica, em que situagao se achava a 3 § cidade do Nor 

deste e s o l i c i t a r ajuda para resolver o problema de mais de 100 

m i l habitantes. Esta comissao f o i formada, devido a revelagao • 

do secretario das finangas de que o tesouro estadual, e s t a r i a im 

pos s i b i l i t a d o de custear os trabaihos de uma adutora entre o re 

servatorio de Boqueirao e Campina Grande. Passando alguns dias 

uma comissao formada pelo presidente do D i r e t o r i o Municipal do 

PSD, Sr. Alvino Pimentel, representante da Associagao Comercial 

de Campina Grande, Sr. Nestor Leal do Couto e o assessor t e c n i _ 

co da p r e f e i t u r a , Sr. Lopes de Andrade, embarcaram para a Capi_ 

t a l da Republica, incorporando-se ao representante da Federagao 

das Industrias do Estado da Paraiba, Sr. Niltom Cabral, ao re 
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presentante da Sociedade Medica Deputado JanduHy Carneiro, e ao 

bispo e l e i t o da Diocese de Campina Grande D. Otavio de Aguiar. * 

Devido a atencao dada por alguns deputados e senadores daqui, a 

comissao campinense teve acesso as mais altas autoridades. E a 

pos tres reunioes com assistencia do Diretor Geral do DNOCS, En-

genheiro Jose Candido, e do chefe do e s c r i t o r i o Saturnino de B r i 

t o , engenheiro Saturnino de B r i t o Pilho, tendo na ultima reuniao 

o Exmo Sr. Presidente Juscelino Kubitschek de O l i v e i r a , declara-

do que ainda se fosse necessario para resolver o problema da c i 

dade a b r i r um precedente na p o l i t i c a geral de combate as secas , 

do nordeste, isso seria f e i t o e o problema de Campina Grande se-

r i a solucionado. 

Por solicitaga© do Mi n i s t r o Lucio Me i r a , do MVOP, a comis -

sao elaborou r e l a t o r i o , com a colaboracao do e s c r i t o t i o Saturni

no de Br i t o e do Banco do Nordeste no Rio de Janeiro relatando • 

que o abastecimento de Campina Grande estava superado por d e f i c i 

encias de operacao pelo aumento populacional; Que segundo este • 

projeto o orcamento e s t a r i a calculado em Cr$ 103.000.000.00, d i s -

pondo o governo da paraiba de 24.000.000,00 e estando o consigna 

do no orcamento da Republica o a u x i l i o de 10.000.000,00 para o 

i n i c i o das obras,que a populacao colaboraria com o poder publico 

participando da organizacao de uma sociedade de economia mista 

E que atraves do SESP, do BROCS ou de contrato com empresa espe-

cializada seria possivel a solucao do problema, a ̂ comissao apos 

o contato com varias autoridades e tecnicos apresentou ao Pr e s i 

dente para o Min i s t e r i o da Viagao os estudos preliminares e or-

camentos para const rue ao da adutora. Era entao a primeira que 

o DNOCS aceitava r e a l i z a r o abastecimento de uma cidade nordes-

t i n a com o uso de uma das grandes barragens construidas pos seus 

engenbeiros. Qual s e r i a entao o motivo pelo qua! a p o l i t i c a do 

governo federal em relagao as secas nordestinas estava mudando. 

0 Deputado Jose J o f f l y , em entrevista a imprensa, "Se r e f e -

r i u a, Urbanizagao das favelas cariocas como inseparadas do des-

locamento das massas r u r a i s , salientando que a populacao de Cam

pina Grande, uma cidade de 100 m i l habitantes, que poderia ser -
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v i r de b a r r e i r a de contengao a migragao de nordestino de i n t e r i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l 

or para o l i t o r a l , estava ameagada de exodo i n e v i t a v e l , se lhe 

viesse f a l t a r inteiramente a agua de que se alimentava as suas 

j a numerosas industrias? Diario da Borborema - Edicao Especial 

Novembro de 1958. . Respondendo a esta entrevista, D. Helder Cama 

ra, bispo e orientador da cruzada Sao Sebastiao, que cuidava do 

problema dos favelados lembrou que a I g r e j a nao era estranha ao 

exodo r u r a l "Revelou que justamente Campina Grande ja era objeto 

da atencao dos bispos do nordeste, que a l i deveriam se r e u n i r em 

futuro proximo, a f i m de t r a t a r do problema do exodo e de outros 

problemas notfdestinos" Diario da Borborema - Edicao Especial de 

1958. 0 Que festivemante se rea l i z o u em maio de 1956, contando 1 

com a presenga de todos os preladios da regiao, numerosos t e c n i -

cos e autoridades tendo sido encerrado pelo proprio Presidente • 

da Republica. 

"0 encontro dos bispos do nordeste inscreveu como sua "Res£ 

lugao n2 1", l i d a perante o Presidente da Republica por D. Eel -

der Camara, e logo em seguida, aprovada pelo Sr. Juscelino Kubi

tschek, em discurso que f o i aplaudido de pe por toda a numerosa 

assistencia, decisivo pelo Episcopado Nordestino em p r o l do Abas_ 

tecimento d'agua de Campina Grande, redigido nos seguintes t e r -

mos: Constituindo a resolugao do Abastecimento d'agua de Campina 

Grande verdadeira b a r r e i r a de retengao das correntes migratorias 

de nordestinos para o s u l , naodfspoe, entretanto 0 estado e o • 

municipio de recursos para a realizagao das obras a curto prazo, 

como o exigem as necessidades dos 100 m i l habitantes desta cida

de , o maior nucleo populacional urbano do i n t e r i o r do nordeste e 

norte do B r a s i l . £ recomendado por i s t o ao governo federal que, 

considerando o abastecimento d'agua de Campina Grande completar 

da barragem do Boqueirao de Cabaceiras, do sistema do r i o Paraa-

aa, de a l t a prioridade a. execugao das referidas, obras neste sen 

t i d o sugere-se que sejam determii\adas urgentes providencias para 

que, alem das Cr$ 40.000.000,00 j a consignados na Proposta orga -

mentaria do Ministnb da Viagao e Obras Publicas para 1957, seja 

autorizado o departamento Nacional de Obras contra as Secas a 

u t i l i z a r imediatamente a quantia de Cr$ 50.000.000,00 do montante 
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do Pundo de Bnergencia do corrente exercicio a f i m de ga r a n t i r , 

com a prioridade j a assegurada pela nsina de Volta Redonda, a 

fabricacao das chapas e os servicos indispensaveis a tubulacao e 

bem assim a montagem do sistema e l e t r i c o que acionara o Conjunto 

de Bombas para re caique das aguast' Diario da Borborema - Edicao 

Especial - Novembro de 1958. 

Na mesma ocasiao ficaram estabelecidas as,bases de coopera-

cao, entre os governos da uniao, do estado da paraiba e do muni-

c i p i o de Campina Grande para financiamento das obras, assim es -

quematizado: 

Governo Pederal Juscelino Kubitschek 103.000.000.00 

Governo Estadual Flavio Ribeiro 50.000.000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA00 

Governo Municipal Elpidio de Almeida 157.000.000,00 

Estando 0 custo t o t a l das obras calculado pelos tecnicos em Cr$.. 

300.000.000,00. 

Nao poderemos nos esquecer que interesses outros, que nao* 

os diretamente ligadas ao bem estar da populacao da cidade , i n 

f l u i r ^ m na decisao testes setores de se empenharem na solucao do 

problema do abastecimento d'agua. 

0 Credito para construcao do sisvtema adutor de Boqueirao • 

f o i aberto por Juscelino com Cr$ 50.000.000,00 passado alguns ' 

meses, abriu novo credito de emergencia desta f e i t a Cr$ 80.000.0 

00,00 sucedendo-se c r e d i t os menibres. 0 Governo da Paraiba, que 

ja havia obtido um emprestimo no banco do B r a s i l para as citadas 

obras, gastou com outras necessidades, apelando para um outro ' 

emprestimo, terminando por nao cumprir sua parte no acordo. A 

Prefeitura Campinense tambem deixou de cumprir a parte que lhe • 

cabia ficando toda a execugao na responsabilidade do governo da 

uniao. 

Osmario Locet faz o seguinte balanco da problematica p o l i t i 

ca do Boqueirao."Essa h i s t o r i a de adutora de Boqueirao esta dan-

do o que f a l a r . 0 Campinense p r i n c i p a l interessado no apressamen 

to dos trabalhos, f i c a na expectativa, de sobre aviso, quando os 

hmmens que mane jam os cordeis da p o l i t i c a estadual manifestam ' 

sobre o assunto aventando-se, inclusive a possibilidade de maio_ 
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res demoras pelas dificuldades do estado conseguir o necessario' 

emprestimo. 

0 Negocio andou com visos de p o l i t i c a , principalmente logo 

depois que houve o rompimento da macia pacificagao que c o n s t i t u -

i u , comodamente, o a t u a l Governo Estadual. Antes d i s t o , ninguem 

se importava com ninguem. "Tudo Azul" - perdoem a g i r i a - e a eu 

f o r i a subiu aos extremos quando da liberacao dos Cinquenta Mi 

lhoes que foram "dados de mao beijada" o g r i f o e meu, pelo Presi 

dente da Republica. 

Rompido o PSD com ogoverno, modificou-se o panorama da p£ 

l i t i c a provinciana e o " A l f f a i r e " Boqueirao tomou aspecto novo 

inclusive "Descobrindo-se" um ano depois do sucedido, que houve' 

desvio da verba especificamente destifc$,da aquela obra, embora pa 

ra a aplicacao tambem importante e de emergencias, na compra de 

um motor novo para a estacao do Guarim, motor este insistent&men 

te s o l i c i t a d o por toda a populacao e que provocou muita dor de • 

cabega nos a r r a i a i s da p o l r t i c a paraibana. As explicacoes do g£ 

verno convenceram. Ele andou certo aproximou-se do criador, que 

pode " escrever certo por linhas t o r t a s " . 

A verdade eyque as manifestagoes p o l i t i c a s empolgaram o as -

sunto. Porque muitos destes p o l i t i c o s , vivendo no a s f a l t o do • 

Rio ou de Joao Pessoa, jamais sentiram a angustia de Campina ' 

Grande nas epocas es"t4vais. Nos vamos sofrer, dentro de um mes 

se tanto, as mesmas angustias sentidas no ano passado^. A Aduto- ' 

ra atual nao s U p r i r a ^ o minimo necessario ao abas£ec^imento de 

100 M i l pessoas. Teremos o sofrimento atingindo a todos' os ha

bitantes, indistintamente. Quando o racionamento f i c a r mais r i -

goroso do que este que nes sUfoca. Quando o abastecimento t o r -

nar pelos carros pipas, trazendo-se agua do agude de Luis de Me-

l o . 

Enquanto esta espera, a p o l i t i c a continua sofismando em t o r 

no do assunio da construgao da adutora, cada um querendo puxar 1 

as brasas para suae sardnnhas, visando - esta e a verdade - e f e i 

tos eleitor«iyos nas proximas campanhas. Entao cada qual apre -

sentara. o novo abastecimento como obra sua. EBquecidos, todos 
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os p o l i t i c o s , que o problems pertence ao povo e na realidade es

t a sendo resolvido por este povo admiravel que canaliza Trezen -

tos Milhoes por ano para os cofres do estado e que tern a coragem 

de pedir diretamente ao Presidente". OSMARIO LACET - ARTIGO 0 

BOQUEIRAO E A POLITfCA. - DIARIO DA BORBOREMA, 19 de Outubro de 

1957. Poderemos pois constatar que a questao da agua para Campi

na Grande e s t a r i a na dependencia da evolucao das relacoes p o l i t i 

cas, nao havendo uma preocupacao essencial por parte das chama -

das autoridades constitUidas com o problema do povo e da cidade. 

Por varios motivos as obras atrasaram muito^ correram boatos 

dos mais desencontrados a respeito do assunto. 0 Governo da Pa

raiba levado por dificuldades financeiras ou provavelmente por 

circunstancias omissas, deixou de colaborar com a ciJbada obra, ' 

por outro lado a Prefeitura de Campina Grande, alegando f a l t a de 

recursos, tambem nao a u x i l i o u . Diante d i s t o , as autoridades i n -

teressadas na questao, foram obrigadas a tomarem uma atitude c l a 

ra e p o s i t i v a , visitaram as obras em execucao, em eompanhia dos 

Engenheiros Jose A. Braga e Anatole Mirusky, do Es c r i t o r i o Satur 

nino de B r i t o , apresentando um r e l a t o r i o ao Presidente Juscelino 

Kubitschek em Agosto de 1957 salientando: Que as obras da aduto

ra do Boqueirao estavam a ponto de paralisar; que a Prefeitura de 

Campina Grande nao executou a extensao da energia de Paulo Afon-

so ate a V i l a de Queimadas; Que a parte do Governo estava em an-

damento porem vagarosamente(construcao da usina de re caique n2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2) 

e tomada d'agua as margens do r i o Paraiba, usina de recalque n^ 

2, no s i t i o Gravata, dois reservatorios, Um para 2 m i l e outro • 

para 4 m i l metros cubicos, valetamento para tubulagao, tanques • 

de f i l t r a c a o e decantacao; demora sem j u s t i f i c a t i v a na importa -

gao de materiais indispensaveis, como esmalte betuminoso para re 

vestimento dos tubos, finalmente os sign«j;arios do r e l a t o r i o , a-

pelaram ao Presidente que seu governo assumisse todas as obras • 

da adutora. E assim se fez por intermedio do DNOCS sob a orien-

tagao do engenheiro Jose R. M a r i o t t i em p r i n c i p i o s de 1958. 

Ate a inauguracao do abastecimento d'agua a 07 de novembro' 

de 1958, muitos fatos ocorreram em Campina Grande, "A reportagem 

do DB, em entrevista a diversas pessoas munidas de vasilnas nas 
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ruas, a procura de um pouco d'agua, ouviu de varias delas a de 

claragao grave de que j a esperavam por i s t o , pois to da'vez que1 

ha mudancas de governo na Paraiba, Campina Grande paga o seu t r i 

buto oneroso com a suspenjjao t o t a l do fomecimento d'agua". Dia 

r i o da Borborema - 14 de Janeiro de 1958. 

Pez-se todo um endeusamento ao Presidente Juscelino Kubits

chek, f o i f e i t a uma campanha em p r o l da encomenda da estatua de 

JK, acompanhada de um concurso para a escolha de uma frase para' 

o Bust©, que seria edificado na Praca da Bandeira. Como Tambem' 

uma vasta programagao f e s t i v a para este d i a , bem como um feriado 

municipal para que todos o prestigiasse. Vieram autoridades j o r 

n a l i s t i c a s do Sul do Pais e de outras localidades. Na mesma data 

o Presidente fez a abertura inaugural da exposicao no Nordeste • 

dos produtos K)RD fabricados no B r a s i l . 

" Nao sera uma inauguragao simbolica, as estagoes de t r a t a -

mento, todovia, somente serao inauguradas um mes depois". Diario 

da Borborema - 1958. 

A Pesta contou com a presenca de altas autoridades do mundo 

p o l i t i c o , s o c i a l , r e l i g i o s o e economico, a classe dirigente de 

Campina Grande, classe produtora, Presidente das Federagao das • 

Industrias, Servigo Social do Comercio, Profissionais Liberais , 

varias outras Personalidades e o povo de um modo geral. 

Mas depois da inauguragao a adutora do Boqueirao entrou em 

completo colapso, voltando a cidade, a ameaga de f i c a r sem agua. 

As autoridades municipais imediatamente pediram ao Presidente J. 

Kubitschek um imediato inquerito administrativo, o qual f o i rea-

lizado. Enquanto i s t o , a opiniao publica permaneceu sem nenhum 

esclarecimento sobre o caso da adutora. Os setores interessados 

na solugao do impasse movimentaram-se de varios modos, a associa 

gao comercial r e a l i z o u debates na intengao de v i a b i l i z a r uma sai^ 

da rapida. 0 caso da adutora chegou a r e p e r c u t i r na Imprensa ca 

rioca, j a que quando da inaugaragao do abastecimento vieram re -

presentantes da mesma, e tambem por t e r sido o abastecimento de 

Campina Grande um evento que v i r i a s e r v i r a a i t o s e omissos i n -

teresses ligados a nova conjuntura nacional e internacional, t a l 
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vez por a i , seja possivel entendermos porque tantos setores da 

sociedade se voltaram para um problema tao antigo e constrange 

dor no f i n a l da decada de 50. 

£ Elucidativo que a p a r t i r deste momento, entendimentos fos 

sem mantidos com a STJDERE, para que tomassem acionista da SA 

NESA e com o BID - Banco Inter-Americano de Desenvolvimento ( 

em Washington ) , para a manutengao da adutora. „ 

A Sociedade de Economia Mista autorizada pela l e i n$ 1307, 

de 04 de Novembro de 1955, Saneamento de Campina Grande S/A. SA 

NESA, cujo c a p i t a l era subscrito por acionistas constituidos de 

agoes variando de v a l o r % Poi a primeira Sociedade de Economia 

Mista criada no B r a s i l , tinha por finalidade basics manter e ad 

min i s t r a r o servigo de abastecimento d'agua de Campina Grande. 
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C O N C L U S l O 

PodemoB concluir que o processo do abastecimento d'agua de 

Campina Grande, relaciona-se com o desenvolvimento do Capitalis 

mo no Mundo e no B r a s i l . Desde o seculo XTX que verifica-se um 

"Privilegiamento" economico do Sul com relagao 'ao Nordeste. Em 

primeiro lugar v e r i f i c a - s e a transferencia de Renda, imposta' 

pela oligarquia do Cafe. Em segundo lugar, a transferencia da 

forga de trabalho necessario ao crescimento da economia do cafe 

e principalmente do processo de indu s t r i a l i z a g a o , necessaria pa 

ra manter baixo os salarios. Desta maneira, a longo tempo, o 

Nordeste vinha produzindo valores e transferindo-o em parte pa 

ra o Sudeste. 

Entretanto a p a r t i r da decada de 50, v e r i f i c a - s e a explora 

gao d i r e t a do Capital, quer atraves da agao do Estado, v i a SUDE 

NE, quer atraves de outros empreendimentos privados l o c a i s , na 

cionais ou multinacionais. 

A SUDENE atraves dos mecaniemes f i s c a i s conhecidos como' 

34/18, v i a b i l i z a , mas do que o processo o proprio desenvolvimen 

to do Capital Internacional. 

Desta maneira tudo o que v i r i a a favorecer esta p o l i t i c a , 

como e o caso do abastecimento d'agua de Campina Grande, que f a 

c i l i t a r i a o processo de industrializagao de Campina Grande con 

t a r i a com o apoio do Estado, que passa a ser organ, que . i n t e r 

vindo diretamente na Economia, v i a b i l i z a esta nova forma de ex 

ploragao do Capital. 

0 Posicionamento da I g r e j a , em relagao ao problema, repre_ 

senta^ de certa forma, o processo s o c i a l que o Nordeste esta • 

atravessando, quando as forgas populares, ensaiavam os primei^ 

ros passos para a conquista do poder p o l i t i c o . 

Bnbora, se possa dizer, que nao se afastassem muito da po 

l i t i c a , t r a d i c i o n a l da I g r e j a , de minimi zar as contradigoes So 

c i a i s , os sucessivos encontros dos Bispos do Nordeste, o p r i 
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meiro em Campina Grande em 1956 e o segundo em Natal em 1959 j a 

questionava o d i r e i t o de uma propriedade s o c i a l i n u t i l . Nao se 

pode negar que a maior ?arte da Hierarquia c a t o l i c a da regiao ' 

assumiu posicoes que contrariavam a nova p o l i t i c a do Capital I n 

ternacional ligado a "burguesia Nacional. 

0 seu posicionamento em favor do problema de abastecimento 

d'agua de Campina Grande, atenderia a interesses opostos, a dos 

outros grupos, pois v i s a r i a manter o homem na t e r r a , num posi _ 

cionamento pela' forma agraria, em detrimento do processo de i n 

dustrializacao, como este vinba se processando. 

Quanto aos outros grupos, que participaram do processo do 

Abastecimento d'agua de Campina Grande, as E l i t e s p o l i t i c a s mu 

ni c i p a i s e Estaduais o seu interesse resumia-se, em u t i l i a a r o 

evento para f i n s eleitoreiros,nao havendo portanto uma preocupa 

gao r e a l com os interesses do povo ou o desenvolvimento da cida 

de. 
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