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INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao p r o p o r r e a l i z a r urn t r a b a l h o sobre o S i n d i c a 

t o dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s de Alagoa-Nova-Pb; fomos levados 

a e s c o l h e - l o como o b j e t o de estudo por v a r i a s r a z o e s . A l i 

gacao d i r e t a que temos com o c i t a d o S i n d i c a t o , na condicao 

de seu S e c r e t a r i o agucou nosso i n t e r e s s e p e l o estudo de ques 

t o e s r e l a t i v a a s i t u a c a o dos t r a b a l h a d o r e s r u r a i s , c a t e g o r i a 

e s t a na q u a l a t u e i d i r e t a m e n t e na condicao de t r a b a l h a d o r da 

cana-de-agucar e a q u a l c o n t i n u o l i g a d o p a r t i c i p a n d o dos seus 

s o f r i m e n t o s . Uma vez que t i v e o p r i v i l e g i o de c u r s a r a Uni 

v e r s i d a d e achei-me na o b r i g a c a o de c o n t r i b u i r de alguma f o r 

ma para o movimento campones. Neste s e n t i d o , u t i l i z e i os co 

nhecimentos a d q u i r i d o s no Curso de H i s t o r i a p a r a forneceruma 

c o n t r i b u i c a o a p r e s e r v a c a o da memoria do S i n d i c a t o e dos t r a 

b a l h a d o r e s por e l e r e p r e s e n t a d o s . 

Direcionamos nossos estudos e pesquisas em bus_ 

ca de r e s p o s t a a questao c e n t r a l sobre a n a t u r e z a do S i n d i 

c a t o em f o c o . Baseados em s i m p l e s observacoes i n i c i a i s , e l a 

boramos as s e g u i n t e s h i p o t e s e s de t r a b a l h o : 

a) 0 S i n d i c a t o dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s de Alagoa Nova-

Pb., f o i c r i a d o com o o b j e t i v o de o r g a n i z a r os t r a b a l h a d o r e s 

r u r a i s , em p r o l dos i n t e r e s s e s dos l a t i f u n d i a r i o s . 

b) 0 S i n d i c a t o dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s de Alagoa Nova-

Pb.; f o i montado de forma a s s i s t e n c i a l i s t a . 

c) 0 S i n d i c a t o dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s de Alagoa Nova-

Pb. ; a p a r t i r de 1979 , assumiu nova c a r a c t e r i s t i c azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G^caininhan 

do umaluta em p r o l dos t r a b a l h a d o r e s r u r a i s . 

A a n a l i s e da documentacao levou-nos a compro 

v a r as h i p o t e s e s acima. Contudo, e l a s foram e n r i q u e c i d a s , 

na medida em que novos elementos foram a c r e s c e n t a d o s t a i s co 

mo: a r e l a c a o com as L i g a s Camponesas, a i n t e r f e r e n c i a da 

I g r e j a C a t o l i c a e, no que se r e f e r e a t e r c e i r a h i p o t e s e , r e a l , 

mente f i c o u mais do que e v i d e n t e a mudanca na l i n h a de a t u a 



cao do S i n d i c a t o , i n c l u s i v e , de forma b a s t a n t e s u p e r i o r aque 

l a que pensavamos i n i c i a l m e n t e . 

U t i l i z a m o s uma b i b l i o g r a f i a e s p e c l f i c a sobre 

o S i n d i c a l i s m o b r a s i l e i r o de uma maneira g e r a l , bem como t r a 

b a l h o s sobre l u t a s s o c i a i s no campo n o r d e s t i n o . Em rclacao ao 

S i n d i c a t o enfocado, as f o n t e s t r a b a l h a d a s foram as mais d i 

v e r s a s encontradas no p r o p r i o a r q u i v o do S i n d i c a t o , p r i v i l e 

g i a n d o c\s AtOjS de t o d o o p e r i o d o estudado, complementadoscom 

e n t r e v i s t a s onde foram o u v i d a s pessoas e n v o l v i d a s d i r e t a m e n -

t e com a a t i v i d a d e do S i n d i c a t o . 

Na s l n t e s e que o r a apresentamos seguimos urn c r i 

t e r i o c r o n o l o g i c o a s s o c i a d o , e n t r e t a n t o , a i n t e r p r e t a g a o dos 

f a t o s em suas determinacoes mais g e r a i s , ou s e j a , s i t u a n d o -

os no c o n t e x t o n a c i o n a l e r e g i o n a l . Neste s e n t i d o , o primci 

r o c a p i t u l o t r a t a da L e g i s l a g a o S i n d i c a l r e f e r e n t e ao t r a b a 

l h a d o r r u r a l desde o I m p e r i o , p r o c u r a n d o dessa forma analJL 

sar os l i m i t e s e os avancos de seus d i r e i t o s no c o n t e x t o his_ 

t 5 r i c o . 

Uma vez que a p e s q u i s a mostrou-nos a r c l a c a o 

e x i s t e n t e e n t r e a c r i a c a o do S i n d i c a t o dos T r a b a l h a d o r e s r u 

r a i s de Alagoa-Nova-Pb.; e o c r e s c i m e n t o das L i g a s Campone 

sas, dedicamos o segundo c a p i t u l o ao es t u d o d e s t a r e l a c a o , 

enfocando-a a n i v e l do Nordeste e da P a r a i b a . 

0 t e r c e i r o e u l t i m o c a p i t u l o compreende o o b j e 

t i v o de nosso e s t u d o em suas p a r t i c u l a r i d a d e s , compreendendo 

sua c r i a c a o e atuacao j u n t o a c a t e g o r i a a t e 1985. 



1. O TRABALHADOR RURAL E A LEGISLA£AO SINDICAL 

A l e g i s l a c a o r e f e r e n t e ao t r a b a l h a d o r r u r a l bra 

s i l e i r o e b a s t a n t e a n t i g a , desde o I m p e r i o e l a comega a apa 

r e c e r . A e s t e r e s p e i t o s u r g i r a m l e i s de 1830, 1837 e 1879 , 

a p r e t e x t o de p r o t c g e r o t r a b a l h a d o r e s t r a n g e i r o e de l o c a 

cao a g r l c o l a . Na r e a l i d a d e sao os f a z e n d e i r o s do cafeque 

exigem do Imperador uma l e g i s l a g a o r u r a l de t r a b a l h o , para a 

t r a v e s d e s t a r e g u l a r i z a r e m os c o n t r a t o s de t r a b a l h o e p r e n 

der os t r a b a l h a d o r e s a t e r r a . 

Por v o l t a do f i n a l do s e c u l o XIX, aparece como 

l e g i s l a d o r r u r a l o Senador Moraes B a r r o s , que e n t r e 1895 e 

1899, a p r e s e n t a d o i s p r o j e t o s sobre o campo b r a s i l e i r o , envo^L 

vendo t r a b a l h a d o r e s e p r o p r i e t a r i e s r u r a i s . Na mesma epoca, 

apresenta-se c o n t r a r i o s a e s t e s p r o j e t o s Manuel V i t o r i n o . To 

d a v i a , e s t e s p r o j e t o s nao sao aprovados; o p r i m e i r o e vetado 

e o segundo e congelado. Segundo Edgard Carone: 

"Em 1899, p a r t e da l a v o u r a de Sao Paulo e o r g a n i z a 

da em Clubes a g r i c o l a s e e x i g e a r e g u l a r m e n t a c a o 

do c o n t r a t o e n t r e c o l o n o s , d i a r i s t a s , meeiros e pro

p r i e t a r i e s . E* em 1903 que se e s t a b e l e c e a S i n d i c a 

l i z a g a o r u r a l no B r a s i l , e a i n d a a L e i sobre o t r a 

l h a d o r r u r a l b r a s i l e i r o antecede a L e i urbana que 

e de 1907" ( 2 ) . 

Mu i t o embora a sua o r g a n i z a c a o t i v e s s e m u i t o 

mais e s p i r i t o de coperacao do que o r g a n i z a t i v o , essa Sind_i 

c a l i z a c a o se f a z i a n e c e s s a r i a p a r a o es t u d o c u s t e i o e defe 

sa das t e r r a s dos l a t i f u n d i a r i o s . 

(1) Ver CARONE, Edgard. A RepGblica Velha I . I n s t i t u i c o e s e 

Classes S o c i a i s (1889-1930) 4a. Edigao, Rio de JanejL 

r o e Sao Paul o , 1978, e d i t o r a D i f e l p. 245. 

(2) Idem, I b i d e m , p. 24 6. 
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Como as l e i s r u r a i s eram continuamente b o i c o t a 

d<as, os p a u l i s t a s v o l t a r a m a p r e s s i o n a r o Congresso N a c i o n a l 

para v o t a r medidas p r o t e t o r a s ao i m i g r a n t e . Em maio de 1907, 

e v o t a d a a l e i das Cadernetas A g r l c o l a s , que passa^ a s e r a 

g a r a n t i a dos f a z e n d e i r o s p a r a o c o n t r o l e da mao-de-obra. Nes 

t e s e n t i d o ^ a f i r m a Edgard Carone: 

"A Cadernete e um c o n t r a t o : 0 t r a b a l h a d o r o b r i g a -

se a morar um ano a g r i c o l a na p r o p r i e d a d e onde t r a 

b a l h a e dar um c e r t o nQmero de d i a s de s e r v i g o pa 

r a a conserva'da e s t r a d a , e s t i p u l a quanto ganha 

p e l o t r a t o de m i l pes de c a f e e p e l a colheita/guan 

t o ganha por d i a de s e r v i g o e q u a i s sao as suasre 

g a l i a s " ( 3 ) . 

Com a c r i a g a o d e s t a c a d e r n e t a e por v o l t a de 

1911, o governo do Estado r^e Sao Paulo c r i a o p a t r o n a t o agr_i 

c o l a , que tern como f i n a l i d a d e a u x i l i a r na execugao das l e i s 

f e d e r a l s , e s t a d u a i s que se r e l a c i o n e m com o t r a b a l h o a g r i c o 

l a , Segundo Edgard Carone: 

"Em o u t u b r o de 1901, uma n o t i c i a d i z que c o l o n o s 

de uma fazenda em A r a r a g u a r a c o n t r a t a m advogados 

para d e f e n d e - l o s , e e s t e e a g r e d i d o quando desem 

barca na c i d a d e . E mais em Jau, colonos i t a l i a n o s 

assassinaram o dono da fazenda, por causa de p r o 

blemas s u r g i d o s . Em 1910, colonos i t a l i a n o s con 

seguem aumento de s a l a r i o s d e p o i s de p r e s s i o n a r f a 

z e n d e i r o s de Campinas; e em Braganga, desencadeiam-

se greves p a r a a obtengao de melhores s a l a r i o s . 

Em Resende, Estado do R i o , 300 c o l o n o s do Nucleo 

F e d e r a l Maua se r e v o l t a m c o n t r a os e n g e n h e i r o s en 

(4) 

c a rregados da Construgao do Nucleo" 

(3) Idem, I b i d e m , p. 2 47 

(4) Idem, I b i d e m , p. 247 
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fi somente a p a r t i r de 1930 que v o l t a a tomar mais 

v i g o r a questao da L e g i s l a g a o S i n d i c a l , no b o j o das alteracoes 

economicas, s o c i a i s e p o l i t i c a s que desencadearam a r e b e l i a o 

de 1930 e da nova p o l l t i c a i m p l a n t a d a p e l o governo Vargas. 

Para cada um dos p e r i o d o s do governo Vargas cor 

respondeu uma L e g i s l a c a o S i n d i c a l que r e f l c t i a as t e n d e n c i a s 

da p o l l t i c a economica, s o c i a l v i g e n t e nos mesmos: p r i m e i r o 

Decreto 19.770 de 19 de margo de 1931; segundo Decrero 24.694 

de 12 de j u l h o de 1934 e Decreto L e i 1402 de 05 de Agosto de 

1939 , todos promulgados de conformidade com a o r i e n t a c a o pes_ 

s o a l do chefe do governo f e d e r a l . 

£ a t r a v e s do Decreto 19.770, que o governo pas 

sa a r e g u l a r m e n t a r a o r g a n i z a c a o s i n d i c a l t a n t o das c l a s s e s 

t r a b a l h a d o r a s como das c l a s s e s p a t r o n a i s . 0 mencionado Deere 

t o t i n h a como ponto b a s i c o a u n i c i d a d e s i n d i c a l que r e p r e s e n 

t a um abondono ao regime de p l u r a l i d a d e , formalmente v i r g e n -

t e desde a l e i de 1907. L i m i t a n d o - s e , d e s t a forma, a autono 

mia s i n d i c a l , e s t a b e l e c i a - s e o reconhecimento dos S i n d i c a t o s 

por um 5rgao f e d e r a l do governo, que notadamente s e r i a o Mi 

n i s t e r i o do t r a b a l h o . Segundo o governo Vargas i s s o e r a ne 

c e s s a r i o para que os S i n d i c a t o s a d q u i r i s s e m p e r s o n a l i d a d e j u 

r i d i c a , conseguindo assim o d i r e i t o de melhor a s s i s t i r seus 

as s o c i a d o s . Segundo Jose A l b e r t i n o R odrigues: 

"0 M i n i s t e r i o do T r a b a l h o passa a e x e r c e r verdadei_ 

r o p o l i c i a m e n t o em r e l a c a o aos S i n d i c a t o s - a i n d a 

que a d m i n i s t r a t i v o - das a t i v i d a d e s S i n d i c a i s , den 

t r o de suas p r o p r i a s sedes, o enquadramento S i n d i 

c a l adotado, v a l i d o t a n t o para os empregados como 

para os empregadores, marca a n t e s de t u d o , a des_ 

c e n t r a l i z a g a o do S i n d i c a t o como orgao de l u t a ope 

- . (5) 
r a r i a . 

(5) RODRIGUES, Jose A l b e r t i n o . S i n d i c a t o e Desenvolvimento 

no D r a s i l . Sao P a u l o , EcC D i f u s a o E u r o p e i a do L i 

v r o , 1966, p. 82. 
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y O Decreto 19.770, a u t o r i z a v a os S i n d i c a t o s a 

form a r Federagoes R e g i o n a i s de base e s t a d u a l , bem como Cinco 

Federagoes podiam c o n s t i t u i r uma Confederacao, de base n a c i o 

n a l . Mas a grande p o t e n c i a l i d a d e u n i f i c a d o r a p e r m i t i d a p or 

essa l e i , a i n d a que nao a p r o v e i t a d a , f o i a de que h a v e r i a so 

mente uma or g a n i z a g a o de c u p u l a o p e r a r i a - a ConfederacaoBra 

s i l e i r a do T r a b a l h o e uma P a t r o n a l - a Confederacao N a c i o n a l 

de I n d u s t r i a e Comercio. Por o u t r o l a d o , os S i n d i c a t o s nao 

podiam f i l i a r e m - s e a o r g a n i s m o ^ i n t e r n a c i o n a i s , embora a l e i 

s e j a omissa quanto a f i l i a c a o da p r o p r i a - e n t i d a d e . E naoobs 

t a n t e , p e r m i t i r a s i n d i c a l i z a c a o r u r a l , que na p r a t i c a nao se 

c o n c r e t i z o u , impede a f i l i a g a o de f u n c i o n a r i o s p u b l i c o s e de 

empregados que prestam s e r v i g o s d o m e s t i c o s . Esse decreto ain

da o f e r e c e g a r a n t i a s aos o p e r a r i o s que sofressem perseguigces 

dos p a t r o e s p or serem s i n d i c a l i z a d o s . 

0 Decreto 19.770 , e s t a v a v o l t a d o para a Sindi. 

c a l i z a g a o urbana, ou s e j a a g r u p a r os o p e r a r i o s , enquanto que 

a c l a s s e t r a b a l h a d o r a r u r a l b r a s i l e i r a nao a p a r e c i a . E" como 

se nao e x i s t i s s e nenhuma forma de t r a b a l h o no campo e como.se 

nao houvesse nenhuma or g a n i z a g a o no meio r u r a l . 

F i n a l m e n t e , o Decreto 19.770, como t o d a a nos 

sa L e g i s l a g a o S i n d i c a l , o p t a p e l a S i n d i c a l i z a g a o f a c u l t a t i v a 

e nao o b r i g a t 5 r i a . Mesmo assim, esse d e c r e t o p r e v i a o e s t a 

b e l e c i m e n t o de convengoes ou c o n t r a t o s c o l e t i v o s de trabalho. 

0 ano de 1934 e marcado p o r uma s e r i e de expe 

r i e n c i a s na o r g a n i z a g a o p o l l t i c a do B r a s i l ; destaca-se a r e 

presentagao p r o f i s s i o n a l , a n o v a - c o n s t i t u i g a o l i b e r a l , corpo 

r a t i v i s t a e a nova L e i S i n d i c a l . Surge nesse momento, o De 

c r e t o 24.694, que mantem o S i n d i c a t o como p r i v a t i v o das orga 

nizagoes p r o f i s s i o n a i s , bem como a condigao de "pessoa j u r i ^ 

d i c a " , aos S i n d i c a t o s r e c o n h e c i d o s p e l o M i n i s t e r i o do Traba 

l h o . Essas questoes j a c o n s t i t u i a m ponto p a c i f i c o do nosso 

D i r e i t o S o c i a l . 

Essa nova L e g i s l a g a o t r a z i a novidade para o t r a 

b a l h a d o r que e r a a concessao de f e r i a s p a r a aqueles que t r a 

balhavam como empregados na i n d u s t r i a , b e n e f i c i a n d o t o d a v i a 

http://como.se
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so aqueles que fossem s i n d i c a l i z a d o s . A nova l e g i s l a g a o c r i a 

va a i n d a os c o n t r a t o s c o l e t i v o s de t r a b a l h o e n t r e a c l a s s e 

t r a b a l h a d o r a e a c l a s s e p a t r o n a l . Os s i n d i c a t o s cram v i s t o s 

como p r i v a t i v o s das o r g a n i z a g o e s p r o f i s s i o n a i s , p o r t a n t o , t e 

r i a m e deveriam ser r e c o n h e c i d o s p e l o Governo F e d e r a l de acor 

do com a C o n s t i t u i g a o N a c i o n a l que v i n h a a ser promulgada do 

conformidade com a nova L e i da epoca. 0 D ecreto 24.6 94, pas 

sava a assegurar a p l u r a l i d a d e e completa autonomia Sindical. 

A p l u r a l i d a d e S i n d i c a l e r a desejada p e l a I g r e j a C a t o l i c a que 

l u t a v a ardentemente p e l a sua c o n c r e t i z a g a o , mas ao c o n t r a 

r i o das t e n d e n c i a s c a t o l i c a s , e s t a v a o M i n i s t e r i o do Trabalho, 

que combatia o p l u r a l i s m o S i n d i c a l , porque e s t e d i f i c u l t a v a 

na p r a t i c a o c o n t r o l e m i n i s t e r i a l . Mas, como sabemos, a ins 

t i t u i g a o da p l u r a l i d a d e S i n d i c a l nao s i g n i f i c a v a tambem a 

l i b e r t a g a o dos S i n d i c a t o s . 

A t a o f a l a d a completa autonomia dos Sindicatos, 

a t r a v e s d e s t e Decreto 24.694, t o r n a v a - s e b a s t a n t e c o n t r a d i t o 

r i o , uma vez que os S i n d i c a t o s estavam o b r i g a d o s a cumprir r i 

gorosamente as normas impostas p e l o governo, a t r a v e s do con 

t r o l e do M i n i s t e r i o do T r a b a l h o . Como f a l a r em autonomia se 

os S i n d i c a t o s passavam a v i v e r sobre a c o n s t a n t e v i g i l a n c i a 

do orgao f e d e r a l . 

Segundo o M i n i s t e r i o do T r a b a l h o o caminho e f e 

t i v o p a r a o S i n d i c a t o t o r n a r - s e l e g a l s e r i a o seu r e c o n n e c t 

mento. D i f e r e n t e do D e c r e t o 19.770 , o Decreto 24 .694 adnvi 

t i a a f i l i a g a o das e n t i d a d e s S i n d i c a i s a o r g a n i z a g o e s i n t e r 

n a c i o n a i s desde que t i v e s s e a e x p r e ssa a u t o r i z a g a o do Minis_ 

t e r i o do T r a b a l h o . Ainda a d m i t i a a S i n d i c a l i z a g a o r u r a l , em 

b ora p e r s i s t i s s e a p r o i b i g a o de S i n d i c a l i z a g a o dos f u n c i o n a 

r i o s p u b l i c o s . 

Para que o empregado a d q u e r i s s e condigoes de 

s i n d i c a l i z a r - s e e r a n e c e s s a r i o p o s s u i r C a r t e i r a P r o f i s s i o n a l 

f o r n e c i d a de c onformidade com a L e i e e x p e dida p e l o M i n i s t e 

r i o do T r a b a l h o . O S i n d i c a l i z a d o t e r a p r e f e r e n c i a na admis_ 

sao em empresas de s e r v i g o s p u b l i c o s , p r o i b i d o s d e s c o n t o s s a l 

vo quando devidamcnte a u t o r i z a d o p o r L e i ou Convengao Colet_i 
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Segundo Jose A l b e r t i n o R o d r igues, o Decreto 

24.694, t r o u x e grandes vantagens para os S i n d i c a l i z a d o s , t a n 

t o s empregados como empregadores: 

"Ele suprementava a composicao p a r l a m e n t a r com o 

e n v i o de r e p r e s e n t a n t e s p r o f i s s i o n a i s aos orgaos 

L e g i s l a t i v e s . A e x p e r i e n c i a f e i t a p o r o c a s i a o da 

es c o l h a dos membros da Assembleia N a c i o n a l Const_i 

t u i n t e f o i m a n t i d a p e l a C o n s t i t u i g a o de 1934, por 

e l a mesma promulgada, nao o b s t a n t e nao se r e p e t i a 

a e x p e r i e n c i a p e l a derrogacao dessa mesma ConstjL 

t u i c a o de 1937 e o fechamento do Congresso em r e 

s u l t a d o do Golpe de Estado. E i n e g a v e l que a r e 

pre s e n t a c a o p r o f i s s i o n a l v i n h a formalmente p r e s t i 

g i a r o S i n d i c a t o o p e r a r i o , enquanto- ao mesmo tern 

po, i n t r o d u z i a no p r 5 p r i o p a r l a m e n t o os p o r t a s vo 

zes dos grupos de p r e s s a o , em que se c o n s t i t u i r a m 

os r e p r e s e n t a n t e s p a t r o n a i s " ^ 

A p o l l t i c a d e s e n v o l v i d a p e l o M i n i s t e r i o do Tra 

b a l h o , em r c l a c a o ao Movimcnto S i n d i c a l nessa epoca, fragmen 

t o u as e n t i d a d e s de c u p u l a impedindo assim a formacao de uma 

e n t i d a d e do t i p o da Confederacao B r a s i l e i r a do T r a b a l h o , c r i a 

da a t r a v e s da L e i de 1931. Desaparece, p o r t a n t o , a p o s s i b i 

l i d a d e de o c o r r e r a u n i f i c a c a o em bases n a c i o n a i s de to d o mo 

vim e n t o s i n d i c a l o p e r a r i o , r c p r e s e n t a n d o assim um r e t r o c e s s o 

na h i s t o r i a s i n d i c a l b r a s i l e i r a . 

Para i l u s t r a r o c o n t e x t o h i s t o r i c o S i n d i c a l du 

r a n t e a e x i s t e n c i a e atuacao do Decreto 24.694,transcrevemos 

o pronunciamento de um delegado do S i n d i c a t o dos o p e r a r i o s 

m e t a l u r g i c o s de J u a z e i r o , p o r o c a s i a o da r e a l i z a c a o do 19 Con 

gresso S i n d i c a l dos t r a b a l h a d o r e s Baianos, em a b r i l d e 1936 : 

(6) Idem Ibidem p. 86 



07. 

"Certo e que e s t e d e c r e t o j a p r o c u r o u c o r r e s p o n d e r 

ao d e s e j o da m a i o r i a dos t r a b a l h a d o r e s de colaborar 

com os governos em assumptos economicos e de i n t e 

r e s ses p r o f i s s i o n a e s , mas d e i c a os s y n d i c a t o s i n 

t e i r a m e n t e a margem em t u d o que se r e l a c i o n a com o 

p a p e l que os S y n d i c a t o s r e p r e s e n t a r i a m no meio on 

(7) 

de t i v e s s e seu funcionamento" 

A t e r c e i r a e u l t i m a L e i S i n d i c a l b r a s i l e i r a q u e 

e a v i g e n t e , f o i o D e c r e t o - L e i 1.042, de 05 de agosto de 1939, 

que passa a r e g u l a r a s s o c i a c o c s e S i n d i c a t o s . Promulgou-a Var 

Vargas com o e n t a o M i n i s t r o do t r a b a l h o Waldemar F a l c a o . Es 

t a , r e f l e t i a maior complexidade e compunha-se de 59 a r t i g o s . 

0 D e c r e t o - L e i 1.042 tern como po n t o b a s i c o o res_ 

t a b e l e c i m e n t o do c r i t e r i o da u n i c i d a d e s i n d i c a l constando em 

seu 69 a r t i g o , o nao reconhecimento de mais de um S i n d i c a t o 

p ara cada a t i v i d a d e p r o f i s s i o n a l . V o l t a , assim a p r o i b i g a o 

do p l u r a l i s m o S i n d i c a l , g a r a n t i d o p e l o D e c r e t o a n t e r i o r . O 

a r t i g o 57 d e t e r m i n a que em caso de haver mais de uma a s s o c i a 

cao r e s u l t a n t e da L e i a n t e r i o r , s e r i a r e c o n h e c i d a apenas a 

mais r e p r e s e n t a t i v a no termo da L e i , a d o t a - s e , p o r t a n t o , o 

regime do S i n d i c a t o u n i c o , que f o i mantido p e l a C o n s t i t u i c a o 

de 1946. 

0 S i n d i c a t o u n i c o , f o i i m p l a n t a d o com a f i n a l i 

dade de i m p e d i r a c r i a c a o de mais de um S i n d i c a t o por catego 

r i a p r o f i s s i o n a l numa mesma l o c a l i d a d e , Segundo Jose A l b e r t i _ 

no R o d r i g u e s : 

"Uma vez o f i c i a l m c n t e r e c o n h e c i d o o S i n d i c a t o r e 

p r e s e n t a t i v o de uma c a t e g o r i a e em d e t e r m i n a d a ba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/  O N 

se t e r r i t o r i a l , nenhum o u t r o p o d e r a r se formar." 

(7) D i s c u r s o t r a n s c r i t o em RODRIGUES, Jose A l b e r t i n o , O p . C i t . 

p.89 

(8) Idem, I b i d e m , p. 102 
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A promulgacao desse d e c r e t o t o r n o u - s e p o s s i v e l 

por c o n t a da i m p l a n t a g a o no B r a s i l do chamado Estado Novo, 

ou s e j a , do p e r l o d o d i t a t o r i a l , desde que f o i o u t o r g a d a p e l o 

governo Vargas a C o n s t i t u i g a o de 1937, no mesmo d i a em que 

e l e deu o golpe de e s t a d o . 

Em f a v o r da p l u r a l i d a d e s i n d i c a l haviam-se co 

locado aquelas c o r r e n t e s m i n o r i t o r i a s d e n t r o do movimento o 

p e r a r i o , com a f i n a l i d a d e de dar formas o r g a n i c a s aos movimen 

t o s p a r a l e l o s , v i s a n d o , p e l o mcnos, c o n t r a b a l a n c e a r correntes 

de o r i e n t a g a o t r a b a l h i s t a s ou s o c i a l i s t a s dominantes no movi 

mento s i n d i c a l b r a s i l e i r o a t e pouco tempo. 

0 que podemos c o n s t a t a r e que o regime do S i n 

d i c a t o u n i c o tern f a c i l i t a d o a i m p l a n t a g a o de uma e s t r u t u r a 

S i n d i c a l r e g i d a e c o n t r o l a d a p e l o poder p u b l i c o . O l i v e i r a Via 

na (Chefe da Comissao de T c c n i c o s do M i n i s t e r i o do Trabalho) , 

passou a c u m p r i r a C o n s t i t u i g a o de 1937 , na sua plenitude, pois 

os p r i n c i p i o s g e r a i s que l i m i t a m a l i b e r d a d e e autonomia S i n 

d i c a l sao os v e r d a d e i r o s pontos da nossa e s t r u t u r a S i n d i c a l . 

0 Decreto 1.4 02, mantinha a p r o i b i g a o do decre 

t o a n t e r i o r p e l a q u a l os f u n c i o n a r i o s p u b l i c o s nao podcm o r 

g a n i z a r - s e em S i n d i c a t o s . Este d e c r e t o nao p r o i b i a expressa 

mente a S i n d i c a l i z a g a o r u r a l , mas, por depender de uma regu 

lamentagao e s p e c i a l , e s t a nao se r e a l i z o u , a nao ser meses u l -

t i m o s anos. 

Constatamos, assim que a p o l l t i c a p o p u l i s t a de 

Vargas , concedendo c e r t o s " p r i v i l e g i o s " aos o p e r a r i o s e 

t r a b a l h a d o r e s urbanos, nao se estendeu aos t r a b a l h a d o r e s r u 

r a i s . Em nenhum momento a L e g i s l a g a o S i n d i c a l do Governo Var 

gas, bem como sua p o l l t i c a p o p u l i s t a e s t a preocupada com o 

homem do campo. Assim, e l e s continuavam ausentes como corpo 

(9) Populismo, p o l l t i c a baseada no a l i c i a m e n t o i d e o l o g i c o das 

c l a s s e s i n f e r i o r e s da sociedade. 
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e s t r a n h o da sociedade b r a s i l e i r a como se e s t i v e s s e m d e s l i g a 

dos e separados das demais c l a s s e s s o c i a i s do p a l s . 

Vale s a l i e n t a r que a p o l l t i c a p o p u l i s t a do go 

verno Vargas desencadou-se no s e n t i d o de c o n t r o l a r os S i n d i 

c a t o s as Federagoes e s t a d u a i s e f e d e r a l s m a r g i n a l i z a n d o a 

l u t a das e n t i d a d e s j u n t o aos seus f i l i a a o s , c o n s t i t u i n d o um 

dos p r i n c i p a l s i n s t r u m e n t o ^ p a r a sua c o n s o l i d a g a o na p r e s i d e n 

c i a do B r a s i l . 

£ a t r a v e s do D e c r e t o - L e i 1.4 02, que as e n t i d a 

des s i n d i c a i s e s t a o o b r i g a d o s a submeter seu orgamento f i n a n 

c e i r o ao M i n i s t e r i o do T r a b a l h o , encaiu. innando a cada f i n a l de 

ano um r e l a t o r i o no q u a l devera c o n s t a r as a l t e r a g o e s no qua 

dro de a s s o c i a d o s , bem como o Balango F i n a n c e i r o e p a t r i m o 

n i a l de cada e x e r c i c i o . Conserva-se a e x i g e n c i a de um l i v r o 

p a r a r e g i s t r o dos a s s o c i a d o s , a u t e n t i c a d o por um f u n c i o n a r i o 

do M i n i s t e r i o do T r a b a l h o . 

£ e v i d e n t e , p o r t a n t o , a submissao dos S i n d i c a 

t o s a e s t r u t u r a g o vernamental. l i b e r d a d e e autonomia S i n 

d i c a l b r a s i l e i r a e uma expressao v a z i a , que nao a p r e s e n t a ne 

nhum conteudo r e a l . Na r e a l i d a d e , os S i n d i c a t o s b r a s i l e i r o s 

a d q u e r i r a m l i b e r d a d e e autonomia unicamente p a r a a p o i a r o go 

ver n o e sua p o l l t i c a . 

Sob alguns aspectos pode-se v e r i f i c a r que a a 

t i t u d e do poder p u b l i c o e a de c o n s e n t i r a o r g a n i z a g a o Sindi^ 

c a l , conservando-se o d i r e i t o de t o l e r a r algumas de suas f o r 

mas de atuagao e r e p r i m i r com b a s t a n t e f o r g a o u t r a s . Ainda 

constatamos que sob a e g i d e da Consolidagao das L e i s do Tra 

b a l h o (CLT) e sob a guarda do M i n i s t e r i o do T r a b a l h o , e s t a 

c o l o c a d a a nossa e s t r u t u r a S i n d i c a l v i g e n t e . T o d a v i a , os Sin 

d i c a t o s tern p or o b r i g a g a o se o r g a n i z a r e m p a r a c o r r e s p o n d e r ao 

c o n t e x t o s o c i a l onde se inserem suas formas de atuagao. 

Quanto a extensao da L e g i s l a g a o Trabalhista aos 

t r a b a l h a d o r e s r u r a i s , so v e i o se c o n c r e t i z a r v i n t e anos apos, 

i s t o e, p o r o c a s i a o da promulgagao do E s t a t u t o do T r a b a l h a 

dor R u r a l , a t r a v e s da L e i 42.214, de margo de 1963, p o r t a n t o 
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podemos a f i r m a r que d u r a n t e a i m p l a n t a g a o e duracao do popu 

l i s m o v a r g u i s t a , o campo assumiu um p a p e l s e c u n d a r i o , ou se 

j a , e r a como se os t r a b a l h a d o r e s r u r a i s nao f i z e s s e m p a r t e 

da nacao, m u i t o embora, a n t e r i o r m e n t e a p o l l t i c a p o p u l i s t a , 

j a t e r em f e i t o r e i v i n d i c a g o e s , em p r o l de suas m e l h o r i a s de 

v i d a , e j a e x i s t i r uma l e g i s l a g a o r u r a l embora b a s t a n t e po 

b r e . 



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS E AS LIGAS CAMPO 

NESAS 

2.1. S i n d i c a t o s de Trabalhadores R u r a i s e as L i g a s Cam 

ponesas no Nordeste 

Com a i n s t a l a c a o do Estado Novo, em 1937, p e l o 

Governo Vargas, o Estado b r a s i l e i r o r e f o r g a sua p o l l t i c a de 

c o n t r o l e dos t r a b a l h a d o r e s e de b e n e f i c i a m e n t o da c l a s s e do 

minante a t r a v e s de uma atuagao que, ao mesmo tempo, c o n t r i -

bue para sua l e g i t i m a g a o . Neste s e n t i d o , conforme m o s t r a -

nos Fernando A n t o n i o Azevedo o Estado: 

"Assume um du p l o p a p e l p o l i t i c o , em ambos busca 

r i a as r a i z e s da l e g i t i m i d a d e do seu poder: ao ni_ 

v e l da c l a s s e dominante, e l e a i n d a aparece como o 

Estado de compromisso, como orgao de f o r g a e au t o 

r i d a d e p a r a d e c i d i r as l i n h a s da p o l l t i c a economi-

ca e f i n a n c e i r a , ao passo que mantem e p r e s e r v a , 

em graus r e l a t i v o s , os i n t e r e s s e s em j o g o das dis_ 

t i n t a s f r a g o e s do b l o c o i n d u s t r i a l - a g r a r i o ; ao 

n i v e l dos camadas a s s a l a r i a d a s , e l e surge como o 

Estado de massas (a expressao e de F r a n c i s c o Wef_ 

f o r t ) que a r t i c u l a a t r a v e s de l i d e r e s p o l i t i c o s e 

S i n d i c a i s as i n t e r p e l a g o e s p o p u l a r e s d e m o c r a t i c a s . 

Deste modo, e mantendo os seus compromissos a n t e 

r i o r e s com os s e t o r e s dominantes, o Estado se trans 

forma em p o p u l i s t a " . ^ 

Fazendo concessoes a c l a s s e t r a b a l h a d o r a opera 

r i a urbana no que d i z r e s p e i t o a c o n q u i s t a de d i r e i t o s t r a b a 

(1) AZEVEDO, Fernando A n t o n i o . As L i g a s Camponesas, Rio de 

J a n e i r o , E d i t o r a Paz e T e r r a , 1982, p. 35. 
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l h i s t a s , Vargas ao mesmo tempo mantem e r e f o r g a a t u t e l a so 

bre suas e n t i d a d e s , a t r a v e s do M i n i s t e r i o do T r a b a l h o . 

Ja no que se r e f e r e aos t r a b a l h a d o r e s do campo 

a p o l l t i c a p o p u l i s t a de Vargas fundamentou a dominagao dos 

mesmos, a t r a v e s de sua e x c l u s a o p o l l t i c a e s o c i a l , nao e s t e n 

dendo o populismo ao t r a b a l h a d o r r u r a l . Deste modo, deixou-o 

sob a dominagao d i r e t a dos p r o p r i e t a r i e s de t e r r a , a merce, 

p o r t a n t o dos i n t e r e s s e s dominantes, seus meios de atuagao pro 

p r i b , atuando apenas como i n s t r u m e n t o para r e f o r g o do poder 

p o l i t i c o e economico dos l a t i f u n d i a r i o s . 

Por f a l t a de o r g a n i z a g a o e p o l i t i z a g a o no cam 

po b r a s i l e i r o , t o r n o u - s e d i f i c i l p a ra os t r a b a l h a d o r e s rurais 

se o r g a n i z a r e m em S i n d i c a t o s , conforme a f i r m a Fernando Anto 

n i o Azevedo: 

"Em 1955, o M i n i s t e r i o do T r a b a l h o so t i n h a r e c o 

nhecido apenas c i n c o S i n d i c a t o s r u r a i s no B r a s i l , 

e n t r e os q u a i s c o n s t a t a v a - s e o S i n d i c a t o R u r a l 

de Campos o mais a n t i g o do Pais c r i a d o em 1933, 

seguindo-se o S i n d i c a t o dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s 

da Usina B a r r e i r o s , c r i a d o em 1954, alem de mais 

t r e s o u t r o s , sendo d o i s em Sao Paulo e um na Ba 

h i a . E l e s nasceram sob a forma de associagoes c i 

v i s que p e r m i t i a m a m o b i l i z a g a o e a o r g a n i z a g a o 

(2) 

dos camponeses sob o amparo do Codigo C i v i l " 

• Em meio a m a r g i n a l i z a g a o do t r a b a l h a d o r r u r a l 

e a f a l t a de S i n d i c a t o s R u r a i s i n i c i a - s e no Nordeste a orga 

n i z a g a o das L i g a s Camponesas. P r i m e i r a m e n t e , no Estado de 

Pernambuco, na f a i x a l i t o r a n e a , e s p e c i f i c a m e n t e na Zona da 

Mata, no M u n i c i p i o de V i t o r i a de Santo Antao, no ano de 1955, 

sob a o r g a n i z a g a o de uma sociedade a g r i c o l a e sob a d i r e g a o 

dos Comunistas, se t r a n s f o r m a em L i g a s Camponesas, que teriam 

(2) Idem, I b i d e m , p. 55 
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como p a t r o n o o Deputado e Advogado F r a n c i s c o J u l i a o . 

Enquanto associagao a g r i c o l a os i n t e g r a n t e s a 

pontavam p a r a o a s s i s t e n c i a l i s m o como forma dc um fundo mu 

t u o para a a s s i s t e n c i a medica, j u r i d i c a , e s c o l a r e uma c a i x a 

f u n e r a r i a para sous a s s o c i a d o s . 

A f a l t a de um S i n d i c a t o f o r t e e o r g a n i z a d o , a 

Sociedade A g r i c o l a se t r a n s f o r m a v a em uma L i g a Camponesa que 

r e u n i a 140 f a m i l i a s do Engenho G a l i l e i a . E s t a e r a c o n s t i t u j l 

da de p c s s e i r o s que propuseram pagar o f o r o por ocuparcm a 

t e r r a e o p r o p r i e t a r i o se recusou a r e c e b e r . E" quando d i r i _ 

gentes da Sociedade mandam Paulo Travassos e Jose Ayres dos 

Prazeres a t e a c i d a d e do R e c i f e em busca de a p o i o a l u t a que 

i n i c i a v a . O apoio v i r i a a t r a v e s de uma a s s e s s o r i a j u r i d i c a , 

tendo como advogado F r a n c i s c o J u l i a o , que passa a d e f e n d e r 

os i n t e r e s s e s dos p o r c e i r o s do Engenho G a l i l e i a . Segundo Fer

nando A n t o n i o Azevedo: 

"Em setembro de 1955, as L i g a s Camponesas promove 

ram o I Congresso Campones de Pernambuco, com a 

p a r t i c i p a g a o de t r e s m i l t r a b a l h a d o r e s r u r a i s e sob 

a o r i e n t a c a o e p r e s i d e n c i a de Josue de C a s t r o " . 

Por o c a s i a o do encerramento desse Congresso 

a g r i c o l a a Sociedade t r a n s f o r m a - s e nurna associagao e s t a d u a l 

com d i r e i t o s a a t u a r em m u i t o s m u n i c i p i o s pernambucanos. Na 

o c a s i a o , f o i e l e i t a a p r i m e i r a d i r e t o r i a das L i g a s que t i 

nha como p r e s i d e n t e o Sr. Jose Ayres dos P r a z e r e s . £ a par 

t i r desse Congresso que n a s c e r i a a e s t r u t u r a o r g a n i c a das 

L i g a s Camponesas, ampliando-se tambem sua l i g a c a o com as ca 

madas p o p u l a r e s e os s e t o r e s mais p r o g r e s s i s t a s da c a p i t a l . 

As L i g a s Camponesas encampariam a l u t a p e l o 

combate a meiagao, p e l o desaparecimento do d i a de cambao , 

c o n t r a as e x p u l s o e s dos t r a b a l h a d o r e s de suas posses e como 

(3) Idem, I b i d e m , p. 67. 
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b a n d e i r a p r i n c i p a l , e x i g i a m das a u t o r i d a d e s c s t a d u a i s e fede 

r a i s a "Reforma A g r a r i a " . A e s t e r e s p e i t o , e s c reve o Padre 

Paulo Crespo: 

" D i a n t e da i m p o t a h c i a de r e s o l v e r e m seus p r o b l e 

mas mais i m c d i a t o s , d e n t r o da L e i , as L i g a s e seus 

d i r i g e n t e s desesperaram. A r e v o l t a sempre se an_i 

nha nos coracoes esmagados p e l a i n j u s t i g a . I n j u s 

t i g a s houve e ha muit<as. Coragoes esmagados sao 

m i l h a r e s . 'Ja que a L e i nao da nossos d i r e i t o s , a r 

ranca-los-emos a f o r g a . Ou na L e i ou na marra'.Ou 

(4) 

Evolugao ou Revolugao". 

Ainda por o c a s i a o do encerramento do 19 Congres_ 

so dos T r a b a l h a d o r e s R u r a i s , os mesmos caminharam a t e a As 

sembleia L e g i s l a t i v a de Pernambuco, onde r e a l i z o u - s e uma Ses-

sao dedicada a "Reforma A g r a r i a " . Os poucos S i n d i c a t o s de 

T r a b a l h a d o r e s R u r a i s que j a e x i s t i a m , pOr estarem t u t e l a d o s 

p e l o M i n i s t e r i o do T r a b a l h o , t i n h a pouca f o r g a para encami 

nhar uma l u t a desse p o r t e . 

As L i g a s Camponesas foram o r g a n i z a g o e s carac 

t e r l s t i c a s do N o r d c s t e e na mcdida em que ganhavam a c o n f i a n 

ga dos t r a b a l h a d o r e s se espandiam aos Estados daParalba, Rio 

Grande do N o r t e , Ceara, P i a u l e Bahia. 

P a r a l e l o ao s u r g i m e n t o das L i g a s Camponesas , 

vao a p a r e c e r tambem m u i t o s S i n d i c a t o s de T r a b a l h a d o r e s Rura 

i s , tendo como p a t r o n o , s o b r e t u d o os l l d e r e s e c l e s i a s t i c o s , 

como o Padre Paulo Crespo. 

Enquanto os S i n d i c a t o s desempenhavam um t r a b a 

l h o moderado, as L i g a s Camponesas se firmavam d e n t r o de suas 

(4) CRESPO, Paulo. 0 Problema Campones no N o r d e s t e , I n : Re 

v i s t a de S l n t e s e P o l l t i c a EconSmica S o c i a l , S i n d i c a -

l i s m o R u r a l a U l t i m a Esperanga, n9 17, Rio de J a n e i r o 

1963, p. 60. 
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t e n d e n c i a s i d e o l 5 g i c a s r a d i c a l s . Segundo o Padre Paulo Cres 

po: 

"0 Nordeste b r a s i l e i r o , com uma area de 1600,000Km 2 

e uma populacao de 25 000 000 de h a b i t a n t e s , cons 

t i t u i o maior problema de subdesenvolvimonto do he 

m i s f e r i o o c i d e n t a l , p o l a r i z a n d o sobre s i as a t e n 

goes de todo o mundo. I s t o , nao porque s e j a a u n i 

ca area onde ha m i s e r i a ou, de todas as areas subde 

s e n v o l v i d a , a mais m i s e r a v e l , e sim porque seu povo 

h o j e , nao e s t a mais d i s p e r s o , amorfo, mas tomou cons-

c i e n c i a de sua m i s e r i a , j a nao querendo n e l a perma 

necer. No e n t a n t o , nao d e s c o b r i u a i n d a o caminho 

para c o n s e g u i r sua p r o p r i a l i b e r t a c a o . V a r i a s i d c o 

l o g i a s p r o p u l s o r a s de uma agao se apresentam d i a n t e 

d e l e , a espera de uma opgao ou adesao que certamen 

t e c o n d i c i o n a r a seu f u t u r o e mesmo a de r r o c a d a ou o 

ape r f e i g o a m e n t o da democracia b r a s i l e i r a . " ^ 

Enquanto i s t o as L i g a s Camponesas travavam ba 

t a l h a p e l a r e a l i z a g a o da "Reforma A g r a r i a " . A e s t e r e s p e i t o 

e s c r c v e Fernando A n t o n i o Azevedo: 

"A d e s a p r o p r i a g a o do Engenho G a l i l e i a , d i s c u t i d a e 

aprovada em 1959, f o i a n t e c i p a d a p or concentragoes 

de camponeses na cidade do R e c i f e , r e u n i n d o cente 

nas de a g r i c u l t o r e s d i a n t e da Assembleia L e g i s l a t e 

va e do p a l a c i o do Governo E s t a d u a l de Pernambuco, 

p r e s s i o n a n d o os Deputados a votarem de forma f a v o r a 

v e l ao p r o j e t o e o Governador C i d Sampaio a s a n c i o 

n a - l o t r a n s f o r m a n d o - o em L e i . " ^ 

(5) Idem, I b i d e m , p. 55 e 56. 

(6) AZEVEDO, Fernando A n t o n i o . Op. c i t . p. 71 
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As L i g a s Camponesas a t r a v e s s a r a m t r e s fases d i s 

t i n t a s . A p r i m e i r a , compreende o p e r l o d o e n t r e 1955 e 1959, 

que corresponde a c r i a c a o da Sociedade A g r i c o l a a t e o momen 

t o da d e s a p r o p r i a g a o do Engenho G a l i l e i a . A segunda, c o r r e s 

ponde aos anos de 1960-1962, com a d e s a p r o p r i a g a o do G a l i l e i a 

quando p r o j e t a - s e n a c i o n a l m e n t e o nome das L i g a s . A t e r c c i r a 

f a s e , i n i c i a - s e a p a r t i r do ano de 1963, quando as L i g a s Cam 

ponesas entram em c r i s e . E s t a , f o i provocada p o r dissen c o e s 

p o l i t i c a s e i d e o l 5 g i c a s e n t r e as f r a c c o e s i n t e r n a s e p e l a per 

da da hegemonia do movimcnto s o c i a l a g r a r i o para os S i n d i c a 

t o s , que na epoca, passaram a s e r c o n t r o l a d o s p e l o s Comunis_ 

t a s e por s e t o r e s p r o g r c s s i s t a s da I g r e j a C a t o l i c a . 

E por v o l t a de 1961, que se d a r i a a ruptura das 

L i g a s Camponesas com o (PCB), P a r t i d o Comunista B r a s i l e i r o , 

a e s t e r e s p e i t o Fernando A n t o n i o Azevedo, mostra que em: 

"Novembro de 1961, por o c a s i a o da r e a l i z a g a o do I Con 

gresso N a c i o n a l de La v r a d o r e s e T r a b a l h a d o r e s A g r i c o l a s (Con 

gresso de Belo H o r i z o n t e ) , convocado p e l a ULTABzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e p e l a s e n t i ^ 

dades e associagoes r u r a i s sob o c o n t r o l e comunista. As Li_ 

gas p a r t i c i p a n t do c o n c l a v e com uma bancada de 215 camponescs , 

m i n o r i a d i a n t e dos 1.400 delegados a m a i o r i a l i g a d o s as ent_i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( 7 ) 

dades da ULTAB, e uma pequena p a r c e l a ao MASTER'.' 

A r u p t u r a das L i g a s Camponesas com o PCB, e de 

f i n i t i v a e quebra a unidade de agoes t a t i c a do movimento so 

c i a l a g r a r i o . O PCB e as L i g a s Camponesas passaram a a t u a r 

no campo n o r d e s t i n o p a r a l e l a m e n t e , com o r i e n t a g o e s d i v e r g e n 

t e s . 

0 PCB desempenhou um t r a b a l h o de o r i e n t a g a o e 

or g a n i z a g a o dos t r a b a l h a d o r e s agrupando-os em S i n d i c a t o s Ru 

r a i s a p a r t i r de 1962, sendo que esses S i n d i c a t o s s e r i a m con 

(7) Idem, I b i d e m , p. 90. 
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t r o l a d o s por e l e s , enquanto que as Ligas Camponesas passaram 

a atuar em f a i x a p r 5 p r i a , muito embora tenham passado a en 

campar a l u t a e d i s p u t a r o c o n t r o l e p o l i t i c o dos Sindicatos 

com os comunistas e a I g r c j a C a t 5 l i c a . 

Entre 1960 e 1962 as Ligas Camponesas haviam 

se estendido a 13 Estados b r a s i l e i r o s . Porem, em p r i n c i p i o s 

de 1963, estavam em sua m a i o r i a , inteiramente desorganizadas, 

pcorre que nesse contexto, estava-se dando a S i n d i c a l i z a c a o 

dos trabalhadores r u r a i s em massa, estimulados pelo "Estado 

Po p u l i s t a " que por intermedio do M i n i s t e r i o do Trabalho con 

cedia as Cartas de Reconhecimento dos S i n d i c a t o s , para os 

grupos vinculados ao PCB e a I g r e j a C a t o l i c a . Em consequen 

c i a , constata-se que as Ligas Camponesas tinham perdido a he 

gemonia do movimcnto s o c i a l a g r a r i o , i n c l u s i v e , no Estado de 

Pernambuco. 

Assim e que durante os anos de 1960 a 1962, ve 

r i f i c a - s e exatamente a entrada do campesinato na cena p o l i t i 

ca b r a s i l e i r a : Ate esse momento, as Ligas Camponesas e o mo 

vimento campones sao i n d i s s o c i a v e i s e aparecem p o l i t i c a m e n t e 

de forma integrada e sob urn s5 comando. Segundo Fernando An 

t o n i o de Azevedo, esta unidade f o i f a v o r e c i d a pelo f a t o de 

que: 

"Os Sindicatos r u r a i s ainda nao tinham e x i s t e n c i a 

l e g a l nem penetracao na massa trabalhadora e ape 

nas estavam comecando a se organizar por interme 

di o das Ligas que atuavam na area c a n a v i e i r a , na 
(8) 

Zona da Mata". v ; 

Ap5s 1962, as Ligas Camponesas perderiam muito, 

quando o Governo Joao Goulart, decide e s t i m u l a r a Sindical^L 

zagao em massa no campo, tendo essa p o l i t i c a como uma das f i 

(8) Idem, Ibidem, p. 98. 
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nalidad.es desviar as mobilizacoes a g r a r i a s para o controle do 

"Estado P o p u l i s t a " . 

A p a r t i r desse momento trava-se uma das mais 

ferrenhas l u t a s entre as Ligas Camponesas, o PCB e a I g r e j a 

C a t 5 l i c a . A este r e s p e i t o afirma Fernando Antonio Azevedo : 

"As Ligas recomendam aos seus associados e as De 

legacias l o c a i s disputarem, onde pudessem e tivessem 

base de apoio e l e i t o r a l , a direcao dos S i n d i c a t o s . 

E com e f e i t o , chegaram a ganhar algumas direcoes 

S i n d i c a i s , importantes, como a do Rio Formoso, Tim 

bauba, Cabo e a de Goiania, que atuam de acordo com 

(9) 

a l i n h a p o l i t i c a e t a t i c a das Ligas". 

Por v o l t a de 1963 constatava-se a e x i s t e n c i a 

de v a r i a s l i g a s ate entao dispersas. Dai por d i a n t e , ocor 

r i a a u n i f i c a c a o das mesmas sob uma e s t r u t u r a unica e denomi 

navam-se de "As Ligas Camponesas do B r a s i l " . £ necessario 

que se e x p l i c i t e que cssa u n i f i c a c a o p a r t i u de proposta f o r 

mulada pelo Advogado Francisco J u l i a o . 

Notamos que a fundacao de v a r i o s Sindicatos de 

Trabalhadores r u r a i s , nos municipios da Zona da Mata e do Agrejs 

t e , t iveram como patrono as Ligas Camponesas. Esses Sindica 

tos assumiram as t a r e f a s de organizar e m o b i l i z a r os t r a b a -

lhadores assalariados r u r a i s e arregimenta-los. Estes, toda 

v i a constituam-se em poderosos movimentos de massas, e colo 

covam na defensiva o bloco a g r a r i o ^ " ^ , que nesse momento 

ve ameacada sua base de sustentacao p o l i t i c a e suas formas de 

c o n t r o l e s o c i a l , que eram asseguradas pelo aparelho de Esta 

do e dominacao d i r e t a . 

Entre 1963 e 1964 , o movimento campones brasi_ 

( 9) Idem, Ibidem, p. 100 

(10) Bloco A g r a r i o , Coligagao de elementos p o l i t i c o s com pro 
p r i e t a r i o s r u r a i s possuidores de grandes extengoes 
de t e r r a s , que tern como f i n a l i d a d e a consecugao de 
urn f i m comum. 

http://nalidad.es
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l e i r o representado pelas Ligas Camponesas e pelos Sindicatos 

r u r a i s ampliam a campanha pela "Reforma A g r a r i a " . I s t o v i 

r i a a g i t a r ainda mais o campo, criando-se urn clima constan 

t e de tensoes s o c i a i s , agucando-se o clima de v i o l e n c i a no 

campo, contra l i d e r e s s i n d i c a i s e das l i g a s , m i l i t a n t e s e sim 

pies trabalhadores. A esse r c s p e i t o depoe urn dos s i n d i c a l i s 

tas i n t e g r a n t e s do Sin d i c a t o dos Trabalhadores Rurais de Pal

mares, Estado de Pernambuco: 

"196 3. Era tempo de A r r a i s . Deu greve, deu confu 

sao, deu f a r t u r a . 0 S i n d i c a t o de Palmares enfren 

t a com seus associados e trabalhadores uma greve na 

Zona da Mata que durou quase um mes, nas Usinas Ca 

xanga e E s t r e l i a n a , foram assassinados os t r a b a l h a 

dores Ze Preto, Ernesto B a t i s t a do Nascimento e 

seu f i l h o , os irmaos de Ernesto, I s r a e l e Zacarias, 

e ainda Antonio Soares de Fa r i a s " . 

No caso da Paraiba a v i o l e n c i a assumiu as mes 

mas c a r a c t e r l s t i c a s . A este r e s p e i t o , nos mostra Fernando 

Antonio de Azevedo, com base no J o r n a l do Comercio de 02 de 

Agosto de 1963: 

"Na Paraiba, alem do assassinato de Joao Pedro Te_i 

x e i r a , que teve repercussao n a c i o n a l , ocorreram va 

r i o s choques e n t r e capangas e camponeses na area 
„ (12) 

de Sape e Man, com v a r i a s v i t i m a s f a t a i s " . 

Devido a criacao de v a r i o s Sindicatos rurais pe 

(11) Depoimento de um S i n d i c a l i s t a I n : Caderno do CEAS, n9 
78, Camponeses falam, Salvador Bahia, E d i t o r a Artes 
Graficas e I n d u s t r i a LTDA. mar c o / a b r i l 1982. p. 49. 

(12) AZEVEDO, Fernando Antonio, Op. c i t . p. 108 
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l o s comunistas e setores p r o g r e s s i s t a s da I g r e j a C a t o l i c a e 

devido as divergencias que e x i s t i a m entre esses Sindicatos 

e as Ligas Camponesas, e que as Ligas vao enfraquccendo a 

ponto de nao serem convidadas para o encontro de Natal r e a l i 

zado em j u l h o de 1963, convocado por Dom Eugenio Sales ( b i s 

po) para a discurssao e criacao de uma Confederacao de tr a b a 

lhadores r u r a i s . 

Os representantes das Ligas Camponesas tambem 

nao foram convidados para p a r t i c i p a r e s em dezembro do mesmo 

ano da Criacao da Confederacao Nacional dos Trabalhadores na 

A g r i c u l t u r a (CONTAG), que nasceu praticamente a p a r t i r da es 

t r u t u r a S i n d i c a l da Uniao dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrlcolas do B r a s i l (ULTAB) e sob o c o n t r o l e dos Comunistas. 

2.2. S i n d i c a t o de Trabalhadores Rurais e Ligas Campone 

sas na Paraiba. 

As Ligas Camponesas na Paraiba tiveram como seu 

p r i n c i p a l chefe o campones Joao Pedro T e i x e i r a , que ao i n i 

c i a r sua l u t a em p r o l dos trabalhadores r u r a i s almejava que 

a Legislacao T r a b a l h i s t a fosse estendida ao homem do campo. 

Para combater as i n j u s t i c a s que eram desencadeadas pelos pro 

p r i e t a r i o s l a t i f u n d i a r i o s , contra os trabalhadores r u r a i s , f a 

zia-se necessario uma organizacao f o r t e e coesa, com a p a r t i 

cipacao de Sindicatos r u r a i s combativos. Os Sindicatos e x i s 

tente^careciam de condicoes para t a n t o , conforme nos mostrou 

Cezar Benevides: 

"Configurado a i n e r c i a dos Sindicatos r u r a i s o l a 

vrador Joao Pedro T e i x e i r a , passou a b a t a l h a r pela 

criacao das Ligas Camponesas na Paraiba, que impl^L 

cava a organizacao do campesinato, capaz de e x t e r 
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minar as formas de sujeigao ao p r o p r i e t a r i o r u r a l 

e g a r a n t i r o d i r e i t o a t e r r a : de nelanascer, plan 

t a r , v i v e r e morrer". 

Como sabemos, por v o l t a de 1960, vigorava j a 

ha alguns anos no Pals o populismo, que estimulava os setores 

democraticos e as forcas p r o g r e s s i s t a s a organizarem as mas 

sas em seus S i n d i c a t o s , no sentido de r e i v i n d i c a r e m melhores 

condicoes de v i d a . 

Nesta mesma epoca, na Paraiba, e x i s t i a um jogo 

de aliancas e n t r e o recem-eleito governador Pedro Moreno Go 

dim e o Setor A g r o i n d u s t r i a l , que se juntavam para no momen 

t o oportuno, l e s a r os interesses populares, i n c l u s i v e , repu 

diando as Ligas Camponesas paraibanas. 

Com as condicoes p o l i t i c a s f avoraveis ao quadro 

democratico da epoca, a UDN passaria a c o n t r o l a r o poder no 

Estado para em seguida implantar um regime de forcas e v i o 

l e n c i a . Nesse contexto, ao mesmo tempo, fo r t a l e c i a m - s e as 

Ligas Camponesas paraibanas, sob a i n f l u e n c i a das Ligas Cam 

ponesas Pernambucanas. Com a encampacao da l u t a pela "Refor 

ma A g r a r i a " , as Ligas paraibanas pretendiam transformar a so 

ciedade paraibana e m o d i f i c a r os canaviais da Varsea. 0 cam 

pones submisso, se transformava em combativo dando margem ao 

desenvolvimento da consciencia da classe gerada pela a t i v i d a 

de p o l i t i c a organizada. Segundo Cezar Benevides: 

"0 Governo Federal de m a t r i z p o p u l i s t a demonstrava 

simpativa pelo crescimento das Ligas Camponesas da 

Paraiba, que poderiam oportunamente ser u t i l i z a d a s 
„ (14) 

como e x e r c i t o e l e i t o r a l de reserva". 

(13) BENEVIDES, Cezar. Camponeses em Marcha, Rio de Janeiro, 

E d i t o r a Paz e Terra, 1985, p. 22 

(14) Idem, Ibidem, p. 45. 



22. 

As Ligas paraibana, no elenco de suas r e i v i n d i 

cagoes exigiam as C a r t e i r a s S i n d i c a i s e pressionavam os l a t i 

f u n d i a r i o s a cumprir a Legislacao T r a b a l h i s t a em v i g o r . 

0 governador paraibano, Pedro Moreno Gondim, em 

relacao as Ligas jassumia posicao d i f e r e n t e do governador per 

nambucano Miguel Arraes. As posicoes de Pedro Moreno Gondim 

foram caracterizadas pelo r a d i c a l i s m o em relacao ao movimen 

t o das Ligas paraibanas. 

Em 1962, ano das e l e i c o e s , a Paraiba encontra-

va-se mergulhaaa na v i o l e n c i a exercida pelos grupos dominan 

tes e respondida, ate c e r t o ponto, polos trabalhadores. I s t o 

tornava-se p o s s i v e l , mediante a constante r e s i s t e n c i a desde 

1960, as expropriacoes e consequentemente expulsao da t e r r a 

de que era v i t i m a o campones paraibano, n o r d e s t i n o , b r a s i l e i ^ 

ro de forma g e r a l . Esse movimento adqueria feigao p r o p r i a a 

traves da criacao e r e s i s t e n c i a das Ligas Camponesas e dos 

Sindicatos de trabalhadores r u r a i s paraibanos. Segundo Ce 

zar Benevides: 

"Os trabalhadores do campo, nao tendo o d i r e i t o de 

se S i n d i c a l i z a r e m , como outras categorias urbanas, 

foram se organizando atraves de outros mecanismos 

j u r i d i c o s . A S i n d i c a l i z a g a o dos Camponeses no Bra 

s i l e s t i v e r a l i g a d a a duas tendencia'. De um lado, 

correntes s o c i a l i s t a s que postulavam sua aprovacao 

imediata. De o u t r o lado, correntes vinculadas ao 

governo, que desejavam t o r n a - l a inocua amortecendo-

lhe o poder r e i v i n d i c a n t e " . ^ 1 5 

Pelas afirmacoes de Cezar Benevides, chegamos 

ao entendimento que uma das razoes para o surgimento das L i 

gas Camponesas, f o i a p r o p r i a omissao da p o l i t i c a p o p u l i s t a , 

(15) Idem, Ibidem, p. 72. 
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que no seu p r i m e i r o momento, nao preocupou-se com o campesi 

nato, o u s e j a , nao havia lhes estendido certos d i r e i t o s que 

reconhecia aos trabalhadores urbanos. Um dos p r e j u l z o s que 

os trabalhadores sofreram f o i a d i f i c u l d a d e que tiveram em 

se organizarem em S i n d i c a t o s . E, sendo assim, aparecendo a 

oportunidade de uma organizacao s o c i a l como as Ligas Carnpone 

sas, e c l a r o que muitos trabalhadores procuravam se agrupar 

nas mesmas. As Ligas Camponesas paraibanas eram mais elemen 

ta r e s que as de pernambuco e tinham como uma das mais impor 

tantes e antigas a Liga do Municipio de Sape, fundada em mea 

dos de 1958, sob a l i d e r a n c a do trabalhador r u r a l Pedro Tei_ 

x e i r a , e este i n f l u e n c i a d o por Francisco J u l i a o . 

Outra questao detectada e que as Ligas Carnpone 

sas paraibanas se transformaram em S i n d i c a t o de trabalhadores 

r u r a i s , a esse r e s p e i t o diz-nos Cezar Benevides: 

"Na Paraiba a transformacao da Ligas em Sindicatos 

t r a n s c o r r e u com mais t r a n q u i l i d a d e na medida que 

predominava a orientacao moderada e r e f o r m i s t a de 

Francisco de Assis Lemos, apesar de eventuais ten 

t a t i v a s d i v i s i o n i s t a s do grupo j u l i a n i s t a , l i d e r a 

do por E l i s a b e t e T e i x e i r a e Antonio Dantas".^"^ 

Todavia, com os i n c e n t i v o s do Governo Goulart 

a S i n d i c a l i z a c a o r u r a l , i n i c i a - s e um c o n f l i t o entre o PCB e 

Francisco J u l i a o . 

Nota-se que em todo o nordeste b r a s i l e i r o a or 

ganizacao dos trabalhadores r u r a i s em seus Sindicatos era dis_ 

putada entre as Ligas Camponesas defendidas por J u l i a o e pe 

l a a l a do PCB, bem como, ainda, pelos setores p r o g r e s s i s t a s 

da I g r e j a C a t o l i c a . Sabe-se que o bispo de Natal na epoca,Dom 

Eugenio Sales, fundava o p r i m e i r o S i n d i c a t o C r i s t a o no s e n t i 

(16) Idem, Ibidem, p. 81 
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do de b a r r a r a criacao dos Sindicatos comunistas. 

Voltando a questao das Ligas paraibanas,compro 

va-se o agucamento das contradigoes entre os trabalhadores 

r u r a i s e o grupo dominante da Varsea. 0 governado''do Estado, 

Pedro Moreno Gondim, d i z i a atuar como simples mediador. Mas, 

com o assassinato do l i d e r campones Joao Pedro T e i x e i r a , es 

gota-se essa mediagao, devido as constantes vacilagoes do go 

vernador. 

Ainda detectamos que uma das manifestagoes mais 

importantes r e a l i z a d a s pelas Ligas Camponesas paraibanas ,ocor 

reu por ocasiao do 19 de Maio de 1962, quando a C a p i t a l parai 

bana, parou, fecharam-se as l o j a s , as I g r e j a s e as repart_i 

goes p u b l i c a s . As ruas ficaram r e p l e t a s com cerca de (4.000) 

quatro m i l trabalhadores r u r a i s , que realizaram uma grande 

passeata, portando f a i x a s em apoios a "Reforma A g r a r i a " , a 

Sindicalizagao r u r a l , a l u t a contra o l a t i f u n d i o e sobretu 

do, pela condenagao dos criminosos responsaveis pelo assassjL 

nato dos l l d e r e s s a c r i f i c a d o s naquele ano. 

As Ligas Camponesas constituiram-se em preocupa 

goes ate mesmo para liderangas p o p u l i s t a s a n l v e l n a c ional , 

bem como os conscrvadores que desejavam manter a c s t r u t u r a 

a g r a r i a da grande propriedade e do monopolio da t e r r a . 

Por ocasiao do quarto a n i v e r s a r i o da Liga Cam 

ponesa do Municipio de Sape-PB., o c o r r i d o em f e v e r e i r o de 

1963, r e a l i z o u - s e uma concentragao p u b l i c a , ocasiao em que o 

l i d e r Francisco J u l i a o e outros exaltaram os trabalhadores 

para a "Revolugao S o c i a l " sob a bandeira da "Reforma A g r a r i a 

Radical". Combatia-se a tendencia r e f o r m i s t a , bem como o pe 

leguismo que poderia penetrar no movimento campones para di_ 

minuir a l u t a de classe no campo paraibano. A manifestagao 

f o i encerrada com o discurso do advogado das Ligas paraiba 

nas Bento da Gama B a t i s t a , que observando o clima tumultuado 

daquele momento conclamou os camponeses para a l u t a "com f l o 

res ou com sangue". 

Com o sucessivo impulso das Ligas Camponesas , 

a 15 de Janeiro de 1964, acontecia mais uma vez, grande t r a 
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gedia em relacao a l u t a dos trabalhadores. Desta vez, os l a 

t i f u n d i a r i o s punham f i m a vida do Presidente do S i n d i c a t o 

dos Trabalhadores Rurais de Mari-PB., trabalhador Antonio Gal 

dino. Segundo Cezar Benevides, em Janeiro de 1964, o gover 

nador Pedro Moreno Gondim: 

"Toraou providencias repressivas contra as Ligas Cam 

ponesas e c o n t r o l a v a o avango da l u t a de classe a 

tendendo assim as expectativas dos latifundiarios". 

0 grupo da Varsea nunca atendeu as r e i v i n d i c a 

goes dos trabalhadores r u r a i s . E em caso de qualquer manifes 

tagao a t r i b u i a o c a r a t e r de r e b e l d i a . Dal explica-se o bru 

t a l movimento de repressao da classe dominante, sob a organi 

zagao das Ligas. Repressao est a , que era posta em p r a t i c a 

atraves de m i l l c i a s p a r t i c u l a r e s , bem como, atraves do apare 

Iho repressivo do Estado. 

Com a organizagao dos camponeses em suas Ligas, 

a l u t a pela posse da t e r r a no B r a s i l , s ala das paginas poli_ 

c i a i s para ser t r a t a u a em e d i t o r i a l s e manchetes da imprensa 

conservadora. Na o p i n i a o de Cezar Benevides: 

"0 Campesinato conquistou finalmente sua posigao de 

(18) 

classe podendo representar-se a s i mesmo." 

Analisando a afirmagao acima, v e r i f i c a m o s que 

a l u t a dos camponeses f o i imensa. Mas, ate que ponto o t r a 

balhador conquistou sua posigao de classe, uma vez que se cons 

t a t a que as Ligas camponesas nao chegaram a se c o n s o l i d a r , a 

ponto de esmagar as i n v e s t i d a s que lhes era f e i t a ' p e l a "mao 

armada do l a t i f u n d i o n o r d e s t i n o " . ( 

(17) Idem, Ibidem, p. 123. 

(18) Idem, Ibidem, p. 133. 



3. O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA NOVA-PB 

3.1. Controle e Organizacao dos Trabalhadores (1963-

1979). 

No d i a o i t o (8) de dezembro de 1963, na cidade 

de Alagoa Nova-Pb, reuniu-se 50 trabalhadores r u r a i s sob ~a" 

diregao do Presidente do Sin d i c a t o dos Trabalhadores Rurais 

de Bananeiras, Joao Almeida Cavalcante e uma representagao da 

FETAG-PB (Federagao dos Trabalhadores na A g r i c u l t u r a do Esta 

do da Paraiba), com a f i n a l i d a d e e s p e c i a l de c r i a r o Sindica 

t o dos Trabalhadores Rurais l o c a l , de conformidade com a Le 

gislagao S i n d i c a l em v i g o r e dentro dos p r i n c i p i o s proclama 

dos pelo M i n i s t e r i o do T r a b a l h o . ^ } 

(1) "A seguir o D i r e t o r dos t r a b a l h o s , mandou proce 

der a l e i t u r a , a r t i g o por a r t i g o , do modelo o f i c i a l dos Esta 

tutuos do S i n d i c a t o , submetidos os Estatutos a votacao foram 

aprovados por unanimidade. 0 D i r e t o r dos trabalhos declarou 

ser necessario eleger os ocupantes de Cargos S o c i a i s , estabe 

lj^cidos pelos Estatutos e suspendeu os trabalhos por t r i n t a 

minutos as necessarias pro v i d e n c i a s . Reiniciados os traba 

lhos e procedida a e l e i c a o v e r i f i c o u - s e o seguinte r e s u l t a d o 

por votacao simbolica. D i r e t o r i a p r e s i d e n t e , Jose GermanoNo 

bre, S e c r e t a r i o , Joao da Costa Bezerra, Tesoureiro, Silvano 

Rodrigues da Costa, Suplentes Nivaldo Candido do Nascimento, 

Raimundo Rodrigues e Apolonio Graciano, Conselho F i s c a l , Jo 

se Apolonio dos Santos, Jose Luiz Correia e Edgar Pe r e i r a de 

Souza, Representante do Si n d i c a t o na Federagao S i n d i c a l res 

p e c t i v a , Jose Germano Nobre, A r l i n d o Marques Diniz e Francis_ 

co Correia de Araujo..." E x t r a i d o da Ata da fundacao do Sin 

d i c a t o dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova-Pb, l i v r o 01, 

p . l , 1963. 

Vale s a l i e n t a r que a criacao do Sin d i c a t o dos 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova-PB, ocorreu numa epoca 

em que a conjuntura p o l i t i c a , economica e s o c i a l , t a n t o a n_I 
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v e l r e g i o n a l como n a c i o n a l , estava abalada com o amont^ado 

de contradigoes que havia se acumulado no seio da ' sociedade 

b r a s i l e i r a por ocasiao da p o l i t i c a " p o p u l i s t a " desencadeada 

a p a r t i r da ascensao de G c t u l i o Vargas ao poder c e n t r a l e no 

tadamente por Joao Goulart, entao presidente a epoca da fun 

dagao do Si n d i c a t o . 

No ano da criacao do Si n d i c a t o a conjuntura re 

r e g i o n a l encontrava-se mais agitada devido a p r o l i f e r a c a o e 

atuagao das Ligas Camponesas. A relacao entre trabalhadores 

mais versus l a t i f u n d i a r i o s estava extremamente abalada,envoi 

vendo de c e r t a forma, todas as camandas da sociedade b r a s i l e i 

r a , vez que a atuagao das Ligas Camponesas se c o n s t i t u i a m nu 

ma preocupacao na c i o n a l . E n t r e t a n t o , constatamos que por o 

casiao da criagao do Si n d i c a t o em estudo, em nenhum momento 

se faz mengao, sobre a questao das Ligas Camponesas, l i m i t a n 

do-se a d e f i n i - l o como simples 5rgao de representagao da ca 

t e g o r i a , conforme pode-se constatar no seguinte trecho da Ata 

de fundagao: 

"0 Si n d i c a t o e o orgao de representagao dos assala 

r i a d o s , trabalhadores na lavoura, na pecuaria e s i 

milares e na produgao e x t r a t i v i s t a r u r a l , bem como 

dos trabalhadores autonomos e sob qualquer forma de 

p a r c e r i a e dos pequenos p r o p r i e t a r i o s , sendo que ne zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — 

i-num dos acima mencionados mantem assalariados para 

(2) 

a execugao das suas a t i v i d a d e s p r o f i s s i o n a i s " . 

Quanto a natureza do Si n d i c a t o recem-criado ve 

r i f i c a m o s que a mesma se c o n s t i t u i a puramente a s s i s t e n c i a l i s _ 

t a , conforme podc-se comprovar com o trecho abaixo da Ata da 

fundagao: 

"0 Sindicato a g i r a como orgao de colaboragao com 

(2) E x t r a i d o da Ata de Fundagao do Si n d i c a t o dos Trabalhado 
res Rurais de Alagoa Nova-PB, L i v r o 01 p. 1, 196 3. 
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os poderes publicos e as entidades s i n d i c a i s , no 

sentido da so l i d a r i e d a d e e bem es t a r s o c i a l e do 

int e r e s s e n a c i o n a l . Tern como p r e r r o g a t i v a s cele 

brar convengoes e contratos c o l e t i v o s de t r a b a l h o , 

eleger representantes j u n t o a Federagao SindicalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA res 

p e c t i v a , impor c o n t r i b u i g o e s aos associados e man 

t e r agendas de colaboragao nos d i s s i d i o s do t r a 

balho, manter escolas e servigos a s s i s t e n c i a i s e 

a u s p i c i a r a criagao de cooperativa para os associa 

dos. Os Estatutos Sociais ora aprovados e s p e c i f i 

cam as p r e r r o g a t i v a s e objetos aqui mencionados , 

bem como o c a r a t e r das Assembleias Gerais, e l e i t o 

r a i s e e s p e c i a i s , as a t r i b u i g o e s de cargos s o c i a i s 

e o modo de s u b s t i t u i g a o dos mesmos, a contribuigao 

e a administragao do patrimonio e a forma de disso 

(3) 

lugao do Si n d i c a t o " . 

No que se r e f e r e ao E s t a t u t o S o c i a l , e l e sera 

o documento maximo de orientagao do Sin d i c a t o e os d i r e t o r e s 

*• (4) 
terao que se g u i - l o religiosamente. 

Criado o S i n d i c a t o , imediatamente f o i aprovada 

a sua f i l i a g a o a Federagao dos Trabalhadores na A g r i c u l t u r a 

(3) E x t r a i d o da Ata da Fundagao do STR de Alagoa Nova-Pb. L i 

vro 01, p. 1, 196 3. 

(4) 0 E s t a t u t o S o c i a l composto de 26 a r t i g o s , cada um deles 
tratando de uma a t r i b u i g a o a ser assumida pelo Sindi\ 
cato. Dentre os quais detectamos: 0 a r t . 29 t r a t a das 
p r e r r o g a t i v a s e f i n a l i d a d e s do S i n d i c a t o , o a r t i g o 69 
t r a t a dos r e q u i s i t o s que os trabalhadores devem pos-
s u i r para se tornarem associados, o a r t . 89 cuida dos 
d i r e i t o s dos associados e o a r t . 99 dos deveres dos as 
sociados, o a r t . 119 t r a t a das Assembleia Gerais dos 
associados, j a o a r t . 149 t r a t a da administragao inse 
r i n d o a atuagao da D i r e t o r i a e do Conselho F i s c a l , o 
a r t . 219 preocupa-se com o patrimonio do S i n d i c a t o , o 
a r t . 229 t r a t a v a das eleigoes s i n d i c a i s enquanto que o 
a r t . 269 esta v o l t a d o para as disposigoes gerais e tran 
sitorias do Sindicato. Ata de Fundagao do Sindicato dos Traba 
lhadores Rurais de Alagoa Nova-Paralba, Livro 01, p . l , 1963. 
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do Estado da Paraiba, bem como o pagamento de uma taxa a En 

tidade de grau Superior. 

Pelo acima exposto, verificamos que os d i r i g e n 

tes S i n d i c a i s do Municipio de Alagoa Nova-Pb., quando da fun 

dacao do S i n d i c a t o dos Trabalhadores Rurais, nao entraram na 

l u t a sozinhos, ou seja unicamente a n i v e l m u n i c i p a l , consta 

ta-se o envolvimento da entidade a n i v e l estadual ou seja a 

entidade de Grau Superior. Assim f i c a e x p l i c i t o e patente o 

nao isolamento desta entidade o r g a n i z a t i v a , uma vez, que e l a 

i n i c i a seus p r i m e i r o s passos de atuagao no municipio i n s e r i 

do ao r e s t a n t e da Paraiba. 

Podemos a f i r m a r que desde a criagao do Sindica 

t o ate mcados do ano de 1966, os d i r i g e n t e s , bem como os t r a 

balhadores, nao tinham preocupagoes com a "Reforma A g r a r i a " . 

Todavia, v e r i f i c a - s e que havia preocupagoes em terrnos de d i 

r e i t o s para os trabalhadores. Neste s e n t i d o , e esclarecedor 

o depoimento do diacono do Municipio que ajudou na criagao 

do S i n d i c a t o , e logo cornou-se assessor S i n d i c a l e f o i t i d o , 

t a n t o pela diregao como pelos associados, como "Conselheiro" La 

d i s l a u Nogueira de Lima em pronunciamento f e i t o aos t r a b a l h a 

dores no d i a 13 de margo de 1966. 

"Os associados tern d i r e i t o de f a l a r em reuniao e 

contar as suas magoas ou suas necessidades, disse 

ainda os socios nao sofresse as i n j u s t i g a s do pa 

t r a o procurasse os seus d i r e i t o s que por meio do 

S i n d i c a t o tern as autoridades e o advogado que o Sin 

d i c a t o paga para que o socio possa r e s o l v e r as suas 

causas sem t a n t a d i f i c u l d a d e " 

(5) Ver Ata de Fundagao do S i n d i c a t o dos Trabalhadores Rurais 

de Alagoa Nova-Pb. L i v r o 01, p. 2, 196 3 

(6) Ata da Reuniao-'do STR de Alagoa Nova-Pb., em 13 de margo 

de 1966, L i v r o 01, p. 7. 
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So a p a r t i r do f i n a l do ano do 1966 e que sur 

ge no Sin d i c a t o a i d e i a de "Reforma A g r a r i a " . Mas, o p r e s i 

dente Sr. Germano Gregorio da S i l v a , mostra aos trabalhadores 

e associados que a "Reforma Ag r a r i a " so sera executada no Bra 

s i l , com a reforma do homem educado pelos Sindicatos e coope 

r a t i v a s . Acrescenta que a d i f i c u l d a d e maior e que os socios 

desprezam o S i n d i c a t o , e c i t o u que: 

"Os a g r i c u l t o r e s sao os unicos v e l c u l o s do desen 

volvimento do S i n d i c a t o , bem como a "Reforma Agra 

r i a " que os trabalhadores ainda nao tern condicoes 

porque nao organizam-se e nao unem-se para apren 

(7) 

der muitas coisas boas". 

Enquanto i s t o , o t e s o u r e i r o do Si n d i c a t o Sr. 

Silvano Rodrigues da Costa, era de opiniao que a "Reforma 

A g r a r i a " , nao t i n h a nenhuma importancia para o trabalhador 

r u r a l , como se observa em depoimento. 

"A Reforma A g r a r i a nao era para o trabalhador r u 

r a l o s u f i c i e n t e nem o necessario que trouxesse a 

paz para o homem do campo. I s t o porque na r e a l i d a 

de nao e x i s t i a uma l e i ordenada pelo Estado,apenas 

(8) 

era i d e o l o g i a s de associagoes". 

Para complementar a questao da "Reforma Agra 

r i a " , vejamos agora o pensamento de um dos associados do Sin 

d i c a t o . No momento em que os d i r i g e n t e s do Si n d i c a t o comega 

ram a passar par. trabalhadores, a mensagem do que s e r i a 

a "Reforma A g r a r i a " , afirmou o Sr. Jose Apolonio dos Santos: 

"Nos trabalhadores r u r a i s aceitamos muito bem a 

(7) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 12 de maio 

de 1968, L i v r o 01, p. 40. 

(8) E n t r e v i s t a ao autor em 01 de setembro de 1986. 
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"Reforma A g r a r i a " achamos que e uma i d e i a muito boa, 

so o f a t o de que vamos se f i x a r na t e r r a e morar por 

- . *- - (9) 

nossa p r o p r i a conta j a e grande coisa". ; 

Varias eram as opinioes a r e s p e i t o da "Reforma 

Agr a r i a " no S i n d i c a t o , t a n t o dos d i r e t o r e s como dos associa 

dos, muito embora que as pregacoes e ate mesmo manifestagoes 

tenham se r e a l i z a d o em fa v o r da execugao da "Reforma Agraria" . 

£ nesse sentido que f a l a um dos associados mais atuantes no 

ano de 1968, Sr. Severino Berto da S i l v a : 

"Ja sabemos que o governo quer implantar a "Reforma 

A g r a r i a " , embaragando p o l i t i c o s e patroes que t r a i -

ram a boa f e do homem do campo, sempre explorado . 

Sendo que agora os r i c o s j a sentem as l e i s j u s t a s 

com a investigagao de riquezas i l i c i t a s . So agora 

os b e n e f i c i o s da "Reforma A g r a r i a " t r a r a a nossazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 

bertagao no meio r u r a l , pois a situagao das coisas 

«q 1 u (10) 

esta mudando aos poucos . 

£ a p a r t i r desse momento que constata-se um 

maior desempenho dos d i r i g e n t e s do Sin d i c a t o em favor da "Re 

forma A g r a r i a " . Em quase todas as reunioes ou encontros rea 

li z a d o s pela entidade e f e i t o esclarecimento do que seja a 

"Reforma A g r a r i a " , quais os b e n e f i c i o s que e l a t r a r a ao t r a 

balhador e pede-se cada vez mais aos associados a uniao no 

sentido de desempenharesforgos para que e l a seja executada , 

vez que essa e a meta p r i n c i p a l dos trabalhadores ainda nao 

gr i t a r a m mais f o r t e e mais longe. 

A prova de que o Si n d i c a t o i n t e n s i f i c o u uma l u 

t a pela conscientizagao da "Reforma A g r a r i a " e v e r i f i c a d a pe 

(9) E n t r e v i s t a ao autor em 01 de setembro de 19 86. 

(10) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 12 de janei_ 

ro de 196 9. L i v r o 01, p. 48. 
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l a s afirmagoes do associado Severino Berto da S i l v a , em uma 

reuniao r e a l i z a d a na Sede do S i n d i c a t o , em 07 de margo de 

1971: 

"Tive um entendimento com o M i n i s t r o da A g r i c u l t u 

ra na sua viagem a Campina Grande, sobre a s i t u a 

gao dos trabalhadores nas f r e n t e s de servigos no 

Nordeste, pedindo e sugerindo ao mesmo que fosse 

f e i t a a "Reforma A g r a r i a " . O M i n i s t r o Cirne Lima, 

respondeu-me que esperava-se mais dois meses para 

que a Reforma A g r a r i a chegasse" . 

Pela afirmagao acima_nota-se que o trabalhador 

estava e u f o r i c o com a "Reforma A g r a r i a " , chegando a s u g e r i r 

ao M i n i s t r o da A g r i c u l t u r a a execugao da mesma. Mas aqui so 

mos obrigados a constatar que o trabalhador ou o M i n i s t r o es 

tava equivocado, vez que em nosso Pais nada e x i s t e de concre 

t o e de r e a l quanto a aplicagao da sonhada "Reforma Agraria" . 

3.2. As Ligas Camponesas na Concepgao do S i n d i c a t o 

E v a r i o s sao os pronunciamentos dos que compu 

nham o movimento S i n d i c a l em relagao as Ligas Camponesas. En 

t r e eles destaca-se o do assessor e "conselheiro" s i n d i c a l , 

diacono Lad i s l a u Nogueira de Lima que em depoimento, mostra 

o seguinte: 

(11) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-PB., em 07 de mar 
go de 1971. L i v r o 02. p. 33 
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"A i d e i a da fundagao do S i n d i c a t o dos Trabalhado 

res Rurais, f o i para e v i t a r que neste municipio de 

Alagoa Nova_Pb., houvesse a penetragao das Ligas Cam 

ponesas, pois se d i z i a que era uma organizacao co-

munista". 

Enquanto i s t o , o t e s o u r e i r o do S i n d i c a t o dos 

Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova-Pb, Silvano Rodrigues da 

Costa afirma o seguinte: 

"Acho a i d e o l o g i a das Ligas Camponesas avancada , 

pois os trabalhadores querem r e i v i n d i c a r os d i r e i . 

tos com prcssoes e certos posicionamentos agressi 

vos, uma vez que nao e x i s t i a uma l e i ordenada para 

(2) 

seguranga ao trabalh a d o r " . 

Por o u t r o lado, o trabalhador Jose Apolonio dos 

Santos, associado do S i n d i c a t o que tambem f o i associado das 

Ligas Camponesas, da regiao de Campina Grande, antes da c r i a 

gao do S i n d i c a t o , lembra sua vinculagao com as Ligas Carnpone 

sas: 

"Quando s u r g i u as Ligas Camponesas nesta r e g i a o , 

o responsavel era o Sr. Jose Higino, que morava em 

Campina Grande, eu t i r e i minha c a r t e i r a da Liga , 

pois se pregava que a mesraa era uma coisa muito 

boa. Pois os trabalhadores iam t r a b a l h a r em muti 

rao, e se t r a t a n d o da propriedade as Ligas Carnpone 

sas pregava que o trabalhador podia ocupar a pro 

(3) 

priedade de qualquer l a t i f u n d i o . " 

(1) E n t r e v i s t a ao autor em 05 de setembro de 1986. 

(2) E n t r e v i s t a ao autor em 01 de setembro de 1986. 

(3) E n t r e v i s t a ao autor em 02 de setembro de 1986. 
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Para melhor clareza a r e s p e i t o de como o movi 

mento S i n d i c a l de Alagoa Nova-Pb., concebia as Ligas Carnpone 

sas, vejamos o que afirmava no ano de 1967 , o advogado do Sin 

d i c a t o Dr. Benjamin Nunes de Souza: 

"0 Sindicato esta em fase de vi d a muito nova que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ft- • 

f o i sufocado pela onde de r e v o l t a das chamadas L i 

gas Camponesas que sendo movimentos de desordens 

nao iam s a t i s f a z e r as exigencias do trabalhador r u 

r a l . Que o homem do campo pre c i s a tomar conscien 

c i a da sua re a l i z a c a o como pessoa humana, que e o 

seu ponto de p a r t i d a para sua promogao ou desenvol 
(4) 

vimento". 

Vejamos agora o posicionamento do assessor da 

CONTAG-DF., Sr. Arn5bio Ivo Aureliano, a r e s p e i t o das Ligas 

Camponesas, quando p a r t i c i p a v a da reuniao r e a l i z a d a no Sind.L 

cato no d i a 21 de dezembro de 1969: 

"Enquanto houver fome no B r a s i l nao se pode acabar 

com o comunismo, pois a fome e. um meio que os l i d e 

res comunistas u t i l i z a m para e x p l o r a r esse t a l re 

gime em anos a n t e r i o r e s aqui no B r a s i l e Francisco 

J u l i a o , em Pernambuco, a p r o v e i t a a fome a meia i n 

j u s t i g a , a exploracao do c a p i t a l i s m o desumano e 

c r i a as Ligas Camponesas".^ 

As Ligas Camponesas ainda eram d i s c u t i d a s no 

Sind i c a t o de Alagoa Nova, em 1970, como pode-se v e r i f i c a r no 

trecho abaixo, onde o presidente Sr. Germano Gregorio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sil 

va, enfoca seus m a l e f l c i o s e cobra dos associados opinioes a 

(4) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 10 de setem 

bro de 1967. L i v r o 02, p. 22. 

(5) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 21 de dezem 

bro de 1969. L i v r o 02, p. 09. 
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"0 homem do campo f o i muito odiado ate a Revolugao 

de 1964, e o motivo disso e porque na entao epoca 

sur g i u uma organizacao em Marl, reconhecida com o 

nome de Ligas Camponesas que apesar de seus ensina 

mentos subversivos em pouco tempo j a contava com 

um numero de (12.000) dose m i l socios, motivo por 

que, os seus ensinamento erroneos f o r a do progres-

so e da paz s o c i a l , e prosseguiu o presidente fazen 

do uma interrogacao a comunidade presente sobre a 

quela organizacao se era boa ou mal e somente dois 

trabalhadores responderam, um t a l v e z por ignoran -

c i a disse que era boa c o u t r o mais conscientizado 

disse que era ruim porque seus encaminhamentos eram 

mal e mandavam ate que o campones tomasse ou inva 

disse a propriedade a l h e i a e a d v e r t i u o presidente 

mostrando que os ensinamentos do S i n d i c a t o , nao man 

da toraar nada de ninguem e sim dar os d i r e i t o s que 

e assegurados ao trabalhador atraves da L e i e da 

• (6) 
j u s t i g a . 

Diante do exposto, a r e s p e i t o das Ligas Campo 

nesas, f i c a patente que o S i n d i c a t o dos Trabalhadores Rurais 

atraves de seus representantes e associados, sempre repudiou 

t a i s Ligas. Nota-se que elas nunca foram v i s t a s como um mo 

vimento que viesse t r a z e r melhoria para os trabalhadores e 

mudar a e s t r u t u r a f u n d i a r i a no campo b r a s i l e i r o . Aqui somos 

obrigados a reconhecer que o S i n d i c a t o f o i c r i a d o justamcnte 

para que neste municipio nao houvesse a penetracao das Ligas 

Camponesas que era t i d a como um grande mal para os t r a b a l h a 

(6) Depoimento do presidente Germano Gregorio da S i l v a , Ata 
da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 01 de novem-
bro de 19 70, L i v r o 02, p. 24. 
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dores do campo. 

0 que f i c a comprovado neste estudo e que o Sin 

d i c a t o estava preocupado em a d q u i r i r para o trabalhador r u 

r a l a s s i s t e n c i a medica, odontol5gica, escolar e ate mesmo as 

s i s t e n c i a j u r l d i c a , muito embora essa a s s i s t e n c i a j u r i d i c a 

nao tenha se e f e t i v a d o concretamente, f i c a v a apenas em pro 

nunciamentos. 0 Sin d i c a t o apenas denunciava as i n j u s t i g a s so 

f r i d a s pelos trabalhadores, mas apesar d i s s o , a l e r t a v a os tra 

balhadores no sentido de serem firmes em seus i d e a i s nobres 

e elevados. 

A r e s p e i t o da cobranga de d i r e i t o s e a s s i s t e n 

c i a para os trabalhadores, vejamos o que afirma o S e c r e t a r i o 

do Sindicato o Sr. Gregorio Fernandes da S i l v a : 

"Os d i r e i t o s do homem sao i n v i o l a v e i s e univer 

s a i s , nascido da p r o p r i a natureza humana e as as 

s i s t e n c i a s s a n i t a r i a s , medicas e j u r i d i c a s que o 

trabalhador tern por d i r e i t o de l e i nao sao respejL 

tados por parte dos patroes, que nao consideram a 

dignidade humana, na pessoa do trabalhador nao pa 

gando o j u s t o s a l a r i o c nao indenizando-o quando so 

frem acidentes e mais uma s e r i e de i n j u s t i g a s pra 

t i c a d a s " . ( 7 ) 

Dentre os d i r e i t o s o S i n d i c a t o tambem passa a 

encampar a l u t a r e i v i n d i c a n d o aposentadoria para o homem do 

campo que, notadamente, v a i aparecer por v o l t a de 1972. 0 que 

se observa e que essa minguada aposentadoria surge como um vei_ 

culo para acalmar os animos dos trabalhadores, i s t o porque 

enquanto os trabalhadores estao preocupados com a aposentado 

r i a , o governo e os l a t i f u n d i a r i o s nao estao sendo importuna 

(7) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 27 de agos 
t o de 1967. L i v r o 2, p. 22. 
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dos com questoes a g r a r i a s . 

Constatamos, que por um bom periodo, o Sindica 

t o de Alagoa Nova-Pb, dedica-se de corpo e alma a causa da 

aposentadoria para o tra b a l h a d o r , esquecendo-se de organizar 

os trabalhadores para a conquista dos d i r e i t o s t r a b a l h i s t a s 

e permanencia na t e r r a . Somente a p a r t i r de 19 79 e que o Sin 

d i c a t o toma um novo direcionamento encaminhando a questao t r a 

b a l h i s t a para a j u n t a de c o n c i l i a g a o e julgamento, bem como 

encampa a l u t a pela permanencia do homem na t e r r a , muito em 

bora a direcao do S i n d i c a t o tenha s o f r i d o muito pela f a l t a d e 

apoio por parte dos trabalhadores. Observamos que a p a r t i r 

de 196 8 o Si n d i c a t o comeca a s o f r e r um esvaziamento de traba 

lhadores. A este r e s p e i t o vejamos o pronunciamento f e i t o pe 

l o presidente Sr. Germano Gregorio da S i l v a :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l^C? 

"Comprovamos o desinteresse e f a l t a de animo de 

muitos trabalhadores associados que ainda nao creem 

naquilo que lhes pertence mesmo que a D i r e t o r i a em 

pregue todo esforgo p o s s l v e l , ha f a l t a de compreen 

cao e d i f i c u l d a d e de entender a d o u t r i n a do S i n d i 

cato. Pois os associados sao os responsaveis pelo 

bom ou mal funcionamento do S i n d i c a t o , se funcionar 

mal e porque o trabalhador tern medo ou se d i s c u i d a 

de organizar-se em s o c i e d a d e " . ^ 

Varios foram os motivos que levaram os tr a b a 

lhadores a abandonarem o S i n d i c a t o . Quando o mesmo f o i c r i a 

do, a d i r e t o r i a passou a d i s t r i b u i r generos a l i m e n t i c i o s da 

dos atraves da I g r e j a C a t o l i c a , de acordo com o programa de 

nominado " C a r i t a s " , como forma de ajuda ao Si n d i c a t o e de a 

poio para sua sobrevivencia. Esta d i s t r i b u i c a o de alimentos 

(8) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 14 de setem 
bro de 1968. L i v r o 01, p. 42. 
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f o i desativada a p a r t i r de 1968, por nao b e n e f i c i a r o S i n d i 

cato nem os trabalhadores. A este r e s p e i t o declarou o Sr. 

presidente Germano Gregorio da S i l v a : 

"As " C a r i t a s " nao dependem do S i n d i c a t o , pois e 

mais um s a c r i f i c i o que temos de alcangar, pois em 

vez de b e n e f i c i a r o S i n d i c a t o e os trabalhadores 

faz e p r e j u d i c a r porque muitos nao compreendem a 

(9) 

f i n a l i d a d e das mesmas". 

Ainda a r e s p e i t o do esvaziamento dos t r a b a l h a 

dores no S i n d i c a t o esclarece o associado Jose Apolonio dos 

Santos: 

"A f a l t a de trabalhadores no S i n d i c a t o e porque 

a diregao faz muitas promessas de melhores dias 

para o homem do campo e nao se c o n c r e t i z a quase 

nada." ( 1 0> 

Por o u t r o lado, constatamos que uma das grandes 

causas que fez com que os trabalhadores abandonassem o S i n d i 

cato, f o i a opressao que a p a r t i r de 1968 desencadeou-se so 

bre os mesmos. P r o p r i e t a r i e s e l a t i f u n d i a r i o s proibiam e 

expulsavam das suas propriedades todos aqueles trabalhadores 

que tinham suas c a r t e i r a s s i n d i c a i s e aqueles que viessem as 

reunioes do S i n d i c a t o . Verificamos que e sobretudo a p a r t i r 

de 1968 que os l a t i f u n d i a r i o s dessa regiao comecam a se orga 

n i z a r como classe e fundam tambem o S i n d i c a t o dos Empregado 

res Rurais, passando assim a se i n t e n s i f i c a r a repressao con 

t r a os trabalhadores que procuravam seus d i r e i t o s no Sindica 

t o dos Trabalhadores. 

( 9) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb, em 11 de maio 
de 1969. L i v r o 01, p. 42. 

(10) E n t r e v i s t a ao autor em 02 de setembro de 1986. 
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Esta repressao ainda na presente data tern mui 

t a f o r c a , vez que existem p r o p r i e t a r i e s ainda c o n t r a r i o s a 

presenca dos moradores no Sindicato impedindo-os de t i r a r e m 

sua C a r t e i r a S o c i a l . Ainda constatamos que o Sindicato so 

f r e u muito com isso porque a ausencia dos trabalhadores afe 

tou as rcndas da entidade tornando muito d i f l c i l conduzilo 

sem recursos. A p a r t i r de entao, a direcao do Sindicato t e 

ve que encampar uma f o r t e batalha na conscientizacao de meei 

ros, r e n d e i r o s , p a r c e i r o s , d i a r i s t a s e pequenos propr i e t a r i e s 

mostrando que eles deveriam pagar a c o n t r i b u i c a o S i n d i c a l de 

cretada pelo Governo Federal, na esperanca de a d q u i r i r recur 

sos para que o S i n d i c a t o continuasse. Contudo, novamente en 

contra opressao do S i n d i c a t o p a t r o n a l , vez que este desenvol^ 

ve uma campanha de esclarecimcnto aos pequenos p r o p r i e t a r i e s 

que devem pagar o imposto s i n d i c a l , atraves do S i n d i c a t o pa 

t r o n a l e nao em favor do S i n d i c a t o dos Trabalhadores, comecan 

do assim, a rebanhar os pequenos p r o p r i e t a r i e s para o SindjL 

cato p a t r o n a l . 0 c e r t o e que ate hoje o Sindicato p a t r o n a l 

e composto por um bom numero de associados que sao mini fun 

d i a r i o s , i n c l u s i v e , o p r o p r i o presidente do S i n d i c a t o Patro 

n a l , Sr. A l u i s i o V i e i r a de Atalde era s i n d i c a l i z a d o no Sindi. 

cato dos Trabalhadores Rurais. 

Com i s t o , o S indicato dos Trabalhadores s o f r e u 

muito. A esse r e s p e i t o esclareceu o Sr. Presidente Germano 

Gregorio da S i l v a : 

"A intencao da d i r e t o r i a dessa entidade e a de pro 

mover a classe r u r a l , dar i n s t r u c a o e c o n s c i e n t i 

zacao para o t r a b a l h a d o r . Bern como a g i r e l u t a r p e 

l o s seus d i r e i t o s e nao ser traidore's de s i mesmo, 

que chega a se cancar do fracasso de sua propria so 

ciedade. Mas o trabalhador deve l u t a r pela sua d_i 

gnidade humana sem se abater (...) devemos fazerum 

Si n d i c a t o l i v r e do poder dos patroes e do Governo, 

para que tenhamos firmesa em nossa administracao e 
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que a sociedade nao s o f r a p r e j u i z o s ou i n t e r v e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nota-se, p o r t a n t o , maior n l v e l de c o n s c i e n t i z a 

gao e combatividade por parte da diregao do S i n d i c a t o , cujas 

declaracoes enfatizam as d i f i c u l d a d e s criadas pela repressao 

empreendida pelos patroes. Ja no f i n a l de 1971 o Presidente 

Germano declarava em reuniao que desde a criacao desse S i n d i 

cato os primeiros d i r e t o r e s sofreram muitas ameacas e que i s 

so fez com que eles abandonassem o S i n d i c a t o . Mas, surgiram 

l i d e r e s da classe que sentido o problema, foram encorajados 

por Deus sem temer ameacas e v i o l e n c i a s com a ajuda dos t r a 

balhadores de boa vontade para o S i n d i c a t o sobreviver e carni 

nhar para a f r e n t e , muito embora a d i r e t o r i a continue • a so 

f r e r perseguigoes. A este r e s p e i t o , f a l a o presidente Germa 

no Greg5rio da S i l v a : 

"Tenho s o f r i d o perseguigoes como d i r i g e n t e deste 

S i n d i c a t o , por aqueles que vivem a custa do suor 

do pobre e nao querem que tenha j u s t i g a ao seu l a 

do, e quando o Sindicato toma conhecimento do po 

bre i n j u s t i g a d o entao os prepotentes se juntam e 

vao denunciar do presidente, no E x e r c i t o fazendo 

processos por meio de calunias a f i m de que o pre 

(12) 

sidente venha a t e r o seu mandato cassado". 

Assim, ve r i f i c a m o s que o S i n d i c a t o e os seus 

administradores passaram por dias d i f l c e i s , mas temos de re 

conhecer que muito se l u t o u em p r o l da construgao de urn Sin 

d i c a t o f o r t e , a u t e n t i c o e comprometido com os trabalhadores 

(11) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 13 de outu 

bro de 1968, L i v r o 01. p. 44. 

(12) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 02 de agos 

t o de 1970. 



muito embora isso nao tenha so e f e t i v a d o devido as circuns 

tancias em que f o i c r i a d o , dentro dos p r i n c i p i o s ditados pe 

l o s governos d i t a t o r a i s e a t r e l a d o ao M i n i s t e r i o do Trabalho 

e a Legislacao S i n d i c a l ainda hoje em v i g o r . 

Assim, apesar de haver sido criado durante o 

perlodo de atuacao das Ligas Camponesas como meio de impedir 

sua penetracao em Alagoa Nova e, l i m i t a d o , de urn lado pela 

l e g i s l a c a o t r a b a l h i s t a e ingerencias do Governo e da I g r e j a 

C a t o l i c a e, de o u t r o pela repressao dos l a t i f u n d i a r i o s locais 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova-Pb., vem 

lutando realmente em favor dos trabalhadores r u r a i s . 

3.3. Mobilizacao e Mudanca (19 80-1985) 

Conforme mostramos no c a p i t u l o a n t e r i o r o Sin 

d i c a t o dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova-Pb., desde sua 

criacao em 08 de dezembro de 1963, ate 1979, vinha desempe 

nhando uma atuacao pautada numa p o l i t i c a do t i p o a s s i s t e n c i a 

l i s t a , sobretudo medica, odontologica e e s c o l a r , muito embo 

ra nao descartasse a p o s s i b i l i d a d e de atuar na a s s i s t e n c i a j u 

r l d i c a que deveria t o r n a r - s e a p r i n c i p a l . Mas devido a con 

j u n t u r a p o l i t i c a n a c i o n a l , o Sindicato r e s t r i n g i a - s e apenas 

em f a l a r e esta a s s i s t e n c i a nao se e f e t i v a v a . 

£ s5 a p a r t i r de 1980 que o S i n d i c a t o passa a 

r e d i r e c i o n a r sua p o l i t i c a de a s s i s t e n c i a aos trabalhadores e 

associados, dando assim p r i o r i d a d e a a s s i s t e n c i a j u r i d i c a con 

forme comprovamos no decorrer deste estudo, passando a encam 

par a l u t a pela posse da t e r r a para os trabalhadores com ba 

se no slogam a " t e r r a e para quern nela t r a b a l h a " . Nesta mes 

ma epoca, passa a desenvolver tambem urn t r a b a l h o em p r o l dos 

assalariados da zona c a n a v i e i r a . Pela p r i m e i r a vez o presi\ 

dente do S i n d i c a t o Sr. Romao da Costa f a l a sobre a situacao 



destes trabalhadores: 
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"Existe v a r i o s engenhos de cana-de-agucar que es 

tao pagando 50,00 cinquenta c r u z e i r o s por d i a , co 

mo e o caso do Engenho Cruz e c i t o u que precisamos 

nos unirmos cada vez para que possamos tcrmos melho 

res d i a s " . 

A p a r t i r de entao constata-se o comprometimen-

t o do Sindicato com os trabalhadores assalariados passa-se a 

r e a l i z a r reuniao com os trabalhadores para esclarecer melhor 

seus d i r e i t o s . 0 S i n d i c a t o ainda procura se i n t e g r a r com ou 

t r o s Sindicatos da Zona Canavieira como e o caso do Sindica 

t o dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, bem como procu 

ra apoio j u n t o a Federagao dos Trabalhadores na A g r i c u l t u r a 

do Estado da Paraiba (FETAG-PB) , para j u n t o s desenvolveremurn 

t r a b a l h o de conscientizagao em favor dos trabalhadores. Os e 

f e i t o s p o s i t i v o s nao demoram a aparecer, neste mesmo ano de 

de 1980, o S i n d i c a t o de Alagoa Nova-Pb., consegue cobrar na 

j u n t a de c o n c i l i a g a o e julgamento de Campina Grande-Pb.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA di 

r e i t o s t r a b a l h i s t a s t a i s como F e r i a s , 139 S a l a r i o , Aviso Pre 

v i o , S a l a r i o Familia e diferenga s a l a r i a l do trabalhador Mo_i 

ses Pedro da S i l v a . Este trabalhador f o i expulso sem d i r e i _ 

t o a nada do Engenho Novo de propriedade do grande latifundia 

r i o Fernando Mauricio de L i r a . Vale a pena s a l i c n t a r que es 

t a f o i a p r i m e i r a agao t r a b a l h i s t a que o S i n d i c a t o patroc_i 

nou desde sua criagao e atuagao j u n t o aos trabalhadores. Em 

seguida entrou com a segunda agao em favor do Trabalhador Co£ 

me da S i l v a , que havia sido despedido nas mesmas condigoesdo 

p r i m e i r o , agao esta contra o Engenho Cajueiro de propriedade 

do Sr. Alandec Miguel de Morais. E, a p a r t i r d a i , tornou-se 

constantes na v i d a do Sindicalismo em Alagoa Nova-Pb, as va 

r i a s e v a r i a s agoes que sao encaminhadas para a Junta de Con 

(1) Ata da Reuniao do STR de Alago Nova-Pb., em 12 de outu 
bro de 1981. L i v r o 03, p. 52. 
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c i l i a g a o e julgamento. Mas, apesar de inumeras conquistas 

que o Si n d i c a t o r e a l i z o u e vem r e a l i z a n d o , t r a b a l h a com mui 

tas d i f i c u l d a d e s se c o n s t i t u i n d o ainda urn obstaculo, a f a l t a 

de coragem do trabalhador, que diant e da f o r t e pressao exer 

cida pelos p r o p r i e t a r i e s , muitas vezes nao procura o Sindica 

to para denunciar as i n j u s t i g a s de que sao v i t i m a s . 

Outro obstaculo encontrado pelo S i n d i c a t o d i z 

r e s p e i t o a d i f i c u l d a d e de encontrar trabalhadores que possam 

s e r v i r de testemunhas para aqueles que acionam os patroes na 

j u s t i g a . £ muito comum encontrar na j u n t a trabalhadores que 

vao testemunhar em favor dos l a t i f u n d i a r i o s . A esse respei_ 

t o , em reuniao r e a l i z a d a na Sede do Si n d i c a t o afirmamos: 

"O caso dos trabalhadores assalariados que e colo 

cado na j u n t a , muitas vezes f i c a d i f l c i l de ser re 

so l v i d o porque os companheiros trabalhadores vao a 

a Junta de Conciliacao e Julgamento servirem de tes_ 

temunhas para os patroes o que nao podemos a d m i t i r 

(2) 

dentro da nossa sociedade". 

Dentro deste contexto, a D i r e t o r i a do Sindica 

t o , bem como seus assessor j u r l d i c o , advogado Joao Camilo Pe 

r e i r a , sofrem inumeras pressoes dos l a t i f u n d i a r i o s locais,sen 

do ameagados atraves de cartas anonimas e telefonemas, bem 

como taxados de comunistas. 

Mas, nada d i s t o impede que o Sindicato conti\ 

nue sua l u t a fazendo entender aos trabalhadores que devemos 

l u t a r por melhores s a l a r i o s e caso os patroes nao disponham 

a pagar, buscaremos as solugoes na L e i . A este r e s p e i t o a f i r 

ma o presidente do Si n d i c a t o Sr. Romao da Costa: 

(2) Pronunciamento do a u t o r , na condigao de S e c r e t a r i o do STR 
de Alagoa Nova-Pb., Ata da Reuniao de 09 de Janeiro 
de 1983. L i v r o 03, p. 76. 



"Todos trabalhadores unidos f i c a r a mais f o r t e e bus 

caremos seguranga na L e i 4330 que dar d i r e i t o ao 

trabalhador organizar uma greve". 

Prosseguindo, o Si n d i c a t o comeca a desenvolver 

urn t r a b a l h o , no qual esta contido a obrigacao dos patroes a 

pagar todo f i n a l de ano 139 S a l a r i o , aos trabalhadores. Nes 

t e s e n t i d o , vejamos o que afirma o Sr. Alvaro Diniz Presiden 

te da (FETAG-PB), quando p a r t i c i p a v a como convidado de uma 

reuniao do S i n d i c a t o : 

" I r e i fazer a l e i t u r a de urn documento f e i t o pelo Sin 

d i c a t o e que sera encaminhada aos p r o p r i e t a r i e s de 

engenhos deste M u n i c i p i o , no qual faz c i e n t e mais 

uma vez aqueles p r o p r i e t a r i e s da obrigagao do paga 

mento do 139 S a l a r i o aos trabalhadores canavieiros 

(4) 

deste Municipio". 

Neste mesmo contexto, o Si n d i c a t o ainda passa 

a r e i v i n d i c a r j u n t o aos patroes a as s i n a t u r a das C a r t e i r a s 

de Trabalho. A este r e s p e i t o , vejamos o que afirma o Sr. Ro 

mao da Costa: 

"0 trabalhador assalariado da zona c a n a v i e i r a t e r a 

sua C a r t e i r a de Trabalho ( P r o f i s s i o n a l ) assinadape 

l o p r o p r i e t a r i o mais no ato da assi n a t u r a o traba 

lhador deve t e r muito cuidado para que o patrao nao 

assine a C a r t e i r a como se o trabalhador estivesse 

trabalhando a pouco tempo na propriedade, uma vez 

que muitos tern ate 30 anos de servigos prestado e 

de moradia".^^ 

(3) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 14 de junho 

de 1981. L i v r o 03, p. 60. 

(4) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 11 de dezem 

bro de 1983. L i v r o 03, p. 85 

(5) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb. , em 09 de jane_i 

ro de 19 83. L i v r o 03, p. 76 
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0 que comprovamos e que realmente os t r a b a l h a 

dores assalariados da Zona Canavieira conquistaram, nao t o t a l 

mente, mas parcialmente o recebimento do 139 S a l a r i o que vem 

se e f e t i v a n d o a cada f i n a l de ano, bem como a assinatura das 

c a r t e i r a s de t r a b a l h o , que alguns engenhos passaram a adotar 

dia n t e da movimentacao que o S i n d i c a t o r e a l i z o u . 0 mais cu 

r i o s o e que os donos de engenhos assinaram as c a r t e i r a s dos 

trabalhadores com o tempo de t r a b a l h o que realmente o traba 

lhador t i n h a na propriedade, entre os quais destacamos o En 

genho V i t o r i a , Engenho Cruz e Engenho Serra Preta. 

Mas, o t r a b a l h o nao encerra-se por a i , o Sindi_ 

cato esta sempre procurando melhorar as condicoes do trabalha 

dor. Neste s e n t i d o , passa a esclarecer mais profundamente os 

d i r e i t o s que os trabalhadores assalariados tern garantido por 

l e i e que devem ser conquistados. Encampa tambem a l u t a pe 

l a r e a l i z a c a o de uma greve: 

"Nos da D i r e t o r i a do S i n d i c a t o , j u n t o com os traba 

lhadores da Zona Canavieira vamos p a r t i r para o di\ 

c i d i o c o l e t i v o , pois para isso estamo-nos organi 

zando no sentido de j u n t o com os 31 municipios da 

zona c a n a v i e i r a do nosso Estado organizarmos uma 

greve, caso os patroes nao correspondam os d i r e i . 

tos dos t r a b a l h a d o r e s " . ^ ^ 

0 S i n d i c a t o comeca assim a i n t e n s i f i c a r a l u t a 

na conquista dos d i r e i t o s para os trabalhadores e em 21 de 

Agosto de 1983 , i n i c i a pela p r i m e i r a vez uma campanha salarial 

que v o l t a a se r e p e t i r em 1984. Em 1985, por ocasiao da rea 

l i z a c a o da campanha s a l a r i a l , julgada pelo T r i b u n a l Regional 

(6) Pronunciamento do 39 Conselho F i s c a l do STR de Alagoa No 
va-Pb., Sr. Manuel Antonio de O l i v e i r a , Ata da Reuniao 
de 13 de marco de 1983. L i v r o 03, p. 78. 
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do Trabalho, dar-se ganho de causa para os trabalhadores, ad 

q u i r i n d o e s t as melhores condicoes de t r a b a l h o e s a l a r i o s . 

Tendo em conta o d i s r e s p e i t o dos p r o p r i e t a r i e s 

as conquistas obtidas pelos trabalhadores, o S i n d i c a t o orga 

nizou j u n t o a estes uma greve que durou uma semana, para que 

as conquistas se efetivassem. A p a r t i r daquele momento, os 

trabalhadores t i v e r a m melhores d i a s . Para complementar este 

t r a b a l h o , o S i n d i c a t o tern se preocupado em encaminhar docu 

mentos ao Sr. Delegado Regional do Trabalho do Estado, no sen 

t i d o de f i s c a l i z a r e p u n i r os donos de engenhos que nao es 

tao cumprindo as normas do d i s s i d i o c o l e t i v o . 

Paralelamente ao t r a b a l h o que o S i n d i c a t o pas_ 

sa a e f e t i v a r em p r o l dos trabalhadores assalariados da ca 

na-de-agucar, encampa tambem ou t r a batalha que e a l u t a pela 

posse da t e r r a para os trabalhadores que ocupam propriedades 

r u r a i s sob os diversos t i p o s de relagao de producao, como por 

exemplo aqueles que trabalham sob o sistema de parceria,meeia 

cao e arrendamento r u r a l . Como j a citamos antes sob o princl 

p i o de que "a t e r r a deve ser para quern nela t r a b a l h a " , o Sin 

d i c a t o tem como uma das p r i m e i r a s i n i c i a t i v a s encampar a l u 

t a contra a decisao do p r o p r i e t a r i o Guilhermc Barbosa de Sou 

za, dono da propriedade Queira-Deus, quando este n o t i f i c a t o 

das as f a m i l i a s que trabalham e residem ha v a r i o s anos, a de 

socupar a r e f e r i d a propriedade no prazo de (6) seis meses . 

Uma o u t r a propriedade que podemos destacar e a do Cardoso per 

tecente ao Sr. Severino Ricardo, onde o S i n d i c a t o passa a en 

campar grande l u t a em favor dos trabalhadores. Ainda podemos 

destacar a propriedade Engenho Geraldo pertencente aos herdei_ 

ros de Pedro Tavares de Melo Cavalcante, em que mais de 400 

f a m i l i a s foram ameacadas de perderem suas posses. Apesar das 

pressoes dos p r o p r i e t a r i e s o S i n d i c a t o muito atuou em favor 

dos moradores. Logo que o movimento dos p r o p r i e t a r i e s se de 

sencadeia em 19 79 contra os trabalhadores o S i n d i c a t o procu-

ra defende-los, conforme pode-se observar na convocacao f e i . 

t a pelo presidente do S i n d i c a t o : 

"Todos os moradores do Engenho Geraldo devera com 
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parecer a S e c r e t a r i a do S i n d i c a t o para fazer suas 

declaragoes de bens todavia isso f o i pedido do nos 
(7) "~ 

so advogado". 

Essa declaragao de bens e x i g i d a pelo advogado 

t i n h a como o b j e t i v o fazer com que o S i n d i c a t o tomasse conhe 

cimento da r e a l situacao dos moradores, i s t o e, do que eles 

produziam, consumiam e comercializavam, e ainda mais do quan 

t o valiam seus bens e x i s t e n t e s na t e r r a ora em questao. A par 

t i r d a l , o S i n d i c a t o v a i dar a s s i s t e n c i a a todos os moradores 

do Engenho Geraldo e acompanha-los na t r a g e t 5 r i a da l u t a em 

favor da desapropriacao. Uma das i n i c i a t i v a s do S i n d i c a t o e 

de imediato envolver a FETAG-PB., na l u t a j u n t o ao S i n d i c a t o 

e aos trabalhadores. Foi com muita l u t a que o S i n d i c a t o jun 

t o com os trabalhadores conseguem que no d i a 13 de Agosto de 

1982, se e f e t i v e a desapropriacao do r e f e r i d o engenho pelo 

(INCRA) I n s t i t u t o Nacional de Colonizagao e Reforma A g r a r i a . 

Tanto na l u t a desenvolvida pelo S i n d i c a t o em 

p r o l dos trabalhadores das propriedades Queira-Deus, Cardo 

so, bem como do Engenho Geraldo o S i n d i c a t o e os trabalhado 

res sairam v i t o r i o s o s . 0 que constatamos e que o S i n d i c a t o 

muito l u t o u desenvolvendo uma verdadeira batalha, em favor 

dos trabalhadores, ao c o n t r a r i o do que afirma o bacharelando 

A u r e l i o Jose Andrade F e r r e i r a no seu t r a b a l h o de conclusao do 

Bacharelado em H i s t 5 r i a : 

"Em 1979, depois da reuniao na Sede do S i n d i c a t o 

dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova, os agri_ 

c u l t o r e s do Geraldo propoem ao patrao e s t i p u l a r 

o f o r o na base de Cr$ 150,00 por quadro. Mas o 

descaso dos orgaos de classe para com a l u t a dos 

a g r i c u l t o r e s deixa-nos perplexos. O p r o p r i o advo 

(7) Ata da Reuniao do STR de Alagoa Nova-Pb., em 10 de junho 
de 1979, L i v r o 03, p. 38. 
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gado da FETAG, mostrou-se omisso era v a r i o s momen-

t o s . . . quando retardou durante muito tempo as pro 

videncias c a b i v e i s para o encaminhamento l e g a l de 
(8) 

processos." 

0 que queremos a f i r m a r e que o S i n d i c a t o , bem 

como a FETAG-Pb, em nenhura momento ficaram omissos a l u t a dos 

trabalhadores. Ao c o n t r a r i o , sempre estiveram ao ladodos t r a 

balhadores apoiando e dando f o r g a , e eu posso g a r a n t i r i sso 

porque p r e s e n c i e i como testemunha de v i s t a uma vez que na e 

poca era, como ainda sou, o S e c r e t a r i o do S i n d i c a t o , e pe£ 

soalmente acompanhei aquela l u t a . Eu mesmo d a t i l o g r a f e i va 

r i o s documentos para as autoridades estaduais e f e d e r a l s t o 

dos eles fazendo pedido e s o l i c i t a c o e s em p r o l daqueles t r a 

balhadores, documentos esses que encontram-se arquivados na 

Sec r e t a r i a do Si n d i c a t o como prova de que o Sin d i c a t o e a 

FETAG-Pb., estavam realmente envolvidos com a causa do Enge 

nho Geraldo. 

Mas, a l u t a nao terminava por a i . Em 19 83, 

uma o u t r a grande propriedade denominada de "Engenhoca" pcrten-

cente aos herdeiros de Ines Camara, n o t i f i c a todos os porcei_ 

ros e logo que o Sin d i c a t o toma conhecimento e n t r a em agao, 

encaminhando a l u t a dos trabalhadores j u n t o as autoridades 

competentes. Em uma das v i s i t a s que o Presidente do Sindica 

t o Sr. Romao da Costa, juntamente com o t e s o u r e i r o Antonio Mar 

cos da S i l v a , f izeram a propriedade no sentido de l e v a r a 

poio e desenvolver t r a b a l h o em favor dos trabalhadores, sao 

agredidos fisicamente pelos donos da propriedade que chegaram 

a colocar armas nos p e i t o s dos dois d i r e t o r e s fazendo-os, as 

sim abandonarem a r e f e r i d a propriedade. Estes tiveram de ca 

(8) FERREIRA, A u r e l i o Jose de Andrade. V i o l e n c i a e Resisten 
c i a no Meio Rural Paraibano. Monografia apresentadapa 

ra conclusao do Curso de H i s t o r i a UFPb/CH, 1983 p. 28 

e 29. 



minhar v a r i a s leguas a pe por dentro dos matos ate chegarem 

a cidade. Com a saida dos d i r e t o r e s do Si n d i c a t o da p r o p r i e 

dade, os donos da t e r r a fizeram v a r i o s disparos com armas no 

sentido de amedrontar ainda mais os trabalhadores. 

Outro f a t o constatado nesse ep i s o d i o , e que o 

carro do presidente do Sindicato f i c o u na r e f e r i d a proprieda 

de e f o i recambiado para a cidade com a ajuda da p o l i c i a l o 

c a l . Mas, nem por isso o S i n d i c a t o recuou, sua l u t a c o n t i 

nuou e a propriedade f o i desapropriada pela FUNDAP., o c e r t o 

e que todos os trabalhadores estao em suas posses. 

Ainda podemos destacar que a l u t a pela posse da 

t e r r a tern sido uma constante na vi d a do S i n d i c a t o . e que ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a — ( 

t r a s areas j a foram conquistadas para os trabalhadores do mu 

n i c i p i o , conforme relacionamos a seguir. 

Em 19 83, o l a t i f u n d i a r i o Fernando Mauricio de 

L i r a resolve nao mais querer moradores nos seus dois engenhos, 

Novo e B e a t r i z e passa a despedl-los sem d i r e i t o a nada. Lo 

go que o Sin d i c a t o tomou conhecimento, entrou em agao organic 

zando os trabalhadores em busca dos seus d i r e i t o s e passou a 

encaminhar os processos para a j u n t a de Conciliacao e Julga 

mento de Campina Grande-Pb. 0 c e r t o e que depois de grande 

l u t a os trabalhadores ganham na j u s t i g a . Como o p r o p r i e t a 

r i o se espanta com a importancia que devera pagar, a c e i t a a 

proposta f e i t a pelos trabalhadores no sentido de receber seus 

d i r e i t o s em t e r r a , sendo assim, novamente, conquistada a pos_ 

se da t e r r a desta vez para 4 8 f a m i l i a s . 

Caso i d e n t i c o a esse acontece na propriedade 

Engenho Serra Preta onde o p r o p r i e t a r i o Sr. Jeova Heincr de 

Carvalho, negou-se a pagar o 13? s a l a r i o dos trabalhadores . 

Estes, recorrem ao Si n d i c a t o e de imediato sao tomadas as pro 

videncias e encaminhado a j u s t i g a do t r a b a l h o . Antes de ser 

julgado o caso, o p r o p r i e t a r i o comparece a j u n t a e declara 

que v a i i n d e n i z a r todos os trabalhadores com t e r r a pois assim 

resolve de uma s5 vez este caso. Assim, mais uma vez e asse 

gurado ao trabalhador r u r a l de Alagoa Nova o uso e posse da 
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t e r r a , desta vez mais 46 f a m i l i a s sao beneficiadas. 

Portanto, podemos confirmar que o Si n d i c a t o es 

tudado a p a r t i r de 19 80, tern realmente sustentado a bandeira 

de l u t a em favor dos trabalhadores e associados conforme se 

comprova t a n t o pela documentacao como pelas v a r i a s conquis -

tas que j a se e f e t i v a r a m . 



CONCLUSAO 

0 presente t r a b a l h o f o i elaborado com o objet^L 

vo de esclarecer a natureza do S i n d i c a t o dos Trabalhadores Ru 

r a i s de Alagoa Nova-Pb. 

A f i m de s i t u a r h istoricamente o o b j e t o de es 

tudo, fizemos i n i c i a l m e n t e uma di^ressao da l e g i s l a c a o r u r a l 

b r a s i l e i r a durante o Imperio bem como da Legislacao Trabalhis 

t a promulgada por G e t u l i o Vargas. Ainda pelo mesmo motivo , 

e mais ainda, pela sua relacao com os movimentos s o c i a i s no 

campo incluimos neste estudo a a n a l i s e da criacao e atuacao 

das Ligas Camponesas no Nordeste e p a r t i c u l a r m e n t e o Caso da 

Paralba. 

A a n a l i s e da documentacao mostrou-nos claramen 

t e que o Si n d i c a t o dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova-Pb., 

f o i criado com a ajuda da I g r e j a C a t o l i c a , no que d i z respei 

t o ao apoio e orientacao bem como em ajuda m a t e r i a l aos t r a 

balhadores que tornavam-se associados conforme mostramos o 

Caso das " C a r i t a s " . Constatamos tambem que a criacao do Sin 

d i c a t o deu-se com a f i n a l i d a d e de e v i t a r a entrada das Ligas 

Camponesas neste municipio, vez que as mesmas estavam-se se 

p r o l i f e r a n d o em v a r i o s municipios do nosso Estado. 

A e x i s t e n c i a do STR - Si n d i c a t o dos Trabalhado 

res Rurais de Alagoa Nova-Pb., esta d i v i d i d o em duas etapas, 

a p r i m e i r a compreendendo . sua fase i n i c i a l estendendo-se 

ate 1979, onde muito pouco ou quase nada conquistou de con 

cr e t o para os trabalhadores. 

A segunda fase, i n i c i a - s e a p a r t i r de 1980, quan 

do do seu redirecionamento, passando da t e o r i a para a pratica 

conseguindo inumeras melhorias para uma boa par t e dos traba 

lhadores. Com esse redirecionamento o S i n d i c a t o comega a a 

madurecer p o l i t i c a m e n t e . 

Apesar das d i f i c u l d a d e s a direcao f o i pouco a 

pouco assumindo uma postura mais corajosa denunciando a re 

pressao, as i n j u s t i c a s s o f r i d a s pelos trabalhadores nas suas 



mais diversas c a t e g o r i a s , t a i s como assalariados, posseiros, 

p a r c e i r o s , a r r e n d a t a r i o s e pequenos p r o p r i e t a r i e s , em conse 

quencia das pressoes f e i t a s por parte dos grandes l a t i f u n d i a 

r i o s da nossa regiao. 

0 S i n d i c a t o pretende e deseja u n i f i c a r a catego 

r i a p r o f i s s i o n a l que o compoe, eliminando assim a heterogenei 

dade que e x i s t e em seu quadro s o c i a l , uma vez que i s t o c o n s t i 

t u i - s e em grande d i f i c u l d a d e para o S i n d i c a t o . 

Uma o u t r a questao que se v e r i f i c a e quanto ao 

n i v e l de consciencia dos trabalhadores r u r a i s , que gracas a a 

tuagao do S i n d i c a t o , vem gradativamente sofrendo mudancas pa 

ra melhor. I s t o se comprova pelas avancadas l u t a s , sobrctudo 

pela r e a l i z a c a o de greves por melhores condicoes de t r a b a l h o 

e s a l a r i o s , que consideramos urn crescimento da c a t e g o r i a em 

funcao do redirecionamento do S i n d i c a t o . 

Chegamos a conclusao, p o r t a n t o , que em sua p r i _ 

meira fase o STR de Alagoa Nova-Pb., era essencialmente assis 

t e n c i a l i s t a . Fornecia a s s i s t e n c i a medica, odondol5gica e es 

c o l a r , distanciando-se da sua p r i n c i p a l a t i v i d a d e que deveria 

ser sem duvida, a conscientizagao de seus associados e garan 

t i a de seus d i r e i t o s atraves da a s s i s t e n c i a j u r i d i c a que t o r 

nou-se p o s s l v e l a p a r t i r de 1980, quando do seu r e d i r e c i o n a 

mento. 

Quanto as perspectivas f u t u r a s do Sindicato estu 

dado, acreditamos esta pautada no sentido de que o trabalhador 

r u r a l chegue a tomar consciencia de sua situagao de classe ex 

plorada e encampe a l u t a no sentido de a t i n g i r a posicao de 

classe para s i . 
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