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I . N T R O D U Q A O 

Recuperar as p r a t i c a s p o l i t i c a s consideradas nao-

organizadas, que surgem a margera das i n s t i t u i g o e s t r a d i c i o n a i s ' 

nao e t a r e f a f a c i l , principalmente porque raramente sao estuda -

das, i s t o e, sao marginalizadas, excluidas da memoria h i s t o r i c a 

pelo f a t o de nao se encaixarem em premissas t e o r i c a s elaboradas* 

com a f i n a l i d a d e de se a t r i b u i r um curso r a c i o n a l a h i s t o r i a , a 

l u t a de classes. ~'< ' ) 

Como em qualquer epoca ou sociedade d i v i d i d a em 

classes, os c o n f l i t o s nunca deixaram de e x i s t i r no sertao da Pa-

r a i b a . E existem nao em funcao das condicoes n a t u r a l s deste espa 

go, mas como re s u l t a d o das contradigoes s o c i a l s a l l e x i s t e n t e s . 

Se ate o presente as l u t a s dos trabalhadores r u r a i s dessa regiao 

foram marginalizadas, excluidas das paginas da h i s t o r i a , p r e t e n -

demos aqui resgata-las atraves de suas manifestagoes concretas , 

produzidas e vivenciadas cotidianamente no embate entre as c l a s -
-• — - , . ' I "' 
ses s o c i a i s . 

Este t r a b a l h o nao t r a t a da seca em s i , mas dos * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 

problemas s o c i o - p o l i t i c o s i n t e n s i f i c a d o s no i n s t a n t e em que e l a 

ocorre. Por isso e que resolvemos estudar nao a seca, mas a f o r -

ma como as l u t a s s o c i o - p o l i t i c a s se agudizam e sao imaginadas du 

rante sua ocorrencia. 

No Sertao da Paraiba, desde o i n i c i o da sua h i s t o 

r i a , as secas sao momentos delicados nos quais os c o n f l i t o s de 



c a r a t e r i n d i v i d u a l afloram coletivamente, provocando panico aos 

setores da classe dominante, que vivenciam estas l u t a s como uma 

grave ameaca a ordem s o c i a l , economica e p o l l t i c a . 

Assim sendo, o nosso t r a b a l h o tern um duplo o b j e t i 

vo: a p a r t i r do imaginario das e l i t e s dominantes, analizaremos a 

forma como os saques ocorridos no sertao da Paraiba foram imagi-

nados e enfrentados nos anos de 1979 a 1983, e ao mesmo tempo , 

buscaremos recuperar as l u t a s consideradas espontaneas, a p o l i t i -

cas e desestruturadas, desencadeadas pelos p r o p r i o s camponeses 1 

famintos durante a seca. Faremos i s t o a medida em que a n a l i z a r e -

mos o discurso das e l i t e s que tinham o c o n t r o l e d i r e t o das i n s t i . 

t uicoes do poder estadual, especialmente nas areas s e r t a n e j a s . 1 

Salientamos que as e l i t e s r e f e r i d a s aqui, correspondiam a uma ' 

parcela da classe dominante, no caso, os vereadores, p r e f e i t o s , 

deputados estaduais e f e d e r a l s , s e c r e t a r i o de seguranca p u b l i c a 

e o governo estadual. 

Nosso interesse em estudar os c o n f l i t o s durante 

a seca, j u s t i f i c a - s e pelo f a t o de ser est«t. o momento em que os 

c o n f l i t o s s o c i a l s emergem de forma c o l e t i v a . Tambem porque sao 

raros e quase i n e x i s t e n t e s os estudos sobre os movimentos s o e i -

a i s das areas semi-aridas da Paraiba. I s t o se e x p l i c a porque ' 

tudo i n d i c a que e x i s t e um c e r t o desinteresse em relagao ao Ser -

tao, j a que est a e considerada uma sociedade atrasada', afastada 

do desenvolvimento economico, p o l i t i c o e c u l t u r a l de outras regi. 

oes do Estado. 

Nos estudos de alguns marxistas a zona da mata a-

parece como p o l i t i c a m e n t e avancada, poi s e nela onde estao pre-

sentes as areas de tensao s o c i a l , enquanto que o Sertao e c o n s i -

derado atrasado porque nao e x i s t e tensoes s o c i a i s , porque os t r a 

balhadores r u r a i s sao v i s t o s como submissos e alienados. Entre-

t a n t o , estas consideragoes podem parecer preconceito ou negligen 

c i a , mas fazem p a r t e de uma c o n t r o v e r s i a que, aparentemente teo-



r i c a , e muito mais i d e o l o g i c a e p o l l t i c o - p a r t i d a r i a , pois univer 

s a l i z a as p r a t i c a s s o c i a l s e desconhece as p o s s i b i l i d a d e s e a na 

tureza das l u t a s s o c i a i s em tempo e espago d i f e r e n t e s . 

Apesar de t e r sido um problema de ambito estadual, 

limitamos nosso estudo ao Sertao paraibano, porque alem de ser a 

area t r a d i c i o n a l m e n t e afetada pela estiagem e pelos saques,abran 

ge 3/4 partes do.Estado da Paraiba. Alem do mais, porque embora 

o agreste e o b r e j o tenham sido a t i n g i d o s , nao se r e g i s t r o u - de 

acordo com as fontes pesquisadas - nenhum motim por alimentos ' 

nestas regioes. 

\ . , . Mostraremos ao longo deste t r a b a l h o que a seca ' 

f o i um moment© de'uma produgao i m a g i n a r i a e i d e o l o g i c a que dissimu 

lava as contradigoes s o c i a i s , d e s q u a l i f i c a v a os c o n f l i t o s e legi^ 

timava a intervengao do Estado nas l u t a s e n t r e as classes s o c i -

a i s . A seca aparecia no discurso das e l i t e s dominantes nao sim-

plesmente como fenomeno n a t u r a l , mas como o lugar onde a h i s t o -

r i a era produzida pelos s u j e i t o s h i s t o r i c o s que a vivenciavam ; 

ou se3a, nestes momentos os homens agiam em fungao da seca, pois 

era e l a a razao maior que determinava e exp l i c a v a as agoes huraa-

nas, as desigualdades s o c i a i s e t c . 

A questao fundamental para nos e se devemos pen -

sar o imaginario s o c i a l como a imagem i n v e r t i d a de um mundo "re 

a l " , ou como mero " r e f l e x o " deste mundo " r e a l " ; como tambem se 

devemos pensar o imaginario s o c i a l como um conjunto de i d e i a s ' 

bem ordenadas, independentes e autonomas das condigoes m a t e r i a l s 

da sociedade. . 

Segundo C a s t o r i a d i s , o mundo das s i g n i f i c a g o e s ca 

da vez i n s t i t u i d o pela sociedade nao e evidentemente nem uma r e -

p l i c a ou um decalque ("reflexo") de um mundo " r e a l " , nem tampou-

3 - ~ -

co sem relagao com um ce r t o ser - assim da natureza. Nao e 

simplesmente a q u i l o que individualmente queremos e pensamos que 
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as coisas sejam, mas o que elas sao realmente, da•forma como e 

p o s s i v e l que elas possam ser e pensadas socialmente.< Nao Sfmagens 

a p o l i t i c a s ausentes de s i g n i f i c a c o e s i d e o l o g i c a s , e muito menos * 

se redtiz'ao simples p r o j e t o p o l i t i c o de instrumentagao i d e o l o g i -

ca. 

Dessa forma, para C a s t o r i a d i s o imaginario e> cr_i 

agao incessante e ; essencialmente indeterminada ( s o c i a l - h i s t o r i 

ca e p s i q u i c a ) de f i g u r a s , formas, imagens, que modelam, i n s t i t u 

em a sociedade e por esta e i n s t i t u i d a , que a p a r t i r das quais ' 

4 

somente e p o s s i v e l f a l a r - s e de "alguma c o i s a " . 

Quando a seca aparecia no : discurso das e l i t e s do 

minantes como um momento de desorganizagao s o c i a l , p o l i t i c a e e-

conomica, era porque estas tinham medo do caos e do i m p r e v i s i v e l , 

sentindo a p a r t i r d a i a necessidade d e . c o r r i g i r as contradigoes ' 

s o c i a i s , de reorganizar a sociedade, procurando impedir a l u t a ' 

de classes..-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v •  .  >•  

Qvisndo apresen+" a <=<=>r"a r-nmn o InriflT nndo a 

h i s t o r i a acontecia, era porque necessitavam apontar o lugar onde 

esta deveria acontecer. Portanto, acabar ou combater a seca s i g 

n i f i c a v a manter a sociedade v i g e n t e , t o r n a - l a o r d e i r a , p a c i f i c a ' 

e l i v r e das ameagas de desintegragao s o c i a l . Neste s e n t i d o , na-

quele momento tentavam dar um curso r a c i o n a l ao processo h i s t o r i -

co segundo os seus in t e r e s s e s . I s t o acontecia no i n s t a n t e em 

que as l u t a s s o c i a i s aconteciam e de acordo com os acontecimen -

t o s . No discurso das e l i t e s dominantes o problema nao estava na 

seca em s i mas nos c o n f l i t o s s o c i a i s que a tornavam em problema 

porque ameagavam os interesses da sociedade v i g e n t e . 

Os acontecimentos que marcaram a seca de 1979/83 

foram i n s t a n t e s de medo, de angustias e de t r i s t e z a s . 0 medo 

que os dominantes e os dominados tinham de se enfrentarem era v i 

venciadok num c o t i d i a n o de c o n f l i t o s , de repressao e reagao. Es-

t  
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t e medo representava um s i n a l de l u t a de classe; uma prova concre 

5 

t a de que e x i s t i a uma cisao no seio da sociedade. 

A forma como os grupos s o c i a i s imaginam os p r o b l e -

mas de uma determinada epoca tsurge a p a r t i r da mentalidade e dos 

interesses c u l t u r a i s desta epoca/ 0 imaginario de um grupo s o c i a l 

nao se submete totalmente a i d e o l o g i a dominante da sociedade; e-

x i s t e ^ v a r i a s formas de imaginar o r e a l . E l o g i c o que quando as e-

e l i t e s dominantes da Paraiba pensavam a seca como determinante ' 

dos problemas s o c i a i s era porque estavam convencida d i s t o , e por-

ta n t o tentavam convencer a sociedade que i s t o era verdade, procu-

rando e v i t a r os c o n f l i t o s s o c i a i s , a l u t a de classes, mantendo a 

ordem s o c i a l estabelecida. Imaginavam assim, porque nasceram no 

seio da c u l t u r a da classe dominante. E n t r e t a n t o , a r e a l i d a d e exis 

t e nao porque pensavam dessa forma, mas porque na sociedade e x i s -

t i a m i n t e r e s s e , p r a t i c a s s o c i a i s , i d e i a s c o n t r a d i t o r i a s , que em 

c o n f l i t o legitimavam e i n s t i t u i a m a r e a l i d a d e como e l a se apresen 

tava. 

Portanto, as i d e i a s q u e um grupo s o c i a l elabora ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u u i i i ct £  x i i c i l l u a u e  d e  e s p l i ^ a i O l e a l , e X i s l ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a j j a i ' L x i d e  u m a u u l l u  

r a s o c i a l , e vem se to r n a r a p r o p r i a r e a l i d a d e no i n s t a n t e em 

uq estas i d e i a s se expressam em acoes, atos, comportamentos, a t u -

ando sobre a natureza, as relagoes economicas, s o c i a i s , c u l t u r a i s 

e p o l i t i c a s : moldando-as e sendo moldadas por estas. 

As fontes documentais que originaram este t r a b a l h o 

foram de dois a r t i g o s de j o r n a i s de c i r c u l a c a o estadual, e do ar-

quivo da Assembleia L e g i s l a t i v a do Estado. Iniciamos nossa pesqui. 

sa pelo D i a r i o da Borborema no p r i m e i r o semestre de 19 82. No segun 

do semestre desse mesmo ano pesquisamos a colecao do J o r n a l da Pa 

r a i b a e as Atas das Sessoes da Assembleia L e g i s l a t i v a Estadual. 

No D i a r i o da Borborema pesquisamos a colecao de ' 

1979 a 1983. Com relagao ao Jo r n a l da Paraiba, so f o i p o s s i v e l ' 

pesquisar a colegao correspondente aos anos de 1980 a 1981,pois, 
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esta estava incompleta, segundo as informagoes que nos foram pres 

tadas. Quanto aos l i v r o s de Atas da Assembleia L e g i s l a t i v a Estadu 

a l pesquisamos dois l i v r o s r e f e r e n t e s aos anos de 1981 e 1982; ' 

aos demais nao tivemos acesso por d i f i c u l d a d e s de l o c a l i z a c a o . Co 

lhemos as informagoes encontradas fazendo anotagoes, quando' pos-

s i v e i s , e fotocopiando os trechos mais extensos que nos i n t e r e s s a 

vara. Apos colhermos as fontes documentais e fazermos um estudo ' 

pre v i o das informagoes que apareciam a p r i m e i r a v i s t a , definimos 

t r e s questoes que se apresentavam como desafio para uma a n a l i s e ' 

dos acontecimentos no periodo da seca de 1979 a 1983: 

1. No discurso das e l i t e s dominantes quais as motiva-

goes que explicavam o ato de saquear e de que forma elas se r e l a -

cionavam com a realidade? 

2. Como os saques aconteciam e de que maneira os co -

merciantes das cidades, a p o l l c i a , os p o l l t i c o s l o c a i s e o Gover-

no Estadual enfrentavam as multidoes de trabalhadores r u r a i s ? Co-

mo se deu a intervengao do Estado nos c o n f l i t o s s o c i a i s e quais ' 

as e s t r a t e g i a s de c o n t r o l e s o c i a l adotadas? 

3. Qual a importancia p o l i t i c a dos motins por alimen-

t o e t r a b a l h o d e f i n i d o s pelas e l i t e s dominantes e por alguns auto 

res da h i s t o r i o g r a f i a marxista? 

Finalmente, estas questoes passaram a ser, entao , 

o corpo desta manografia que esta d i v i d i d a em t r e s c a p i t u l o s . No 

pr i m e i r o fazemos uma analise c r l t i c a sobre as motivagoes dos sa-

ques no imaginario das e l i t e s dominantes, no segundo falamos so-

bre a real i d a d e dos saques e das e s t r a t e g i a s para e n f r e n t a - l o s , 

ou seja, neste c a p l t u l o procuramos fazer uma narragao sobre os 

c o n f l i t o s s o c i a i s durante a seca, e no t e r c e i r o buscamos d i s c u t i r 

o s i g n i f i c a d o p o l i t i c o dos saques no imaginario das e l i t e s domi -

nantes da Paraiba e para alguns autores da h i s t o r i o g r a f i a marxis-

t a ao mesmo tempo em que procuramos resgatar a importancia p o l i -

t i c a dos motins por alimento e t r a b a l h o no processo de l u t a de ' 

classes no sertao paraibano. 
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Aprendemos com Jose de Souza M a r t i n s que o u v i r o campesinato 

nao s i g n i f i c a , s i m p l i s t i c a m e n t e , p a r t i r do p r o p r i o d i s c u r s o 

dos "agentes s o c i a i s " . Para e l e s i g n i f i c a i s s o e muito mais. 

Quer d i z e r que e pre c i s o m o b i l i z a r recursos t e o r i c o s que peri 

mitam d e c i f r a r a f a l a do campones, especialmente a f a l a c o l e ; 

t i v a do gesto, da agao, da l u t a camponesa. 

- Ver MARTINS, Jose de Souza. Os Camponeses e a P o l i t i c a no< 

B r a s i l - As Lutas Sociais no Campo e seu l u g a r no processo po 

l i t i c o s P e t r o p o l i s , , e d i t o r a Vozes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 - edicao, 1 9 8 6 . pag. 1 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* ' ^ 4 4- ̂zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . . „ A -M-rvTl A IT* 77* \/T„ - „ 4 „ A ̂  j -v, 4 ~ H I <3 ̂  T > - . 1 ~ ^ . ~ / - . ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^ 1 1..' f  '  V L- VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f V > J, • 1 J-f _l  WT. J-J , • ' <-•(.'- <••> J .L J-J—<- Uiiw V <_ ^  - . _1 V - <_-. ^  -

de t r a b a l h o e relagoes. Joao Pessoa, Texto UFPB/NDHIR, n? 18, 

outubro de I 9 8 7 . pag. 2 3 

Ver CASTORIADIS, C o r n e l i u s . A I n s t i t u i g a o Tmaginaria da Socle 

dade. Rio de J a n e i r o , Paz e T e r r a , 2 - edicao, I 9 8 2 . Pag. 3 9 9 . 

Idem, pag. 1 3 

Segundo Maria do Socorro Rangel "0 medo repre s e n t a a conscien 

c i a dos antagonismos s o c i a i s em todas as suas nuances e ppr.,% 

ao mesmo tempo que i n c i t a a. l u t a , promove a c o n s c i e n c i a dos 

desni v e i s no exercxcio do poder: do lado dos dominantes o Es 

tado, a j u s t i c a , a p o l x c i a ; do lado dos dominados, a esperan-

5 a na uixiao." 

-RANGEL, Maria do Sonorro. "Medo da Morte; Esperanca de Vida: 

as l i g a s no i m a g i n a r i o campones", Campina Grande/PB., Mono 
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g r a f i a de conclusao do curso de h i s t o r i a - UFPB, campus I I - , 

1988. pag. 14. 



"Nas ruas estao os a g r i c u l t o r e s famintos 

portando sous instrumentos de t r a b a l h o 

e ameacam saquear a cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . 0 c l i m a e de apreensao na cidade, 

enquanto a fome j a e uma t r i s t e c e r teza 

nos campos queimados pelo s o l . 

Queremos t r a b a l h o ! Estamos com fome, 

E* o que se escuta pelas ruas desta c i -

dade ." 

( D i a r i o da Borborema, 19 de a b r i l de 

19 7 9 . Pag. 0 1 - Campina Grande-PB.). 
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L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  -  "0 FANTASMA DA SECA":  As zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M O T I V A C O E S D O S S A Q U E S N O I M A G I  

N A R I O D A S E L I T E S D O M I N A N T E S -

A p a r t i r dos in t e r e s s e s de classe que repre-

sentam, e comum aos grupos s o c i a i s eleborarem explicacoes sobre 

o processo h i s t o r i c o e os acontecimentos s o c i a i s ; em fungao de 

condigoes e de interesses determinados, os grupos s o c i a i s buscam 

c o n s t r u i r lugares onde a . h i s t o r i a humana e ou deve ser produzida. 

Se a l u t a de classes produz a h i s t o r i a , e se 

esta ate ao presente tem sido produzida pelo fazer-se h i s t o r i c o 

das classes s o c i a i s em c o n f l i t o , podemos entao a f i r m a r que esse 

fazer h i s t o r i c o e tambem produzido no ambito da ideolOgia,do d i s 

curso, do imagin a r i o , o que nao s i g n i f i c a d i z e r que estas. raani. 

festacoes imaginarias por s i s6s, apresentadas por um grupo soci-

a l num. dado momento h i s t o r i c o , deem conta desse momento p r o d u z i -

do e e f e t i v a d o pelo fazer-se h i s t o r i c o das classes s o c i a i s em 

c o n f l i t o . 

Nao podemos concordar que estas manifestacoes 

imaginarias representem e i n s t i t u a m uma h i s t o r i a verdadeira, das 

agoes humanas no processo h i s t o r i c o , sobretudo porque quando a 

isso se propoem, passam a ser d i s p o s i t i v o s e s t r a t e g i c o s , que e l a 

borados e acionados a p a r t i r da posigao de classe e dos i n t e r e s -



ses que o discursante assume na sociedade, veiculam uma visao de 

mundo no sentido'de i n s t i t u i r "racionalmente" uma re a l i d a d e ima-

ginada. 

Dai, o nosso i n t e r e s s e , nesta parte do tr a b a 

lho em analisannos de que forma as e l i t e s dominantes da Paraiba 

imaginaram e apresentaram as motivacoes que levaram os t r a b a l h a -

dores r u r a i s a saquearem as cidades sertanejas desse Estado, no 

periodo da "grande seca", que se estendeu de 1979 a 1983, segun-

do os marcos do imaginario dominante. 

Neste sentido, ha.alguns anos antecedentes ' 

ao periodo que ora estudamos (1979 a 1983), a sociedade era a-

presentada - pelo discurso das e l i t e s dominantes deste Estado 

como o r d e i r a e p a c i f i c a . Se assim consideravam, era justamente 

para anular ideologicamente as contrdicoes s o c i a i s , e v i t a r que 

os c o n f l i t o s s o c i a i s acontecessem, esconder o e x e r c i c i o da domi-

nacao, e d i s s i m u l a r a l u t a de classes. 

Eelo discurso dominante, parecia ate que a 

sociedade caminhava sobre os t r i l h o s da m a i s p e r f e i t a harmonia so 

c i a l e p o l i t i c a . Sem grandes acontecimentos, sem grandes p r o b l e -

mas, no s o c i a l tudo e todos pareciam e s t a r no seu devido lugar , 

como se no c o t i d i a n o a sociedade caminhasse normalmente, na sua 

" n a t u r a l t r a n q i i i l i d a d e " . Parecia ate que nao e x i s t i a m d e s i g u a l -

dades s o c i a i s , dominagao de classe, contradigoes s o c i a i s que se 

consti t u i s s e m em uma ameaga constante para quern dominava, para a 

ordem estabelecida e quem detinha o c o n t r o l e do poder de Estado. 

Porem, em 1979, um c o r t e nestediscurso se G£ 

tabelece. Nos documentos h i s t o r i c o s da classe dominante, 1979 a-

parece como f r o n t e i r a para o u t r a h i s t o r i a . Mudanga inesperada a 

n i v e l do discurso e das p r a t i c a s s o c i a i s : parou de chover "e a 

essencia de tudo reside no problema da f a l t a d'agua". Movidas pe 

l o medo mas tambem fazendo medo, as e l i t e s dominantes imaginaram 



a seca como grande causa que j u s t i f i c a v a todos os problemas s o c i 

ais no_semi-arido do sertao da Paraxba. Neste discurso a seca a 

parece i d e a l i z a d a como causa p r i n c i p a l dos problemas s o c i a i s des 

t e espago. 

Durante cinco anos (1979/1983), a seca repre 

sentava umtema c e n t r a l nas discussoes dos poderes c l e g i s l a t i v o s 

municipals e estadual, era a seca durante este periodo, o r e f e -

r e n c i a l e s t r a t e g i c o para se explicarem os problemas e as co n t r a -

digoes s o c i a i s e x i s t e n t e s . 

De baixo para cima, na h i e r a r q u i a dos pode -

res, p o l i t i c o s a d m i n i s t r a t i v o s , as liderangas p o l i t i c a s - dos mu-

nicx p i o s ao Estado e deste a federagao - s o l i c i t a v a m a adogao de 

"medidas urgentes, a f i m de e v i t a r conseqiiencias mais d r a s t i c a s , 

como a v i o l e n c i a dos saques as sedes dos municipios - pelos f l a -

gelados - onde o fenomeno da seca" era mais acentuado. 

Imagens da seca sao imagens desastrosas e 

c o n t r a d i t o r i a s que aparecem como se fossem m e t a f i s i c a s , t r a g a -

das pelo discurso das e l i t e s dominantes, sem passado, sem pre -

sente, sem h i s t o r i c i d a d e : "drama da m i s e r i a " , " t r a g i c o momento 

s o c i a l " , "angustiante problema que m a r t i r i z a a todos" sem d i s -

tingoes de qualquer natureza, "quadro de t r i s t e z a " , "fantasma" 

repentino causador das "mazelas s o c i a i s " . 

Sendo um fenomeno c l i m a t i c o c i c l i c o , deter-

minado pelas condigoes n a t u r a l s dessa regiao, • a seca i n i c i a d a 1 

em 1979 aparece, nesse discurso, como um simbolo que ocu l t a v a ' 

as razoes r e a i s dos problemas, dos c o n f l i t o s s o c i a i s e da domi-

nagao de classes do sertao paraibano. 

Para que possam c o n t r o l a r e d i r i g i r os aeon 

tecimentos e de suma importancia, e as e l i t e s dominantes neces-

sitam, c r i a r um lugar onde a h i s t o r i a e e deve ser produzida. E 

levada a c a t e g o r i a de " f a t o h i s t o r i c o " pelo discurso dos domi -
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nantes, a seca f o i um momento de uma produgao i d e o l o g i c a que d i s 

simulava o e x e r c l c i o da dominagao de classe, que procurava s u p r i 

mir., pelo discurso, a experiencia h i s t o r i c a dos dominados, procu 

rando e v i t a r uma l u t a p o l i t i c a porque ameacava a ordem v i g e n t e . 

A seca f o i um dos momentos p r i v i l e g i a d o s pe-

- las e l i t e s dominantes da Paraiba para e l i m i n a r a memoria e con -

t r o l a r as agoes p o l i t i c a s dos dominados. Anular a memoria dos o-

primidos para fazerem as suas i d e i a s aparecerem como as ide'ias ' 

de toda a sociedade, a "razao da h i s t o r i a " , a " r a c i o n a l i z a c a o " ' 

j, da sociedade, rac i o n a l i z a g a o esta que e a p r o p r i a legitimaeao do 

a r b i t r i o que impoe; legitimagao das relagoes de exploragao pre -

sentes no campo e na cidade. 

No imaginario das e l i t e s dominantes da Parai 

ba, a seca - surgindo i n i c i a l m e n t e apenas como escassez de agua-

- t r a z i a a desgraga para as maravilhas do sertao, e representava 

a motivagao g e r a l que j u s t i f i c a v a e ex p l i c a v a os problemas, os 

c o n f l i t o s s o c i a i s como a "onda dos saques" as cidades do s e r t a o 1 

paraibano. Neste discurso, a seca aparecia como num passe de ma 

gica, trazendo a f a l t a de t r a b a l h o , criando o desemprego, geran-

do a fome, acabando com a alimentagao, promovendo a v i o l e n c i a e 

fazendo desaparecer o d i n h e i r o ( p r i n c i p a l m e n t e os recursos pu -

b l i c o s ) . . • 

Para'as e l i t e s dominantes da Paraiba, da se-

ca .advinha-se a r e v o l t a , o periogo da subversao da ordem estabe 

l e c i d a criando um "clima de tensao s o c i a l " ; promovendo o r i s c o 1 

de uma "desastrosa comogao s o c i a l " . 

Aparecendo como f a t a l i d a d e n a t u r a l , observa-

mos que neste discurso a seca gerava c r i s e s economicas, provoca-

v a . i n s t a b i l i d a d e s o c i a l e p o l i t i c a ; desorganizava a e s t r u t u r a e-

trv-v.ira economica e agitava o corpo s o c i a l - "anteriormente orga 

nizado e e s t a v e l " escondia o f a t o de quea forma como a socie-

dade ser t a n e j a estava e s t r u t u r a d a , as condigoes sociais,economi-
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cas e p o l i t i c a s a i prevalescentes eram os mecanismos que e x p l i c a 

vam as. conseqiiencias " t r a z i d a s pelo fenomeno da estiagem" . 

J u s t i f i c a n d o as contradigoes s o c i a i s em t o r -

no da seca, enquanto "fenomeno n a t u r a l " ou advindos d a i , as e l i -

tes dominantes "escondiam"que os problemas, os c o n f l i t o s s o c i a i s , 

eram conseqiiencias geradas pela concentragao f u n d i a r i a , pelo mo-

nopoly o da t e r r a controlada por uma min o r i a de p r o p r i e t o r i o s , q u e 

adotavam a pecuaria como a t i v i d a d e economica p r i o r i t a r i a ; j a que 

para i s t o contavam com "a p o l i t i c a de b e n e f l c i o s a g r i c o l a s , cujas 

benesses f a v o r e c i a a grande propriedade da t e r r a . Alem disso,nes 

se discurso as l u t a s s o c i a i s aconteciam nao devido a introdugao 

de novas relagoes de tra b a l h o t i p o assalariados, mas por causa ' 

da estiagem: 

"A situacao de muitas r e g i o e s do Estado a-

tualmente e de calamidade p u b l i c a , p e l a 

f a l t a de chuvas, com a ameaca de comocao 

s o c i a l atraves de pressoes j u n t o as p r e f e i 

t u r a s que, exauridas financexramente, nao 

dispoe de meios s u f i c i e n t e s para o a t e n d i -

mento generalizado de f l a g e l a d o s que aos 

milhares j a ameagam i n v a d i r cidades em bus 

ca de t r a b a l h o e de generos a l i m e n t x c i o s , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„ 1 

Nao se entendem os problemas s o c i a i s sertane 

j o s , assim como os c o n f l i t o s s o c i a i s que d a i emergem e acontecem, 

tendo como determinantes as condigoes n a t u r a i s deste espago nem 

tampouco iremos compreender as contradigoes s o c i a i s no sertao da 

Paraiba sem atentarmos para a organizagao do sistema p r o d u t i v o e 

das relagoes de t r a b a l h o a i estabelecidas, que determinant as f o r 

mas de exploragao adotadas. 

No sertao paraibano, em 19 80, predominavam ' 



fortemente em numero os pequenos estabelecimentos a g r l c o l a s , en-

quanto que as grandes propriedades r u r a i s abrangiam quase a meta 

de da area t o t a l (nao esquecendo que o chamado sertao paraibano 

abrange mais de t r e s quartas partes do Estado compreendendo uma 

area de 43.427 km2 e uma densidade demografica de 27,61 hab/km2 , 

- 2 

estendendo-se do centro ao oeste do t e r r i t o r i o ) . Dominava por-

t a n t o , um padrao de e s t r u t u r a f u n d i a r i a extremamente concentrada 

(ver t a b e l a ns 1 em anexo) comum a outras regioes do estado; per 

mitindo que uma minoria de potentados r u r a i s t i v e s s e o c o n t r o l e 

economico e p o l i t i c o do semi-arido, explorando uma massa de t r a -

balhadores r u r a i s expropriados, e de pequenos p r o p r i e t a r i e s , su-

j e i t o s as mais deploraveis condigoes de subordinagao e dominagao, 

sendo explorados em todos os momentos de sua v i d a c o t i d i a n a no 

t r a b a l h a r cor|a' t e r r a ou no campo de um modo g e r a l . 

/As relagoes t r a d i c i o n a i s de t r a b a l h o , "nao ' 

tipicamente c a p i t a l i s t a s " , no sertao paraibano, estavam baseadas 

no regime da moradia. Os "moradores" p a r c e l r o s eram trabalhado.r 

res r u r a i s sem t e r r a , admitidos pelos fazendeiros para plantarem 

na base da "meia", da "terga" ou da "quarta" p a r t e da produgao . 

Durante uma parte do ano estes "moradores" eram remunerados (es-

pecie de financiamento) pelo p r o p r i e t a r i o , que apos vender o pro 

duzido descontava com j u r o s a d i v i d a c o n t r a i d a pelo trabalhador 

durante alguns meses do ano. Os "moradores" trabalhavam a t e r r a 

pessoalmente com a ajuda de seus f a m i l i a r e s , sendo a t e c n o l o g i a 

adotada de cunho rudimentar, e sua produgao ( a g r i c u l t u r a de sub-

s i s t e n c i a ) uma forma de conseguirem roupas e u t e n s i l i o s que nao 

produziam diretamente. Embora os "moradores" e sua f a m i l i a f o s -

sein explorados e estivessem sob o ol h a r do patrao, sempre " v i g i a 

do", f i s c a l i z a d o , era atraves do regime de moradia que os morado 

res r u r a i s garantiam o acesso a t e r r a , e nela, com seu t r a b a l h o , 

projetavam seus h o r i z o n t e s , sua v i d a , vendo no f u t u r o sempre uma 

esperanga de pos s u i - l a de verdade, nunca pensando em abandona-la. 

0 sistema de produgao das areas semi-aridas 

da Paraiba baseava-se no consoreio pecuaria/algodao e na forga * 



TABELA N° 1 

SERTAO PARAIBANO 

ESTABELECIMENTOS POR GRUPOS DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAREA (Ha.) 

DISCRIMINAQAO 
ABS. 

DISCRIMINAQAO 
ESTABELEC. (N2) AREA (Ha) N2 GESTAE. AREA (ii a ) 

9 0 . 18 5 3 . 7 9 7 . 4 6 1 10 0 , 0 0  10 0 , 0 0  

- 10  4 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.884 184 . 4 76 5 0 , 0 0  5»oo 

10 a - 10 0  3 7 . 9 8 4 1.13 9.847 42 , 0 0  3 0 , 0 0  

10 0 a - 1 . 0 0 0  6 . 8 5 4 - 1 . 6 6 0 . 0 3 4 7 , 5 0  44 , 0 0  

1. 0 0 0 a - 10 , 0 0 0  4^ 4 8 13 . 10 4 0 , 5 0  2 1, 0 0  

FONTE; Fundaeao I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geografia e E s t a t x s t i c a = IBGE 

IX Re cense anient o Geral do E r a s i l . Paraiba, 19 8 0 - V o l . 0 2 - Torao 

3 , n2 11 . 
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de t r a b a l h o dos "moradores". A l i a s , como no passado, a pecuaria a i n 

era a p r i n c i p a l riqueza dosertao; era uma a t i v i d a d e economica que 

funcionava* como elemento de acumulagao e reprodugao de c a p i t a l , ..uma 

vez que, ao g a r a n t i r condigoes para a produgao de produtos de v a l o r 

comercial, dava maior dinamica a integragao do sertao Paraibano com 

outras regioes do p a l s , fortalecendo-se, dessa forma, como uma a t i v i -

dade que "da bons negocios". 

Sendo a e s t r u t u r a f u n d i a r i a extremamente concentra 

da, o l a t i f u n d i o dedicava-se a pecuaria h i p e r e x t e n s i v a . De uma area 

t o t a l correspondence a 3.797.461 ha. de t e r r a , 47% estava v o l t a d o ' 

para a pecuaria, enquanto que 43,3% ocupava-se com a a g r i c u l t u r a , ' 

(ver tab. ns 2 ) . 

Beneficiada pela intervengao do Estado na Econo -

mia s e r t a n e j a que concedeu i n c e n t i v o s f i n a n c e i r o s atraves de p r o j e -

tos criados para promover o desenvolvimento (nas decadas de 1970/80)^ 

a concentragao f u n d i a r i a voltada para a a t i v i d a d e c r i a t o r i a p o s s i b i 

l i t a v a transformagoes "modernizantes"na unidade p r o d u t i v a do sertao, 

assim como nas relagoes de t r a b a l h o a l organizadas; e c o n s t i t u i a u-

ma das p r i n c i p a l s razoes que promoviam sistematicamente a expulsao' 

dos antigos "moradores"das t e r r a s em que trabalhavam. 

Percebe-se, entao,que,representando a a t i v i d a d e ' 

de maior expressao economica do sertao paraibano,e na medida em que 

se expandia,a pecuaria economizava o emprego de mao-de-obra,possibi. 

l i t a n d o assim a formagao de uma forga de t r a b a l h o em reserva? de ' 

vendedores ambulantes da sua fo r g a de t r a b a l h o , que perambulavam en 

t r e as propriedades a procura de emprego nas a t i v i d a d e s a g r l c o l a s , 

quando nao migravam para as grandes cidades em busca de melhores ' 

condigoes de v i d a . 

Portanto, alem de ser uma a t i v i d a d e economica ren 

t a v e l , que p e r m i t i a a concentragao de c a p i t a l , a pecuaria j u s t i f i c a 

va e p o s s i b i l i t a v a a expulsao dos antigos"moradores" pelos p r o p r i e -

t a r i e s r u r a i s , que posteriormente tinham de v o l t a p a r t e substanci-

a l dessa mao-de-obra d i s p o n i v e l que se submetia a determinadas f o r -

ma s de exploragao do t r a b a l h o . 



TABELA 2 

SERTAO PARAIBANO 

CLASSE DA ATIVIDADE ECONOMICA 

DISCRIMINAgiO 
ABS." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi o 

DISCRIMINAgiO 
ESTABELEC, (N2) AREA (Ha) N2 ESTAB. AREA (Ha) 

TOTAL•••••••••• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA... 9 0 . 15 5 3 . 7 9 7 . ^ 6 1 10 0 , 0  10 0 , 0 0  

5 4 . 4 7 6 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.646 . 9 4 9 6 0 , 5 4 3 , 3 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  G C UL Q_ X
1

1 ci  •  * • • « • •  ... 3 0 . 19 1 1. 7 8 7 . 16 1 3 3 , 5 4 7 , 0 0  

Agropecuaria. . . ... 4 . 3 2 7 2 9 3 . 0 7 6 4 , 7 7 , 7 0  

H o r t i c u l t u r a e f l o 
r i c u l t u r a . . . . . . * « • 79 249 0 , 1 0 , 0 1 

S i l v i c u l t u r a . . . • # • 8 3 7 . 8 3 5 0 , 1 0 , 2 0  

A v i c u l t u r a . . .. . 38 3 7 . 5 6 2 0 , 4 0 , 2 0  

E x t . V e g e t a l . . . * 9 • 6 6 6 5 ^ . 6 2 7 0 , 7 1, 4 0  

FONTE: Fundagao I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geografia e E s t a t x s t i c a = IBGE 

IX Recenseamento Geral do B r a s l l . Paraiba, 19 8 0 . V o l , 2 - Tomo 3 

n? 11 , 
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Normalmente os antigos, "moradores" - expulsos 

da t e r r a em que trabalhavam - transformavam-se em "rendeiros" ou 

" d i a r i s t a s " . Estes eram trabalhadores desvinculados da t e r r a , que 

passavam a morar nas pontas de rua das cidades, e a r e l a c i o n a r - s e 

sazonalmente com os trabalhos do campo. Geralmente, os trabalhado 

res "rendeiros" trabalhavam um l o t e de t e r r a cedida pelo p r o p r i e -

t a r i o ao qual pagavam uma renda, em recursos f i n a n c e i r o s ou em u-

ma parte da produgao r e a l i z a d a , pelo uso de um determinado espago 

a g r i c o l a num tempo estabelecido para i s s o . 

Os " d i a r i s t a s " eram tambem trabalhadores des-

vinculados da t e r r a , que passavam a morar nas pontas de rua das 

3 

cidades, "assalariando-se" em t r a b a l h o s eventuais nos l a t i f u n - . ' 

dios, nas medias e pequenas propriedades, em t r o c a de uma remune-

ragao paga por cada d i a de t r a b a l h o prestado. 

A expansao da a t i v i d a d e c r i a t o r i a provocava,, 

alem flp nntrns problemas para o trabalhador r u r a l , a l i q u i d a g a o 

g r a d a t i v a da a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a , j a que esta t i n h a que 

ceder espagos para as plantas f o r r a g e i r a s que alimentavam a c r i a -

gao bovina. A l i a s , a f a l e n c i a g r a d a t i v a da a g r i c u l t u r a de subsis 

t e n c i a , assim como a invasao da c u l t u r a de capim em areas f e r t e i s 

e p r o p i c i a s para a a g r i c u l t u r a , d i f i c u l t a v a m a produgao de gene -

ros a l i m e n t i c i o s para abastecer a populagao s e r t a n e j a , que se v i a 

obrigada a importar de outros estados (como da Bahia, por exemplo) 

os produtos alimentares necessaxios a sobrevivencia humana,tornan 

do oneroso, ..por causa dos elevados pregos, o consumo para a popu-

lagao de baixa renda, especialmente a da zona r u r a l . 

Como se ve,a .pecuaria dominava cada vez mais 

a a g r i c u l t u r a , pois devido a sua v a l o r i z a g a o passava a ocupar os 

melhores solos - vales umidos, areas de vazantes dos agudes - com 

plantas forrageiras.que s u b s t i t u i a m o alimento humano pelo alimen 

t o bovino. E importante se r e s s a l t a r , porem, que a r e s i s t e n c i a se 

c u l a r da economia de sub s i s t e n c i a vem .anular a i d e i a - sempre ve_i 

culada pelo discurso das e l i t e s a g r a r i a s - de "vocagao p a s t o r i l " 
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do sertao paraibano, servindo para demonstrar a v i a b i l i d a d e des 

t a area como produtora de generos a l i m e n t i c i o s . 

Sendo por excelencia uma a t i v i d a d e economi-

ca r e a l i z a d a pela mao-de-obra f a m i l i a r camponesa, a c u l t u r a do 

algodao c o n s t i t u l a uma a t i v i d a d e acessoria para a pecuaria em ' 

expansao. A i n d u s t r i a de beneficiamento do algodao que p r i o r i -

zava a produgao da t o r t a para a alimentagao do rebanho bovino , 

se r v i a como suporte fundamental para o desenvolvimento da pecua 

r i a do sertao paraibano. 

Nas pequenas e medias propriedades, a produ 

gao do algodao estava em franca diminuigao, por v a r i o s motivos. 

Desprovidos de recursos f i n a n c e i r o s - conseqiiencia imediata da 

i n e x i s t e n c i a de uma p o l i t i c a de c r e d i t o - os pequenos e medios 

p r o p r i e t a r i e s paulatinamente foram vivendo as suas decadencias. 

A f a l e n c i a dos pequenos p r o p r i e t a r i e s correspondia a um d e c l l -

nio consideravel da produgao do algodad f Complementada pela f o r 

ga de t r a b a l h o dos chamados " d i a r i s t a s " que se"assalariavam",es 

t a c u l t u r a aos poucos f o i deixando de ser uma a t i v i d a d e r e a l i z a 

da pelos pequenos p r o p r i e t a r i e s que nao dispunham de recursos e 

condigoes para a d q u i r i r as sementes, combater as pragas, custe-

ar os tr a n s p o r t e s nos periodos de s a f r a , preparar a t e r r a e em-

pregar a'mao-de-obra complementar necessaxia. 

Obrigados a situagao de f a l i d o s , p a r t e dos 

pequenos p r o p r i e t a r i e s que se desfaziam de seus bens quando f i -

cavam na t e r r a continuavam sob a condigao de "assalariados per-

manentes". 

Estes correspondiam a uma " e l i t e " de empre 

gados especializados que administravam os l a t i f u n d i o s , no caso, 

eram os vaqueiros Ou gerentes de fazendas. Quando nao permane-

ciam na t e r r a , os pequenos p r o p r i e t a r i e s lam para as cidades v i 

ver de um pequeno ponto comercial. 



Os pequenos p r o p r i e t a r i e s que mesmo sem con 

digoes de produzirem nao se desfaziam de seus bens, se "assala-

riavam temporariamente" nos l a t i f u n d i o s como forma de adquirirem 

recursos que permitissem a manutengao f a m i l i a r . Os " a s s a l a r i a -

dos temporarios" no sertao paraibano correspondiam aos pequenos 

p r o p r i e t a r i e s que alugavam eventualmente seus bracos assim como 

de seus dependentes, em trabalhos nas grandes fazendas. 

No caso dos medios p r o p r i e t a r i e s , a s i t u a -

cao se complicava quando alguns, ao contrai r e m emprestimos j u n -

t o aos bancos, se endividavam obrigando-se posteriormente a se 

desfazerem dos bens e saldarem seus d e b i t o s . Esta situacao se 

agravava ainda mais nos periodos de estiagem, quando sem condi-

goes de produzirem, os pequenos e medios produtores vendiam as 

poucas cabegas de gado por um prego abaixo do prego medio esta-

belecido pelo mercado. Os medios p r o p r i e t a r i e s que estavam em 

•melhores condigoes, nao deixando de lado a produgao do algodao, 

priorizavam seus investimentos na pecuaria, porque viam nesta u 

ma a t i v i d a d e economica "que da bons r e s u l t a d o s " . 

Portanto, embora a concentragao f u n d i a r i a 1 

voltada para a pecuaria fosse o processo que a t i n g i a os t r a b a l h a 

dores vinculados tr a d i c i o n a l m e n t e a t e r r a , que os expulsava de 

sua situagao de "moradores" p a r c e i r o s , era, ao mesmo tempo, um 

processo que aproveitava parte dessa mao-de-obra d i s p o n i v e l pa-

ra o t r a b a l h o no campo sob formas diversas de exploragao impos-

t a pelos p r o p r i e t a r i e s r u r a i s . 

Provocadas pelo processo de expansao da pe-

cu a r i a , as transformagoes "modernizantes" nas relagoes de.traba 

Iho p o s s i b i l i t a v a m a e x i s t e n c i a de cate g o r i a s d i f e r e n c i a d a s en-

t r e os trabalhadores r u r a i s . Como r e s u l t a d o , i s t o p e r m i t i a , no 

periodo que ora estudamos, maior exploragao do t r a b a l h o pelos 1 

p r o p r i e t a r i e s r u r a i s . E n t r e t a n t o , f o i no processo de negocia-

gao e imposigao destas formas de exploragao do t r a b a l h o que a-



contecerara os c o n f l i t o s s o c i a i s durante a seca de 1979/83 r no 

sertao, paraibano. 

Neste sentido, entendemos que a seca f o i um 

momento especial de agudizacao dos c o n f l i t o s s o c i a i s , em que as 

relagoes de poder foram questionadas e enfrentadas com maior r i 

gor. Nesse momento, os trabalhadores presentes no campo e na ' 

cidade uniam-se com os trabalhadores urbanos. Visando a enfren 

t a r essa uniao, os grandes p r o p r i e t a r i e s tambem se aliavam aos 

comerciantes e p o l i t i c o s das cidades. Assim, nem sempre de f o r 

ma consciente, a r t i c u l a v a - s e uma uniao, p o s s i b i l i t a d a por um a-

poio mutuo entre as.classes s o c i a i s que se opunham. Nesta oca-

siao, as e l i t e s dominantes da Paraiba exigiam do Estado uma atu 

agao "minimizadora" dos c o n f l i t o s s o c i a i s desencadeados pelos ' 

camponeses. Enquanto estes, atraves da pressao "da forga .bru-

t a " , s o l i c i t a v a m desse Estado providencias que pudessem garan -

t i r o acesso a t e r r a , melhores condigoes de t r a b a l h o e de v i d a . 

Embora camuflada pelo discurso das e l i t e s 1 

dominantes, o processo que explicava a e x i s t e n c i a das "mazelas 

s o c i a i s " , dos c o n f l i t o s s o c i a i s , era a concentragao f u n d i a r i a -

v o l t a d a para a pecuaria extensiva - que i n c l u s i v e provocava a 

expulsao dos "moradores" das t e r r a s em quetrabalhavam e permit!, 

a a introdugao de novas relagoes de t r a b a l h o . 

A seca era apenas um momento em que .este ' 

processo se acelerava, j a que ao ser imaginada como fenomeno na 

t u r a l , como um grande problema, s e r v i a como um excelente a l i b i 

que visava a. eliminagao dos "moradores" antes que estes pudes -

sem r e i v i n d i c a r seus d i r e i t o s , acentuando-se com i s s o o s desloca 

mentos de levas de camponeses que sem t r a b a l h o se aglomeravam ' 

na zona urbana, criando assim, um clima de tensao s o c i a l . 

. Tentavam convencer e impor ao imaginario so 

c i a l , a i d e i a de que a seca - enquanto fenomeno n a t u r a l - era a 



causa geral, e c e n t r a l que j u s t i f i c a v a f f t - os problemas s o c i a i s .e-

xisten'tes (a f a l t a de t r a b a l h o , a fome, os c o n f l i t o s s o c i a i s ) , 

como se estes nao existissem anteriormente. Pensando assim,. as 

e l i t e s dominantes municipals e estaduais procuravam chamar a a-

tengao da sociedade, das autoridades competentes em escala n a c i 

onal, para o f a t o de que as areas a t i n g i d a s careciam de uma " i n 

jecao monetaria'/de recursos f i n a n c e i r o s a f i m de desenvolver a 

e s t r u t u r a p r o d u t i v a da regiao e e v i t a r os c o n f l i t o s s o c i a i s , i s 

to e, "uma situagao i n s u p o r t a v e l , i n c l u s i v e com saques e quebra 

-quebra, atraves da populagao faminta e r e v o l t a d a " . 

Consideravam a seca um contexto e s p e c i a l ' 

que f a z i a emergir contradigoes anteriormente i n e x i s t e n t e s e que 

por isso mesmo careciam de recursos f i n a n c e i r o s para se e v i t a r ' 

"uma verdadeira c a t a s t r o f e economica e s o c i a l " . 

A f a l t a de recursos f i n a n c e i r o s para as pre 

f e i t u r a s e denials uiyaus p u b l i c o ^ do Estado c r i a v a os mesmos : 

problemas " t r a z i d o s pela seca", como se a .escassez destes recur 

sos representassem a p r o p r i a seca. Interessadas no d i n h e i r o pu 

b l i c o , as e l i t e s dominantes transformaram a seca numa situagao 

de carencia f i n a n c e i r a , argumentando que a f a l t a de verbas go-

vernamentais representava uma motivacao c r u c i a l que levava os 

camponeses a saquearem o comercio das cidades s e r t a n e j a s . 

Como vemos, no discurso das e l i t e s dominan-

tes paraibanas, sobre as causas dos saques, a seca aparece como 

a motivagao g e r a l que impulsionava os trabalhadores r u r a i s a sa 

quearcm. Ncstc sentido, operavam-se deslocaraentos esseuciaib a 

n i v e l das s i g n i f i c a g o e s imaginarias s o c i a i s elaboradas por es-

tas e l i t e s para atepder seu i n t e r e s s e mais imediato; o f i n a n e i a 

mento de obras naregiao. 

Exatamente, em determinados perlodos as pro 

p r i a s condigoes n a t u r a l s contradisseram o discurso das e l i t e s ' 



30 

dominantes, anulando a validade de suas manifestagoes d i s c u r s i -

vas e imaginarias, pois se i n i c i a l m e n t e os problemas eram causa 

dos pela f a l t a d'agua, como se exp l i c a v a o f a t o de, mesmo cho -

vendo, os camponeses continuarem saqueando? Se os problemas eram 

causados pela f a l t a d'agua, como se conseguirem r i o s de d i n h e i -

ro se em determinados momentos os r i o s j a estavam cheios de a-

gua? Portanto, as chuvas que calam em determinados p e r l o d o s , f o r 

gavam um deslocamento a n l v e l do discurso sobre a seca. Esta ' 

f o i transformada, de um fenomeno meramente n a t u r a l , em uma es -

t r a t e g i a p o l i t i c a e economica de dominagao: a seca passou a ser 

v i s t a com 5escassez de recursos f i n a n c e i r o s : 

"Nas portas das p i " e f e i t u r a s tern aumentado o 

numero de pessoas em busca de a u x x l i o ' 

sem que os Ghefes de Executivos munici --

pais tenham recursos para atendimento t o 

t a l , gerando xnsatxsfagao e ate c o n f i x -

t o s . Se perdura o a t u a l quadro da seca , 

as cidades proximas a Campina Grande po-

derao e n t r a r numa situagao i n s u p o r t a v e l , 

i n c l u s i v e s com saques e quebra-quebra, a 

trav&s da populagao f a m i n t a e r e v o l t a - • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k 

da." 

. Grande pa r t e dos recursos r e i v i n d i c a d o s des_ 

tinava-se as chamadas "f r e n t e s de t r a b a l h o " . Providenciada pelo 

Governo para c o n t e r a onda dos saques e salva r a situagao que a -

meagava encerrar numa "tragedia s o c i a l " , as " f r e n t e s de t r a b a l h o " 

representavam uma das formas de se r e s o l v e r ou encarar o p r o b l e -

ma da seca. Por o u t r e lado, a desmebilizagao das " f r e n t e s de e-

mergencia" pelo governo logo apos as p r i m e i r a s chuvas, ou o cor-

te de trabalhadores r u r a i s emergenciados, c o n s t i t u i a m , tambem, ' 

decisoes que motivavam os trabalhadores r u r a i s a saquearem as c i 

dades sertanejas: 

"A desativagao das Frentes de Trabalho no 
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a l t o s e r tao do Estado, tern causado verdadei 

ro panico aos a g r i c u l t o r e s a l i s t a d o s , p o i s 

f i c a r a m sem condigoes de a r c a r suas despe -

sas de alimentagao. Alem de tudo, a l a v o u r a 

que ainda recebeu algumas chuvas, esta com-

pletamente p e r d i d a e a e x p e c t a t i v a da s a f r a 

do algodao e muita remota. I s t o p o s s i b i l i t a 

o r e g i s t r o de novas invasoes pox- p a r t e dos 

fl a g e l a d o s as cidades s e r t a n e j a s , uma vez 

que a situagao e e a o t i c a e os h a b i t a n t e s da 

r e g i a o , nao tem como enc o n t r a r um meio de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K 

v i d a d i f e r e n t e da a g r i c u l t u r a . " ^ 

Para as ^ e l i t e s da Paraiba, o c o r t e dos r e -

cursos f i n a n c e i r o s que mantinham a s . " f r e n t e s de emergencia" r e -

presentava uma decisao equivocada do Governo Federal, porque, ' 

mesmo chovendo, elas deveriam ser preservadas para "se e v i t a r o 

p i o r " , pelo menos para os dominantes: 

"As recentes chuvas nao i r a o r e s o l v e r os pro 

blemas da estiagem, havendo necessidade de 

continuagao das f r e n t e s de s e r v i g o s , e v i t a n 

do a s saltos e massacres pelos a g r i c u l t o - * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.. 6 

res . " 

Com um discurso ambiguo, mas e s t r a t e g i c o , as 

e l i t e s dominantes elaboravam imagens que mostravam, para a o p i n i 

ao p u b l i c a , as desigualdades s o c i a i s e as conseqiiencias por e-

las t r a z i d a s como determinadas de f o r a , i s t o e, pela seca e nao 

pela organizagao das relagoes de poder e x i s t e n t e s , pela forma 

como se dava a exploragao do .trabalho. 

Com essas afirmagoes, as e l i t e s dominantes ' 

do Estado, colocavam-se acima dos in t e r e s s e s da classe, " i n t e r -



pretando os sentimentos dos habi t a n t e s das zonas r u r a i s " p a r a i -

bana; -em-nome do interesse g e r a l do povo, procuravam chamar a a 

tengao das autoridades em escala f e d e r a l , para conseguirem , r e ^ 

cursos f i n a n c e i r o s que seriam para o b e n e f i c i o de todos. Pensa 

vam em desenvolver a e s t r u t u r a p r o d u t i v a da regiao e c r i a r , a p a r 

t i r disso, condigoes de emprego para o homem do campo;evitando, 

dessa forma, a fome e a r e v o l t a . 

Segundo as e l i t e s dominantes, esses recursos 

seriam carreados para solucionar o "gravlssimo problema da f a l -

t a de t r a b a l h o " e da fome, porque "assolados pela estiagem", em 

fuga dos s i t i o s " , "expulsos pela seca", "inanidos", "edrajosos" 

( s i c ) , a l l j a d o s do t r a b a l h o , "sem emprego nas fazendas", "depau 

perados pela fome" que campeava, "completamente desesperados" , 

movidos pelos " i n s t i n t o s b e s t i a i s " , "levados pelo extremo paupe 

rismo", "as levas de ..camponeses" em "ondas" rondavam as cidades, 

ameagavam a " t r a n q i i i l i d a d e s o c i a l " . Antes que eles chegassem ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P Y
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3 "  r 1p>vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi  pi rn s p r  r n m h a t  i  d a s .  

Ameagadas, em panico com as multidpes,com as 

legioes de homens famintos, temerosos, mas prevenidas, as e l i t e s 

dominantes. . reivindicavam do Governo Federal "medidas c o r a j o -

sas", "providencias energicas" para se combater "o grande mal 

da seca", que estava "levando os desesperados para o caminho do 

vx c i o , do crime e do m e r e t r i c i o " : 

"Deputadps Estaduais da Assembleia L e g i s l a 

t i v a da Paraiba, i n t e r p r e t a n d o os sentimen 

tos dos h a b i t a n t e s das zonas r u r a i s deste 

Estado, comunicam V.Excia. a situagao de-

sesperadora dos r u r a l i s t a s famintos em de 

c o r r e n c i a da estiagem que forma l e g i o e s e 

ameaga i r i v a d i r as cidades a. pro cur a do a l i 

mentos levados pelo extremo pauperismo, « 



c o n s t i t u i n d o grave araeaca a. tranquilidade» 

• " social."As p r e f e i t u r a s desprovidas de r e -

cursos f i n a n c e i r o s , estao i m p o s s i b i l i t a d a s 

de qualquer mantimento„ Diante de ca l a m i t o 

sa e a f l i t i v a s i t u a g a o , apelam para que se 

jam tomadas urgentes medidas para a s o l u -

gao do gravissimo problema, impedindo de-

sastrosa comogao s o c i a l . Confiantes em a-

ten«aimento i m e d i a t o , expressamos os agrade 

cimentos. Atenciosamente." ^ 

Se nos discursos das e l i t e s dominantes a se-

ca aparecia camomotivagao g e r a l que determinava os c o n f l i t o s so 

c i a i s nas areas semi-aridas da Paraiba, a f a l t a de t r a b a l h o 

considerada uma conseqiiencia i n e v i t a v e l do "fenomeno n a t u r a l " -

era apontada como motivacao e s p e c i f i c a para a ocorrencia dos sa 

qucs praticados peicts levas de camponeses "sem t r a b a l h o , famin-

tas e r e v o l t a d a s " . Neste discurso a f a l t a de t r a b a l h o - que 

s i g n i f i c a v a o afrouxamento dos lacos de subordinagao - c o n s t i -

t u i a um momento perigoso porque l e g i t i m a v a a desordem, o caos 1 

s o c i a l e a decadencia economica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" 0 clima de tensao r e s i d e , em Sousa nos u l 

timos dias com os constantes deslocamentos 

de f l a g e l a d o s da zona r u r a l , e ate dos ! 

b a i r r o s - j a que grande p a r t e dos l a v r a d o -

res trabalham na zona r u r a l , mas mora. nos 

b a i r r o s - para o c e n t r o da cidade em busca 

de uma solugao salvadora da s i t u a g a o , en-

quanto a t e r r a continua. rachando com a au-

sencia de chuva. 

0 agravamento da s i t u a g a o , bem como a demo 



r a do Governo do Estado em tomar s e r i a s pro 

videneias que venham t r a n q u i l i z a r p a r c i a l -

mente o homem do campo, em d e c o r r e n c i a do 1 

panico tudo pode acontecer, j a estando as 

autoridades temerosas e prevenidas para o f 

problema. 

...0 municipio c o n t i n u a esperando uma medi-

da urgente por p a r t e do Governo do Estado , 

criando f r e n t e s de t r a b a l h o para absorver 1 

todos os f l a g e l a d o s , antes que eles eheguem 

ao extremo„ 

Pelas ruas da cidade observa-se qxiadros ' 

t r i s t e s , com pessoas pedindo generos, f o r -

mando f i l a s , com seus sacos v a z i o s a mendi-

gar comida, depois de abandomar seu rocado 

na zona r u r a l . 

Dessa forma, eles i n v a d i r a o as cidades em 

busca de empregos, havendo um r i s c o de sa-

ques e depredagao quando nao conseguirem ' 

seus o b j e t i v o s , uma vez que a p r e f e i t u r a 1 

nao terra condigao de empregar todos os so-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l i c i t a n t e s . " 1 0 

.Em certas ocasioes as e l i t e s dominantes a p.ire 

sentavam a seca como a causa c r u c i a l que provocava o desemprego 

( f a l t a de t r a b a l h o ) . Apresentavam os homens como v i t i m a s das a-

goes da natureza, do caos n a t u r a l . Achavam que a sociedade era 

prejudicada diretamente pelos e f e i t c s e pelas condigoes .. natu-

r a l s , parecendo ate que i n e x i s t i a m relagoes s o c i a i s de produgao 

em que todos eram i g u a i s perante a natureza, na relagao mantida 



com esta e entre s i . 

Imaginavam o desemprego como motivo da " s a l -

da n a t u r a l " do homem do campo para as cidades, "em razao da gran 

de seca". Em outras ocasioes, este desemprego era considerado' 

pelo discurso dominante como um f a t o r conseqiiente das relagoes 

s o c i a i s de poder, dos c o n f l i t o s s o c i a i s , embora continuassem, a 

inda assim, j u s t i f i c a d o pela seca. Deslocava-se o s i g n i f i c a d o ' 

da seca como um fenomeno meramente n a t u r a l para um acontecimen-

t o s o c i a l , embora este, permanecesse j u s t i f i c a d o ou le g i t i m a d o 

pelo n a t u r a l . Nessa passagem de s i g n i f i c a g a o imaginaria nao e 

ra mais a seca que obrigava o homem do campo a abandonar as t e r 

ras em que.trabalhava, mas agora eram os p r o p r i e t a r i e s que "dis 

pensavam seus empregados" simplesmente porque nao havia mais re 

cursos que pudessem manter ou "dar a s s i s t e n c i a aos seus t r a b a l h a 

dores em suas t e r r a s , "em razao da seca". Por ou t r o lado, para 

nao sairem das t e r r a s em que trabalhavam e residiam, os t r a b a l h a 

dores r u r a i s saqueavam as cidades, r e i v i n d i c a n d o das autoridades 

" f r e n t e s de t r a b a l h o " como p r o v i d e n c i a imediata para amenizar a 

situagao que enfrentavam. 

No imaginario das e l i t e s dominantes, a expu_l 

sao do homem do campo nao era conseqtiencia da concentragao f u n -

d i a r i a , que p r i v i l e g i a v a a expansao da pecuaria como a t i v i d a d e 

economica poupadora de mao-de-obra; nao se levava em conta que 

desenvolvimento dessa a t i v i d a d e economica - cada vez mais a r t i -

culado com a i n d i x s t r i a e um mercado c a p i t a l i s t a - determinava ' 

alteragoes, que embora gradativas, alteravam as relagoes t r a d i -

c i o n a i s de t r a b a l h o no sertao, mas era, acima de tudo, a . f a l t a 

de recursos f i n a n c e i r o s provocado pela seca. 

Com esse discurso,as e l i t e s dominantes deixa 

vam de compreender as alteragoes socio-economicas que se proces 

savam no mundo r u r a l s ertanejo, embora se aproveitassem da seca 

como um momento adequado para se l i v r a r e m de eventuais questoes 
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t r a b a l h i s t a s que- envolvessem a l u t a pela posse da t e r r a , e que pu 

desse acontecer num f u t u r o bem proximo. A expulsao dos "moradores" 

era uma das formas de se l i v r a r e m da pressao da l u t a pela posse ' 

da t e r r a que sentiam emergir no contexto estadual e n a c i o n a l . 

I 

No imaginario das e l i t e s dominantes estava au -

sente a visao de que a progressiva expulsao do homem do campo, re 

aliz a d a nas ul t i m a s decadas, ainda mais acelerada a . p a r t i r da u l -

tima grande seca - periodo que ora estudamos - estava l i g a d a , tarn 

bem a tomada de consciencia de classe que os p r o p r i e t a r i e s r u r a i s 

haviam incorporados ao saber do perigo que o "morador" representa 

va, por ser este um homem apegado a t e r r a , capaz de teimar que ' 

"a t e r r a e para quern nela t r a b a l h a " . 

Em nome da seca e com um discurso c o n t r a d i t o r i o , 

as e l i t e s dominantes terminam abafando o medo que os p r o p r i e t a r i e s 

r u r a i s tinham, e x i s t e n t e em fungao de alguns d i r e i t o s que os t r a -

balhadores r u r a i s sem t e r r a adquiriram na L e i , e por out r o lado . 

devido a l u t a que os, camponeses travaram ate este momento (em n i 

v e l nacional) pela reforma a g r a r i a como unica saida para o t r a b a -

Ihador do campo. Neste discurso, ficavaijl escondido, e n t r e t a n t o , 

que este medo representavam uma tomada de consciencia pelos pro -

p r i e t a r i o s de t e r r a , ao temerem que os"moradores" um d i a tomassem 

a t e r r a que era sua propriedade p a r t i c u l a r : 

"Quarenta e cinco d i a s de seca, depois das u l 

timas chuvas cafdas na r e g i a o , vieram agravar 

cada vez mais o problema, provocando, invasoes 

de cidades, como aconteceu esta sema.ua em Pu-

xinana e podera a qualquer momento acontecer 5 

em outras cidades se nao houver uma p r o v i d e n -

c i a i mediata de socorro aos flage1ados. Os 

p r o p r i e t a r i e s de t e r r a nao tern mais recursos 

http://ema.ua
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que permitam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA manutengao dos seus moradores, 

e estes sem a emergencia nao t e r a o o utros « 

meios de s o b r e v i v e r ao fenomeno da seca, se-

nao o de ap e l a r para a invasao das cida-r 

Ci © S e a o ̂  

"... Devido a. grande seca que atualmente as-

s o l a a r e g i a o , os p r o p r i e t a r i e s j a dispensa -

ram todos os empregados, f a t o que f e z com que 

os comerciantes, que antes forneciam a alimen 

tagao para os mesmos, suspendessem o f o r n e c i -

rnento, coisa que v e i o a f e t a r mais ainda a v i -

da do..,sertane j o que agora nao tem mais para f 

quem apelar. ... I s t o e uma das causas que ' 

vera c o n t r i b u i n d o para os constantes saques 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.„. ^  . . ~ . . . _  ^  ... ~ . . 5 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * ~ . . . . . . i .... — . . . • ^ . ~i ~ ~, 

e que de uma c o i s a se pode t e r c e r t e z a , que 

esses t r i s t e s acontecimentos nao cessarao a-

gora perdurando ainda por muito tempo, pelo 

menos ate que o Governo adote novas p r o v i d e n -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 

Provocada pelo "fantasma da seca", a fome era' 

apresentada pelas e l i t e s dominantes esta d u a l , como uma das motiva 

goes c r u c i a i s que impulsionavam os trabalhadores r u r a i s a saquea-

rem as cidades do sertao paraibano. Causada pela seca e gerada a-

12 

penas pela f a l t a de generos a l i m e n t i c i o s de p r i m e i r a necessida-

de, a fome - sendo assim imaginada pelas e l i t e s dominantes - pro-

movia o desespero e despertava a r e v o l t a . Esta era, a l i a s , a u n i -

ca a l t e r n a t i v a para quem estivesse faminto e o p r i n c i p a l aconteci 

mento que amedrontava as e l i t e s do sert a o , uma vez que, segundo e 

las, e ri1nprev.isive 1 o que o homem faminto, desesperado e r e v o l t a d o , 



"0 fantasma da seca assola mais uma" vez as 

regioes do sertao e curimatau paraibano, ' 

onde a l a v o u r a esta praticamente p e r d i d a . 

Novamente os p r e f e i t o s mostram-se preocupa 

dos com o prolongamento da estiagem, que 

podera. determinar, se nao drover i m e d i a t a -

mente, novas invasoes de f l a g e l a d o s as f e i 

ras de seus m u n i c i p i o s , 0 c l i m a que se res 

p i r a em toda zona s e r t a n e j a e do curima-

t a u , j a e de tensao, p r i n c i p a l m e n t e nos 1 

municxpios de Sam Jose de Piranhas, Monte ! 

Horebe, Boni t o de Santa Fe e T r i u n f o , na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ve se o verao se p r o l o n g a r . 

A m a i o r i a dos p r o p r i e t a r i e s r u r a i s j a nao 

tern nenhuma condicao de c o n t i n u a r dando as 

s i s t e n c i a aos moradores de suas p r o p r i e d a -

des, e a fome c o n t i n u a invadindo os l a r e s ' 

mais pobres, obrigando as f a m x l i a s a p r o -

curarem meios de s o b r e v i v e n c i a nas cidades, 

onde os p r e f e i t o s tambem nao sabem o que 1 

f a z e r com a f a l t a de recursos f i n a n c e i r o s , 

para conter a onda de desespero das pesso-

as famintas, que poderao de um momento pa-

r a outro i n v a d i r as cidades a c u t i l a d a s pe-

l a f a l t a de a l i m e n t o . 



Diante de t a l c o n j u n t u r a , nao ha como o Go 

var-no do Estado precaver-se do que de gra-

ve possa acontecer, enviando esforcos j u n -

toa a SUDENE e M i n i s t e r i o do I n t e r i o r , no 

sentido de serem enviados recursos e gene-

ros de p r i m e i r a necessidade para a area » 

mais a t i n g i d a p e l a ausencia de chuvas e on 

de as lavouras se encontram t o t a l m e n t e per 

didas. Na hip o t e s e de qualquer contempori-

zagao do Governo, na esperanga de que as 

chuvas possam v o l t a r , o Sertao podera ser 

palco de u/n problema s o c i a l como t a l v e z ' 

nunca tenha acontecido em secas a n t e r i o - 1 

r e s . A situagao a esta a l t u r a ja. e das » 

mais desesperadoras, nao se podendo mesmo 

prever a reacao dos f l a g e l a d o s se nao Ihes 

chegar em tempo o a u x i l i o governamental 1 

que lhes p e r m i t a s o b r e v i v e r as inclemencias 

da estiagem, o mesmo ocorrendo na r e g i a o ' 

do curimatau." 

Como se nao e x i s t i s s e anteriormente e nao ' 

fosse provocada pelas condigoes e s t r u t u r a i s da organizagao so-

cio-economica e p o l i t i c a da sociedade v i g e n t e , as e l i t e s domi-

nantes imaginavam a fome como uma re a l i d a d e momentanea, l o c a l i 

zada num tempo e espago determinado, que se r e s t r i n g i a apenas' 

as areas a t i n g i d a s pelo"fenomeno da estiagem": 

"0 que esta. se v e r i f i c a n d o nesta hpra no 1 

Nordeste, onde t a n t a s cidades estao sendo 

invadidas por bandos de f l a g e l a d o s , nao se 

pense absolutamente que tenha o u t r a causa, 



a nao ser a fome que assola a populacao r u -

ral na f a i x a a t i n g i d a pelo fenomeno da e s t i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I k 

agem," 

Se num momento, a fome era causada simplesmen 

te pela f a l t a - d e alimento, uma vez que com a t e r r a rachando, sem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

chover, i n e x i s t i a m as condigoes n a t u r a l s para a produgao de gene-

ros a l i m e n t i c i o s que abasteciam as cidades - ficando estas, por 

iss o , " a c u t i l a d a s " pela escassez de produtos alimentares -, e se 

a fome motivavam os camponeses a. r e v o l t a , a saquearem as cidades 

sertanejas, em out r o momento o mesmo discurso se denunciava, ao 

mostrar que os comerciantes escondiam os alimentos temendo que os 

camponeses saqueassem os municxpios a t i n g i d o s pela estiagem, pondo 

em r i s c o a seguranga da propriedade p r i v a d a , provocando panico ' 

aos comerciantes e as autoridades da regiao no periodo da seca. ' 

de v f i r d a d f i i r n panico a situagao por que 

vera passando os comerciantes e autoridades 

da regiao do se r t a o da Paraxba, onde as a-

meagas de saques sao f e i t a s constantemente 

pelos::" f l a g e l a d o s , havendo muitos municx -

pios onde essas promessas j a for'am cumpri-

• das, f a t o que vera ocasionando os mais gra-

ves prejuxzod para a economia da r e g i a o , u 

, ma vez que muitos comerciantes estao temen 

do expor seus produtos a. venda com medo de 

que as mesmas sejam saqueadas pelos t r a b a -

15 

lhadores famintos 0" 

Era pr e c i s o , p o r t a n t o , t o r n a r os saques um a. 

contecimento negativo porque, sendo uma conseqiiencia da seca, ' 

c o n t r i b u i a para agravar a situagao. Sendo considerados a c o n t e c i -

mentos negativos, os motins por alimento e t r a b a l h o deviam ser 1 
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combatidos "com meios eficazes" ( p o l i t i c a e t c . ) , assim como a f o 

me devia ser evit a d a com as " f r e n t e s de.trabalho", j a que sem es 

tas os comerciantes suspendiam o fornecimento de generos alimen-

t i c i o s para os trabalhadores. 

A seca era imaginada, tambem, como um dos mo 

mentos em :que os,lagos de amizade se rompiam instantaneamente, e 

ra uma situagao delicada porque p e r m i t i a ao homem "rude" do cam-

po deixar de ser d o c i l as l e i s e perder o r e s p e i t o venerado pe-

las autoridades. A seca f a z i a emergir a s ^ i n t r i g a s pessoais, es-

tas acirrando-se abruptamente. Neste s e n t i d o , no imaginario das 

e l i t e s dominantes os saques aparecem, i n c l u s i v e , como motivados 

pela emulagao pessoal. 

Colocando-se estrategicamente como v i t i m a s ' 

das agoes i n d i v i d u a l s , as e l i t e s dominantes dissimulavam o s i g n i 

f i c a d o s o c i a l e p o l i t i c o da l u t a , desprezando, pelo discurso, as 

contradigocs r e a l s que fizerara os c o n f i x Las s u c i a i s emergir. Na 

quele momento nao se tocava nos desmandos da p o l i t i c a encaminha-

da pelo poder l o c a l . Era necessario, e n t r e t a n t o , abafar as f a l c a 

truas a d m i n i s t r a t i v a s do poder p u b l i c o l o c a l , f a l c a t r u a s estas 1 

que, i n c l u s i v e , manipulavam para f i n s p r o p r i o s os recursos d e s t i 

nados para o combate ao problema da estiagem e suas seqiielas. 

Ao colocar-se como representante do i n t e r e s -

se g e r a l , o poder p u b l i c o municipal aparecia, no discurso domi -

nante,.como se nenhuma parcela de c o n t r i b u i g a o t i v e s s e para as 

contradigoes ..sociais a l i e x i s t e n t e s . As pressoes s o c i a i s e x e r c i 

das contra o poder.. da autoridade l o c a l aparecem neste discurso ' 

como agoes motivadas simplesmente pelo desejo pessoal, pela anti_ 

p a t i a i n d i v i d u a l . 

Quando pressionadas i n d i v i d u a l m e n t e , as auto 

ridades l o c a l s dissimulavam que por t r a s da sua condigao pessoal 

estava irapregnada a representagao do poder, da autoridade,entran 

do em contradigao, p o r t a n t o , com a imagem que f a z i a de sx enquan 
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t o autoridades c o n s t i t u i d a s que representavam o in t e r e s s e g e r a l 

(condicao esta que, a l i a s , havia sido pregada e prometida em pe-

riodos e l e i t o r a i s passados). 

Enfim, se apresentava a emulagao pessoal co-

mo uma das motivacoes que moviam os trabalhadores r u r a i s a saque 

arem, era porque tinham como o b j e t i v o e s t r a t e g i c o d i s s i m u l a r a 

sua condicao de representante p o l i t i c o de uma determinada c l a s -

se : 

"Outro alvo da invasao f o i a casa do pre -

f e i t o Sebastiao F e l i c i a n o dos Santos, "A-

c r e d i t o que estas pessoas, cerca de m i l , * 

que tentaram i n v a d i r minha r e s i d e n c i a f o -

ram i n c i t a d a s por alguem que nao gosta de 

mini" o Disse F e l i c i a n o , que, juntamente com 

dez vereadores e o i t o p o l i c i a i s , procuraram 

d i s s u a d i r o grupo, Mas o p r e f e i t o nao pode 

se aproximar muito de casa, "pois o tumul -

t o era muito grande e so gragas a Dexis e 

que nao faouve nada." 

Nas manifestacoes imaginarias das e l i t e s domi_ 

nantes, os saques aparecem, ainda, como sendo motivados pela "de 

sordem' inescrupulosa" pela agao de "conhecidos desordeiros" que 

em atos de "escandalosa subversao" i n s u f l a v a os camponeses a sa-

quearem o comercio e as f e i r a s das cidades do sertao da Paraiba. 

Afirmavam ser a agao dos desordeiros p r o f i s s i o n a i s , dos " p e r t u r -

badores da ordem p u b l i c a " , uma das causas que faziam os saques e 

mergir. Neste discurso, nao eram as condigoes socio-economicas 

e p o l i t i c a s que faziam os trabalhadores r u r a i s i r a. l u t a , mas a 

vontade i n d i v i d u a l de "elementos inescrupulosos" que se'pos i c i o -

navam" contra-' o regime ' p o l i t i c o - l o c a l . 
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apontados- como sendo esses "perturbadores da ordem publica",como 

sendo os agentes p o l i t i c o s que insuflavam os trabalhadores r u -

r a i s para invadirem as cidades a procura de t r a b a l h o e comida. ' 

Se i s t o argumentavam era justamente para apontar a p r a t i c a oposi 

c i o n i s t a l o c a l como uma motivagao especif i c a que.'incentivava os 

camponeses aos saques. 

Desqualificados pela simbologia dominante co 

mo sendo desordem - que a l i a s so era t o l e r a d a , naquele momento , 

ate onde nao fosse alem da l u t a o p o s i c i o n i s t a - os saques vao a-

parecer.no discurso das e l i t e s dominantes como.sendo movidos pe-

l a p r a t i c a da oposicao l o c a l , exatamente para e n c o b r i r a i d e i a 1 

de que por t r a s dos c o n f l i t o s estavam presentes as contradigoes' 

s o c i a i s , que determinavam o n i v e l e a dimensao dos saques como 

sendo uma das manifestagoes da l u t a de classes naquele momento . 

Era fundamental s u p r i m i r , ou mesmo impedir, no imaginario s o c i a l , 

a formacao de i d e o l o g i as perigosas que 'expl inassp.m oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R a n u p « ; "H 

gando-os as contradigoes s o c i a i s geradas pela organizagao socio-

economica e p o l i t i c a do sertao p a r a i b a n o D e v i a - s e e v i t a r , antes 

de mais nada, que certas i d e o l o g i a s i d e n t i f i c a s s e m estes c o n f l i -

tos aos antagonismos criados pela e x i s t e n c i a de classes s o c i a i s 

na sociedade v i g e n t e . 

Sendo a motivagao g e r a l que c r i a v a outras mo 

tivagoes e s p e c i f i c a s para os trabalhadores r u r a i s saquearem as 

cidades s e r t a n e j a s , entendemos que a seca era considerada,pelas 

e l i t e s dominantes, um f a t o r de desorganizagao economica, p o l i t i -

ca, c u l t u r a l e s o c i a l . Entendemos ainda, que para elas a seca a-

parecia como responsavel pela desorganizagao das relagoes ide domi 

nagao, que rompia com os lagos de subordinagao. 

Os trabalhadores r u r a i s v i v i a m esta desorga-

nizagao como a desestruturagao de seu mundo, de sua v i d a , de su-

as esperangas, como uma l u t a sem treguas, uma ameaga de m i s e r i a , 

e da morte comoum f i m angustiante. A classe dominante v i v i a esta 
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desorganizagao como uma ameaga de enfraquecimento de seu poder , 

como um perigo a ordem p u b l i c a estabelecida, e aos interesses da 

propriedade privada. 

Na imaginagao das e l i t e s dominantes a se.ca a 

gi t a v a o corpo s o c i a l e provocava c r i s e s na produgao economica . 

Portanto, e l a devia ser combatida com investimentos, para desen-

volv e r a e s t r u t u r a economica das areas semi-aridas sob o c o n t r o -

l e da i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , com e s t r a t e g i a s que visassem a s o l i 

d i f i c a r determinadas formas de relagoes de t r a b a l h o , inovando e 

reforgando os lagos de subordinagao p o l i t i c a , rompidos, esfacela 

dos com o "mal da seca". Combater essa " c r i s e " , esse "caos", es 

sa " t r a g e d i a c r o n i c a " , s i g n i f icava,, para os dominantes, preser -

var a sociedade evitando o perigo de uma decadencia s o c i a l , pol_i 

t i c a e economica. 

Na h i s t o r i a , sempre f o i esta a tendencia dos 

grupos s o c i a i s em co"f 1 i t.<">s q\ip. sem med.ir esforcos, buscam o a-

perfeigoamento da sociedade pela sua completa organizagao. Movi-

dos pelo medo, os grupos s o c i a i s lutam para e v i t a r o i m p r e v i s i -

v e l , o'indefinido, o caos, a decadencia, a desorganizagao; numa ' 

verdadeira l u t a sem treguas contra a morte, com uma sede i n d e f i -

n i v e l pela v i d a : o que s i g n i f i c a , o medo de ver morrer o mundo 

que por e l e lutam e defendem, de ver morrer seus interesses,suas 

paixoes; a esperanga de fazer v i v e r seus i d e a i s , de fazer v a l e r 

suas i d e i a s , seus p r i n c i p i o s que tambem sao paixoes e i n t e r e s s e s . 

Com estas imagens que apresentavam a seca co 

mo a motivacao g e r a l e, a f a l t a de t r a b a l h o , a fome, a escassez 

de recursos f i n a n c e i r o s , a emulagao pessoal, a "agao inescrupulo 

sa" dos "perturbadores da ordem p u b l i c a " como motivagoes especi-

f i c a s que faziam os camponeses saquear as cidades do sertao da ' 

Paraiba, as e l i t e s dominantes buscavam compromjlter o Estado a u-

ma intervengao r a c i o n a l para a solugao dos problemas da regiao , 

servindo para demonstrar o quanto estavam d i s t a n t e s de resol v e -



rem a situagao enfrentada pelostrabalhadores r u r a i s . 

Esta busca pela organizagao, pelo aperfeigoa 

mento da sociedade, se m a t e r i a l i z a em agoes elaboradas e encami-

nhadas a p a r t i r de condicionamentos socio-economicos, p o l i t i c o s 

e c u l t u r a i s da classe a .que pertencem os grupos s o c i a i s . Para os 

dominantes, a e s t r u t u r a economica, as relagoes de t r a b a l h o e de' 

poder, que foram afetadas, desorganizadas pelas "sequelas da se-

ca", precisavam ser inovadas, reorganizad'as com e s t r a t e g i a s de 

c o n t r o l e p o l l t i c o - i d e o l o g i c a s e r e p r e s s i v a s , . "com medidas e-

fi c a z e s energicas" que pudessem combater esse t r a g i c o momento so 
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2 . Dados da Fundacao I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Geografia e Estates 

t i c a . I n : IX Censo Agropecuario - Recenseamento Geral do Brae 

s i l , Paraxba, 19 8 0 . v o l . 2 , tomo 3 , n° 11 

3 . Nao podemos c a i r na c i l a d a que confunde esse "assalariamento" 

r u r a l com o assalariamento t r a d i c i o n a l t i p i c a m e n t e burgues e 

k i s t e n t e nas- relagoes entre"o o p e r a r i o e o empresario c a p i t a -

l i s t a i n d u s t r - i a l . Porem, nao podemos desconsiderar , ou mesmoo 

negar, que octc " as s a l aria/me n I <_>" rux'al nao s e j a uma xorma de 

assalariamento c a p i t a l i s t a em gestacao, imposta pelas c i r c u n s 

t a n c i a s h i s t o r ' i c a s e pelo t i p o de desenvolvimento c a p i t a l i s t a 

que se processa no mundo rux'al s e r t a n e j o , p o i s se nao conside 

rai-mos assim, como poderemos f a l a r e a d m i t i r uma penetragao 

do capxtalismo e das relagoes c a p i t a l i s t a s no campo b r a s i l e i -

r o , especialmente no sertao paraibano? 
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6 . Fala do Deputado Estadual Evaldo Gongalves, Sessao O r d i n a r i a 

da Assembleia L e g i s l a t i v a do Estado da Paraxba, 11 de maio 

de 19 8 2 . Ata da 3 8 - Sessao O r d i n a r i a 

7 . Telegrama de Deputados Estaduais da Paraxba para o Presidente 
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da Republica Joao B a p t i s t a de F i g u e i r e d o , Apud D i a r i o da Bor 

borema.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 2 de maio de 19 8 1. pag. 0 7 (Campina Grande-PB. ) 

8 . " P r e f e i t o s e vereadores do i n t e r i o r indicam que no s e r t a o , pe 

l o menoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kO°/0(por cento) da populacao r u r a l estao desemprega-

dos e este nuraero tendezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a aumentar devido a. estiagem que j a 

esta se c a r a c t e r i z a n d o como uma verdadeira. seca, a t e r c e i r a 

c onsecutiva. 0 saque a um carainhao da COBAL, anteontem, pc>< 

de, certamente ser considerado o i n i c i o de novos momentos 

de apreensao no i n t e r i o r . " 

D i a r i o da Borborema,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13 de maio de I 9 8 I , pag. (Campina G r a n t 

de-PB.) 

9 . Fala do S e c r e t a r i o de Administracao de Sousa, s r . Doca P e r e i 

r a . D i a r i o da Borborema, 30 de a b r i l de 19 8 0 , pag. 0 7 (Campi. 

na Grande-PB. ) ••-

10 , D i a r i o da Borborema, 23 de maio de I 9 8 I , pag. Ok (Campina 

Grande-PB.) 

11 , F a l a do Candidato a vereador de Nazarezinho/PB, Sr. F r a n c i s -

co P e r r e i r a Lins« D i a r i o da Borborema, l 6 de maio de 19 8 1 . 1 

pag. 0 7 (Campina Grande-PB.) 

12 , As e l i t e s dominantes da Paraxba compreendiam que a fome era 

provocada apenas pela f a l t a a b s o l u t a de alimentos para a sa-

t i s f a c a o do a p e t i t e . Re'almente, os camponeses saqueavara por 

que estavam sem alimentos basicos para se alimentarem. Entre 

t a n t o , segundo Antonio Estevam, a fome e geradapela " f a l t a ! 

de quaisquer dos quarenta ou mais elementos n u t r i t i v o s i n d i s 

pensaveis a manutengao da sau.de. Esta f a l t a ocasiona a mor-r 

t e prematura, embora nao a c a r r e t e , necessariamente, a i n a n i -

cao por f a l t a a b soluta de a l i m e n t o s " . Para e l e , " a solugao 
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do problema da fome nao d e r i v a de uma melhor d i s t r i b u i c a o de 

produtos a l i m e n t a r e s , A solugao p a s s a r i a antes por uma r e d i s 

t r i b u i c a o das p o s s i b i l i d a d e s d e acesso a aos meios de produ -

cao" . 

- SOBRINHO, Antonio Estevam de Lima. FOME, a a g r i c u l t u r a e 

p o l x t i c a no B r a s i l - a chantagem a l i m e n t a r . Petropo -

l i s , " e d i t , Vozes, 2 - edicao, 1 9 8 2 . Pags. 1 3 e 2 0 . 

1 3 . D i a r i o da Borborema, 08 de maio de 1 9 8 1 , pag. 0 1 (Campina • v 

Grande-PB.) 

14. D i a r i o da Borborema, 2 3 de maio de 1 9 8 1 . Pag. 0 4 (Campina 

Grande-PB.) 

1 5 . D i a r i o da Borborema, 0 6 de agosto de 1 9 8 2 . pag. 0 7 (Campina 

Grande-PB.) 

1 6 . Fala do P r e f e i t o de Princesa I s a b e l , Sr. Sebastiao F e l i c i a n o 

dos Santos. D i a r i o da Borborema, 2 4 de j u l h o de 1 9 8 2 . pag 0 1 

('Campina Grande-PB. ) 



"Desde cedo que a cidade s e n t i a c l i m a ; de 

i n t r a n q u i l i d a d e e medo. A todo momento 

era esperada a invasao e a p o l i c i a , a r -

mada de f u z i s , metralhadoras e usando ' 

capacetes de combate, patrulhavam todas 

as ruas . . . mesmo assim nao f o i p o s s i v e l 

e v i t a r a invasao... 

... Mesmo com toda a seguranga o f e r e c i -

da p e l a p o l i c i a , acreditam os comercian 

tes que, na proxiraa f e i r a , o mercado pu 

b l i c o nao r e a b r i r a as suas p o r t a s , t e -

mendo nova i n v e s t i d a dos f a m i n t o s , des-

t a f e i t a em numero muito maior..." 

( D i a r i o da Borborema, 7 de j u l h o de 19-

82. Pag. 1, 4* coluna - Campina Grande 

-PB.). 

"A consequencia sera f a t a l pax'a a paz 1 

s o c i a l . Os saques continuados dos f a -

mintos que agora ainda g r i t a m que nao 

querem esmolas mas t r a b a l h o , ainda domi 

nados pelo e s p x r i ^ o da f e i r a o se repe-

t i n d o . " 

( D i a r i o da Borborema,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 5 de agosto de » 

1 9 8 2 . Pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oh - Campina Grande-PB.). 
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G I A S P A R A E N F R E N T A - L O S ,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Seca era para as o l i g a r q u i a s momento de 

medo, p o r t a n t o , acabar com a "desordem", 

acabar com os c o n f l i t o s s o c i a i s nestes ' 

momentos, manter o c o n t r o l e s o c i a l , era 

para eles " r e s o l v e r o problema", j a que 

este era um dos aspectos que tr a n s f o r m a -

r a a seca em "problema". Assim como a 

c r i s e economica e p o l i t i c a t i n h a que ser 

combatida com t r a b a l h o , i n v e s t i m e n t o , o-

bras e i n s t i t u i g o e s p o l i t i c a s em que os 

o l i g a r c a s estivessem presentes, a c r i s e 

s o c i a l t i n h a que ser combatida com a e l a 

boragao de e s t r a t e g i a s de c o n t r o l e . Re -

so l v i d a s estas c r i s e s , estava r e s o l v i d o 

o "problema da seca", pelo menos para os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

dominantes", 

Enquanto fenomeno n a t u r a l c i c l i c o que as-

sola o Nordeste b r a s i l e i r o desde o seculo XVI, a seca f o i sem-

pre apresentada, pelo discurso das e l i t e s nordestinas, como f a 

t o r p r i m o r d i a l que c a r a c t e r i z a uma especie de "atraso" s o c i a l , 

\"** p o l i t i c o , economico e c u l t u r a l do Nordeste. 0 "atraso" economi. 

co do nordeste esta relacionado a. predominancia da a t i 

'  I  



vidade a g r a r i a sobre a a t i v i d a d e i n d u s t r i a l que d i f i c u l t a a 

integracao. dessa regiab--no-'o desenvolvimento economico b r a s i . 

l e i r o : E "atrasado" s o c i a l e cu l t u r a l m e n t e pela pobreza de 

uma parcela m a j o r i t a r i a da populagao, que r e s i s t e de formas 

diversas as condigoes do meio, e pelas formas de comportamen-

to e t i c o - c u l t u r a i s : geralmente o nordestino aparece no di s c u r 

so dominante como sendo um homem "rude", " i g n o r a n t e " , quase 

i r r a c i o n a l . 0 "atraso" p o l i t i c o relaciona,-se as formas como 

os c o f l i t o s s o c i a i s acontecem, como os nordestinos organizam 

seus p r o t e s t o s , suas l u t a s contra a dominagao imposta. 

Mesmo sendo um fenomeno detectado j a na e 

poca c o l o n i a l , f o i somente no seculo XIX que a seca deixou de 

ser t r a t a d a como um simples fenomeno n a t u r a l para aparecer co 

mo "um problema humano de profundo aleance". Segundo Durval 

Muniz, a seca "realmente passa a t e r uma nova face a p a r t i r 1 

do f i n a l do seculo XIX, pois o simples fenomeno c l i m a t i c o , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a s 

sa a ser r e v e s t i d o por um discurso elaborado pela classe domi_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n a r i r ? dA. r - o r t i a n , m i n  r i s i nova dimensao ao problema e o coloc?. 

como centro de todas as re i v i n d i c a g o e s de b e n e f i c i o s e p r i v _ i 

l e g i o s que esta promove a n i v e l " n a c i o n a l " . ^ 

Neste seculo XX diversas secas acontece -

ram. Contudo, desde que passou a ser encarada como "um proble 

ma humano de profundo aleance" pelo Estado Nacional, foram i -

maginadas, pelas e l i t e s dominantes r e g i o n a i s , como um momento 

perigoso para a manutengao dos int e r e s s e s privados da socieda 

de v i g e n t e . Dai t e r sido sempre necessaxio conter essa "amea 

ga i n s u p o r t a v e l " . 

Para conter os motins, e v i t a r que os cam-

poneses invadissem e saqueassem as cidades, impedir que se a-

motinassem nas fazendas ou praticassem "roubos", foram i n s t a -

la'dos em todo.o Nordeste muitos "acampamentos" de flagela d o s . 

Os lugares mais visados eram aqueles em que e x i s t i a , segundo 

os setores da classe dominante, "graves ameagas a t r a n q u i l i d a 

de s o c i a l " , i s t o e, onde os c o n f l i t o s s o c i a i s i n c i d i a m com ' 

t 



maior f r e q i i e n c i a . Em muitos casos estes "acampamentos" eram 

eercados de arame, c o n s t i t u i n d o - s e , assim, em verdadeiros cam. 

pos de concentragao. Os i n d i v i d u o s f l a g e l a d o s dentro deles ' 

recebiam alimentagao, vacinas c o n t r a doengas contagiosas e e-

ram d i s c i p l i n a d o s pela p o l i c i a que em v i g i l i a . e n c a r r e g a v a - s e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de "manter a ordem e a paz" no l o c a l . , 

No Nordeste b r a s i l e i r o . a s secas sempre f o 

ram consideradas um fenomeno n a t u r a l c a r a c t e r i s t i c o das areas 

semi-aridas dos estados nordestinos. Um problema v i v i d o por 

toda a regiao nordestina sempre f o i considerado, pelos nordes 

tinos,como um problema l o c a l i z a d o nos sertoes dos estados do 

Nordeste. Em fungao disso sertao representa, nestes momentos, 

sinonimos de atraso. 

En t r e t a n t o , "a grande seca de 1979/83" ' 

(periodo que ora estudamos) e considerada a maior de nosso 

seculo porque, alem de sua duragao, v e i o e x t r a p o l a r os l i m i t e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r l a s f r n n f p i r a c t i p r t a T i p i a i ; d n <=> +-«rl n r ia P s r a i h a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 1 p m d o R p r -

tao ser afetado integralmente como sempre, o b r e j o e o agres-

t e tambem passaram a ser areas afetadas pelos " e f e i t o s da Ion 

ga estiagem"., Segundo o discurso das e l i t e s dominantes pare-

c i a ate que o b r e j o e o agreste haviam se transformado em ser 

tao. 

Dessa forma, na Paraiba "a grande seca de 

1979/83" apareceu como um problema de ambito estadual. Acredi_ 

tamos que i s t o se e x p l i c a por v a r i o s motivos, alem do f a t o de 

esta t e r a t i n g i d o todo o Estado. Em p r i m e i r o lugar porque c i -

dades de outras regioes do Estado estiveram sobameaga de i n -

vasao, de saques. Em segundo lugar porque, se esta seca f o i 

um momento oportuno para o governo estadual conseguir, do go-

verno f e d e r a l , recursos extra-orgamentarios, f o i tambem um mo-

mento oportuno para os p r e f e i t o s municipals disputarem estes 

recursos destinados a. solugao do " f l a g e l o s o c i a l " . Alem de 



servirera para proporcionar a construcao de obras no setor pu -

b l i c o e privado,. estes recursos serviram para os governantes ' 

l o c a l s implementarem medidas c l i e n t e l i s t i c a s como a d i s t r i b u i -

gao de alimentos, de d i n h e i r o , e c r i a r " f r e n t e s de trabalho"de 

c a r a t e r p r o v i s o r i o . 

Com um discurso comovedor, os governan 

tes l o c a i s e estaduais u t i l i z a r a m - s e da seca como p r e t e x t o pa-

ra conseguirem recursos publicos para e n f r e n t a r os motins de 

trabalhadores r u r a i s , a p l i c a r em obras que beneficiassem o se-

t o r p u b l i c o e a i n i c i a t i v a p r i v a d a , garantindo, assim, maiores 

condigoes de manterem sob o c o n t r o l e e dominagao os camponeses 

da Paraiba, especialmente nas areas s e r t a n e j a s . 

No discurso das e l i t e s dominantes, era 

sobretudo destes recursos que t a n t o o governo como os p r o p r i e -

t a r i e s de t e r r a careciam para e v i t a r que o homem do campo mor-

resse de fome juntamente com sua f a m i l i a . Com certeza podemos 

af i r m a r que a f i n a l i d a d e p r i n c i p a l voltava-se para impedir que 

as populagoes pobres do campo e da cidade se revoltassem; pois 

esta r e v o l t a ameagava a paz, a t r a n q i i i l i d a d e de setores da 1 

classe dominante. Com os recursos l i b e r a d o s pelo Estado t e n t a 

vamevitar "convulsoes temerarias no seio das populagoes famin-

t a s " . Mais precisamente, os governantes argumentavam que os 

recursos carreados para a regiao s e r t a n e j a seriam para desen -

v o l v e r a i n f r a - e s t r u t u r a das "areas afetadas pela estiagem"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 

objetivando dar emprego e acabar com a fome das populagoes po-

bres do sertao paraibano. 

Porem, era com r e v o l t a s , com "desespe-

ro das massas famintas" que as e l i t e s dominantes se preocupa-

vam. Portanto, e do " f a s t l g i o da seca" de 1979/83, e da l u t a ' 

de classes naquele momento, e da r e a l i d a d e dos saques e das es 

t r a t e g i a s para e n f r e n t a - l o s , que iremos t r a t a r nesta p a r t e do 

nosso t r a b a l h o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -As e s t r a t e g i a s elaboradas deviam ser o lugar 



onde a h i s t o r i a humana devia acontecer. Com estas e s t r a t e g i a s 

as e l i t e s dominantes procuravam conduzir a h i s t o r i a a sua ma-

n e i r a , segundo os seus i n t e r e s s e s , visando impedir a l u t a de 1 

classes, j a que esta era o p r i n c i p a l aspecto do qual tinham me 

do. As denominagoes de "desordem","assaltos", "desespero", ' 

e t c . , que u t i l i z a v a m para d e f i n i r os motins por alimentos e t r a 

balho, era um d i s p o s i t i v o i d e o l o g i c o que ocultava a l u t a de 

classes, pois representava esta como o " f a s t x g i o da seca", que 

devia ser anulado a todo custo, com i n s t i t u i g o e s p o l l t i c a s , me 

didas de seguranga, t r a b a l h o , investimentos e obras para a r e -

giao. 

Nesta seca o Estado f o i chamado a i n -

t e r v i r nos problemas s o c i a i s sob formas diversas e de acordo 

com as c i r c u n s t a n c i a s dos acontecimentos. Nos cinco anos de se 

ca, diversas medidas foram adotadas pelo poder m u n i c i p a l , esta 

dual e f e d e r a l para conter "o grande mal da seca", que ameaga-

va "a paz s o c i a l " . As medidas adotadas foram de c a r a t e r conjun 

t u r a i e e s t r u t u r a l . 

As d i r e t r i z e s c o n j u n t u r a i s estavam r e -

lacionadas as agoes imediatas deliberadas no momento em que as 

cidades eram invadidas e saqueadas, no caso foram as e s t r a t e -

gias de seguranga planejadas pelos orgaos m i l i t a r e s e as e s t r a 

gias de cooptagao c l i e n t e l l s t i c a . As d i r e t r i z e s e s t r u t u r a i s ' 

estavam relacionadas as obras r e i v i n d i c a d a s para modernizar e 

desenvolver a e s t r u t u r a p r o d u t i v a da r e g i a o , sob as quais r e -

caenrr as argumentagoes de que seriam para melhorar,. no f u t u r o , 

as condigoes de v i d a da populagao pobre s e r t a n e j a , afastando ' 

de uma vez por todas o " c a u t e r i o da seca" que m a r t i r i z a v a a t o 

dos. Foi durante e diante destes acontecimentos que estas me-

didas foram d i s c u t i d a s , deliberadas. 

Envolveram-se na execugao das e s t r a t e -

gias de c o n t r o l e s o c i a l as seguintes i n s t i t u i g o e s : S e c r e t a r i a 



de Seguranga Publica Estadual, Delegacias de P o l i c i a M i l i t a r l o 

c a l , EMATER, Associagoes Comerciais, p r e f e i t u r a s Municipals, Ca 

maras'de" Vereadores, SENAR, SENAC, SENAI, UFPB, LBA, e INAMPS , 

IPEP, Centros Sociais Municipals, S e c r e t a r i a s de Estado, P o l l -

c i a Federal e o 12 Batalhao de Engenharia do E x e r c i t o " . 0 papel 

destas i n s t i t u i g o e s f o i o de elaborar e s t r a t e g i a s de c o n t r o l e 1 

que d i s c i p l i n a s s e m e adestrassem o trabalhador s e r t a n e j o ao t r a 

balho e as regras ditadas pelas L e i s . 
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"Mas do lado dos poderosos, tambem ha. me-

do; tem medo da desobediencia, da r e v o l -

t a , da perda de p r e s t i g i o e do l u g a r do 

poder. Medo dos que possam r e f u t a - l o s , 

Medo sobretudo dos i g u a i s , dos que possam 

r i v a l i z a r com e l e s , f a b r i c a n d o maquinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

maginaria mais potente que a sua porque 

mais persuassiva. Se do lado dos que se 

deixaram dominar ou a i s t o foram f o r g a -

dos, o i n e x p l i c a v e l a t o r r o r i z a , p a r a l i s a 

todo esforgo de compreensao e de agao , 

por seu t u r n o , 'a maquina d o u t r i n a r i a es-

t a b e l e c i d a , mantida p e l a f o r g a ou p e l a 

p a l a v r a f a z e s t i o l a r a t e n t a t i v a de opo-

sigao. Ao medo das coisas e dos homens 1 

vem acrescentar-se o medo do pensamento 

e da agao."^ 

Saques! Num momento em que a paz parecia 

e x i s t i r entre todas as classes s o c i a i s , nenhuma o u t r a questao se 

apresentava como uma situagao temeraria para as e l i t e s dominan -

tes espalhadas nas pequenas cidades do sertao paraibano. Esta,;si 

tuagao era anunciada por imagens assustadoras que, nascidas de 

um medo, faziam e deixavam medo: "multidoes enfurecidas" de ho-

mens "rudes", "brutos", "legioes de homens famintos e desespera-

dos". com enxadas, p i c a r e t a s e sacos nas maos. 

Envolvidas num imaginario de pavor, de-
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putados e p r e f e i t o s anunciavam que as cidades sertanejas corriam 

o " r i s c o de saques e depredacao". Era "a situagao { ) grave,a 

f l i t i v a e de conseqiiencias i m p r e v i s i v e i s " . Deputados Estaduais a 

cusavam "a situagao como muito grave, verdadeiro b a r r i l de "polvo 

ra em pleno coragao do Nordeste". Era "uma situagao que se" a-

nunciava "das mais sombrias e calamitosas". para t a n t o s o l i c i t a 

vara providencias "no i n t u i t o de serem evitadas aglomeragoes de 

famintos nas cidades, ocasionando s e r i o s t r a n s t o r n o s a ordem pu-

b l i c a " . 5 

De 1979 a 1983 as pequenas cidades do a l 

t o sertao paraibano foram sacudidas por umaonda de motins cujas 

proporgoes representaram ameaga aos comerciantes e as a u t o r i d a -

des municipals. 0 f a t o e que os camponeses sertanejos entraram 

em plena ebuligao, assumindo com uma c e r t a ousadia, ou desafios 

crescentes, agoes que poderiam t r a z e r "conseqiiencias de males im 

p r e v i s i v e i s " , porque movidas pelo medo provocava panico, i n t r a n -

q i i i l i d a d e e medo a p o l i c i a , aos comerciantes, aos p o l i t i c o s l o -

c a l s . E f a c i l imaginar como estes assim se sentiam. Diante de 

levas de trabalhadores ociosos, a. procura das cidades em busca ' 

de alimentos, dispostos a p r a t i c a r "roubos", a depredar o comer-

c i o e as p r e f e i t u r a s l o c a i s . 

0 Estado da Paraiba e formado por 171 ci_ 

dades,incluindo a sua c a p i t a l , Joao Pessoa. Desse t o t a l , o ser-

tao paraibano abrange um percentual de 62,6% dos municipios, ou 

seja, 107 cidades. 6 Nos cinco anos de seca ocorreram 67 saques 

em aproximadamente 50 cidades a t i n g i d a s , com uma p a r t i c i p a g a o de 

47 .190 saqueadores. (ver t a b e l a ns 06). 

Os alvos mais visados pelos saqueadores 

foram as i n s t i t u i g o e s p u b l i c a s , o comercio l o c a l , mercados p u b l i 

cos, residencias das autoridades. Geralmente os trabalhadores ' 

r u r a i s procuravam as p r e f e i t u r a s m u n icipals, maternidades, depo-

s i t o s e v e i c u l o s da COBAL, C1BRAZEM, Depositos da Merenda Esco -



l a r , as Cooperativas Rurais Mistas, Mercearias, Armazens P a r t i c u 

l a r e s de c e r e a i s , f e i r a s de f r u t a s , acougues pu b l i c o s e as r e s i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dencies 'dos p r e f e i t o s . (ver tabelas n^s 1, 2, 3, 4 e 5 ) . 

1982 f o i o ano em que se r e g i s t r o u a mai 

or ocorrencias de saques: em nossa pesquisa acusamos, nesse ano, 

a ocorrencia de 29 saques, 43,2% do t o t a l , em 18 cidades a t i n g i -

das, como uma p a r t i c i p a g a o r e g i s t r a d a em torno de 20.330 saquea-

dores, 43,1% do t o t a l em cinco anos de seca. (ver t a b e l a 06). 

Os saqueadores selecionavam os alvos de acordo com as c i r c u n s t a n 

cias do momento. Era comum, antes de atacarem o comercio l o c a l , 

os camponeses se concentrarem em f r e n t e as p r e f e i t u r a s como agao 

previa-de pressao sobre as autoridades l o c a i s . Em 1982 os alvos 

mais visados foram os orgaos p u b l i c o s e as p r e f e i t u r a s munici- ' 

p a i s . Este f a t o esta l i g a d o ao c o r t e de trabalhadores r u r a i s do 

programa das " f r e n t e s de t r a b a l h o " e a r e a l i z a g a o , naquele ano 

de eleigoes para a escolha dos p r e f e i t o s dos municipios. E pro-

vavel que o momento e l e i t o r a l tenha l e g i t i m a d o a agao dos campo-

noses que sc amotrnavam. Por o u t r o lado, se os trabalhadores r u 

r a i s aproveitavam as eleigoes para conseguirem concessoes, os po 

l i t i c o s t i r a v a m p r o v e i t o do momento para conseguirem eleger seus 

candidatos atendendo as pressoes camponesas com benesses c l i e n t e 

7 

l i s t i c a s . Embora concordemos que as olxgarquias sertanejas man 

tivessem o c o n t r o l e do voto, achamos i n a d m i s s l v e l que i s t o seja 

um dos aspectos que caracterizem o sertao como uma regiao onde 

nao se conhece nenhuma area de tensao s o c i a l . ^ Enfim, em 1982 

os motins tivera m c a r a c t e r i s t i c a s mais p o l i t i c a s do que economi-

9 

cas. . 

Entre os cinco anos de seca, 1979 f o i o 

ano em que houve o menor numero de saques e o maior numero (em 

termos de proporcionalidade) de p a r t i c i p a g a o dos trabalhadores ' 

nos motins o c o r r i d o s : se neste ano ocorreram apenas 04 saques , 

6% do t o t a l , em t r e s cidades a t i n g i d a s , houve uma p a r t i c i p a g a o e 

f e t i v a de 10 m i l saqueadores, i s t o e, 21,1% do t o t a l de p a r t i c i -



pagao entre os cinco anos de seca. Pois se em 1982 ocorreram 29 

saques com uma media de 701 saqueadores por motim ; em 1979 ocor 

reram-04- saques com uma media de 2.500 saqueadores por motim. 0 

f a t o de t e r acontecido um numero de saques em 1979 com um numero 

maior de amotinados (em termos de proporcionalidade entre os c i n 

co anos de seca), nos indicam o p o t e n c i a l e o n i v e l de ameaca & 

com que as ocorrencias de saques in i c i a r a m - s e nesta seca. 

Em 19 80 r e g i s t r o u - s e um maior numero de 

saques com relagao ao ano a n t e r i o r , porem houve uma baixa no nu-

mero de p a r t i c i p a g a o dos trabalhadores s e r t a n e j o s , pois se ocor-

reram 11 motins, 16,4% do t o t a l em cinco anos de seca, a t i n g i n d o 

8 cidades do sertao paraibano, p a r t i c i p a r a m apenas 4.900 saquea-

dores, o que equivale a uma taxa de 10,3% do t o t a l de p a r t i c i p a n 

tes,com uma media de 445 saqueadores por saque. (ver t a b e l a n^ ' 

06). A p a r t i c i p a g a o dos trabalhadores decresceu em 1980 devido 

as medidas de c o n t r o l e s o c i a l adotadas a p a r t i r de 1979, no caso, 

o programa de emergencia a n i v e l de propriedade, e as medidas de 

segurangazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a d n t - a d a c pela S e c r e t a r i a de Seguranga Publica do Esta 

do. 

E importante observar que nos dois p r i -

meiros anos de seca os saques visaram mais a i n i c i a t i v a privada 

do que as i n s t i t u i g o e s publicas e os p r o p r i o s p r e f e i t o s . Entre-

t a n t o , 1981 e 1982 foram anos em que houve um numero maior de a-

taques contra as p r e f e i t u r a s municipals e as i n s t i t u i g o e s p u b l i -

cas do Estado. Parece-nos que quando os motins s e d i r i g i a m d i r e 

tamente a i n i c i a t i v a privada havia uma intervengao automatica da 

p o l i c i a contra os camponeses, em defesa da propriedade privada 

dos meios de produgao. Quando os trabalhadores r u r a i s se d i r i g i 

am aos p r e f e i t o s l o c a l s a p o l i c i a raramente-reprimia. I s t o nos ' 

da alguma i d e i a em relagao a natureza de classe t a n t o do poder ' 

p u b l i c o municipal como da p r o p r i a p o l i c i a . Era comum os p o l i t i -

cos -locals juntamente com a p o l i c i a tentarem e v i t a r os saques a-

calmando "os animos dos mais"exaltados atraves do dialogo e das 

medidas c l i e n t e l i s t i c a s adotadas. Estrategicamente aproveitavam 



estes momentos para ostentarem uma imagem de circunspecgao e con 

t r o l e competente da situagao. 

Em 1983 aconteceram motins de peguenozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al 

cance, i s t o e,houve uma i n f e r i o r p a r t i c i p a g a o dos camponeses em 

relagao aos anos a n t e r i o r e s . Este f a t o se deu em fungao de dois 

f a t o r e s : em p r i m e i r o lugar porque, com a chegada do inverno na 

maioria das cidades, os trabalhadores r u r a i s se ocuparam com o 

t r a b a l h o em suas rogas. Em segundo lugar, devido a imigragao em 

massa acontecida nos anos a n t e r i o r e s . Neste ano ocorreram 12 sa 

ques em 11 cidades a t i n g i d a s . Envolveram-se nestes motins uma 

quantia aproximada de 2.300 camponeses, a t i n g i n d o uma media de 

19 2 saqueadores por saque. Houve somente um caso em que os t r a -

balhadores "atentaram contra uma i n s t i t u i g a o p u b l i c a " , nos de-

mais os saqueadores atacaram a i n i c i a t i v a p rivada. (ver t a b e l a ' 

ns 05). 

As dez p r i n c i p a l s cidades saqueadas e i n -

vadidas em cinco anos de seca foram: Bonita de Santa Fe, Breio 

do Cruz, Cajazeiras, Catole do Rocha, Coremas, Itaporanga,Monte i. 

r o , pombal, Sousa e Uirauna. Selecionamos estas dez cidades l e -

vando em conta os seguintes c r i t e r i o s : numeros de motins o c o r r i -

dos, numero de trabalhadores envolvidos, p o t e n c i a l de ameagas ' 

aos interesses da propriedade privada e r i s c o s de.confrontos ar-

mados entre saqueadores com comerciantes, com p o l i t i c o s l o c a i s e 

com a p o l i c i a . (maiores detalhes ver t a b e l a n 5 07). 

Tradicionalmente os saques surgem nas 

f e i r a s - l i v r e s r e a l i z a d a s semanalmente nos pequenos municipios do 

sertao paraibano. Acreditamos que i s t o se deve ao f a t o de os d i -

as de f e i r a nestas cidades f a c i l i t a r e m o encontro ou o ajuntamen 

t o dos habitantes da zona r u r a l , j a que as f e i r a s - l i v r e s das c i -

dades do i n t e r i o r da Paraiba sao essencialmente camponesas. 

As f e i r a s camponesas re a l i z a d a s semanal-

mente nas cidades sertanejas, alem de representarem uma oportuno. 

dade de encontro, de t r o c a de i d e i a s entre os trabalhadores r u -



(  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

SERTAO PARAIBANO 

CIDADES INVADIDAS E SAQUEADAS PELOS TRABALHADORES EM 1979 

C I D A D E S 
NS 

MEDIA 
SAQUEADORES 
/SAQUES 

MES A L V O S C I D A D E S 
SAQUES SAQUEADORES 

MEDIA 
SAQUEADORES 
/SAQUES 

MES A L V O S 

T O T A L . , . . 04 10 ,0 0 0  2 ,50 0  0 1 0 4 

Catole do Rocha.. 02 9 .20 0  4 ,6oo ABRIL CIBRAZEM, Armazem de Ce-

r e a l s , F e i r a - l i v r e 0 

B r e j o do Cruz..,. 0 1 500  500  ABRIL P r e f e i t u r a . 

T r i u n i . o«««.«,,*«o 0 1 300 , 300 : ABRIL Comercio L o c a l . 

FONTES: D i a r i o da BorboremazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1979/198.3) i J o r n a l da Paraiba (198O/198I) ,. Atas da 

Assembleia L e g i s l a t i v a do Estado da Paraiba ( l 9 8 l / l 9 8 2 ) . 
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SERTiO PARAIBANO 

CIDADES INVADIDAS E7.SAQUEADAS PELOS TRABALHADORES RURAIS EM 1980  

C I D A D E S 
N2 

METJIA 
SAQUEADORES/ 

SAOUE;; 

MESES A L V O S C I D A D E S 
SAQUES SAQUEADORES 

METJIA 
SAQUEADORES/ 

SAOUE;; 

MESES A L V O S 

TOTAL «» . >«• * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• •  11 + 4 .90 0  445 03 13 

Boqueirao dos Co-

clio.s ««.«««..« « « 0 1 500  500  A b r i l F e i r a - l i v r e . Comercio 

+ 400  Mai/Jui 
l o c a l . Artnazens de ce 

Cajazeiras . . 03 + 400  133 Mai/Jui 1 r e a l s , F e i r a - l i v r e . C o 

Catole do Rocha 0 1 + 200  200  A b r i l mercio l o c a l , Mercado 

1.50 0  
C e n t r a l , P r e f e i t u r a . 

I b i a r a , . . . . . . • * 0 1 1.50 0  1.50 0  Maio CIBRAZEM,Centro de Me 

Ita p o r a n g a . . , • •  0 1 1.0 0 0  1.0 0 0  Maio renda E s c o l a r . Comer-It a p o r a n g a . . , 

Abr/ma: 
ci o L o c a l . F e i r a - l i v r e , 

02 300  150  Abr/ma: Comercio l o c a l . Merce 

0 1 1.0 0 0  1.0 0 0  Maio a r i a s . 

Serra Branca. • * 0 1 ? . ? Maio ' 

FONTES: D i a r i o da Borborema ( 1 9 7 9 / 1 5 8 3 ) , J o r n a l da Paraiba ( 1 9 8 O / 1 9 8 I ) , Atas da 

Assembleia L e g i s l a t i v a do Estado da Paraxba ( I 9 8 I / 1 9 8 2 ) . 
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SERTIO PARAIBANO 

CIDADES INVADIDAS E SAQUEADAS PELOS TR4BALHADORES RURAIS EM 1981 

C I D A D E S 
N2 

MEDIA 
SAQUEADORES/ 

SAQUE 

MESES A L V O S C I D A D E S 
SAQUES SAQUEADORES 

MEDIA 
SAQUEADORES/ 

SAQUE 

MESES A L V O S 

TOTAL««*•»•»*•«« • * • • • 10  11 9 . 6 6 0  8 7 8 0 4 14 

B o n i t o de1 Santa F B • • © • 0 1 5 . 0 0 0  5 . 0 0 0  Mar go Comercio L o c a l , F e i r a 

Boqueirao dos Cochos,,, 0 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? ? ? L i v r e . Comercio L o c a l , 

B r e j o do Cruz 0 1 10 0  10 0  Maio Comercio L o c a l , F e i r a -

Catole do Rocha. 0 1 ? ? Mar go l i v r e , . P r e f e i t u r a , Co-

0 1 110  110  Junho mercio l o c a l . Comercio 

0 1 6 6 0  6 6 0  Margo l o c a l , V e i c u l o da COBAL, 

0 1 4 o o 4 o o Junho P r e f e i t u r a , Comercio ' 

0 2 3 . 0 0 0  1 . 5 0 0  Maio l o c a l . P r e f e i t u r a , Re-

Sousa ........ 0 1 ± 15 0  i 15 0  Maio ' s i d e n c i a do P r e f e i t o , 

Riacho dos Cavalos...... 0 1 3 0 0  3 0 0  Margo Comercio l o c a l . 

FONTES: D i a r i o .da Borborema ( 1 9 7 9 / 1 9 8 3 ) , J o r n a l da Paraiba ( 1 9 8 O / I 9 8 I ) , Atas da Assembleia 

L e g i s l a t i v a do Estado da Paraiba ( l 9 8 l / l 9 8 2 ) . 



( ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 

SERTlO PARAIBANO 

CIDADES INVADIDAS E SAQUEADAS PELOS TRABALHAD ORE S RURAIS EM . 19 8 2 

C I _D A D E S 
N° 

SAQUES SAQUEADORES 

MEDIA 

SAQUEADORES 

POR SAQUE 

.MESES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. LAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J L _ Y . - Q .S 

TOTAL a ••••••«•"•"•• • » • 18 

Boqueirao dos Cochos,, 

Cachoeira dos f n d i o s . . 

Cajazeiras ........... 

Conceicao ............ 

Coremas •••• 

Diamante 

I b i a r a ............... 

Itapor a n g a ........... 

Juru ................. 

Monteiro 

Nova Olinda 

Princesa I s a b e l ...... 

Sao Jose de Piranhas,, 

Sao Sebastiao do T i g r e 

Sao Jose dos Cordeiros 

Sousa 

Taperoa .............. 

Uirauna .............. 

29 

0 1 

0 2 

0 2 

0 1 

0 1 

0 2 

0 1 

0 3 

0 1 

0 1 

0 1 

0 2 

0 2 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 5 

2 0 , 3 3 0  

4 0 0  

9 0 0  

1. 5 0 0  

3 0 0 , 

3 50  

i § . 0 0 0  

50 0  

, 4 . 0 0 0  

? 

6 . 0 0 0  

80 

+ 800 

1, 0 0 0  

2 , 5 0 0  

2 0 0  

2 0 0  

? 

5 . 0 0 0  

7 0 1 

4 o o 

4 50  

750  

3 0 0  

3 50  

1. 0 0 0  

50 0  

1. 3 3 3 

? 

6 . 0 0 0  

80 

+ 4 oo 

50 0  

2 . 5 0 0  

2 0 0  

2 0 0  

? 

1. 0 0 0  

0 3 

Julho 

J u n / j u l 

Jul/Ago 

Julho 

Agosto 

Agosto 

Julho 

Jul/Ago 

Julho 

Agosto 

Julho 

Julho 

Jul/Ago 

Julho 

Agosto 

Agosto 

? 

Jun/Ago 

. 2 5 

F e i r a - l i v r e . Coop.Rural 

M i s t a . F e i r a - l i v r e , C o m . 

l o c a l , P r e f e i t u r a . F e i -

r a - l i v r e . P r e f e i t u r a . C o 

mercio l o c a l , P r e f e i t u -

r a . F e i r a - l i \ T e ,  Merca-

do p u b l i c o , CIBRAZEM. « 

Comercio l o c a l , F e i r a -

l i v r e , Deposito do Pro-

grama da Merenda Es c o l a r , 

Resid-, do Prefeito,Arma 

zens de c e r e a l s , Posto* 

da C0BAL, Com,local, Co_ 

mercio l o c a l , F e i r a - l i -

v r e , Caminhao da COBAL, 

Com.local. F e i r a - l i v r e , 

Comercio l o c a l . 

FONTES: D i a r i o da Borborema ( 19 7 9 / 19 8 3 ) s 

L e g i s l a t i v a do Estado da Paraxba 

J o r n a l da Paraiba (198O/I98I), Atas da Assembleia 

( 1981 / 19 82 ) . 
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TABELA 5 

SERTlO PARAIBANO 

CIDADES INVADIDAS E SAQUEADAS PELOS TRABALHADORES RURAIS EM 19 8 3 

C I D A D E S 
N2 

MEDIA'DE 
SAQUEADORES 
POR SAQUE 

MESES A L V 0 S C I D A D E S 
SAQUES SAQUEADORES 

MEDIA'DE 
SAQUEADORES 
POR SAQUE 

MESES A L V 0 S 

TOTAL • «•<••••«• » • » • « 11 12 + 2 . 3 0 0  19 2 0 3 16 

AguiHr ,*««..«« zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • * * * « 0 1 ? ? J a n e i r o Armazens de Cereals e 

Anterior Navarro •«.... 0 1 ? ? J a n e i r o Casas Comerciais. F e i -

Bom Jesus «.,,. • #  . 0  . 0  . 0 1 ? ? J a n e i r o r a - l i v r e , Comercio l o -

Br e j o do Cruz . «•«««•• 0 1 + 2 0 0  + 2 0 0  Marco c a l . Com'ercio l o c a l . 

0 2 1 JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C L Z O X H T C I S • e « » zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . . . . - «  0 1 10 0  10 0  J a n e i r o Comercio L o c a l . Comer-

Condado ....... . . * . . * • 0 1 50 0  50 0  Mar go c i o l o c a l . F e i r a - l i v r e , 

Coremas ....... •••««•• 0 1 50 0  50 0  J a n e i r o Comercio l o c a l . Mater-

Emas .«>•«>«•««• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • • • «•  0 1 2 0 0  2 0 0  Marco ial dade publica.Comercio 

Pocinlios , ,"» . , ....«• . 0 1 ? ? J a n e i r o l o c a l , Armazens de Ce-

Pombal ......... 0 2 + 50 0  50 0  J a n e i r o r e a l s ,Mercearias,Feira 
Pombal ......... .«....« 0 2 + 50 0  + 50 0  J a n e i r o 

- l i v r e . F e i r a - l i v r e e 

Sao Vicente do Serido: 0 1 3 0 0  3 0 0  "Janeiro " Comercio l o c a l . 

FONTES: D i a r i o da Borborema ( 19 7 9 /1983), J o r n a l da Paraxba ( 19 8 O / 19 8 I ) , Atas da Assembleia 

L e g i s l a t i v e , do Estado da Paraxba ( 1 9 8 I / I 9 8 2 ) . 



TABELA 6 

SERTAO FARAIBANO 

INVASSES E SAQUES OCORRIDQS EM CINCO ANOS DE SECA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1979/198.3 . _ .. 

A N 0  

NS MISDIA 

SAQUEADORES 

'FOR SAQUE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

io CIDADES • M E* D " I "A ~ 

A N 0  
SAQUES SAQUEADORES 

MISDIA 

SAQUEADORES 

'FOR SAQUE SAQUES 
SAQUE-

ADORES 
jjg - ofd 

SAQUES • 

FOR CIDADE 
.SAQUEADORES . 
FOR CIDADES 

TOTAL . . 0 5 67 4 7 . 19 0  70 4 10 0 , 0  10 0 , 0  50  10 0 , 0  1, 3 9 4 4 

19 79 0 4 10 . 0 0 0  2 . 5 0 0  5 , 9 0 3 6 , 0  1, 3 3 *3 3 3 

19 8 0  11 4 . 9 0 0  4 4 5 16 , 4 10 , 3 08 16 , 0  1, 4 6 12 

19 8 1 ' 11 9 . 6 6 0  8 78 16 , 4 2 0 , 5 10  2 0 , 0  1 , 1 9 6 6 

19 8 2 29 2 0 . 3 3 0  7 0 1 4 3 , 2 4 3 , 1 1 8 3 6 , 0  1, 6 1. 12 9 

19 8 3 • 12 + 2 . 3 0 0  t 19 2 18 , 0  5 , 0  11 2 2 , 0  1 , 1 2 10  

FONTES: D i a r i o da Borborema ( 19 7 9 / 19 8 3 ) , J o r n a l da Paraiba ( 19 8 O / 19 8 I ) , Atas da Assembleia 

L e g i s l a t i v a do Estado da Paraiba ( 1 9 8 I / 1 9 8 2 ) , 



TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 

PR1NCIPAIS CIDADES INVADIDAS E SAQUEADA3 EM C1NC0 ANOS DE SECA - 19 79 / 19 8 3 

SERTAO PARAIBANO . . . _ . . . 

NS MEDIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-oL 

. C I DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ji D JB .S 
NS 

SAQUEADORES P 

SAQUES(NS) SAQUEADORES(F2) POR SAQUE SAQUES() SAQUEADORES (N°) 

T O T A L : . 5 0  6 7 4 7 . 19 0  70 4 10 0 , 0  10 0 , 0  

Cajazeiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• * » • 0 6 2 . 0 0 0  3 3 3 9 , 0  4 ,2 *' 

Pomfoal ...». ..*.......« • * • • 0 5 , 4 . 5 0 0  9 0 0  7 , 5 9 , 5 

• * 

TJix"auna «•<>...«<«.««*«« 
« • • * 0 5 5 . 0 0 0  1. 0 0 0  7 , 5 1.0 ,5 

I t a p o r a n g a „ o . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . .  04 5 . 0 0 0  1. 2 5 0  6 , 0  10 , 6 

S|usa . . . . . . . . . . . . . . . . I 

C atole do Rocha ....... 

. . . .  0 4 6 50  16 2 6 , 0  1, 4 S|usa . . . . . . . . . . . . . . . . I 

C atole do Rocha ....... . . . .  0 4 9 . 4 0 0  2 . 3 5 0  6 , 0  2 0 , 0  

Brejo do Cruz ......... . . . .  0 3 + 800 2 6 7 4 , 5 1, 7 

Princesa I s a b e l • , . . . .  0 2 + 800 4 oo 3 » o 1, 4 

Monteiro ,„..,. . . . .  0 2 6 , 6 0 0  3 . 3 0 0 ' 3 , 0  14 , 0  

Bonito de Santa Fe .. . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.... 0 1 5 . 0 0 0  5 . 0 0 0  1, 5 10 , 6 

Coremas ..»,«>*««•«•••« . . . .  0 1 3 50  3 50  1, 5 0 , 7 

I b i a r a . . . i . . . . . . . . . . . . . . . .  0 2 2 . 0 0 0  1. 0 0 0  3 , 0  4 , 2 

• Sao Sebastiao do T i g r e , . . . .  0 1 2 . 5 0 0  2 . 5 0 0  1, 5 5 , 3 

T o t a l . . . . . . . - .13 40 - • - " - ' 4 4 . 6 0 0 ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .  Cr \  r \  
T o t a l . . . . . . . - .13 40 - • - " - ' 4 4 . 6 0 0 ' 60 , 0  - - 9 4 , 5 

FONTES: D i a r i o da Borborema ( 19 7 9 / 19 8 3 ) , Jor:aal da Paraiba ( 19 8 O / 19 8 I ) , Atas da Assembleia Le 

g i s l a t i v a do Estado da Paraiba ( 19 8 1/ 19 8 2 ) . 
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r a i s , que a l l fluem para adquirirem os meios necessarios a sua 

sobrevivencia, e tambem um dos momentos em que os camponeses se 

defrontam com os pregos das mercadorias, questionam a i n f l a g a o ' 

galopante, a f a l t a de d i n h e i r o para os trabalhadores s e r t a n e j o s , . 

e c r i t i c a m a p o l i t i c a economica do Governo Federal. As f e i r a s se 

manais sao momentos oportunos para as populagoes pobres conversa 

rem sobre a sua situagao, sobre as condigoes de t r a b a l h o e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v i 

da. ENfim, as f e i r a s - l i v r e s sao momentos de r e v o l t a , de a r t i c u -

lagao da l u t a do trabalhador r u r a l nos periodos mais agudos e d_i 

f x c e i s de sua v i d a ; quando as ameagas de p r o l e t a r i z a g a o se t o r -

nam mais presentes. 

Quando as f e i r a s semanais estavam sob a 

v x g i l a n c i a i n t e n s i v a e ostensiva do c o n t i g e n t e p o l i c i a l l o c a l , o s 

motins por alimentos e t r a b a l h o eram a r t i c u l a d a s numa das e n t r a -

das da cidade, geralmente em lugares e s t r a t e g i c o s onde os t r a b a -

lhadores transitavam com maior frequencia; em "botecos", lugar ' 

este que paravam para tomar uma "bicada" (e esquentar os animosi, 

evidentemente) ou para fazer a f e i r a . em "latadas" onde amarra -

vam os animals que Ihes serviam de t r a n s p o r t e , ou entao na p e r i -

f e r i a e paragens de vexculos que transportavam em maior numero 

os habitantes da zona r u r a l . 

• - Os saques eram, tambem, a r t i c u l a d o s e 

planejados nos l o c a l s de t r a b a l h o ou nas fazendas. Quando a v i -

g i l a n c i a se tornava severa nas cidades ameagadas de invasao, os 

camponeses chegavam a se encontrar nas imediagoes de uma fazen-

da no i n t u i t o de a r t i c u l a r os motins. Os lugares mais indicados 

e e s t r a t e g i c o s eram os pontos de encruzilhada, l o c a l estes que 

polarizavam o t r a n s i t o de trabalhadores r u r a i s que afluxam as c i 

dades nos dias de f e i r a semanal. 

Nao e x i s t i a um lugar determinado ( s i n d i -

cato, sede de p a r t i d o p o l i t i c o , ' s a l o e s de i g r e j a e t c . ) para os 

camponeses se a r t i c u l a r e m , planejarem os motins. Dai o panico ' 



provocado no seio das e l i t e s dominantes, uma vez que tornava-se 

d i f i c i l conter os saques, de prever a acao dos saqueadores. Os 

saques eram organizados nos lugares em que os trabalhadores ser 

tanejos conviviam cotidianamente, nos l o c a l s onde necessariamen 

t e frequentavam, e com os quads se i d e n t i f i c a m , porque nestes a 

chavam estar mais proximos de seu mundo, de seus desejos, de su 

as i d e i a s , enfim, de seus i n t e r e s s e s . 

A maioria dos saques r e g i s t r a d o s foram 

re a l i z a d o s por homens. Por sua vez, houve uma p a r t i c i p a g a o e-

f e t i v a e bastante destacada da populacao feminina r u r a l e urba-

na acompanhada de criangas. Em cert o s casos os motins foram l i 

derados por um numero determinado de agentes c u j a maioria f o i 

c o n s t i t u i d a de mulheres. A p a r t i c i p a g a o das mulheres nos mo-

t i n s deve-se, t a l v e z , a uma preocupagao na "esfera t r a d i c i o n a l " , 

i s t o e, a manutengao do l a r e ao bem e s t a r f a m i l i a r . Mas serve 

para desmentir a i d e i a da f r a g i l i d a d e feminina, a i d e i a de sua' 

acomodagao e desi;nteresse em l u t a r pela g a r a n t i a dos d i r e i t o s ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft <-*<"«•»  -"V *i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fc^ _I_ -X. • 

Em alguns saques os camponeses foram a-

poiados por c i t a d i n o s pobres e por p o l i t i c o s l o c a i s da oposigao. 

Mesmo assim, os motins por alimentos e t r a b a l h o nasciam p r i n c i -

palmente das condigoes h o s t l s em que se encontrava o homem do 

campo. E n t r e t a n t o , a maioria dos saqueadores envolvidos nos sa 

ques eram da zona r u r a l , situados e n t r e as categorias dos mora-

dores p a r c e i r o s , rendeiros, assalariados permanentes e tempora-

r i e s , d i a r i s t a s , pequenos p r o p r i e t a r i e s e desempregados. 

Nao sendo imaginados como uma manifes-

tagao da l u t a de classes, os saques ("esses t r i s t e s acontecimen 

to s " ) sao considerados, pelas e l i t e s dominantes, situagoes que 

poderiam gerar conseqtiencias d r a s t i c a s para toda a sociedade ; 

consideravam estas l u t a s como uma situagao que poderia gerar 

"conseqiiencias i m p r e v i s i v e i s " . Imaginavam e defendiam serem es 

sas conseqOencias uma ameaga nao para as classes que exerciam a 



dominagao, mas para o conjunto da sociedade. Era necessario , 

p o r t a n t o , o c u l t a r e impedir que essas conseqiiencias fossem uma 

ameaga a_ classe dominante, tornando os motins por s u b s i s t e n c i a 

uma situagao negativa que devia ser c o n t i d a , j a que apresentava 

um p e r i g o , uma "grave ameaga" .a sociedade c o n s t i t u i d a . 

Surgidos abruptamente, inesperadamente, 

- os saques ocorri d o s nesta seca deixaram as e l i t e s dominantes da 

Paraiba inseguras, mas em estado de a l e r t a . De repente o pani-

co tomou conta das autoridades e dos orgaos governamentais. Por 

t a n t o , como eombater as"desordens", "as badernas", "os atenta-

dos contra a ordem publica"? como impedir que a ordem s o c i a l ' 

fosse perturbada? e i s uma das questoes que as e l i t e s dominantes 

do Estado da Paraiba se preocuparam e se empenharam em respon -

der durante "a grande seca de 1979/83". 

No mes de a b r i l de 1979 um dos parlamen 

tares paraibano apresentava requerimento s o l i c i t a n d o seguranga 

para a area da micro-regiao de Catole do Rocha. Neste r e q u e r i -

mento enviado para o entao S e c r e t a r i o de Seguranga Publica do 

Estado, o Deputado s o l i c i t a v a providencias para "a manutengao " 

da ordem p u b l i c a "em Catole do Rocha e cidades c i r c u n v i z i n h a s " . 

A proposigao apelava para o S e c r e t a r i o de Seguranga no sentido 

de que fosse adotada "energicas providencias com o r e f o r g o p o l l 

c i a l " naqueles muncipios, "tendo em v i s t a as grandes aglomera -

goes a l l v e r i f i c a d a s " , de flag e l a d o s que buscavam a l i m e n t o s , v e r i 

ficando-se "a agio inescrupulosa de elementos desordeiros" que 

g r i t a n d o "improperios contra as autordades c o n s t i t u x d a s " l i d e r a 

vara "os movimentos de perturbagao da ordem p u b l i c a " com a ocor-

re n c i a de saques e "desordens generalizadas". S o l i c i t a v a por-

t a n t o "a abertura de r i g o r o s o i n q u e r i t o p o l i c i a l sobre o atenta 

do a ordem p u b l i c a , i n d i g i t a n d o os agressores e punindo-os co-

mo medida preventxva de novos atentados". 

Para os p o l x t i c o s municipals e estadual 
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era fundamental manter a paz para assegurar o progresso. I d e n t i 

ficavam a ordem p u b l i c a a paz e a harmonia s o c i a l . Sem t r a n q u i -

lidade e harmonia s o c i a l nao h a v e r i a prosperidade no sertao pa-' 

raibano. Para as e l i t e s dominantes era necessario combater as 

"desordens" preservar a c o n c i l i a c a o s o c i a l , para isso os meios 

deviam a t i n g i r os f i n s . 

Convictos de que a sociedade estava sob 

ameaga, devia-se e v i t a r que esta fosse agredida; que a ordem ' 

c o n s t i t u i d a fosse subvertida ou t r a n s g r e d i d a por l i d e r e s respon 

savais pela organizagao dos saques, porque sendo perigosos, i n i . 

migos da "paz s o c i a l " deviam ser "punidos como medida p r e v e n t i -

va de novos atentados" que viessem r e a l i z a r . Num d i a de j u l h o 

de 1982, a cidade de Itaporanga esteve sob o clima de apreensao. 

0 destacamento p o l i c i a l l o c a l , avisada com antecenencia, dispon 

do de um e f e t i v o de 18 homens que p a t r u l h a v a a f e i r a - l i v r e , r e -

p r i m i u uma t e n t a t i v a de saque, fazendo duas p r i s o e s . A p o l i c i a 

disse que: 

"A invasao fox e v i t a d a com a p r i s a o de 

duas pessoas sobre as quais r e c a i a 

s u s p e i t a de haver preparado o saque. 

Tao logo foram presos, um grupo de a 

g r i c u l t o r e s , que comecava a se a v o l u 

mar na p e r i f e r i a da cidade, d i s p e r -

cou-se". 

Colocando-se na condigao de vxtimas, as 

e l i t e s dominantes buscavam s i t u a r os saqueadores no la.do oposto 

da sociedade, fazendo de quem saqueava um indivxduo p e r n i c i o s o 

para os que vivem em sociedade e anseiam pela t r a n q u i l i d a d e so-

c i a l . As imagens de i n t r a n q u i l i d a d e s o c i a l , "desordens", "inva 

sores", "perturbador", e as ameagas de p r i s a o deviam ser d i f u n -

didas para que o sertanejo pobre incorporasse a i d e i a de paz , 

harmonia e sossego s o c i a l , tornando-se um d o c i l as l e i s que ser 



viam para mante-los sob o c o n t r o l e , a dominagao, e subordinados 

p o l i t i c a m e n t e . -Com estas imagens os dominantes conseguiam, de 

certa-forma, p a r a l i s a r a agao dos trabalhadores e desfazer os 

motins que articulavam. 

Representando uma ameaga para quern , sa-

que a va, a p r i s a o funcionava como um dos mecanismos i n t i m i d a t o -

r i o s que moldava os trabalhadores r u r a i s como agressor, elemen-

t o desordeiro que perturbava a ordem p u b l i c a . 0 ato de prender 

representa o momento em que o poder de Estado aparece como sen-

do, no discurso das e l i t e s , "o poder" acima das classes s o c i a i s , 

como a i n s t i t u i g a o que organiza a sociedade. No d i a 09 de margo 

de 1981 cerca de 500 flagelados invadiram a cidade de Sao Jose 

de Piranhas. A p o l i c i a l o c a l e mais 20 soldados da CIESE conse 

guiram, com muitos esforgos, deter o grupo faminto, quando este 

j a encaminhava para o agougue p u b l i c o , provocando o panico en-

t r e os marchantes, que t r a t a r a m de c e r r a r as portas de seus es-

tabelecimentos comerciais. A p o l i c i a prendeu um dos l i d e r e s do 

grupo, Jesus de T a l , e o acusou de"perturbar a ordem p u b l i c a " . 

Os flagelados foram, entao, levados para f o r a da cidade, onde ' 

receberam alimentos d i s t r i b u l d o s pelo a f l i t o p r e f e i t o Luiz A l -

berto de Paiva. 

Sempre que se r e f e r i a m aos saques, aos 

saqueadores, os governantes paraibanos ieixam entrever o raedc 

que era s i n a l de sua irapotencia d i a n t e cos acontecimentos e das 

contradigoes s o c i a i s . Quanco se r e f e r i a n as li d e r a n g e s , c o n s i -

deravam-nas uma grave ameaga as autoridades c o n s t i t u i d a s porque 

tinham interesses ideologicos para " i n s u f l a r " os camponeses con 

t r a os comerciantes e os p r e f e i t o s l o c a i s . A caga aos l i d e r e s ' 

organizadores dos saques era uma das p r i m e i r a s providencias pe-

l a p o l i c i a juntamente com os p o l i t i c o s l o c a i s , d a i as prisoes ' 

efetuadas no i n s t a n t e em que os saques ocorriam. 

Em 1980 a Paraiba, mais especialmente 

as areas semi-aridas deste Estado, estava vivendo sob "o clima 

de inseguranga", segundo o discurso das e l i t e s dominantes. Teme 

rosas, em panico com os motins o c o r r i d o s no ano a n t e r i o r , a Se-



c r e t a r i a de Seguranga Publica armou um "esquema de r e p r e s a l i a " ' 

aos trabalhadores r u r a i s do sertao paraibano, para assegurar a 

ordem nas cidades. 0 Governo do Estado encarregou a P o l i c i a M i l i 

t a r da responsabilidade de exercer uma v i g i l a n c i a i n t e n s i v a , ame 

agando punir os quetentassem f u g i r das normas estabelecidas.1980 

f o i um ano em que os trabalhadores sertanejos f i c a r a m s u j e i t o s a 

uma severa v i g i l a n c i a p o l i c i a l . Os lugares mais v i g i a d o s eram a-

queles em que se registravam maiores ocorrencias de saques •• as 

f e i r a s - l i v r e s . 

Sendo um lugar de i n d i s c i p l i n a , onde ha 

r e v o l t a s nos periodos de seca, as f e i r a s - l i v r e s r e a l i z a d a s sema-

nalmente erajkf um dos pontos detectados pela p o l i c i a como l o c a l 

estrategicamente perigoso, responsavel pelo desencadeamento dos 

saques que ocorriam nas cidades s e r t a n e j a s . As f e i r a s camponesas 

eram lugares p r i v i l e g i a d o s que a p o l i c i a selecionava para v i g i a r , 

c o n t r o l a r , armar esquemas de atuagao c o n t r a as p o s s i v e i s t e n t a t i 

vas de invasao aos estabelecimentos -comerciais. 

Atrave^ da v i g i l a n c i a , a p o l i c i a visava 

impedir as aglomeragoes, confer a emergencia de agoes nefastas , 

perigosas, de atos subversivos; visava c o n t r o l a r o deslocamento 

dos i n d i v i d u o s , o encontro confuso de estranhos. Nos dias de 

f e i r a a p o l i c i a v i g i a v a , cercava o campones em todos os momentos, 

ate os mais intimos e c o r r i q u e i r o s . Nenhum lugar era desprezado 

pela p o l i c i a . A v i g i l a n c i a ostensiva f a z i a todos se olharem, se 

espiarem, se separarem, se controlarem. Todos deviam se esconder 

...e f u g i r ! Essa v i g i l a n c i a devia d i s c i p l i n a r , t o r n a r os tr a b a -

lhadores sertanejos incapazes de qualquer agao con t r a o comercio 

l o c a l , contra as autcridades. 

Cajazeiras, um dos p r i n c i p a l s centros ur 

banos da Paraiba, durante o ano de 1980 esteve sob s e r i a s amea -

gas de saques. A f e i r a - l i v r e desta cidade, uma das maiores do 

Estado, chegou me'smo a ser saqueada pelos camponeses sem t e r r a e 

tr a b a l h o . Portanto, com medo dos famintos 



"As corporagpes-de p o l x c i a estao arman 

do esquemas a firm de atuarem h o j e , sa 

bado, nas f e i r a s - l i v r e s das cidades f 

t i d a s como ponto de atengao dos f l a g e 

l ados, em consequencia da seca que 1 

vem castigando irnpiedosamente as p l a n 

tagoes, que encontra-se perdidas em ' 

quase toda a sua t o t a l i d a d e . 

A f e i r a - l i v r e de C a j a z e i r a s , uma das 

maiores do Estado, esta merecendo mai 

or atengao das a u t o r i d a d e s . Para t a n -

t o a S e c r e t a r i a de Seguranga d e t e r m i -

nou uma severa v i g i l a n c i a na f e i r a - l i 

vre de C a j a z e i r a s , com a determinagao 

de promoverem a v i g i l a n c i a o s t e n s i v a 

e p r e v e n t i v a , nao p e r m i t i n d o grandes' 

concentragoes. Aquelas possoas. que 

estiverem em grandes grupos serao ad-

v e r t i d a s . Um grande co n t i n g e n t e da I 

CIESE* estacionada em c a j a z e i r a s per 

manecera. em estado de p r o n t i d a o duran 

t e todo d i a para r e p r i m i r as possxveis 

invasoes que possam v i r o c o r r e r h o j e . 

Ha mn temor g e n s r a l i z a d o no seio dos 

comerciantes, que mesmo tendo que ven 

der os produtos para a sua a l i m e n t a -

gao se sentem ameagados de saques por 

p a r t e dos f l a g e l a d o s que padecem com 
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a f a l t a de a l i m e n t o s " . 



Apesar da intensa v i g i l a n c i a adotada pe 

los p o l i c i a i s , no d i a 17 de maio de 1980 os trabalhadores do rnu 

n i c i p i o de Cajazeiras, concentrados em pequenos grupos, saquea-

ram em l o c a i s diferenciados os estabelecimentos comerciais ' da-

quela cidade s e r t a n e j a . Para f u g i r da v i g i l a n c i a p o l i c i a l os 

camponeses organizados em pequenos grupos saquearam diversos * 

pontos do comercio l o c a l . 0 piano v i s o u p a r a l i z a r a agao da po 

l i c i a , tornando-a incapaz de r e p r i m i r os saques, todos o c o r r i -

dos em h o r a r i o s e lugares d i f e r e n c i a d o s . 

"Mais uma vez a cidade de Caja z e i r a s ' 

f o i abalada com a invasao de f l a g e l a -

dos. Ontem durante todo o d i a acontece 

ram f a t o s e s p o r a t i c o s ( s i c ) com peque-

nos saques nos estabelecimentos comer-

' c i a i s apesar da i n t e n s a v i g i l a n c i a ado 

tada pelas autoridades p o l i c i a i s da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a quase um mes prevendo invasoes t a n t o 

em Cajazeiras como nas l o c a l i d a d e s por 

elas guarnecidas. 

A situagao que ja. esta praticamente i n 

s u s t e n t a v e l se agravou na t a r d e de on-

tem com a chegadg. de mais de 200 ho-

mens , e o S e c r e t a r i o Jose Hildemar P i -

r e s , sem maiores p o s s i b i l i d a d e s de con 

t o r n a r o problema chamou a p o l x c i a pa-

r a manter a ordem e para a j u d a r no a-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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l i s t a m e n t o dos a g r i c u l t o r e s . " 

Foi no decorrer de 19 80 que houve uma •'• 

maior repressao aos trabalhadores r u r a i s e m l u t a no periodo da 



seca. Dai t e r havido, naquele ano, a menor taxa de p a r t i c i p a g a o 

dos camponeses nos saques o c o r r i d o s . Uma das e s t r a t e g i a s adota-

das para, se e v i t a r motins nas cidades baseou-se na demonstragao 

de- forga f e i t a pela P o l i c i a M i l i t a r . 

Com um aparato b e l i c o e s t r u t u r a d o , o po 

der de repressao da P o l i c i a M i l i t a r procurava i n t i m i d a r as popu 

lagoes das zonas r u r a l e urbanas, provocando temor e medo. Pa-

ra preservar-se enquanto t a l , em determinados momentos de c o n f l i 

t o s , dissengao, o poder de Estado necessita mostrar sua forga ' 

na p e r s p e c t i v a de enfraquecer qualquer agao de um contrapoder a 

meagador, e s t r u t u r a d o na forga do numero e da uniao. 

Achando nao ser a medida mais i n t e l i g e n 

t e e h a b i l para confer os " r i s c o s de uma convulsao s o c i a l " , em 

maio de 1980 um Deputado o p o s i c i o n i s t a p rotestava c o n t r a a v i g i . 

l a n c i a , contra o esquema repressivo,adotado em Patos e nas cida 

des c i r c u n v i z i n h a s para e n f r e n t a r os trabalhadores que "apenas 

reivindicavam alimentos e t r a b a l h o " para aquela r e g i a o . 

",,,. Numa 'acintosa demonstragao de f o r 

ga b r u t a l c o n t r a supostas ameagas de 

f a m i n t o s , cerca de cem soldados, de f u 

z i s e metralhadoras em_ punlio, ocupavam 

o mercado da cidade de Patos e i s s o ' 

v a i se r e g i s t r a n d o em outros l o c a i s on 

He ha p o s s i b i l i d a d e de concentragao de 

f l a g e l a d o s . 

... Nao e com aparato b e l i c o e i n t i m i -

d a t i v o dessa natureza que se r e s o l v e o 

drama da m i s e r i a que neste t r a g i c o mo-

mento, esta sacudindo as populagoes ' 

s e r t a n e j a s desabrigadas da Paraiba. An 



tes podera r e s x i l t a r em lamentaveis con 

f l i t o s com evidentes s a c r i f i c i o s ainda 

mais para as multidoes de pobres que a 

penas pedem, na a n g u s t i a de seus deses 
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peros» alxmentos e t r a b a l h o s . " 

Encontrando d i f i c u l d a d e s para manterem u 

ma v i g i l a n c i a i n t e n s i v a , alguns p r e f e i t o s l o c a i s t i v e r a m que sus 

pender, "como medida de seguranga", as f e i r a s - l i v r e s r e a l i z a d a s 

semanalmente em suas cidades. Suspendiam porque sabiam que elas 

representavam o espago t r a d i c i o n a l da emergencia dos motins por 

su b s i s t e n c i a . Em maio de 1980 o p r e f e i t o de Catole do Rocha sus 

pendeu uma das f e i r a s - l i v r e s que s e r i a r e a l i z a d a numa semana da 

quele mes, "temendo a ameaga de saques pelos f l a g e l a d o s famin-

t o s " . 

Nesse mesmo-ano (1980), a S e c r e t a r i a de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S e y u i d i i y a F u b l x u a a x L x u u l O u u m a e b l i a l e y i d u t ; a L u c t y c t u i n xx- i . Lax. p a 

r a as areas sertanejas. A f i n a l i d a d e c r u c i a l v o l t a v a - s e , de a-

cordo com o discurso das e l i t e s dominantes,para proteger as c i d a 

des dos "assaltos" pelos a g r i c u l t o r e s . Os contingentes p o i i c i -

ais de Patos, cidade que atuou como polo de seguranga no a l t o * 

sertao paraibano,. encarregou-se de v i g i a r as cidades de sua "a -

rea de j u r i s d i g a o " para proteger os comerciantes de p o s s i v e i s ' 

"ataques" aos seus estabelecimentos comerciais. 

"0 T e r c e i r o Batalhao de P o l x c i a M i l i t a r 

sediado em Patos comegou desde a u l t i m a 

s e x t a - f e i r a a tomar p r o v i d e n c i a s d i s t r i 

buindo r e f o r g o s p o l i c i a i s para todas as 

areas de j u r i s d i g a o . Assim a P o l x c i a ' 

pretende p r o t e g e r os comerciantes dos 

p o s s i v e i s ataques" 
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Outra das e s t r a t e g i a s de seguranca adotadas 

f o i a campanha de desarmamento g e r a l langada pelo Governo Estadu-

a l de 1-980. Logo as primeiras horas da manha, a p o l i c i a de p r o t i 

dao formava piquetes nas entradas das cidades, re v i s t a n d o " i n d i s -

tintamente" a quern se d i r i g i a as f e i r a s semanais. Durante as ope-

ragoes que a p o l i c i a determinava de "desarmamento g e r a l " , foram a 

prendidos ate instrumentos a g r i c o l a s - f o i c e s e machados - que al_ 

guns f e i r a n t e s destinavam a comercializagao. Devia-se d i m i n u i r os 

r i s c o s de um c o n f l i t o armado entre comerciantes e trabalhadores 1 

r u r a i s , a exemplo do que ocorrera no ano a n t e r i o r quando uma mul 

t i d a o i n v a d i u as ruas de Catole do Rocha com os instrumentos de 

t r a b a l h o em maos clamando das autoridades solugoes p a l i a t i v a s pa-

ra a situagao do homem do campo daquela r e g i a o . 

As contrdigoes presentes no discurso das e-

l i t e s dominantes e nas pr p p r i a s argumentagoes dos seus discursan-

t e s , leva-nos a compreender que nao e x i s t e um discurso m o n o l i t i -

co, uniforme, fechado em s i mesmo. Nem tampouco acreditamos que 

. • . *** 

Spvistp um rli c riirqo nlpnampntp riptprmi nanfp nn rinminant-p. A m-ati — 

ca d i s c u r s i v a e dinamica porque funciona e atua de acordo com as 

c i r c u n s t a n c i a s e interesses momentaneos. .Depois que uma multidao 

de 1.200 homens inv a d i u as ruas de Catole do Rocha em a b r i l de 

1979, o Deputado Americo Maia enviou requerimento ao Governo do 

Estado s o l i c i t a n d o medidas de seguranga como o r e f o r g o p o l i c i a l ' 

para aquela area ser t a n e j a . Em margo de 1980 este mesmo deputado 

chegou a e n f a t i z a r "que a agao ostensiva da p o l i c i a , em desarmar' 

indiscriminadamente a populagao" c r i a v a "um clima de medo" aos 
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que freqiientavam a f e i r a semanal daquela cidade. Tera sido i s 

t o arrependimento ou complacencia pelos h a b i t a n t e s da m i c r o - r e g i -

ao de Catole do Rocha? Vejamos! No d i a 13 de maio de 1981,em pro 

nunciamento na Assembleia L e g i s l a t i v a do Estado, o Deputado Esta-

dual Americo Maia afirmava que "o clima de inseguranga esta se a-

poderando de todo o Estado desde as cidades ate a zona r u r a l " . As 

severava ainda, que o governador do Estado devia estar atento pa-

ra estas denuncias. Apresent'ando um o u t r o requerimento, Americo 

Maia s o l i c i t a v a do Governo Estadual "medidas urgenntes para a r e -
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pressao a c r i m i n a l i d a d e da regiao de Catole do Rocha", "medidas ' 

c o e r c i t i v a s contra os i n f r a t o r e s " . Segundo e l e , estes crimes que 

deviam_severamente serem punidos eram os "crimes de l a t r o c i n i o s " , 

como roubos de animais e u t e n s l l i o s domesticos, v e i c u l o s e s t a c i o -

19 

nados nas portas dos p r o p r i e t a r i e s , , e t c . 

Pois bem, se em 1980 o Governo do Estado 

"atendia" o pedido do Deputado Americo Maia, f e i t o no ano a n t e r i -

or, f o i apos o seu pedido ser atendido que ele apresentou contra 

as medidas de seguranca adotadas e por e l e mesmo s o l i c i t a d a s . Em 

1981 ele s o l i c i t a v a as mesmas providencias r e i v i n d i c a d a s em 1979. 

Em funcao dos acontecimentos do ano an-

t e r i o r , no ano de 1980 o Governo do Estado lancava a "Campanha de 

desarmamento g e r a l " . Segundo a S e c r e t a r i a de Seguranga Publica ' 

do Estado da Paraiba, a campanha t i n h a como o b j e t i v o preservar a 

sociedade " o r d e i r a " sempre "como tern sido (...) em favor da t r a n -

q i i i l i d a d e de todos". Ideologicamente a£ autoridades passavam pa-

ra o imaginario s o c i a l a imagem de que aquele era um momento p e r i 

goso para todos, a sociedade devia se c o n s c i e n t i z a r queaquela s i -

tuagao era de uniao entre povo e governo, pois somente assim a 

paz poderia e x i s t i r . Mesmo com a. 'Jagao ostensiva da p o l i c i a " ' 

contra o povo este era chamado a desarmar-se por s i mesmo, j a que 

no discurso dos dominantes a ameaga "dos crimes mais barbaros" ' 

pairavam sobre todos sent d i s t i n g a o de classe. 

"Esperamos. tao somente, que a populagao 

do "Estado, tao o r d e i r a como tem sido , 

colabore nessa campanha do Governo: De 

as maos e oferega o seu apoio para que 

o. e x i t o s e j a o b t i d o representando, des-

sa maneira, uma uniao de esforgos de Go 

vern.o e Povo em f a v o r da t r a n q u i l i d a d e 

de todos. 



E necessario que todos se conscieritizem 

da r e a l i d a d e do momento e passe a apoit-. 

ar a campanha "desarme-se" langada pelo 

S e c r e t a r i o de Seguranga P u b l i c a , p o i s 

so assim, poderemos no futu.ro c a n tar os 

l o i r o s ( s i c ) de uma m e l h o r i a que v i r a ' 

b e n e f i c i a r a todos e nos l i v r a r dos c r i 

mes mais barbaros". 

Nao somente a p o l i c i a estava armada para 

defender os comerciantes dos saques e e n f r e n t a r os trabalhadores 

famintos, os p r o p r i o s comerciantes se auto-defendiam; armavam-se 

para e n f r e n t a r os camponeses. Em marco de 1981 a cidade de Boni 

t o de Santa Fe f o i abalada por uma multidao de 5 m i l f l a g e l a d o s , 

que organizados em grupos e aos g r i t o s saquearam o comercio, ex-

pulsando o p r e f e i t o da cidade que nao havia tornado providencias 

que pudessem atende-los. Pressionado, com.-medo de morrer,de ser 

desmoraiizado pubiicamente e perder o p r e s t i g i o , o p r e i e i t o da-

quela cidade saiu as pressas para a sede do poder estadual em 

busca de socorro. 

"0 p r e f e i t o de Bon i t o de Santa Fe, T i -

b u r t i n o de Almeida, do PDS, temendo ser 

f e r i d o , abandonou a cidade logo que a 

mesrna comegou a ser i n v a d i d a por cinco 

m i l f l a g e l a d o s que chegaram em grupos, 

procedentes das cidades v i z i n h a s , e a-

te mesmo do Ceara e aos g r i t o s comega-

ram a saquear a cidade. 

0 p r e f e i t o de B o n i t o de Santa Fe, que 

f u g i u para Joao Pessoa, onde ontem es-

tava para cobrar p r o v i d e n c i a s do Cover 

http://futu.ro


no, disse que a u t o r i z o u o V i c e - p r e f e i 

t o a f o r n e e e r generos a l i m e n t x c i o s » 

aos f l a g e l a d o s , mas reconliece que os 

recursos disponxveis sao i n s u f i c i e n -

t e s , 

Nos estamos d i a n t e de f a t o s r e a l s que 

exigem p r o v i d e n c i a s energicas do Go-

verno, sob pena de s u r g i r uma co n v u l -

sao s o c i a l sem precedentes no i n t e r i -

or. Disse o Deputado Jose Lacerda". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k€m agosto de 19 82 quinhentos trabalhado-

res famintos invadiram a cidade de Cajazeiras e saquearam a f e i 

r a - l i v r e , de onde levaram grande quantidade de alimentos. Para 

e n f r e n t a r a multidao, numa a t i t u d e "desesperadora" (ou num ges-

t o h e r o i c o ) , um dos vendores ambulantes, r e a g i u , puxou uma faca, 

porem f o i desarmado e apanhou bastante dos f l a g e l a d o s . 

Em Janeiro de 1983 em Coremas, cidade ' 

que tern maior r e s e r v a t o r i o d'agua do Estado (um dos maiores do 

Nordeste), um grupo de moradores se preparou para enfrentar,com 

armas, centenas de a g r i c u l t o r e s " a t i n g i d o s pela seca" que, acorn 

panhados de mulheres e f i l h o s , acercaram-se da cidade em busca 

de comida e emprego. Imediatamente os comerciantes l o c a i s t r a t a 

ram de esconder seus.. estqques "temendo a iminencia de saques". 

Informado da p o s s i b i l i d a d e de um "choque armado" entre morado -

res de Coremas e camponeses famintos, o Governo do Estado man -

dou emissarios a cidade com a "missao de desarmar os e s p x r i t o s " . 

Segundo o Governador o grupo armado era formado pelos "habitan-

tes mais graduados da cidade". Tao logo informado, o Governo E_s 

tadu a l mandou um "recado curto"-: " f ome nao se combate com ar-
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mas" . 

Embora sejam casos p a r t i c u l a r e s e loca-



l i z a d o s , parecendo ate nao ser importante a n a l i z a - l o s , algo es-

t a por t r a s destes f a t o s , valendo a pena, por i s s o , considera -

l o s . Gostariamos de a n a l i z a r o c a r a t e r r e l a c i o n a l . d o s persona -

gens envolvidos nos acontecimentos, cada qual posicionado num 

grupo socio-economico d e f i n i d o . 

Antes porem,. chamaremos a atengao para 

o f a t o de que as agoes repressivas nunca representaram as e s t r a 

t e g i a s mais acertadas e unicas para conter .as "multidoes enfure 

cidas. 

De f a t o , con'siderar o uso da repressao 

como unica ou a p r i n c i p a l e s t r a t e g i a para conter os trabalhado-

res r u r a i s famintos, impedir os motins, os saques, e um puro en 

gano. Consideramos esta afirmagao um extremo equlvoco. As e l i -

tes dominantes se d i v i d i a m em relagao as e s t r a t e g i a s de c o n t r o -

l e para fazer b a r r a r a agao dos amotinados. 

A p o l x c i a , i n s t i t u i g a o d i s c i p l i n a r e re 

pr e s s i v a , em muxtos casos fox encarregada de apoiar as e s t r a t e -

gias de c o n t r o l e c l i e n t e l x s t i c o . Nestes casos, e l a f o i aconse-

lhada "a a g i r com moderagao", a e v i t a r o c o n f l i t o d i r e t o . En-

t r e t a n t o , embora demonstrassem medo ( f a n t o os p o l i c i a i s como po 

l x t i c o s l o c a i s ) , achamos que t r e s aspectos devem ser considera-

dos em relagao a este f a t o : p r i m e i r o , porque alguns que assim i _ 

maginavam desej avaim uma': p o l x c i a moderna que soubesse e v i t a r o 

c o n f l i t o e a v i o l e n c i a , que t i v e s s e capacidade de estabelecer a 

paz s o c i a l ; em segundo lugar, porque pretendiam c r i a r uma ima -

gem p o s i t i v a da p o l i c i a enquanto i n s t i t u i g a o _ do Estado. E em ' 

t e r c e i r o lugar porque tornava-se mais f a c i l " d i m i n u i r a exten -

sao do saque" fazendo a p o l i c i a i n t e r v i r de forma " r a c i o n a l " . 

Podemos c i t a r umexemplo em dois motins por alimentos o c o r r i d o s 

na cidade de Itaporanga no d i a 13 de agosto de 1982. 0 p r i m e i -

ro saque, que f o i contra os depositos da CIBRAZEM, os funciona-

r i o s foram incapazes de impedir que os trabalhadores famintos 

levassem tudo. Nao s a t i s f e i t o s com o saque i n i c i a l , que nao ' 



deu para atender as necessidades de seus f a m i l i a r e s , os f l a g e l a 

dos p a r t i r a m , meia hora depois, para o mercado p u b l i c o da c i d a -

de, na.ayenida G e t u l i o Vargas. Era d i a de f e i r a e foram ataca-

das, sem p o s s i b i l i d a d e s de defesa, as barracas de todos os f e i -

r a n t es. Contudo, em ambos os saques 

"A p o l x c i a f o i aconselhada a nao i n t e r 

v i r , sob pena de p i o r a r o c o n f l i t o , Ja 

que os camponeses f a m i n t o s , estavam ' 

dispostos a tudo para assegurar a a l i -

mentagao de seus f i l h o s e mulheres. A 

p r o p r i a p o l x c i a r e s o l v e u c o l a b o r a r com 

os f l a g e l a d o s , por sugestao de p o l x t i -

cos l o c a i s , e passou a p e d i r alimentos 

aos comerciantes, a f i m de que, f o r n e -

cendo-os aos camponeses pudessera di.mi:-

n u i r a extensao do saque." 

A relagao estabelecida entre os atores 

destes acontecimentos (narrados neste p a r t e do t r a b a l h o ) e uma 

relagao de poder. A reagao dos comerciantes aos f l a g e l a d o s , ' 

destes com as autoridades l o c a i s e comerciantes nos leva ao en-

contro de uma posigao que entende nao ser o poder uma coisa que 

se detem, situado do lado de uns co n t r a o u t r o s . A l i a s , a imagem 

de que uns tern o poder, outros nao, faz parte de uma pedagogia' 

t o t a l i t a r i a u n i v e r s a l que preserva a dominagao da ma i o r i a pela 

minoria, minoria esta que se considera a unica. capaz de compre-

ender, de desvendar os m i s t e r i o s , de d i r i g i r o Estado como u n i -

co instrumento dotado de poder; como o unico caminho para a ' 

transformagao s o c i a l , para estabelecimento da j u s t i g a , da demo-

c r a c i a e da igualdade s o c i a l . 

0 poder nao e uma coisa que determina, 

que esta de f o r a das relagoes s o c i a i s , economicas e p o l x t i c a s . 

Nao e uma propriedade ou algo que se detem hoje e amanha nao . 
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0 poder ,.e uma relagao s o c i a l c o n s t i t u l d a h i s t o r i c a m e n t e ; e uma 

relagao e f e t i v a d a , exercida e produzida cotidianamente nas pra-

24 

t i c a s , nos c o n f l i t o s s o c i a i s . 

Para s i l e n c i a r os trabalhadores* r u r a i s 

do sertao paraibano, as e l i t e s dominantes faziam aqueles acredi. 

tarem que o poder estava com as autoridades c o n s t i t u l d a s , q u e em 

nome do i n t e r e s s e g e r a l trabalhavam pela " t r a n q u i l i d a d e s de t o -

dos", pelo bem-estar s o c i a l , cabendo aos governados o dever da 

cidadania, da obediencia, do cumprimento das regras e s t a b e l e c i -

das por Leis que preservavam as desigualdades s o c i a i s , garantiam 

p r a t i c a s de dominagao. Quer fossem estas repressivas ou c l i e n t e 

1 i s t i c 3.S * 
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FOME NAO SE COMBATE COM ARMAS" 

' Antes que as providencias do Governo Fe 

d e r a l e Estadual chegassem para "minorar o sofrimento do t r a b a -

lhador r u r a l " e "conter a onda dos saques", os governantes l o -

cais decretavam medidas p r o p r i a s a f i m de que, conseguindo a l i -

mentos, pudessem "acalmar" as "multidoes desesperadas". 

Alem da d i s t r i b u i g a o de alimentos, as e 

l i t e s dominantes distribuxam d i n h e i r o com os flage l a d o s da ..se-

ca. Esta -era. uma e s t r a t e g i a c l i e n t e l x s t i c a adotada no momento' 

em que os a g r i c u l t o r e s se concentravam em f r e n t e das p r e f e i t u -

ras ameagando as cidades de saques. 

Nestes momentos era comum os p r e f e i t o s 

municipals decretarem estado de clamidade p u b l i c a para abrirem 1 

c r e d i t o s . f i n a n c e i r o s que pudessem ser d i s t r i b u x d o s com os "cas-

sacos" da seca. 0 estado de calamidade p u b l i c a l e g i t i m a v a a si. 

tuacao, assim como os acontecimentos legitimavam os atos da ad-

ministragao, permitindo a aquisicao de recursos extra-orgamenta 

r i o s , alem da u t i l i z a g a o dos recursos j a e x i s t e n t e s , para a t i v i _ 

dades especificamente planejadas pelo poder m u n i c i p a l . 

D i s t r i b u i n d o d i n h e i r o a uma p a r t e dos 

flagelados a administragao conseguia d i v i d i r os trabalhadores , 

construindo uma aparencia legxtima e p o s i t i v a das agoes do go -

verno l o c a l para com os habitantes do municxpio. Podemos apre -

sentar como exemplo um saque o c o r r i d o na cidade de Pombal em 

maio de 19 80, quando uma I'turba" composta por cerca de m i l a g r i 

c u l t o r e s famintos invadiram as ruas desta cidade e obrigaram o 
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p r e f e i t o l o c a l decretar estado de calamidade p u b l i c a , atraves do 

qual f o i p o s s i v e l d i s t r i b u i r d i n h e i r o com os f l a g e l a d o s . 

"Cerca de m i l f l a g e l a d o s i n v a d i r a m a c i 

dade de Pombal, provocando inumeros pro 

blemas j u n t o a populagao e aos comerci-

antes temerosos de terem os seus e s t a t e 

lecimentos saqueados p e l a t u r b a de a g r i 

c u l t o r e s famintos que, a todo custo pro 

curavam alimento para as suas f a m x l i a s ' 

e a s i p r o p r i o s . 0 p r e f e i t o Paulo P e r e i 

r a r e s o l v e u , em d e c o r r e n c i a da invasao 1 

d e c r e t a r estado de calamidade p u b l i c a 

em seu municxpio abrindo de imediato um 

c r e d i t o de Cr$ 200 m i l c r u z e i r o s , impor 

t a n c i a e s t a que f o i d i s t r i b u x d a com os 

cassacos", ' 

Ideologicamente as e l i t e s dominantes da 

Paraiba criaram a i l u s a o , a necessidade da so l i d a r i e d a d e e harmo 

nia s o c i a l , tentando convencer que aquele momento c a r e c i a de uma 

s o l i d a uniao de classes, capaz de veneer as d i f i c u l d a d e s deterird 

nadas pelos caprichos da natureza, que intimava o homem do campo 

a m i s e r i a , a r e v o l t a . 

Como eles p r o p r i o s colocavam, "e chegado 

o momento de uma mcbilizagao g e r a l de todas as liderangas da r e -

giao, sem discriminagdes de p a r t i d o s p o l x t i c o s , de classes orga-

nizadas (...) a f i m de conter os p o s s i v e i s f l a g e l a d o s " , "pois o 

homem com fome e capaz de tudo", "...e capaz de e n f r e n t a r ate ar 

mas". Segundo os deputados Estaduais da Paraxba, a todo custo ' 

devia-se e v i t a r o "choque armado" en t r e autoridades, camponeses 

e p o l i c i a ; c o n t e r as aglomeragoes de trabalhadores famintos: nas 

cidades. 



Numa manha de a b r i l de 1979 uma multidao 

de o i t o m i l pessoas estevenas ruas de Catole do Rocha r e i v i n d i 

cando'das autoridades alimentos e t r a b a l h o para a populacao .po-

bre daquela area....De repente a cidade passou a v i v e r momentos de 

"apreensao e expect a t i v a " pois com instrumentos de t r a b a l h o em 

punho ameagavam saquear a cidade. Constatanio as intensoes dos 

camponeses, os p o l i t i c o s l o c a i s adotaram t r e s e s t r a t e g i a s para 

d i v i d i - l o s , tornando impossivel a ef e t i v a g a o do saque. Quando ' 

este se tornou uma realidade emergente, as autoridades imediata-

mente buscaram o apoio de classe dos comerciantes e p r o p r i e t a r i e s 

de t e r r a , objetivando d i s t r i b u i r alimentos com uma p a r t e dos f l a 

gelados, enquanto a grande maioria aguardava que promessas fos -

sem cunpridas pelas autoridades competentes. Outra parcela dos 

camponeses f o i empregada em propriedades r u r a i s para t r a b a l h a r ' 
ĉ &CFtS 26 

na conservcao de secas e de outras b e n f e i t o r i a s . 

Num saque o c o r r i d o em maio de 19 81 na c_i 
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dade de Pombal, mais de doxs m i l " f l a g e l a d o s da seca" arromba-

ram e saqueararr. c carro volante da Ccmpcmhia B r a s i l e i r a de A l i -

mentos - COBAL, levando todo o estoque e x i s t e n t e no vexculo. Ao 

sentirem a presence dos flagelados - homens, mulheres e criangas 

- os f u n c i o n a r i o s da COBAL fecharam o c a r r o v o l a n t e com cadeados 

e t r a t a r a m logo de s a i r do l o c a l . Mesmo assim, os homens, famin-

t o s , arrancaram a po r t a de f e r r o do vexculo, promovendo o saque. 

Um f u n c i o n a r i o saiu f e r i d o com uma pancada nacabega. Depois de 

haver tentado saquear a Cooperativa Agrxcola Mista de Pombal e a 

CIDAGRO, a multidao se deslocou para a P r e f e i t u r a M u nicipal com 

o o b j e t i v o de i n v a d i r o pred i o , exigindo alimentos. A t e n t a t i v a ' 

de.-invasao f o i contornada por s e c r e t a r i e s e f u n c i o n a r i o s da pre-

f e i t u r a , q u e ha:.tempo, conseguiram que os fla g e l a d o s se concentras 

sem na praga p r i n c i p a l daquela cidade ser.taneja, sob a argumenta 

gao de que i r i a m p r o v i d e n c i a r alimentos. 

A praga, lugar espagoso e aberto, f o i um 

dos pontos escolhidos para "acalmar" os trabalhadores e suas. fa-r 
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rnilias, fazendo-os esperar que alguma p r o v i d e n c i a amenizassern a 

situagao. 0 ob.jetivo dessa e s t r a t e g i a f o i o de mante-los afas-

tados-das casas comerciais, do mercado p u b l i c o e da p r o p r i a pre 

f e i t u r a . Mesmo assim, "o clima de tensao ainda perdurava" 

0 I I I Batalhao de P o l i c i a M i l i t a r , , com 

sede em Patos, enviou um r e f o r c o p o l i c i a l para conter os f l a g e -

lados, "e impedir d i s t u r b i o s maiores". A solugao imediata en-

contrada f o i a aquisicao de alimentos j u n t o ao comercio da cida 

de, que c o n t r i b u i u temendo que os fl a g e l a d o s invadissem tambem 

seus estabelecimentos comerciais, que permaneceram fachados por 

todo o d i a . 

Em agosto de 1982 a cidade de Uirauna ' 

f o i alvo de cinco ataques de a g r i c u l t o r e s famintos. Num desses 

"ataques" a p o l i c i a s e r v i u para i n t i m i d a r e d i s c i p l i n a r os a g r i 

c u l t o r e s , porem f o i aconselhada a nao i n t e r v i r "a f i m de e v i t a r 

choques desnecessarios". Alem de considerarem perigoso um con-

f l i t o de proporcao desastrosa, nao podemosesquecer que aquele e 

ra um ano e l e i t o r a l . A forma de enfretamento i n f l u e n c i a r i a o 

resu l t a d o das eleicoes de 15 de novembro. Por i s s o , todo cuida-

do devia ser pouco. Mesmo assim, por serem considerados i n d i v i -

duos de "maus costumes", de "maus comportamentos", a presenga ' 

dos a g r i c u l t o r e s aglomerados na cidade incomodava ao p r e f e i t o , 

aos comerciantes, a p o l i c i a , e a p r o p r i a populagao; c r i a v a um 

mal e s t a r , um clima de i n s t a b i l i d a d e , de inseguranga. Por i s s o , 

esforgavam-se por solugoes imediatas que evita s s e aglomeragoes 

de camponeses na cidade. Neste saque a d i s t r i b u i g a o de alimen-

tos s e r v i u para .que os flagelados se re t i r a s s e m da zona urbana. 

"Cerca de m i l e quinlientos a g r i c u l t o -

r e s , oriundos da zona r u r a l de Uirauna, 

invadiram ontem a sede deste municxpio 

do i n t e r i o r da Paraiba, no q u i n t o a t a -

que a cidade em apenas dois meses. V I -

timados p e l a estiagem que se abate I o n 
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os f l a g e l a d o s assustaram a populacao , 

em v i s t a de seu grande numero, mas" nao 

se r e g i s t r a r a r a maiores ameagas a segu -

ranga p u b l i c a . , 

0 P r e f e i t o de Uirauna, Antonio Maurxcio 

de Aquino, juntamente com comerciantes 

e populares, conseguiu o b t e r a l i m e n t o s 1 

j u n t o a populacao, a f i m de que os f l a 

geladospudessem se r e t i r a r sem o desen-

cadeamento de um saque, que t e r i a pro -

porcoes p e r i g o s a s . A p o l x c i a f o i chama-

da as pressas mas recebeu o consellxo de 

nao i n t e r v i r , a f i m de e v i t a r choques * 

desnecessarios. 0 p r e f e i t o ja. se comuni 

cou com o Governo Est a d u a l , pedindo o a 

l i s t a m e n t o xmediato desses n e c e s s i t a -

dos." ^ 

As pressoes que os trabalhadores r u r a i s 1 

famintos exerciam sobre as cidades apontavam para as crescentes 

necessidades de se manter uma d i s c i p l i n a de t r a b a l h o e•de vi d a 

t a n t o no campo como na cidade, em v i s t a da seca que aparece co-

mo f a t o r determinante dos. problemas s o c i a i s . 



90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEREBRO DESOCUPADO E OFICINA DO DEMONIo" 

"Nao se e x p l i c a i n t e i r a m e n t e o poder' quart 

do se procura c a r a c t e r i z a - l o por sua f u n 

cao r e p r e s s i v a . 0 que Ihe i n t e r e s s a b a s i 

camente nao e expulsar os homens da v i d a 

s o c i a l , i m p e d i r o exercxcio de suas a t i ~ 

vidades,e sim g e r i r a v i d a dos homens , 

e o n t r o l a - l o s em suas acoes para que s e j a 

p o s s i v e l e v i a v e l u t i l i z a - l o s ao inaximo, 

aproveitando suas p o t e n c i a l i d a d e s e u t i -

l i z a n d o o sistema de aperfeicoamento gra 

dual e contxnuo de suas capacidades. Ob~ 

j e t i v o ao mesmo economico e p o l x t i c o : au 

mento do e f e i t o de seu t r a b a l h o , i s t o e, 

t o r n a r os homens f o r g a de t r a b a l h o dando 

-Ihes uma a t i v i d a d e economica maxima; d̂ L 

minuigao de sua capacidade de r e v o l t a , d e 

r e s i s t e n c i a , de l u t a , de ins t x r r e i g a o con 

t r a as ordens do poder, n e u t r a l i z a g a o » 

dos e f e i t o s de contra-poder, i s t o e, t o r 

nar os homens doceis p o l i t i c a m e n t e . Por-

t a n t o , aumentar a u t i l i d a d e economica e 

d i m i n u i r os i n c o v e n i e n t e s , os per i g o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA po 

I x t i c o s ; aumentar a f o r g a economica e d i 

, 29 
mi n u i r a f o r g a p o l x t i c a . " 

Nesta pa r t e do nosso t r a b a l h o procuramos ' 

nos aproximar das analises de Foucalt no que d i z r e s p e i t o a r e l a 

gao entre o poder de Estado e os indivxduos s o c i a i s . 
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Partimos do pressuposto de que, f r e n t e 1 

aos c o n f l i t o s s o c i a i s , o poder de Estado tem uma forma de atua -

cao que-nao depende de uma i n t e l i g e n c i a dominante, mas da forma 

como os movimentos s o c i a i s - que tem uma dinamica p r o p r i a -. en-

frentam este poder e faz as suas r e i v i n d i c a c o e s . Talvez o cara -

t e r a s s i s t e n c i a l i s t a comumente a t r i b u l d a ao Estado, pela fdrma 1 

como este e n f r e n t a os c o n f l i t o s , sejam motivo para que o conside 

rem "atrasados". Pensar assim e nao perceber que as p r a t i c a s as-

s i s t e n c i a l i s t a s s i g n i f i c a m a forma que o Estado encontra nos i n -

dividuos e nas l u t a s s o c i a i s para poder . l e g i t i m a r - s e , e e v i t a r ' 

os perigos p o l l t i c o s . As p r a t i c a s a s s i s t e n c i a l i s t a s nao sao uma 

dadiva do poder, mas uma das maneiras que a sociedade e as i n s t i 

t u i c o e s do Estado encontram para sdbreviverem enquanto t a l . No 

momento da seca os trabalhadores famintos recorrem ao a s s i s t e n c i 

lismo para continuar r e s i s t i n d o em seu espaco p r o p r i o . I s t o a-

contece pela forma como os i n d i v l d u o s estao integrados a socieda 

de. Portanto, o poder de Estado se vale das p r a t i c a s assistenci_ 

a l i s t a s nao para d e s t r u i r o i n d i v l d u o , e x c l u i - l o s da v i d a s o c i a l , 

maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p a r a mante-los integrados a cccicdadc, que na visao Job s>eLu 

res dominantes s i g n i f i c a subordina-los ao t r a b a l h o , as l e i s , as 

decisoes p o l i t i c a s . 

Sendo assim, durante a seca del979/83 o 

t r a b a l h o representou arma c r u c i a l para c o n t r o l a r os trabalhado -

res r u r a i s s e r t a n e j o s . 0 t r a b a l h o s e r v i u para combater os incon 

venientes provocados pelo "desespero dos homens famintos". Como 

veremos, o t r a b a l h o criado pelas " f r e n t e s de emergencias" teve 

s i g n i f i c a d o s p o l l t i c o s , economicos e i d e o l o g i c o s . Ma represen.-

tou , tambem, uma forma dos trabalhadores enfretatem os "maus tem 

pos", as d i f i c u l d a d e s , a ameaca de morte pela inanicao. 

Segundo os p r o p r i o s trabalhadores r u r a i s 

colocavam, as " f r e n t e s de t r a b a l h o " serviam para e v i t a r a fome . 

No"imaginario das e l i t e s dominantes as " f r e n t e s de s e r v i c o s " e-

ra essenciais para, alem de "minorar" a fome, combater a "vaga -

bundagem", a "ociosidade"; e v i t a r que os camponeses desocupados 
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promovessem " r i s c o s de convulsoes temerarias no seio das popula-

goes famintas, r i s c o s de que eram s i n a i s os saques" o c o r r i d o s . 

As " f r e n t e s de t r a b a l h o " eram providenci. 

ados a n l v e l municipal e estadual. Quando os municlpios estavam 

sob ameaga de invasao ou sendo saqueados, os p r e f e i t o s l o c a i s , 

pressionados, alistavam os trabalhadores famintos por conta dos 

recursos da p r e f e i t u r a , ate quando a situagao estivessem ameniza 

das, quando o Governo Estadual tomasse providencias que "amparas 

se" as cidades sertanejas a t i n g i d a s . Os a l i s t a d o s por conta dos 

recursos municipals ocupavam-se em servigos de limpeza p u b l i c a ' 

nas cidades, em atividades nas propriedades p a r t i c u l a r e s , e t c . 0 

tra b a l h o era fundamental porque ausentava dos trabalhadores as e 

nergias p e r n i c i o s a s , as i d e i a s perigosas, a ignora n c i a nefasta , 

os "maus coifistumes", enfim, afastava os estlmulos e.os f e i t i o s ' 

da r e b e l d i a . Vejamos um exemplo: 

No d i a 07 de maio de 1980, cerca de 150 

a g r i c u l t o r e s residentes nos s l t i o s Catole e Almas do munizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p i n ' 

de Cajazeiras invadiram o centro da cidade e se d i r i g i r a m ate a 

p r e f e i t u r a a procura de alimentos. De imediato o chefe do gabi-

nete do. P r e f e i t o e o s e c r e t a r i o de servigos publicos 

"Tomaram as p r o v i d e n c i a s visando contor 

nar a situagao a f l i t i v a a comegar por 

serenar os animos dos mais e x a l t a d o s , , , 

Apos as p r i m e i r a s p r o v i d e n c i a s f i c o u d_e 

f i n i d o que os a t i n g i d o s seriam a l i s t a -

dos para trabalharem na limpeza p u b l i c a 

da cidade e b e n e f i c i a d o s com uma c e r t a ' 

q t i a n t i a em d i n h e i r o e al i m e n t o s . Os ge 

neros a l i m e n t i c i o s serao logo entregue 

as f a m i l i a s enquanto os tr a b a l h a d o r e s • 

permanecem dando expediente no s e t o r da 



limpeza p u b l i c a do municxpio 

0 clima de e x p e c t a t i v a c o n t i n u a , j a 

que o numero de f l a g e l a d o s aumenta 

assustadoramente, e a populagao f a 

minta clama por a l i m e n t o . Em suma , 

pode-se seguramente a f i r m a r que em 

caso das autoridades competentes , 

em e s p e c i a l o Governo do Estado,nao 

vierem adotar medidas concretas con 

t r a as consequencias da longa e s t i a 

gem, a cidade de Cajazeiras podera 

ser saqueada nas proximas horas e 

os seus h a b i t a n t e s serao envolvidos 

num drama por demais c r u c i a n t e com 

os f l a g e l a d o s travando uma verdade i 

r a batallxa com' os comerciantes que 

nao admitem por h i p o t e s e alguma ve-

rem seus estabelecimentos i n v a d i - * 

dos." 3 0 

Nos momentos de r e b e l d i a s , as e l i t e s 

dominantes eram forgadas - mesmo que alegassem f a l t a de ver-

bas - a c r i a r empregos publicos momentaneos para os campone-

ses famintos, a ocupa-los por algum tempo com t r a b a l h o s pu -

b l i c o s . Com as "fentes de servigos" municipals, os f l a g e l a -

dos permaneciam no mundo ao qual estavam confinados - no mun 

do do t r a b a l h o . 

As "fentes de t r a b a l h o " criadas pelo 

poder p u b l i c o l o c a l funcionavam como recurso imediato capaz 1 

de conter os saques no i n s t a n t e em que eles ocorriam. Era as 

sira porque o t r a b a l h o correspondia a uma das p r i n c i p a l s r e i -



vindicagoes dos f l a g e l a d o s . sendo uma p r o v i d e n c i a imediata, „es-

tas " f r e n t e s de t r a b a l h o " falhavam porque atraxam outras levas ' 

de camponeses que se deslocavam em diregao das cidades em busca 

de socorros. Nestas situacoes o, Estado era chamado a i n t e r v i r ' 

de forma d i r e t a com "medidas concretas" a f i m de atende-los e im 

pedir suas acoes. Criando t r a b a l h o para os a g r i c u l t o r e s , os pre-

f e i t o s l o c a i s livravam-se das wagoes p e r n i c i o s a s das mentes deso-

cupadas. 

"Aproximadamente t r e z e n t o s f l a g e l a d o s , o r i 

undos da zona r u r a l , i n v a d i r a m o centro de 

Sousa na manna de ontem, postando-se .. em 

f r e n t e ao armazem do P r e f e i t o daquela c i d a 

de, Sr. S i n v a l G-ongalves R i b e i r o , s o l i c i -

tando p r o v i d e n c i a s para o problema s o c i a l 

c r i a d o com a seca. 0. 

Vendo a que ponto podera chegar o p a n i c o 1 

e x i s t e n t e e n t r e os r u r x c o l a s o chefe do E 

x e c u t i v o souzense, que ainda espera ajuda 

governamental, a l i s t o u duzentos f l a g e l a d o s 

por conta do municxpio, que atuarao no ser 

v i g o de limpeza, ate a situagao f i c a r a t e -

nuada. 

Destacou o S e c r e t a r i o de Administragao de 

Sousa, Sr. Boca F e r e i r a , que o municxpio ' 

nao tem meios para absorver toda a mao de 

obra ociosa,e e p r o v a v e l que a situagao se 

agravara, quando ou t r o s f l a g e l a d o s tomarem 

conliecimento de que os que i n v a d i r a m a c i -

dade ontem foram a l i s t a d o s em emprego no 
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municxpio". 

Como vimos na cit.agao a n t e r i o r , as "'":frentes 

de t r a b a l h o " criadas pelo p r e f e i t o de Cajazeiras com os recursos 

da administracao l o c a l , serviram para d i m i n u i r a extensao do mo-

ti r r i , d i v i d i n d o e desmobilizando os camponeses famintos. 0 nume-

ro de saqueadores correspondia a t r e z e n t o s ( t a l v e z mais), sendo 

atendida apenas uma quantia de duzentos trabalhadores f l a g e l a d o s . 

I s t o nao deixa duvidas de que as " f r e n t e s de t r a b a l h o " funciona-

vam como e s t r a t e g i a de cooptagao c l i e n t e l x s t i c a , p o l l t i c a e de 

c o n t r o l e s o c i a l . 

Pelo discurso das e l i t e s dominantes, ..as 

fr e n t e s de t r a b a l h o r e i v i n d i c a d a s pelos trabalhadores famintos ' 

serviam para combater a ociosidade, a desagregagao f a m i l i a r e .o 

exodo r u r a l . 

Estava presente neste discurso o t r a b a l h o co 

mo condigao s o c i a l para se e v i t a r o desvio moral do homem do cam 

po. Nesta visao t r a b a l h o e moralidade se fundem, se complemen -

tarn como condigoes essenciais para a e s t a b i l i d a d e , prosperidade 

economica e s o c i a l . As preocupagoes orientavam-se no sentido de 

moralizar o indivxduo pelo t r a b a l h o , tornando-o o r d e i r o , passivo, 

sob as j u s t i f i c a t i v a s de que com um t r a b a l h o "digno e honesto" a 

sociedade e s t a r i a l i v r e dos impulsos d i a b o l i c o s produzidos pelo' 

"cerebro desocupado", dos e f e i t o s nocivos da ociosidade;.;, e f e i -

tos estes que colocavam os indivxduos pobres a margem do s o c i a l 

porque produzia a r e v o l t a contra a sociedade. 

0 desejo de impedir "a degradagao" do homem 

do campo, que este perdesse os estxmulos para o h a b i t o de t r a b a -

l h a r desviando-se moralmente, tornando-se um criminoso, um assal 

t a n t e , "um re v o l t a d o contra a sociedade" v i g e n t e , visava c o n t r o -

l a - l o , d i s c i p l i n a - l o pelo t r a b a l h o . A..ociosidade, a imoralidade, 

a r e v o l t a , deviam ser combatidos porque representavam a negagao' 

da ordem s o c i a l , a decadencia, o caos s o c i a l . Para os dominantes, 



qualquer agao que se contrapusesse a uma situagao determinada 1 

pelos interesses em jogo era considerada imoralidade, degrada -

gao, e t c . Quem de qualquer forma r e s i s t i s s e as ameagas de pro-

l e t a r i z a g a o , a. perda de identidade s o c i a l , consideravam um c r i -

minoso, um desordeiro, um a s s a l t a n t e . Afirmavam que atraves do 

tra b a l h o tudo se r e s o l v e r i a j a que a r e v o l t a nao . c o n t r i b u l a 

em nada. 

"0 t r a b a l h a d o r r u r a l v i v e no l i m i t e de qua 

l i d a d e de v i d a , sem nenhum acesso, a um cio 

grau melhor para a sua s o b r e v i v e n c i a . En-

contra um caminho p e l a v i a do exodo para 

as cidades. A l l " r e f u g i a v a - s e nas f a v e l a s 1 

por nao t e r t r a b a l h o r e g u l a r . 0 drama per-

dura, cresce em proporgoes maiores, o des-

t i n o deste homem e s t a marcado e tudo pode 

acontecer. ate mesmo o desvio moral,o c r i -

me e a degradagao. E* um r e v o l t a d o c o n t r a a 

sociedade, que nao l h e ofereceu os meios e 

instrumentos para um t r a b a l h o dxgno e ho -
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nesto". 

. Tendo uma fungao p r o d u t i v a s i m b o l i c a , que a 

destra, d i s c i p l i n a e coopta o t r a b a l h o - imaginado como "elemen 

t o de ordem, paz, e moralidade" - devia ser i n t r o j e t a d o pelo 

trabalhador r u r a l como meio de expressao da re a l i z a g a o s o c i a l . 

Cabia ao Governo, po r t a n t o , o dever de assegurar o envio de re 

cursos que proporcionassem emprego ao homem pobre do campo para 

so assim " e n f r e n t a r as d i f i c u l d a d e s " ou ate mesmo chegar a rea-

l i z a r - s e socialmente. 

0 t r a b a l h o representava a arma p r i n c i p a l ' 

contra os inconvenientes da natureza, do i'd^sespe^o do homem fa 



minto". Trabalhando todos t e r i a m condigoes, estariam armados, pa 

ra e n f r e n t a r a seca, as i m p r e v i s i b i l i d a d e s das epocas f u t u r a s , ' 

garantindo, assim, a continuagao da v i d a . No discurso das e l i -

tes dominantes parecia ate que os pobres do campo nao t r a b a l h a -

vam, nao era explorados pelo t r a b a l h o . Parecia mesmo que numa so 

ciedade d i v i d i d a em cla s s e s . s o c i a i s o t r a b a l h o nao s i g n i f i c a v a e 

lemento de exploragao, de c o n t r o l e s o c i a l , c u l t u r a l , p o l i t i c o e 

economico. Como urtuvereador da cidade de Campina Grande afirma-

va,na epoca, o t r a b a l h o c o n s t i t u i uma fungao s o c i a l v o l t a d a para 

o bem comum, para a realizagao s o c i a l sem d i s t i n g a o de classe. 

"0 problema do homem do campo e f a i t a de t r a 

balhoo.. 0 povo p r e c i s a p r e c i s a de t r a b a l h o 

para e n f r e n t a r as d i f i c u l d a d e s . . . e p r e c i s o 

i n v e s t i r para s a c i a r a fome e minorar o de-

sespero do homem do campo, visando e l i m i n a r 

de uma vez por todas o grande mal da seca , 

dando assim t r a b a l h o ao nosso homem do cam 

po e consequentemente dando e s t r u t u r a para 

que enfrentemos as epocas adversas". 

Imaginavam as " f r e n t e s de t r a b a l h o " como con 

digao capaz de impedir que os trabalhadores r u r a i s se afastassem 

de suas f a m l l i a s , porque divorciados dos lagos f a m i l i a r e s p e r d i -

am o apego aos estlmulos domesticos. Elas vao ser pensadas, i n -

c l u s i v e , como condigao e f i c a z , capaz de preservar coesa a fami -

l i a como centro de reprodugao das relagoes de poder. Nesta a l t e 

ragao de s i g n i f i c a g a o marginaria podemos perceber que os gover -

nantes tentavam dar, em fungao da ex p e r i e n c i a dos anos a n t e r i o -

res, um sentido mais " r a c i o n a l " as " f r e n t e s de t r a b a l h o " nao rae-

ramente como uma providencia de .carater p a l i a t i v o , mais como uma 

e s t r a t e g i a de c o n t r o l e s o c i a l . De f a t o , em 1982 .numa das .ses-

soes o r d i n a r i a s da Assembleia L e g i s l a t i v a Estadual, um dos depu-



tados ParaibanO. afirmava que "a grande conquista das f r e n t e s de 

t r a b a l h o , f o i quando se e v i t o u a f a s t a r os trabalhadores de suas 
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f a m i l i a s " . 

N o d i s c u r s o d o s g r u -

p o s d o m i n a n t e s h a v i a u m i n t e r e s s e para 

c o r r i g i r a., desagregacao..familiar como causa da perda de iden-

tidade s o c i a l , da p r o l e t a r i z a c a o dos h a b i t a n t e s da zona r u r a l , 

uma vez que, com a salda dos chefes de f a m i l i a em demanda ao 

s u l do p a i s , ficavam seus f a m i l i a r e s sem amparo, sem t r a b a l h o , 

sedentos para sobreviverem as d i f i c u l d a d e s , representando uma 

ameaga a ordem s o c i a l , porque a ociosidade, a p r o l e t a r i z a g a o 1 

e t c . , s i g n i f i c a v a m um estado p r e p a r a t o r i o que levavam os i n d i v i 

duos ao crime, a degradagao, a perversidade. Por i s s o , a fami-

l i a nuclear - nucleo d i s c i p l i n a r , base de reprodugao das r e l a -

goes de poder da sociedade - devia (segundo as e l i t e s dominan -

tes) ser preservada, e garantida, para o i n t e r e s s e s o c i a l vigen 

t e ; i n t e r e s s e este, d e f i n i d o , evidentemente, a p a r t i r da l o g i c a 

da classe dominente no periodo da seca. 

Outra das questoes preocupantes para as auto 

ridades estaduais relacionava-se ao deslocamento dos trabalhado-

res para as cidades ou regioes do p a i s . 

Uma das preocupagoes c e n t r a i s do governador' 

Wilson Braga, em seu p r i m e i r o ano de governo (1983), estavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA li-

gada a i d e i a de fixagao do campones aos l o c a i s de t r a b a l h o e mo 

r a d i a . Em sentido inverso, era..bastante preocupante, para as e 

l i t e s dominantes do estado, o deslocamento dos trabalhadores r u 

r a i s em busca das cidades. Como alguns comerciantes e i n d u s t r i -

a l s do sertao reclamavam em 19 83 que 

"As ruas c e n t r a i s das cidades tem r e c e b i -

do nos i l l t i m o s dias um grande numero de pe_ 

d i n t e s , oriundos em sua maior p a r t e da zo-

na r u r a l , f a t o que vera aumentar cadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v e z 



mais a preocupagao das autoridades que t o -

mem uma invasao por p a r t e dos f l a g e l a d o s a 

exemplo do que j a aconteceu em dive r s a s c i 

dades da r e g i a o , 

Muitos comerciantes da f e i r a c e n t r a l , es-

tao temerosos de expor seus produtos a ven 

da, pois sempre e s t a havendo ameagas de i n 

vasao por p a r t e dos tra b a l h a d o r e s r u r a i s ' 
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desempregados . " 

Estas preocupagoes nao surgia^do nada. Em 

1983 os camponeses continuavam saqueando, invadindo as cidades' 

como nos anos a n t e r i o r e s . Neste ano ocorreram 12 saques em 11 

cidades a t i n g i d a s , apesar de que a p a r t i c i p a g a o dos trabalhado-

res t i v e s s e decrescido em relagao aos demais. No d i a 04 de ja..-

j e i r o de 1983, trabalhadores famintos invadiram os municxpios ' 

de Bom Jesus e Aguiar, a procura de alimentos, com ameaga de ' 

~ " " 3 6 
destruigao do predio da p r e f e i t u r a , nesta u l t i m a cidade. 

Portanto, desejando e v i t a r que os a g r i c u l t o -

res saqueassem as cidades, "depredassem" as p r e f e i t u r a s e p r a t i 

cassem roubo, as e l i t e s dominantes do Estado se u t i l i z a v a m de 

um discurso humanitario cujas argumentagoes defendiam a i d e i a ' 

de que s e r i a essencialmente v i t a l o estado adotar medidas que 

implicassem "na permanencia do trabalhador do campo em seu l o -

c a l de t r a b a l h o e r e s i d e n c i a " . Era v i t a l economicamente, p o l i -

ticamente, e moralmente, para a economia do Estado e do p r o p r i o 

p a l s , e v i t a r que o homem pobre da zona r u r a l se afastasse "da 

sua area de agao", transformando-se num ocioso e, pos isso mes-

mo, num indivxduo perigoso a gente das cidades. 

"B" preoeupagao do Governo Wilson Braga,bem 

como da sua S e c r e t a r i a e n c o n t r a r uma manei 

r a v i a v e l de f a z e r com que o homem do cam-
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po nao se a f a s t e da sua area dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agao, para 

t a n t o vem trabalhando o b j e t i v a n d o f o r n e c e r 

a essa populagao algo de melhor, poi s se » 

is s o nao f o r f e i t o , o a g r i c u l t o r passa a e_ 

raigrar para os grandes c e n t r o s , o que pode 

r a p o s t e r i o r m e n t e , tornando-se ate rnargi -

n a l , 

... A permanencia do a g r i c u l t o r em sous .to 

cais de origem, ou s e j a , os campos, nao so 

o b e n e f i c i a humanamente f a l a n d o , mas con-

t r i b u i para uma melhora da economia do Es-

tado e do p r o p r i o p a i s , " ^ 

No discurso dos p o l l t i c o s l o c a i s f a l t a v a pro 

tegao, providencias governamentais para atender as d i f i c u l d a d e s ' 

afastados do campo com a f a m i l i a , sem estarem f i x o s no lugar de 

moradia e de t r a b a l h o . I s t o nao c o n t r i b u i a para a prosperidade 

s o c i a l . I m p r e s c i n d i v e l s e r i a c o n f i n a - l o s ao t r a b a l h o a g r i c o l a , 

molda-lo como um homem d o c i l as a t i v i d a d e s r u r a i s , sem ser p r e c i 

so mexer na e s t r u t u r a f u n d i a r i a , nas formas de exploragao do t r a 

balho, nas relacoes de poder. 

Neste discurso, o campo e a v i d a do campones, 

a cidade e a sua p r o l e t a r i z a c a o e uma ameaga de morte. Nao ..es-

tava c e r t o que os trabalhadores pobres do campo continuassem a 

procurer as cidades com a f i n a l i d a d e -de melhorar a sua vi d a e de 

seus f a m i l i a r e s , uma vez que la. nao e x i s t i a t r a b a l h o , e nao en-

contrando, p o r t a n t o , o que procuravam se torn a r i a m i n d i v i d u o s ' 

prejudicados, ao mesmo tempo perigosos, porque indoceis p a s s a r i -

am a l u t a r pela sobrevivencia". Compreendiam que, sendo o Esta-

do responsavel pelo caos s o c i a l no campo e nas cidades, este de-

v i a se r e s p o n s a b i l i z a r em t r a t a r de r e s o l v e r os problemas que a-
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fetavam as populacoes .pobres do campo. 

"0 homem do campo nao remediado, ao deses-

pero, e obrigado a m i g r a r , por exemplo, pa 

r a a C a p i t a l do Estado ou para Campina » 

Grande, em busca de t r a b a l h o , nem sempre 1 

correspondido, levando a con v i v e r em meio 

a m i s e r i a urbana. Trazendo consigo uma nu-

merosa f a m x l i a , rude como todo homem do 

campo, esperangoso de encontrar o t r a b a l h o , 

a moradia, a educagao para seus f i l h o s , de 

para-se com a r e a l i d a d e de uma e s t r u t u r a » 

d e f i c i e n t e . Nao suportando v c r a f a m x l i a 1 

passando pr i v a g o e s , desesperado, desencan-

tado, passa a l u t a r p e l a s o b r e v i v e n c i a e 

nem sempre e bem sucedido, terminando, mux 

tas das vezes, a t r a s das grades, onde nem 

sempre e a solugao adequada." 

Preocupagoes bastantes v i s i v e i s r e l a c i o n a v a -

v ~ para 
se ao exodo r u r a l , a "fu\ga" de mao-de-obra outras regioes do pa 

i s . As e l i t e s dominantes temiam que a zona r u r a l f i c a s s e despo-

voada, abandonada, deserta, impedindo a exploragao de uma forga' 

de t r a b a l h o , g a r antida pelo e x e r c i t o de reserva formado pela con 

centragao f u n d i a r i a que se v o l t a v a para a expansao da pecuaria.. 

Em fungao disso, temiam a decadencia, a improsperidade, a c r i s e 

economica e s o c i a l . 

"Uma c r i s e economica sem precedentes vem 

sendo s e n t i d a em todo o se r t a o paraibano , 

agravando-se mais na r e g i a o das espinharas, 

tomaiido proporgoes d r a s t i c a s e sem medidas 

corajosas e dinamicas nao forem tomadas u r 



gentemente, muitos males poderao ser r e -

g i a t r a d o s , como f a l e n c i a s comerciais e i n -

d u s t r i a l s , alem de uma r a p i d a elevagao no 

xndejce de desemprego. 

Comerciantes e i n d u s t r i a l s foram unanimes' 

em a f i r m a r que a situagao e mesmo ca l a m i t o 

sa, a t r i b u x n d o ao caos porque estao passan 

do a grande seca que vem assolando toda a 

Paraxba pelo seu q u a r t o ano onde o desem -

prego e uma constante em todos os municx -

p i o s . 

Se medidas corajosas nao forem adotadas no 

nxxnimoe espago de tempo, a c o i s a podera se 

a r r u i n a r muito mais e como consequencia, a 

regiao r u r a l do s e r t a o paraibano dentro de 

mais alguns anos e s t a r a t o t a l m e n t e desabi-

tada, uma vez que em quase toda casa que 

se v i s i t a e x i s t e uma ou mais pessoas que 

nao suportando t a n t o s s o f r i m e n t o s v i a j a r a m 

para o s u l do p a i s onde buscam emprego pa-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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r a subrevxver," 

Defendiam ser necessario f i x a r a f orga de ' 

de trabalho'ao redor da unidade p r o d u t i v a . Para t a n t o , as " f r e n 

tes de t r a b a l h o " apareciam, no discurso das e l i t e s dominantes , 

como a unica "formula" " r a c i o n a l " capaz de manter o trabalhador 

r u r a l no campo. 

"E* a ampliagao do pro grama de eraergencia , 

a unica forma encontrada nao apenas por e-

l e , mas sim por todo homem de v i s a o , para 
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se poder manter o homem do campo em suas 

terras«. 

Para e l e , o Governo p o d e r i a conter o "exodo 

r u r a l , ampliando o programa de emergencia, 

un i c a f o n t e de renda e x i s t e n t e atualmen-r 

t e " , 

Realmente, em 1983 as e l i t e s dominantes da 

Paraiba imaginaram as " f r e n t e s de t r a b a l h o " no sentido mais am-

p l e Neste, as autoridades i n t e r v i e r a m de forma mais d i r e t a no 

c o t i d i a n o dos trabalhadores r u r a i s . As " f r e n t e s de servigos" ' 

providenciadas pelo Governo Estadual tiverarru.. o b j e t i v o s d i f e r e n 

tes das municipals, principalmente em 1983. Neste ano, as" f r e n 

tes de emergencias" visaram nao a f a s t a r os camponeses das c i d a -

de, no i n s t a n t e em que elas estavam sendb saqueadas, mas e v i t a r 

que os homens pobres da zona r u r a l se deslocassem a zona urbana 

Criar- " f r e n t e s de t r a b a l h o " para f i x a r a 

forga de t r a b a l h o ao redor da unidade p r o d u t i v a f o i uma e x p e r i -

encia - aprendida nos c o n f l i t o s s o c i a i s a n t e r i o r e s - que . udeu 

c e r t o ! Foi uma.,forma mais " r a c i o n a l " de intervengao do poder de 

Estado nos c o n f l i t o s s o c i a i s s e r t a n e j o s . Apos a criagao.. dos 

"bolsoes da seca" nao houve nenhuma ocorrencia de motins no ser 

tao paraibano. 

Transformando-se em mecanismo de exploragao 

de t r a b a l h o , de r e f o r g o das relagoes de poder,- as " f r e n t e s de 

tr a b a l h o " nem sempre conseguiam f i x a r o homem do campo nos l o -

cais de moradia e t r a b a l h o . Nem sempre conseguiam e v i t a r sa-

ques nas cidades do sertao paraibano. Cachoeira dos I n d i o s , mu 

n i c i p i o "amparado" pelo programa emergencial, foi.saqueada duas 

vezes em 1982. 

No dia 07 de junho de 1982,Cachoeira dos I n 



dios v i v e u momentos de grande apreensao. Aos g r i t o s de "queremos 

comida'], duzentos trabalhadores famintos invadiram esta cidade e 

saquearam a CooperativaAgricola Mista. Este motim f o i p a c i f i c o ' 

porque os a g r i c u l t o r e s nao... encontraran r e s i s t e n c i a por p a r t e dos 

fun c i o n a r i o s da Cooperativa. ^ 

Por v a r i o s motivos os camponeses r e s i s t i r a m , 

de diversas formas, as " f r e n t e s de t r a b a l h o " . Os camponeses r e -

s i s t i a m quando percebiam os abusos, as f a l c a t r u a s a exploragao , 

praticados pelos responsaveis em organizar o programa emergenci-

a l . Os e s c r i t o r i o s da EMATER funcionavam como verdadeiros " f o -

r a " * de denuncias entre as partes envolvidas no programa emergen 

c i a l . No decorrer de cinco anos de seca diversas queixas foram 

apresentadas pelos p r o p r i e t a r i e s r u r a i s contra os trabalhadores" 

que (segundo eles) so faziam receber o d i n h e i r o da emergencia.. 

Os fazendeiros acusavam os a g r i c u l t o r e s de "malandros", de "vaga 

bundos", de "aproveitadores do d i n h e i r o p u b l i c o " . 

Os trabalhadores r u r a i s denunciavam seus pa-

troes nas delegacias de p o l i c i a ou nos e s c r i t o r i o s da EMATER, Os 

emergenciados denunciavam serem obrigados a "rachar" com os pa -

troes o " s a l a r i o " que recebiam das"frentes detrabalho". Segundo 

eles , muitos p r o p r i e t a r i e s r u r a i s , que tambem eram comerciantes, 

exigiam o "racha" quando do pagamento das d i a r i a s em "agradeci -

mento" ao "favor" do alistamento conseguido, em t r o c a do forneci. 

mento de generos a l i m e n t i c i o s oupara ressarcimento de d i v i d a s ' 

contraidas pelos a l i s t a d o s . Quando acontecesse a desativacao do 

programa das " f r e n t e s de emergencia" a d i v i d a c o n t r a i d a pelo t r a 

balhador s e r i a d e s f e i t a em t r o c a de dias de t r a b a l h o nas p r o p r i e -

dades dos comerciantes. Nesta relagao os trabalhadores r u r a i s e-

ram obrigados a pagar, com o s a c r i f i c i o do t r a b a l h o , algumas bu-

gigangas que serviam para minorar o sofrimento provocado pela f o 

me. 

"Para determinados l a v r a d o r e s que estavam » 

* P l u r a l da p a l a v r a l a t i n a "Forum" 
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i n s c r i t o s na emergencia, a c r i s e e p i o r do 

que para o u t r o s , tendo em v i s t a que alguns 

deles, faziam as compras de al i m e n t o s , em 

mercearias, como f o i o caso de Jose P e r e i -

r a P o r t o , que teve o fornecimento corta'do, 

quando o p r o p r i e t a r i o de uma mercearia, co 

rnerciante Jose B a t i s t a R i c a r t e , soube que 

a SUDENE, i r i a suspender o programa. essa 

eondicao p r e j u d i c a v a a muita gente,uma vez 

que estavam em d e b i t o com o comerciante e 

fi c a r a m sem condigoes de r e s g a t a - l o so o 

fazendo, a t r o c o de dias de ser v i g o s na 

propriedade de Jose R i c a r t e , onde recebem 

a b o n i f i c a g a o de Cr$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 0 , 0 0 c r u z e i r o s , por 

d i a de s e r v i g o . 

Na afirmagao de um vereador, que tambem e 

escrivao de p o l x c i a em Cachoeira dos JJndios 

JJ ha muitos anos, inumeras queixas foram r e -
v-.;i 

g i s t r a d a s na d e l e g a c i a , c o n t r a Patroes que 

al i s t a v a m ate o i t o pessoas e quando estas' 

- recebiam o pagamento, Cr$ 5 * 7 0 0 , 0 0 c r u z e i -

ros por mes, tinham que rac h a r o ordenado' 

i n s i g n i f i c ant e." 

0s trabalhadores r u r a i s r e s i s t i r a m , i n c l u s i -

ve, no que se r e l a c i o n a aos"salarios" das " f r e n t e s de emergen-..-

c i a " . Na p r i m e i r a semana de junho de 1983, os trabalhadores, a 

l i s t a d o s nos "bolsoes da seca" no municlpio de Sao Jose de Espi 

nharas entraram em greve. A paralisagao que se deu por apenas• 

um d i a deveu-se ao f a t o de determinada autoridade f e d e r a l t e r 

assegurado aos trabalhadores que o prSximo pagamento v i r i a com 



um s u b s t a n c i a l aumento de " s a l a r i o s " . Ocorreu, e n t r e t a n t o , que 

ao s a i r o pagamento, todo o pessoal a l i s t a d o recebeu somente a 

quantia .de .Cr$ 11.200,oo c r u z e i r o s ao inves dos Cr$ 17.000,oo ' 

cr u z e i r o s propalados na regiao. Como a..maioria c o n t r a i u debitos 

elevados j u n t o ao comercio l o c a l , f i c a r a m por esta forma r e v o l -

tados, resolvendo-se entao e n t r a r em greve os 250 "operarios"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

que trabalhavam na construcao do agude da fazenda Pogo Dantas , 
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propriedade do Sr. Dorgival S a t i r o . 

Envolvido no programa das " f r e n t e s de emergen 

c i a " , a atuacao do Ex e r c i t o provocou uma recusa dos trabalhado-

res em corriparecerem aos servigos emergenciais. 

Como se aquele fosse um momento de guerra, o 

Ex e r c i t o f o i encarregado de formar os "soldados do trabalho",pa 

r a cqmbaterem o grande mal da seca. Atraves da m i l i t a r i z a g a o ' 

do t r a b a l h o o E x e r c i t o t i n h a a fungao de g a r a n t i r a presenga ' 

dos camponeses nos l o c a i s de servigos* indicados, impedindo que 

estes ganhassem sem t r a b a l h a r e que se deslocassem para as ci d a 

des com o f i m de saquearem o comercio, as p r e f e i t u r a s , as f e i -

r a s - l i v r e s , e t c . 

"As agoes imediatas" do E x e r c i t o intimidavam, 

e causavam medo, controlavam os camponeses mantendo a ordem, a 

d i s c i p l i n a nos l o c a i s de t r a b a l h o , na re g i a b . Os trabalhadores 

deviam, obrigatoriamente, comparecer aos l o c a i s de t r a b a l h o obe 

decendo aos.seguintes regulamentos: h o r a r i o s estabelecidos, re 

gras de comportamento e ritmos determinados de produgao. Os a-

l i s t a d o s r e s i s t i r a m pedindo a demissao das " f r e n t e s de servigos" 

i s t o e, d e s i s t i r a m desta guerra. 

"Varios a g r i c u l t o r e s que se encontravam i n s 

c r i t o s no programa de emergencia, j a estao 

se preparando para p e d i r dispensa de seus ' 

trab a l h o s para i r t r a b a l h a r em suas t e r r a s , 

f a t o que j a comegou a a l e g r a r aos response*.-



v e i s pelo c i t a d o programa. Por sua vez, a l 

• - guns p r o p r i e t a r i e s de t e r r a s da r e g i a o do 

curimatau em contatos mantidos com a impren 

sa, afirmaram que esta e x i s t i n d o grandes ' 

d i f i c u l d a d e s para se encontrar pessoas que 

queiram t r a b a l h a r nas t e r r a s p a r t i c u l a r e s , 

uma vez que estas estao acostumadas no pro 

grama do governo, que so fazem mesmo rece-

ber o d i n h e i r o sem f a z e r nada, embora ago-

r a a coi s a e s t e j a bem d i f e r e n t e uma vez » 

que o E x e r c i t o e quem esta coordenando o 

r e f e r ! d o programa e o t r a b a l h a d o r tem pe-

l o menos que se f a z e r presente nas obras , 

coisa que antes nao era sequer obrigado, 1 

comparecendo apenas para receber seus s a l a 

r x o s " . * 

A forma como as " f r e n t e s de t r a b a l h o " chega 

ram a ser administradas chegou a representar um caso de p r i v i l e 

g i o , de roubo de classe. Bastante "generoso" umdeputado estadu 

a l atuante no curimatau paraibano demonstrava publicamente ( em 

1983) sua "preocupacao" (que so e x i s t i a na sua imaginacao) com 

os trabalhadores r u r a i s daquela area, deixando c l a r o uma das en 

t r e v a r i a s intencoes das " f r e n t e s de t r a b a l h o " . Com esta,as e-

l i t e s dominantes do Estado conseguia recursos p u b l i c o s para o 

financiamento da exploracao de uma mao-de-obra d i s p o n i v e l para 

execu^tar trabalhos nas propriedades p a r t i c u l a r e s . 

Nas decadas de 197 0/80 o s i s a l representava 

uma das p r i n c i p a l s c u l t u r a s economicas do curimatau paraibano , 

que pelo seu-valor comercial gerava riquezas e c o n t r i b u i a para* 

a acumulagao de c a p i t a l naquele espaco. Parte dos trabalhadores 

que estavam a l i s t a d o s nas " f r e n t e s de t r a b a l h o " daquela area, ' 

foram obrigados a prestarem dois dias de servigos na producao ' 

empresarial do s i s a l , aumentando, dessa forma, a margem de l u ~ 
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cro dos empresarios que organizavam esta producao. 

"Preocupado com a situagao calamitosa dos' 

trabalhadores atualmente a l i s t a d o s nas « 

f r e n t e s de emergencias nos municzpios da 

regiao do curimatau paraibano, o Deputado 

Aercio P e r e i r a , do PDS.a. conseguiu que os 

trabalhadores dessa area prestem se r v i g o s 

apenas t r e s dias por semana e os outros 1 

dois dias trabalhem no beneficiamento do 

s i s a l , 

Os trabalhadores das f r e n t e s de emergen- » 

c i a . . , receberao ori e n t a g a o do grupamento 

de Engenharia do E x e r c i t o , no s e n t i d o de 

que somente estao obrigados a p r e s t a r t r e s 

dias de s e r v i g o por semana e o r e s t a n t e do 

tempo sera aproveitado no tratamento do si_ 

s a l . " ^ 

Contudo, com as " f r e n t e s de t r a b a l h o " se es 

t a b e l e c i a uma situagao, um acordo t a c i t o -..entre fazendeiros e 

trabalhadores - que nab sendo planejado deliberadamente demons-

t r a v a medo, trauma, culpa e cumplicidade d i a n t e dos acontecimen 

t o s . Se os governantes prometiam t r a b a l h o e comida para o ho-

mem do campo, impondo ao imaginario s o c i a l a i d e i a de que r e a l -

mente somente disso necessitavam os camponeses, cabia aos t r a b a 

lhadores cobrarem dos poderes municipals e estadual providencias 

que trouxessem t r a b a l h o e comida para nao terem que morrer de 

fome com seus f a m i l i a r e s . Por o u t r o lado, cabia aos fazendei -

ros a responsabilidade de cobrar as mesmas providencias no sen-

t i d o de que fosse p o s s l v e l manter os mecanismos de exploragao e 

dominagao estabelecidos pela sociedade v i g e n t e . Para os setores 
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dominantes o.. fundamental s e r i a adotar providencias que afa s t a s -

se de uma_vez o perigo dos impulsos de r e b e l d i a fomentada pela 

t r a g e d i a da fome, do desemprego, a que estavam relegados os t r a 

balhadores r u r a i s sertanejos-

"Atencio* disse que a n o t i c i a de d e s a t i v a -

gao das f r e n t e s de emergencia estava sendo 

v i s t a pelos f a z e n d e i r o s como uma ameaga de 

f u t u r a s invasoes das cidades, p o i s os agri-

c u l t o r e s estavam sendo dispensados do t r a -

balho, p e l a ausencia de recursos para man-

t e - l o s nos s e r v i g o s . 

Os a g r i c u l t o r e s e fa z e n d e i r o s estao l i b e -

rando os moradores e tr a b a l h a d o r e s que 1 

predtam ser v i g o s nas propriedades que nao 

foram b e n e f i c i a d a s com os finanelamentos ' 

de emergencia. 

As pers p e c t i v a s sao as mais sombrias,e uma 

ve r d a d e i r a c a t a s t r o f e economica e s o c i a l 1 

tomara conta do s e r t a o e de outras r e g i o e s , 

se p r o v i d e n c i a s r e a l s e e f e t i v a s nao chega 

rem em tempo v a l i d o . 

Fazendeiros e a g r i c u l t o r e s de todos os por 

t e s , clamam por imediatas p r o v i d e n c i a s , no 

tadamente pelo urgente a l i s t a m e n t o dos t r a 

balhadores r u r a i s , a f i m de e v i t a r males i 

ndnentes e de consequencias :" imprevisi* -, 

-. „ 46 

* Deputado Estadual Atencio Wanderley. 
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Observamos, ainda, que as " f r e n t e s de s e r v i 

gos" eram em s i mesma c o n t r a d i t o r i a s porque se, conseguiam conter 

a r e v o l t a , os motins,em determinados momentos, em outros criavam 

situacoes extremas que promoviam a r e b e l d i a , a indignagao, fazen 

do os saques acontecerem. Por exemplo, quando o Governo desmobi-

l i z a v a o programa emergencial os trabalhadores expulsos do campo 

-se juntavam e saqueavam as cidades sertanejea. 

"A invasao de Cachoeira dos t n d i o s f o i a 

p r i m e i r a da Paraiba, apos a desativagao do 

programa de emergencia. 

Em bandos, t a t i c a que sempre u t i l i z a m , os 

a g r i c u l t o r e s chegaram ... p e l a manha a c i -

dade... e ao inves' de procurarem saquear o 

comercio, d i r i g i r a m - s e a Cooperativa Agrx-

c o l a H i s t a de onde conseguiram r e t i r a r 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hi 

grande quantidade de alime n t o s . " 

E p o s s i v e l se a d m i t i r com uma c e r t a l i m i t a r . 

gao, que a r e v o l t a dos camponeses tenha exercido i n f l u e n 

c i a no comportamento dos moradores pobres das cidades. ' 

As " f r e n t e s de tra b a l h o " que t a l v e z pudessem t e r anula-

do uma p o s s i v e l identidade de classe, entre os grupos de 

trabalhadores r u r a i s e urbanos (quern sabe se nao houve 1 

esta intengao), proporcionaram o inverse? na medida em ' 

que aproximaram os i n d i v i d u o s pobres do campo e da c i d a -

de, coiocando-os na mesma condigao de "assalariados" das 

"f r e n t e s de emergencias. 

Transformando-se numa e s t r a t e g i a c l i e n t e l i s 

t i c a de c o n t r o l e s o c i a l sob os trabalhadores r u r a i s , du-

rante os cinco anos de seca as " f r e n t e s de t r a b a l h o " 

f o r j a d a s e reelaboradas pelo c o n f l i t o s o c i a l - foram ge-
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renciadas em t r e s etapas d i s t i n t a s , mas i n t e r l i g a d a s . Estas e v i 

deneiam que - situadas num contexto de relagoes de poder, ainda 

profuridamente marcada por relagoes pessoais, p a t e r n a l i s t a s , en-

t r e trabalhadores r u r a i s , p r o p r i e t a r i e s de t e r r a e p o l l t i c o s 1 

l o c a i s ~ a.realidade sertaneja,abortava qualquer t e n t a t i v a de 1 

"racionalizagao" do c o n f l i t o , adotada de cima, de.-.forma . a u t o r i -

t a r i a pelo Estado. Nao perdendo de v i s t a que este, i n c l u s i v e , 

e forgado a se i n t e g r a r , a se adaptar cada. vez mais as relagoes 

a l i e x i s t e n t e s , especialmente nos perlodos de seca. 

A p r i m e i r a etapa correpondeu ao perlodo de 

dois anos: maio de 1979 a maio de 1981. Nesta fase i n i c i a l a 

ass i s t e n c i a e s t a t a l f o i a n l v e l de propriedade, i s t o e, "o Esta 

do f i n a n c i o u os p r o p r i e t a r i e s r u r a i s (a fundo p e r d i d o ) , para ' 

manterem seustrabalhadores no proprio- l o c a l de t r a b a l h o , e v i t a n 

do assim o exodo r u r a l tao comum nesta situagao, criando t r a n s -

48 

tornos aos grandes centros". 

A segunda etapa correspondeu ao perxodo do 

junho de 1981 a maio de 1982. Nesta fase p r i v i l e g i a r a m - s e as o 

bras comunitarias r u r a i s e .urbanas, controladas pelo poder. pu-

b l i c o l o c a l . '0 o b j e t i v o desta nova orientagao f o i estender o a 

listamento da c l i e n t e l a urbana nas " f r e n t e s de t r a b a l h o " . Sendo 

aquele um momento p r e - e l e i t o r a l , o programa emergencial das ' 

.".frentes de servigos" funcionou, por sua vez, como instrumento 

de negociagao e a r t i c u l a g a o entre os int e r e s s e s dos grupos da ' 

p o l l t i c a m u n i c i p a l . Na fase p o s t e r i o r f o i importante na negoci 

agao entre os grupos da p o l l t i c a m u n i c i p a l e estadual. Sem du-

vida alguma, de 1981 a 1982 a seca s e r v i u como p r e t e x t o e s t r a t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c i p a l e estadual - com interesses e l e i t o r e i r o s , especialmente ' 

no sertao paraibano onde a maioria dos v i t o r i o s o s pertenciam ao 

situacionismo pedessista. Foi nesta situagao que f o i e l e i t o .-o 

candidato pedessista ao governo do Estado, na epoca o Sr. W i l -

son L e i t e Braga. 

http://X-x.v-li.t-v_-
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De 1982 a 1983 foram os "bolsoes da seca", u 

ma nova s i s t e m a t i c a das " f r e n t e s de t r a b a l h o " . Esta buscou man 

t e r o homem do campo preso ao chao onde r e s i d i a e trabalhava,em 

p r i m e i r o lugar;em segundo, assegurar o c o n t r o l e do s i t u a c i o n i s -

mo pedessista na conjuntura p o l l t i c a l o c a l e estadual. 

0 programa "bolsoes da seca" a t i n g i a "as are 

as de municlpios considerados mais carentes". As metas p r i o r i t a 

r i a s foram as obras publicas,preferencialmente as grande obras' 

* 48 

h i d r i c a s . Na passagem do programa das " f r e n t e s de t r a b a l h o " 

para os chamados "bolsoes da seca" foram desmobilizados cerca ' 

28 m i l trabalhadores r u r a i s emergenciados. Dai t e r sido 1982 

o ano de seca em que se r e g i s t r o u o maior numero de saques acorn 

panhado de uma p a r t i c i p a g a o maior dos a g r i c u l t o r e s nos motins o 

c o r r i d o s , como j a vimos anteriormente. 

Ao levar em conta "os municlpios considera -

dos mais carentes" de a s i s t e n c i a , o Governo do Estado a p r o v e i t a 

va-se da situagao para manter sob pressao p o l i t i c a os municipios 

que nao estavam aliados as decispes governamentais daquele mo -

mento. Alem do mais, u t i l i z a v a - s e dos recursos extra-orgamenta 

r i o s destinados ao programa emergencial para manter, sob a t u t e 

l a s i t u a c i o n i s t a , uma forga c l i e n t e l i s t i c a na p o l i t i c a estadual 

capaz de g a r a n t i r os interesses dos grupos que controlavam os 

poderes municipals e estadual.-

Se por um lado os "bolsoes da seca" visavam 

c o n t r o l a r os trabalhadores s e r t a n e j o s , por o u t r o tentavam man -

t e r sob pressao p o l i t i c a , ou mesmo d e r r o t a r , os grupos o p o s i c i o 

n i s t a s no contexto da p o l i t i c a l o c a l e e s t a d u a l . Como vimos, em 

certos casos alguns l i d e r e s de oposigao foram acusados de "sub-

v e r s i v o s " , de "maus elementos", de "conhecidos desordeiros" que 

"insuflavam" os a g r i c u l t o r e s a saquearem as cidades do sertao ' 

da Paraiba. 

Na verdade, havia uma di s p u t a aberta e n t r e ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 
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os p o l l t i c o s da situagao e da oposigao pelo c o n t r o l e de uma c l i _ 

e n t e l a capaz de ' d e c i d i r as eleigoes l o c a i s e estad u a l . 0 impor-

t a n t e era que ocupados ou desocupados, r e s i s t i n d o em seu espago 

p r o p r i o , os cerebros dos trabalhadores famintos tinham eonscien 

c i a de que a sua capacidade de r e v o l t a independia de eleigoes , 

de votar em quem quer que fosse o c a n d i d a t e 0 ano de 19 83 e u 

ma prova d i s t o . ( v e j a t a bela n^ 5 ) . 

0 programa emergencial das " f r e n t e s de t r a b a 

Iho" i n i c i o u em 1979 com uma c l i e n t e l a de 5.600 a l i s t a d o s , em 

49 

1982 estavam i n s c r i t o s 192.mil em 54' cidades b e n e f i c i a d a s . 

0 alistamento dos trabalhadores r u r a i s nas 

" f r e n t e s de t r a b a l h o " p e r m i t i a o apadrinhamento como d i s t r i b u i -

gao de favores, reforgando assim, as relagoes de poder e uma 

c l i e n t e l a p o l i t i c a que, nao podendo ser reduzida simplisticamen 

t e como c l i e n t e l a manipulada, s e r v i a como instrumento de barga-

nha na,negociagao entre o l a t i f u n d i o com o poder m u n i c i p a l , e 

entre estes com poder estadual. Por out.ro l a d o , a c l i e n t e l a re 

belada funcionava como a l i c e r c e do mecanismo de pressao para ob 

t e r , das autoridades estaduais e f e d e r a l s , recursos de fundos ' 

pu b l i c o s , decisoes a d m i n i s t r a t i v a s que s e r v i r i a m , por sua vez, 

para r e f o r g a r um c l i e n t e l i s m o que e v i t a s s e a l u t a de classe co-

mo consequencia da desorganizagao ou do afrouxamento.das r e l a -

goes de poder. As e l i t e s dominantes paraibanas temiam que a c l i 

e n t e l a fosse desestruturada, desmantelada e capaz de gerar um ' 

movimento de l u t a de classe que colocasse em r i s c o , ou aniqui.,-

lasse os a l i c e r c e s de sua dominagao p o l i t i c a e economica. 

http://192.mil
http://out.ro
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A UTOPIA DA REDENCAO 

De um modo g e r a l , o sertao nordestino sempre 

f o i considerado pelas e l i t e s dominantes r e g i o n a i s , e por uma cer 

t a h i s t o r i o g r a f i a , como uma "regiao" subdesenvolvida, atrasada"! 

lhada"' 1, quase i s o l a d a do desenvolvimento, "afastada do progres-

so" que se f a z i a em regioes mais desenvolvidas, como por exemplo, 

a zona da mata, a agreste e o b r e j o . Ou seja, consideram que "o 

sertao mais vagarosamente v a i transforms-, io sua organizagao eco-

nomica e c u l t u r a l . "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 50 Consideragoes desv::: genero servem para ' 

j u s t i f i c a r , l e g i t i m a r , para chamar ou a f a s t a r o Estado a uma " i n 

tervengao r a c i o n a l " na vida economica do sertao. 

Por ser considerada uma regiao pobre, atrasa 

da, molestada pelo " c a u t e r i o das secas", a s , e l i t e s dominantes de 

fendiam a i d e i a de que o sertao paraibano necessitava do "arapa -

ro " e s t a t a l para s a i r da c r i s e gerada pelo perlodo da'Monga e s t i 

agem". Sem p r e c i s a r mexer no regime de propriedade, nas relagoes 

s o c i a i s e nas formas de exploragao do t r a b a l h o , para os grupos 1 

dominantes da regiao, as areas sertanejas necessitavam ser "mo -

dernizadas". 0 p r o j e t o de "modernizagao" imaginado j u s t i f i c a v a - s e 

atraves da argumentagao de que o sertao precisava s a i r do " a t r a -

so", veneer o subdesenvolvimento, precisava se i n t e g r a r ao pro -

gresso promovido pelo desenvolvimento economica do Estado e do 

pals . 

Apontada como determinante dos c o n f l i t o s , d a s 

contradigoes s o c i a i s , a seca era usada como j u s t i f i c a t i v a para ' 

se promover reformas economicas que "modernizassem" e, consequen 

temente, desenvolvessem a e s t r u t u r a economica da regiao sertane-

j a . Na Utopia das e l i t e s dominantes s e r i a p o s s i v e l , numa socie-
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dade d i v i d i d a em classes, c o r r i g i r as contradigoes s o c i a i s , afas 

tando para sempre os r i s c o s da l u t a de classes. A Utopia dominan 

te imaginava c o r r i g i r estas contradigoes atraves de reformas "mo 

dernizantes" que scriarn para acabar com o fenomeno da seca, pois 

segundo elas era esta a causa determinante .para a d e f i c i e n c i a da 

e s t r u t u r a p r o d u t i v a no sertao paraibano. Somente assim s e r i a ' 

po s s i v e l promover a redengao d e f i n i t i v a dos sertanejos que s o f r i 

"am a "t r a g e d i a da seca". 

Sendo assim, nao v a l i a a pena a p l i c a r r ecur-

sos publicos em medidas p a l i a t i v a s que apenas administrassem a 

fome, que apenas custeassem famintos com esmolas, que fabr i c a s s e 

malandros, preservando, dessa forma, os r i s c o s de "convulsoes so 

c i a i s " no seio da populagao r u r a l e urbana. Como se estivessem * 

voltadas para o interesse s o c i a l , v a l i a a...pena sim, empregar o 

di n h e i r o p u b l i c o na construgao de obras " m u l t i p l i c a d o r a s dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r d , -

quezas ' Vp a r a a re g i a o . Este era o pensamento das e l i t e s dominan-

tes da Paraiba. 

Uma das p r i n c i p a l s r e i v i n d i c a g o e s para ven -

cer oatraso economico, modernizar o sertao atraves do combate a. 

seca, relacionava-se a adogao de uma p o l i t i c a de i r r i g a g a o ...que 

p o s s i b i l i t a s s e o f o r t a l e c i m e n t o da pecuaria e gerasse empregos ' 

para os habitantes da regiao. Para as e l i t e s dominantes "o mais 

r a c i o n a l " s e r i a c o n s t r u i r barragens, p e r f u r a r pogos, c r i a r uma 1 

e s t r u t u r a de armazenamento d'.agua que p o s s i b i l i t a s s e ao homem do 

campo pro d u z i r "com abundancia ate termos condigoes de ex p o r t a r -

mos". _ 0 "atraso" sertanejo e x i s t i a em fungao da f a l t a d'agua. ' 

Portanto, represar a'gua s i g n i f i c a v a combater a seca, veneer o a-

tr a s o , enfim, modernizar edesenvolver. 

"...0 mais r a c i o n a l s e r i a o f e r e c e r c o n d i -

goes para que o a g r i c u l t o r produza com a-

bundancia, ate termos condigoes de expor -

t armo s", 



• • .A execucao das barragens do sisterna do 1 

Paraiba (.. D) s e r i a uma solucao marcante e 

d e f i n i t i v a . Parta-se para uma p o l x t i c a de ' 

i r r i g a c a o , perftirando pogos em todas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lo-

calidades; represemos o maxiino de agoia que 

pudermos e quando v i e r o tempo das secas 1 

nao haveremos mais de mendigar nexihum auxx-

l i o de emergencias que,somados, j a terxamos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

51 
toda esta e s t r u t u r a formada." 

Os p r o j e t o s planejados visavam acabar com a 

seca, porque livrando-se desta " t r a g e d i a e s t r u t u r a l " , estariam ' 

os sertanejos l i v r e s dos "maus tempos", das "epocas adversas" e 

" i n g l o r i o s a s " que e l a c r i a v a . Modernizar a unidade p r o d u t i v a do 

sertao paraibano representava, tambem, melhorar as condicoes de 

vida e de t r a b a l h o que pudessena conter o exodo r u r a l , que f i x a s -

se o trabalhador nos l o c a i s de r e s i d e n c i a e de produgao. 

Ao imaginar os problemas s o c i a i s como deter-

minados pela seca, as e l i t e s dominantes tinham urn a l i b i que legi. 

timava a aplicagao de recursos publicos em p r o j e t o s faraonicos 1 

para a regiao. Por exemplo, o p r o j e t o de agudagem executado .a 

p a r t i r de 1983 nas grandes propriedades do c a r i r i paraibano f o i 1 

resultado do p r o j e t o dominante que visava modernizar.o sertao , 

aniquilando com as "sequelas da seca". Na r e a l i d a d e , o p r o j e t o ' 

canaa o b j e t i v a v a : conter os c o n f l i t o s s o c i a i s , combater o exodo 

r u r a l que drenava a mao-de-obra para outras regioes, g a r a n t i r a 

presenga e a exploragao de uma forga de t r a b a l h o capaz de promo-

ver a prosperidade economica desenvolvendo a produgao daquela a-

rea s e r t a n e j a . 

"... A situagao e mesmo g r i t a n t e em todo o 

c a r i r i e-se algo nao f o r f e i t o urgenternen-
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nar muito mais, podLs o homera com fome e ca 

paz de tudo, 

...a implantacao do p r o j e t o Canaa na r e g i -

ao, s e r i a uma das maneiras mais acertadas 

de se conter o homem do campo em suas t e r -

r a s , os quais por f a i t a de condigoes estao 

abandonando impiedosamente, 

... Com a implantacao do r e f e r i d o p r o j e t o ' 

na r e g i a o , se d a r i a automaticamente empre-

go para muita gente e po s t e r i o r m e n t e apos 

a conclusao da obra, se t e r i a agua em abun 

daxicia, c o i s a ate entao i n e x i x t e n t e na r e -

giao e os a g r i c u l t o r e s t e r i a m condigoes de 

. . i r r i g a r e m suas t e r r a s e com i s s o aumenta -

rem a produgao a g r i * c o l a 9 dando dessa manei 

r a condigoes de v i d a para a sua f a m i l i a . 

Num r e l a t o r i o entregue em a b r i l de 19 81 ao 

Presidente da Republica, Joao B a p t i s t a de Figueiredo, alguns De 

putados paraibanos disseram que a seca se combatia com agua e 

(e s t a e x i s t i a armazenada em r e s e r v a t o r i o s de grande e medio por 

te em todo o Nordeste, embora nao t i v e s s e t i d o ainda um aprovei 

tamento " r a c i o n a l " , o que se fosse f e i t o , s i g n i f i c a r i a "a reden 

cao para milhoes de nordestinos". Para que i s t o fosse f e i t o , o s 

parlamentares reivindicavam a adocao. de algumas providencias ur 

gentes, como: provocagao de chuvas a r t i f i c i a l s , disseminagao de 

pogos tubulares e armazenamento por propriedade r u r a l enucleo 

de ate cinco f a m l l i a s , i r r i g a g a o a jusante e a montante de agu-

des medios e de pequeno porte e x i s t e n t e s , alem da construgao 

dos j a programados, construgao de estradas v i c i n a i s para f a c i l i 

t a r os t r a n s p o r t e s , aproveitamento do e x e r c i t o de agronomos e 

tecnicos desempregados para atuarem j u n t o as f a m i l i a s da zona 
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r u r a l , ensinando-lhes a usar os recursos h i d r i c o s de que dispoe, 

criagao de urn suporte f o r r a g e i r o para o rebanho, com base nos re 

cursos n a t u r a l s da regiao e incprporando outros , lo c a l i z a g a o e 

aproveitamento das jazida s minerals, i n c l u s a o , aos financiamen -

tos a agropecuaria, de obras de i r r i g a g a o nas propriedades. ' 

Com essa p o l i t i c a , j u s t i f i c a v a m os deputados, 

poderia-se minimizar ou ate mesmo e l i m i n a r "o problema das e s t i a 

gens melhorando a vi d a das populagoes e a e s t r u t u r a economica da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

53 
regiao". 

Estrategicamente, as reformas "modernizantes" 

r e i v i n d i c a d a s serviam para comprometer e l e g i t i m a r a intervengao 

d i r e t a do Estado na economia do sertao paraibano. Os p r o j e t o s 1 

elaborados visavam manter a exploragao do t r a b a l h o , g a r a n t i r as 

p r a t i c a s de dorninagao, tentando, por suavez, r e f o r g a r as r e l a - ' 

goes de poder; e n f r e n t a r o perigo da decadencia economica, s o c i -

a l e p o l i t i c a . 

Ademais, podemos a f i r m a r que no momento da 

seca a realidade dos saques se configurava em agoes e reagoes de 

l u t a de classes, forgando a p a r t i r disso a intervengao do Estado 

nos problemas s o c i a i s sertanejos. Por ou t r o lado, f r e n t e aos 

c o n f l i t o s s o c i a i s os comerciantes, a p o l i c i a , os p o l i t i c o s loca 

i s e o p r o p r i o Estado, tomavam providencias nao simple'smente pa 

ra atender aos camponeses famintos, mas sobretudo visando mante-

los neutros e passivos. Em fungao d i s t o , foram adotadas as med_i 

das de seguranga, as providencias c l i e n t e l i s t i c a s ( d i s t r i b u i g a o 

de alimentos, d i n h e i r o , "Frentes de Trabalho") e a execugao de 

de p r o j e t o s que serviram para a re a l i z a g a o de obras no setor pu 

b l i c o e privado. Estas medidas que seriam para e v i t a r o "FASTI 

GIO DA SECA", f o i um dos aspectos que moldou, c a r a c t e r i z o u e ins 

t i t u i u a l u t a de classes durante a seca de 1979/83. 
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: onde a t u e i p o l i t i c a m e n t ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a s denuncias sao 

semelhantes, pois l a o pessoal da EMATER 

so inacreve mediante recomenda50.es dos po 

I x t i c o s atuantes na r e g i a o . P o r t a n t o , l a 

as coisas ocorrem de maneira semelhante a 

Sao Mamede", 
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9. Embora saibamos que o processo e l e i t o r a l nao determine por s 

s i so a emergencia dos c o n f l i t o s s o c i a i s no s e r t a o , nao pod_e 

mos d e i x a r de f a z e r uma l i g a c a o e n t r e os saques e as e l e i -

goes no ano de 1982. Este f o i o ano em que se r e g i s t r o u o ma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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p a r t i c i p a c a o dos trabalhadores f a m i n t o s . Se observarmos a 

t a b e l a n? 04, veremos que os motins ocorreram e n t r e os meses 

de junho, j u l h o e agosto, proximo das e l o i c o c s , T r a d i c i o n a l * -

mente os saques ocorrem e n t r e os meses em que se espera as 

chuYas, nos meses em que a estiagem s e consuma, ou s e j a , de 

Janeiro a maio. Para f i n a l i z a r , g o s t a r i a de e s c l a r e c e r que o 

termo p o l i t i c o aqui r e f e r i d o nao tem um s e n t i d o p o l x t i c o - ^ l e 

t o r a l , mas por que em 1982 f o i o ano em que houve maiores 

pressoes as autori d a d e s , aos governantes, no caso, os p r e f e i 

t o s , os deputados estaduais e o p r o p r i o governador. Neste a 

no houve um grande i n t e r e s s e , por p a r t e dos f l a g e l a d o s , em 

atacar as i n s t i t u i e o e s do Estado. 

10. D i a r i o da Borborema, 17 de a b r i l de 1979, pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 3 , 4- coluna 

(Campina Grande-PB.) 

http://recomenda50.es
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11. D i a r i o da Borborema,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oh de j u l l i o de 1982, pag. 01, 4- coluna 

(Campina Grande-PB.) 

12. D i a r i o da Borborema, 10 de marco de "I 981, pag. 01 (Campina 

Grande-PB. ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 . J o r n a l da Paraxba, 0 3 de Maio de I 9 8 O , pag. 0 5 , 4 - coluna -

(Campina Grande-PB.) 

14. J o r n a l da Paraxba, 17 de maio de I98O, nag. 0 5 . 3S coluna 

(Campina Grande-PB.) 

15. D i a r i o da Borborema, 08 de maio de 1980, pag. 02 (Campina -

Grande-PB.) 

16. D i a r i o da Borborema, n2 1.119, 0 3 de maio de 19 &0 , pag. 0 3 

(Campina Grande-PB) 

17. J o r n a l da Paraxba, 14 de maio de 1980, pag. 0 5 (campina Gran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r\&—PB W ) 

18. D i a r i o da Borborema, nS I.069, 0 2 de Marco de I 9 8 O , pag. 0 3 

( Campina Gr-ande-PB) 

19. Ata da 3 8 - Sessao O r d i n a r i a da Assembleia L e g i s l a t i v a do Es-

tado da Paraxba. Joao Pessoa, 13 de maio de 1981. 

20. J o r n a l da Paraxba, 12 de junho de I98O, pag. 02, 4a coluna -

Campina Grande-'PB, ) 

21. D i a r i o da Borborema, 11 de marco de I98I, pag. 01, 2 - colunaa 

(Campina Grande-°B) 

2 2 . D i a r i o da Borborema,f 0 0 6 de Janeiro de 1983, pag. 01 (Campina 

Grande-PB.) 

23. D i a r i o da Borborema, 14 de agosto de 1982, pag. 01, 4- c o l u i 
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na (Campina Grande-PB.) 

24. Sobre o c a r a t e r r e l a c i o n a l do poder, v e r FOUCAULT, M i c h e l ; 

M i c r o f i s i c a do poder; organizagao e traducao de Roberto Ma-

chado - Rio de Ja n e i r o : edicoes GRAAL,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 - ed.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1986. (pags. 

X a X I V ) . 

Quanto ao poder de Estado e l e a f i r m a : 

"... o aparelho de Estado e um instrumen-

t o especxfico de um sistema de poderes 

que nao se encontra unicamente nele l o c a 

l i z a d o , mas o u l t r a p a s s a e complemanta." 

0 Estado nao e 

"0 orgao c e n t r a l e unico de poder", nem a 

rede de poderes das sociedades modernas 

e "uma extensao dos e f e i t o s do Estado, um 

simples prolongamento ou uma simples d i f u 

sao de seu modo de acao, ..." ( X I I l ) 

2 5 . J o r n a l da Paraxba, n? 2.454, 18 de maio de 1980, pag. 01 (Ca 

pi n a Grande-PB) 

2 6 . D i a r i o da Borborema, n° 2.809, 19 de a b r i l de 1979, pag. 01 

(Campina Grande-PB) 

2 7 . D i a r i o da Borborema, 12 de maio de 1981, pag, 0 ^ ', 4- coluna 

(Campina Grande-PB) 

28. D i a r i o da Borborema, 05 de agosto de 1982, pag. 01 (Ca.uipia.iia. 

Grande-PB) 

2 9 . Ver FOUCAUL, M i c h e l . M i c r o f i s i c a do poder; organizagao e t r a 

dugao de Roberto Machado. Rio de J a n e i r o : edigoes G r a a l ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6~ 

ed.. 1986. pag. XVI 

30. J o r n a l da Paraxba, 08 de maio de I98O, pag. 0 5 , 3 - coluna 

http://Ca.uipia.iia
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(Campina Grande-PB.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 1. D i a r i o da Borborema, 30 de a b r i l de 19 8 0 . pag. 01 (Campina 

Grande-PB;) 

3 2 . Fala do Deputado Estadual Edme Tavares. D i a r i o da Borborema 

22 de Janeiro de I 9 8 3 . pag. 0 3 (Campina Gran^ePB) 

3 3 . Requerigiento enviado a Camara de Vereadores de Campina Gran-

de/PB, pelo vereador Jose L u i z J u n i o r . APUD - D i a r i o da Bore 

borema, 10 de marco de I 9 8 I , pag. 0 2 , 3 - coluna. (Campina 

Grande-PB) 

3 4 . Fala do Deputado Estadual Aereio P e r e i r a . Ata da 5 5 - Sessao 

O r d i n a r i a - Assembleia L e g i s l a t i v a do Estado da Paraxba, J_o 

ao Pessoa, 08 de j u l h o de 19 8 2 . 

35* D i a r i o da Borborema, 0 1 de Janeiro de I 9 8 3 , pag. 0 7 , 2— c o l u 

na (Campina Grande-PB.) 

3 6 . Nurn telegrama enviado ao Govfirnador do Estado, este p r e f e i t o 

fez v e r , em torn preocupante, que a s i t u a c a o a l i era "grave e 

de consequencias i m p r e v i s i v e i s " . 

- D i a r i o da Borborema, 0 5 de Janeiro de 1983. pag. 0 1 , 2 - co 

l u n a . (Campina Grande-PB.) 

3 7 . Fala do S e c r e t a r i o da A g r i c u l t u r a do Estado, Sr. E l z i r Matos 

D i a r i o da Borborema, 14 de maio de 19 8 3 , pag. 0 8 , 1- coluna 

(Campina Grande-PB) 

3 8 . F a l a do Vereador Jose L u i z J u n i o r . D i a r i o da Borborema, 30  

de a b r i l de 19 8 0 , pag. 0 7 , 4- coluna. (Campina Grande-PB) 

3 9 . D i a r i o da Borborema, 0 1 de a b r i l de 198 3s pag. 0 7 , 2 - coluna 

(Campina Grande-PB) 

40. Fala do P r e f e i t o de Gurjao, Sr. P e t r o n i o Medeiros. D i a r i o da 
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Borborema, 10 de junho de 1983* pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 7 . (Campina Grande-PB 

41. D i a r i o - da Borborema, 08 de junho de 1 9 8 2 , pag. 0 1 , 3 - coluna 

(Campina Grande-PB) ; 

4 2 . D i a r i o da Borborema, 13 de junho de 1 9 8 2 , pag. 08 (Campina 

Grande-PB) 

43. D i a r i o da Borborema, 0 7 de junho de 1 9 8 3 , pag. 0 7 , 2 - coluna 

(Campina Grande-PB) 

44. D i a r i o da Borborema, 0 9 de f e v e r e i r o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I983, pag. 0 7 , 4- co 

l u n a (Campina Grande~T>D. ) 

4 5 . D i a r i o da Borborema, 0 7 de junho de I 9 8 3 , pag. 0 7 (Campina 

Grande-PB.) 

46. D i a r i o da Borborema, 12 de maio de 1 9 8 1 , pag. 0 3 (Campina 

Grande-PB.) 

4 7 - D i a r i o da Borborema, 08 de junho de 1 9 8 2 , pag. 0 1 , 3- coluna 

(Campina Grande-PB) 

48. Fala do S e c r e t a r i o de Administragao de Sousa, Sr. Doca P e r e i 

r a . D i a r i o da Borborema, 3 0 de a b r i l de I 9 8 O . pag. 0 7 (Campi 

na Grande-PB.) 

4 9 . D i a r i o da Borborema, 18 de junho de 1 9 8 2 , pag. 0 7 , 4- coluna 

(Campina Grande-PB.) 

5 0 . A p r o p o s i t o , -ver: ANDRADE, Manoel C o r r e i a de. A T e r r a e o ho 

mem no Nordeste, Sao Paulo, E d i t o r a b r a s i l i e n s e , 3~ Ed., 1 9 -

7 3 . pag. 19 8 

Alberto' Rangel, pag. 3 0 , c i t a d o por Nelson 

Werneck Sodre. I n : 0 s S o r t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 0 s - Campanha de Canudos. Eu c l i d e s 

R o d r i g u :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s Pimenta da Cunha; i n t r a d u g a o - Nelson Verneck So -

dre. B r a s i l i a , e d i t o r a Universidade de B r s f l i a , 2 7 - edigao , 

1 9 6 3 , 
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5-1. D i a r i o da Borborema, 30 de a b r i l de 1980, pag. 0 7. 4- coluna 

(fianroina Grande-PB.) 

5 2 . Fala do P r e f e i t o de Gurjao 9 0 7 de junho de 19 8 3 . Pag. 07. 

(Campina Grande-PB.) 

53» D i a r i o da Borborema, 31 de mar§o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I98I.(Campina Grande-PB*) 



"Os a s s a l t o s as f e i r a s , promoTidos por 

bandos de famintos armados de sacos, 

estao continuando e se a l a s t r a n d o por 

todo o polxgono das secas. os a s s a l -

tan t e s nao fazem ameacas, apenas pe-

dem t r a b a l h o s que l l i e s assegure s a l a -

r i o s em vezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de esmolas, 

Em nenhuma epoca da nossa h i s t o r i a » 

os nor d e s t i n o s ameacaram a paz das c i 

dades em bandos como agora." 
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I I I  -  DE SUBVERSIVOS A PRE-POLITICOS A IMPORTANCE POLITICA DOS 

SAQUES EM DISCUSSAO 

"Suas e s t r a t e g i a s de l u t a expressam uma 

l o g i c a p r o p r i a , que tem formas e dura-

b i l i d a d e p r o p r i a s , Pode durar apenas u 

mas horas ou se estender por longos a-

nos. Este c a r a t e r da margem para que 

muitos achem que este c a r a t e r esponta-

neo, Ihe t i r e o alcance e a importan -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e l . 

c i a p o l i t i c a " . 

Localizada em extremos d i f e r e n t e s , com 

interesseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p o l i t i c o - i d e o l o g i c o s opostos," ha uma'visao perpassa-

da no iraaginario das e l i t e s dominantes e na concepcao t e o r i c a 

de autores marxistas que podendo ser j u s t i f i c a d a como negligen 

c i a , ou preconceito, marginaliza o fazer-se s o c i a l , c u l t u r a l e 

p o l i t i c o dos camponeses, a t r i b u i n d o um papel secundario as l u -

tas que estes travam na sociedade. 

' Para os que insis t e n t em compreender a 

h i s t o r i a humana a luz da l u t a de classes, e in a d m i s s i v e l t e n -

t a r compreende-la deixando de lado, ou marginalizando, a s } u _ 
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tas consideradas nao-organizadas, espontaneas e i r r a c i o n a i s , q u e 

nao aparecem de" forma e x p l l c i t a porque ameagam os interesses em 

jogo, de um lado, do outro porque nao se encaixam em premissas, 

em d o g m a s t r a d i c i o n a i s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era modelos pre-determinados e absolutos 

que se propoem a dar um sentido " r a c i o n a l " ao processo de desen 

volvimento da h i s t o r i a humana. Por i s s o , desejamos aqul a n a l i -

zar (de forma p a r c i a l ) a dimensao que e dada aos saques pelo ' 

discurso das e l i t e s dominantes da Paraiba, e pela concepgao teo 

r i c a de alguns autores da h i s t o r i o g r a f i a marxista que tratam de 

movimentos s o c i a i s desse c a r a t e r . Desejamos, com i s s o , apenas 

e n t r a r (de forma acalourada) numa discussao que reconhecemos de 

bastante profundidade, de elevada importancia para a compreen -

sao d a ' l u t a de classes no passado e no presente. 

Comecemos entao pelo discurso das e l i -

tes dominantes. Neste ha, segundo constatamos em nossa pesqui-

sa uma dubiedade de s i g n i f i c a g o e s quanto a. natureza p o l i t i c a ' 

dos saques. Dubiedade esta eleborada nos c o n f l i t o s sociais,num 

Deriodo de cinco anos de seca. Podemo's entao apresentar esta 

dualidade em duas etapas consecutivas. 

Iniciemos pelos dados para tentarmos 1 

chegar aos pro p o s i t o s . Entre os anos de 1979 e 1980 ocorreram 

15 saques (22,3% do t o t a l ) emaproximadamente 11 cidades a t i n g i -

das (27% do t o t a l ) . Nestes dois anos p a r t i c i p a r a m 14.000 t r a b a -

lhadores r u r a i s , i s t o e, 21,5% do t o t a l , como uma media de 993 

saqueadores por saque e de 1.354 saqueadores por cidade a t i n g i -

da. Somando um t o t a l de 15 alvos a t i n g i d o s , sendo a ma i o r i a 1 

contra a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , registraram-se invasoes em ape-

nas quatro i n s t i t u i g o e s do Estado, e n t r e e l a s , duas p r e f e i t u r a s , 

um Centro de Merenda Escolar e um armazem da CIBRAZEM. Pois 

bem, nessa p r i m e i r a etapa as e l i t e s dominantes deram s i g n i f i c a -

do p o l i t i c o aos saques. As imagens que apresentavam i d e n t i f i c a -

| vam os saques como "subversao". I s t o o c o r r i a quando os campone-

ses atacavam a propriedade privada em p r i m e i r o l u g a r . Nestas s i 

tuagoes havia o interesse de l i g a r os saques a temas p o l i t i c o s -

i d e o l o g i c o s que legitimassem a repressao, em defesa dos i n t e r e s 

ses p a r t i c u l a r e s . 



Ja vimos que 1980 f o i o ano de maior r e -

pressao contra os motins. Vejaraos como o Deputado Amerieo Maia 

se posicionou diante dos saques, o c o r r i d o s na cidade de Catole 

do Rocha em 1979. Estes foram essencialmente co n t r a aproprieda 

de privada (ver t a b e l a n-°- 1 - 2 2 C a p i t u l o ) . Observemos que pe-

l o discurso do parlamentar os trabalhadores famintos estavem i n 

f i l t r a d o s por•"subversivos", i n f l u e n c i a d o s por i d e o l o g i a s sub-

v e r s i v a s . O torn p o l i t i c o queele a t r i b u i r elaciona-se com a pre 

senga de supostas ideologias e destas l i d e r a n g a s : 

"Em Catole.do Rocha centenas de pessoas,. 

i n s u f l a d a s • por conhecidos d e s o r d e i r o s , 

assaltaram o agougue p u b l i c o e o merca-

do c e n t r a l ... 

... Apesar das promessas de fornecimen-

to de generos a l i m e r i t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi c i o s , os p e r t u r b j . 

dores a a oraem pupxiea, com x n t e r e s s e s 

escusos, l i d e r a r a m um movimento de i n v a 

sao da f e i r a , g r i t a n d o improperios con-

t r a as autoridades c o n s t i t u x d a s , munici 

pais e f e d e r a l s , em. atos de escandalosa 

subversao" 

A segunda etapa correspondeu ao periodo 

1981 a 1983. Neste espago detempo ocorreram 52 saques (77,6 % 

do t o t a l ) em 39 cidades a t i n g i d a s (78% do t o t a l ) . Houve uma 

p a r t i c i p a g a o de 32.290 saqueadores (68,6% do t o t a l ) com uma me-

dia de621 saqueadores por saque e de 828 por cidade. De 55 a l -

vos a t i n g i d o s , 14 pertenciam as i n s t i t u i g o e s publicas,alem das 

residencias dos p r e f e i t o s que de vez em quando f i c a v a sob ame-

agas de invasao. 

19 82 f o i o ano em que houve a maior i n c i 

dene.las sobre as i n s t i t u i g o e s p u b l icas e 4 s residencias dos pre 

4 ~ 
f e i t o s . Nesta segunda etapa quase nao houve repressao, a po-



l i c i a i n t e r v e i o mas de forma moderada. 0 Estado empenhou-se em 

e v i t a r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o n f l i t b d i r e t o com as medidas c l i e n t e l i s t i c a s . Nestes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
si* 

t r e s arios as e l i t e s dominantes da Paraiba* 1 ettribuiram um s i g n i f i 

cado p o l i t i c o aos saques. 0 saqueadores foram imaginados "ho-

mens famintos e desesperados", agindo com a b a r r i g a e a cabeca 

vazia. Os trabalhadores r u r a i s aparecera neste discurso como se 

estivessem apenas a procura de a s s i s t e n c i a . Realmente os campo 

neses exigiam a s s i s t e n c i a , mas antes d i s t o estava a forma como 

viam as autoridades, como pressionavam estas. Nesses momentos 

aproveitam para exporem seus descontentamentos com os p o l i t i c o s 

l o c a l s . Achavam que, enquanto pe r s o n i f i c a g a o do poder que orga 

nizava a ordem s o c i a l , as autoridades tinham o dever de protege 

- l o s , caso nao cumprissem com as obrigagoes a t r i b u l d a s so Ihes 

restava "o caminho do saque" ao comercio, das invasoes as pre -

f e i t u r a s e t c . Os pro p r i o s p r e f e i t o s e deputados afirmavam i s -

t o , ou seja, que nao havendo a s s i s t e n c i a dos governos estadual 

e f e d e r a l so restava aos camponeses saquearem para nao morrerem 

de f ome. .- . 

Pois bem, como mostraremos mais adiante 

estas r e i v i n d i c a g o e s por a s s i s t e n c i a , " f r e n t e s de trabalho",nao 

se manifestavam de forma a p o l l t i c a , p r i n c i p a l m e n t e em 1982 que 

f o i um ano e l e i t o r a l . Naquele ano os trabalhadores se impuseram 

- em sua forma t r a d i c i o n a l de agao - nao so como e l e i t o r que t i . 

nha a arma do voto,-mas como um i n s a t i s f e i t o , r e v o l t a d o e saque 

ador. 

Portanto, sendo a p o l l t i c o porque nascia 

da m i s e r i a , como uma "sequela da seca", os motins por alimento 

e t r a b a l h o sao t r a t a d o s , pelo discurso das e l i t e s dominantes,nes 

t a segunda etapa, como "descspcro" c "a s s a l t o c Q l c t i v c " . "Dcces 

pero" porque davam a i d e i a de serem reagoes i r r a c i o n a i s , e "as-

s a l t o " porque ofendiam o d i r e i t o de propriedade i n d i v i d u a l . , 

"Cumprimentando vossa exce l e n e i a peco 

venia para i n f o r m a r s i t u a c a o de ca l a m i -

dade municxpios de Conceigao, Nova 0 1 i n 

da e Uirauna, xnvadidos por milhares de 
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f l a g e l a d o s que em t o t a l desespero a s s a l 

t a r am arniazcns e postos de s e r v i c e s em 

busca de a l i m e n t o s , 

... S o l i c i t o sejam tomadas urgentes pro 

videnc'ias s e n t i d o minorar , s o f r i m e n t o 

s e r t a n e j o s paraibanos e e v i t a r rnaiores' 

c a t a s t r o f e s que possam comprometer ima 

gem honrado p r e s i d e n t e Joao F i g u e i r e d o , 

a quem d i r i g i apelo dando conta da .si 

tuaeao a f l i t i v a que atravessa o Estado 1^ 

Os camponeses se desesperam porque sao 

incapazes de agirem racionalmente, conscientemente, porque a 

fome lhes " t i r a o j u i z o " . No imaginario das e l i t e s dominan-

t e s , a r e v o l t a contra a fome representava p r a t i c a s i n c o n s c i -

entes porque escapava de qualquer r a c i o n a l i d a d e humana. 

t a n t o no que se r e f e r e a. consciencia os camponeses sertane -

josaparecem agindo de forma i n s t i n t i v a , i r r a c i o n a l , p o i s suas 

manifestagoes emanam de momentos de i n f o r t u n i o , desgraga e 

de f a t a l i d a d e . Na t e n t a t i v a de r a c i o n a l i z a r as agoes dos 

trabalhadores r u r a i s , estes eram igualados por aqueles a ani_ 

mais que agem pelo i n s t i n t o de sobrevivencia. Neste sentido, 

as e l i t e s dominantes definiam os saques como sendo movimen -

tos i r r a c i o n a i s , p a t o l o g i c o s , ou na melhor das intengoes, co 

mo uma reagao momentanea a situagoes i n s u p b r t a v e i s determina 

das pelas condigoes c l i m a t i c a s : 

"0 que esta. se v e r i f i c a n d o nesta hora do 

Nordeste, onde t a n t a s cidades estao sen 

do invadidos por bandos de f l a g e l a d o s , 

nao se pense absolutamente que tenha pu 

t r a causa, a nao ser a fome que assola 

a populacao r u r a l na f a i x a a t i n g i d a po 

l o fenomeno da estiagem, 
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So o i n s t i n t o da s o b r e v i v e n c i a e que l e 

va o eaboclo n o r d e s t i n o a p r a t i c a de a-

6 

tos como e s t e s , , 

Com relagao a. organizagao dos motins ha 

uma ambiguidade no discurso das e l i t e s dominantes. Os saques a-

parecem ora como sendo in f l u e n c i a d o s por elementos estranhos as 

f i l e i r a s camponesas: 

"Segundo o p r e f e i t o de C a j a z e i r a s ... ha 

viatn pessoas no seu m u n i c i p i o que e s t a -

riam i n c i t a n d o a populacao da zona r u -

r a l para saquear a f e i r a - l i v r e " , 7 

Ora c mo sendo organizados e planejados pelos p r o p r i o s t r a b a l h a -

dores r u r a i s : 

"Os camponeses estao passarHr. s e r i a c p r i 

vacoes e por i s s o mesmo organizaram-se 

e plarffejam o saque aos estabelecimentos 

comerciais daquela cidade".8 

De f a t o , alguns l i d e r e s das cidades, po-

l i t i c o s l o c a l s e t c . , se misturaram e ate deram apoio aos "bandos" 

de camponeses, mas a fagulha que ateava a chama da r e v o l t a nas -

c i a , sem duvida alguma, das condigoes r e a i s de e x i s t e n c i a das po-

pulagoes que saqueavam,da estiagem; e da f a l t a de 'assistencia go 

vernamental para o homem do campo. 

f r ''' ' Em g e r a l , no imaginario das e l i t e s domi-

nantes da Paraxba a tendencia das agoes dos trabalhadores r u r a i s 

era aseguinte: quando agiam por i n i c . i a t i v a p r o p r i a suas l u t a s ' 

tendiam a ser a p o l i t i c a s porque agiam"impulsionados tao somente 

pela fome e pelo desespero." "Insuflados por "elementos" dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vaul 

t i d a o , i n f l u e n c i a d o s por i d e l a s "subversivas", os motins tendiam 

a ser p o l l t i c o s . 
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Assira sendo, podemos a f i r m a r sem muitas 

duvidas, que a i d e i a veiculada neste discurso e a de que os cam-

poneses - apesar de toda r e b e l d i a nos perlodos mais agudos de 

c r i s e - sao incapazes de por s i sos c o n f e r i r e m um n l v e l p o l i t i c o 

as suas acoes, dadas as condigoes n a t u r a l s do meio que determina 

uma especie de "atraso" c u l t u r a l e economico, reduzindo-os i r r e -

mediavelmente ao desespero, a incapacidade, a i r r a c i o n a l i d a d e . . 

Apesar das r e v o l t a s que desencadeavam con t r a as suas condigoes ' 

de v i d a , i n c l u s i v e quando demonstravam seu descontentamento ao 

enfrentarem as agoes de car a t e rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r e p r e s s i v e - , o r i e n t a d a pela p o l i -

c i a , havia a i d e i a de que os camponeses sao incapazes de darem ' 

um sentido p o l i t i c o as suas manifestagoes de l u t a . 

Mesmo negando a i d e o l o g i a da classe do-

minante, a t e o r i a marxista se aproxima desta no que se r e l a c i o n a 

aos camponeses. Na visao de alguns autores marxistas os campone 

ses que lutam por interesses imediatos, resistem de forma espon-

tanea, em seu espago p r o p r i o , contra a exploragao, sao considera 

dos j i e f u j L i u i & L a s e A p o l i t i c o s . Gei aiiuen-te o caxupones e t r a t a d o 

como um agente s o c i a l preso ao passado, i s t o e, uma f i g u r a do 

- . 9 

passado que nao acompanha o desenvolvimento economico do p a i s . 

Na h i s t o r i o g r a f i a marxista os camponeses aparecem como f a t o r de 

atraso p o l i t i c o , porque sao incapazes de desenvolverem uma cons-

c i e n c i a r e v o l u c i o n a r i a , organizarem suas l u t a s que os conduzam a 

afirmagao de classe para s i . 1 0 Enfim, para agirem p o l i t i c a m e n t e , 

os camponeses carecem de diregao,. organizagao e consciencia revo 

l u c i o n a r i a s vindas de f o r a . 

D i s c u t i r o s i g n i f i c a d o p o l i t i c o das l u -

tas campencsas na h i s t o r i o g r a f i a marxista exige, evidentemente , 

a n a l i s a r como as suas experiencias sao t r a t a d a s em termos dos ob 

j e t i v o s , da consciencia e da organizagao da classe. 

Segundo Hobsbawm, a t u r b a urbana - espe-

c i e de Movimentos em que os trabalhadores exigem das a u t o r i d a -

des melhores condigoes de vida - e considerada p r i m i t i v a porque 
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"assumem uma forma espontanea e arc a i c a de agitagao s o c i a l ; poden 

do "ser considerada r e f o r m i s t a na medida em que raramente, ou nun 

ca, "pensa na construgao de uma nova ordem da sociedade". Portan 

t o , "os movimentos espontaneos, ou p r e - p o l i t i c o s , sao p r i m i t i v o s 

no que se r e l a c i o n a as suas perspectivas, como em relagao aos 

seus membros". 1 1 

Hobsbawm a t r i b u i aos camponeses um papel 

meramente secundario, i n f e r i o r ao operariado i n d u s t r i a l no proces 

so de l u t a de classe nas sociedades contemporaneas. Para e l e os 

camponeses necessitam de liderangas para que sejam " e f i c a z e s " , e 

sem uma "organizagao formal" para a agao e impossivel que assim ' 

sejam; sem alguem que seja capaz de exercer hegemonia (usando a 

expressao gramsciana), i r a o permanecer tao "subalternos" como a 

plebe do passado p r e - i n d u s t r i a l . • . 

Na analise deste autor os camponeses, en-

quanto classe subalterna, exigem que -mesmo a mais elementar cons-

c i e n c i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de c l a s s e ou organizagao ihes sejam importada "de f o r a " , 

enquanto as formas mais elementares de consciencia de classe, a-

gao de classe e organizagao tendem a desenvolver-se espontaneamen 

te dentro da classe operaria. Concluindo, para Hobsbawm as l u t a s 

camponesas que nao sao d i r i g i d a s por s i n d i c a t o s ou p a r t i d o s p o l i -

t i c o s de esquerda sao movimentos desestruturados , que para de-

senvolverem uma consciencia p o l i t i c a e transformarem-se numa a-

firmagao de classe carecem de organizagao, de i d e i a s importadas 

12 

"de f o r a " de suas l u t a s . 

Com relagao a consciencia de classe dos 

camponeses Marx e Lukacs notaram que esta e geralroente bastante e_ 

^ i n e f i c a z , exceto quando organizada e conduzida por nao campneses, 

com i d e i a s nao camponesas. 

Nas analises de George Rude, os motins por 

alimentos sao caracterizados por terem uma i d e o l o g i a p r i m i t i v a , 

t r a d i c i o n a l e a p o l i t i c a . Segundo este autor os camponeses assu 

mem uma postura p o l i t i c a quando a s u a i d e o l o g i a " i n e r e n t e " se fun 
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de com as ide i a s "dcrivadas" de outros grupos s o c i a i s . Ha porem 

neste processo de fusao entre estas i d e i a s algo parecido como 

uma relagao mecanica, i s t o e, acontece uma especie de transmis -

sao da segunda sobre as p r i m e i r a s , como se a i d e o l o g i a "derivada" 

promovesse, ou c r i a s s e as condigoes de organizagao dos camponeses 

Ihes dando "lucidez p o l i t i c a " . Portanto, na concepgao deste au-

t o r , os camponeses necessitam das i d e i a s "derivadas", ou sej a , a 

i d e o l o g i a dos camponeses deve ser f o r t a l e c i d a por uma "injegao 

de i d e i a s derivadas" (de t e o r i a r e v o l u c i o n a r i a ) para se organiza 

~ 14 
rem e desenvolverem sua consciencia de classe. 

Thompson t r a t a os motins por subsisten -

c i a como sendo manifestagoes " s u b p o l i t i c a s " . Para e l e estas ma-

nifestagoes nao constituem entraves ou uma negagao ao fazer-se 

da classe trabalhadora. Em suas analises o enfoque d i r i g i d o as 

l u t a s "espontaneas" e "desorganizadas" assumem novas p e r s p e c t i -

vas. 0 que e x i s t e de interessante nos estudos de E. P. Thompson 

relaciona-se ao f a t o de que atraves destas manifestagoes "subpo-

l i t i c a s " os camponeses vao construindo a sua afirmagao de classe. 

De acordo com e l e , a consciencia e a o r -

ganizagao de classe sao construidas no seio dela p r o p r i a , i s t o e, 

estas condigoes vem de dentro, nao sao determinadas "de f o r a " . 

Atraves destas l u t a s os trabalhadores sao capazes de f o r j a r e m 1 

por s i pro p r i o s a consciencia de classe, de se afirmarem enquan-

t o t a l . Para este autor a classe nao e uma " e s t r u t u r a " ou "ca-

t e g o r i a " determinada "de f o r a " , mas uma relagao c o n s t i t u i d a 

histor'icamente, e f e t i v a d a quando alguns homens, como r e s u l t a d o 

de experiencias cor.uns , (herdadas ou p a r t i l h a d a s ) sentem e a r t i -

culam a identidade de seus interesses e n t r e s i , c o n t r a outros ho 

mens cujos interesses diferem (e geralmente se opoe) dos seus'. 

Ja a consciencia de classe e a forma como as experiencias huma-

nas sao tratadas em termos c u l t u r a i s : encarnadas em tradigoe s , 

sistemas de v a l o r e s , i d e i a s e_ formas i n s t i t u c i o n a i s . Se a expe-

r i e n c i a aparece como determinada, em grande p a r t e , pelas r e l a -

goes de produgao, o mesmo nao ocorre com a consciencia de c l a s -



Era 1979 alguns setores das esquerdas bra 

s i l e i r a s pareciam corroborar com as i d e i a s de Thompson sobre orga 

nizagao e consciencia de classe. Para ambos, os trabalhadores de 

um modo g e r a l organizam-se na p r o p r i a l u t a . Como vimos nas a n a l i 

ses de Thompson nao ha determinismo economico, ou seja, a consci-

encia e a organizagao de classe nao depende necessariamente do de 

senvolvimento das forgas p r o d u t i v a s , nem tampouco de uma vanguar-

da r e v o l u c i o n a r i a . No debate sobre o processo de transformagao 

s o c i a l do pais naquele momento, estes setores de esquerda situam 

o operariado i n d u s t r i a l na vanguarda dos movimentos s o c i a i s , e o 

ABC p a u l i s t a como centro propulsor de novas i d e i a s , novos metodos 

de agao e organizagao, embora continuassem u t i l i z a n d o - s e de i n s t i 

tuigoes t r a d i c i o n a i s : 

"As massas populares aspiram e estao ti^a 

balhando eoncretamente p e l a unidade. A 

re a t i v a g a o de t r a d i c i o n a i s organizagoes 

de massas, como os s i n d i e a t o s s e o rapj. 

do surgimento de muitas outras e n t i d a ~ 

des, de c a t e g o r i a s p r o f i s s i o n a i s ou em 

defesa de bandeiras p o l i t i c a s , economi-

cas e s o c i a i s , ocorrem em r i t m o cada 

vez mais i n t e n s o , sob o impulso e de a-

cordo com as necessidades da l u t a , C r i a 

tivamente as massas populares r e s o l v e o 

f a l s o impasse de que nao pode haver l u -

t a sem uma p r e v i a e s o l i d a organizagao. 

que a mera passagem da i d e i a a agao im-

p l i c a i n e v i t a v e l m e n t e em algum n£vel de 

organizagao. 

... 0 desenvolvimento c a p i t a l i s t a mais 

recente no p a i s moldou de forma caracte 



r x s t i c a a f e i c a o da chamada r e g i a o do 

ABC p a u l i s t a , cujos o p e r a r i o s se encon-

tram atualmente na vanguarda do movimen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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t o . " 

Em certos aspectos nos parecem ate i n t e -

ressante estas i d e i a s , e n t r e t a n t o , a t r i b u i r um c a r a t e r secunda-

r i o aos camponeses situando-os na retaguarda da l u t a de classes, 

considerando os movimentos espontaneos como manifestagoes "sub 

p o l i t i c a s " , e continuar tratando os trabalhadores r u r a i s como 

sendo uma classe meramente "subalterna" como faz Hobsbawm. Por 

is s o , nao desejamos aqui apenas r o t u l a r os motins por alimentos 

e t r a b a l h o ocorridos no sertao paraibano , no decorrer da seca 

de 1979/83, mas procurar r e s s a l t a r a importancia p o l i t i c a de mo 

vimentos s o c i a i s desse t i p o . 

Pelo que f o i ' e x p o s t o ate aqui pode-se ' 

ver que e x i s t e um tratamento marqinal t a n t o no imaqinario das 

e l i t e s dominantes da paraiba como de alguns autores marxistas , 

re f e r e n t e s aos saques ocorridos entre os anos de 1979/83 no ser 

tao paraibano. 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  -?••>  

para os que se interessam em recuperar a 

r e s i s t e n c i a camponesa e\dar-lhe dimensao p o l i t i c a , seja nas l u -

tas imediatas ou nas manifestagoes l o c a l i z a d a s , e imp r e s c i n d i -

v e l deixar de compreende-la como sendo manifestagoes a p o l i t i c a s 

t u r b u l e n t a s , criminosas, i n s t i n t i v a s , p r i m i t i v a s , arcaicas, pre 

- p o l i t i c a s e s u b p o l i t i c a s . Pretender d e f i n i r estes movimentos 

s o c i a i s , ocorridos no sertao paraibano, f atraves destes r o t u l o s . * 

que foram deixados de lado, ou esquecidos, s i g n i f i c a manter os 

camponeses presos numa camisa de forga que os esconde, ou t a l -

vez os anule, da memoria do processo de l u t a de classe em nossa 

sociedade. 

Se aplicados ao passado p r e - i n d u s t r i a l , 

os r o t u l o s marxistas que definem os movimentos s o c i a i s campone-

ses sao i n c a b i v e i s , porque exigem destes uma consciencia r e v o l u 
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c i o n a r i a que o b j e t i v e a transformagao r a d i c a l da sociedade, na 

perspective! de uma sociedade i g u a l i t a r i a , o que s i g n i f i c a perce 

ber nao o que os trabalhdores desejavam naquele momento h i s t o r i 

co, mas sim a t r i b u i r a eles questoes e metas p o l i t i c a s 'so c a b i -

v e i s no presente. ^ / , J 

Se aplicados aos movimentos de r e s i s t e n -

c i a d o s camponeses na atualidade, aqueles r o t u l o s continuam inca 

b i v e i s porque embora o tema c e n t r a l e d e c i s i v o hoje, no seio da 

classe trabalhadora, seja a superacao da sociedade c a p i t a l i s t a 

pela s o c i a l i s t a , j a nao se pode mais conceber as l u t a s por i n -

teresses imediatos, como sendo l u t a s nao p o l i t i c a s , pois elas 

tern uma vida autonoma, dinamica p r o p r i a a. margem das i n s t i t u i -

goes p o l i t i c a s organizadas ( p a r t i d o s p o l i t i c o s , s i n d i c a t o s e t c ) . 

Mas sao formas t r a d i c i o n a i s de reagao presentes, que devem se 

manter na c u l t u r a , nos valores e nas tr a d i g o e s populares, inde-

pendentementes dos grupos que controlam o poder de Sstado, mes-

mo numa p o s s i v e l novazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s o c i e d a d e , ' p o i s elas sempre visam p r e s s i o 

nar o Estado por concessoes ou d i r e i t o s que sao negados na vida 

c o t i d i a n a , principalmente nos periodos de c r i s e c r o n i c a que agu 

diza as contradigoes s o c i a i s . 

Da mesma forma, os r o t u l o s que as e l i t e s 

dominantes da Paralba atribuem aos saques r e a l i z a d o s pelos cam-

poneses sertanejos sao i n c a b i v e i s porque exerce uma especie de 

pressao i d e o l o g i c a que funciona como mecanismo do e x e r c i c i o de 

eo n t r o l e e dominagao. 

Segundo Durval Muniz: 

"Devemos pensar... que a v i d a do homem 

pobre e uma v i d a de l u t a c o t i d i a n a , su 

as relagoes d i a r i a s sao r-elagoes de 

c o n f l i t o e dissengao. Autores que tern 

uma visao que r e s t r i n g c as grandes l u -
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t a s , aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grandes momentos organizados de 

. . r e i v i n d i c a c a o , o espaco de l u t a na h i s t o 

r i a , t a l v e z achem que os motins "desorga. 

nizados" da seca, ...os saques nao sao 

formas de l u t a s dignas de constarem das 

paginas da h i s t o r i a dos dominados, e ate 

a c e i t e que realmente f o i so o desespero> 

pela fome que os causou, eles nao so t e -

riam a b a r r i g a v a z i a , mas a cabeca tam-

bemj seriam simples animals agindo pelo 

i n s t i n t o da s o b r e v i v e n c i a . " ^ 

Pensando assim, gostarlamos de c o n c l u i r 1 

esta parte de nosso tr a b a l h o procurando dar uma importancia p o l l 

t i c a a agao dos trabalhadores r u r a i s que durante cinco anos de 

seca se amotinaram e saquearam as cidades s e r t a n e j a s . Procurare-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c i a i s sobre os motins por alimentos e t r a b a l h o s no sertao p a r a i -

bano. 

Os saques ou motins por s u b s i s t e n c i a que 

ocorrem nas areas sertanejas da Paralba constituent reacoes t r a -

d i c i o n a i s dos camponeses deste espaco c o n t r a o agravamento econo 

mico, envolvendo o desemprego, a fome aguda, o aumento da pobre-

za e a expulsao das t e r r a s em que trabalham. constituent, tambem, 

reacoes contra as ameacas de p r o l e t a r i z a c a o , a perda de i d e n t i d a -

de c u l t u r a l dos homens pobres da regicao, c o n t r a a omissao das 

autoridades em relacao a esta situacao de penuria a que sao r e l e 

gados, particularmente nos periodos de estiagem. 

Mesmo se valendo de t r a d i c o e s mais a n t i -

gas e de experiencias p r o p r i a s , os saques nao ppdem ser pensados 

como manifestagoes i r r a c i o n a i s ou a p o l i t i c a s porque no momento 1 

em que os camponeses se revoltam estas experiencias e t r a d i g o e s 

18 

sao repensadas , reelaboradas por valores novos na medida em 



que contextualizadas em tempo e espaco d i f e r e n t e . Neste se n t i d o , 

podemos d i z e r que existem uma relagao h i s t o r i c a entre o movimen-

t o s o c i a l denominado de cangago e os saques oc o r r i d o s no p e r i o -

do que ora estudamos. Esta relagao esta presente na forma como 

os motins sao d e f i n i d o s pelas e l i t e s l o c a i s , e na forma como es-

tas agoes acontecem realmente. Em "bandos organizados" os canga-

c e i r o s rondavam as cidades, os povoados, as v i l a s , se amotinavam 

nas fazendas e "como caes famintos" saqueavam, "assaltavam","rou 

bavam", "pilhavam", "estupravam". Segundo as autoridades da epo 

ca, nao se viviam em paz com os cangaceiros. Definiam estes como 

"loucos", "grupos e r r a n t e s " , como "bandidos" e "a s s a l t a n t e s " . 

As defini g o e s que davam aos cangaceiros ' 

legitimavam a repressao, da mesma forma que os e f e i t o s da repres 

sao impulsionavam as "energias perigosas", "os e f e i t o s p e r n i c i o -

sos" dos cangaceiros. E nesta relagao c o n f l i t u a l e de poder que 

encontramos um dos primeiros aspectos que nos permitem d e f i n i r 

os saques como manifestagoes p o l i t i c a s . No passado e no presen-

t e i s t o se confirma no i n s t a n t e em que os camponeses reagem a re 

prossao, as autoridades, contra as ameagas de p r o l e t a r i z a g a o , de 

perda da identidade c u l t u r a l . 

As intervengoes p o l i c i a i s em defesa da or 

dem, dos costumes, e das regras, constituent uma mediagao quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f a z 

das r e s i s t e n c i a s camponesas, r e s i s t e n c i a s p o l i t i c a s ; que as recu 

peram da i r r a c i o n a l i d a d e que lhe e a t r i b u i d a ; de sua i n s i g n i f i -

cancia a p o l i t i c a , de sua s i g n i f i c a g a o p r e - p o l i t i c a , descobrindo 

nelas a dimensao p o l i t i c a ; o perigo que representam de subver -

sao da ordem c o n s t i t u i d a . Durante a seca de 1979/83 v a r i a s f o -

ram as intervengoes p o l i c i a i s c o n t r a os motins o c o r r i d o s neste 

periodo no sertao da Paraiba. 

No d i a 30 de a b r i l de 1980 mais de m i l ' 

trabalhadores r u r a i s invadiram a cidade de Itaporanga, no a l t o 

sertao da Paraiba. Os camponeses arrombaram e saquearam o arma-

zem da CIBRAZEM e o Centro da Merenda Escolar. Tao logo i n i c i a 

ram o saque foram violentamente reprimidos pela p o l i c i a que fez 

disparos para o ar e espancou a g r i c u l t o r e s que procuravam f u g i r 
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agao levando sacos de mantimentos. Em maio do ano seguinte 

cerca de m i l flagelados se amotinaram no centro da cidade de 

Pomba'l exigindo que o p r e f e i t o m u nicipal d i s t r i b u i s s e e procedes 

se ao alistamento dos a g r i c u l t o r e s nas " f r e n t e s de t r a b a l h o " . 

"Temendo o desespero dos famintos", as agendas bancarias e o co 

mercio cerraram suas portas, so voltando a funcionar no f i n a l da 

tarde quando a situagao estava normalizada. Um contingente p o l l 

c i a l f o i deslocado para aquela cidade "visando e v i t a r maiores ' 

. . .  .  „  2 0 
consequencias . 

Os motins por alimentos e t r a b a l h o que o 

correram no sertao paraibano foram marcados tipicamente pelos 

metodos da pressao d i r e t a sobre as autoridades e por h o s t i l i d a -

des contra a propriedade, fosse e l a p u b l i e a ou privad a . Em am-

\> bas as situagoes, os saques assumem uma dimensao p o l i t i c a . Sa-

queando, roubando, depredando, os saqueadores objetivavam: con-

seguir provisoes para saciar a fome, 'fazer pressoes que obrigas 

sem as autoridades decidirem p o l i t i c a s e f e t i v a s ou p a r c i a i s que 

t i d o s . 

Geralmente os motins eram mais ou menos 

espontaneos e seguiam um curso determinado pelo costume, em de-

fesa de interesses imediatos. Contudo, a de se a d m i t i r que ha-

v i a graus de espontaneidade entre os motins o c o r r i d o s . Falando' 

aobre um saque o c o r r i d o na cidade de Pombal em maio de 1 9 8 1 , um 

Deputado e s c l a r e c i a que os "flagelados saquearam um car r o da 

COBAL por i n i c i a t i v a p r o p r i a , impulsionados tao somente pela f o 

me e pelo desespero, nao tendo havido i n t e r f e r e n c i a de quern quer 
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m j Q c o - i a "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M«-> d i a 1 5 de i a n e i r o de 1 9 8 3 o p r e f e i t o de Poci -

nhos f o i surpreendido "com o movimento do povo logo cedo na 

f r e n t e da P r e f e i t u r a . Falando sobre aameaga de saque ao comer-

c i o e de invasao ao predio da p r e f e i t u r a , o p r e f e i t o daquela ĉ L 

dade afirmava "que nao t i n h a a quem a t r i b u i r o comando do movi-

mento, a propria' fome e o povo sentindo d i f i c u l d a d e s para sobre 
2 2 

v i v e r , foram os causadores da ameaga de saque". e p o s s i v e l , 



em alguns casos, outros nao, a presenga de l i d e r e s com ousadia, 

entusiasmos ou interesses e l e i t o r e i r o s momentaneos. Havia l i -

deres que surgiam no seio da multidao ou nas f i l e i r a s dos pro -

p r i o s camponeses (estes por gozarem de um c e r t o p r e s t i g i o moral, 

sendo respeitados e admirados, alem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA serem conhecidos na zona 

r u r a l cevido a seus constantes deslocamentos.), e havia os l i d e 

res que surgiam "de f o r a " das multidoes. 

No dia 12 de marco de 1981 seiscentos ' 

camponeses se amotinaram na Fazenda Santa Catarina, municipio 

de Monteiro. Neste motim os trabalhadores r u r a i s tomaram i n i c i 

a t i v a s atraves de seus pr o p r i o s l i d e r e s , recrutados em seu meio 

s o c i a l . Oa camponeses ameagavam saquear a cidade porque segun-

do eles "suas f a m i l i a s estavam passando fome e nao havia nenhu-

ma o u t r a solugao para o problema que enfrentavam a nao ser a 

invasao" da cidade. Alegavam ainda que de seiscentos posseiros 

em situagao d i f i c i l apenas trezentos estavam a l i s t a d o s nas"fren 

tes de emergencia", "sendo este o motivo p r i n c i p a l do clima de 

apreensao e r e v o l t a " . Avisados das intengoes dos camponeses, o 

p r e f e i t o da cidade de Monteiro recebeu de imediato, em seu gabi 

nete, uma comissao e l e i t a pelos p r o p r i o s trabalhadores com a f i 

nalidade de d i s c u t i r e m uma solugao p a l i a t i v a " . 

Temendo que a cidade fosse saqueada, o 

poder p u b l i c o municipal f o i obrigado a d i s t r i b u i r , na p r o p r i a ' 

fazenda, um caminhao de alimentos por conta dos recursos p u b l i -

cos l o c a i s , ficando responsavel, ainda, de conseguir j u n t o ao 
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governador ampliagao do alistamento nas " f r e n t e s de t r a b a l h o " . 

No d i a 03 de j u l h o de 1982 t r e z e n t o s ho-

mens, m u l h e r e s e criancas saquearam a f e i r a - l i v r e de Conceigao. 

A p o l i c i a "perseguiu os invasores" e fez o i t o prisoes de pes-

soas acusadas de p l a n e j a r a invasao da f e i r a . Neste mesmo d i a 

a cidade de Itaporanga esteve sob ameagas de saques. A p o l i c i a 

com um e f e t i v o de 18 homens patrulhando a f e i r a - l i v r e l o c a l r e -

p r i m i u os amotinados, fazendo duas prisoes de pessoas "sobre as 

24 

quais r e c a i a suspeita de haver preparado o saque". 
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Na f a l a da p o l i c i a , dos p o l i t i c o s l o c a i s , as l i 

deranga; "de. fora"das multidoes eram "elementos desordeiros" per 

tencentes a oposicao l o c a l , que interessados em d e s e s t a b i l i z a r 

as a d m i n i s t r a t e s municipals (e t a l v e z ascenderem p o l i t i c a m e n t e ) 

" i n s u l f l a v a m " os camponeses a r e v o l t a . Os motins, aparecendo 

como mais ou menos organizados, assumiam uma dimensao p o l i t i c a 

quando os camponeses - mesmo sendo l i d e r a d o s por membros da opo-

sigao municipal - demonstravam um c e r t o descontentamento ou des 

crenga em relagao as autoridades. Em maio de 1980 uma multidao 

de 1.500 camponeses saquearam a cidade de I b i a r a no a l t o sertao 

paraibano, provocando p r e j u i z o s enormes e causando panico entre 

a populagao e aos proprios comerciantes que viram os seus estabe 

lecimentos serem saqueados inapelavelmente. I n i c i a l m e n t e os a-

g r i c u l t o r e s famintos invadiram o mercado c e n t r a l , provocando de 

imediato a paralizagao da f e i r a semanal r e a l i z a d a na oportunida-

de. Nao s a t i s f e i t o s com o que conseguiram os trabalhadores inva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 ~~ 

diram a p r e f e i t u r a . 

E comum, nos periodos de seca, os campone 

ses se aglomerarem nas cidades no i n t u i t o de cobrarem dos p o l i t i 

cos, as promessas que estes faziam nas campanhas e l e i t o r a i s . Em 

maio de 1980 mais de uma centena de trbalhadores se concentraram 

nas ruas de Cajazeiras exigindo das autoridades t r a b a l h o s e a l i -

mentos. Conduzindo sacos vazios os camponeses diziam que os seus 

patroes se negaram a fornecer d i n h e i r o e alimentos, em v i r t u d e ' • 

do c o r t e do municipio de Cajazeiras do Programa de Emergencia. 

Vendo a que ponto poderiam chegar as intengoes dos homens famin-

t o s , o p r e f e i t o f o i obrigado a d i s t r i b u i r alimentos com os neces 

s i t a d o s . Quando aqueles recebiam os poucos alimentos fornecidos 

pela P r e f e i t u r a Municipal, afirmavam que v o l t a r i a m a cidade,pois 

nao i r i a m morrer de fome na zona r u r a l , aguardando as promessas ' 

de p o l i t i c o s "que so nos ligam nos tempos de eleigo e s , passando 

2 6 

esse periodo, eles nos esquecem". 

As a t i v i d a d e s dos saqueadores d i r i g i a - s e 

primeiramente contra as autoridades l o c a i s (o p r e f e i t o ) , em caso 

de omissao deste, contra os comerciantes da cidade. I s t o aconte 



c i a porque os camponeses imaginam as autoridades como os orga 

nizadores e as vexes desorganizadores da ordem s o c i a l . Para 

quem pensava assim este f a t o requer e exige, em qualquer e'po-

ca, um minimo de consciencia p o l i t i c a . Por exemplo, e comum 

ou v i r os trabalhadores r u r a i s afirmarem, nos periodos de seca, 

que o governo "so faz pelos r i c o s " , ou entao, "a fome so vem 

para os pobres". 

Os "ataques"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a. propriedade privada t i 

nham o b j e t i v o s p o l i t i c o s porque s i g n i f i c a v a m um ato de r e b e l -

dia contra o poder, eram uma das formas de pressao sobre os 

p o l i t i c o s da r e g i a o . Entendemos que os gestos, a agao dos 

camponeses sao formas de f a l a r , de pensar. Quando saqueavam, 

roubavam, depredavam e agrediam os comerciantes, os p r e f e i t o s 

e t c . , os trbalhadores imaginavam que era obrigagao das auto 

ridades cumprirem promessas, deveres; g a r a n t i r condigoes de 

t r a b a l h o e de v i d a ; nem que fosse atraves de atos p a t e r n a l i s -

t a s . Se i s t o nao acontecesse, pelo menos nos momentos mais 

delicados, era j u s t o que eles saqueassem as cidades. A omis-

sao dos governantes somado aos .problemas s o c i a i s como a fome 

e o desemprego, g a r a n t i a uma c e r t a imunidade aos saqueadores' 

no que d i z r e s p e i t o aos crimes p r a t i c a d o s c o n t r a a proprieda-

de, d e f i n i d o s pela Constituigao. Tudo i n d i c a que esta imuni-

dade era garantida por forga da t r a d i g a o , do elevado' numero 

de saqueadores e das condigoes s o c i a i s dos trabalhadores r u -

r a i s . 0 c e r t o e que, saqueando, os camponeses rompem momenta 

neamente com os codigos estabelecidos por l e i . As ameagas 

de "assaltos" contra a propriedade e o poder p u b l i c o municipal 

forgavam aos governantes a emergencia de providencias imedia-

t a s , como a criagao de " f r e n t e s de t r a b a l h o " , d i s t r i b u i g a o de 

alimentos e de d i n h e i r o . 

Algo c u r i o s o e que mesmo que nao fosse 

uma ameaga consciente a natureza de classe do sistema s o c i a l , 

os dominantes viam os motins como um "grave perigo a ordem 



p u b l i c a " . I s t o nos leva c r e r que este f a t o esta l i g a d o ao me 

do que as e l i t e s dominantes tinham das multidoes, como depre-

dadora, t u r b u l e n t a , e tambem que estas l u t a s levassem os cam 

poneses a desenvolver uma i d e o l o g i a c o n t r a r i a ao sistema, i s -

-to e, a uma consciencia de classe r e v o l u c i o n a r i a . Este medo 

f i c a e x p l i c i t o especialmente durante a p r i m e i r a etapa dos sa-

ques em que atribuem a estes s i g n i f i c a d o s p o l i t i c o s , como r e -

f e r i no i n i c i o deste c a p i t u l o . Imagens como "subversao","con 

vulsao s o c i a l " sao temas p o l i t i c o s l igados a i d e i a de guerra 

c i v i l , de revolugao. Estamos cer t o s de que esta nao era a i n 

tensao dos saques, mas nem por isso devemos deixar de lhes 1 

dar uma dimensao p o l i t i c a . 

Ora, nao concordamos que as imagens "a 

p o l i t i c a s " de "assaltos" e "desespero" elaboradas pelas e l i -

tes dominantes da Paraiba se coadunem com as de "subversao" ' 

e "convulsao s o c i a l " . Prova d i s t o e que estas u l t i m a s apare-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C e i T i , c i u  n u t o S d j j e o q u i t j d , c t p e n c t t o  n o t >  p i i i u e i i u b a l i u s (ie s e c a , p o s  

teriormente as imagens de conteudo p o l i t i c o sao s u b s t i t u i d a s 

por imagens " a p o l i t i c a s " . Nao sera i s t o uma mudanca de e s t r a 

tegia? Sera que tratando os motins como subsversao, grave a-

meaca a ordem s o c i a l , nao poderiam l e g i t i m a - l o s como sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA is 

t o realmente? As imagens p o l i t i c a s poderiafprovocar mudangas 

fundamentals num acontecimento t r a d i c i o n a l , l e g i t i m a d o por 

toda a sociedade como sendo l u t a s " a p o l i t i c a s " . 

Chamamos a atengao para o f a t o de que 

a mudanga de s i g n i f i c a g a o dada aos saques apos os p r i m e i r o s a 

nos de seca coi n c i d e com alteragoes na forma de se e n f r e n t e r ' 

os motins por alimentos e t r a b a l h o no sertao da Paraiba. Na-

da melhor para as e l i t e s l o c a i s e os comerciantes do que ou-

v i r os conselhos "curtos" do governador do estado naquele pe-

ri'odo, o Sr. C l o v i s Bezerra, quando mandou d i z e r aos comerci-

antes e a p o l i c i a da cidade de Coremas, em 1983, que "fome ' 
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nao se combate com armas". A e s t r a t e g i a do governo preten -
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di a mais convencer do que r e p r i m i r as l u t a s camponesas, por 

que i s t o Ihe c o n f e r i a importancia p o l i t i c a . para manter a do-

minagao, e mais seguro transformar os camponeses em homens ' 

" i r r a c i o n a i s e a p o l i t i c o s " . 

Nao havia hora e l o c a l determinado pa-

ra os camponeses pressionarem as autoridades municipals. Es -

tas eram perseguidas diariamente. Por exemplo, numa madruga-

da de maio de 1981 o p r e f e i t o de Antenor Navarro acordou ame-

drontado com o barulho de um grupo de flagela d o s que preten -

dia comida e t r a b a l h o . Atordoado o Sr. Jose Dantas P i n h e i r o 

chamou o t e s o u r e i r o e mandou d i s t r i b u i r uma quantia de Cr$ 

150,00 (cento e cinquenta c r u z e i r o s ) a cada r e t i r a n t e , mas o 

grupo nao se dispersou. Pacificamente, no entanto, os f l a g e -
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lados continuaram exigindo comida e t r a b a l h o . Dois meses 

antes deste f a t o , o municipio de Riacho dos Cavalos f o i i n v a -

dido por cerca de 300 camponeses." Pressionado, o p r e f e i t o f u 

g i l ! d?. cidade,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f icando c n a r<?S? d<?ncj 3 f p r h a r l a d u r a n t e t o d n o 

d i a . Na p r i m e i r a semana de marco de 19 81 uma multidao de 

5.000 camponeses invadiu Bonito de Santa Fe e aos g r i t o s sa-

queou a f e i r a - l i v r e , chegando mesmo a expulsar o p r e f e i t o da 

29 

cidade. Explicando o saque o c o r r i d o , o p r e f e i t o T i r b u t i n o 

de Almeida e x p l i c o u "que realmente havia se ausentado da c i d a 

de, temendo a pressao dos f l a g e l a d o s " . No d i a 04 de Janeiro 

de 19 83 trabalhadores famintos invadiram a cidade de Aguiar ' 
~ 30 

com ameaca de destruicao do predio da P r e f e i t u r a M u n i c i p a l . 

Enfim, no nosso, entender os trabalhado 

res famintos do sertao paraibano, se manifestam nao de forma 

i n s t i n t i v a , i r r a c i o n a l , como querem alguns, mas de forma r a -

c l o n a l , consciente, pois lutam para nao morrerem de fome com 

a f a m i l i a , protestando contra as autoridades por estas nao 

cumprirem as suas promessas e os seus deveres. Neste caso , 

a fome nao " t i r a o jui z o " , . a o c o n t r a r i o , e l a f o r c a o homem po 

*bre a pensar mais, a se organizar de forma p r o p r i a . Os motins 
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por alimentos continua sendo, ainda ho j e , o lugar p r i v i l e g i a -

do e t r a d i c i o n a l da agao camponesa no sertao da Paraiba. Nao 

sendo organizados por s i n d i c a t o s , p a r t i d o s p o l i t i c o s e t c . , os 

saques podem ser considerados uma prova concreta de que os t r a 

balhadores do campo preferem a g i r em seus espagos pro p r i o s , p o r 

que desconfiam das organizagoes t r a d i c i o n a i s , d e f i n i d a s i n s t i -

- tucionalmente. ' \ /. . 

Por mais momentaneos que fossem, os mo 

t i n s o corridos no sertao da Paraiba, t i v e r a m uma importancia 1 

p o l i t i c a . os trabalhadores r u r a i s se manifestavam nao simples_ 

mente pelo desejo de promoverem badernas, de p e r t u r b a r ou aten 

t a r contra a ordem s o c i a l , mas porque esperavam, dessa forma , 

conseguir o que necessitavam para con t i n u a r vivendo. H o s t i l i -

zando as autoridades com suas r e v o l t a s , os trabalhadores procu 

ravam s e n s i b i l i z a - l a s , tentando destas arrancar concessoes ime 

di a t a s ate entao negadas, omitidas., 

Antes de f i n a l i z a r m o s , e importante f a 

zermos duas consideragoes•que achamos serem fundamentals. Em 

p r i m e i r o lugar, quando se rebelavam os camponeses demonstravam 

que.sao capazes de superarem aalienagao, alcangar no processo 

de l u t a s uma consciencia de classe que se nao f o r r e v o l u c i o n a -

r i a e a p o s s i v e l . I s t o s i g n i f i c a d i z e r que nao estao presos a 

/- uma i r r a c i o n a l i d a d e determinada pelas condigoes n a t u r a i s e so-

c i a i s , s i g n i f i c a d i z e r , que nao estao submetidos a uma incapa-

cidade s u b j e t i v a permanente, determinada pelas condigoes econo 

cas e c u l t u r a i s da sociedade «sertanej a.. 

Em segundo l u g a r , os saques representam 

uma manifestagao de l u t a de classe, porque quando saqueiam os 

camponeses estao reclamando do poder de Estado decisoes p o l i t i . 

cas, g a r a n t i a de p a r t i c i p a g a o na riqueza produzida pela socie-

dade, d i r e i t o de f i c a r na t e r r a . 

Ademais, ao mesmo tempo em que reclama 



vam d i r e i t o s economicos, c u l t u r a i szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e p o l i t i c o s , os motins por 

alimento e t r a b a l h o contribuiam para r e f o r c a r as relacoes de 

poder•enfraquecidas. Este r e f o r g o acontecia quando as a u t o r i -

dades sancionavam as providencias c l i e n t e l i s t i c a s . Evidente -

mente, os camponeses reivindicavam o r e f o r g o destas relagoes ' 

nao pensando em se submeterem a dominagao, mas em r e s i s t i r num 

espago que Ihe e p r o p r i o contra a exploragao, buscando preser-

var a sua identidade c u l t u r a l e s o c i a l de camponeses. Atenden 

do a estes, os p o l i t i c o s l o c a i s e estadual nada mais faziam do 

que g a r a n t i r o e q u i l i b r i o a n t e r i o r , j a que o c o n f l i t o nasce , 

segundo o seu discurso, da perda de e q u i l i b r i o s o c i a l : 

"Cumpro o dever de i n f o r m a r a V.Excia. o 

elima de profunda apreensao no Estado , 

em v i r t u d e da i n i c i a t i v a de desmobiliza 

gao das f r e n t e s de t r a b a l h o nas areas a 

t i n g i d a s pelas prolongadas e s t i a g e n s . 

Ninguem sabe o que pode acontecer com 

esta desmobilizagao, A s i t u a c a o e insus 

t e n t a v e l ate mesmo do ponto de v i s t a da 

seguranca", 31 

Pelo que f o i v i s t o , podemos observar que 

de agoes subversivas a p r e - p o l i t i c a s , os saques e x i s t i r a m r e a l 

mente independentemente das s i g n i f i c a g o e s que lhes foram dadas 

e so podem ser considerados f a t o h i s t o r i c o na medida em que se 

jam analisados a p a r t i r de sua importancia p o l i t i c a , da dimen-

sao da l u t a de classe no momento da seca. 





151 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I  CAPITULD 

N 0 T A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. MARTINS,Jose de Souza - A M i l i t a r i z a g a o da Questao A g r a r i a 

no B r a s i l , P e t r o p o l i s , Vozes, 1984. Citado por RANGEL , 

Maria do Socorro. I n : "Medo da Morte; Esperanga de Vida: 

As Ligas no Imaginario Campones.", Coordenagao de His-

t o r i a - UFPB (Campus I I ) , 1988. Pag. 56 

2. Ver tabelas n 2 S 1, 2, 3, 4, 5 e 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 2 2 C a p l t u l o ) . 

3. D i a r i o da Borborema. 17 de a b r i l de 1979. Pag. 03, 4s Colu 

na (Campina Grande-PB.). 

4. Ver tabelas n^s 1, 2, 3, 4, 5 e 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 2 2 C a p l t u l o ) . 

5. D i a r i o da Borborema. 07 de j u l h o de 1982. Pag. 03, 4^ Colu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n a ( C a i u p i n a Gra n u e-PB.). 

6. D i a r i o da Borborema. 23 de maio de 1981. Pag. '04 (Campina 

Grande-PB). 

7. D i a r i o da Borborema. 13 de margo de 1981. Pag. 03, 4^ Colu 

na (Campina Grande-PB). 

8. D i a r i o da Borborema. 06 de a b r i l de 1980. Pag. 01, 4 s Colu 

na (Campina Grande-PB.) 

9. Ver MARTINS, Jose de Souza. Os camponeses e a p o l i t i c a no 

no B r a s i l . E d i t . Vozes, p e t r o p o l i s , 1986. Pag. 16. 

10. Embora tenha dado importancia p o l i t i c a a r e s i s t e n c i a dos 

trabalhadores contra as pessimas condigoes de vi d a e de 

tr a b a l h o - "toda l u t a de classes e uma l u t a p o l i t i c a " -

Marx, no manifesto Comunista, t r a t o u os camponeses como 

f a t o r de atraso p o l i t i c o , como um s u j e i t o h i s t o r i c o pre 
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dadeiraniente r e v o l u c i o n a r i a . As outras elas 
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" R e s t a - n o s a p e l a r ao Ceu que se compade-

ea dos h u m i l d e s e p o b r e s h a b i t a n t e s de 

n o s s o E s t a d o , c o n c e d e n d o - n o s as c h u v a s 

g e r a d o r a s de r i q u e z a s , se nao p a r a a 

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

menos p a r a m a t a r a s e d e dos s e r e s huma-

nos s a c r i f i c a d o s e dos r e b a n b o s que es 

t a o araeagados de e x t e r x n i n i o . " 

( P r o n u n c i a m e n t o do D e p u t a d o E s t a d u a l A-

m e r i c o M a l a . A n e x o a A t a d a S e s s a o O r d i _ 

n a r i a d a A s s e m b l e i a L e g i s l a t i A r a do E s t a 

do d a P a r a x b a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 de a b r x l de 1 9 8 3 ) . 
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CONCLUSAO 

Ne'ste t r a b a l l i o a n a l i s a m o s a f o r m a como 

as e l i t e s d o m i n a n t e s da P a r a x b a i m a g i n a r a m os c o n f l i t o s s o c i a i s 

d u r a n t e a s e c a de 1 9 7 9 / 8 3 . V i m o s que as c o n t r a d i g o e s e os c o n 

f l i t o s s o c i a i s a p a r e c e r a m no d i s c u r s o d a q u e l a s como s e f o s s e m -

d e t e r m i n a d a s p e l a s condi§oes c l i m a t i c a s da r e g i a o , i s t o e, p e l a 

s e c a . Sabemos que e s t a e x i s t i a r e a l m e n t e , mas, p o r que as e l i 

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

t a e os c o n f l i t o s s o c i a i s ? 

0 i m a g i n a r i o de c a d a g r u p o s o c i a l n a o e 

c o n s t r u i d o e e f e t i v a d o em s i mesmo, o u s e j a , d e n t r o do p r o p r i o 

g r u p o , t o m a n d o e s t e i s o l a d a m e n t e . Somente a t r a v e s das r e l a c o e s 

s o c i a i s i s t o p o d e a c o n t e c e r . E- no c o n f l i t o de i d e i a s , de i n t e -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r e s s f i R e o o n o m i c o s j p o l z t z c o s , s o c i a i s e c u l t u r a i s que s s t a s e 

l a b o r a c o e s i m a g i n a r i a s e i d e o l o g i c a s se c o n s t i t u e m e se e f e t i -

vara. P o r e x e m p l o , quando os p a t r o e s a f i r m a v a m nao t e r e m r e c u r -

sos que pudessem m a n t e r os camponescs em s u a s t e r r a s , no p e r x o -

do da s e c a , e s t e s saqueavam o c o m e r c i o , i n v a d i a m as f e i r a s e as 

p r e f e i t u r a s em b u s c a de s e r e m o u v i d o s , e v i t a r s a i r c m da t e r r a -

p a r a nao p e r d e r e m a c o n d i c a o de c a m p o n e s e s , p o r q u e t e r t e r r a 
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r a nao p e r d e r e m a c o n d i g a o de c a m p o n e s e s , p o r q u e t e r t e r r a p a r a 

t r a b a l h a r - e r a p o d e r e n f r e n t a r as, s e c a s , as d i f i e u l d a d e s , e r a v i 

v e r e nao m o r r e r e m i n a n i d o s ; nao t e r que se " d e s e s p e r a r " e t o r 

n a r - s e " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s s a l t a n t e s". 

E n t r e t a n t o , as m o t i v a g o e s que l e v a v a m os 

camponeses a s a q u e a r e m as c i d a d e s a p r e s e n t a d a s p e l a s e l i t e s do 

m i n a n t e s , e r a m i n s a t i s f a t o r i a s p o r q u e a p r e s e n t a v a i n os c o n f l i t o s 

s o c i a i s como f r u t o a penas da c o n j u n t u r a , p o s s u i n d o uma v i s a o -

f r a g m e n t a r i a da r e a l i d a d e e c o n o m i c a e p o l x t i c a d a r e g i a o , nao 

a b o r d a n d o e s t e s c o n f l i t o s a p a r t i r dos i n t e r e s s e s dos t r a b a l h a -

d o r e s f a m i n t o s que saqueavam, mas dos s e u s p r o p r i o s i n t e r e s s e s . 

Os t r a b a l n a d o r e s r u r a i s se a m o t i n a v a m ' 

q u a n d o o g o v e r n o nao c r i a v a " F r e n t e s de T r a b a l h o " , q u a n d o , e s t a 

vara sem emprego e sem c o n d i c o e s f i n a n c e i r a s p a r a a d q u i r i r e m os 

a l i m e n t a s de que n e c e s s i t a v a m , q u a n d o e s t a v a m ameagados de s_e 

r e m e x p u l s o s da t e r r a ; de se p r o l e t a r i z a r e m , o u p e r d e r e m a s u a 

i d e n t i d a d e camponesa. E n t r e t a n t o , q u a n d o se r e b e l a v a m t e n d i a m 

m a i s p a r a r e s t a b e l e c e r os d i r e i t o s j a c o n q u i s t a d o s e, de c e r t a 

f o r m a , g a r a n t i d o s , p e r d i d o s no p e r x o d o d a s e c a , do que r e i v i n d i 

c a r e m mudangas o u r e f o r m a s . 

S e r i a um e q u x v o c o se a f i r m a s s e m o s que os 

M o v i m e n t o s S o c i a i s d e s t e c a r a t e r r e p r e s e n t a uma m a n i f e s t a g a o d a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , „  ~  

l u t a de c i a a s e s c u j o . / v x s a a u ^ ' a n a i u i ' i u a ^ a u r a u x u t u uo S X S uema. _e 

c o n o m i c o v i g e n t e . Da mesma f o r m a s e r i a , se a f i r m a s s e m o s que os 

mo.tins nao tern uma i m p o r t a n c i a p o l x t i c a e n a o p o s s a m c o n t r i b u i r 

p a r a um a p r e n d i z a d o p o l i t i c o m a i s a m p l o que p e r m i t a uma p o s s x -

v e l t r a n s f o r m a g a o s o c i a l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" ' ' r \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / f 
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Os s a q u e s r e a l i z a d o s p e l o s camponeses t i 

nham um d u p l o o b j e t i v o : e mbora f o s s e m moment aneoS, os mo t i n s p o r 

a l i m e n t o s e t r a b a l h o q u e s t i o n a v a m a fome em m e i o a r i q u e z a e x i s 

t e n t e , r e i v i n . d i c a v a m uma c e r t a p a r t i c i p a g a o n o s r e s u l t a d o s d a 

p r o d u g a o e c o n o m x c a e e r a um momento em que os homens p o b r e s do 

s e r t a o a g i a m com m a i o r i n t e r e s s e p e l a p o l x t i c a ; i n t e r e s s e e s t e 

que se a c e n t u a v a quando ca d a v e z m a i s o g o v e r n o d e m o n s t r a v a l e n 

t i d a o o u o m i s s a o em d a r r e s p o s t a s aos r e c l a m e s dos r e v o l t a d o s . 

P o r t a i i t o , os s a q u e s devem s e r v i s t o s como p a r t e d a c r i s e e c o n o -

m i c a , s o c i a l e p o l x t i c a , a c i r r a d a p e l a s e c a , p o i s r o u b a n d o , s a 

q u e a n d o , os camponeses se p o s i c i o n a v a m c o n t r a a o m i s s a o das a u 

t o r i d a d e s l o c a l s em r e s o l v e r e m os p r o b l e m a s , d e s a f i a v a m as r e 

g r a s i m p o s t a s p e l a l e i e p e l a agao p o l i c i a l . 

A t e h o j e os camponeses s a o v i s t o s como 

os m o r a d o r e s , r e n d e i r o s , p a r c e i r o s , a s s a l a r i a d o s p e r m a n e n t e s e 

t e m p o r a r i e s , p e q u e n o s p r o p r i e t a r i e s , o u como homens p o b r e s , r u 

d e s , i g n o r a n t e s , a s s a l t a n t e s e t c . ; s e n d o , no e n t a n t o , t r a b a l h a -

d o r e s r u r a i s e x p l o r a d o s , que n e c e s s i t a m d a t e r r a p a r a v i v e r e 

s a i r d e s t e c a t i v e i r o . E s t a s sao as c o n d i c o e s p e r m i t i d a s , mas 

que devem s e r e l i m i n a d a s da v i d a dos c a m p o n e s e s ; e devem naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA set. 

m e n t e a p a r t i r de p r e m i s s a s i d e o l o g i c a s o u c i e n t i f i c a s , mas com 

t e r r a e c o n d i c o e s s o c i a i s humanas e d i g n a s . Os t r a b a l n a d o r e s ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t so s e r a o camponeses quando t i v e r e m a p o s s e da t e r r a , Se e s t e s * 

l u t a r a m a t e ao p r e s e n t e , nao apenas- de f o r m a i r r a c i o n a l , i n s t i n 

t i v a , a p o l x t i c a . mas tambem num s e n t i d o p o l i t i c o e r a c i o n a l , pais 

e n t r a r ou nao s a i r d a t e r r a , d e v e r a o l u t a r d a q u i p a r a f r e n t e v _ i 

s a ndo t e - l a de v e r d a d e como p r o p r i e d a d e s u a . 

No i m a g i n a r i o das e l i t e s d o m i n a n t e s , os 

m o t i n s nao e r a m uma r n a n i f e s t a c a o da l u t a de c l a s s e s . I m a g i n a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  
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navam a s s i r a p a r a e v i t a - l a , p o r q u e a t e m i a m . Das i m a g e n s que . e 

l a b o r a v a m - d u r a n t e o c o n f l i t o s o c i a l e do me do n a s c i d o s o b as <. a 

rneagas de s a q u e s como " s i n a i s de c o n v u l s o e s t e m e r a r i a s "., n a s c i -

am as e s t r a t e g i a s p a r a i m p e d i r o f a z e r - s e d a c l a s s e t r a b a l h a d o -

r a , p a r a e v i t a r a u n i a o dos homens p o b r e s do s e r t a o p a r a i b a n o . 

E v i t a r os s a q u e s , i m p e d i r as a g o e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>5 cam 

p o n e s e s f a m i n t o s no p e r l o d o da s e c a , r e p r e s e n t a v a d e r r o t a - l o s -

p o l i t i c o e culturalmente« I s t o se d e u nao u n i c a m e n t e p e l a r e -

p r e s s a o , mas p e l a f o r m a como o E s t a d o I n t e r v i u a t r a v e s d a s m e d i 

das c l i e n t e l i s t i c a s e p a t e r n a l i s t a s . A l e m do q u e , o p r o p r i o f a 

t o de nao a p r e s e n t a r e m os s a q u e s como uma m a n i f e s t a g a o da l u t a 

de c l a s s e s , s i g n i f i c a v a uma f o r m a de d e r r o t a - l o s no p r o c e s s e d a 

l u t a de c l a s s e s . Mas, como e n t e n d e M a r i a do S o c o r r o R a n g e l , n e m 

t u d o e s t a p e r d i d o o u d e r r o t a d o , p o r q u e a e x p e r i e n c i a do p a s s a d o 

e s t a no p r e s e n t e e pode v i r a s e r a e s p e r a n g a do f u t u r o : 

"Numa s o c i e d a d e de c l a s s e s , e p r e c i s o que 

se e n t e n d a que nenhuma e x p e r i e n c i a p o de 

s e r d e s p r e z a d a p o r nao s e r v i t o r i o s a . E_s 

sas e x p e r i e n c i a s s a o f u n d a m e n t a l s como 

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

que e l a s c o n t e m o germe d a t r a n s f o r m a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ , , 1 
gao." 

Como pudenios v e r , as l u t a s e as e s t r a t e -

g i a s a q u i n a r r a d a s s a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "AS CHAMAS" que p r o d u z i u a h i s t o r i a no 

momento"DA SECA". 
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