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I INTRO DU C AO

Este trabalho tem por finalidade cumprir um dos requisitos para 

conclusao do Curso de Licenciatura em Historia da Universidade Federal de 

Campina Grande.

Nosso principal objetivo e analisar as principais motivagoes que 

proporcionaram o desencadeamento dos saques no municipio de Soledade 

entre aos anos de 1983 a 1993, bem como as razoes que os trabalhadores nao 

se valeram do mesmo recurso nos anos subseqiientes.

Foram utilizadas multiplas fontes para realizagao deste trabalho. 

Podemos citar as entrevistas, fotografias , documentarios de epoca , artigos 

de jomais1 2 3.

Para realizagao das entrevistas e obtengao de imagens fotograficas 

foram feitas pesquisas de campo, nos deslocando para varios pontos da area 

rural do municipio. A outra parte das pesquisas foi realizada durante noites no 

arquivo do SEDHIR-CH da Universidade Federal de Campina Grande com a 

companhia e solidariedade do Sr. Wellington que na maioria das vezes nos 

incentivou muito.

1 Embora de extrema importancia para demonstrate dos saques, n3o foi possivel encontrar fotos do 
momento em que eles foram realizados.
2 Encontrado nos arquivos do Senhor Valdir de Sousa, na cidade de Soledade.
3 Consultamos o Diario da Borborema, Jomal da Parafba, arquivados no SEDHIR-CH.
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Quanto as nossas preocupa?6es teoricas, nos aproximamos da Historia 

Social, nos termos de Thompson, cuja lî ao acerca da Historia “vista de 

baixo” tem tudo a ver com este trabalho, em especial com o capitulo II que 

contem informa9oes sobre os saques. Tambem nos aproximamos de Michel 

de Certeau cujas teses sobre o homem ordinario (comum) constroi o cotidiano 

com o uso de taticas e estrategias.

Este trabalho e composto por tres capitulos. O primeiro e descritivo, 

mostra alguns os historicos e economicos do municipio de Soledade. Logo 

tem uma preocupa9ao de informar e situar o leitor sobre essas questoes 

basicas.

No segundo capitulo, tivemos a preocupa9ao de analisar os principals 

motivos que proporcionaram o desencadeamento dos saques no municipio de 

Soledade-PB, uma vez que nos anos de 1983 e 1993, devido a serios 

problemas de estiagem, os trabalhadores rurais disponibilizaram desse recurso 

de extrema recorrencia.

No terceiro capitulo, tivemos a preocupa9ao de estudar as praticas 

vividas no cotidiano do meio rural, aqueles que possibilitam atraves de suas 

proprias experiencias, taticas e saberes empiricos desenvolver tecnologias 

simples para melhorar as condi9oes de vida em harmonia com o meio 

ambiente natural.
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Levando em consideraQao as dificuldades que enfrentamos e de se fazer 

uma micro-historia, procurei, na medida do possivel, transmitir ao leitor o 

conhecimento que adquiri da forma mais clara possivel.
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CAPITULO I

ASPECTOS SOCIO-HISTORICOS E GEO AMBIENT AL DO 

MUNICIPIO DE SOLEDADE

Na segunda metade do seculo XIX, epidemias e males endemicos assolaram a 

Paraiba, agravando a saude e estigmatizando suas vitimas. Nesse periodo consta-se que o 

colera morbus de origem do Gongens, com o carater maligno, foi a que mais se destacou, 

causando medo e desespero na popula9ao da provincia4.

O surto de colera morbus tambem assolou a regiao que hoje e denominada de Cariri 

Oriental e Ocidental. O terrivel mal endemico causou medo, desespero e dor nas familias 

da comunidade de Sao Francisco onde hoje se encontra a cidade de Olivedos, distante a 20 

km de Soledade. As filas enormes de cadaveres fluiam em dire9ao ao unico campo-santo, 

construido em 1763.

O Padre Ibiapina (1806-1883), em uma de suas missoes apostolicas no interior da 

provincia, especialmente do Brejo ao Serido, teve a preocupa9ao em benzer um peda90 de 

terra, fundando um cemiterio para enterrar as vitimas do colera morbus5. Esse 

acontecimento contribuiu para o processo de forma9ao da cidade de Soledade. “Malhada 

das Areias”, conhecida tambem como Malhada Vermelha faz parte do nucleo que deu 

origem ao municipio de Soledade. Essa area fazia parte das terras da fazenda de Joao 

Gouveia de Souza, area compreendida desde o Riacho do Padre tendo inicio a partir do

4 O, Alarcon Angra do. At. al “Relatos de males: notas acerca dos modos de adoecer na Paraiba Imperial”. In. 
A Paraiba no Imperio e na Republica: Estudos de Historia Social e Cultural. Jo2o Pessoa, Ideia. 2003. p. 12.
5 PINTO, Irineu F. Datas e Notas para historia da Paraiba. II ed. p.251.
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sitio Olho D'agua do Tapuia ate barras das vacas. Joao Jose de Miranda e Joao de Gouveia, 

netos de um dos primeiros proprietaries doaram parte das terras para construgao de uma 

capela. Entretanto, no mesmo local o Pe. Ibiapina edificou uma pequena capela que 

posteriormente ocupou todo espa90 do cemiterio formando a atual paroquia de Soledade. 

Para permanencia temporaria do Pe. Ibiapina no lugar, vieram fazendeiros de regioes 

proximas, sendo que os primeiros proprietaries trouxeram familias e se agregaram no 

lugarejo com preocupa9&o em ajudar o padre na constnwpao do cemiterio e posteriormente 

uma capela que proporcionou a origem de Soledade.

O Pe. Manoel Ubaldo da Costa Ramos, coadjutor da paroquia de Sao Joao do 

Cariri, celebrou no ano de 1866 a primeira missa na vila, hoje denominada Soledade, no 

dia 25 de dezembro. O primeiro nome sugerido pelo missionario Padre Ibiapina foi 

Solidao, entretanto, sob consulta popular chegaram a um acordo mudando pela palavra 

sinonima, Soledade.

Em 1879, atraves da Lei Provincial n°. 682, foi criado o distrito de Soledade que, 

posteriormente, em 1885, elevou-se a categoria de Vila dando origem ao Municlpio. No 

mesmo ano, Soledade foi sede da comarca, classificada por Decreto n°. 528. O municipio 

de Sao Francisco, hoje denominado Olivedos foi distrito de Soledade em 1911. Atraves do 

Decreto-lei estadual n°. 1010, de 30 de mar9o de 1938 pertencia a Soledade: “Juazeirinho, 

Santo Antonio (hoje Serido) e Sao Francisco". Pelo Decreto-lei estadual n°. 1164 de 15 de 

novembro de 1938, Soledade passou a ser Municlpio de Juazeirinho com o nome de 

Ibiapinopolis, com a Lei n°. 520, de 31 de dezembro de 1943. Entretanto, a lei nao foi 

aceita pela comunidade, e o municipio voltou a sua denomina9ao anterior6.

Atualmente o municipio de Soledade esta situado na regiao geografica do Planalto 

da Borborema com uma altitude de 521 metros acima do nivel do mar. Fazendo parte da

' Do livro Malhada das Areias Brancas. Inocencio Nobrega Filho, p. 13/29.
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mesorregiao do agreste, o muniripio ocupa uma area de 634,4 Km2 na microrregiao do 

Curimatau Ocidental no Estado da Paraiba. Geograficamente, sua localizâ ao pode ser 

representada pelos limites: Norte - o municipio de Sao Vicente e Olivedos; Sul -  Gurjao;

# n

Leste - Pocinhos e Boa Vista; e Oeste - Juazeirinho .

O municipio de Soledade esta incluido na regiao semi-arida do Nordeste brasileiro 

identificada pela EX-SUDENE (Superintendencia Nacional do Desenvolvimento do 

Nordeste), como zona do “Poligono das secas” 7 8. Com um clima quente e seco, Soledade 

apresenta uniformidade climatica com temperaturas que oscilam entre 20° e 38°, associado 

ao baixo indice de chuvas uma vez que a media pluviometrica anual e 320,44 mm, 

existindo precipita9oes pluviometricas. O periodo chuvoso denominado pelo homem do 

campo como “invemo”, uma vez que, nem sempre coincide com a estaifao, que 

compreende-se entre os meses de janeiro e abril 9.

E importante destacar o quanto a Caatinga (palavra indigena que significa mata 

branca) ocupa toda area do municipio, caracterizada 

atraves de arbustos entre arvores de baixo porte (ver 

foto ao lado) como o marmeleiro, a catingueira e 

alguns cactos como xiquexique e mandacaru que 

precisam de pouca agua para continuar vivos.

No mes de agosto, em pleno periodo de estiagem, as arvores perdem as folhas. No 

invemo, a vegeta?ao nativa do municipio passa por um processo de mudan9a uma vez que 

as arvores contain a brotar e o colorido da mata fica por conta das flores amarelas das 

catingueiras, caibreiras, juazeiros e outras. O ecossistema da caatinga apresenta uma

7 Em 1951, atravds da Lei n°. 1348, o govemo federal delimitou a chamada area do “Poligono das Secas” 
com uma dimensao de 950.000 km2, que equivale a mais da metade do territorio nordestino.
8 RODRIGUES, Lins Janete (Coord). Situando e Localizando o Estado da Paraiba -  Jo3o Pessoa: Grafset, 
2002, p. 15.
9 ANDRADE, Manoel Correia de. O Nordeste: Regiao e Contraste -  Sao Paulo: Contexto, 1998, p. 321.

Foto 1: Vegeta9ao da Caatinga
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diversidade notavel que ao longo dos anos vem pouco a pouco desaparecendo. Esses 

aspectos vem despertando o homem do campo para desenvolver novos metodos junto a 

criagao de animais. Esse e um dos motivos que nos deu subsidios para escrever o terceiro 

capitulo.

A popula9ao do municipio de Soledade atua nas mais diversas ocupa9oes. Ha 

pessoas que trabalham na agropecuaria de subsistencia voltada para o cultivo do milho, 

feijao, fava, mandioca e palma forrageira; alem de gado leiteiro, caprino, ovino, avicola e 

sumo. Outras se dedicam a atividades ligadas a industria e ao comercio. Entretanto, grande 

parte das pessoas trabalham nas reparti9oes publicas municipal e estadual. E importante 

ressaltar que os aposentados representam uma significativa contribui9ao para o 

desenvolvimento do comercio no municipio. A localiza9ao geografica, associada as 

rodovias existentes, proporcionam o acesso aos demais municipios circunvizinhos e outras 

regioes.

O municipio de Soledade acabou sendo 

privilegiado por ser cortado pela BR 230 e Rede 

Ferroviaria. Esses fatos sao de fundamental 

importancia para o desenvolvimento economico 

municipal uma vez que a BR possibilita a gera9ao Foto 2: Rodovia BR 230 

de emprego e renda atraves do comercio e servi90s relacionados ao setor de alimentos. 

Constata-se que o setor de alimentos e o ramo de atividades que mais emprega boa parte da 

popula9ao local. Essas atividades sao vistas nos bares, mercadinhos, restaurantes, 

lanchonetes e outros. Sao influenciadas pelo fato da cidade ser o ponto de parada dos 

onibus que fazem o percurso da capital ao interior do Estado da Paraiba.

No que diz respeito ao setor industrial, em 1998, havia, segundo a SAELPA, 19 

liga9oes industrials no municipio com um consumo medio de 76,6 MWH. Entretanto,
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comparado com a media estadual (110,4 MWH), esse consumo foi elevado. Certamente 

isso foi influenciado pela presen̂ a de varias unidades produtivas do setor de mineraî ao. 

De acordo com o cadastro industrial do Estado, em 1997 Soledade contava com 14 

unidades industrials, sendo que seis estavam ligadas ao setor de minerâ ao. Essas sao 

unidades que absorvem numero significativo de trabalhadores.

Historicamente o algodao, durante muito tempo, ocupou um lugar de destaque na 

agricultura do municipio. Porem, desde a decada de 80, quando se instalou a praga do 

bicudo, encontra-se com o cultivo bastante reduzido. Apenas 67 hectares estao ocupados 

com essa cultura. O cultivo do sisal tambem se encontra em declinio, com apenas 20 

hectares explorado.

Embora as atividades agropecuarias apresentem limita?oes ao seu desenvolvimento, 

em periodo chuvoso, ainda sao extremamente importantes do ponto de vista de gerâ ao de 

renda para o municipio. Em 1995/1996, a agropecuaria ocupava 1.605 pessoas. Do total de 

pessoas ocupadas, mais de dois ter9os (1046 trabalhadores) sao do sexo masculino. E 

importante ressaltar a importancia da pequena propriedade rural para a gerâ ao de emprego 

no municipio. Atualmente, 66,2% das pessoas ocupadas na agropecuaria do municipio sao 

absorvidas em areas com ate 100 hectares, segundo dados do IBGE de 96.

Os dados sobre o emprego rural ganham maior relevancia quando se compara aos 

dados do emprego no setor urbano da economia do municipio. De acordo com as 

informa9oes adquiridas pela ARCONSULT, em 1998 o total de emprego urbano se 

encontrava na ordem de 572 pessoas, assim distribuidas: 285 no comercio, 37 no setor de 

servi90s e 250 na industria.

Ja o IDEME - Anuario Estatistico da Paraiba, a situa9ao de precariedade das 

condi9oes economicas do municipio e evidenciada pelo baixo nivel de renda media
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familiar, que oscila entre 1 a 3 salarios minimos. Sendo 40,3% entre 0 e 1 salario e os 

demais acima de 3 salarios minimos. Nesse sentido, em decorrencia das condi§oes naturais 

e da dinamica da atividade economica que comanda o processo de estrutura9ao do 

municipio, tem-se uma baixa concentra9ao de renda da popula9ao 10.

No inicio do ano 2000, ainda prevalecia 

no municipio as politicas assistenciais de 

doa9oes de cestas basicas para as comunidades 

carentes (ver foto ao lado). Nesse periodo, 

problemas estruturais de desemprego e o alto

pre90 dos alimentos preocupavam as _ , _ . ,, ,Foto 3: Pessoas carentes recebendo cestas basicas
comunidades carentes no meio rural e urbano.

A partir de 2003, algumas familias, tanto da cidade quanto do campo, passaram a 

ser beneficiadas pelo programa de seguran9a alimentar do Govemo Federal -  FOME 

ZERO 11 - Inicialmente, o programa destinava-se as familias mesmo nao tendo filhos. 

Cada familia beneficiada recebia R$ 50,00 por mes. Nesse sentido, os recursos enviados 

para cada familia nao correspondia seus direitos. Posteriormente, as familias necessitadas 

passaram a ser beneficiadas com o Programa Bolsa Familia.

A cria9ao do Bolsa Familia proporcionou a integra9ao do Fome Zero. Representa, 

portanto, a unifica9ao do Bolsa Escola, Bolsa Alimenta9ao, Cartao Alimenta9ao e o auxilio 

gas. E importante destacar que mesmo com a cria9ao do programa Bolsa Familia, muitas 

familias carentes ainda nao foram beneficiadas.

Um outro programa que beneficia as familias das zonas rurais e o Seguro Safra. 

Constata-se que as familias que nao conseguem 60% de produ9ao na agricultura tern 

direito a receber R$ 110,00 durante cinco meses, mas, se nao houver chuvas, esse tempo e

10 GUIMARAES, Ana Virginia Rocha de Almeida. Aspectos do municipio de Soledade. JoSo Pessoa, 2001.
11 Revista: BRASIL um pais de todos. Govemo Federal. Ano 2, n°. 4. p. 28/29.

15



prolongado. Para algumas familias, esse dinheiro nao e suficiente para sobreviver, mas 

juntando com o Bolsa Familia, a Bolsa Escola para quern tern filhos matriculados e o 

salario de alguns aposentados, o Seguro Safra, representa um papel significativo na vida 

das familias rurais, entretanto nao e suficiente para sobreviver.

So quem recebe o Seguro Safra e quem nao tem renda (...) 
Eu passei muito tempo sem receber. O Seguro Safra e pra 
quem nao lucra (...) nao tem tempo certo pra terminar, se 
chuve acaba (...) eu recebo 190por causa da bolsa escola. E 
pouco, mas ajuda muito12.

12 Entrevista concedida ao autor por Marizangela Cunha Serafim, na Comunidade Livramento. Em 09 de 
marto de 2007.
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CAPITULO II

MOVIMENTOS DE “SAQUES” NO MUNICIPIO DE SOLEDADE

(1983-1993)

Em julho de 1978, um estudo realizado atraves do Instituto de Atividade 

Aeroespacial (CTA), orgao do Ministerio da Aeronautica constatou um sombrio 

prognostico do clima no Nordeste, que despertou os govemadores da regiao. O documento 

produzido pelos meteorologistas Carlos Girardi e Luiz Teixeira, mostrou que o Nordeste, 

entre 1979 e 1985 ficaria marcado por uma das piores secas de sua historia. Carlos Girardi 

ressaltou que a seca atingiu nesse longo periodo 1,4 milhoes de metros quadrados, afetando 

21 milhoes de pessoas. Ainda segundo os meteorologistas, nesse periodo nao foi registrado 

nenhuma esta?ao chuvosa regular. O estudioso explicitou que poucos acreditavam na 

eficiencia da pesquisa, mostrando previsoes para 7 anos. No entanto, o ministro do interior 

da epoca, Mario Andreazza, e o superintendente da Sudene, Walffedo Salmito Filho, se 

posicionaram a favor dos estudos 13. O flagelo alastrou-se por uma area de 1 milhao de 

quilometros quadrados, equivalente a 63% do territorio nordestino onde estavam situados 

1.419 municipios dentro do perimetro do Poligono das Secas 14.

Em 1983, o nucleo da mais intensa seca do periodo, o discurso jomalistico alertou o 

mundo para existencia do Nordeste brasileiro. Cidades na Italia e na Regiao Sul do Brasil 

demonstraram seus atos de solidariedade e mandaram alimentos para famintos da seca, 

passando a imagem de um quadro sombrio da situasao economica e social do nosso povo

13 PREVISAO Acertada. VEJA, janeiro de 1983.
14 SO AS VERBAS combatem as secas. VEJA, mar?o de 1983, p. 3.
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que sofre com os problemas de desemprego e as tragedias “da seca” 15. Nesse periodo, o 

municipio de Soledade tambem esteve incluido nesse quadro de fome, miseria e 

desemprego. De acordo com relatos de Valdo Bezerra de Albuquerque, (agricultor na 

Comunidade Livramento), no municipio, a seca nao e o problema mais grave. A imprensa 

teve a preocupa9ao em apenas mostrar o gado morrendo, a vegeta9ao seca, homens, 

mulheres famintas, passando a imagem de que o problema existente e natural. Na verdade, 

a seca agravou o quadro sombrio da nossa regiao. Percebe-se que nesse periodo o homem 

do campo tinha consciencia de que poucas familias necessitadas se beneficiavam com a 

ajuda govemamental, uma vez que, o entrevistado demonstra ter consciencia de praticas 

que lembre a “industria da seca”.

No tempo de seca o que agente ouve no radio, na televisao e 
bicho com fome, porque nao tern comer pros bichos (...) 
Muita gente se aproveita da seca (...) os politicos, os donos 
de carro pipa e quern vende raqao cara pros bicho 16.

No inicio dos anos 80 as expectativas e as esperan9as do pequeno produtor rural se 

renovou. No dia 19 de mar9o, dia de Sao Jose, de acordo com a tradiqao popular que 

chovendo neste dia e sinal de que o ano sera bom de invemo e a colheita e abundante. No 

entanto, as chuvas nao vieram e os reflexos da estiagem afetaram diretamente os 

produtores rurais que plantavam para sua subsistencia. Alem disso, a estiagem 

proporcionou uma eleva9&o dos preqos dos generos alimenticios comercializados na feira 

livre municipal, contribuindo para o aumento da situa9&o de fome e miseria em alguns 

moradores rurais e urbanos. Nesse sentido, constata-se que grupos de pequenos produtores 

rurais, vaqueiros do municipio se juntavam em dia de feira se mobilizando para entrar em 

aqao. As passeatas nas ruas causavam tensao e medo aos moradores da cidade. Era uma 

estrategia que eles utilizavam para demonstrar a situaqao do municipio para as pessoas da

15 A FOME e a miseria. Diario da Borborema, Campina Grande 14 de outubro, 1983.
16 Entrevista concedida ao autor por Valdo Bezerra de Albuquerque. Em 15 de agosto de 2006.
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cidade, com a possibilidade de repercutir la fora na impressa perante as autoridades 

govemamentais. Em frente a prefeitura, a multidao, como forma de pressionar as 

autoridades, tentava negociar com o prefeito, visando uma altemativa politica diante das 

condî oes de vida que se encontravam os pequenos agricultores e desempregados. Os 

jomais da epoca, mostram, comentam como os movimentos dos saques vinham ocorrendo 

em toda regiao do cariri .

Em 1981, atraves do esfor90 pessoal do Sr. Joao Bosco da Silva que govemou o 

municipio em periodo compreendido entre 1977-1981, o municipio foi beneficiado por 

recursos federais que possibilitou a constrû ao do mercado publico municipal. Dois anos 

apos sua inaugura?ao (1983), o mercado tomou-se palco das a9oes da multidao revoltada 

devido a situa9&o de fome e desemprego que se encontrava a regiao do cariri e curimatau.

Por volta de 1983, as autoridades do municipio tentavam se mobilizar na tentativa 

de conseguir frentes de emergencia, sendo que para as pessoas era chamada de “cachorra 

magra”. Iniciou-se o alistamento nas frentes de trabalho renovando um “la90 afetivo” entre 

as lideran9as locais e o homem do campo que, atraves de um ritual de glorifica9ao de 

patemalismo, tanto por parte da Igreja como dos poderes politicos, uma vez que os 

pequenos produtores e desempregados enffentavam filas enormes para receber um saco de 

comida para matar a fome. Com essas a9oes, ao mesmo tempo em que se evitava as 

revoltas populares, colocava em risco, na visao das autoridades, a ordem social, uma vez 

que as a9oes dos retirantes da seca geravam um clima geral de intranqiiilidade na 

popula9ao local.

Entre 1983 e 1993, o municipio de Soledade ficou marcado por imagens 

assustadoras. Em dias de feira livre de Soledade, nos anos de estiagem, levas de 

trabalhadores vinham de outros municipios “castigados pela seca” e se juntavam com 17

17 Diario da Borborema, 2 de agosto de 1983. p. 1.
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pequenos agricultores, vaqueiros e desempregados urbanos em frente a Prefeitura, e como 

uraa forma de a9&o previa, tentavam falar com o poder publico para tomar providencias 

necessarias. A presen9a da multidao na cidade representava para os poderes publicos, a 

comunidade local e os comerciantes um clima de “tensao e medo”.

Como e de tradi9ao, a feira livre de Soledade e realizada semanalmente. Os 

trabalhadores rurais se encontram e atraves de uma sociabilidade em pequenos bares, 

barracas, esquinas, etc. dentro do mercado trocam ideias, discutem sobre politica, 

agropecuaria, os pre90S dos generos alimenticios e assuntos sobre o cotidiano.

Compreende-se que o mercado publico em dia de feira livre, na decada de 80-90, 

representava para os poderes publicos um lugar de revoltas populares, indisciplina. 

Portanto, era de responsabilidade da policia exercer uma vigilancia intensiva como forma 

de normatizar, amea9ando punir aqueles que fugissem dos parametros da lei. Para a 

policia, a feira era um lugar extremamente perigoso porque o encontro dos trabalhadores 

rurais proporcionava o desencadeamento das a9oes dos saques. Com finalidade de conter 

essas a9oes, a policia controlava os movimentos dos aglomerados de pessoas.

Mesmo com toda a vigilancia intensiva, em 1983, a feira livre de Soledade foi 

atacada. Para as a9oes dos saques, os trabalhadores rurais nao se estruturavam em nenhuma 

lideran9a sindical, partido politico ou grupos religiosos. Os trabalhadores rurais se 

organizavam-se a partir de suas proprias ideias, formando suas proprias estrategias. As 

articula9oes criadas pelos camponeses dificultava a a9&o da policia no sentido de conter os 

saques, criando um clima de tensao na comunidade local.

Em 1983, grande parte da popula9ao rural e desempregados urbanos estavam 

amea9ados pela fome. O descontentamento da popula9ao rural em situa9ao limite de 

sobrevivencia tomava-se mais intenso. Nesse sentido, os camponeses se empenhavam 

ativamente em suas decisoes frente a frente com os poderes publicos. Dessa forma, os
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movimentos dos saques podem ser entendidos como urn protesto social, um ato de 

resistencia dirigido a quem de direito necessita do basico para a sobrevivencia. De forma 

espontanea, a multidao invadia o mercado publico do municipio demonstrando uma forma 

de resistencia popular contra os poderes publicos da epoca 18. Para os politicos da epoca, as 

a?5es dos saques eram compreendidas como uma amea?a constante a ordem publica. O 

prefeito da epoca, Marinaldo Castelo Branco Melo, em entrevista concedida ao autor 

relatou que pressionado pela populâ ao mobilizou-se para conter a situa9ao.

77ve que entrar em contato com o Governador da epoca 
Burity (...) para ver se conseguia alguma coisa para conter 
a situagao, alimentos, frentes de emergencia (...) Em 1983 a 
situagao do municipio tava coda vez mais se agravando com 
a seca. Na decada de 80 houve dois ataques na feira 
semanal de Soledade. O primeiro em 1983 e o outro em 
1987. Varios fatores contribuiram para agdes dos saques, 
porem, os mais importantes, posso citar a seca, a fame e 
uma motivagao politico 19.

Em outubro do mesmo ano os jomais noticiaram as ondas de saques nas cidades 

atingidas pela seca e a fome. No entanto, mesmo com as noticias nos jomais e os 

comentarios em Soledade, os comerciantes continuavam vendendo seus produtos como se 

nada tivesse acontecendo. Temendo os saques, os merceeiros tanto do municipio quanto 

dos municipios vizinhos, se preocupavam em levar poucos generos alimenticios para 

vender na feira. Em conseqiiencia disso e a escassez de alimentos, houve a eleva9&o dos 

pre90S dos generos alimenticios. Esse fator, contribuiu para o aumento do desespero e a 

revolta da popula9ao rural amea9adas pela fome. Como forma de pressionar o poder 

publico municipal, os emergenciados se juntavam em ffente a Prefeitura como j a foi citado 

anteriormente, para encontrar solu9oes.

18 RUDE George. Os Rostos da Multidao. Rio de Janeiro: Campos, 1981.
19 Entrevista concedida por Marinaldo Castelo Branco Melo. Em 23 de setembro de 2006.
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Constata-se que os politicos, se apropriando da situa9ao, negavam sua solidariedade 

no momento, dando a entender que estavam tomando as providencias junto com o govemo 

do Estado. Entretanto, nao apontavam nenhuma solu9ao de imediato aumentando, ainda 

mais a revolta dos agricultores.

Na cidade, sou comerciante desde 1976. Em 83, os ataque 
na fera causava medo a populaqao (...). No saque tinha 
pessoa correndo pra todo lado, a agonia era grande (...) 
Alem da seca, naquele tempo tinha muita gente 
desempregada (...) a falta de chuva causava desespero a 
populaqao rural e os pequenos agricultores nao suportavam 
ver os filhos morrendo de fame. A unica soluqao era 
procurar o Prefeito. Nem sempre encontrava (...) ficava em 
frente a Prefeitura gritcmdo: “Se o prefeito nao aparecer 
vamos atacar a feira (...) Os politicos falava que ia resolver 
a situaqdo, mas demorava tomar as providencias 20.

Nas a9oes, os trabalhadores rurais tinham a concep9ao de que era o dever do poder 

publico municipal cumprirem o que eles prometiam em campanhas eleitorais que era 

garantir melhores condi9oes de trabalho e de sobrevivencia, independente do tempo e do 

espa90. Em outubro de 83, as proposes alarmantes das ondas de saques, os depositos de 

alimentos espalhou-se em toda micro-regiao atingida pela seca que ha cinco anos nao 

possibilitava o trabalho regular dos homens do campo no cultivo das terras. Dessa forma, 

os jomais mostram que os problemas causados pela seca e a situa9ao de fome e miseria, no 

Nordeste, repercutiam em outras regioes do Brasil.

Esta assumindo as proporqoes alarmantes a onda de 
assaltos aos depositos de alimentos no Nordeste (...) a 
explicaqao e que ha cinco anos a seca nao permite o cultivo 
da terra (...). A fame esta assolando o povo e os campos, e o 
povo do Sul nos mandam comboios de alimento 21.

Nessa perspectiva, constata-se que o municipio de Soledade nao ficou de fora dos 

movimentos dos saques. Segundo o prefeito da epoca, o Sr. Marinaldo Castelo Branco

20 Entrevista concedida ao autor por Jose Pedro da Costa, em 22 de setembro de 2006.
21 Diario da Borborema, Campina Grande, 02 de outubro de 1983.
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Melo, os ataques na feira livre de Soledade nao se caracterizava apenas a partir da situatjao 

limite de sobrevivencia que se encontrava o municipio, mas atraves de uma motiva?ao 

politica contraria ao poder publico municipal. Ele se justifica a partir da forma como foi 

realizado o ataque em 1983. Para o prefeito citado, os principais alvos dos ataques dentro 

do mercado publico municipal foram as mercearias do seu pai, o Sr. Isidoro Melo (Joaquim 

de Melo - nome popular) e de merceeiros amigos do prefeito. Pressionado, o prefeito da 

cidade decretou estado de emergencia no municipio com preocupa9ao em conseguir 

recursos com o govemo estadual da epoca, o Sr. Wilson Braga.

Nos anos 80 houve dois ataques. O primeiro em 83 e o outro 
em 87: a seca e uma motivaqao politico contraria. 
Justificativa o mini-box do meu pai e de alguns amigos meus 
foram os primeiros a serem atacados, principalmente por 
pessoas da periferia da cidade (...). Na seca, os agricultores 
nao queriam ver seus filhos passarem fome, por isso, eram 
obrigados a atacar. Para resolver a situaqdo, entrei em 
contato com o Dr. Olavo Wallendref e a CODECIPA e 
consegui 50 toneladas de alimento, mantendo o homem do 
campo ate a chegada do invemo22.

Temendo um novo ataque, este prefeito teve a preocupa9ao em entrar em contato 

com o prefeito de Soledade do Rio Grande do Sul, o Dr. Olavo Wallendrerf e a 

CODECIPA (Companhia de Defesa Civil da Paraiba) para conseguir 50 toneladas de 

generos alimenticios, amenizando a situa9ao que se encontrava o municipio, mantendo os 

trabalhadores em suas pequenas propriedades rurais ate a chegada do periodo chuvoso. 

Uma vez que no inicio dos anos 80 o indice da infla9ao era elevado e a popula9ao rural e 

urbana nao tinha nenhuma renda complementar do Govemo Federal.

Em 83 a feira nao foi atacada so pelos agricultores, no meio 
tinha pessoas do Alto Sao Jose (...) Naquele tempo nao tinha 
o programa do govemo Fome Zero, tudo era difici. Alem 
disso a inflâ ao era alta (...) Na emergencia nem todo 
mundo se alistava, os que tinha necessidade. Os que

22 Entrevista concedida ao autor por Marinaldo Castelo Branco Melo. Em 23 de setembro de 2006.
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trabalhava nao era satisfeito com o atraso do pagamento 
(...) o feijao e a far inha que vinha do govemo as vezes era 
estragado 23.

Impulsionados pelas consequencias da crise economica que se encontrava o Brasil, 

desemprego, fome e miseria que se encontrava em grande parte do Sertao Nordestino, os 

poderes publicos Federais e estaduais criaram frentes de emergencia mandando alistados 

para trabalhar sem um piano de obra. Mas, no Municipio de Soledade as frentes de 

emergencia nao contemplava a todos os necessitados. Os politicos da epoca ja pensando 

em conseguir votos para as proximas elei9oes se aproveitavam da situa?ao utilizando 

criterios sem fundamentos para indicar pessoas nas frentes de trabalho. Dessa forma, 

constatou-se que mesmo havendo a ffente de trabalho as revoltas dos trabalhadores rurais e 

urbanos tomava-se cada vez mais intensa. Isso se explica atraves da forma inadequada de 

pagamento que alem de atrasado vinha uma parte em dinheiro e outra em sextas basicas, o 

que era inadequada para o consumo humano devido o tempo quern ficava nos armazens do 

govemo.

Alem disso, segundo os agricultores, havia um descontentamento dos trabalhadores 

contra os fiscais obras, que alem de tratar os trabalhadores de forma inadequada, 

descontava no pagamento os dias nao trabalhados dos que nao justificava a falta em um dia 

de servi90.

Naquele tempo tudo era difici. Em tempo de seca, o govemo 
mudava a emergencia mas a revolta do povo continuava 
porque o pagamento atrasava. Mesmo como a emergencia 
muita gente continuava desempregado (...) uma parte do 
pagamento era feito com distribuiqdo de feira. O feijao nao 
cozinhava e a farinha vinha estragada. Ninguem podia 
faltar um dia de serviqo porque os fiscal descontava no 
pagamento. O pagamento vinha pagar a todos (...) o 
dinheiro das faltas ficava nas maos dos fiscal24.

23 Entrevista concedida ao autor por Jandir Xavier. Em 28 de agosto de 2006.
24 Entrevista concedida ao autor por Valdemar Pereira. Em 28 de agosto de 2006.
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Contudo, varios fatores citados anteriormente deram subsidios para o 

desencadeamento dos saques na feira livre em setembro de 83. Nesse sentido, e importante 

ressaltar esses fatores a partir de seus sentidos e significados. O primeiro esta relacionado a 

ideia de como os politicos definiam os ataques na feira livre de Soledade. Segundo o 

representante do poder publico da epoca, Marinaldo Castelo Branco Melo, os movimentos 

dos saques podem ser explicados a parti dos fenomenos naturais (a seca), que 

consequentemente, causavam a fome e o desemprego que se encontrava no municipio em 

consequencia da situa9ao economica no Brasil no inicio dos anos 80.

Em 83, os trabalhadores por momentos de incertezas, alem 
da fome em consequencia da seca, havia muita gente 
desempregada na zona urbana. O que aconteceu foi uma 
consequencia logica da crise economica no Brasil25.

Os movimentos dos saques em Soledade podem ser entendidos como um protesto 

popular ao poder publico. Os trabalhadores rurais de opiniao que o dever dos politicos era 

cumprir o que eles prometiam durante o periodo eleitoral, tendo consequencia de que o 

papel do poder publico e, portanto, garantir melhores condi9oes de sobrevivencia 

independente do periodo eleitoral ou nao. Os movimentos dos saques tambem sao 

entendidos como uma resistencia a forma de trabalho e pagamento aos trabalhadores da 

ffente de emergencia.

Entretanto, outro aspecto diferencia os ataques na feira livre de Soledade dos demais 

ataques na feira livre de cidades vizinhas. Essa afirma9ao pode ser compreendida a partir 

de uma reflexibilidade sobre as motiva9oes dos saques em outros municipios mostrado 

pela imprensa, comparando-os com os fatores que caracterizaram os saques no municipio 

de Soledade. Enquanto que os saques nos municipios circunvizinhos ocorreram por 

consequencia da seca e da fome, em Soledade os saques podem ser entendidos como uma

25 Entrevista concedida ao autor por Marinaldo Castelo Branco Melo. Em 23 de setembro de 2006.
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resistencia popular aos Poderes Publicos e urn protesto social contra os comerciantes 

locais.

No inlcio dos anos 80, em periodo de estiagem, era de costume os donos de 

bodegas, mercadinhos ou mercearias venderem fiado com os preQOS elevados, os generos 

alimenticios. Em 83, ano de extrema pobreza, as possibilidades dos trabalhadores pagarem 

aos comerciantes eram minimas. Para os comerciantes as esperan̂ as em receberem era o 

pagamento da emergencia, enviada atraves do govemador da epoca Wilson Leite Braga e o 

dinheiro que os trabalhadores rurais que nao conseguiam vagas nas frentes de trabalho, 

arrecadavam com a venda de carvao vegetal.

O meu estabelecimento comercial, o maior que tinha na 
epoca, perto do portao principal do mercado publico, foi o 
primeiro a ser atacado (...) eu nao sei o por que? Mesmo 
com poucas esperanqas em receber, eu e outros 
comerciantes vendia fiado. So nos restava esperar pelo 
pagamento da emergencia que sempre atrasava. Alguns 
agricultores vendiam carvao, mas o dinheiro que eles 
recebiam nao dava pra pagar as mercearias 26.

O dinheiro do pagamento da emergencia nao era suficiente para pagar as dividas nas 

bodegas e nas mercearias. Em consequencia da infla9ao, o indice dos pre?os era muito 

elevado. Dessa forma, os trabalhadores demonstravam resistencia contra o alto indice dos 

pre?os comprando a dinheiro em dia de feira livre no caminhao bau da COBAL 

(Companhia Brasileira de Alimentos) uma vez que os prê os dos generos alimenticios 

eram mais em conta. Essa situa?ao causou um descontentamento aos comerciantes, 

entrando em a9&o imediatamente para evitar os prejuizos. Nesse sentido, grande parte dos 

comerciantes mesmo nao tendo certeza avisavam aos funcionarios da COBAL que os 

trabalhadores em consequencia da seca e da fome se organizavam para atacar a feira. Com 

essa perspectiva, temendo os ataques, os funcionarios da COBAL retiravam o caminhao da

26 Entrevista concedida ao autor por Jose Pedro da Costa, em 15 de setembro de 2006.
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cidade. Dessa forma, os trabalhadores revoltados com a atitude dos comerciantes, entram 

em desespero, demonstrando motiva?6es plausfveis na situa9ao de fome, atacam a feira 

como forma de protesto contra os comerciantes.

Em 83, quem morava nos sitios e nao era alistado na 
cachorra maga, vendia caivao. Eu tambem vendia e o 
dinheiro so dava pra pagar a bodega. Quando nao dava pra 
pagar os trabalhador da “cachorra maga” fazia a feira no 
caminhao da COBAL por que era mais barato (...) os dono 
de mercadim vendia fiado mas era tndo caro. Os dono de 
mercadim e bodega se sentia prejudicado com a atitude dos 
trabalhador que em vez de pagar no mercadim ia compra na 
COBAL. ...os comerciante inventava aos funciondrio da 
COBAL que a feira ia ser atacada. Nisso, a COBAL saia da 
cidade e o povo se revoltou contra os comerciante. Depois 
de tomar umas bicada de cana me juntei com os trabalhador 
da “cachorra maga ” e seguimo pro mercado. De repente so 
vi a estraladeira, quebra-quebra. Eu ainda consegui pegar 
um mei saco de feijao, mas quando lucrei fui devolve (...) 21.

O mercado publico municipal e um lugar onde os trabalhadores se deparam com os 

pre90s dos generos alimenticios. E atraves desses encontros os trabalhadores rurais 

articulavam os saques na feira livre. Alem da feira, nos locais de trabalho nas frentes de 

emergencia o descontentamento, contra o poder publico municipal aumentava. Nessa 

perspectiva, os movimentos dos saques no municipio de Soledade se desencadearam de 

forma efetiva cuja ocorrencia pode ser demonstrada atraves das redoes humanas como 

forma de resistencia a situa9ao de calamidade. Esse acontecimento pode ser explicado 

atraves de Thompson. O autor define a luta de classe nao apenas a partir de uma 

perspectiva economica e politico, mas, tambem, atraves dos aspectos culturais. As camadas 

populares resistem a classe dominante, e os dominados tentam manter sua concep9ao de 

mundo e impoe ao dominante que o aceite sua cultura. As a9oes dos trabalhadores nos 

motins por subsistencia sao compreendidas como manifesta9oes “subpoliticas”. Essas 

manifesta9oes ocorrem a partir das experiencias do auto-fazer-se nas a9oes sociais,

27 Entrevista concedida por Luiz Angelo Teodosio de Oliveira, em 01 de outubro de 2006.
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associado a ideia de emancipa?ao coletiva. Nesse sentido, a experiencia pode ser definida 

como a capacidade que os trabalhadores tern de praticar e agir nao so atraves de uma 

perspectiva economica, mas politica e cultural.

Portanto, e refletindo sobre suas a9oes que os trabalhadores constroem sua propria 

consciencia firmando-se como classe. A consciencia e compreendida como organiza?ao de 

categorias nao vindas “de fora”, mas constituidas historicamente quando os resultados das 

experiencias se articulam entre os grupos.

Dentro de uma dimensao da historia social, as manifesta9oes ocorrem de forma 

espontanea a partir de uma cultura de resistencia popular.

Thompsom traz uma reflexao da etica e da moral. O autor mostra que as classes 

populares, uma vez exploradas, resistem e a resistencia tambem ocorre em consequencia de 

uma economia moral. Na Inglaterra do seculo XVIII, em epocas de escassez de alimentos e 

pre90S altos, os trabalhadores acreditavam que suas a9oes coletivas se justificavam pelo 

fato de a comunidade atraves de sua concep9ao sentia que as praticas de mercado justas ou 

de economia moral tinham sido violadas. Essa concep9&o comunitaria nao apenas induzia

as a9oes, mas tambem influenciava as formas existentes de comportamento nos

•  •  •  28 movimentos sociais .

Em dias de feira livre os merceeiros da cidade e os que vinham de outros 

municipios traziam poucos generos alimenticios para vender na feira. Esse fator 

proporcionou a eleva9ao dos pre90s, aumentando o descontentamento da popula9&o rural 

do municipio.

A feira livre no mercado publico municipal de Soledade pode ser definido como um

lugar muito especial. E um lugar que possibilita nao apenas a comercializa9ao de

mercadorias, a rela9ao do homem do campo com a cidade, mas tambem, proporciona entre 28

28 THOMPSON, E.P. A forma9ao da classe operaria inglesa (A arvore da liberdade), vol. I. Ed. Paz e Terra. 
Sao Paulo, 1987. pg. 9, 81.
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os trabalhadores rurais uma forma de socializa?ao. Nesses encontros, o homem do campo 

dialoga e troca ideias sobre varios assuntos, dentre eles, as elei?6es, o futebol, 

relacionamento amoroso, criticas sobre o modelo economico do govemo e, principalmente, 

as experiencias adquiridas no cotidiano do campo, na tentativa de encontrar meios 

necessarios que facilite a sobrevivencia nos periodos de estiagem, uma vez que o 

Municipio esta localizado no semi-arido brasileiro.

Em mar9o de 1987 as possibilidades de lucro no municipio de Soledade estavam 

escassas. Os agricultores tinham apenas esperan?as em colher suas sementes, porem, isso 

nao foi possivel.

Preocupado com a situa9ao de fome e miseria que se encontrava no cariri e 

Curimatau paraibano, o Govemador do Estado Tarcisio de Miranda Burity junto com a ex- 

SUDENE, decretou estado de emergencia nas microrregioes atingidas pela estiagem 

prolongada 29. A unica forma de minimizar o soffimento do homem do campo era evitar os 

saques na regiao. Para isso. Era necessario enviar as ffentes de emergencia, uma vez que a 

situa9ao das familias, principalmente no campo, era da mais extrema necessidade.

As dificuldades nos sitios existia, mas os “ataques ” na feira 
nao ocorreu por causa da fome (...) junto dos agricultores 
tinha pessoas da cidade que entrava no meio dos saques e 
pegava roupas, panelas e ate mesmo brinquedo para 
crianga, lamparina (...) quando os politicos tomava as 
providencias ja era tarde. Antes de atacar a feira a multidao 
se juntava em frente a prefeitura e como nao conseguia falar 
com o prefeito, que era Marinaldo (...) os banco de came, as 
mercearia, as bodega dentro e fora do mercado foi os 
primeiro a ser atacado (...) Luiz Angelo era considerado um 
dos lider que influenciava o povo 30.

Observa-se na cita9ao acima que os alvos principals dos saques eram os a90ugues e 

as mercearias dentro e fora do mercado publico. Isso justifica que a fome e a escassez de

29 Diario da Borborema. Campina Grande, 19 de maio de 1987, p. 6.
30 Entrevista concedida ao autor por JoSo Angelo Teodosio. Em 01 de outubro de 2006.
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alimentos eram um dos motivos, mas nao o unico. Nesse sentido, esse fato pode ser 

compreendido como estrategias utilizadas pelos trabalhadores para desnortear o 

pensamento dos comerciantes e dos feirantes, como forma de justificar os saques. Os 

trabalhadores tinham a consciencia que a quantidade de generos alimentlcios nao era 

suficiente para alimentar seus filhos ate a chegada do invemo e do pagamento das “frentes 

de emergencia”. E importante ressaltar que os agricultores tinham a consciencia de que os 

saques tambem podiam agravar a situa<?ao dos vendedores ambulantes que trabalhavam 

para manter a sobrevivencia de seus filhos.

Em 1987, os agricultores sofreram com a seca, mas o 
sofrimento foi menor do que em 1983 (...) No ano de 1987, a 
CODECIPA e os programas do Governo estavam mais 
organizados (...) Tive dificuldade de governor o municipio e 
conseguir recursos para confer a situagao porque estava na 
oposigao ao Govemador do estado. Uma das solugoes era 
recorrer a SUDENE para atender a populagao com carros 
pipas (...) Procurei formas para conseguir cestas basicas 
para distribuir para os necessitados 31.

Em 1987, os trabalhadores rurais enfrentam mais um periodo de estiagem. No 

entanto, o poder publico municipal se depara com menos dificuldades do que no ano de 

1983, segundo o representante do poder publico municipal da epoca, Marinaldo Castelo 

Branco, a CODECIPA tinha outra estrutura e os programas de alimentos do governo 

tinham outra organiza?ao e, por isso, atendia maior quantidade de necessitados. Para 

minimizar a situagao, o poder publico recorreu a ex SUDENE. Antes que a situa<?ao se 

agravasse e repercutisse a nivel estadual o prefeito do Municipio tenta entrar em contato 

com os representantes do Governo do Estado para conseguir alimentos.

Em 1993, os movimentos dos saques mais uma vez ficou marcado na memoria da 

popula^o rural e urbana do Municipio de Soledade.

31 Entrevista concedida ao autor por Marinaldo Castelo Branco Melo. Em 23 de setembro de 2006.
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Os reflexos da estiagem (Foto: 3) sao sentidos no cotidiano do homem do campo e 

da cidade. A falta de chuvas incidiu diretamente na planta9ao do milho e feijao, generos 

alimenticios que fazem parte da subsistencia das familias rurais.

No periodo chuvoso, apos a colheita, 

os trabalhadores rurais tern o costume de 

guardar suas sementes em silos de zinco 

para alimentar suas familias durante o 

periodo de estiagem, no entanto, isso nao

V

foi possivel no ano de 1993. A estiagem Foto 4: A?ude de Soledade no periodo da estiagem 

proporcionou a elevaifao dos prê os dos generos alimenticios de subsistencia, tomando 

cada vez mais dificil a vida da populatpao rural, uma vez que naquele ano nao havia os 

programas de assistencia as familias, por parte do Govemo Federal. Esses aspectos 

contribuiram para tomar o desespero das familias rurais e desempregados urbanos mais 

intenso.

Em 93 as pessoas que morava nos sitio, enfrentava 
dificuldade com a seca (...) Tudo era caro. Feijao, milho, a 
far inha (...) O feijao o milho dos silos ja tinha acabado (...) 
muita gente trabalhava na “cachorra maga” (...) muita 
gente nao conseguia se alista, tinha poca vaga (...) Pra 
compreta o pagamento ja fazia bem tres mes atrasado. Se o 
caba nao tinha dinheiro pra paga na budega, no mercadim 
(...) naquele tempo tudo era difici (...) as pessoa tentava fala 
com prefeito na frente da prefeitura gritano vamo atacar a 
feral Com Ze Catinguera na frente o “mato abre e fecha ”! 
Como nao conseguia fala com o prefeito a mutidao sai 
andano ligero pro meicado (...) no saque as pessoa levava 
farinha, fejao, rapadura, tripa, figo - miudo (...) a puliqa 
nao chegava nem perto, ficava de longe olhano 32

32 Entrevista concedida ao autor por Jo3o Angelo Teodosio. Em 1° de outubro de 2006.
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Para conter ou minimizar a situa<?ao, o poder publico municipal representado pelo 

Sr. Claudino Egidio de Assis Ramos que govemou o municipio, tenta tomar providencias

urgentes. Segundo Claudino, na epoca os 

recursos que vinham do Govemo Federal nao 

eram suficientes para atender a comunidade 

carente. Forra necessario que o Poder Publico 

Municipal junto ao Govemo Federal, 

conseguisse recursos para distribuî ao de 

“cestas basicas” e a implanta9ao das “Frentes de Trabalho” (Foto 5, acima). Constata-se

que os criterios estabelecidos para o processo de 

alistamento na frente de trabalho e distribui9ao de 

cestas basicas nao contemplava a todos. Em 

consequencia desses fatores, no mes de mar90, os 

trabalhadores rurais e urbanos tentaram invadir o

Foto 6: Distribuî ao de cestas basicas 
em pcriodo de cstiagem

predio da Prefeitura como estrategias para

sensibilizar a popula9ao local e o Poder Publico 

Municipal, demonstrando a situa9ao limite de extrema necessidade que se encontrava o 

municipio. A a9ao so nao foi concretizada porque o Poder Publico Municipal agiu para 

conter a situa9ao distribuindo cestas basicas para os necessitados.

(...) em Soledade, dezenas de agricultores tentaram invadir 
a Prefeitura a procura de comida ... somente as 10:00 h o 
Prefeito decidiu distribuir alimentos de primeira 
necessidade 33.

Como ja foi citado anteriormente, a “frente de trabalho” nao contemplava os 

necessitados. Entretanto, nos locais de trabalho (geralmente barragens e barreiros) era

33 Jomal da Paraiba. Campina Grande 23 de mar?o de 1993.
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possivel encontrar mulheres que deixavam suas casas e, ao lado dos seus filhos, 

trabalhavam sobre a intensa temperatura do clima sem a menor preocupa?ao dos fiscais. 

Com todo esse sofrimento os trabalhadores da emergencia tinham esperan9as de receber o 

pagamento para assim poder pagar os comerciantes e, posteriormente, fazer a feira de 

alimentos de primeira necessidade. No entanto, isso nao foi possivel.

Em 1993, houve um saque. Eu fazia parte da comissao que 
formava o Sindicato Rural de Soledade. A comissao era 
responsavel para efetuar o pagamento da emergencia. (...) 
um dos membros da comissao se deslocou ate a cidade de 
Joao Pessoa para pegar os contracheques. O mesmo nao 
retornou a Soledade no dia determinado para efetuar o 
pagamento que ja completava sessenta dias de atraso (...) 
No campo ja nao havia outra forma de se viver porque a 
escassez de alimentos e agua nao permitia o homem do 
campo criar galinhas, cabras ou ovelhas.
(...) Cicero Irineu, morador do sitio Cardeiro, homem de 
estatura forte vendo sua familia passar necessidades 
demonstrou com lagrimas sua angustia diante de tanta 
tristeza (...) posso afirmar que um dos motivos dos saques 
foi justamente o atraso do pagamento da emergencia34.

De acordo com os relatos concedido por Jose Valdir de Sousa, Presidente da 

comissao que formava o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do municlpio, os movimentos 

dos saques em 1993 estiveram extremamente relacionados ao atraso do pagamento da 

“Frente de trabalho”. Ele justifica afirmando que um dos representantes da comissao 

(A.M.) se deslocou ate a cidade de Joao Pessoa com a fmalidade de buscar os 

contracheques para efetuar o pagamento da “Frente de trabalho”. Em conseqiiencia da 

demora em retomar a Soledade, nao foi possivel efetuar o pagamento, aumentando o 

descontentamento dos trabalhadores emergenciados.

O saque na feira aconteceu em 1993. Como dirigente 
municipal enfrentei dificuldades para governor o municlpio 
por conseqiiencia da seca. Tive que tomar providencias 
urgente para minimizar a situagao que se encontrava o 
municlpio, uma vez que nessa epoca os programas de

34 Entrevista concedida ao autor por Jos6 Waldir de Sousa. Em 09 de janeiro de 2007.
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governo nao era bem estruturados como nos dias de hoje 
(...) os recursos que vinham do Governo Federal nao era 
suficiente para atender a toda comunidade carente (...) Para 
segurar a populaqdo, a Prefeitura distribuiu cestas basicas 
que minimizou a situaqao por pouco tempo (...) O problema 
nao era apenas alimentos, mas tambem a falta de agua e por 
isso o gasto para abastecer o municipio atraves de carros- 
pipas me impedia de realizar outros beneficios para o 
municipio. Atraves do Governo Federal e estadual foi 
implantada a “Frente de trabalho”, mas os trabalhadores 
continuaram com a mesma necessidade, uma vez que o 
pagamento atrasou (...) Em 1993 os preqos dos alimentos 
estavam muito alto (...) Os saques partiam da comunidade 
rural, mas grande parte dos trabalhadores envolvidos 
morava na area da periferia urbana, principalmente do 
bairro Sao Jose (...) o principal motivo dos saques acredito 
que foi o atraso do pagamento da emergencia35.

Partindo de uma analise reflexiva deste contexto historico, dentro da 

dimensao da historia social, os movimentos dos saques (1983-1993) pode ser 

compreendido nao apenas atraves da situa9ao limite de sobrevivencia em consequencia da 

escassez de alimentos, mas tambem a partir de um processo de resistencia e protesto 

popular contra o Poder Publico municipal e os comerciantes.

Esse processo muda a partir do momento em que os desempregados urbanos se 

unem com os camponeses necessitados. Na confusao dos saques, eles tentavam se 

apropriar das mercadorias expostas na feira livre. Essa mudan̂ a se da atraves da enfase 

nos objetivos dos saques, uma vez que enquanto os camponeses saqueiam a feira 

demonstrando a luta pela sobrevivencia e seus direitos, os oportunistas se aproveitam da 

situa?ao para se beneficiar materialmente e, ganhar resultados pessoais das negocia9oes do 

Poder Publico municipal.

Para o Poder Publico municipal, os movimentos dos saques foram vistos como 

a9oes que proporcionavam graves consequencias, uma vez que, os mesmos representavam 

nao apenas uma amea9a ao Poder Publico municipal mas tambem, para toda comunidade

35 Entrevista concedida ao autor por Claudino Egi'dio Ramos. Em 17 de novembro de 2006.
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local. Dessa forma, para o Poder Publico era preciso encontrar formas para impedir os 

“saques” e portanto evitar que as consequencias tivessem uma repercussao negativa em 

outras regioes do pais. Se apropriando da “Frente de trabalho” enviada pelo Govemo 

Federal, o Poder Publico Municipal tenta manter os trabalhadores rurais em seus locais de 

trabalho uma vez que os saques representavam uma ameâ a ao sistema de govemo local. 

Alem disso, com a amea9a de invasao de “saque”, o poder publico municipal respondia 

com atitudes patemalistas. Como ja foi citado anteriormente, havia distribui9ao de cestas 

basicas para conter a situa9&o de extrema necessidade dos trabalhadores da “Frente de 

Emergencia” e ao mesmo tempo evitava o desencadeamento das a9oes violentas que podia 

por em risco as bases da ordem social fundamentada a partir das providencias exercidas 

pelo Poder Publico municipal.

Para os trabalhadores rurais a consolida9ao de uma tradi9ao nas formas de pressao e 

negocia9ao da multidao e compreendida como forma de organiza9ao possivel no contexto 

social, afirmando-se como uma altemativa politica diante das condi9oes limites de 

sobrevivencia em periodo de estiagem em que a escassez de alimentos tomou propor9oes 

radicals. Nos movimentos dos “saques”, os trabalhadores desconfiavam das organiza9oes 

definidas pelas institui9oes e por isso agiam em seus proprios espa90s, de forma 

momentanea.

Mesmo de forma momentanea, os movimentos dos “saques” pode ser 

compreendido a partir de uma dimensao politica uma vez que os trabalhadores 

demonstravam em suas lutas que sao capazes de alcan9arem sua consciencia de classe e 

portanto nao estariam presos a uma racionalidade determinada pelas condi9oes naturais. 

Contudo, as a9oes dos saques representam uma manifesta9ao de luta de classe. Isso se 

explica a partir da ideia de que nos saques os trabalhadores lutam pelos seus direitos 

economicos, culturais e politicos que dao subsidios para fortalecer as rela9oes de poder.
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Alem disso, os trabalhadores demonstraram um descontentamento com o Poder Publico 

municipal relacionado a ineficiencia nas decisoes politicas e nao como forma de atentar 

contra os politicos mas porque tinham a concepfao de que atraves de suas lutas eles 

conseguiriam o que necessitavam para viver 36.

36 NEVES, Frederico de Castro. A MultidSo que se movimenta e a “negociâ ao”. IN a MultidSo e a Histdria. 
p. 161,231.
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CAPITULO III

O MEIO RURAL E AS EXPERIENCES VIVENCIADAS NO COTIDIANO: 

“NOVAS PERSPECTIVAS NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL”.

Viver no semi-arido nordestino nao e facil. Este capitulo mostra como as 

experiencias vivenciadas no cotidiano rural de comunidades do municipio de Soledade, 

atraves de tecnologias simples em sua maior parte levadas a efeito por iniciativa das 

proprias comunidades, possibilitam os trabalhadores rurais reinventarem suas praticas 

cotidianas no tocante aos problemas das frequentes estiagens, melhorando assim suas 

condi9oes de sobrevivencia.

Como j a foi citado anteriormente, as comunidades rurais do municipio de Soledade 

sofrem em conseqiiencia da escassez de alimentos para subsistencia humana e para os 

animais. Os programas govemamentais pouco priorizaram as comunidades carentes do 

campo. Em algumas a9oes politicas ainda prevalece a ideia de que “e dando que se 

recebe”. O abastecimento de agua pode ser visto pelos politicos como uma questao 

significativa. No pensamento dos politicos uma comunidade beneficiada por carros pipas 

ficaria devendo favor e, portanto, essa comunidade deveria rccompensar atraves do voto no 

periodo de elei9oes. Durante muito tempo, nao havia reservatorio adequado e o 

abastecimento d’agua nas comunidades rurais era feito de forma precaria.

Antes tudo era difici (...) Na seca agente ia pegar agua 
longe, num jumento e quatro barris (...) No pogo.nas 
cacimbas, nos barreiros a agua nao dava pro gado beber 
(...) As agua era butada de carro pipa no barreiro, ficava
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barrenta agente so bibia porque era o jeito, nao tinha outra 
(...) A agua tambem era butada na cisterna da capela, mas 
nao dava pra ninguem... tudo que eles faziam nos sltios ja 
era pensano em voto (...) muita gente votava. Hoje tudo 
mudou o caba que tern urn dinheiro quando nao chove, bota 
um carro d 'agua na cisterna e da pra passar dois, tres mes.
37

Fatores importantes que mais preocupam os “pequenos” produtores rurais estao 

relacionados ao processo de produtjao de alimentos nao apenas de subsistencia humana, 

mas tambem para os animais. No municipio, a cria9ao de animais apresenta-se bastante 

diversificada. E comum encontrar em terreiros das residencias de algumas comunidades 

rurais, galinhas caipira, guines, perns, etc. Nas capoeiras (areas de criâ ao denominadas 

pelo homem do campo), constata-se criagoes de caprinos, ovinos e bovinos.

Durante muito tempo, as familias rurais criavam os animais de forma extensiva. O 

gado, as ovelhas e cabras se alimentavam da vegeta9ao nativa. Na decada de quarenta e 

cinqiienta era possivel encontrar em muitas residencias familias constituidas por doze a 

quatorze pessoas, incluindo pais e filhos. Como as terras foram divididas para os filhos e 

posteriormente para outras familias, hoje esses numeros sao bem menores. Nesse sentido a 

cria9ao de animais tomou-se cada vez mais dificil uma vez que apos as divisQes das terras, 

os novos proprietaries passaram a criar animais em areas cercadas. A cria9ao de animais 

no municipio passou a ser intensiva, com numero maior de criadores em areas menores. 

Parte da vegeta9ao nativa diminuiu. Com isso, houve a necessidade dos agricultores 

plantarem a palma forrageira para alimentar os animais junto com pastagens 

industrializadas.

Casei em 1934. deus me deu forqa para criar meus filhos 
(...) Naquele tempo, quern se casava tinha muito filho, dez, 
quatorze (...) Hoje e diferente (...) Para viver naquele tempo 
tinha que plantar e criar. Tinha muita terra mas poca gente 
criava (...) No invemo todos tinha que ir pro roc;ado (...)

37 Entrevista concedida ao autor por Renato Marques da Cunha. Em 31 de margo de 2007.
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Plantava milho, feijao, jirimum. Plantava tambem algodao 
(...) Tinha moga que ficava em casa cuidano do almogo, 
outras ia tambem pro rogado (...) Naquele tempo era tudo 
aberto o gado era criado solto (...) Depois vendero tudo, os 
mais velho foram morreno e os herdero foi coda um ficano 
com pedago de terra (...) Quern ficou morano nos sitio tinha 
que criar nem que seja uma galinha (...) Hoje pra criar e 
muito difici, tern que comprar resido, torta, falero de trigo e 
plantar palma. 38 39

Pensando nessas consequencias no meio rural, os pequenos produtores procuram 

desenvolver tecnologias simples e inovadoras que possibilitem melhores condi9oes de vida 

no campo em harmonia com o meio ambiente natural, em particular para enfrentar, a 

medio prazo, o problema das frequentes estiagens que assolam a regiao.

Em 1943, o agricultor Manoel Apolonio deixou a terra natal, cidade de Jeremobo - 

Bahia, em busca de melhores condî oes de vida na Regiao Sul do Brasil. Chegando a 

grande Metropole, Sao Paulo, o agricultor trabalhando como servente de pedreiro observou 

e aprendeu tecnicas em constrû ao de piscinas. Nesse processo, o agricultor idealizou e 

estudou possibilidades dessas tecnicas serem utilizadas para construir cistemas de placas 

no Nordeste. Tendo em vista o sofrimento das comunidades rurais em periodo de estiagem, 

para o agricultor, sua ideia foi o ponto inicial que contribuiu para que houvesse uma 

mudanga no cotidiano das comunidades rurais .

Ja em 1993, as comunidades rurais do municipio de Soledade, junto com a A.S.A - 

Articulâ ao no Semi-Arido; o PATAC -  Programa de Amplia9ao de Tecnologia 

Apropriadas; a Paroquia; o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associa9oes 

Comunitarias desenvolveram atraves de seus saberes e experiencias vivenciadas no 

cotidiano, experimenta9oes e inova9oes que possibilitaram minimizar problemas existentes 

na area rural.

38 Entrevista concedida ao autor por Manoel Amancio da Cunha. Em 01 de abril de 2007.
39 Ver documentario: Construindo cidadania no semi-drido brasileiro -  Realizapao A.S.A.
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Entre o homem do campo e a Igreja havia uma articulaqao 
que de forma coletiva, discutia novas formas de trabalho. 
Com o apoio da CARITAS, um instrument da Igreja a nivel 
mundial e aqdes comunitarias do Padre Joao Batista foram 
realizados, na zona rural, trabalhos como limpeza de 
barreiros e cacimbas. Para tanto, eles recebiam uma cesta 
basica e dinheiro. A compra de cesta basica era realizada 
em aqao conjunta entre a Igreja e os pequenos agricultores 
(...) A regiao, tendo articulaqao com outras instituiqoes ASA, 
PATAC, tinha a preocupaqao em propor uma politico 
educacional, comprando semente para o plantio, na 
perspectiva de construir um banco de sementes que era um 
grande desafio para toda a regiao 40.

No processo de socializasao, as famflias rurais discutem e compartilham 

informâ oes que sao de fundamental importancia para que eles possam se articular para 

desenvolver formas que permitem sua sobrevivencia e permanencia no campo.

Para Michel de Certeau o homem ordinario e o homem comum que atraves de 

iniciativas proprias, em suas “praticas” constroi seu cotidiano. Nesse sentido, o homem 

comum em seus usos de taticas desenvolvidas a partir de seus proprios saberes, organizam- 

se em seu proprio mundo na tentativa de desenvolver melhores condigoes de 

sobrevivencia41.

Dessa forma, compreendendo o sentido

da solidariedade no trabalho coletivo e tendo

consciencia da importancia das cistemas de

placas pre-moldadas, as familias rurais se

mobilizaram pra construir cistemas em suas Foto 7: Cistemade placas nacomunidade
rural do Arruda

comunidades. As ideias inovadoras partem das experiencias das proprias familias no 

campo. Apoiadas pelo programa denominado de Fundo Rotativo Solidario, que 

desempenha um papel extremamente importante no processo de constnujao de cistemas de 

placas, as familias tambcm se organizam para construir pocos, cistemas, cacimbas de

40 Entrevista concedida ao autor por Jos6 Bento Leite do Nascimento. Em 28 de junho de 2006.
41 CERTEAU, Michel de. A inven?ao do cotidiano - Petropolis, RJ. Vozes, 1994. p. 91/933.
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forma coletiva. Apos o termino de uma constru9ao em mutirao o grupo se deslocava para a 

proxima familia, iniciando uma nova construgao. Os grupos eram formados por parentes, 

amigos que moram dentro das proprias comunidades. Esse processo contribui para que os 

filhos dos pequenos agricultores aprendam nao apenas as taticas desenvolvidas no dia-dia, 

mas tambem a importancia do trabalho coletivo, no sentido de melhorar as condigoes de 

vida no campo e, dessa forma, contribuir para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos

por seus pais nas gera9oes futuras. Nesse sentido, as 

a9oes desenvolvidas pelas comunidades rurais tern 

dado um passo significativo no processo educativo 

nas comunidades rurais 42.

Apos as constru9oes, as familias adotaram 

outras tecnologias simples e inovadoras que propiciaram melhores condi9oes de vida na 

area rural. Atraves de iniciativas proprias ou com acompanhamento de tecnicas do 

PATAC, os homens do campo iniciaram o 

processo de constru9ao de barragens 

subterraneas. As visitas de intercambio com 

outras comunidades beneficiadas

proporcionaram trocas de saberes e 

experiencias que deram subsidios para
Foto 9: Barragem subterranea na comunidade

constru9ao das barragens. rural do Arruda

No inicio, as barragens subterraneas foram pensadas para uma agricultura de 

subsistencia e, por isso, a diversidade de cultura repercute na qualidade da alimenta9ao de 

algumas familias e na economia, uma vez que os produtos que os pequenos produtores 

produzem nas barragens sao comprados na feira livre. As comunidades de Lagedo de

42 Ver documentario: Construindo cidadania no semi-Arido brasileiro — Realizâ So A.S.A.

Foto 8: Cistema de placas na comunidade 
rural Livramento
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Timbauba, Barrocas, Floriano, Cachoeira de Arruda, Livramento e outras, mesmo em 

perfodos de estiagem, lucram uma diversidade de generos alimenticios. E possivel ver 

nessas localidades planta?oes de milho, jerimum, batata doce, feijao, melancia e outras. 

Entretanto, e importante destacar outras potencialidades de aproveitamento das barragens. 

Essas potencialidades estao acima das expectativas. Nesse sentido compreende-se que as 

barragens nao se constitui apenas uma fonte de produ9ao de alimentos para subsistencia, 

mas tambem, proporciona a produ9ao de forragens para alimentar os animais no periodo de 

estiagem.

No processo de constru9ao de uma barragem os trabalhadores rurais utilizam varias 

taticas. De forma transversal, em mutiroes, constroem-se uma vala dentro de um rio ou 

riacho temporario, com aproximadamente 90 cm de largura. No que diz respeito a 

profundidade, constata-se uma varia9&o. Geralmente, a escava9ao e feita ate onde nao ha

permeabilidade do solo. Posteriormente a 

escava9ao da vala, coloca-se uma Iona de plastico 

na lateral no sentido oposto do rio ou riacho. 

Apos esse processo, a vala e preenchida com 

areia ou barro. E importante destacar que quando 

nao se coloca a Iona, a vala e preenchida com 

barro batido extraido de “formigueiros”. Em ambas, e necessaria a constnajao de um 

sangradouro com paredes de pedras ou tijolos entre uma margem e outra do rio (foto 

acima).

Foto 10: Sangradouro de barragem subterranea.

As primeiras barragens subterraneas do municipio foram 
construidas aqui em Lagedo de Timbauba (...) Uma la em 
Tota, outra aqui na propriedade e la em Aluizo (...) Depois 
da barrage melhorou muito a vida na nossa comunidade 
porque tudo que agente planta e lucro, ate uma cabega de 
alho (...) Na barragem se planta batata doce, jerimum, 
milho, feijao, melancia (...) Tudo isso ajuda na alimentaqao 
da famllia e na criagao tambem (...) Antes agente tinha que
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comprar na feira (...) Quern cria tern que plantar porque a 
forragem serve de alimento pros bichos (...) Na barrage 
tambem se planta capim gramao e o capim elefante (...) No 
inverno agente ensila tudo junto, a forragem mistura com 
outras plantas nativa como a manigoba, o feijao gandu e 
outras plantas que nao e de nossa regiao como a gliricldia e 
a leucena (...) junta tudo e moi na forrageira (...) Depois 
agente ensila 43.

Atraves da visitas em comunidades de outros municipios, os representantes 

comunitarios adquirem novas experiencias e saberes que contribuem para as fami'lias 

desenvolverem novas taticas para melhorar o sistema de criâ ao animal. Preocupados com 

o meio ambiente natural, os homens do campo adotam praticas para o manejo da vegeta9ao 

nativa e para a conservâ ao do solo. Constatou-se em algumas areas do municipio, os 

primeiros passos de reflorestamento. A planta9ao de arvores exoticas tern a finalidade nao 

apenas de alimentar os animais, mas, tambem, diminuir a retirada de estacas da vegeta9ao 

nativa para a cercamento das areas.

No processo de manejo da caatinga, alguns agricultores utilizam praticas camadas 

de retelhamento, ou seja, a retirada de galhos secos das plantas nativas (jurema, juazeiro, 

aroeira, barauna e outras), contribuindo para o crescimento rapido das plantas. Outra 

pratica exercida pelo homem do campo, em algumas comunidades, e a arboriza9ao de 

areas cercadas com plantas exoticas como gliricldia, a leucena e sabia. Alem disso, e 

possivel encontrar plantas que os produtores rurais utilizam para misturar com agua e da 

banho nos animais para matar carrapatos. Em 2001 foram introduzidas no municipio cerca 

de 2000 mudas dessas especies de plantas exoticas nas comunidades de Lagedo de 

Timbauba, Arruda e Livramento.

E importante destacar na caatinga que existe uma planta considerada, pelos 

pequenos agricultores, toxica -  a mani9oba. Segundo o agricultor Antonio Bento, muitas 

familias rurais evitam deixar esta planta nas propriedades uma vez que a mesma pode levar

43 Entrevista concedida ao autor por Antonio Joaquim da Silva. Em 12 de abril dc 2007.
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a morte dos animais. Entretanto, a disponibilidade dessa planta e de outras forragens 

somadas com a palha de milho, feijao, etc, possibilita a constnû ao de silos para 

armazenamento de forragem na epoca do invemo para alimentar os animais em periodo de 

estiagem. A cria9ao e sustentabilidade dos animais em periodo de seca e uma questao de 

honra para o homem do campo. Atraves de reunioes em outros municipios os 

representantes dos produtores rurais vivenciam varias experiencias que sao compartilhadas 

com as familias rurais no municipio. Uma das taticas desenvolvidas esta relacionadas ao 

processo de constru9ao de silos e silagem. Os representantes dos trabalhadores rurais por 

participarem de reunioes em outros municipios conhecem varios tipos de silos: o silo tatu

ou trincheira, o silo nincho, o silo anel 

construidos com placas para constru9&o de 

cistemas e o silo de pedras com formato 

diferente. Tanto no processo de constru9ao dos 

silos como tambem na silagem, os J t J g S s l

Foto 11: Processo de ensilagem no silo Tatu ou
trabalhadores rurais se organizam em mutiroes. Trincheira na comunidade rural do Arruda

No processo de constru9ao dos silos, assim tambem como na constru9ao das 

barragens subterraneas, das cistemas de placas, as familias rurais organizam grupos onde 

os agricultores, atraves de suas experiencias e saberes empiricos, trocam ideias importantes 

para organiza9&o do trabalho. A partir dessas socializa9oes os agricultores discutem o local 

adequado para as constru9oes, o modelo e a capacidade de armazenamento de forragem. 

Em um silo modelo “tatu” ou trincheira, as familias rurais, dependendo do tamanho, 

consegue armazenar de 7 a 8 toneladas forragem. Com essa capacidade de armazenamento 

e necessario uma escava9ao no solo com uma profimdidade entre oitenta centimetres e um 

metro. Com aproximadamente tres metros de largura e de seis a sete metros de 

comprimento.

44



Apos o processo de escavâ ao, coloca-se uma Iona de plastico dentro do silo que 

posteriormente a armazenado o feno. Em seguida, cobre-se com o restante da mesma Iona, 

parte superior do silo44.

Para se criar e preciso plantar porque se nao tem lucro, a 
palha do milho e aproveitada (...) Junta o milho, o capim 
com outras plantas nativa e moi tudo na forrageira e guarda 
no silo para quando for na seca dar de comer o gado, as 
ovelhas, as cabras (...) nas reunioes da Associagao agente 
combina o local , o tamanho, tudo isso tem que saber (...) 
tem silo que cabe 6, 7 ate 8 tonelada, depende 45.

Com essas taticas a vida dos trabalhadores do campo mudou nesses ultimos anos. A 

criagao de animais vem contribuindo para esse 

processo de mudan9a. Nos ultimos dez anos, as 

familias rurais vem se mobilizando para 

transformar suas pequenas propriedades numa 

diversidade de produgao que proporciona uma 

melhoria na renda familiar e no fortalecimento 

da seguran9a alimentar. Nesse sentido, constata-se que assim como em outras areas do 

Sertao e do Cariri, no municipio vem aumentando o numero de familias que se dedicam a 

cria9ao de animais.

Diante da importancia da cria9ao de animais para as comunidades rurais, os 

representantes de associa9oes comunitarias atraves de visitas de intercambio aprendem e 

compartilham novos saberes que possibilitam melhorar a cria9ao. Ao retomar ao 

municipio, os representantes passam as experiencias aprendidas para as familias rurais, 

dando condi9oes favoraveis para continua9ao dos trabalhos comunitarios.

Foi a troca de experiencia que foi dispertano as comunidade 
pra trabalhar em grupo (...) a agricultura familiar comega

44 Essas informa<;oes podem ser confirmadas nas comunidades de Lagedo de Timbauba e Arruda.
45 Entrevista concedida ao autor por Aldo Fernandes da Costa. Em 19 de fevereiro de 2007.
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da galinha, depois a cabra, a ovelha, o boi (...) tudo e renda 
pro agricuto 4 .

A falta de cercas para criagao de animais e um dos problemas enfrentados pelas 

comunidades rurais. Para solucionar este problema os agricultores constroem as chamadas 

“cercas vivas”. Algumas comunidades rurais 

plantam alguns cactos de crescimento rapido 

(xiquexique, mandacaru e algumas palmas de 

espinhos) que resulta no cercamento dos 

rô ados, impedindo a entrada de animais (foto

ao lado). Esse processo evita a derrubada de Foto 13: Cerca viva construida pelos
apricnltores

arvores da vegetagao nativa para retirada de estacas e os gastos do homem do campo na 

compra de arames farpados.

Antes as cercas tinha 8 fio de arame que o cabra comprava 
caro, sent puder (...) Hoje nao precisa derrubar um pe de 
pranta para se fazer estaca, nem comprar arame (...) A 
cerca de xiquexique nao passa nem galinha 46 47

Atraves de iniciativas proprias e os saberes empiricos os agricultores vem 

desenvolvendo taticas em seu cotidiano que possibilitam melhores condi9oes de vida no 

meio em que vivem. As constru9oes de barreiras de pedras para segurar as “terras” ou 

areias que se deslocam com as enxurradas proporciona a diminui9ao da erosao e 

facilitando a infiltra9ao da agua no solo. Com isso os “pequenos” produtores rurais 

aproveitam a umidade dessas areas para planta9&o de varios tipos de capim, importante 

fonte de alimento para os animais.

Nessa perspectiva, constata-se que aos poucos as pessoas que vivem no meio rural 

vao tendo consciencia de que para o homem viver e preciso preservar o meio ambiente. Por

46 Entrevista concedida ao autor por Inacio Tota Marinho. Em 16 dc abril de 2007.
47 Entrevista concedida ao autor por Manoel Galdino Bezerra de Albuquerque. Em 14 de abril de 2007.
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isso, os pequenos produtores rurais tem grande preocupaijao com o manejo da pastagem e 

o reflorestamento da vegeta9ao nativa 48.

A cria9ao de animais tem contribuido para melhoria da qualidade de vida das 

familias rurais no municipio. Em vista disso, as taticas, as experiencias e os saberes 

adquiridos no dia-a-dia proporciona as familias rurais se preocuparem em criar animais que 

tem maior facilidade de adapta9ao ao clima da regiao, resistindo ao periodo de estiagem.

Constatou-se que as experiencias vivenciadas no cotidiano contribuem para 

melhorar as condi9oes de vida no meio rural. Dessa forma, compreende-se que a 

inexistencia dos saques nao se explica apenas atraves das politicas govemamentais de 

combate a fome como o Bolsa Familia e outros, uma vez que nem todos os necessitados 

sao beneficiados. No trabalho levantamos a hipotese de que alem dos programas do 

govemo, as experiencias e as taticas desenvolvidas pelo proprio homem do campo 

contribuem nao apenas para a inexistencia “dos saques”, mas tambem para permanencia 

das familias rurais em suas terras. Isso se explica a partir de dois fatores basicos: Entre os 

anos de 1996 e 2000 houve uma estagna9ao da popula9ao rural 49. O outro, diz respeito ao 

aumento de constixujao de casas nas areas rurais. Dessa forma, e importante destacar que 

essas altemativas devem ser vistas como fatores que explicam a nao recorrencia a pratica 

dos “saques” ao comercio local, medida extrema e desesperada a que recorreram os 

agricultores nos anos de 1983-1993.

48 Ver documentario Criâ So de animal: a seguranifa da familia no semi-arido.
49IBGE. Censo 1996 -  2000.
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CONSIDERACOES FINAIS

Conforme ja citamos anteriormente, tivemos a preocupa9ao de analisar os 

Movimentos dos “Saques” no municipio de Soledade-PB. O desenvolvimento de nossas 

pesquisas quando nos apropriamos de Thompson para explicar os “Saques” como uma 

forma de resistencia popular assim como Michel de Certeau para explicar que o homem 

comum vem desenvolvendo taticas atraves de seus proprios conhecimentos empiricos que 

possibilitam melhorar as condi95es de vida em seu cotidiano.

Varios fatores contribuiram para a ocorrencia dos saques, podemos destacar o 

descontentamento dos trabalhadores rurais com o Poder Publico Municipal e os 

comerciantes, como tambem o atraso do pagamento da “emergencia”.

Partindo desta perspectiva e importante enfatizar que o trabalho relacionado a 

pesquisa dos saques ainda esta em andamento, portanto, pretendo posteriormente, de 

acordo com as possibilidades, dar continuidade.

Esse trabalho e uma contribui9ao para a historiografia local, uma vez que no 

municipio ainda nao foi desenvolvido uma trabalho desta natureza.

Os autores citados neste trabalho sao extremamente importantes para explica9ao 

desta tematica. Nos da subsidios para realiza9ao de estudos direcionados a Historia Social. 

Escreveram suas obras de forma abrangente, nos passando informa9oes que permite 

entender os movimentos dos saques a partir de uma perspectiva politica, economica, 

valorizando as questoes sociais e culturais. Alem disso, nos permite pensar historicamente 

sobre os movimentos dos saques nao apenas no municipio de Soledade-PB, mas tambem 

em outras Regioes da Paraiba e de outros Estados.
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O texto nos da subsidios para pensarmos melhor sobre a sociedade em que 

vivemos. Entender os saques e as experiencias vivenciadas no cotidiano do campo com o 

uma forma de resistencia e luta entre as classes subaltemas.
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ANEXOS



Foto 14: Plantagao de milho perdida pela estiagem 
utilizada para alimenta5ao de animais junto 

com outras plantas exoticas.

Foto 15: Pequeno produtor transportando palma 
forrageira - uma das fontes de alimento para os animais 

no Deriodo de estiaeem.

Foto 16: Pequeno produtor rural Foto 17: Silo subterraneo.
mostrando a maquina forrageira.
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Foto 18: Drama de abastecimento de agua no municfpio 

em periodo de estiagem.

JL ‘t

Foto 19: Transporte de rebanho para outras regioes 
em periodo de estiagem.
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MAPA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE

Criado pela Lei N° 791 de 24 de Setembro de 1885 
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O SAQUE DA FEIRA

AMIGO EU VOU LHE CONTAR 
UM FATO QUE OCORREU 
EM JUNHO DE 93 
SOLEDADE ENTRISTECEU 
O POVO EM TODA CARREIRA 
IA SAQUEAR A FEIRA 
VEJA SO NO QUE SE DEU

VEIO GENTE DE TODO LADO 
CORRENDO EM DISPAR ADA 
A MAIORIA SEM FOME 
E OUTROS DANDO RISADA 
TINHA MATUTO ENCHIRIDO 
DANDO UMA DE SABIDO 
FOI UMA GRANDE JORNADA

EU QUE NUNCA TINHA VISTO 
FOQUEI BAST ANTE ASSUSTADO 
O POVO TODO CORRENDO 
EM PROCURA DO MERCADO 
PEGANDO TUDO QUE TINHA 
ATE SACOS DE FARINHA 
FORAM LOGO SAQUEADOS

TINHA UM TAL CATINGUEIRA 
COMANDANDO O ARRASTAO 
QUE LEVOU PRA SUA CASA 
CARNE, BATATA E FEIJAO 
SORRINDO BATE NO PEITO 
ELE FALA DESSE JEITO 
VAMOS LA PRA TEREZAO

TEREZAO FOI AVISADO 
PELO GAROTO MILTINHO 
TOMOU SUA PROVIDENCIA 
FECHANDO SEU MERCADINHO 
ESSE DAI FOI ESPERTO 
O POVO SAIU DE PERTO 
SEM LEVARNEM UM POUQUINHO

SAIRAM TODOS CORRENDO 
FAZENDO MUITA ANARQUIA 
CHEGANDO LA EM SEU SILVA 
MANOEL ROSENDO ERA O GUIA 
OLHA PRA CAIMA DE LADO 
O MERCADINHO TA FECHADO 
VAMOS QUEBRAR MINHA “FLA”

O DELEGADO CHEGOU 
POR TRES SOLDADOS SEGUIDO 
UM DELES ATIROU PRA CIMA 
PRA ACABAR O MOIDO 
EU VOU TE CONTAR MEU NEGO 
ATE HOJE CORRE BEBO 
COM MEDO DE SER FERIDO

QUANDO A POLICIA NOTOU 
QUE O CASO ERA FATAL 
LOGO SE COMUNICOU 
COM ALGUEM DA CAPITAL 
FOI AI QUE ACABOU 
QUANDO ELE LIBEROU 
OS HOMENS DA BACURAU

AQUI VOU FINALIZANDO 
O FATO JA FOI CONTADO 
TEM NEGO QUE SE DEU BEM 
TEM OUTROS PREJUDICADOS 
ISSO SERVIU DE LIQAO 
E QUEM FEZ O ARRASTAO 
FICOU UNS DIAS TRANCADO

(ZECA CORDEIRO)

O autor afirma que observou o 
saque que serviu de inspirasao para 
escrever esta poesia.

QUANDO CARVALHO CHEGOU 
COM A SUA GUARNIQAO 
CONSEGUIU AMENIZAR 
A TRISTE SITUAQAO 
O PREDIO FICOU VAZIO 
O POVO TODO SEGUIU 
PARA OUTRA DIREQAO
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