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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho trata da questao campo/cidade ou rural/urbano, enfocando Lagoa Seca, cidade 

do Brejo Paraibano, cuja base economica repousa na producao agricola, gerada por 

agricultores familiares. Trata-se de uma cidade de pequeno porte, com 23.000 habitantes, dos 

quais 15.475 estao na zona rural, correspondendo a 67,4% do total. Sao, em sua absoluta 

maioria, agricultores familiares que nao sobrevivem exclusivamente da agricultura. Muitas 

pessoas, apesar de morarem na cidade, mantem vinculos com o campo devido a necessidade 

de cultivar rocados para ajudar nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA manuten9ao da famflia. O oposto tambem se verifica: 

produtores rurais exercem atividades nao relacionadas a vida rural. A popula9ao recorre 

constantemente a Campina Grande, no tangente nao apenas ao comercio, mas a presta9ao de 

servi90 s: saude, educa9§o, cultura, lazer e etc. A rela9ao da popula9ao rural com a cidade de 

Lagoa Seca e da popula9ao desta, como um todo, com Campina Grande nos levou a 

considerar a rela9ao campo/cidade. O enfoque dispensado a essa questao e de um binomio 

nao mais abordado de forma antagonica, mas complementar e de in tera9ao, onde a rela9§o 

de "continuum" favorece a ambos. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper aims to analyse the relation between the countryside and town as well as the rural 

and urban areas situated in Lagoa Seca, a small town in the Brejo Paraibano whose economic 

support depends on the production developed by the families working in the farms. Out of 

23,000, the current population of Lagoa Seca, 15,475 inhabitants live in the rural area 

accounting for 67,4% of its total population. Most of them are farm workers who don't 

depend exclusively upon agriculture as an economic support. Most people live in the urban 

area but are connected with the countryside for crops as another way to help in the family 

budget. On the other hand, the farming producers also do some jobs different from those they 

have in the country . They often go to Campina Grande to do business and other services 

concerning education, health care, arts, entertainment etc. The link of the rural population 

with Lagoa Seca and the one of its total population with Campina Grande has made us 

consider this relation between the country and town. The emphasis given to this matter is of 

a binomium not antagonistically but complementarily focused and of an interaction whose 

"continuum" relation benefits both of them. 
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INTRODU^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Verifica-se a infiltracao de tracos da cultura camponesa que persistent no 

cotidiano urbano, interagindo numa logica especifica do pensar social. (...) 

Modernidade e tradigao se entrelaqam, se sobrepoem, se complementam " 

(Junghans Lanz, 1997:1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entendemos que uma producao intelectual, seja qual for o seu teor, tern sempre um 

componente espiritual, de fundo afetivo, que imprime vida as coisas que se faz nessa esfera 

da producao pessoal. Somos originaria de Lagoa de Roca e sempre nutrimos pela Regiao do 

Brejo uma afeicao propria de quern tern raizes fincadas na cultura e na historia de uma regiao. 

Decorre dai, tambem, a divida que se contrai, ao longo de uma vida, com o lugar e a gente 

que nos propiciou as condicoes de sermos ou nao sermos alguem, de sermos quern somos. 

Tudo isso e mais a proximidade fisica do objeto a ser estudado favorece o esforco na 

construcao do trabalho pretendido. 

Ha tambem um outro componente afetivo e apaixonante que estimula a curio sidade: 

e o "milagre" humano da coletivizacao. Aristoteles via a cidade como integrante da 

natureza e o homem, um animal politico, destinado a viver em sociedade. Desta forma, a 

cidade e um desses fenomenos magnificos de ajuntamento permanente de seres humanos, 

capaz de traduzir a essentia do homem aristotelico: "o homem e um animal politico". 

A respeito da cidade, Sevcenko comenta: 

"(...) a cidade e o mais ousado experimento social que jd houve, ou que 

jd existiu, ela e uma revolugdo sem projeto univoco e em decurso 
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constante, que nao se pode prever que conformagoes ou configuragoes 

vai tomar amanha ou depots" (Sevcenko, 1991:20.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma caminhada atenta pelo Anel do Brejo deixa-nos fixada uma serie de imagens 

cativantes de uma paisagem humana cheia de tracos vivamente rurais, marcada pelo ritmo 

lento e pela pachorra de sua gente. Como originaram-se essas aglomera9oes humanas? Sao 

realmente cidades, nos conformes da literatura urbana? De que vivem, como se 

reproduzem? Que perspectives o devir apresentara a pequena produfao dessa regiao, onde 

as diminutas parcelas de terra sao reduzidas a cada gera9ao, unica heran9a deixada aos 

filhos no testamento escrito nos magros leiroes feitos e refcitos a cada ano? Sao 

curio sidades humanas que nos seduzem ante essa conjuntura historica pela qual a 

humanidade esta navegando. 

A questao essencial, no entanto, prende-se a natureza do fenomeno urbano da 

Regiao do Agreste. E e impossivel voltarmos os olhos para o urbano sem nos determos 

tambem no rural. Ha alguma rela9ao que podemos reputar como geradora entre o campo 

e a cidade que surge? Que vinculos sao mantidos com o campo apos a cidade firmar seus 

alicerces? Salienta SingerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (\972) que o criterio para a analise campo e cidade, ao longo 

de um periodo historico, nao pode se prender a uma no9ao formal. Tal no9ao deve ser 

simultaneamente poh'tica e economica, a partir de atividades e poderes entre campo e 

cidade. 

Nossa pretensao e desenvolver um estudo evolutivo do Municipio de Lagoa Seca, 

tomando a pequena produ9ao como um dos elementos geradores de seu processo de 

povoamento. Queremos detectar as circunstancias que possibilitaram o surgimento de Lagoa 

Seca, no final da decada de 1920. Perceber os aspectos que propiciaram sua evolu9ao ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ascender a condicao de cidade. Apreender as causas que levaram Lagoa Seca a mergulhar 

na situacao em que esta envolvida e as consequencias acarretadas. 

O Municipio de Lagoa Seca tem sua estrutura fundiaria marcada, fundamentalmente, 

pela pequena producao. Sao 2.200 propriedades, das quais 2.047 variam de 0a 10 hectares, 

correspondendo a 93% do total de estabelecimentos'.Tomando como base esse dado e 

partindo da hipotese de que a pequena producao seja um elemento constante em todas as 

fases evolutivas do Municipio, inferimos que a pequena producao tambem tenha sido um 

dos marcos geradores de seu surgimento. 

Durante a pesquisa de campo, descobrimos que Lagoa Seca tambem gerou seus 

proprios tropeiros2. Ate entao, acreditavamos que a presenca de tropeiros nessa regiao 

decorria apenas da proximidade com Campina Grande e por Lagoa Seca ser, 

necessariamente, local de passagem para quern fosse para o Brejo. Abandonamos, deste 

modo, a perspectiva initial - apresentada em nosso projeto de pesquisa - de que a pequena 

producao seria o elemento desencadeador do processo de povoamento, sendo mais coerente 

considerar pequena producao e tropeiros de forma conjunta e paralela e nao dissociada. 

Devido ao Brejo ser uma regiao, por excelencia, produtora de generos alimenticios, 

inferimos ser o excedente - gerado por essa producao e levado a determinados pontos de 

confluencia geografica para ser comercializado - o elemento que, proporcionando a relacao 

de troca, funciona como agente aglutinador, para onde acorrem os moradores e pequenos 

produtores das circunvizinhancas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 IBGE: Censo Agropecuario - PB -1995-1996. 
2

 Tropeiros ou almocreves: Pessoas que conduziam animais de carga, "ganhando um salario irrisorio por 

cada dia de trabalho (...) dormindo ao relento, caminhando de sol a sol, dia apos dia, transportando 

mercadorias de um lado para ourro" (Aranha, 1991:239) 
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As informacoes escritas que obtivemos a respeito dos primordios de Lagoa Seca. 

durante a elaboracao do projeto de pesquisa, eram muito limitadas. Esta escassez de 

informacoes levou-nos a optar por entrevistar pessoas idosas que nasceram no municipio 

de Lagoa Seca, tendo, portanto, suas vidas como experiencias que nos interessavam para 

fazer emergir relatos do periodo que, ate entao, parecia esquecido. Digo parecia porque nao 

existe nada registrado oficialmente, como e tao comum quando queremos saber algo a 

respeito de alguma cidade, bastando consultar uma enciclopedia dos municipios, onde 

encontramos todo um historico. 

Acerca de Lagoa Seca, existe um sucinto texto elaborado pela Secretaria de 

Educa9ao e Cultura, trazendo irtforrn^oes apenas a respeito da origem de seu nome. Fomos 

surpreendidas ao constatar que ha uma "tradi9ao" mantendo vivas informa96es transmitidas 

oralmente, nao de pais para filhos -como durante seculos tantas historias foram 

imortalizadas - mas de pessoas idosas/experientes, procuradas por alunos das escolas locais 

para a realiza9ao de pesquisas escolares. 

Este trabalho traz seus capitulos permeados de falas de nossos interlocutores, 

agricultores, em sua quase totalidade, porque consideramos primordial deixar que eles 

falassem de suas vidas, de seu trabalho, de sua juventude, de sua cidade, de suas 

dificuldades. Talvez essa vazao concedida deixe no leitor a impressao de tratar-se, portanto, 

de um trabalho sobre Historia Oral ou memoria, principalmente pelo fato de termos como 

interlocutores pessoas idosas. Trata-se, portanto, de um recurso metodologico, visando 

suprir a carencia de informa9oes a respeito de Lagoa Seca. Ouvimos e colhemos tantas 

informa9oes relevantes que nos permitiram utilizar as falas dessas pessoas nao somente para 

tratar das origens da cidade, mas na abordagem de momentos mais recentes, de modo que 

elas permeiam todos os capitulos. 
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Conhecemos Seu Zacarias - este e um outro aspecto prazeroso do trabalho do pesquisador -

quando iniciamos nossa atividade de campo. Nao se trata apenas de alguem que contou-nos 

sua historia de vida. E alguem a quern aprendemos a respeitar e admirar e, sempre que 

possivel, vamos ate la conversar com ele e com sua esposa3. Ele e uma dessas pessoas que 

contribuem para transmitir, aos mais jovens, informacoes registradas por sua vivencia. 

Os relatos de pessoas com vasta experiencia de vida e que sempre viveram no 

municipio que propusemo-nos a trabalhar, sao uma de nossas fontes de dados. Trata-se, 

portanto, de "vasculhar memorias" em busca de informacoes, obtidas atraves de historias 

de vida e entrevistas, onde rememoram-se fatos ocorridos em periodos distantes do 

momento presente. 

Como as fontes escritas, a documentacao oral nao pode ser vislumbrada como algo 

que simbolize um certificado da veracidade de um determinado fato ou fenomeno. 

Contemporaneamente, a Historia Oral tem sido utilizada principalmente para o estudo das 

classes desprivilegiadas, das minorias sociais e dos vencidos nos processos sociais, mas 

longe dos que dela fazem uso querer rotula-la como expressao dos "acontecimentos reais" 

ou da "verdadeira historia". Utilizaremos, portanto, a Historia Oral como tecnica para a 

captacao de dados (Haguete, 1992:79). 

O enfoque dispensado, neste trabalho, a historia oral e de um recurso metodologico, 

como mencionamos, nao sendo utilizada como um fim em si mesma. Nossa pretensao ao 

lidar com a fonte oral e trazer para o presente, resgatar atraves da memoria, imagens que 

possamos apresentar como sendo "ilustrativas" de um periodo, de uma fase de uma dada 

realidade. No caso mais concreto, imagens que nos permitam resgatar um pouco da historia 

de Lagoa Seca. Apoiada em Halbwachs, Eclea Bosi (1994:55), afrrma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 Dona Maria Mercia veio a falecer em Outubro de 1999. 
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"Por mais nitida que nosparega a lembranga de um fato antigo, ela nao 

e a mesma imagem que experimentamos na infancia, porque nos nao 

somos os mesmos de entdo e porque nossa percepgao alterou-se e, com 

ela, nossas ideias, nossos juizos de realidade e de valor." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E possivel "resgatar" o passado? As "maquinas do tempo", capazes de transportar 

pessoas, atraves tempo, para o passado ou futuro, fazendo-nos sonhar e despertando nossa 

imaginacao, nao passam de mera ficcao cientifica! Entretanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "se o espago e o tempo sao a 

essentia da memdria, a ideia de tempo reversivel se origina da experiencia universal 

humana de trazer os tempos passados de volta" (Bernardo, 1998:32), de certa forma, 

voltamos no tempo quando vasculhamos nossas lembrancas. 

Sempre que nos reportamos ao passado, o fazemos alicercados no presente. As 

lembrancas vem envoltas em juizos, conceitos, valores, preconceitos do agora, fugindo, 

desta forma, ao que poderiamos considerar como a realidade objetiva da epoca que 

queremos enfocar: 

"Esta outra forma de pensar e sentir, que se instaura no presente, tende 

a transformar, reinterpretando aquela outra vivenciada no passado, no 

momento dos acontecimentos" (Gallian, s/d). 

Mantivemosdialogos com agricultores, aposentados, poeta popular, pessoas comuns 

que, ao contrario do que pensava-se decadas atras, tern muito a contribuir, nao com 

conhecimentos academicos, pre-moldados e livrescos, mas oriundos de uma profunda 

experiencia de vida, fincados na terra que os viu nascer, crescer, labutar de sol a sol, fiel a 

esse chao acima de tudo querido, apesar do constante sofrer cotidiano em busca da 

sobrevivencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"As pessoas em geral acreditam que as unicas memdrias dignas de 

serem lidas ou lembradas sao aquelas em que ha acontecimentos 

extraordindrios ou notdveis... Portanto e, confesso, bastante arriscado 

para um individuo obscuro - e, mais grave ainda, um estranho - assim 

pedir a complacente atenqdo do publico, principalmente quando 

reconheqo que nao apresento, aqui, a historia de um santo, de um heroi, 

nem de um tirano"... (Olaudah Equiano apudPortelli, 1997:15) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abordar memorias e penetrar um territorio um tanto nebuloso, mas um tanto 

fantastico e permeado de imagens extraordinarias que levam o pesquisador e todos quantos 

tiverem acesso a essas "lembrancas", a enveredar no desconhecido ou no conhecido pouco 

conhecido do "mundo", para nos descortinado pelos informantes. 

Todos nos somos produtores de realidade, produtores da sociedade, produtores do 

cotidiano, porque e no cotidiano que a historia e produzida, que a vida desdobra-se. E neste 

cotidiano verifica-se tambem a criacao do espaco porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pessoas comuns, caminhantes 

inumerdveis, herois comuns" (Certeau, 1994:57.) Espaco que passa a conter as marcas de 

seus criadores, porque estes corifundem-se com sua obra. Criacao espacial que, em sua 

dinamicidade, apresenta-nos seu(s) criador(es) anonimo(s) como integrante(s) de seu 

espaco, aparentando, aos que veem de fora, uma visao nebulosa e desarticulada, por nao 

estarmos envolvidos em sua dinamica. 

Pretendemos "penetrar" este espaco, espaco rural que e o da pequena producao -

dos pequenos produtores de Lagoa Seca - e no espaco urbano criado como extensao do 

rural, onde nao podemos dissocia-lo como algo extemporaneo e independente. Espaco 

urbano marcado com os tracos caracteristicos de seus criadores-construtores e que, talvez, 

por isso confunda-nos a ponto de nao sabermos identifica-lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Viajar no tempo, ao deleite das narrativas dos depoentes e como resgatar do passado 

algo que tivesse ocorrido ontem, como que se com um estender as maos pudessemos toea-

lo, senti-lo, sabe-lo. Sensa9ao esta porque a memoria nao tern um momento preciso, um 

tempo definido. A memoria denota um saber sobre o qual somos incapazes de indicar o 

tempo exato em que ocorreu: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Este saber se faz de muitos momentos e de muitas coisas heterogeneas. 

Nao tern enunciado geral e abstrato, nem lugar proprio. E uma 

memoria, cujos conhecimentos nao sepodem separar dos tempos de sua 

aquisigao e vao desfiando as suas singularidades" (Certeau, 1994:158) 

Queremos resgatar lembrancas acerca da vida de um lugarejo que, mantidas em 

memorias, vieram a superficie. Recordacoes eivadas de crencas, ilusoes, anseios, fantasias, 

fatos reelaborados que, vistos sob o prisma do hoje, sao ressignificados forjando a 

"presentificacao" do ontem 

Ao olhar que quer penetrar esse recinto, esse espa9o parece desconexo. O que e 

Lagoa Seca? Uma cidade de pequeno porte, com 23.000 habitantes envoltos numa atmosfera 

rural, onde parte dessa popula9ao esta direta ou indiretamente ligada a uma vivencia nao 

urbana. Muitas dessas pessoas, apesar de urbanas, mantem vinculos com o campo devido a 

necessidade de cultivar ro9ados para ajudar na manuten9ao da familia. O oposto tambem se 

verifica: produtores rurais exercem atividades nao relacionadas a vida rural. 

Isso, por si so, lhe incutiria a preponderancia do urbano sobre o rural? Ou nao 

podemos caracteriza-la como urbana? Ou ainda, Lagoa Seca e um bairro de Campina Grande, 

como disseram alguns de seus moradores? 

Essas inquieta9oes impulsionaram-nos a ouvir moradores mais antigos, tanto na 

cidade como nos sitios, por terem maior vivencia, conhecerem melhor a regiao onde nasceram 
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e moram e ter acesso as lembrancas de suas experiencias - informacoes indispensaveis - que 

ajudassem-nos a penetrar nesta "nebulosidade" e compreender a densa problematica. 

No campo, trata-se de agricultores que sempre viveram na area rural, sobrevivendo 

do cultivo da terra. Na cidade, conversamos com ex-agricultores e pessoas que passaram a 

infancia e a adolescencia na zona rural e depois de adultos passaram a desempenhar outras 

atividades. As informacoes obtidas das conversas com os religiosos - franciscanos e maristas -

tambem sao de fundamental importancia devido a sua presenca desde a decada de 40, e ao 

carater religioso incutido nao so a cidade, mas a regiao como um todo. 

Esta opcao de conversar com pessoas do campo e da cidade justifica-se pelo fato de 

Lagoa Seca estar envolvida pelos ares rurais: em seus 133 km 2 existem 2.285 propriedades 

onde a producao de hortifrutigranjeiros, em periodos de inverno regular despontou como a 

maior do estado da Paraiba. 

Como nao tinhamos iriformacao alguma sobre a cidade, apenas de que a primeira 

casa fora construida no ano de 1929, os relatos acerca dos primordios do povoado 

impressionaram-nos de tal forma que, ao ouvi-los, imaginavamos o ambiente em que ocorria 

o fato, tentando vislumbrar detalhes, cores, objetos, sons que caracterizassem a situacao. 

Em nossa busca por dados sobre o Municipio de Lagoa Seca, realizamos 18 

entre vistas, incluindo neste total moradores tanto da cidade quanto do campo. A delimitacao 

desta quantidade de entrevista foi estabelecida de modo muito natural: quando consideramos 

ter informacoes suficientes para iniciar sua analise, fizemos uma tematiza9ao das entrevistas 

de modo a facilitar o acesso ao conteudo por topicos e partirmos para a reda9ao. Achamos 

por bem interromper as entrevistas, haja vista que "voltar a campo" e, e comprovou-se ser, 

uma conduta obrigatoria, pois necessitamos consultar outras pessoas para esclarecer fatos e 

lograr novos dados. 
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Conseguimos obter alguns dados em atas da Camara Municipal de Lagoa Seca e 

tambem no Arquivo da Camara Municipal de Campina Grande. Interessava-nos de modo 

especial localizar as atas do ano de 1964 por ser o periodo em que se da a emancipacao de 

Lagoa Seca, mas este livro de atas nao foi localizado. 

Muito interessante e satisfatoria foi a pesquisa em jornais de epoca empreendida no 

Museu Historico de Campina Grande. No Arquivo Publico Municipal localizamos solicitacoes 

para construcao e reformas de casas em Lagoa Seca, periodo em que estava vinculada a 

Campina Grande como distrito. No IBGE, agenda de Campina Grande, obtivemos valiosos 

dados sobre a producao agricola de Lagoa Seca e do estado da Paraiba. 

A bibliografia a respeito de Lagoa Seca restringe-se, em sua maioria, a trabalhos 

academicos de alunos do Mestrado em Sociologia Rural da UFPB, Campus I I , produzidos 

nas duas ultimas decadas: "E o Suor Que Perco Todo Dia Nao Vale Nada"? (A 

comercializacao da producao familiar em Lagoa Seca -PB), de Angela M . Lopes Cavalcanti; 

"O Ser e o Ter: Camponeses, Praticas Tecnologicas e Politicas ( um estudo em Lagoa Seca 

-PB)", de Geovani Jaco de Freitas; "O Poder do Discurso: AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Condi9oes Sociais de 

Emergencia do Agricultor Familiar como Sujeito Propositivo", deNerize Laurentino Ramos; 

"Rejei9ao do Setor de Olericolas a A930 Modernizante do Municipio de Lagoa Seca.", 

Mestrado de Economia Rural - UFPB - Campus I I , de Louise de M . Martins do Nascimento; 

"A Reestrutura9ao do Espa90 em Lagoa Seca: O caso da Concei9ao (1970-1985)", 

Monografia de Bacharelado em Historia - UFPB - Campus I I , de Evanildo Barbosa Silva; 

"O Municipio de Lagoa Seca", texto produzido pela Secretaria de Educa9ao e Desporto de 

Lagoa Seca; e "Agricultura Familiar de Lagoa Seca: Conhecendo sua realidade", cartilha 

elaborada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca e AS-PTA-PB. 
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Nesta empreitada, que e a tentativa de conseguir dados, flcamos chocadas ao saber 

que informacoes importantes - para nos que para produzirmos precisamos vasculhar arquivos, 

jornais e tantos outros documentos que muitos julgam sem utilidade e, portanto, sem valor 

algum - sao preservadas por apenas cinco anos em nossa cidade. Foi o constatado ao 

procurarmos plantas de projetos de urbanizacao na Secretaria de Viacao e Obras e na 

SEPLAM (Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente), em Campina Grande. 

Procuramos localizar pessoas idosas por considerarmos sua larga experiencia de vida 

e terem mais informacoes (lembrancas) da primeira infancia do lugar. E, sem duvida, uma 

forma de imprimir respeito a essas pessoas e ao saber que elas detem, baseados no 

conhecimento legado pela experiencia, hoje tao pouco valorado pelas geracoes 

"informatizadas". A tecnica da historia oral, diz Thompson (1992:44): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos a conquistar 

dignidade e autoconfianga. Propicia o contato — e, pois, a compreensao 

- entre classes sociais e entre geragoes, (...) Em suma, contribui para 

for mar seres humanos mais completos." 

Incontestavelmente, um dos melhores momentos desta fase de trabalho e a pesquisa 

empirica. Conversamos com 14 homens e apenas 4 mulheres. Nao foi pretensao nossa 

determo-nos em colher informacoes quase que exclusivamente de homens. Tudo ocorreu de 

forma ocasional. Apesar de morarmos no municipio de Lagoa Seca ha tres anos, nao 

conheciamos muitas pessoas. Nosso pontape inicial foi conversar com familiares que mo ram 

nesta cidade e atraves de Nininha, nossa prima, fomos procurar seu Zacarias por se tratar de 

uma pessoa bastante antiga na cidade. 

Durante nossas conversas, Dona Maria Mercia, sua esposa estava sempre presente 

e participava espontaneamente. Seu Zacarias sugeriu que procurassemos Seu Jose Cavalcante 
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e este nos indicou seu Jose Faustino. Houve uma cadeia de indicacdes a orientar-nos porque 

nao conheciamos estas pessoas. 

No restante das visitas levadas a cabo na cidade, eramos recebida pelas esposas, mas 

durante a entrevista ficavamos sos, e quando ocorria de elas permanecerem suas intervencoes 

restringiam-se a lembrar alguma data ou o nome de alguem que o marido tinha esquecido ou 

no assentimento de algum fato. Houve ainda uma ocasiao em que, devido a um desencontro 

com o entrevistado, a entrevista foi realizada na praca da cidade, onde o localizamos. 

Na area rural, iamos ao encontro dos agricultores em pleno local de trabalho e de 

la nos deslocavamos ate a casa, onde conversavamos e, em geral, nem conheciamos suas 

esposas. Entretanto, sei ter havido negligencia de nossa parte por nao solicitar a presen9a e 

participacao das mulheres. 

Algo que surpreendeu-nos bastante foi a naturalidade que os entrevistados 

mantiveram conosco ao longo das entrevistas. Raras vezes sentimo-nos uma "intrusa", 

bisbilhotando, querendo saber de suas vidas, conhecer suas historias. Nosso procedimento foi 

deixar que os entrevistados ficassem a vontade para dizer o que quisessem de suas vidas. 

Vimos, desta forma, a pertinencia do conselho de Le Goff (1996:150-151), de que as 

entrevistas deveriam partir sempre da historia de vida porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "possibilitar um extenso campo 

de estimulos involuntdrios e associaqdes ". Intervinhamos, quando necessario, para algum 

esclarecimento, para perguntar sobre sua infancia e juventude; sobre as lembrancas da Lagoa 

Seca de entao, dos tropeiros, condicoes de vida, de comercio, de transporte, de lazer, etc. 

Nem todos os interlocutores foram solicitados para que contassem-nos suas historias 

de vida. Reservamos isso apenas aos mais idosos: Zacarias, Jose Cavalcante, Jose Faustino, 

Daniel Jeronimo e Frei Artur (com uma historia que e coletiva, pois vinculada a vida do 

convento), na cidade; Celestino Silva, Jose Leal, Nelson Felix, Afonso de Araiijo e Severino 
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Anacleto, no campo. As entrevistas com historia de vida transcorriam, geralmente. de duas 

horas a duas horas e meia, as vezes extrapolava como ocorreu com Seu Zacarias, 

ultrapassando tres horas. Houve tambem conversas em que o gravador nao foi utilizado como 

testemunha e os relatos foram "segredados". 

Fomos ate Cubati conversar com Joao Jeronimo da Costa, ex-prefeito de Lagoa 

Seca, ex-prefeito e ex-vereador em Campina Grande. Tratou-se de uma entrevista de cunho 

diverso dos demais, pois o que mais interessava-nos era o aspecto politico de suas 

lembrancas. Seu Joao possui uma memoria fabulosa e relatou-nos com precisao ano, mes e 

dia de acontecimentos concernentes nao so a fatos pob'ticos de sua vida, mas a vida da cidade 

de Lagoa Seca. Pedimos a ele que expusesse suas experiencias como prefeito de Lagoa Seca 

e intervimos com questoes acerca de seu mandato e duvidas advindas das entrevistas 

anteriormente realizadas onde foram abordos aspectos que ficaram pendentes. 

Outras pessoas foram entrevistadas com base em questoes semi-estruturadas, 

visando esclarecer pontos obscuros decorrentes de informacoes obtidas anteriormente: 

Damiao Clemente (Irrnao Marista), Expedita Medeiros (artesa), Irma Maria Catarina (Ordem 

de Sao Francisco), Maria Mercia (esposa de Seu Zacarias), Maria Aparecida (Secretaria de 

Educacao do Municipio de Lagoa Seca) , Nelson Anacleto (Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca), Severino Maciel (agricultor e membro da direcao do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca). 

Conversamos horas a fio com Seu Zacarias, e talvez o fato de ser poeta, tendo escrito muitas 

poesias de cordel4, tenha contribuido para proporcionar-nos tao aconchegante acolhida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

 Conseguimos localizar com Seu Zacarias e no N E L L (Nucleo de Estudos Lingiiisticos e Literarios) da 

UFPB - Campina Grande, cerca de 15 cordeis, mas nao o que trata da historia de Lagoa Seca que nos 

interessava. Transcrevemos no capitulo 2 alguns versos deste cordel que ele recitou em uma das 

entrevistas. Trazemos em anexo, a transcricao dos versos escritos na praca de Lagoa Seca. 
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Sendo possuidor de uma memoria invejavel nos seus 88 anos. Seu Zacarias tern ainda uma 

forma envolvente de relatar suas lembrancas. 

Sabemos que todas as falas citadas neste trabalho resultam de experiencias vividas 

ou vivenciadas num passado, recente ou mais distante. Tempo que, em tantas ocasioes, 

gostariamos de manipular, antecipando ou retardando e sobre o qual Jose Joffily (1979:68), 

indagando-se a respeito, conclui com muita propriedade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Basta uma pergunta para criar um impasse: o que e o tempo? A 

melhor resposta e inteiramente redundante: e a sucessao do antes e do 

depots." 

O passado tambem e um tempo nao estanque por estar em constante interacao com 

os acontecimentos presentes. Desta forma, o ontem ganha nova interpretacao conforme a 

experiencia de cada um. Voltamos a mencionar novamente este aspecto da memoria por 

acharmos importante, para nos mesmos, nao esquecermos que as palavras dos entrevistados 

estao permeadas de fantasias, de criatividade, de anseios proprios que caracterizam suas 

falas com a versao que lhes e peculiar. Isso os torna sujeitos de seus relatos, criadores, 

construtores e tambem interpretes de sua historia, da historia de sua cidade, e de si proprios. 

Transcrevemos um relato interessante de Seu Zacarias sobre a presenca de Antonio 

Silvino, famoso cangaceiro que andava pela regiao. Ele, aqui, lembra-nos um contador de 

historias: 

"Meu pai era almocreve, matuto almocreve. Papai e o finado Zumba... 

Nao tinha trem em Campina, as cargas pra vim pra Campina, pros 

casas de negocio eles iam buscar nas costas dos burros em Cabedelo. 

Vinha de navio e eles iam buscar em Cabedelo, porque nao tinha trem. 

E numa certa ocasiao, papai vinha mais finado Zumba, meu tio, e 

encontraram Antonio Silvino all num lugar chamado Surrao, que fica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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abaixo de Campina. E as cargas que eles traziam era para Alagoa de 

Roqa, para Ze Candido que, na epoca, era tenente. Ze Candido, ele era 

tenente... aquilo era patente comprada e vogava!... Ai eles traziam 

molhado, fazendas, cargas de miudezas, e vinha ouro e tanta coisa, ai 

quando eles encontraram Antonio Silvino, Id no Surrao, os cangaceiros 

cercaram os matutos e disseram: "Matuto, essas carga pra onde vai?" 

Ai disseram: "Essas carga e de tenente Ze Candido, de Alagoa de 

Roqa." Antonio Silvino tinha uma intriga muito ranzinza com Ze 

Candido de Alagoa de Roqa. Antonio Silvino queria ouvir falar no 

diabo, e nao queria ouvir falar em Ze Candido porque era do lado do 

governo e era tenente, e todo mundo sabe que o lado da oposiqao toda 

vida e de encrenca com o lado do governo, toda vida! Antonio Silvino 

sempre torcia mais pela oposiqao. Quern era do governo perseguia 

cangaceiro, ai ele nao ficava do lado do governo. Ai Antonio Silvino 

gritou pros cabras: "Vamos queimar as cargas!" Ai comeqaram a 

estragar as cargas, rasgando as fazendas e chamando o povo pobre que 

tinha ao redor naquela regiao e dando... Ele media assim de braqo, 

estendia os braqos assim e media a fazenda de braqo. Roupa Mescla, 

porque tinha uma roupa chamada Marca Galo, tinha uma chamada 

Princesa IsabeL. A mescla, ele media aquelas roupas e dava aos 

homens, aos proprio matutos, eles davatn. Calqa e camisa, as mulheres 

que eles davam aquelas roupas, aqueles pacotes de roupa, elas faziam 

roupa para os filhos... e deu aos matutos e disse: "Vd e mostre a Ze 

Candido, e diga que foi Antonio Silvino que deu! Agora, se ele quiser 

tomar uma roupa dessa que ele tome, que ele vaipagar caro! E diga a 

ele que tenha cuidado que qualquer minuto, quando ele nem esperar eu 

chego em Alagoa de Roqa!" Isso Antonio Silvino. Ai os matutos 

disseram: "Capitao Antonio Silvino" - o matuto disse - "Capitao, essa 

carga de papel de embrulhar mercadoria, o senhorpoupe essa carga de 

papel que eu quero levar para Ze Candido." Ai um cangaceiro disse: 

"Voce e muito atrevido, tdpedindo que a gentepoupe aqui! A gente vai 

poupar nada!" Ai Antonio Silvino repeliu o cangaceiro: "Cale-se, voce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao esta vendo ospobre dos matuto com medo, os matutos tern culpa de 

nada! Sevoce tivesse falado no comego, eu nao tinha bulido com essas 

cargas! Leve ospapeis, eu nao vou bullr nao. Leve para dar e mostre a 

Ze Candido, e diga a Ze Candido que quando ele nem esperar eu chego 

ld,fazer uma visitinha a ele!" Passou o tempo, ai liberou e os matutos 

vieram embora, se despediram e Antonio Silvino ficoupra leu Chegaram 

em Alagoa de Roqa, entregaram as cargas a Ze Candido - cargas nao, 

que eles nao traziam cargas - os papeis, ai disse: "Antonio Silvino 

mandou-lhe um recado: que voce fique esperando ele qualquer dia que 

ele chegapor aquL "Aiquando Ze Candido recebeu esse recado, botou 

quatorze homens no rifle em casa, e ficou esperando Antonio Silvino. 

A cabo de uns dias, mais ou menos aproximado, uns trlnta e poucos 

dias, Antonio Silvino chegou Id. Nisso, houve um tiroteio, houve um 

tiroteio muito grande, foi muita bala. Depois, o povo que estava comZe 

Candido ficou desarmado e procuraram uma trilha por trds de casa e 

fugiram, eZe Candido ficou so com a mulher. Antonio Silvino quebrou 

asportas, e quando entrou pra matar Ze Candido, a mulher se ajoelhou 

nos pes de Antonio Silvino com o crucifixo na mao, a imagem do 

Senhor e disse: "Capitao"- isso ela chorando demais - "Capitao, em 

nome de Jesus Cristo, em nome dessa imagem, poupe a vida de meu 

marido!" Antonio Silvino era um cangaceiro, mas ele gostava muito de 

obedecer mulher e a imagem do Senhor. Ele nao era homem depravado 

de chegar numa casa e bulir com as mulheres, com as mogas, nao! Se 

ele tivesse no meio do bando, a mulher que tivesse, ou a moga que 

tivesse era honrada! Ele nao bulla com mulher! Antonio Silvino era um 

cangaceiro de respeito! Ai um cabra quissoltar uma pilherla, ai Antonio 

Silvino deu-lhe um grito: "Se voce soltar umapilheria eu meto-lhe uma 

bala no pe do ouvido!" Com o cabra. Eu sei que ele deu uma pisa em Ze 

Candido desgragada, pra nao perder o trabalho, mas nao matou. 

Quando saiu, ia passando pelo cemiterio, Antonio Silvino disse: "Olha 

cabrueira, aqui e a cidade dos valentoes." Ai um cangaceiro disse: "E 

e coronel, Alagoa de Roga e assim?" Antonio Silvino disse: "Alagoa de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Roqa o que, seu besta, olha ai o cemiterio; eu estou falando e do 

cemiterio, porque a cidade de valentao e cemiterio." Ai eles foram 

embora, foram embora e a historia de Ze Candido e Antonio Silvino 

que eu sei contar e essa." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relato deixa patente a constante presenca dos tropeiros na regiao e a 

constatacao de que, neste momento de nossa historia, em nossa regiao, quase todo pequeno 

produtor era quern transportava seus produtos para os locais de venda. Seu Zacarias mescla 

sua narrativa com consideracoes suas, emitindo seu parecer sobre a oposicao ao governo e 

quanto ao carater de Antonio Silvino. No entanto, nao sabemos e tampouco podemos 

localizar que trechos de suas memorias estao respaldadas no que "realmente" ocorreu ou 

quais aspectos de sua fala estao envoltos em fantasia... Talvez Certeau (1994:189), tenha 

vagado por estas esferas da memoria ao dizer que: 

(...) "a memoria e o antimuseu; ela nao e localizdveL.. Ai dorme um 

passado, como nos gestos cotidianos de camlnhar, comer, deitar-se, 

onde dormitam revolucoes antigas. A lembranga esomente um principe 

encantado de passagem, que desperta, um momento, a Bela-

Adormecida-no-Bosque de nossas historias sem palavras." 

Aporte que podemos tratar quase que de forma complementar a Historia Oral e a 

fotografia. Em seus quase dois seculos de existencia a fotografia tornou-se, diz Luiz Flavio 

de C. Costa (1998:209),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma nova forma de registro, acessivel, barato e 

extraordinariamente andlogo a realidade, vale dizer, uma expressao da verdade." 

Pretendemos utiliza-la neste trabalho para revelar um pouco da antiga e atual arquitetura 

da cidade, lances do cotidiano de uma pequena cidade e do campo; enfirn, perceber vestigios 

registrados, atraves da imagem, de instantes da vida desta populacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acreditamos no poder meio magico da fotografia, ao tornar possivel, a quern nao 

viveu ou presenciou determinados fatos e momentos, dar asas a imagina9ao e proporcionar 

aos sujeitos "retidos" na imagem, ou a quern apenas viveu na mesma epoca, oportunidades 

de reviver e repensar situa9oes e contextos all "presentificados". E o que menciona Silva 

(1999:328), autora de "Errantes do fim do seculo", ao citar um comentario de Miriam 

Moreira Leite sobre a fotografia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"afotografiafixa, embora muda, admite uma volta infinita ao ponto de 

observacao, uma contemplagao detida, longa e repetida."... 

Refletindo sobre a utiliza9ao da fotografia nas ciencia humanas, Leite (1988:84) nos 

alerta que, o fato de a fotografia ser uma imagem fixa, num mundo em constante mudan9a, 

contribui para diminuir o carater de reprodu9ao mecanica de um fato ja decorrido. 

A fotografia tambem e um tipo de memoria e ainda um instrumento que pode ser 

utilizado para incentivar/despertar a memoria. Atualmente, o uso da fotografia tanto na 

Sociologia quanto na Historia, tern aumentado o interesse em emprega-la nao apenas como 

forma de apresentar resultados, mas como metodo de coletar dados (Leite,1988:87.) 

Edgar de Decca (1991:7) e enfatico ao dizer:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Voce so pode conhecer do passado 

aquilo que opassado deixou. " E nao ha como negar que a fotografia e um desses vestfgios 

outorgado pela humanidade a si propria. 

Fotografo e estudioso da historia da fotografia popular no Nordeste brasileiro, Solon 

Ribeiro ( 1997:25), nos diz que: 
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"Foi atraves da ferrotipia5 que os individuos pertencentes as camadas 

inferiores da sociedade tiveram a oportunidade de ter seu duplo." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No seculo XIX, a fotografia deixa de ser instrumento privilegiado de uma classe 

social, tornando-se acessivel ao proletariado gracas aos fotografos populares que, ao inves 

de esperarem os clientes em seus atelies, deslocavam-se ate eles. Esta iniciativa dos 

fotografos lambe-lambe fez com que a fotografia se popularizasse, tornando-se nao so um 

instrumento tecnico de reproducao, mas um meio que possibilita tambem, a partir da 

imagem, pensar a sociedade (Ribeiro, 1997:30): 

"Talvez se possa afirmar que desde os primeiros anos de sua invencao 

a fotografia fora destinada a nao ser somente um instrumento tecnico 

de reprodugao, mas tambem a de refletir a imagem da sociedade." 

Hoje, e impossivel negar a facilidade com que temos acesso a fotografia. Entretanto, 

tivemos enormes dificuldades para conseguir fotos antigas e o leitor percebera ao longo 

desta leitura, serem poucas. Isto deixa patente que, apesar do esforco dos fotografos 

populares, nem todas as pessoas das classes populares tinharn acesso a fotografia, 

principalmente os pequenos produtores6. 

O autor-fotografo ainda nos remete ao carater itinerante desses profissionais que, 

atingindo as classes mais modestas, outorgou a fotografia o status de comunicacao de massa 

(Ribeiro, 1997:81). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

 Trata-se do popular lambe-lambe. Segundo Ribeiro (1997:81-82), a origem da expressao e 

controvertida: na epoca em que os fotografos usavam placas de vidro para emulsao, a cada dois clientes 

as placas deviam ser lavadas com agua antes de reutiliza-las; entretanto, devido a urgencia requerida, era 

mais pratico dar uma lambida nas placas. Ou, sempre apressados, os fotografos mantinham alguns 

retratos entre os labios enquanto recortavam um outro. Ou ainda, nao dispondo de produto quimico para 

dar brilho a fotografia, a saliva era um substituto eficaz. 

"Nossos interlocutores sao ou foram pequenos produtores, por isso essa enfase. As fotografias mais 

recentes, tanto do campo como da cidade foram tiradas concomitantemente a realizacao das entrevistas. 

19 



O antropologo Malinowski foi um dos primeiros pesquisadores a introduzir o uso da 

fotografia em trabalhos cientificos7 de forma a nao trata-la como mero apendice ou anexo 

do estudo em questao. A observa?ao e feita por Etienne Samain (1995:309-310), 

ressaltando que Malinowski percebia quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a fotografia oferece algo que pode ser visto, 

obsen'ado, tocado pelo olho." Ela tem o poder de fazer-nos vcr e conhecer. Ensina e 

explica algo acerca do que e testemunha. As legendas tambem receberam especial atencao 

por parte de Malinowski, insistindo para que o leitor se detivesse nos detalhes. Para tanto, 

usava muito as expressoes: "note hem, observe bem, de melhor atenqao " a este detalhe ou 

a esta postura, etc. 

Um aspecto interessante do trabalho de Malinowski e que as fotografias nao sao 

instrumentos utilizados como ilustra9ao de algo escrito. Ao contrario, sao fontes 

norteadoras do que escrevera. As fotografias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao sao os alibis forjados em vista do texto que pretende escrever. Nas 

suas obras, as fotografias funcionam, ao contrario, como se fossem 

"pontos de partida ", desencadeadoras, molas capazes de inspirar o texto 

que, com elas Malinowski pretende elaborar"(Samain, 1995:319). 

Ao refletir o uso da fotografia nas ciencias sociais, Sylvain Maresca (1995:336), traz 

uma cita9ao de Leonard M . Henry acerca do risco de a foto tornar-se tambem uma sutil 

forma de explora9ao tal como a observa9ao participante e a pesquisa atraves de 

questionarios. Entretanto, qualifica a utiliza9ao da fotografia como uhumaniza9ao da 

sociologia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7

 Em 1914, Malinowski deixou Londres e rumou para ilhas da Nova Guine, onde durante 4 anos 

conviveu com os nativos e fotografou os varios aspectos de suas vidas (Samain, 1995). 
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CAPITULO I 

A PRODUCAO SOCIAL DO ESPA^O: DO CAMPO A CIDADE, DA 

CIDADE AO CAMPO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1- Nosso Rincao: Um Pedacinho do Nordeste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Nordeste Brasileiro e o pano de fundo do tema aqui enfocado. Trata-se de uma 

regiao originada no contexto da forma9ao do Brasil Colonial, desempenhando um papel 

fundamental no processo de constitui9ao do Estado Nacional. Durante os seculos X V I , X V I I 

e X V I I I , relata Santana (1990:24) que o Brasil integrou-se ao sistema mercantilista, 

mantendo-se subordinado a uma economia de mercado, ditada pelo Estado nacional 

absolutista portugues. 

No quadro da divisao internacional do trabalho, enquanto economia complementar, 

o Brasil restringia-se a produ9ao de generos tropicais de grande demanda na Europa e, em 

contrapartida, era mercado consumidor de manufaturados: 

(...) "a organizagao do espago nordestino teve sua origem no seculo 

XVI, quando o Brasil, na condicao de colonia, teve a sua inserqao na 

divisao internacional do trabalho, determinadapela expansao do capital 

comercial" (...) (Santana, 1990:24). 

Nessa perspectiva, o Nordeste e uma regiao que surge como resultado 
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do processo de divisao nacional do trabalho8, sedimentando-se como espaco organizadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

integrado ao todo nacional na condicao de fornecedor de forca de trabalho e de materia-prima 

demandadas pela Regiao Sudeste, onde a dinamica da industrializacao a faz centro de 

gravidade do processo de desenvolvimento do todo nacional, a partir da segunda metade do 

seculo XIX. 

O Nordeste, em que pese ter assumido um conceito homogeneo de regiao a partir 

de algumas caracteristicas singulares tais como seca, flagelo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emigra9ao, e uma regiao muito 

complexa do ponto de vista de sua tessitura economica, social, cultural e, acima de tudo, pela 

sua estrutura fisiografica que condicionou a sua forma9§o historica. 

Gilberto Freyre (1989), em seu livro classico "O Nordeste", da enfase ao estudo do 

Litoral e da Zona da Mata, onde a cana de a9ucar e a escravidao reinaram soberanas. A 

monocultura da cana de a9ucar, o latifundio e a escravidao negra imprimiram marcas 

indeleveis ao perfil da regiao nesta sub-area geografica, onde a vegeta9§o de mata e o solo 

de massape foram condi96es favoraveis para o soerguimento de uma estrutura economico-

social duradoura. 

"O Outro Nordeste", de Djacir Menezes (1970), reflete uma problematica regional 

distinta, onde impera o semi-arido com solo e clima portadores de condi9oes propicias as 

secas periodicas e aos flagelos sociais. A fazenda de tipo agropecuaria sedimentou la90s 

8

 "A regiao ... e produto e suporte do modo de producao capitalista. Ela se constitui como resultado 

natural, a certo nivel, do processo de producao de mercadorias. Como processo de producao de 

mercadorias avanca com a divisao social do trabalho, ela passa necessariamente pelo crivo de sua 

determinacao ... Na formacao de uma regiao como o Nordeste, que emergiu de um estatuto colonial, 

verifica-se um dupla determinacao. Em primeiro lugar, a divisao internacional do trabalho especifica as 

mercadorias a serem produzidas. Em segundo lugar, a divisao regional do trabalho determina o lugar e a 

forma onde e como as mercadorias devem ser produzidas"( Silva, 1981: 70). 

23 



socio-econdmicos constitufdos pelo fazendeiro e pelo morador de condicao9, onde a pecuaria 

funcionou como setor mercantil e a agricultura de subsistencia como producao familiar. 

Manuel Correia de Andrade (1973),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avan9a no estudo da regiao Nordeste dividindo-a 

em LitoraL, Zona da Mata, Agreste e Sertao, onde procura singularizar cada uma delas pela 

sua estrutura economica, sua estrutura social e pelo quadro de sua geografia fisica. 

No que diz respeito a Regiao do Agreste, o autor a situa entre a Zona da Mata e o 

Sertao, classificando-a como uma sub-regiao geografica onde a pequena produfao tern um 

peso significativo, funcionando como uma zona responsavel pela produ9§o de alimentos e 

fornecimento de mao de obra para a zona canavieira e, por extensao, para o Sudeste do 

Brasil, quando o pais consolida a forma9ao de seu perfil de Estado Nacional. 

Portanto, o Agreste e uma regiao que abrange um espa90 intermediario entre o 

Litoral-Mata e o Sertao. Trata-se, fisiograficamente, de uma regiao que se enquadra no tipo 

semi-arido, onde o clima e seco, o solo e raso e silicoso e a cobertura vegetal e 

predorninantemente xerofila. 

A ocupa9ao dessa regiao resultou, em primeiro lugar, da doa9ao de sesmarias a um 

tipo de colono que nao dispunha do prestigio senhorial e riqueza mobiliaria como os que 

instalaram-se no Litoral-Mata e montaram engenhos. Nao podendo comprar escravos de 

origem africana, esse tipo de proprietario recorreu ao morador de condi9ao como forma 

alternative, aparecendo dai diferentes formas de trabalho como a ter9a, a quarta, a quinta e 

a mea9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 Trata-se do trabalhador que mora na propriedade sob condicao. Segundo Andrade (1973:145), esse 

morador recebe um sitio de aproximadamente um hectare, e uma choupana para viver. Cultiva produtos 

de subsistencia e, as vezes para ter acesso a casa de farinha paga uma cota a "conga" (uma em cada dez 

cuias de farinha cabe ao proprietario). A "sujeicao" ainda esta na obrigacao de trabalhar para o 

proprietario 2 ou 3 dias na semana, na estacao chuvosa e de 5 a 6 dias durante a safra. 
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Tanto o indio "destribalizado" como o colono "proletarizado", remanescente da zona 

rural do norte de Portugal, povoaram essa regiao na qualidade de mao de obra nao 

assalariada. Dessa forma, a Regiao do Agreste diferencia-se da Litoral-Mata pela sua 

estrutura economico-social. 

A ocupacao da Regiao Nordeste obedeceu a duas modalidades: uma teve como 

nucleo de partida Olinda-Recife, que espraiou-se pela Mata Atlantica e litoral norte e Mata 

Atlantica e litoral sul e a outra nucleada por Salvador que adentrou pelo Rio Sao Francisco, 

penetrando pelos vales dos rios da regiao, formando fazendas agropecuarias (Veja mapa em 

anexo). O veiculo dessa penetra9ao e, tambem, o nucleo que forjou as fazendas foram os 

currais que se subdividiam, com base no direito de primogenitura. Dessa forma, as fazendas 

iam se multiplicando ate tornarem-se as celulas economicas e do poder social que engendrou 

a ordem politica local (Andrade, 1975.) 

A penetra9ao colonial para o interior do Brasil teve nos rios os seus caminhos 

naturais. No caso do Nordeste, o Sertao e o Agreste foram ocupados atraves do Rio Sao 

Francisco e, na seqiiencia, outros rios que cortam a regiao. Essa dinamica foi distinta da que 

presidiu a ocupa9ao do Litoral e da Zona da Mata. Essas duas vias de ocupa9ao territorial 

fizeram com que essas duas regioes se mantivessem sem um relacionamento economico 

significativo ao longo de dois seculos ( I d . Ibid.) 

Na Zona Litoral-Mata instalou-se uma economia mercantil agroindustrial, voltada 

para a exporta9ao. No Agreste-Sertao, medrou uma economia agropastoril, de cunho 

mercantil, orientada para os mercados das areas produtoras de a9ucar e da minera9ao. 

Enquanto a economia a9ucareira teve de recorrer ao trabalho escravo, proveniente da 

Africa, a economia do semi-arido, especificamente a do Agreste, usou a for9a de trabalho do 

indio e do colono "proletarizado" de forma semi-servil, isto e, como morador de condi9ao. 
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Ate o final do seculo X V I I , a area correspondente entre o Litoral e o Sertao 

paraibanos eram despovoados ou pouco povoados (Sa, 1980:17). Ja na segunda metade do 

seculo X V I I I , as vilas estao surgindo, no Agreste, fruto do processo de expansao da 

produ?ao mercantil simples10. Esses pequenos mercados dao origem a uma significativa 

indiistria artesanal (couro, madeira, tecido, osso, alimentos, bebidas alcoolicas). 

O Brejo Paraibano recebeu, neste periodo, muitos habitantes que migravam da 

caatinga, fugindo das secas periodicas. A agricultura de subsistencia e o cultivo da cana-de-

acucar eram responsaveis pela sobrevivencia desta popula9ao que utilizava engenhocas para 

transformar a cana-de-acucar em rapadura, acucar e aguardente. Desta forma, a ocupa9ao 

deste espaco resultou na criacao de pequenos sitios e vilas (Santana, 1990:55) 

Na condicao de zona geografica intermediaria entre o Litoral e o Sertao, essa regiao 

comporta-se como uma especie de ponto de intersecao para onde confluem mercadorias 

provenientes do Sertao, a fim de serem comercializadas, e centro de distribui9ao para o 

Sertao de produtos procedentes de outras regioes, razao pela qual vao surgir verdadeiros 

polos de desenvolvimento" regional como Feira de Santana, Palmeira dos Indios, Caruaru, 

Campina Grande, Mossoro, Floriano e Juazeiro. Referindo-se a Campina Grande, diz Melo 

(1994:94-95): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A ligagao da zona brejeira com o sertao da Paraiba processou-se 

atraves de Campina Grande, vocacionada, desde as origens, para a 

condiqao de empdrio, como'animado centro de trocas". (Grifos 

nossos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0

 10 Constitui-se do excedente agricola do pequeno produtor, destinado a comercializacao e em cuja 

producao nao esta presente o trabalho assalariado. 
1 1

 O polo e o centro economico de uma regiao, de um pais ou de um continente, e o seu crescimento se faz 

sentir sobre a regiao que o cerca de forma que ele cria fluxos da regiao para o centro e refluxos do centro 

para a regiao (Andrade,1973:55.) 

26 



Darcy Ribeiro alude aos pequenos aglomerados surgidos em areas produtivas, a 

medida que a populacao concentra-se e aumenta numericamente, servindo de pouso nas 

longas viagens empreendidas entre os nucleos do interior. Cita Campina Grande ao referir-se 

as feiras de gado de cidades do interior do pais que alcam grande expressao (Ribeiro, 

1995:196-197). 

Em seu conjunto, essa regiao apresenta um ritmo de progresso que a torna mais 

dinamica do que as regioes do Litoral-Mata e do Sertao. A saga do campones de Morte e 

Vida Severina, de Joao Cabral de Melo Neto (1996:45), mostra como a morte esta presente, 

para o retirante, tanto na Zona da Mata quanto nos lugares por onde ele passou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"o que apenas busqueUfoi defender minha vida.../Mas nao senti 

diferenga/ entre o Agreste a Caatinga/ e entre a Caatinga e aqui a 

Mata."(...) 

O Brejo Paraibano caracteriza-se porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um brejo de altitude de encostas voltadas 

para a aqao dos ventos" (Moreira e Targino, 1997:85.) A posicao geografica e o relevo da 

regiao proporcionam o clima umido, solos ferteis, ribeiros perenes e fontes, viabilizando a 

agricultura. 

Por serem, ate hoje, areas de forte densidade demografica, apesar da reducao 

ocorrida, os brejos apresentam "numero muito grande de pequenas cidades, vilas e 

povoados, separados por distdncias reduzidas" (Grabois, 1999:99). 

A caracterizacao fisiografica do Brejo reside no fato de ser uma regiao de altitude 

onde os ventos alisios que sopram no sentido leste-oeste se entranham com sua massa 

atmosferica e condensam-se, formando goticulas que precipitam-se no seu solo, umedecendo-
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o. A vegeta?ao espessa que constitui a sua cobertura vegetal imprime uma condifao 

especifica a seu solo, tornando-o fertil e favoravel a agricultura de subsistencia. 

Essa perspectiva do conceito de Brejo permite-nos destacar o fato de que essa sub-

regiao do Agreste singularizou-se, historicamente, por ter sido, nos seus primordios, um 

espaco no qual alojou-se o colono pobre, constituindo o morador de condicao do sesmeiro 

ou grande proprietario (Andrade, 1975). 

A regiao do Brejo da Paraiba situa-se como a mais representativa irianifestacao desse 

fenomeno na regiao Nordeste. Essa regiao esta constituida por uma malha de 9 municipios: 

Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, Areia, Alagoa Nova, Alagoa Grande, Bananeiras, Piloes, 

Serraria, Borborema e Pirpirituba. Todos esses municipios estao inseridos numa situafao 

fisiografica homogenea, onde a propriedade familiar ocupa um espaco significativo. Razao 

pela qual essa regiao do Brejo Paraibano constitui o celeiro da pequena produ9ao do Estado 

da Paraiba. 

Nessa perspectiva, o conceito de microrregiao homogenea adotado pelo IBGE 

assume, aqui, relevancia na caracteriza9ao de Lagoa Seca. A microrregiao de Campina 

Grande, constituida por Campina Grande, Lagoa Seca e outros municipios12, reveste-se de 

importancia justamente porque, sendo um polo de desenvolvimento regional, torna-se um 

centro de atra9ao em torno do qual gravitam os seus satelites, cujo estudo depende de seu 

entendimento no seu conjunto. 

A microrregiao de Campina Grande apresenta um particular interesse porque Lagoa 

Seca faz parte de seu conjunto. Campina Grande e o centro de gravidade dessa microrregiao 

homogenea e desempenha o papel de polo de suas conexoes e de sua intera9§o, reunindo em 

um todo os municipios de Puxinana, Massaranduba, Serra Redonda, Queimadas e Fagundes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2

 Os demais municipios sao: Massaranduba, Puxinana, Fagundes, Queimadas e Serra Redonda. 
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Quando os primeiros colonos chegaram na regiao da Borborema, no seculo X V I I , 

encontraram o indio - ja afeito a agricultura de subsistencia, forcado por longos anos de fuga 

com o colono a seu encalco - que foi submetido a formas de servidao para o trato dos 

rebanhos e para o empreendimento dessa mesma agricultura de subsistencia. 

Em abril de 1790, Campina Grande e elevada a condicao de vila pelo seu destaque 

como espaco organizado em funcao da producao de alimentos e da pecuaria como atividade 

economica mercantil. Diz Epaminondas Camara (1947:2), registrando o ano de 1697: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aldeamento dos indios arius no sitio da Campina Grande, pelo capitdo 

mor dm serioes, Teodosio de Oliveira Ledo, que os trouxe de Piranhas". 

E acrescenta: 

"Anos antes, em 1670, jd se tinha noticia da fazenda Boqueirdo, a 

margem do rio Paraiba, por um tio de Teoddsio, o capitdo Antonio de 

Oliveira Ledo" (Id. Ibid.) 

Portanto, quando Campina Grande e erigida a categoria de cidade, em 11 de outubro 

de 1864, a Mesorregiao do Agreste ja existia como uma realidade economica, onde o mercado 

desenvolvia-se gravitando em tomo da pecuaria, como economia de porte mercantil. 

Tambem, um crescente complexo de atividades economicas de subsistencia como o milho, 

o feijao, a batata, a farinha de mandioca ja estava sedimentado. A convergencia dos 

excedentes dessa pequena producao, em determinados espacos, dava origem a pequenos 

povoados que nutriam a economia mercantil13 em expansao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Sistema economico voltado para a producao de mercadorias, ou scja. bens destinados as trocas. 
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No periodo de transicao entre os seculos XVII I e XIX, o Nordeste ja apresentava 

a consolidacao das micro rregioes, em virtude da lavoura de subsistencia, da cotonicultura e 

da pecuaria. O acentuado aumento demografico, aliado as condicoes ja mencionadas, 

impulsionou as relacoes de comercio entre Agreste, Litoral e Sertao (Santana, 1990:168). 

Reportando-se as Microrregioes do Agreste e do Sertao que, subordinadas ao capital 

comercial, propiciaram a formacao de nucleos urbanos, diz a autora que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "a partir do seculo XLX, a regiao Nordeste jd dispunha de condigoes 

concretas para a reprodugdo do capital, principalmente o Agreste, que 

jd em meados do seculo XVIII, isto e, anterior a sua estruturagdo em 

"regiao " algodoeira, possuia uma populagdo de 14.086 habitantes que, 

distribuidos em seis freguesias, constituiam importantes nucleos de 

beneficiamento, circulagdo e distribuigdo de mercadorias, possuindo 

uma complexa e diversificada divisao social do trabalho" (Santana, 

1990:67) 

A propriedade de tipo sesmarial e o direito de primogenitura ja eram letra morta, a 

partir da segunda metade do seculo XVII I , mas suas seqiielas continuaram imprirnindo os 

tracos essenciais das relacoes de propriedade e de producao. A fazenda ja havia se 

consolidado como unidade de producao, tendo o gado bovino como atividade economica 

nodal de sua base mercantil (Andrade, 1973). 

No entanto, era o morador de condicao que garantia a formacao da riqueza social14. 

A agricultura de subsistencia - que no inicio servia, apenas, para a auto-reproducao familiar 

agora ja produzia um excedente que era levado para a troca - onde surgiram as feiras, dando 

origem a povoados e formando uma rede urbana que evolui para a constituicao de uma malha 

urbana regionalizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4

 Entendemos a riqueza social como o conjunto da producao social. 
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Em 1846, Areia tornara-se cidade; Sousa, em 1854; Mamanguape, em 1855; 

Pombal, em 1862. Bananeiras toma-se cidade em 1879. Tudo revela o vigor progressivo 

dessa economia mercantil que repousa na pecuaria e nutre-se da producao mercantil simples, 

formando um sistema economico regionalizado. 

A ocupacao do Agreste so foi iniciada no seculo X V I I , depois de ter sido feita a 

conquista do Sertao. O relevo acidentado da Borborema, segundo Sa (1980:17), foi a razao 

deste retardamento. Outro empecilho eram os habitantes nativos da regiao, os indios, que 

foram expulsos ou dominados. Vencidos os obstaculos, as terras mais urnidas, propicias as 

culturas de subsistencia, logo comecaram a produzir milho, feijao e mandioca. 

Como lembra Irineo Joffily (1977:14), provavelmente, os agregados dos fazendeiros 

sertanejos tenham sido os primeiros a habitar os brejos, sendo responsaveis pelo cultivo de 

lavouras de subsistencia para a manutencao das pessoas da fazenda e doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aventureiros que 

os acompanhavam como soldados " Isso justificariaa solicitacao de sesmarias no Sertao, para 

a criacao de gado; e no Brejo, para o plantio de lavouras que supririam de alimentos as 

fazendas sertanejas, ou ainda para: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"obter mantimentos para a guerra do gentio brabo... Quando os 

indigenas ficaram todos reduzidos ou aldeados, e a populagao 

aumentando, foi pouco a pouco perdendo os hdbitos de vida 

aventureira, os sitios dos brejos foram adquirindo importancia. Iniciou-

se o cultivo de cana (...) foram construidas toscas mdquinas de madeira 

para extrair-lhe o suco, 'torcedor', na linguagempopular, e a rapadura 

(...) tornou-se um dos principals produtos dos brejos, alem da farinha 

de mandioca, milho, feijao, favas, fumo, algodao e cafe" (Joffily, 

1977:14-15). 
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Apoiando-nos, novamente, no trabalho de Sa (1980:19), e possivel deduzir que as 

terras utilizadas pelos pequenos produtores do Agreste e do Brejo comecam a ter essa funcao 

e a caracteristica de pequenos lotes, com a posse ilegal da terra e/ou atraves da sucessao 

hereditaria, principalmente no Brejo, contrastando com as grandes superficies destinadas a 

criacao de gado e ao cultivo canavieiro : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Como a lavoura canavieiro, a pecuaria apoiou-se na grande 

propriedade. Surgia na hinterldndia o latifundio em funcao da 

pecuaria, ficando a pequena producao agricola baseada na posse ilegal 

da terra, e/ou surgiria posteriormente, com a sucessao hereditaria, 

sobretudo na area agricola do Brejo Paraibano" (Id. Ibid.) 

A pequena producao brejeira inicia-se, portanto, de forma "marginal", como um 

complemento a garantir a existencia da atividade pecuaria. Torna-se responsavel pelo 

abastecimento do sertao com os produtos de primeira necessidade como milho, feijao e 

farinha e com a rapadura, apos as instalacoes de engenhos na regiao, no seculo XTX. O 

proprio povoamento da regiao e o crescimento da populacao tambem requeriam o aumento 

dessa producao: 

"Processava-se a expansao da lavoura, tomando o lugar das matas a 

fim de atender a populacao que crescia. Torna-se o Brejo o principal 

centro abastecedor de milho, fava, farinha-de-mandioca e a rapadura 

para todo o Sertao, sobretudo. (...) Posteriormente, com a introdugdo da 

cana-de-agucar, instalaram-se os engenhos, que segundo Hordcio de 

Almeida, datam dos meados do seculo XIX. Multlplicam-se os engenhos, 

a populagdo crescia e a regiao ia sendo ocupada " (Sd, 1980:20) 
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1.2-A rticulagdo Campo-Cidade 

"o urbano tambem mudou de figura e as diferencas atuais entre cidade e campo 

sao diversas das que reconheciamos ha algunspoucos decenios" (Milton Santos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1996:106) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os espacos urbanos surgem como manchas dentro dos espacos agricolas 

(Serra, 1987:7). Essas manchas ampliam-se e, quando possivel, permanecem cingidas pelos 

tons verdes das culturas agricolas que as originaram. 

Estudos realizados por Wanderley (1997:94), confirmam que a dimensao 

populacional continua sendo o criterio mais utilizado para demarcar o espaco rural do espaco 

urbano. Ela ainda nos alerta para o fato de que, do ponto de vista sociologico, nao podemos 

descartar duas caracteristicas no meio rural: a relacao dos habitantes do campo com a 

natureza, sendo este espaco ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "resultamprdticas e representacdesparticulares a respeito 

do espaco, do tempo, do trabalho, da familia, etc".; e tambem as relacoes sociais de 

interconhecimento resultantes da vivencia das coletividades rurais (1997:96). 

Para Juarez R. Brandao Lopes, estudioso do desenvolvimento urbano brasileiro, as 

aglomeracoes, para serem urbanas, precisam contar com pelo menos cinco mil habitantes, 

possibilitando "demarcar a area onde mais intensamente se faz sentir a influencia de valores, 

padroes e formas de organizacao urbanos" (Lopes, 1978:67) 
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O Censo Demografico elaborado pelo IBGE, distingue os domicilios em funcao da 

situacao rural ou urbana.15 De acordo com a legislacao brasileira, quern habita nas sedes 

urbanas dos municipios e urbano, independentemente das profissoes desempenhadas (Idem, 

p. 97-98.) Desta forma, o agricultor que labuta diariamente em seu rocado, mas mora na 

cidade, e um urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O IBGE, aponta como urbanos "todos os cidadaos que residem nos distritos-sedes 

dos municipios ou nas sedes dos demais distritos, independentemente do porte da cidade" 

(Caiado, 1995). 

Speridiao Faissol, pesquisador do IBGE, refere-se as pequenas cidades, as vezes 

muito pequenas ate mesmo em termos de um conceito de cidade, que existem em virtude 

de uma "definigao legal de cidade-sede de municipio " (Faissol apud Wanderley, 1998:30). 

Para Faria (1984:124), "as pequenas cidades, com ate 20.000 habitantes nao 

integrampropriamente a rede urbana, sao consideradas como 'ndo-urbanas'". 

Para Jose de Souza Martins, o primordial do rural e a ocupacao de sua populacao: 

os individuos ocupam-se na atividade agricola, cultivando plantas e lidando com arumais 

(Martins, 1981:26). 

Anos a fio, discutiu-se a questao campo/cidade como sendo controversa e nao 

compativel entre si por mostrar-se contrastante. Felizmente, este debate ja e fato superado 

e atualmente os autores abordam o assunto de modo a nao mais antagonizar esse binomio, 

mas tratam-no de forma articulada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na situacao urbana estao as pessoas e os domicilios recenseados nas areas urbanizadas ou nao, 

correspondentes as cidades (sedes municipals), as vilas (sedes distritais) ou as areas urbanas isoladas. Na 

situacao rural estao a populacao e os domicilios recenseados em todas as areas situadas fora desses 

limites, incluindo os aglomerados rurais de extensao urbana, os povoados e os nucleos. Estas situacoes 

sao definidas, em cada caso, por lei municipal (Wanderley, 1997:97). 
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Esse corte rural/urbano, segundo Jose Graziano (1997:121), e uma variavel utilizada 

para tratar as diferen?as apenas quantitativas no tangente aos m'veis de renda, acesso a bens 

e servicos, nao explicitando aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diferen9as qualitativas entre ambos. Desta forma "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'a ideia de 

dois mundos que se opoem' vai cedendo lugar a ideia de um "continuum " espacial, seja do 

ponto de vista de sua dimensao geogrdfica e territorial, seja na sua dimensao economica 

e social. " 

A partir do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, da introducao das 

industrias no interior e da modernizacao das sociedades urbana e rural, a teoria da 

urbanizacao e formulada com enfase na integra9ao destes dois espa90s, atraves das trocas 

crescentes entre ambos. A visao dualista que opunha o rural ao urbano como realidades 

distintas e de nega9§o uma a outra, assosciando o "rural" ao agricola e ao atrasado e o 

"urbano" ao industrial e ao moderno foi superada, enfatiza Maria Jose Carneiro (1997:154-

155), onde "A dicotomia entre rural e o urbano seria diluida em um continuum. " 

A autora (1997:182), ainda ressalta que a ruratidade nao pode mais ser definida 

pautada na oposi9ao a urbanidade. Rural e urbano corresponderiam, entao, a representa96es 

sociais sujeitas a reelabora9oes de acordo com o universo simbolico em que estao inseridas. 

O crescente aumento dos meios de transporte e a m ult iplica9ao de estradas, ligando 

o campo as cidades, contribuiu definitivamente para por fim ao isolamento que, durante 

decadas, manteve a popula9ao rural alijada dos beneficios que os urbanos gozavam. 

Em "O lugar" dos rurais: o meio rural no Brasil moderno"16, Wanderley (1998:6) menciona 

a "teoria do continuum rural-urbano", nas redoes campo-cidade. Essa teoria apresenta-se 

em duas vertentes. A primeira, relaciona o continuum entre o meio rural e o meio urbano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6

 Painel: "Os Processos de Desenvolvimento Rural: Agricultura, Ruralidade, Integracao Campo-Cidade", 

apresentado por Maria de Nazareth Baudel Wanderley, no 35° Congresso Brasileiro de Economia e 

Sociologia Rural, de 4-8/08/1997, Natal. 
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incidindo sobre a nitidez de cada um desses espacos e cujo avanco do dominio do urbano 

tende a eliminar o conceito de "rural". Este e um processo de dominacao, cujo polo urbano 

serve de parametro para a imiformizacao da sociedade. A segunda, considera o continuum 

rural-urbano como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9§o integradora dos dois polos - enfoque que utilizaremos em 

nosso trabalho. 

A compreensao de Milton Santos acerca das pequenas cidades e apresentada pela autora 

(1998:32). Estas deixam de ser as "cidades dos notaveis", dos coroneis, convertendo-se em 

"cidades economicas", onde o padre, o tabeliao, a professora primaria, o juiz, dentre outros 

elementos imprescindiveis no primeiro modelo, sao substituidos pelo medico17, pelo 

agronomo, pelo veterinario, pelo bancario e pelos comercios espccializados das cidades 

economicas. 

Devido a profundidade das transforma9oes sofridas pela sociedade, diz Milton 

Santos (1996), nao se trata mais de distinguir espa90s rurais e urbanos, e tampouco 

pequenas e grandes cidades. O campo comanda a vida economica e social do sistema 

urbano, nas regioes agricolas. Nas regioes urbanas, essa fun9ao e desempenhada pelas 

atividades secundarias e terciarias (Santos, 1996:68). 

O espa90 total brasileiro, diz o autor, esta preenchido por regioes agricolas e regioes 

urbanas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Simplesmente, nao mais se trataria de "regioes rurais" e "cidades". 

Hoje as regioes agricolas (e nao rurais) content cidades, as regioes 

urbanas content atividades rurais" (Milton Santos 1996:65). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 7

 Na Paraiba, mais de 35% dos prefeitos sao medicos ou exercem alguma funcao relacionada a area de 

saude. Sao eleitos principalmente em cidade interioranas, onde a assistencia e mais precaria e o prefeito 

assume tambem a funcao de medico: Picui, Barra de Santana, Inga, Fagundes, Serra Redonda. 

Massaranduba, Alagoa Grande, Alagoa Nova e Lagoa Seca, dentre outras (Jornal da Paraiba, 26/12/1999 

-p.2) 
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Discordando da ideia de continuum, apesar de referendar a nao descontinuidade 

campo-cidade, Helza Junghans Lanz comenta a respeito de tracos culturais camponeses que 

permanecem incrustados no cotidiano urbano, estando entrelacadas modernidade e tradicao 

de modo a se complementarem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ao contrdrio das formulagoes dicotomizadas, nao vislumbramos uma 

descontinuidade entre o campo e a cidade, como tambem nao 

concordamos com a ideia de continuidade. A nosso ver, ha um 

entrelagamento de tracos, posturas, cosmovisoes e modelos simbolicos 

onde tradicao e modernidade se encontram, se sobrepoem, se alternant, 

se complexificam"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Junghans Lanz,1997:24). 

Desde a antigiiidade, com Platao (Serra, 1987:7), vislumbra-se a articulacao do 

urbano com a divisao do trabalho e os excedentes agricolas e ainda percebia-se a cidade como 

portadora da funcao de mercado. Vejamos o que alguns teoricos pensam a respeito do 

urbano: 

O carater economico da cidade e percebido por Weber (1979:69), onde a populacao 

recorre ao mercado, encontrando os produtos de que necessita. Parte desses produtos tern 

origem na propria localidade e a outra parte vem de populacoes vizinhas. Em essentiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "toda 

cidade e um local de mercado." O tamanho por si so nao e um elemento definidor do que seja 

cidade. Um fator a ser considerado e a vinculafao da maioria dos habitantes em atividades 

industrials e comerciais, estando afastados da producao agricola. 

Castells, em comentario acerca de Raymond Ledrut, menciona a sua analise da 

cidade enquanto "um sistema de trocas entre diferentes setores que ocupam um lugar e 

preenchem uma funcao determinadd\ onde cada setor contribui para o funcionamento 

interno da cidade (Castells,!983:138). 
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Para Reissman, as cidades sao um conjuntozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "complexo de interacoes entre as 

pessoas, o espaqo e as instituicdes sociais" (Serra,1987:10). 

A cidade para Park e um corpo de costumes, sentimentos e atitudes transmitidos 

atraves da tradicao. 

Simmel caracteriza a metropole como multiplicacao da quantidade de atitudes a que 

as pessoas estao sujeitas. A caracteristica fundamental da metropole e sua extensao funcional 

para alem de suas fronteiras fisicas, de seus lirnites imediatos. NessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90, o homem teve 

a possibilidade de desfazer-se de amarras que tolhiam sua liberdade no tangente aos 

relacionamentos intelectuais e sociais. A independencia individual e a propria elaboracao da 

individualidade nutriram-se das condicoes proporcionadas pela vida metropolitana (Simmell, 

1979:21,24). 

Numa abordagem sociologica, Louis Wirth concebe a cidade como "um nucleo 

relativamente grande, denso e permanente de individuos socialmente heterogeneos." 

Atentando para os aspectos de tamanho, localizacao, idade e funcao, o autor considera 

possivel classificar comunidades urbanas que variam de pequenas cidades, lutando para 

manter-se, ate prosperas metropoles mundiais (Wirth, 1973:94-96). 

Castells questiona a existencia de uma cultura urbana nao podendo ser apresentada 

como conceito nem como teoria. "Ela e, propriamente dito, um mito, jd que, o narra, 

ideologicamente, a historia da especie humana. " Destarte, as tematicas desenvolvidas acerca 

da 'sociedade urbana' funcionam como palavras-chave, encerrando o significado de uma 

ideologia da modernidade fundidas as formas sociais do capitalismo liberal (Castells, 

1983:110). 
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Ao abordar a cidade, Castells percebe o homem enquanto pertencente a uma 

determinada classe social que, lutando por sua sobrevivencia transforma a natureza e e por 

ela transformada, nao sendo um ser inerte, letargico, neste processo dialetico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A cidade e a projegao da sociedade no espago. Ha um "processo 

dialetico pelo qua! uma especie biologica particular (particular, porque 

dividida em classes), uo homem", transforma-se e transforma seu 

ambiente na sua luta pela vida epela apropriagao diferencial do produto 

de seu trabalho" (Castells, 1993:146). 

O "espaco agricola" - a extensao de terra utilizada para a exploracao agricola - e uma 

das formas de o homem executar sua acao sobre o espaco e, segundo Serra, uma das formas 

mais amenas. 

Ambos os espacos sao produzidos pela acao humana, e o que os distingue e a 

"natureza e a aglomeracao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adapta9oes". O espaco urbano e modificado, em geral, com 

a construcao de abrigos para servirem a inumeras fiu^oes. As modificac5es executadas no 

espa90 natural estao relacionadas a flora, onde a vegeta9ao natural e substituida por 

planta9oes (Serra, 1987:34.) 

Desta forma, temos, de modo simplificado, mas abrangente, campo/cidade ou 

urbano/rural como adapta9oes do espa90 que o homem modifica de forma a suprir suas 

necessidades basicas. Estando estes espa9os convergindo para uma mesma finalidade de 

carater essencial para a sobrevivencia humana, por que discutir a preponderancia de um setor 

sobre o outro? 

Serra (1987:77), aponta o extraordinario aumento da produtividade ocorrido ao 

longo do seculo XX como propulsor da urbaniza9ao generalizada, promo vendo o cruzamento 

dos interesses industrials e agricolas. As classes dominantes, com o capital financeiro, foram 
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niveladas ficando no mesmo patamar, industrials e agricultores como devedores do sistema 

financeiro. TaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as acrescidas do desenvolvimento verificado nos sistemas de 

transportes e de comunicafoes, deslocam para segundo piano a contradicao campo/cidade. 

Historicamente, Singer (1968), enfatiza que o carater desse antagonismo e bem 

menos decisivo do que as contradicoes de classes. Devido a amplidao da transformacao 

ocorrida na divisao do trabalho campo/cidade, atualmente esta em questao a duvida quanto 

a validade da distin?ao entre campo e cidade. 

Temos, na realidade, uma imbrica9ao forjada por esta divisao do trabalho, onde o 

campo inicia o processo de transformacao da natureza e a cidade o completa 

(Rolnik, 1988:27). Desta forma, o campones tambem consome produtos urbanos e 

percebemos nao haver uma divisao estanque, mas complementar, pelo menos em termos de 

comercio/consumo. 

Segundo Marx (1994:202), e atraves dos instrumentos que o homem age sobre o 

objeto de trabalho, transforma a natureza imprimindo-lhe uma forma util a vida humana. O 

homem trabalha/transforma o espa90 natural - espaco onde o homem ainda nao exerceu 

nenhuma acao adaptadora - tornando-o espa90 urbano ou espa9o rural. 

A a9§o do homem na natureza tern como caracteristica o teor acumulativo do modo 

pelo qual ele supre as necessidades cotidianas de sua vida. Essa cultura tambem pode ser 

descrita comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aparte do ambientefeitapelo homem", incluindo-se aiconhecimento, cren9a, 

moral, arte, costume, lei e sociedade (Serra, 1987:55.) E atraves dessa cultura, de carater 

cumulativo, que o homem constroi o espa90 humano. 

Ao longo do que expusemos, atraves do pensamento de todos estes teoricos, 

podemos apontar que o fundamental a nortear suas ideias e o fato de que o homem e o agente 

das transforma9oes realizadas na natureza. Transforma96es que estao diretamente 
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relacionadas a sua sobrevivencia, quer tratando-se da producao de generos alimenticios ou 

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9§o de abrigos para fins de moradia, entre outras necessidades - interferindo nos 

espa90S natural e urbano. Portanto, todo espa90 humano ou "produ9ao social de formas 

espaciais" resulta de uma constru9ao executada pela a9ao, cujo agente e o homem. 

Certeau (1994), aborda o espa90 como algo dinamico, constituido por pessoas 

comuns no seu cotidiano. Sendo o homem um ser extremamente dinamico e ativo, o espa90 

tambem e atingido por esse aspecto humano. O espa90 esta sempre sendo transformado, 

sendo humanizado em decorrencia dessa transforma9ao ocorrer atraves do homem e para 

satisfazer suas aspira9oes. 

Para Park (1979:26), mais do que uma constru9ao material artificial, a cidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e um 

estado de espirito ", onde costumes e sentimentos estao organizados pela t radi9ao. A cidade 

insere-se no amago das pessoas que a formam, sendo um "produto da natureza humana ", 

extrapolando a mera constru9ao fisica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A verdade, entretanto, e que a cidade esta enraizada nos hdbitos e 

costumes das pessoas que a habitam" (Park,1979:29) 

Numa acep9ao mais poetica, Italo Calvino envolve a cidade em redoes permeadas 

pelo tempo e pelo espa90. A cidade e portadora de seu passado, de sua historia, onde os 

angulos das ruas, as grades das janelas, os corrimaos das escadas, os entalhes e os mastros 

das bandeiras podem ser lidos como se le as linhas da palma de uma mao (Calvino, 1990:14-

15). 

"A cidade nao e feita disso, mas das relacoes entre as medidas de seu 

espaco e os acontecimentos do passado: a distancia do solo ate um 

lampiao e os pes pendentes de um usurpador enforcado" (Calvino, 

1990:14). 
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Lagoa Seca teve iru'cio com moradores da propria regiao. E isso talvez seja uma 

premissa que tenha incutido na cidade a "identidade" propria de uma cidade interiorana, onde 

a proximidade com um grande centro, como Campina Grande, nao extraiu de seu cerne essa 

marca. Sentimo-nos respaldada por Wanderley (1998:37), ao levantar a hipotese de que a 

populacao rural ao transferir-se para a sede municipal nao tenha necessariamente de deslocar-

se de "lugar", ou seja, essas pessoas podem continuar restritas as mesmas relacoes de 

interconhecimento que mantinham anteriormente. A autora afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "mesmo q nan do o bairro rural nao e mais o espaco dos minimos 

sociais, nao consegue, por sua propria definigao, absorver o conjunto 

das atividades essenciais no homem rural. Isto explica por que a 

sociedade rural nao se esgota no pequeno espago propriamente rural, 

mas se espalha pelas pequenas cidades que nao so the servem de apoio 

politico-institucional, como tambem, constituem um quadro 

complementar de vida." 

Analisando as relacoes campo/cidade, Wanderley (1998:38), enfatiza os vinculos 

efetivos entre o meio rural e a cidade mais proxima e elabora uma tipologia, referindo-se a 

um "processo de ruralizacao das pequenas cidades", ao considerar casos em que o municipio, 

dada sua reduzida dimensao, nao abriga todos os bens e servicos que a populacao requer. 

Vimos que essa area do Brejo Paraibano e habitada por pequenos produtores que 

adquiriram suas parcelas de terra de modo ilegal ou atraves de heranca, tornando-se area 

propria para a pequena producao, producao de subsistencia. 

No contexto ora abordado, sao essas pessoas tradicionalmente vinculadas a terra, 

a natureza, detentoras e transmissoras da sabedoria popular e, acima de tudo, humildes que 

lan9am o fundamento para o surgimento da cidade. 
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Contrariamente ao saber compartimentado de hoje, o saber-se agricultor continua 

sendo um saber integral. O agricultor domina conhecimentos acerca do tempo, do espa9o, 

sabendo o momento propicio de plantar, de limpar o rogado, de colher, de armazenamento 

do produto - na maioria das vezes em casa e, nao raramente, sem dispor de silos - tendo de 

controlar tambem o tempo de duracao do armazenamento sem que a semente se deteriore. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os ciclos profanos da vida rural, a epoca de trabalhar a terra, semear, 

colher por exemplo acham-se ai espalhados e sua rotina de vida e 

permeada pelas festas e rituals religiosos, permanecendo, porem, o 

elemento anti-historico da espera. O tempoperguntou ao tempo/quanto 

tempo tern o tempo e o tempo/respondeu ao tempo que tudo com/tempo 

tern tempo, (sabedoriapopular)" (Junghans Lanz, 1997:20) 

O campo, onde estao sua casa, seu rogado, os animais, as arvores por ele plantadas, 

e seu espago. Preservado ao longo de anos, com dificuldades que apenas ele e os que 

compartilham o mesmo amor e apego ao chao sabem traduzir em palavras. Espago onde o 

ceu resguarda uma lua mais cheia do que na cidade, onde as estrelas luzem com maior 

esplendor do que na cidade porque ele, literalmente, domina este espago. Ali , nao sente-se 

preso, e o espago de sua liberdade porque e nele, e atraves dele, que retira sua subsistencia. 

A cidade e identificada por alguns agricultores como smonimo de barulho, de 

intranqiiilidade para viver e para dorrnir, de falta de espago, de prisao. 

"Sei nao! As vezes, eu estou na cidade e fico imaginando... Meu Deus, 

o povo na cidade e preso! O povo esta cumprindo uma sentenca de um 

crime que ele nao fez! O povo vive naquela casinha, naquele 

quintalzinho daquele tamainho e tudo mais" (Celestino P. da Silva) 

A recusa em ir morar na cidade e comum mesmo para quem ja possui uma casinha 

na cidade: 
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"Pra voce ve, eu tenho uma casa na rua, mas nao vou morar Id nao. Ld 

eu nao durmo direito, alem de ser perto da CEASA, aquilo e aquela 

barulheira de caminhao, de caixa, de tudo a noite toda" (Afonso Felix) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo uma cidade pequena, interiorana, nao esta imune aos problemas sociais 

proprios dos grandes centres metropolitanos. O consumo de drogas entre osjovens tambem 

foi mencionado . As mudangas estao patentes ate nas categorias utilizadas para nomear os 

transgressores da ordem estabelecida. O fato de as drogas ja estarem sendo usadas por seus 

jovens, na cidade que nosso interlocutor viu nascer, e a prova cabal de que "o mundo" esta 

mudado e pra "pior." 

"Hoje em dia esta diferente. Sabe, ninguem sabia dessa tal de maconha 

naquele tempo... Ninguem sabia disso, nao! Nesse tempo, opovo chama 

marginal; naquele tempo, se chamava ladrao. O povo que roubava 

chamava-se ladrao. Nao tinha esse negocio de droga, ninguem sabia o 

que era bso nao. Hoje o mundo esta ai, tudo quanto e ruim tern. Ainda 

nessa semana falou aique o menino do colegio foipegado emaconhado 

no colegio ai" (Jose Faustino) 

A determinagao de Seu Dino em nao ir para a cidade e percebida ao ser interpelado 

por seu filho ao tentar convence-lo a comprar uma casa na cidade, agora que esta aposentado. 

A resposta e energica: se ganhasse a rua toda (onde mora o filho), venderia as casas e voltaria 

para o sitio e enfatiza a importancia que o rogado continua tendo em sua vida: 

"Me de essa rua aqui todinha, na obrigagdo de eu vim morar aquL.. so 

se me derem para eu vender e voltar pra Id, mas na obrigagao de morar 

aqui eu nao quero nao. Pode me dar que eu nao queroporque, pra mim, 

hoje ainda, e um investimento o rogado" (Severino Francisco Anacleto) 
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Cicero Faustino (o fundador de Lagoa Seca) era agricultor e marchante. Muitas 

pessoas optam por transferir-se para esse espago que, aos poucos, modifica-se ganhando 

"ares urbanos". Pessoas ja "urbanizadas", vindas de Campina Grande tambem buscam esse 

espago ainda indefinido, meio rural meio urbano, para refazer e/ou iniciar suas vidas. A 

proximidade com Campina Grande e a quantidade de casas comerciais instaladas, a realizagao 

aos sabados e domingos de pastoris, jogos de argolinha, cavalo marinho, bailes e 

mamulengos, os "repentes" com os cantadores de viola, motivam essas pessoas a apostarem 

no exito que esperavam alcangar ao buscar novas oportunidades numa neopovoagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Efoi se aglomerando e o povo construindo casa " (Zacarias Jeronimo) 

Muitos dos tropeiros que dirigiam-se a Campina Grande ou vindos de la, rumavam 

para o Sertao, pernoitavam em Lagoa Seca18 e isto provavelmente contribuiu para aumentar 

o numero de seus habitantes: 

"A gente chama matutos, tropeiros. Eles vinham de Alagoa Nova, 

dormia aqui, no sdbado de madrugada botava carregado e ia pra 

Campina" (Jose Cavalcante) 

"Se voce visse a fila na estrada de Alagoa Nova, Esperanqa, daquele 

meio de mundo pra Campina, era a coisa mais linda do mundo! 

Traziam e botavam abaixo aqui, e aquise arranchavam e daqui iam pro 

sertao" (Zacarias Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que o lugar vai definindo-se - atraves dessa simbiose promovida por seus 

moradores oriundos dos sitios, mas que nao deixam a atividade agricola, e dos moradores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estes aspectos serao abordados com mais detalhes no segundo capitulo. 
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portadores de experiencia em centro urbano - sua populacao tambem vai forjando sua 

propria identidade. 

O Brejo Paraibano - no qual estamos incluindo o Municipio de Lagoa Seca19, tern sua historia 

pautada na pequena producao. E e isto que, a nosso ver, concebe-lhe um carater todo 

particular, impregnado na "forma de ser" da cidade. A este respeito, refere-se Halbwachs 

(1990:159): "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os grupos imprimem sua marca sobre o solo. " Trata-se desta forma, deuma 

relacao de reciprocidade entre espago e sujeitos, onde o espago - Lagoa Seca - interage com 

os agentes que lhe incutiram a marca de cidade rural. 

Nao e qualquer lugar que se marca, mas aquele que foi eleito como o espago para 

viver, morar, trabalhar, criar e educar os filhos, manter lagos de vizinhanga, compadrio, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ha uma relacao de troca de significados entre os individuos e os locais. 

Os espacos marcaram os individuos; os individuos marcaram os 

espacos" (Bernardo, p. 165) 

O espago que e a cidade foi concebido por pequenos produtores, e habitado por 

essas pessoas e/ou por pessoas que ja foram agricultores e por seus descendentes. 

Como pensar o urbano? Como conceitua-lo para voltarmos a questao abordada no 

im'cio deste trabalho: como localizar Lagoa Seca no contexto urbano? Trata-se de uma 

cidade? Quais as caracteristicas que a identificam como tal? Por estar, indissoluvelmente, 

imbricada a Campina Grande, no tangente a oferta de servigos essenciais a seu 

funcionamento, devemos/podemos subtrair-lhe a denominagao de cidade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9

 Esta inclusao e esclarecida no item "Memoria e resgate de uma historia", no segundo capitulo, quando 

abordamos a Mesorregiao do Agreste e as Microrregioes de Campina Grande e do Brejo Paraibano. 
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Sabemos que um aspecto, em geral, atribuido e exigido da cidade e a de um 

complexo demografico composto, social e economicamente, por uma concentracao 

populacional nao agricola - dedicada a atividades de carater mercantil, industrial, financeiro 

e cultural. 

Temos em Lagoa Seca, uma populacao nao-rural dedicada ao comercio, educagao, 

religiao, artesanato, dentre outros. A quantidade de pessoas envolvidas nestas atividades nao 

supera a rural. Este aspecto pode ser considerado decisivo para questionarmos a condicao 

de cidade de Lagoa Seca? 

Vimos acima que, para Max Weber (1979:69), toda cidade desempenha a funcao de 

mercado. Este e um aspecto que nao podemos deixar passar despercebido, pois apesar de 

a populacao de Lagoa Seca recorrer a Campina Grande para fazer compras, e grande o 

numero de estabelecimentos comerciais nesta pequena cidade. Ademais, e exercendo esta 

funcao de mercado que Lagoa Seca surge, quando da construcao da tarimba para a venda 

de carne. 

Salientamos que nem todos os moradores da cidade nem de seu entorno deslocam-se 

regularmente a Campina Grande, consideram mais comodo e economico realizar pequenas 

compras em Lagoa Seca. Existem tambem as pessoas que nao podendo comprar a vista, 

dependem do aval e confianca do dono da mercearia para comprar na caderneta e pagar no 

mes subseqiiente as compras. Relacao impraticavel destes consumidores num centro 

comercial como Campina Grande. 

Sob essa otica, Lagoa Seca pode ser considerada um centro urbano, sem a 

necessidade de questionarmos a extensao do vinculo mantido com um grande centro urbano 
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e sem desconsiderar que a maioria de sua populacao vive no campo, sendo a base economica 

do municipio eminentemente agricola. Lagoa Seca nao torna-se menos cidade pelo fato de, 

como tantas outras cidades de seu porte ou maiores, estar ligada a Campina Grande no que 

tange as prestagoes de servigos a sua populagao. Entretanto, para manter latente essa 

caracteristica eminentemente rural que porta, podemos considera-la uma "cidade-rural". 

Se fossemos por em questao os titulos das cidades impossibilitadas (por varias 

razoes, e nao e objetivo nosso discorrer sobre elas) de executar todas as fungoes cabiveis a 

um centro urbano no que concerne a saiide, educagao, lazer, esportes, oferta de emprego, etc. 

quantas estariam aptas a garantir o seu titulo? 

Nao e o grau de dependencia ou de independencia que outorga a denominagao de 

cidade ou institui a qualidade ou potencia de uma cidade. Percebemos o que a principio nos 

referimos como dependencia, ser uma interagao que favorece ambas as partes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O espago local e, por excelencia, o lugar da convergencia entre o rural 

e o urbano (...) O espago local e, de fato, o lugar do encontro entre estes 

dois "mundos". Porem, nele, as particularidades de cada um nao sao 

anuladas, ao contrdrio sao a fonte da integragao e da cooperagao, tanto 

quanto das tensoes e conflitos. O que resulta desta aproximagao nao e 

a diluigao de um dos polos do continuum, mas a configuragao de uma 

rede de relagoes reciprocas, em multiplos pianos que, sob muitos 

aspectos, reitera e viabiliza as particularidades"( Wanderley, 1999:5)20 

A populacao de Lagoa Seca recorre a Campina Grande para suprir necessidades para 

as quais a cidade nao dispoe de recursos ou para buscar servigos que ela fornece de modo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0

 Retirado de sua comunicacao: "Territorialidade e Ruralidade no Nordeste: Por um Pacto Social pelo 

Desenvolvimento Rural", no Seminario Internacional: "Planejamento e Desenvolvimento Territorial"-

UFPB-CIRAD - Campina Grande, Setembro de 1999. 
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incipiente e precario. Campina Grande, da mesma forma, beneficia-se com os produtos 

agricolas in natura, como no caso das frutas, verduras e legumes, e os manufaturados, como 

a farinha de mandioca, produzidos em Lagoa Seca por seus agricultores, como tambem com 

o artesanato, confeccionado em estopa, tecido, palha de banana e de coco, bucha e madeira 

e ainda realiza trabalhos em tried, croche, bordados e tapecaria. Ocorre, desta forma, a 

interagao entre urbano/urbano, articulagao entre a cidade pequena e a grande cidade. 

Castells, em comentario acerca de Raiymond Ledrut, diz que a cidade e por ele 

analisada como um sistema de trocas entre diferentes setores que ocupam um lugar e 

preenchem uma determinada fungao que, segundo Ledrut: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "e o papel que desempenha o setor no funcionamento interno da 

cidade" (1983:138). 

Apesar de ser uma cidade interiorana resguardando ainda a essentia do dia-a-dia 

transcorrido calmamente - o que muitos poderiam denominar de indolencia - Lagoa Seca nao 

desperta em muitos agricultores o minimo estfmulo para morar em seu seio. Conversamos 

com agricultores, cuja face traz a expressao de quern tern a experiencia de muitos anos 

vividos na rotina do despertar quando o galo anuncia que o sol ja esta por despontar e ir rumo 

ao rogado, retornando quando a escassa luz do dia ja nao permite mais vislumbrar o solo que 

ainda aguarda seus cuidados. Nao obstante, esses trabalhadores rurais nao demonstram o 

desejo de morar na cidade, mesmo que as possibilidades para tal fagam-se presentes, e 

enumeram as vantagens do campo: 

"E mais sadio, mas nao e tanto por sossego, por que eu acho aqui um 

ar mais livre, uma coisa melhor, uma liberdade melhor, um canto mais 

livre..." (Celestino P. da Silva) 
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Na Europa do seculo XV, a cidade era cantada e decantada como o espago onde se 

respirava o ar mais puro ("o ar da cidade liberta"), cheio de inovagoes que deslumbravam a 

todos, a exemplo do que ocorria em Napoles, Florenga e Veneza. Esse periodo e marcado 

pela entrada em cena da economia mercantil, grande sedutora a atrair populagoes para as 

cidades, pois ate entao a economia tinha como pilar a produgao de subsistencia (Rolnik, 

1988:30.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Jd no final da idade media, o ar da cidade cheirava a liberdade. O 

homem urbano de entao, vai se tornar o portador primdrio da 

concepgdo de racionalidade, modificando sua relagao consigo, com os 

outros e com o mundo: profissionalmente vai se especializar, dividir 

seus p ape is entre a casa e o trabalho, modificar e formalizar suas 

prdticas de socializagdo, ampliar as relagoes de mercado e adquirir uma 

mobilizagdo politico de maiorpeso. (...) mais do que uma concentragdo, 

um aglomerado de individuos, a cidade representa um processo de 

conscientizngdo, de ampliagao dos horizontes, locus da inovagao e 

pluralismo" (Junghans Lanz, 1997:11). 

Temos no final do seculo X X odes ao campo. Nos paises desenvolvidos, o rural e 

revisitado como um espago portador, por excelencia, de novas perspectivas de superagao dos 

obstaculos a vida social, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "renascimento do rural" (Wanderley,1998:3-4.) Este 

renascimento traz em seu bojo o que a autora denomina como "identidade que se pretende 

rural", dada a grande incidencia de grupos e movimentos a reivindicarem o acesso a terra na 

atuabdade, a exemplo do Movimento dos Sem-Terra - MST. 

O campo representa nao somente as agruras da lida, as dificuldades que agambarcam 

os frutos nao colhidos da safra, mas da ao agricultor a certeza de que o espago onde mora, 

trabalha, cria seus filhos, recebe os amigos para uma tarde de jogo de cartas, tomar um gole 
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de cachaca ou simplesmente para "prosear" - esse espaco modiflcado segundo suas 

necessidades e possibilidades - e espago que ele domina e garante a sua liberdade. 

A relagao que seu Celestino mantem com a cidade restringe-se ao comercio para 

vender seus produtos agricolas, comprar o que necessita, compromissos de teor religioso, 

visitar parentes ou amigos e quando necessita de assistencia medica. 

A percepgao que o agricultor tern do meio rural difere da de muitos citadinos e vice-

versa. Falamos, desta forma, de espagos fisicos distintos e de modos de vida e de relagoes 

com o campo e com a cidade tambem diferenciados. Para alguns de nossos interlocutores 

citadinos, mas de origem rural, a cidade oferece uma vida mais comoda pelo fato de estarem 

com a idade avangada, mas nao deixariam a cidade para ir morar no campo. 

Esse "renascimento do rural" ou volta ao campo, mencionado acima quando citamos 

Wanderley, decorre dos inchamentos das cidades, das superpopulagoes nos grandes centros 

do pais, onde as cidades crescem de forma desordenada. Paralelamente a esse crescimento, 

ha imimeras mazelas como desemprego, miseria, violencia, prostituigao de criangas e 

adolescentes (pois ja nao choca mais referir-se a prostituigao de adultos), falta de moradias, 

aumento do numero de favelas, etc. 

Talvez cheguemos a um ponto-limite, a partir do qual a migragao passe a ser 

percebida, pelas populagoes migrantes, como inviavel. Por enquanto, a marca das ultimas 

decadas tern sido a interiorizagao do crescimento e a formagao de novas aglomeragoes 

urbanas. 

Em 1940, as cidades abrigavam 46% da populagao brasileira; em 1991, esse percentual 

elevou-se para 75%2 1. Em termos mundiais, a migragao do campo para as cidades representa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1

 Revolucao Urbana Derrubas as Fronteiras- Folha de Sao Paulo- 1999 -

p.4. 

Especial -Ano 2000- Cidades-
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40% do crescimento urbano. Entre 1960-1980, no Brasil, cerca de 30 milhoes de pessoas 

sairam de areas rurais para areas urbanas. Na decada de 1980, tinhamos 70 milhoes de 

pessoas habitando na zona urbana (Taschner, 1992:78). 

Umoutro aspecto a ser considerado e o crescimento das ocupagoes nao-agricolas no campo, 

em decorrencia de muitas pessoas continuarem morando no meio rural, mas trabalharem nas 

cidades. O contrario tambem se confirma: pessoas que moram nas cidades e trabalham nas 

areas rurais. Desta forma, os conceitos fechados (tradicionais) para explicar populagao urbana 

e rural mostram-se insuficientes para abordar as novas relagoes apresentadas entre campo e 

cidade.22 

Atualmente, 80% dos brasileiros vivem em areas urbanas. Segundo informacoes de Toledo23, 

a previsao e de que em 2006, o numero de pessoas morando nas cidades supere a populagao 

rural do planeta. Trata-se de um aumento estupendo, pois 200 anos atras tinhamos 98% da 

populagao mundial morando no campo. No Brasil, os indices para o ano 2000 apontam uma 

populagao urbana de 136 milhoes de pessoas contra 34 milhoes na zona rural 

(Taschner, 1992:83). 

Em 1991, segundo o IBGE, o Brasil contava com 35.834.485 habitantes no meio 

rural. Estes numeros representam uma proporgao minoritaria e em declinio do total da 

populagao, apenas (32,2%). Entretanto, salienta Wanderley (1997:101),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "apopulagao rural 

nao pode ser considerada inexistente ou desprezivel. " 

Caso a previsao de Wanderley esteja correta, o retorno ao campo emerge como a 

unica saida viavel para se evitar um colapso urbano de maior vulto do que o que ora 

presenciamos. Oxala tenhamos no proximo seculo a volta as nossas origens rurais, onde o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2

 Id. Ibid. 
2 3

 Jose Roberto Toledo em artigo intirulado "Urbanizacao cria uma Hong Kong por mes", publicado na 

Folha de Sao Paulo em 02/05/1999. 
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solo rural receba dos orgaos govemamentais mais atencao. viabilizando a ascensao tao 

merecida e esperada pelos pequenos produtores e proporcione oportunidade e condigoes 

adequadas aqueles que almejam um "pedacinho de terra" para plantar e colher o seu pao, de 

forma digna. 
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CAPITULO II 

LAGOA SECA: CIDADE RURAL DESDE AS ORIGENS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Lagoa Seca 

que nao tinha uma cacimba 

teve o nome de Tarimba 

como sou conhecedor. 

Cicero Faustino 

feliz na Tarimba foi 

cortando came de boi 

por Tarimba ela ficou. 

Em 29, 

o senhor Jose Caetano 

Eu me lembro sem engano 

Fez a segunda morada. 

Depois os Borges 

chegaram aqui na ribeira 

e criaram a primeira feira 

que foi muito frequentada. 

Comeqou a construqdo 

construir o progresso dela 

e todo povo 

amava de coraqao. 

E na primeira missao 

construiram uma capela. 

Manoel Barbosa 

com seu amor predileto 

lanqou o melhor projeto 

para a emancipaqao 

E o mesmo 

quando chegou na Assembleia 

acharam boa a ideia 

e deram logo aprovaqao. " * 

*Estes versos (para nos recitados) sao do cordel que Seu Zacarias Jeronimo da Costa escreveu sobre Lagoa 

Seca. Procuramos o cordel com o autor, na Biblioteca Piiblica de Lagoa Seca e no Nucleo de Estudos 

Linguisticos e Literarios (NELL) do Campus II - UFPB, onde localizamos varios cordeis, mas nao o que trata 

de Lagoa Seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FOTO 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Verso da poesia de Seu Zacarias, escrito em alto relevo no muro da Praca 

Severino Cabral, em Lagoa Seca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Somente palavras que andam, passando de boca em boca, lendas e cantos 

no dm biro de um pais, man tern vivo o povo" 

(Grundtvig apud Certeau, 1994:221) 

Geograficamente o IBGE situa Lagoa Seca na Mesorregiao do Agreste, mais 

especificamente na Microrregiao de Campina Grande. Segundo a classificacao adotada 

pelo IBGE, a Paraiba esta dividida em 4 mesorregioes e 23 microrregioes homogeneas.2 

Em todas essas microrregioes a pequena producao revela-se como o trago estrutural de seu 

1

 A historia de Lagoa Seca que escrevemos aqui foi resgatada atraves das lembrancas de moradores 

antigos. Trata-se, portanto, de um trabalho pautado na memoria dessas pessoas onde muitos fatos sao 

corroborados com fontes documentais. 

2

 As Mesorregioes sao: da Mata, do Agreste, da Borborema e do Sertao. A Mesorregiao do Agreste e 

composta pelas Microrregioes: do Brejo Paraibano, de Esperanca, do Curimataii Oriental, do Curimataii 

Ocidental, de Itabaiana, de Campina Grande, de Umbuzeiro e de Guarabira. 
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espago rural. Lagoa Seca esta inserida na Microrregiao de Campina Grande. No entanto, 

nao podemos fazer a abordagem a que nos propomos sem considera-la como integrante da 

Microrregiao do Brejo Paraibano3. 

Vislumbramos a pequena produgao como um agente impulsionador da dinamica 

genitora de Lagoa Seca. A principio, pretendiamos nos contrapor a proposigao de Meio 

(1994:95), de que a presenga dos tropeiros teria sido o elemento deflagrador do 

surgimento de arraiais, vilas e cidades no Agreste, Cariri e Sertao, quando diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esses produtos eram transportados por tangerinos ou comboeiros 

cujas tropas de burro passaram a cortar o territorio paraibano. Como 

nao raw acampavam a sombra das drvores, vdrias dessas originaram 

arraiais, vilas e cidades (...) no agreste (...) no cariri (...) no sertao". 

Percebemos no primeiro contato com nossos interlocutores que a presenga dos 

tropeiros com suas tropas de burro, como menciona Meio, foi um aspecto contundente 

para o que chamamos de surgimento de Lagoa Seca. 

Cicero Faustino era pequeno agricultor e marchante no Sitio Mineiro, Municipio de 

Lagoa Seca - neste periodo pertencia a Campina Grande - onde matava animais (bois, 

carneiros, porcos, etc.) e vendia a carne, em casa, desde os idos de 1912: 

Campina Grande, a cidade mais proxima, comegava a despontar como centro 

comercial a aglutinar a produgao agricola da regiao. Antes de Campina Grande destacar-se 

como centro comercial, esta fungao era desempenhada por Areia - cidade do Brejo 

Paraibano. Areia foi elevada a categoria de cidade em 1846, sendo a primeira, depois da 

capital a conquistar tal titulo (Sa, 1980:22): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 Entendemos essa integracao, primeiro porque a Microrregiao do Brejo Paraibano faz parte da 

Mesorregiao do Agreste. Segundo, pelo fato de o Municipio de Lagoa Seca integrar o conjunto da 

producao agricola dessa regiao, destacando-se como o maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado da 

Paraiba. 
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"O algodao, jd em 1817, constituia a principal riqueza da regiao (...) 

destacando o municipio de Areia como o mais forte fornecedor. (...) 

deve-se a cultura do algodao o desenvolvimento de vdrios municipios, 

inclusive a elevagao a categoria de cidade da vila de Areia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Areia perdeu sua hegemonia economica para Campina Grande que passa a 

concentrar toda a produgao agricola da regiao: 

"Perdia, assim, Areia para Campina Grande, a posigdo de centro 

polarizador da regiao. Tomava a lideranga, a cidade de Campina 

Grande, sobretudo a partir de 1907, que no dizer de Hordcio de 

Almeida (...) 'passou entao a fechar as portas do Sertao ao Brejo e d 

capital, como antes Areia fizera'" (Sd, 1980:39). 

O marco initial para a organizagao do espago que futuramente sera Lagoa Seca 

ocorre em 1928. Neste ano, Cicero Faustino comprou um terreno medindo 4 hectares e 

meio por 2 contos e 500 reis a Joao Florentino da Costa, a beira da estrada (atual Br 104). 

No ano seguinte, construiu uma casa e dois galpoes: um foi utilizado como rancho para 

alojar tropeiros e o outro para a venda de carne. Alem dos moradores que haviam na 

vizinhanga, o fato de o local ser passagem de tropeiros que iam para Campina Grande foi 

crucial para a escolha deste espago: 

"Cicero Faustino, ele trabalhava num Sitio Mineiro que fica 

encostado ao Sitio Amaragi, ai ele transitando por aqui, porque ele 

era marchante, matava em casa e cortava Id mesmo no sitio. Ai ele 

viu, achava que dava melhor pra ele que tinha o pessoal daqui, tinha 

os matutos que passavam at" (Jose Cavalcante) 

Os depoimentos de outros moradores antigos tambem corroboram a afirmagao 

acima citada: 
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"Entrava um movimento muito grande de matuto que vinha de 

Guarabira, de Brejo de Areia, de Alagoa Grande, um movimento de 

burro, era demais aquL E por causa desse movimento de tropeiros foi 

que Cicero Faustino inventou de botar a Tarimba e fazer aquele 

movimento, que aqui foi sempre um lugar muito movimentado" 

(Zacarias Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A venda de carne, neste novo local, atraiu a atencao dos passantes, dos moradores 

de toda circunvizinhanca porque so em cidades proximas o produto era encontrado. Desta 

forma, passaram a comprar carne na "Tarimba" de Cicero Faustino, a unica da regiao: 

"Vinha gente do Riachao, do Mineiro, do Cumbe, do Tabuleiro, do 

Alvinho, do Genipapo, do Covdo, dessa redondeza toda fazia feira de 

carne ai em Cicero Faustino" (Zacarias Jeronimo) 

O povoado que surgia atraiu outros comerciantes que talvez tenham vislumbrado 

a possibilidade de crescimento do lugar, haja vista que outras pessoas tambem estavam 

mudando-se para la. A proximidade a um grande centro comercial como Campina Grande 

foi um dos fatores que contribuiu para o crescimento do povoado. 

Os novos comerciantes nao eram apenas moradores da regiao, mas pessoas de 

Campina Grande tambem transferiram-se para o povoado que surgia. Temos como 

exemplo os irmaos Borges: Antonio Borges instalou uma loja de tecidos, uma padaria e 

construiu cerca de 5 casas, criou uma escola estadual e um cartorio; Rogaciano Borges 

colocou um bilhar e uma farmacia: 

"Ai foi indo, foi evoluindo, evoluindo ai Antonio Borges era politico 

aificou ajeitando por aqui as casas, criou uma escola do Estado, um 

cartorio, aificou o distrito, o distrito de Lagoa Seca. Ai quando foi em 

1930... ai ficou evoluindo, o pessoal do sitio construindo" (Jose 

Cavalcante) 



0 resultado satisfatorio de um investimento initial, como o rancho para os 

matutos/tropeiros, estimulou empreendedores a investir mais, construindo outros 

estabeletimentos comerciais e a mudar-se para la: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O rapaz que cedeu o terreno (trata-se do que vendeu o terreno para 

Cicero Faustino construir a Tarimba), que morava numa casa ali 

afastada, ai vendo o movimento fez outro galpaozinho e botou um 

cafe. Ai comegou, outro rapaz que morava ali, Antonio Arruda, foi 

um que fez outra casa ali e botou um cafezinho... ele veio construiu 

essas casas, outros de outro lado e no meio fez um rancho pra matuto. 

Aieleficou animado e botou uma mercearia e veio morar aqui eficou 

e construiu mais umas 3 casas pra Id" (Jose Cavalcante) 

Nao coube apenas a homens a iniciativa de contribuir para o crescimento de 

Lagoa Seca. Mulheres obstinadas, responsaveis pela manutencao da famflia, como Chica 

Basilio e Rosinha Monteiro, buscaram uma atividade que lhes garantissem o pao: 

(...)"tinha uma mulher chamada Chica Basilio, com duos filhas ... 

menina meio avoada, vendia uns negocio, era um movimento danado, 

os matuto gostava de vim. E voce sabe, matuto onde tern moqa, eles 

gosta" (Zacarias Jeronimo) 

"D. Rosinha Monteiro, (...) que era filha do finado Joca Marques (...) 

e o marido dela, Joao Monteiro, que morava ali embaixo. Ali ele 

botou ela pra vender um cafezinho aos matutos" (Jose Faustino) 

Aos poucos, o lugarejo foi adquirindo mais e mais casas de comercio. Surgiam 

bodegas, artesaos que consertavam e confeccionam calcados, casas de jogos, farmacia, loja 

de tecidos, cartorio e, depois, com a ajuda dos irmaos Borges - radicados em Lagoa Seca, 

mas oriundos de Campina Grande - foi criada a feira, em 1935: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Ze Caetano, veio Id do Oiti, botou uma casa de jogo e tambem botou 

uma bodega, o finado Zumba, Joan Borges e Rogaciano Borges 

botaram uma farmdcia, uma loja de pano, de fazendas, e os Borges 

tiveram muita influencia na criacao da feira de Lagoa Seca" 

(Zacarias Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Rua Jose Jeronimo e a Praca Severino Cabral 

afirmativa. Segundo Epaminondas Camara (1947:166), em 1934, Lagoa Seca torna-se 

Distrito de Paz: 

"O decreto estadual n° 551, criou o distrito de paz de Lagoa Seca. 

(...) Lagoa Seca (de Campina) e Mae d'Agua (de Teixeira) 

eml934;"(...) 

4

 Extraido do texto elaborado pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto do Municipio de Lagoa 

Seca/1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E apenas em 1938 Lagoa Seca ascende a vila, por forca do decreto- lei federal n° 

311: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desta maneira, as povoacdes do municipio, ja distritos de paz 

(Pocinhos, Puxinand, Lagoa Seca, Massaranduba, Galante, 

Fagundes, Queimadas e Conceicao), foram (ex-vi) elevadas a 

categoria de VILAS" (Comoro, 1947:180) 

Esta rapida ascensao ratifica o fato de Lagoa Seca, desde cedo, ser fonte 

promissora de renda para Campina Grande que ate 1964 consta como Distrito de Campina 

Grande. Chamou-nos a atencao o fato de, nos jornais de epoca consultados, Lagoa Seca 

ser mencionada constantemente como "acjtiele promissor distrito". Os adjetivos utilizados 

em mencao a vila tern sempre o mesmo teor "prosperapovoacdo", "risonho distrito", 

"prospero distrito", "delicioso jardim de nossos brejos" (Voz da Borborema, 1937-

1938-1954). 

A primeira feira teve inicio por volta de 1935, na rua principal5 e tinha de tudo o 

que a populacao carecia. Tudo o que as demais feiras de outras cidades ofereciam, 

encontrava-se nela: 

"Aqui tinha todo troco que tinha pra vender numa feira: feijdo, 

forinhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ... arroz, carne... panela de barro... rede de dormir... queijo, 

rapadura... tecido"... (Zacarias Jeronimo) 

O exito verificado na feira, que mal comecara, despertou nos dirigentes de Campina 

Grande o interesse na cobranca de impostos. Os feirantes, ainda mal estabelecidos, 

indignados com esta determinacao, passaram a vender seus produtos em Campina Grande, 

5

 Atual Rua Cicero Faustino. onde ainda c realizada semanalmente uma fcirinha, com oferta de frutas. 

verdures e legumes. AJgumas barracas expdem seus produtos a scmana toda. Existem boxes com oferta 

pcrmancnte de carnes. localizados de ambos os lados da rua principal e que nao integram. propriamente. 

a feirinha. 
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onde tambem pagavam impostos, porem havendo maior numero de consumidores, 

logicamente, aumentavam as chances de vender mais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Agora quern acabou com a feira foi uma simples besteira porque a 

feira estava indo pra frente, muito boa. Mas, voce sabe, o povo 

quando abusa uma coisa, quando fica com raiva de alguma coisa, 

pode ser uma asneira, eles ficam opinioso. Ze Marques era o cobrador 

da feira de Campina Grande e botou um imposto aqui, antes do 

tempo. Ele tinha que ter dado ao menos 6 meses sem cobrar imposto, 

pelo minimo. Quando houve aqui 3 feiras, ele foi cobrar imposto, ai o 

povo, com raiva, nao vieram mais, no lugar de vim pr'aqui ia pra 

Campina" (Daniel Jeronimo) 

O breve espaco de tempo decorrido entre a construcao da primeira casa (a 

Tarimba, em 1929) e a instalacao da feira (1935), nos leva a crer que Lagoa Seca, ainda em 

sua infancia, ja despertava a atencao de sua vizinha, a cidade de Campina Grande. A 

pequena Lagoa Seca - ainda nao era assim denominada, pois por muito tempo foi 

identificada como Tarimba - antes de estar estruturada comecava a contribuir com 

impostos e isto insuflou raiva e indignacao nos feirantes. Houve, nesse mesmo periodo, 

outras tentativas para implantar e manter a feira, mas todas fracassaram: 

"Era uma boa feira, mas durou pouco tempo. Cidade muito perto de 

Campina Grande, ai foi indo... acabou-se a feira, e de Id pra cd foi 

tentando vdrias vezes, sempre comeca bent, bent, quando da fel Cat.. 

Muito perto de Campina Grande" (Daniel Jeronimo) 

Mesmo havendo a feira em Lagoa Seca, parte da populacao preferia fazer suas 

compras em Campina Grande, dada a ampla variedade de produtos. Com o fim desta feira 

local, a populacao volta a antiga pratica de procurar na cidade grande os produtos para sua 

manutencao. 
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Lagoa Seca foi palco, no ano de 1937, da Festa do Agricultor, evento promovido 

pelos organizadores da Campanha da Caridade, com o objetivo de angariar fundos para 

manter as obras caritativas do Asylo de Mendicidade "Deus e Caridade", de Campina 

Grande, dirigido pelas irmas vicentinas. A populacao de Lagoa Seca tomava parte no 

evento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Continuando no abnegado mister de adquirir obulos e meios 

financeiros para a prosecucao das obras do Asylo de Mendicidade, a 

"Commissdo Central da Campanha da Caridade" ird amanha ao 

prdspero distrito de Lagoa Seca receber a valiosa ajuda daquelle povo 

bom egeneroso" (Voz da Borborema, 28 de Agosto/1937) 

Constavam da programacao a celebracao da missa pelo Conego Jose Delgado, de 

Campina Grande, almoco oferecido aos integrantes das comissoes local e central 

organizadoras do evento e aos jornalistas e ainda uma parte recreativa. Entre os doze 

integrantes da comissao estavam Antonio Borges, Jose Jeronimo da Costa (tio de um dos 

nossos entrevistados) e Cicero Faustino. 

Um dos momentos culminantes da Festa do Agricultor foi a doacao de produtos 

agricolas. Os agricultores participavam com entusiasmo, sentindo-se valorizados. Milho, 

feijao, fava, macaxeira, batata doce, batatinha, inhame, produtos de suas lavouras, eram 

nao apenas comercializados em Campina Grande, mas doados para a manutencao de uma 

casa de caridade. 

Lagoa Seca, como os demais povoados e cidades da regiao, recebeu a visita de 

missionaries. As missoes eram uma pratica comum entre os religiosos missionaries que, 

desta forma, contribuiam para arraigar a fe nos crentes. Em ocasioes como essas, era 

grande o numero de pessoas, principalmente do campo, que nao perdiam a oportunidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de batizar os filhos, ainda pagaos, e muitos amancebados recebiam, atraves do missionario, 

o sacramento do matrimonio. Trata-se de um ensejo realizado na cidade, fortemente 

marcado pela presenca da populacao rural. 

Era um evento especial, onde o sentimento piedoso dos fieis somava-se ao fato 

destes sacramentos serem rninistrados gratuitamente. No ano de 1937, Frei Damiao, 

conhecido pelos devotos catolicos de todo o Nordeste, pregou missoes na vila: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Iniciaram-se desde hontem, as missoes naquella prospera povoaqao, 

promovidas pelo virtuoso Frei Damiao. Grande numero de fieis tern 

affluido aquela localidade, que tao dignamente tern acolhido esse 

abnegado apostolador da palavra do Divino Mestre na terra" (Voz da 

Borborema, 8 de Setembro/1937). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 03 - Membros da Congregacao Mariana que, certamente, deviam participar deste 

tipo de evento. 

Alguns de nossos entrevistados referem-se a esses periodos, "tempos de 

antigamente", como sendo dificeis para o agricultor no sentido de comercializar o seu 
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excedente. Havendo inverno, com chuvas regulares, quern plantasse, colhia. A fartura era 

comum a todos, tornando-se dificil encontrar compradores para tantos produtos: a oferta 

superava a demanda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Naqueles tempos da minha infancia, as passagens da agricultura era 

mais dificil do que hoje aqui e mais problemdtico, porque tudo se 

plantava e tudo se tinha com fartura, nao tinha comercio, nao tinha a 

quern se vender... o nosso plantio aqui era maniva, como se diz, a 

mandioca. Entdo nos fazia 40 cuias e dava 280 quilos de farinha por 

vez. Nos so vendia 120, 140 e o resto sobrava. E se nao tivesse aquele 

fregues diretamente pra levar pra comprar, pra levar aquela 

mercadoria pra vender barato mesmo ... e se nao tivesse a quern 

vender, entdo levava e despejava naqueles canals velhos. Agora, isso 

era batata inglesa, eram varios tipos de fruta, era tudo, nao tinha 

venda como hoje, nao. ... Entdo era um tempo de fartura, mas o 

dinheiro que era bom, a gente nao via, porque a gente nao vive so de 

comer. A gente precisa comprar uma roupa, tinha que comprar outras 

coisas" (Celestino P. da Silva) 

As roupas e os calcados nao destoavam da simplicidade constatada na 

alimentacao. Usava-se uma roupa nao apenas ate ficar velha, puida e desbotada, mas ate 

nao suportar mais remendos e nao saber-se mais qual era o retalho original, "o primeiro 

pano". 

Na "cidade rural", o urbano nao esta associado ao processo de industrializacao. 

Os costumes rurais artesanais incluiam a confeccao de pecas do proprio vestuario. Ante a 

premente necessidade de vestuario e a escassez de recursos para adquiri-lo, as mulheres 

costuravam, munidas apenas de agulha, linha e tesoura, roupas para toda a familia. As 

pessoas detentoras de maos mais habilidosas, pegavam um pedaco de couro e 

confeccionavam seus proprios calcados: 
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"Apenas se pegava um pedaqo de couro, aqueles mais inteligentes, e 

faziam ate goto por lebrel Fazia uma alpercata barrada assim 

(apontando para seus pes)... Nao era da mesma fabricacao desta, mas 

era de couro, entendeu... E com esse ia pra feira, ia pra todo canto. 

Um calcado melhor nao existia. Uma roupinha melhor nao existia, 

tinha que ser a mescla. Nesse tempo era a mescla. Uma roupa dura, 

mas forte mesmo. (...) servia pro trabalho, servia pra tudo" (Celestino 

P. da Silva) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 04zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Devotas Filhas de Maria. Percebemos, atraves das vestes, a distincao de 

classes sociais. Chama-nos a atencao o contraste da simplicidade das vestes da maioria das 

devotas em relacao as tres jovens, no centro, cujos figurinos destoam das demais tanto nos 

modelos quanto na qualidade dos tecidos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A esquerda, temos alguns coroinhas (1955). 

Havia apenas uma loja de tecidos, e nela os fregueses encontravam uma grande 

variedade de mercadorias: miudezas, aviamentos para costura e ate vestidos de noiva. 

Todas as pessoas eram conhecidas e isso concorria para dar a cidade um ar de 

tranquilidade. 

"Tinha uma unica loja, que era a loja das noivas, de tecidos e 

miudezas, era uma unica loja que tinha aqui, mas vinha gente de toda 

a regiao comprar aqui" (Expedita Medeiros) 



Quando eram realizadas festas, as pessoas colocavam barracas para vender 

comidas e bebidas. Havia toda uma preparacao do local, sendo necessario limpar o terreno 

para a instalacao das barracas e das maquinas de uuminacao. Como o povoado nao era 

ainda beneficiado com a energia eletrica, a criatividade aliada a sabedoria populares 

improvisavam uma eletrificacao a base de carboreto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nesse tempo tinha umas maquinas, carboreto, ali botava num 

deposito. Nesse deposito aqui, botava cheio de dgua, pegava o 

carboreto trancado ali, um negocio assim, que nem assim era soldo 

eletrica e trancava ali dentro e ficava chim...chim... Ele limpava o 

cantdo e acendia a mdquina de carboreto, outra Id (indicando o local) 

e outra Id, aifazia a noite de festa"... (Jose Faustino) 

As festas religiosas e as procissoes eram realizadas anualmente e esperadas com 

muita ansiedade por toda populacao, especialmente pelos mais jovens que as percebiam 

mais como um momento de diversao, encontro e paqueras do que por seu teor religioso. 

O mes de maio, as festas de Sao Sebastiao e da padroeira - Nossa Senhora do Perpetuo 

Socorro, eventos onde a quermesse e o pastoril eram indispensaveis. 

"O mes de maio era uma coisa bonita, tinha mes de maio e tinha as 

festas de Sao Sebastiao, da padroeira... As festas eram muito boa e 

hoje em dia nao tern festa boa como tinha nesse tempo" (Jose 

Faustino) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FOTO 05zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Aspecto da vida religiosa da populacao: Procissao com a imagem da Virgem 

Peregrina, vinda de Portugal (Segunda metade da decada de 1950). 

Na analise de Matos (1982), a cidade faz uso de desfiles, procissoes, bailes e 

quermesses enquanto ritos e signos periodicos de pertencimento ao grupo, tornando a 

cidade um espaco coletivo, constituindo a diversidade de uma comunidade. 

Cicero Faustino construiu cerca de 10 casas e queria que o povoado crescesse. 

Para tanto, vendia terrenos e a quern nao podia pagar de imediato ele oferecia para que o 

comprador pagasse depois: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Meu comprade, eu tenho um chdo ai que eu vendo fiado a voce... 

Porque ele queria que a cidade crescesse" (Jose Faustino) 

Construcao fundamental em todo povoado, em abril de 1938, Lagoa Seca teve 

inaugurada a sua primeira capela, bem modesta, onde o Conego Jose Delgado, de Campina 

Grande, dava assistencia celebrando missas, realizando batizados, casamentos e primeira 

comunhao: 

"Entre as 7 capelas que se acham religiosamente articuladas a 

paroquia de Nossa Senhora da Conceiqao de Campina Grande, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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destaca-se a do florescente povoado, agora erigido em vila, de Lagoa 

Seca" (Voz da Borborema, 22 de Outubro/1938) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Periodicamente, Lagoa Seca recebia a Visita Paroquial do Conego Jose Delgado 

que aproveitava o ensejo para realizar, na capela local, a primeira comunhao de centenas 

de homens, mulheres e criancas. No ano de 1938, a visita culrninou com a festa dos 

pobres, onde a populacao colaborou com a doacao de viveres para oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "azilados 

vicentinos (...) abrigados no Azilo Dispensario Sao Vicente de Paulo" (Voz da 

Borborema, 22 de Outubro de 1938), de Campina Grande: 

"Por uma relacao que nos foi mostrada, foi a seguinte a coleta feita 

entre a populacao religiosa de Lagoa Seca: 100 cuias de farinha; 8 

cargas de inhames e batatas; 5 sacos de milho; 1 dito de feijdo; 2 

galinhas; 2 grajaus de bananas e 1 atado de canas" (Idem Ibidem). 

O ano de 1951 e marcado com a criacao da Paroquia de Nossa Senhora do 

Perpetuo Socorro, tendo o franciscano Frei Constantino Luers, como primeiro vigario. 

Tres anos mais tarde, era inaugurada a Igreja Matriz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 6 - Alunos do Grupo Sao Jose, em frente a Igreja Matriz (Decada de 1960) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma vez mais nos utilizamos de Camara (1947:183), para respaldar nossa 

afirmativa de que Lagoa Seca, em suas primeiras decadas de existencia, teve um 

crescimento rapido. No ano de 1940, o governo federal realizou um recenseamento geral 

no pais, ao fim do qual os dados sobre Lagoa Seca, na epoca denominada como Ipuarana, 

apontam uma populacao de 480 pessoas e 172 casas. Se formos pensar esses dados com 

base na ideia que temos hoje de cidade, certamente reputamos como insignificantes esses 

numeros. 

No entanto, quando lembramos que, nessas primeiras decadas do seculo XX, a 

vida fora das capitals e, principalmente no Nordeste, era eminentemente rural, podemos 

considerar de grande vulto, em 11 anos de existencia, Lagoa Seca contar com 480 

habitantes e 172 casas, salientando que estes numeros referem-se apenas ao perimetro 

urbano. O decreto- lei n° 311 de 02 de marco de 1938, instituido por Bento Figueiredo, 

prefeito de Campina Grande, estabelece a delimitacao da zona urbana de Lagoa Seca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Art 9 - A Zona Urbana do Distrito de Lagoa Seca terd a seguinte 

delimitacao: partindo do ponto do inicio da rua principal, segue por 

uma linha perpendicular, com 150 metros de cumprimento, e daipor 

uma linha imagindria que envolva a outra rua e volte ao ponto de 

partida, na rua principal" (Voz da Borborema, 25 de Junho de 1938) 

O ludico foi um fator que tambem contribuiu para implementar o crescimento da 

vila. As pessoas vinham nos finais de semana para os entretenimentos, gostavam e 

teirninavam optando pelo povoado como espaco onde fincar suas raizes: 

"Ai aqui tinha o pastoril e era uma festa danada de pastoril. Uma 

moga bonita cantando em riba de um tabuado, all Ai comegou... era 

pastoril quase todo sdbado, cavalo marinho.. Quando nao era cavalo 

marinho tinha argolinha nos domingo. E aqui nunca mais faltou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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brincadeira de toda especie. E foi se aglomerando e o povo 

construindo casa... "(Zacarias Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os fihais de semana eram animados com jogos e brincadeiras populares. O pastoril 

era realizado por pessoas vindas de Pernambuco. Havia ainda argclinha, cavalo marinho, 

mamulengo, baile. Tempo que deixou recordacoes saudosas da diversao que podia-se 

desfrutar. Passear, brincar sem medo de violencia ou desordem de qualquer tipo: 

"O comego de Lagoa Seca era mais alegre, mais animado mil vezes 

mais do que hoje!... Era! A gente so ouvia gente dizer em todo canto: 

"Amanha tu vai pra argolinha, em Lagoa Seca?"/ "Vou!"/ "Tu vai 

hoje pro pastoril?"/ "Vou!"/ "Tu vai hoje pro baile?"/ "Vou!" (...) A 

conversa era essa, aqui nao faltava brincadeira!" (Zacarias Jeronimo) 

As noites de natal mereciam especial atencao por parte de Cicero Faustino. Alem 

de organizar todo o lado festivo do ensejo, encarregava-se ainda da seguranca, indo a 

Campina Grande buscar os soldados que permaneciam na vila enquanto durassem os 

festejos natalinos: 

"Entdo, na vespera de natal, pai ia em Campina, falava com o 

delegado. Aio delegado mandava 10 soldados pra cd" (Jose Faustino) 

A festa animada, com as guloseimas nas barraquinhas, com parque de diversoes e 

as brincadeiras nos carrosseis - impulsionados manualmente - as barracas com seus jogos 

de azar, transcorria com tranqiiilidade, apesar dos que bebiam em demasia e na manha 

seguinte estavam aos montes, dormindo pelo chao. O episodio chamava a atencao do cabo 

que auxiliava na seguranca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"No outro dia amanhecia um moi de bebo, um em cima dos outros. 

Eu ainda me lembro, pequeno, que o cabo Marinheiro dizia assim: Td 

vendo, seu Faustino, que coisa bonita... essa ruma de bebado ai. Isso e 

que e lugar... Nao houve um trocamento de palavra esta noite aqui" 

(Jose Faustino) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Passados esses periodos festivos, a vila voltava a sua rotina. Rotina que 

movimentava o cotidiano, com a frequente passagem de tropeiros pela estrada. A estrada 

conectava a vila com as demais cidades do Brejo, do Sertao e com Campina Grande e era 

palco de uma festa mais constante. Na realidade, as tropas de burros carregados de 

mercadorias, com os habeis tangerinos a conduzi-las, proporcionavam uma festa distinta 

das demais aos moradores dos lugares por onde passavam. 

"Tanto era festa do povo em burro, pra Campina, oxen. Quando era 

duas horas da madrugada, pegava a passar burro pra rua, pra 

Campina. Era festa nessas estrada..." (Nelson de Araujo) 

O cemiterio de Lagoa Seca, construido na gestao de Sabiniano Maia, foi 

inaugurado em 1947. Trata-se de importante aquisicao para a populacao que precisava 

deslocar-se ate Genipapo ou Sao Jose da Mata para enterrar seus mortos ou, quando este 

percurso nao podia ser feito, realizavam o sepultamento de forma clandestina: 

"Foi inaugurado, domingo 21 de setembro de 1947, o cemiterio de 

Alagoa Seca, velha aspiragao dos habitantes do mais jovem dos 

distritos do municipio de Campina Grande. (...) Nao se compreendia 

que uma localidade promissora a semelhanga de Ipauarana nao 

dispuzesse de um local destinado ao repouso dos seus mortos, tendo de 

percorrer uma longada de caminho para enterrar um de seus 

habitantes, no pequeno cemiterio de Genipapo ou no de Sao Jose da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mata" (De "A Imprensa", de Jodo Pessoa - Pb., de 1° de outubro de 

1947 apud Maia, 1979:99) 

"Com uma populacao de cerca de 15.000 habitantes (...) havia a 

necessidade de um Cemiterio Publico, uma vez que a inexistencia de 

uma necropole levava os habitantes de Ipauarana a sepultar 

clandestinamente os seus mortos, ou conduzi-los para a cidade, 

cobrindo com sacrificio a distancia de 9 quilometros" (Do "Didrio de 

Pernambuco", do Recife, de 5 de outubro de 1947 apud Maia, 

1979:100) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em consultas realizadas no Arquivo Municipal de Campina Grande, localizamos 

documentos antigos de solicitacao para construcao e reforma de casas, no distrito de 

Lagoa Seca. Desta forma, foi possivel conhecer os primeiros nomes de algumas de suas 

ruas e perceber o ritmo de seu crescimento urbano. E interessante que as denominacSes 

estao relacionadas a alguma caracteristica da rua: do comercio, larga, nova, principal, da 

palha (o que nos leva a supor que as casas eram construidas de taipa e cobertas com palha 

de coqueiro), rua da matriz, rua da capela e nao a nome de pessoas, como prevalece 

atualmente. Para ilustrar, citamos o nome de alguns requerentes e seus respectivos 

pedidos: 

> Tomaz Ferreira de Lima, solicita licenca para construir casa em alvenaria na 

Rua Larga na Vila de Lagoa Seca - 04/02/1937; 

> Cicero Faustino da Silva, solicita licenca para construcao de casa em alvenaria 

na Rua do Comercio na Vila de Lagoa Seca - 13/02/1937; 

> Severino Lopes, solicita licenca para construir casa em alvenaria na Rua 

Lagoa Seca na Vila de Lagoa Seca- 13//03/1937; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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> Joao Luiz, solicita licen9a para construir casa de taipa na Rua Nova na Vila de 

Lagoa Seca-20/03/1937; 

> Manuel Nau, solicita licenca para construir casa em alvenaria na Rua da Palha 

na Vila de Lagoa Seca - 03/04/1937; 

> Sebastiao Justino Ferreira, solicita licenca para construir casa de alvenaria na 

Rua Nordeste da Vila de Ipuarana - 22/01/1952; 

> Joao Inocencio, solicita licenca para construir casa de alvenaria na Travessa 

do Grupo Escolar Sao Jose, na Vila de Ipuarana - 22/01/1952; 

> Irmao Paulo G. Oddes, representante da Uniao Norte Brasileira de Educacao 

e Cultura, que construir predio para Noviciado para Irrnaos Maristas -

29/02/1952; 

> Severino Patricio, sita a Rua da Capela da Vila de Ipuarana - 15/02/1952; 

> Jose Cavalcanti de Araujo, solicita licenca para construir casa de alvenaria na 

Rua da Matriz, na Vila de Lagoa Seca, deste Municipio - 16/04/1952; 

> Jose Tome de Souza, Rua Nordeste da vila de Lagoa Seca (antigamente 

Ipuarana), construiu casa comercial em alvenaria e nao tendo requerido 

licenca de construcao, solicita legalizacao da mesma e dispensa da multa -

24/03/1952. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FOTO 07zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Rua da Barragem, as casas sao de taipa, construidas com madeira e barro. 

Nao ha precisao de data, mas e provavel que antes de 1955 ou talvez nesta data 

exatamente, Lagoa Seca tenha recebido o servico de calcamento de suas ruas. O 

calcamento foi realizado e depois cobrou-se dos moradores uma taxa pela execucao deste 

beneficio. A recusa em efetivar o pagamento culminou com uma a9ao de execucao de 

causa, movida pelo Poder Publico, onde os devedores estavam sujeitos a perder seus 

imoveis, caso nao quitassem o debito. 

FOTO 08 - Rua Jose Jeronimo, beneficiada com o cakjamento. As casas ja sao 

construidas em alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essa situacao levou o vereador Joao Jeronimo da Costa a requerer, na Camara 

Municipal de Campina Grande, um pedido de perdao da divida. Varios sao os argumentos 

utilizados para que a taxa nao fosse paga: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"o calcamento atingiu trechos onde est do situados humildes 

casebres, ou modestas casas de taipa e telha que nao valem siquer o 

que se pretende cobrar pelo calcamento. Em outros pontos atingiu 

faixas de terreno absolutamente nao construidas, e ate plantadas com 

rocas, o que vale dizer que o seu valor de nenhum modo se aproxima 

do total cobrado pelo calgamento. Vem a proposito lembrar que esses 

pequenos proprietdrios, de casas e terrenos desvalorizados, NAO 

PEDIRAM QUE CALCASSEM A RUA ONDE ESTAO SITUADOS 

SEUS IMOVEIS (grifo do autor). E, agora, por forga de um servigo 

que nao pediram, se veem na iminencia de perderem esses bens, 

atraves de execugoes movidas pelo Poder Publico." 

A resposta assertiva veio atraves do Projeto de Lei n° 806/55: 

"Art 1° - fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a perdoar as 

dividas referentes a taxa de calgamento aos proprietdrios da vila de 

Lagoa Seca, deste Municipio que tiveram suas casas atingidas pelo 

referido servigo" (Sala das Sessoes da Camara Municipal de Campina 

Grande, em 16 de Dezembro de 1955 - Arquivo da Camara Municipal 

de Campina Grande) 

Ate 1958, quando a energia gerada pela hidreletrica de Paulo Afonso chega a 

Lagoa Seca, a iluminacao era produzida por um motor. A cidade ficava Uuminada um 

periodo bem restrito da noite, das 18:00 as 22:00 horas: 

"Aqui comegou tinha um motor. Quern dava energia era um motor, 

acendia um luzeiro. Acendia... 6 horas da noite e apagava de 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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horas da noite. Nao podia passar disso. Isso foi ate o ano de 58. 

Quando foi em 1958 Elpidio de Almeida botou a luz de Paulo Afonso 

aqui" (Daniel Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 1960, atraves do Projeto de Lei n° 36, Lagoa Seca e beneficiada com o 

asfaltamento da Br 104 que corta a cidade: 

"Art 1° - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir 

credito especial de Cr$l0.000.000,00 (dez milhoes de cruzeiros), com 

vigencia no quadrienio 1960/1963, com a finalidade de asfaltar a 

estrada que liga esta cidade a vila de Lagoa Seca" Sola das Sessoes da 

Camara Municipal de Campina Grande, Casa de Felix Araiijo, em 28 

de Janeiro de 1960. (Arquivo da Camara Municipal de Campina 

Grande) 

Em fins da decada de 1960, o distrito de Lagoa Seca fica mais proximo do 

restante do pais e de si mesmo com a chegada do telefone: 

"Eu nao digo corretamente, mais ou menos, so posso dizer 

corretamente quando tern certeza, mas mais ou menos no ano de 68. 

Era um telefone daqueles que mdi assim, nao sabe... Lembro. Mais ou 

menos, tambem nao vou dar a data exata, correta nao, mas a Telpa 

foi mais ou menos em 1972" (Daniel Jeronimo) 

O sistema de saneamento de agua foi instalado em 1970, na gestao do prefeito 

Joao Jeronimo da Costa6. A agua vinha da barragem de Vaca Brava, em Areia. 

Atualmente, a populacao vive momentos muito dificeis, devido a barragem de Vaca Brava 

ter secado, em decorrencia da falta de chuvas na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6

 Neste periodo, Lagoa Seca ja e uma cidade independente, nao sendo mais distrito do Municipio de 

Campina Grande. Abordaremos a respeito de sua emancipacao no proximo capitulo. 
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"Nos somos muito ruim de agua aqui, e continua ruim ainda. Ai Joao 

Jeronimo que foi prefeito de 1968 a 1972 e conseguiu com o 

governador Joao Agripino, dessa epoca, puxar essa agua de Vaca 

Brava pra cd. Essa agua que a gente tern aqui e toda de Vaca Brava! 

Agora nao esta dando para a cidade, agora assim, agua muito boa. A 

crise d'dgua esta muito grande!"(Daniel Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O homem urbano e um ser desprovido de memoria social, diz De Decca, e, por 

isso, apto a viver nas cidades: 

"A memoria social sobrevive hoje em condicoes precarissimas. O ser 

urbano contemporaneo nao e um homem memoria, e um homem 

sensorial, e um homem protese, pronto para viver na cidade" (De 

Decca,1991:10.) 

0 citadino e um homem sensitivo, sem memoria, sem historia coletiva isolado em 

seu vai-e-vem cotidiano, nao percebendo seus semelhantes e, quica a si proprio. 0 ritmo da 

modernidade nao Ihe possibilita o encontro, a partilha, a vivencia para alem do que exige a 

mera formalidade? A memoria social e privilegio vivenciado apenas pelos homens das 

pequenas cidades? 

"A historia socialmente construida, vista como processo, incorpora 

elementos das mais variadas fontes e responde ativamente as 

demandas colocadas pela propria sociedade. Ela nao e apenas 

preterita ou memoria residual do que restou da historia, mas historia-

memoria presentemente trabalhada, sentida, por vezes deformada, re-

inventada, re-interpretada" (Junghans Lanz, 1997:14). 

Tratando-se do caso por nos conhecido, de uma pequena cidade rural, seus 

habitantes ainda sao portadores de memoria coletiva. As narracoes de fatos acontecidos ha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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70 ou 50 anos, sao tao contemporaneos dos narradores que parecem acontecimentos de 

ontem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Olha, tinha um homem, ainda lembro hoje, mas nao sei que ano foi, 

eu era um guru., e veio com 25 burros de Catole do Rocha, no alto 

Sertdo, buscar farinha, eu me lembro como hoje, ali na casa de Josue. 

O velho tinha um cercadozinho. Aieles falaram pra botar os burros e 

ajuntar as farinhas que compravam ali Ai completaram as caixas... 

Ai aquele saco de farinha vinha num outro saco de couro. Ai eles 

colocaram aquele saco de farinha dentro daquele saco de couro, 

costuraram a boca. Eu me lembro como hoje, era um homem bem 

baixinho, eu disse: "Seu Jorge, pra que isso"? Ele disse: "Se chover 

nao molha a farinha, porque se eu levar essa farinha assim sem esse 

saco, se chover eu perco essa farinha todinha ate chegar em Catole do 

Rocha"... (Severino F. Anacleto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu me lembro como hoje ", e uma expressao, em geral empregada para designar 

certo saudosismo de um tempo ou um episodio do qual nao se quer esquecer e/ou tambem 

para demonstrar o quanto a memoria e "precisa". Percebemos ambos os aspectos em 

nossos interlocutores: uma memoria perspicaz que nos possibilitou penetrar na Lagoa Seca 

de decadas atras e perceber marcas deixadas pelo passado, em cada historia relatada, 

atraves da riqueza de detalhes, dos termos empregados com tanta simplicidade e precisao. 

2.1.1- De "Tarimba" a "Lagoa Seca" 

"A cidade de quern passu sem entrar e uma; e outra para quern e 

aprisionado e nao sai mais dali; uma e a cidade a qual se chega pela 

primeira \ez; outra e a que se abandona para nunca mais retornar; cada 

uma merece um nome diferente"... 

(Calvino, 1990:115) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

79 



Lagoa Seca, como vimos, nasceu com o nome de Tarimba, batismo realizado pela 

propria populacao, em alusao ao galpao onde Cicero Faustino vendia carne. Mas por que 

depois recebeu o nome de Lagoa Seca? Ao longo da pesquisa de campo ouvimos varias 

versoes. Muitos relatos incidem quanto ao nome de "Lama da Gata", em decorrencia da 

lama existente numa lagoa.: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma lagoa que tinha ali quando ela secava, ai o povo dizia: O 

lagoa seca! O lagoa seca, ne! Quando chovia, os animals para 

passar ficava 3 pessoas! Ficava um puxando assim os animais e 

um segurando, encostado num lado e outro. A lama dava na 

barriga do cavalo. Ai nesse instante, ai acharam uma gata atolada 

dentro da lama. Quando eles acharam a gata atolada ali 

chamaram Lama da Gata" (Jose Faustino) 

Seu Jose Faustino foi o unico a nos relatar a respeito da denominacao de "Floresta 

dos Leoes": 

"Depois jd foi crescendo, ai botaram o nome de Floresta dos Leoes, ai 

deixaram a Tarimba dos Faustino" (Jose Faustino) 

A denominacao de Lagoa Seca, ainda segundo nossos entrevistados, refere-se a 

mesma lagoa acima mencionada: 

"Os matutos daquele tempo que fazia almocreve passavam e nunca 

viram agua nessa lagoa. A lagoa era seca mesmo! Chovia, a agua 

passava e ia embora! Ai eles chamava a Lagoa Seca. Eu vou esperar 

voce em Lagoa Seca, e assim ficou o nome de Lagoa Seca" (Daniel 

Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Era uma lagoa, e verdade, ainda tern essa danada da lagoa e nunca 

encheu. Por muito que chovesse, eu nunca vi aquela lagoa cheia 

nao!" (Celestino P. da Silva) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No ano de 1938, acatando a sugestao do Conselho Nacional de Geografia, 

cidades e vilas homonimas, no estado, tiveram os nomes alterados. O decreto-lei federal 

n°311 de 02/03/1938 oficializou a mudanca (Camara, 1997). 

No mesmo ano, o decreto-lei estadual n° 1.164, em obediencia ao decreto-lei 

federal acima mencionado, alterou o nome de cidades homonimas, incluindo, dentre estas, 

o distrito de Lagoa Seca que passou a denominar-se Ipuarana ou Ipauarana. Esta mudanca, 

segundo Epaminondas Camara, foi realizada de forma arbitraria, uma vez que no estado 

nao havia outra cidade denominada Lagoa Seca: 

"Sempre discordamos da mudanca do nome de Lagoa Seca. Nao 

havendo no Estado outra localidade com este nome, era muito natural 

que ele continuassepelo menos ate 1943" (Camara, 1947:181) 

A mudanca de Lagoa Seca para Ipuarana nao foi respaldada pela populacao e, 

localmente, isso e atribuido como justificativa para a restauracao ao antigo nome: 

"A 15 de novembro desse mesmo ano (1938), o referido interventor 

(Argemiro de Figueredo) em um dos seus atos mudou o nome de 

Lagoa Seca, para IPUARANA, nome que nao encontrou ressondncia 

popular, pelo que, anos depois o Interventor do Estado, Dr. Rui 

Carneiro restaurou a antiga denominacao de Lagoa Seca, oriunda do 

cognome do seu primeiro proprietdrio Coronet Jose Alves, digo, 

Coronet Jose Antonio Alves Pequeno 'Vila Seca'" (Texto elaborado 

pela Secretaria de Educaqao e Cultura de Lagoa Seca, s/d) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na realidade, ao contrario da justificava da populacao lagoa sequense, o decreto-

lei estadual de 31 de dezembro de 1943, em cumprimento as novas instrucoes federals, 

autorizou mudancas nos nomes das localidades que coincidiam com outras tanto a nivel 

estadual quanto national, e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"chegou mesmo a restaurar nomes antigos que 

desnecessariamente tinham sido sacrificados em 1938" (Camara, 

1997:109). 

Foram contempladas, com este decreto, tendo seus nomes restaurados, as vilas 

de "Caturite, Fagundes, Galante, Ipauarana, Jofdi, Massaranduba, Puxinana, 

Tataguassu," (Camara, 1997:106), todas vinculadas a Campina Grande. 

Para Seu Zacarias, a mudanca do nome de Tarimba para Ipuarana, ocorreu 

durante a I I Grande Guerra. Ele analisa de forma muito pessoal esse fato, associando a 

mudanca do nome da cidade como forma de proteger os frades franciscanos, na epoca ja 

radicados na cidade, procedentes da Alemanha. 

"A nossa Lagoa Seca tinha o nome de Tarimba por muito tempo. 

Depois dessa historia de Tarimba foi quando veio a guerra e 

mudaram o nome de Tarimba para Ipuarana. Esse negocio era por 

causa da guerra, que botaram esse nome de Ipuarana" (Zacarias 

Jeronimo) 

Entendemos essa interpretacao como uma forma de demonstrar a relevancia da 

presenca dos Franciscanos para a populacao de Lagoa Seca. Esse olhar cristaliza todo o 

carinho e a gratidao de uma gente humilde para com esses religiosos. 

"Alemanha brigava, na epoca, com os Estado Unidos. O Brasil aderiu 

a favor dos Estados Unidos contra a Alemanha. Os padre foram muito 

perseguido. Os padres nao fazia parte da guerra, de coisa nenhuma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os padre so pregava o amor, a fe, o amor de Deus e a caridade; so se 

preocupava com a religiao... E os padres foram preso, os alemdo, na 

mesma casa que construia. Preso Id dentro de casa, nao tinha o 

direito de sair fora. Se eles celebrava, era Id no interior. So quern 

celebrava fora era os padre brasileiro. Eles eram muito bacana!... 

Sofreram tanta humilhacdo no tempo da guerra..." (Zacarias 

Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ipuarana e uma palavra de origem indigena, ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IPU significa lagoa e ARANA, 

ruim, seca, sendo traduzido literalmente por LAGOA SECA. O decreto-lei federal ao 

autorizar a mudanca de nomes indicava algumas instrucoes a serem observadas para as 

devidas alteracoes: 

(...)"havendo substituigdo, fossem preferidos nomes que estivessem 

ligados a historia ou a tradigdo locals, aos usos indigenas ou a 

circunstancias geogrdficas" (Camara, 1997:103) 

Tendo sido a regiao habitada pelos indios bultrins, e mais provavel que Ipuarana 

seja uma homenagem a seus habitantes primeiros: 

"Ele havia nascido em Pocinhos, distrito de Campina Grande, junto 

da aldeia cariri dos Bultrins, situada perto de Sao Sebastiao de Lagoa 

de Roga"7 (...) (Borges, s/d, apud Meio e Rodrigues) 

"O nome era Ipuarana, era por causa dessa descendencia de indio" 

(Celestino P. da Silva) 

"A gente quando trabalhava na roga, aqui, acold a gente arrancava 

coisas dos indios" (Zacarias Jeronimo) 

7

 Achamos conveniente esta citacao para demonstrar que o Brejo Paraibano foi habitado pelos Bultrins. 

Sao Sebastiao de Lagoa de Roca e cidade vizinha a Lagoa Seca. A citacao faz alusao a Irineo Joffily, 

nascido em Pocinhos ao mencionar, com orgulho, sua descendencia indigena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 1818, parte das terras que ora integra o Municipio de Lagoa Seca pertencia 

ao Coronel Jose Antonio Alves Pequeno, conhecido como Coronel "Vila Seca". Outra 

parte das terras estava sob o dominio dos indios bultrins, nativos da regiao. 

Existiu na Vila de Campina Grande, segundo Camara (1947:41), na primeira metade do 

seculo XIX, o coronel Jose Antonio Vila-Seca. Provavelmente, ele tenha sido o primeiro 

comandante da Guarda Nacional8 nesta vila. Ademais, Campina Grande, ate 1863, possuia 

vastas terras ferteis onde localizavam-se varios engenhos, dentre os quais o engenho Lagoa 

Seca. Grande extensao dessas terras passa a pertencer a Alagoa Nova, quando de sua 

emancipacao. Com esta perda, Campina Grande que possuia varios engenhos, fica com 

apenas 6: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"Floriano, Conceigao, Araticum, do major Joao Tavares de Meio 

Cavalcanti; Lagoa Seca, do capitao Antonio Gongalves de Oliveira; 

Amaragi, do tenente-coronel Jose Andre Pereira de Albuquerque e 

Cumbe, o mais importante de todos, do corenel Augustinho Lourengo 

Porto" (Cdmara,1947:45). 

Nao sabemos ate que periodo existiu o engenho Lagoa Seca. E interessante que 

Araticum, Amaragi e Cumbe sao, atualmente, comunidades rurais/sitios integrantes do 

municipio de Lagoa Seca. Floriano e um povoado que tambem pertence a Lagoa Seca. 

Conceicao eram 239,2 hectares de terra pertencentes a Lagoa Seca, dos quais 186,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8

 Em 1931, uma lei geral criou a Guarda Nacional para auxiliar o exercito, extinguindo, desta forma, os 

corpos de milicias, as guardas municipals e as ordenancas. A Guarda Nacional era formada por legioes, 

batalhoes ou corpos e companhias, comandadas por coroneis, tenentes-coroneis e capitaes, 

respectivamente (Camara, 1997.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hectares foram transformados em loteamento para a construcao de um conjunto 

habitacional.9 

Quando iniciamos este trabalho, acreditavamos nao pecar muito ao ventilar a 

possibilidade, acima mencionada, de o engenho Lagoa Seca ter recebido o nome do 

coronel Vila Seca ou de algum membro de sua familia. Entretanto, a especulacao tornou-se 

certeza: o coronel Jose Antonio Alves Pequeno, cognominado Coronel Vila Seca 

emprestou seu nome para a cidade de Lagoa Seca. 

O unico entrevistado a mencionar a respeito do Coronel Vila Seca foi Seu Joao 

Jeronimo da Costa, o segundo prefeito eleito de Lagoa Seca. Ele mencionou um trabalho 

publicado pelo 1BGE que atribui o nome da cidade em homenagem ao coronel Vila Seca e, 

discordando desta versao, ressaltou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Meu pai e de 1874. Nunca fez nenhuma referenda ao Vila Seca. 

Lagoa Seca e por causa da lagoa de Antonio Monteiro que sempre 

esta seca. A lagoa tern, na direcdo norte, uma fenda na pedra, uma 

pedra subterranea que a gente ve a agua sair Id embaixo; e ela sempre 

seca. Os mais antigos, contam as pessoas, sempre fizeram referenda 

ao nome de Lagoa Seca por causa da lagoa. Nunca ouvi de ninguem 

essa referenda ao coronel Vila Seca e nao sei onde o IBGE foi 

encontrar essa informacdo" (Joao Jeronimo da Costa,) 

Os demais interlocutores nao teceram nenhum comentario a esse respeito e 

quando interrogados acerca da existencia do Coronel Vila Seca e/ou do engenho Vila Seca 

sempre ouvimos frases eivadas de espanto ou um contundente nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 Esta questao foi objcto de estudo da monografia de Evanildo Baibosa da Silva (1990). abordando o 

periodo 1970-1985, quando Campina Grande transforma parte do cspaco rural de Lagoa Seca em espaco 

cspcculativo para a construcao de um conjunto habitacional. Voltarcmos a abordar este assunto quando 

tratarmos do absenteismo no municipio de Lagoa Seca. 
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Procuramos entender isto a partir do imaginario criado nessas pessoas. A lagoa 

que, segundo ouvimos, deu origem ao nome da cidade ainda existe e nunca conseguiu 

manter armazenada a agua recebida das chuvas. Os moradores mais antigos chegaram a ver 

o transito dos tropeiros que paravam na lagoa ou combinavam de se encontrar com outros 

companheiros na referida lagoa. A lagoa e, portanto, familiar e esta ali presente no 

cotidiano dessas pessoas, como prova cabal da historia por tantos repetida. O Coronel 

Vila-Seca, ao contrario, e um ser desconhecido, que ninguem confirmou ter existido e 

tampouco lembra-se ou ouviu falar. 

Sabemos que a memoria e seletiva, preservando o que reputa como importante 

(Montenegro, 1994:24). No entanto, a partir do que mencionamos acima indagamos: a 

memoria elege fatos ou aspectos mais proximos de si? 

E possivel que "um foco de memoria" seja incorporado a historia quando 

participamos de acontecimentos publicos. E por conseguinte, quando um fato dessa 

natureza e registrado em nossas lembrancas, especialmente nas dos velhos, ocorre: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"uma associacao entre o acontecimento ou fato historico narrado 

e suas vidas. E sempre ou quase sempre em decorrencia dessa 

interferencia que as marcas da memoria se constituem" (Montenegro, 

1994:74) 

Desta forma, nao podemos contestar a tradicao existente em torno da origem do 

nome da cidade porque, de certo modo, esta sagrada na memoria de nossos interlocutores 

e de inumeras outras pessoas que prezam por resguardar a historia dos antigos e, atraves 

dela sera conservada por muitas geracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(...)"e a iniciativa que a vida atual do sujeito toma que desencadeia o 

curso da memoria. Se lembramos, e porque os outros, a situagao 

presente nosfaz lembrar" (Bosi apud Bernardo 1998:83). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E a memoria coletiva que esta em jogo, envolta no espaqo da 

ocorrencia do evento (Bernardo, 1998:85.) Este talvez seja o segredo transmitido aos 

alunos que procuram constantemente Seu Zacarias, Seu Jose Cavalcante e Seu Jose 

Faustino. O fato de mencionar a lagoa, o local onde fora construida a primeira casa e os 

interlocutores saberem onde tudo esta localizado, quern mora proximo, etc, confere 

veracidade ao relato e a quern esta relatando os fatos. A esse respeito, Halbwachs afirrna 

que cada aspecto, cada detalhe de um dado espaco tern, em si mesmo, um sentido 

compreensivel apenas aos membros do grupo (Halbwachs, 1990). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTOS 09 e 10 - Seu Jose Faustino, Seu Te, como e conhecido (filho do fundador de 

Lagoa Seca); Seu Jose Cavalcante, ex-vice-prefeito da cidade e Seu Zacarias, o poeta. Sao 

os "guardioes" da memoria local. 
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Os lugares de forte significado coletivo, afirma Rossana Honorato (1999:57), 

podem servir como elementos universais na reflexao da cidade, na procura sentimental da 

conservacao da memoria. A lagoa demonstra ter um forte significado coletivo para as 

pessoas de Lagoa Seca, constituindo-se num elemento que concorre para a conservacao 

da memoria coletiva de sua populacao. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Pequena Produgao e Tropeiros em Lagoa Seca 

"Vinha desse mundo de Esperanqa, tropeiros com 25 burros, as vezes com mais. E 

nao era um so nao, era cheia a estrada com cargas de algodao. As estradas eram 

estreitinhas, assim!... Era! Quando passava naqueles galhos do mato ficava as Id. 

Minha mae dizia: "Vaipegar ali uma la para fazer pavio"... Nesse tempo era luz 

de gas... E a gente levava a la pra ela. No domingo era parado, mas quando 

comecava a segunda-feira at comecava. Eles iam pra Campina" (Severino 

Anacleto) 

O trafego de tropeiros ao longo da estrada central (atual Br 104) e pelas estradas 

vicinais era intenso, pelo fato de transitarem almocreves tambem dos arredores da vila. Em 

deterrninados dias da semana era tao vasto o movimento nas estradas, chegando a dificultar 

a passagem dos transeuntes: 

"Papai carregava pro sertao. Finado Zumba, aqui tinha Ze 

Francisco, Indcio Grande, muitos matutos aqui carregavam... Era 

bonitol Se voce visse a fila na estrada de Alagoa Nova, de Esperanca, 

daquele meio de mundo pra Campina, era a coisa mais linda do 
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mundo! Na beira da estrada que ia assim pra Alagoa Nova, era tanto 

matuto que nao acabava mais. Dava trabalho da pessoa andar de 

tanto matuto com animal carregando carga de toda qualidade pra 

feira de Campina" (Zacarias Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como a regiao e grande produtora de generos agricolas, inclusive de farinha de 

mandioca, negociantes de Campina Grande deslocavam-se ate Lagoa Seca para efetuar 

compras: 

"Naquele tempo, vinha muita gente de Campina e comprava cargas 

aqui pra levar pro comercio de Campina" (Zacarias Jerdnimo) 

Os agricultores de Lagoa Seca tiveram, ao longo do seculo XX, culturas 

diversificadas. Obviamente nao podemos reputar tal diversificacao a todos os produtores. 

O fumo exigia grande quantidade de trabalhadores, sendo produzido para o consumo da 

propria famflia, pois era comum fumar cachimbo ou cigarro - pe-de-burro - o excedente 

era comercializado. Havia produtores e atravessadores que compravam o excedente 

produzido por esses pequenos produtores e comercializavam em Campina Grande e Joao 

Pessoa. Nas decadas de 1930-40, a regiao produziu abacaxi e sisal. Constituindo-se este 

ultimo uma cultura que, em periodos de seca, amenizava as agruras do agricultor. Ate 

inicio dos anos 1990, a mandioca era cultivada por praticamente todos os agricultores. As 

batatas de tipo doce e inglesa, o milho, o feijao e as frutas eram culturas basicas, 

indispensaveis a manutencao da famflia. 

Percebemos uma interessante interagao entre a atividade agricola e os tropeiros, 

haja vista que pequenos produtores da regiao tambem almocrevavam suas proprias 

mercadorias ou os produtos de outrem. Na reabdade, esta interacao parece ser, neste 

periodo, mais natural do que possamos imaginar por constituir-se quase que uma atividade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cotidiana destes produtores como seria, por exemplo, plantar uma semente, limpar o 

rocado ou mesmo colher o fruto na fase da colheita. Essa afirmagao que, para muitos pode 

parecer descabida, e feita a partir da fala de um de nossos interlocutores ao dizer que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"quase todo mundo, naquele tempo, era tropeiro ": zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Agora, eu falo em tropeiro, mas tambem de um modo geral, porque, 

naquela epoca, quase todo mundo era tropeiro. Aqui mesmo nessa 

regiao tinha gente que tinha 4 ou 5 animais, quase so pra conduzir 

mercadorias daqueles que nao tinham. E tinha tambem aqueles 

tropeiros que viajavam mais pra longe, tirava daqui pra Patos, tirava 

daqui e ia buscar mercadoria em Joao Pessoa e, as vezes, levava 

mercadoria daqui pra Joao Pessoa" (Celestino Pereira da Silva) 

Consideramos a presenga dos tropeiros na regiao, hoje Lagoa Seca, como o 

aspecto fundamental - fundante - para as primeiras construgoes, inclusive da tarimba e 

do rancho para aloja-los. Nao se pode negar o grande numero de tropeiros e a frequencia 

com que passavam pelo local. E preciso entender que as tropas de burros10 dirigidas pelos 

almocreves eram o unico meio de transporte dispomvel na epoca. 

Os comerciantes de Lagoa Seca que nao tinham seus proprios animais tambem 

dependiam dos tropeiros para transportar as mercadorias compradas em Campina Grande. 

E os agricultores que nao possuiam animais para transporte e tampouco 

dispunham de recursos para contratar um tropeiro, quando queriam levar produtos para 

vender em Lagoa Seca ou em Campina Grande, tinham de veneer a distancia ate a cidade a 

pe, carregando a mercadoria na cabega: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0

 A chegada do trem em 1907, a Campina Grande, nao abalou esse meio de transporte porque os 

tropeiros baixavam o preco dos fretes para concorrerem com o trem. A partir de 1940, com a proliferacao 

das estradas de rodagem e o aumento da quantidade de caminhoes, a decadencia abate os tropeiros e suas 

tropas de animais (Aranha, 1991:64,127). 
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"E a maioria dos pobres que nao tinham aqueles animais, entao era... 

botar na cabega, sair de madrugada... Meu pai foi muitas vezes, 

levava daqui para Campina 30, 40 quilos de farinha na cabega" 

(Celestino P. da Silva) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eram cerca de 8 longos quilometros ate Campina Grande, com um peso de 30 ou 

mais quilos equilibrados sobre a cabega e antes de chegar a feira, passavam pelo posto 

fiscal, onde tinham de pagar o imposto sobre a mercadoria transportada. O valor do 

imposto era pago de acordo com o produto e o seu respectivo peso. Era uma situacao 

degradante. O agricultor carregava a mercadoria para levar a feira porque nao tinha 

dinheiro para pagar o transporte, mas para vende-la precisava dispor, de antemao, do 

dinheiro para o pagamento do imposto: 

"Era muito sofrimento. Muito sofrimento mesmo! E alem disso, o 

pior de tudo isso, alem disso quando chegava no posto fiscal era a 

maior agonia pra se pagar o imposto daquilo que levava. Jd existia 

essa situagao miseravel naquele tempo" (Celestino P. da Silva) 

O posto fiscal localizava-se onde atualmente fica o Ponto de Cem Reis - em 

Campina Grande - e como o agricultor bda com o espaco por ele conhecido, e este mesmo 

espaco que lhe proporciona uma forma de driblar a fiscalizagao. 

"Era pior do que hoje. Entao o que a gente inventou aqui muitas 

vezes para evitar pagar imposto, entao quando chegava ali, vamos 

supor, ali no Lindao... ali no tridngulo. Entao quando chegava ali, a 

gente entrava, descendo ali, seguindo ali aquelas estradas, pra sair ali 

na Guabiraba, sair cortando assim... Andava mais! E isso quase com 

uns 30 quilos do lado" (Celestino P. da Silva) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esse esforco sobre-humano era o cotidiano ano apos ano, dessa gente simples. O 

uso de animais para o transporte de cargas e arrefecido quando tern inicio o uso de 

caminhoes e outros veiculos automotores. Durante todo o seculo XIX, prevaleceu, em 

nosso Estado, o uso de animais no transporte dos produtos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"a Paraiba atravessa a maior parte do seculo XJX contando 

basicamente com um unico meio de transporte, o de tragao animal" 

(Aranha, 1991:119). 

A nao existencia de estradas era mais um agravante aos abstaculos a serem 

vencidos na locomocao de pessoas e de animais. As grandes e largas estradas, tao 

famibares em nossos dias, so foram construidas apos a Repubbca ser instaurada. Ate entao, 

os trajetos eram feitos atraves de caminhos, veredas ou trilhas: 

(...)''da Colonia ao comeco da Republica existiam tao-somente os 

chamados caminhos: os estreitos, que nao passavam de simples trilhas 

ou veredas abertas no mato, mal comportando o transito de homens e 

animais enfileirados; os largos, tambem, chamados caminhos ou 

estradas carrogaveis" (Aranha, 1991:253). 

Na decada de 1930, a populacao das cidades do Brejo ja deslocava-se ate 

Campina Grande com maior facibdade, devido a construcao da Estrada Tronco da Paraiba: 

"Em 1930, Campina Grande era servida pela Estrada Tronco da 

Paraiba com ramal ao norte, para as cidades brejeiras de Esperanga e 

Alagoa Nova" (Aranha, 1991) 

A presenca dos tropeiros, em Campina Grande, manteve-se ate os anos 40, 

quando foi incrementada a construcao de estradas de rodagem e, conseqiientemente, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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transporte com caminhoes. Em 1910, o movimento dos tropeiros era grande. entretanto 

nas decadas de 1920 e 1930 intensifica-se mais ainda (Aranha, 1991:127). 

A disciplina refletida nos horarios de levantar e trabalhar denotam a dureza da vida 

do pequeno produtor. Levantava-se "bem cedo", provavelmente antes do nascer do sol, 

pois as 8:00 horas voltava-se do rogado e em casa era feita a primeira refeigao do dia. A 

alimentagao era extremamente simples e, geralmente, era em casa mesmo que passava por 

todos os processos de preparacao (no caso do milho: plantio, colheita, secagem, 

descarogamento e moagem.) Cotidianamente o xerem e o feijao constituiam a regra e 

apenas em dias especiais (aos domingos, no Natal, no ano novo, no Sao Joao, etc.), 

degustava-se o arroz. Tal simpbcidade contrasta com a mudanga dos atuais habitos 

alimentares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na casa do meu pai mesmo, a gente comia um xerem de milho. A 

gente se levantava bem cedo, tomava aquele cafezinho, so o cafe, 

puro, ai ia pr'o rogado. Quando era de 8 pra 9 horas, vinha, comia 

aquele xerem e voltava pr'o rogado. Meio-dia voltava pra casa porque 

nao aguentava o sol, ai comia o feijao, voltava pr'o rogado. Quando 

largava o sol ja posto, ai guardava a enxada, tomava um banho e 

lavava os pes, ai comia mais uma batata, um pedago de card... 

Almogava, jantava e ceiava... Olhe, eu cansei.. Olhe, que eu sou o 

cagula da tropa la de casa. Eu sou o mais novo, mas eu mesmo cansei 

de ouvir: "Mas fulano, quantos dias faltam pra noite de Sao Joao? 

Faltam tantos dias... Ainda rapazl Mas nao e rapaz, pra gente comer 

um arrozinho"... Pelo natal, quando tinha essas festas assim... Era de 

luxo, o dinheiro nao dava!" (Severino F. Anacleto) 

Este agricultor ja idoso que, atualmente, precisa da ajuda dos famibares para 

manter seu rogado produzindo, nos transmite a ideia de que o trabalho no rogado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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executado diariamente, ano a ano, na infancia, na adolescencia e na vida adulta, na velhice 

nao e mais tolerado como tarefa estafante: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As vezes, eu estou sent coragem, venho pra dentro de casa, jico all 

Fico meio bizonho, num sabe? Mas na hora de ir pra o rogado me da 

aquela coragem. Pra mim e uma festa, e um entertimento grande que 

eu tenho" (Severino F. Anacleto) 

Se ate anos atras a lida no rogado era uma atividade ardua e penosa, agora e 

considerada um entretenimento que talvez possamos denomina-la como uma terapia. Ir 

ao rogado tornou-se mais do que um habito, esta absolutamente arraigado em seu 

cotidiano, em seu ser, em ser agricultor: 

2.3 — Franciscanos e Maristas: "E Quando Chegou Esses Padre Ai, Pra 

Nos Daqui Dessa Regiao, Foi Um Ceu na Terra"11 

A presenga dos Frades Franciscanos, em Lagoa Seca, tern infcio em fins da decada 

de 1930. A Ordem Franciscana, na Alemanha, vinha sofrendo represahas nazistas e a opgao 

pelo Brasil tinha a finabdade de restaurar, revitalizar a Provincia Franciscana12, ameagada 

de acabar devido as leis impostas por Hitler, proibindo a admissao de novos novigos na 

Ordem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1

 Trata-se de parte da fala de um de nossos interlocutores. 

1 2

 Refere-se aos conventos e religiosos da Ordem Franciscana, num pais ou numa regiao, govemados 

pelo provincial e dependentes do superior-geral da ordem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 1939, chegaram os primeiros frades: Frei Lamberto, Frei Pedro e Frei 

Manfredo. Neste primeiro momento, moraram numa casa em Lagoa Seca e em Janeiro de 

1940, a construcao do convento e encetada. O projeto inicial da construcao era bem 

modesto, com poucas dependencias. Em 1941, com apenas duas salas de aula, ja 

receberam os primeiros alunos para o curso primario. Dois anos depois, em 1943, comecou 

a funcionar o seminario: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eram muitos pedreiros e o povo daqui e comegaram o trabalho. 

Comegaram esse trabalho tambem orientados por um engenheiro que 

fez a primeira planta. Foi muito bem preparada. E quando eu cheguei 

aqui, em 1941, em julho, ja existia a sacristia, em seguida a capela. 

Depois, junto a capela tambem fez um refeitorio para a comunidade, 

a cozinha e tambem o refeitorio para os alunos, um grande refeitorio 

e duas classes. E tambem ja vieram os primeiros alunos. Um primario 

se preparando para o curso de admissao. Em 42, como estava 

planejado, comegou aqui o seminario, o primeiro ano ginasiaL.." 

(FreiArtur) 

O convento passou a receber muitos alunos, superando as expectativas da 

Comunidade Franciscana. Vinham jovens nao apenas da regiao e de outras cidades da 

Paraiba, mas inclusive de outros estados do Norte/Nordeste: Para, sul da Bahia, Ceara, 

dentre outros. Eram jovens que, em sua maioria, nao almejavam a vida franciscana, mas 

condicoes para assegurar os estudos. Outros chegavam como vocacionados e depois 

desistiam do sacerdocio. Entretanto, muitos ficaram tornando-se, posteriormente, 

franciscanos. 

"O seminario desenvolveu-se numericamente bastante, mas tambem o 

predio cresceu para poder aceitar os jovens que se interessavam para 

estudar com a esperanga tambem de seguir a vocagao franciscana. Me zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lembra, em 1957, mais ou menos, tinhamos aqui 250 alunos vindos do 

interior nao so da Paraiba, sul da Bahia ate Ceara e mais do Para. Do 

Para, tinhamos aqui um tempo 30 alunos de Id, principalmente de 

Santarem, onde nossos confrades eram tambem missiondrios, no 

Para. O trabalho continuava sempre com grande entusiasmo. Agora, 

nao era um colegio que visava lucro. Era apenas dar assistencia para 

a vocagao franciscana. Nem todos ficaram, tambem nao podiam ficar 

porque nao se tratava tambem de uma vocaqao. Estudavam, depois 

mudavam de opcao, deixando o colegio tambem" (FreiArtur) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A comunidade lagoa sequense colaborou na construcao do convento, trabalhando 

voluntariamente, mas havia tambem pedreiros e serventes contratados, a exemplo de 

Manoel Salviano, agricultor e pedreiro que morava vizinho ao convento: 

"Os pedreiros e tambem os serventes e entao eram pagos tambem. 

Eram pagos Manoel Salviano, nosso vizinho, trabalhava aqui, era 

homem dedicado, defee confianga e bondade para esse trabalho, se 

sacrificando. Temos que reconhecer realmente a sinceridade, a 

lealdade desse homem. E outros tambem ajudaram aqui Me lembro, 

agora, de Manoel Salviano que morava aquiperto" (FreiArtur) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 11 - Vista parcial do convento dos franciscanos. A torre da capela tern 36 metros 

de altura. 



O grande numero de alunos exigiu a ampliacao do espaco construido e a 

contratagao de professores leigos (nao frades), porque ate entao o ensino era ministrado 

exclusivamente pelos Frades Franciscanos. Alem das aulas, os alunos realizavam atividades 

praticas em carpintaria, marcenaria, horta, padaria, alfaiataria, sapataria e encadernacao. O 

trabalho desenvolvido pelos frades nao estava restrito ao ensino. Havia tambem a pastoral, 

onde os frades, nas capelas da regiao, davam assistencia espiritual. Onde nao havia capela, 

os frades celebravam missa na casa de algum morador. 

Em maio de 1959, a Camara Municipal de Campina Grande aprova o Projeto de 

Lei n° 1321, de autoria do vereador Joao Jerdnimo da Costa, tornando o Colegio Serafico 

de Santo Antonio (Convento dos Franciscanos) de utibdade pubbca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Art 1° - Fica considerado como de utilidade publico o Colegio 

Serafico de Santo Antonio, situado na vila de Lagoa Seca, deste 

Municipio." Sala das Sessoes da Camara Municipal de Campina 

Grande, Casa de Felix Araujo, em 21 de Maio de 1959" (Arquivo da 

Camara Municipal de Campina Grande) 

Nao exageramos ao acentuar a importancia rebgiosa e educacional dos Frades 

Franciscanos em Lagoa Seca. O jornabsta campinense Hortensio de Souza Ribeiro, ressalta 

o trabalho desenvolvido por estes rebgiosos que, na epoca, tornaram Lagoa Seca 

possuidora do maior colegio rebgioso do pais: 

"Com a presenga dos irmaos menores de Sao Francisco, Ipauarana 

animou-se de maneira extraordindria. O Seminario Menor, que os 

bons padres franciscanos fundaram na Velha Alagoa Seca, nos ferteis 

terrenos onde outrora se via o sitio de Aquilino Magalhaes, Ipauarana 

se desenvolveu e progrediu da noite para o dia." (De "A Imprensa", 

de Joao Pessoa - Pb., de 1° de outubro de 1947 apud Maia, 1979:100) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Com a grande concentraqdo humana existente no distrito, 

acrescentando-se a existencia, ali, de um importante educanddrio, o 

Seminario da Ordem Franciscana, alias, no genero, o maior 

estabelecimento de ensino religioso em todo opais, (...)" (Do "Didrio 

de Pernambuco", do Recife, de 5 de outubro de 1947 apud Maia, 

1979:100) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seu Zacarias, um dos moradores mais antigos da cidade, refere-se aos 

Franciscanos sempre de forma muito respeitosa e com uma adrniracao impar: 

"Esse convento ali, quando foi fundado, eu comecei nos servicos de 

primeira pedra, botando com Frei Pedro, Frei Manfredo, Frei 

Odorico e tantos outros, trabalhando. (...) O convento foi a felicidade 

do povo desta regiao, os padres do convento com grandes laqos de 

amizade, tanto nessa regiao aqui como em Campina e todas as cidades 

vizinhas. Povo muito bom, povo que veio pra defender, ensinar tudo 

quanto e bom, o caminho de Deus e o caminho da educagao, os 

padres de Lagoa Seca" (Zacarias Jerdnimo) 

Os Irmaos Maristas das Escolas chegaram em Lagoa Seca no ano de 1953. Como 

sao irmaos, com uma formacao religiosa que nao inclui o sacramento da ordem (nao 

tornam-se padres), portanto, nao podem celebrar a eucaristia, a presenga dos Franciscanos 

foi decisiva para a opcao de Lagoa Seca como local para a instalagao do Noviciado 

Marista. 
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FOTO 12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Vista partial do convento dos Irmaos Maristas, onde funciona o noviciado, 

recebendo os jovens vocacionados para dois anos de formacao 

Os Maristas tern como objetivo a formacao de irmaos educadores. Os novicos 

passam dois anos na casa do noviciado, em Lagoa Seca, onde reabzam trabalhos 

apostohcos, ajudando na catequese da paroquia. Os jovens novicos passam os dias de 

domingo nos sitios do municipio, animando as comunidades, organizando grupos de 

jovens, fazendo celebracoes. 

Irmao Damiao13, aos 80 anos, ainda trabalhava junto a comunidade. Ultimamente, estava 

ajudando na reconstrucao de casas na favela existente na Vila Florestal. 

Os Maristas doaram um terreno a prefeitura para que ela construisse, dentre 

outros, uma quadra de esportes. No entanto, o terreno foi utibzado para a construcao de 

casas. A prefeitura cedeu o terreno em forma de lotes, onde cada requerente construia sua 

casa. O local tornou-se um bairro popular, que recebeu o nome de Monte Alegre: 

Conversamos com Irmao Damiao em Julho de 1998. Ele veio a falecer no inicio de Outubro de 1999. 

99 



"Aqui tern um bairro chamado Monte Alegre, que e Id perto dos 

semindrios dos Maristas. Esse bairro eles doaram d prefeitura para a 

prefeitura fazer quadra de esportes e muitas coisas, mas infelizmente 

o prefeito dessa epoca distorceu, aideu para o povo construir" (Daniel 

Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Franciscanos e Maristas fazem parte nao apenas da historia da cidade, estao 

engajados no cotidiano das pessoas, da comunidade, principalmente dos mais carentes. 

Entrando na cidade, no sentido de quern vem de Campina Grande, temos essas duas 

presengas religiosas a darem-nos as boas-vindas: a direita, temos a imagem da Virgem dos 

Pobres a indicar o caminho - aromatizado por frondosos eucaliptos - do Convento dos 

Franciscanos; a esquerda, temos palmeiras imperials ladeando o acesso ao Noviciado dos 

Maristas. 

"Os Franciscanos e os Irmaos tern muita influencia na cidade, nil 

Sao sempre estimados. Nos acolhemos bem as pessoas. Visitamos as 

familias. Ha muita aproximacao" (Irmao Damiao) 

E inegavel que a presenga destes rebgiosos tenha contribuido para o crescimento 

da cidade. Ha pessoas que preferem morar na cidade, tendo maior facibdade de assistir 

missas, novenas e outros eventos rebgiosos realizados na cidade, dispondo ainda da 

assistencia dos servigos rebgiosos, como a confissao, com maior regularidade. 

Tanto na zona urbana quanto na zona rural, a influencia da Igreja se faz presente 

nos ambitos socio-economico e cultural da populagao. A convivencia com os rebgiosos 

(Franciscanos e Maristas), formou habitos e costumes nessa comunidade eminentemente 

catolica. Essa religiosidade e expressa tambem no artesanato local - que criou expressao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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regional e nacional atraves de Dona Expedita - e dos nomes dos estabelecimentos 

comerciais. 

Lagoa Seca e conhecida na Paraiba por seu destaque na produgao de 

hortifrutigranjeiros. Seria leviandade de nossa parte, afirmar que foram os frades 

franciscanos que introduziram a pratica do cultivo de hortabgas. Entretanto, trata-se de 

uma possibibdade que nao tivemos condigoes de averiguar. Se eles nao foram os pioneiros 

nessa cultura, atraves deles as pessoas aprenderam tecnicas de cultivo, algo na epoca 

completamente desconhecido: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E um futuro muito importante foi o cultivo de verduras. Nossos 

frades comegaram logo cuidando da horta. Aqueles que entendiam de 

terreno e entao comegaram a plantar verdura. Tinha um frade 

preparado para isso especialmente, ele trabalhou muito e comegou e o 

povo ficava admirado: "Mas nesse deserto, os frades vao cultivar 

verdura?" Nao sabiam nao. Nao posso afirmar com absoluta certeza 

que nao tinha na epoca... mas realmente o povo aprendeu"... (Frei 

Artur) 

Independente dos motivos citados acima, Irmao Damiao alem de ratificar a 

influencia dos rebgiosos, atribui o crescimento da cidade ao clima, a tranqiiibdade de 

pequena cidade que Lagoa Seca ainda preserva, influenciando, inclusive, para o aumento 

do numero de granjas nos arredores da cidade: 

"O clima e bom. Nos arredores estao surgindo muitas granjas. E a 

proximidade com Campina Grande, isso atrai muita gente pra cd. A 

cidade pequena, sem muito barulho... Eu creio que isso convida o 

pessoal a se transfer ir pra cd" (Irmao Damiao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os religiosos representam um marco na vivencia religiosa da populacao. A 

religiosidade talvez seja mais uma caracteristica das pequenas cidades e, especialmente da 

populacao rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O povo daqui, sempre foi uma regiao, um povo muito pendido para o 

catolicismo. E quando chegou esses padres ai, pra nos daqui dessa 

regiao foi um ceu na terra e ainda hoje continua o mesmo amor e a 

mesma fe"... (Zacarias Jerdnimo) 

Assistir a missa aos domingos, reservar certa quantia em dinheiro, durante a 

semana, para o ofertorio, sao compromissos religiosos a serem cumpridos. A confissao 

individual ainda e uma pratica comum entre essas pessoas, principalmente entre os mais 

idosos. 

2.4 - Poder Local: Campina Grande Em Lagoa Seca 

"(...) o poder municipal tern a funcao constitucionalprecipua de promover melhoria das 

condigoes locais de vida"(...) 

(Martins,1994:214) 

As camadas mais pobres da populacao dependem mais das autoridades 

municipals. Por serem mais pobres, carecem mais dos bens coletivos disponiveis em suas 

locabdades. Martins (1994:214), denomina de "lei sociologica" o fato de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quanto 

mais baixo o nivel de renda das pessoas, tanto mais a qualidade de suas vidas depende 

das condigoes locais ". E quern nao dispoe de alternativas privadas, fica a merce dos bens 

e dos servigos pubbcos localmente oferecidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Continuando sua abordagem, Martins percebe o municipio, enquanto instancia 

governamental, como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "unico capaz de funcionar adequadamente como poder local 

(...) poder responsdvelpelos servicos e equipamentospublicos que compoem o contexto 

no qual os cidaddos enfrentam seu dia-a-dia" (Martins, 1994:214). 

Imbuido do poder que o cargo lhe confere, indiretamente, o prefeito e a pessoa 

que reflete a prosperidade, a estagnacao ou a decadencia dos municipios. 

Concomitantemente, a ele compete agir no sentido de dirimir os problemas apresentados 

pelo cotidiano do municipio. 

Por que Lagoa Seca foi emancipada sabendo-se das dificuldades que um pequeno 

municipio teria para manter-se - sendo para muitos praticamente impossivel - e tendo, 

neste caso, um vereador em Campina Grande (Joao Jeronimo), natural da regiao e eleito 

pelo distrito de Lagoa Seca, opondo-se a sua emancipacao? 

Campina Grande, destacou-se durante anos como a maior arrecadadora estadual 

de impostos, superando em alguns momentos inclusive a capital. Isso, sem duvida 

alguma, pode ter influenciado na decisao de muitos moradores, inclusive de pobticos a 

exemplo do vereador Joao Jeronimo, a serem contrarios a emancipacao de Lagoa Seca? 

Como entender o fato de Joao Jeronimo opor-se a emancipacao e ter sido eleito 

prefeito no segundo pleito? 

Quando jovem, destacou-se em Lagoa Seca, onde apenas ele tinha o curso 

ginasial, cursado no Seminario Diocesano de Joao Pessoa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Despontei como candidato natural do lugar, para ser vereador em 

Campina como representante de Lagoa Seca na Camara de Campina 

Grande. Uma coisa muito espontanea da populacao, porque os 

candidatos sempre eram de Campina Grande" (Joao Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sua indicagao como "candidate natural do lugar", ocorreu por ser portador de 

condigoes "nao naturais" para a maioria da populacao: vir de uma famflia cujo pai, 

conviveu e era amigo de pob'ticos e, alem de ter estudado, superou o patamar que a 

maioria dos jovens de sua idade almejavam Sua famflia tinha certo poder aquisitivo ou 

pelo menos, era uma famflia respeitada. Jose Jeronimo da Costa, seu pai, foi presidente da 

usina de beneficiamento de mandioca de Lagoa Seca, em meados da decada de 193014. 

Atraves de Argemiro de Figueiredo, em 1933, Jose Jeronimo conseguiu abrir uma 

escola estadual que funcionou em sua casa, porque a cidade nao tinha local para instala-la. 

Um ano depois, Rogaciano Borges construiu um predio e a escola foi transferida para 

Lagoa Seca. 

Jose Jeronimo da Costa, era bgado a pobtica de Campina Grande e a Lafayete 

Cavalcante15, apesar de nunca ter sido candidate nem exercido nenhuma fungao pobtica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em 1930, quando veio do sul uma caravana da Alianga Liberal com 

Juarez Tdvora, Flores da Cunha, Batista dos Arcos, Joao Meio da 

Fontoura; esse pessoal veio fazer a campanha do Nordeste, campanha 

pra presidente: Getulio Vargas pra presidente e Joao Pessoa a vice-

presidente. Essa caravana foi recebida na casa de meu pai Lafayete e 

outros politicos foram esperd-los na casa de meu pau A caravana 

vinha porAlagoa Grande, Alagoa Nova, pra chegar em Campina, nao 

tinha outra estrada. Eu tinha 7 anos. Por isso, dizem que jd nasci 

envolvido na politico. Nunca deixei de gostar de politico" (Joao 

Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4

 Trataremos de forma mais especifica a respeito da usina de beneficiamento de mandioca no capitulo 

quarto. 

1 5

 Foi prefeito de Campina Grande de 1929 a 1932 e vice-prefeito de 1951 a 1955. 
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Em 1954, foi realizada em Lagoa Seca, ainda distrito de Campina Grande, a 

reestruturagao do Diretorio da Uniao Democratica Nacional. Na composicao do Diretorio 

Distrital foram eleitos Joao Jeronimo, como vice-presidente e Jose Cavalcanti de Araujo, 

secretario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Como e do conhecimento de todos, aquele distrito vem se revelando 

um dos mais fortes baluartes do partido dirigido por Argemiro de 

Figueiredo (...) O Diretorio Distrital da UDN de Lagoa Seca ficou, 

apos o seu ato de reestruturagao, assim constituido: Antonio Jacinto 

da Costa - Presidente; Joao Jerdnimo da Costa - Vice-dito; Jose 

Cavalcanti de Araujo - Secretario; Augusta Lucas da Silva — 

Tesoureiro" (Jornal de Campina, 31/01/1954) 

Joao Jeronimo elegeu-se vereador em Campina Grande, atraves do distrito de 

Lagoa Seca16, em 1955 e 1959 pela UDN - Uniao Democratica Nacional e, em 1963, pelo 

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro. 

Argemiro de Figueiredo era o lider poh'tico da UDN, em Campina Grande. Apos o 

rompimento politico entre Argemiro de Figueiredo e Joao Agripino, este conseguiu fazer 

maioria no diretorio estadual, ficando com a legenda do partido. Sem o controle da UDN, 

Argemiro ingressou em outro partido, filiando-se ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), 

levando consigo seus correbgionarios. 

Em 1959, as esferas mais voltadas a industria e ao setor financeiro em Campina 

Grande, uniram-se contra a candidature das oligarquias que expressavam-se atraves do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Lagoa Seca era distrito de Campina Grande e cada distrito praticamente elegia seu representante. Eu 

fui eleito por Lagoa Seca; Maria Dulce Barbosa, por Queimadas; Gumercindo Barbosa Dunda, por 

Galante; Jose Figueiredo, por Fagundes; Zacarias Ribeiro, por Massaranduba. Da cidade mesmo se 

elegiam poucos vereadores, porque os votos eram muito fragmentados, muitos candidatos" (Joao 

Jeronimo da Costa). 
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assistencialismo, lancando o empresario Newton Rique como candidato a prefeito, pelo 

PTB. Propunham uma nova forma de agao do poder publico, em consonancia com a 

pobtica desenvolvimentista e o projeto de mdustrializacao, adotados pelo presidente 

Juscelino Kubitschek (Lima, 1996:38.) 

Campina Grande elegeu Severino Cabral, em 1959, como representante direto da 

pobtica 'assistenciabsta'. Newton Rique foi derrotado, conseguindo eleger-se em 1963. 

Em 1964, apos a deflagracao do golpe rnibtar e sob a vigencia do A I - 1 1 7 , a Rainha 

da Borborema presenciou a cassacao de Newton Rique. O vice-prefeito, Wilbams Arruda, 

assumiu a prefeitura dando continuidade a pobtica tracada anteriormente pelo seu 

antecessor. Um acordo entre conservadores e progressistas havia garantido a composicao 

da chapa Newton/Wiiliams, ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "os setores progressistas indicaram o prefeito e os 

setores tradicionais indicaram o vice-prefeito" (Lima, 1996:49). 

Desde o ano de 1963, Joao Jeronimo desempenhava a fiincao de presidente da 

Camara de Campina Grande. Com a vacantia dos cargos de prefeito e vice-prefeito, ele foi 

indicado para assurnir a prefeitura de Campina Grande: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O comandante militar de Campina Grande, CeL Otdvio Ferreira de 

Queiroz, determinou a convocaqao da Camara. (...) Nos convocamos e 

eles impuseram a cassacao do vice-prefeito. Williams de Souza Arruda 

foi cassado pela Camara e foi indicado meu nome como candidato a 

prefeito de Campina Grande. Quis recusar, mas o comandante tinha 

passado um telegrama para o comandante do 4° Exercito em Recife, 

jd indicando meu nome como candidato a prefeito. E por forqa disso 

eu fui eleito prefeito de Campina Grande por 10 votos contra 4, e um 

voto em branco foi o meu. Eu fiz uma declaraqao de voto, e isto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 7

 Ato Institucional n° 1. baixado em 09/04/1964, antes mesmo que o primeiro presidente militar 

(Humberto de Alencar Castelo Branco) fosse escolhido. 
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consta Id da sessao da Camara de 15/6/64. O que digo nao pode ser 

contestado porque esta Id. Fiz uma declaracdo de voto dizendo que 

nunca tinha votado em causa propria e nao era pra ser prefeito de 

Campina Grande que ia votar em causa propria. No dia 16/6/64, 

tomei posse na prefeitura de Campina Grande e permaneci ate 30 de 

setembro do mesmo ano, quando o vice-prefeito, atraves de mandato 

de seguranca conseguiu reassumir a prefeitura. Eu voltei para a 

Camara, assumi o meu cargo de presidente" (Joao Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terrninado o mandato de vereador em Campina Grande, na tarde do mesmo dia, 

tomou posse na prefeitura de Lagoa Seca. Foi o segundo prefeito eleito da cidade; 

sucedendo Francisco Camilo de Oliveira - o alfaiate que abandonou o oficio para tornar-se 

prefeito - tambem empossado por sufragio popular: 

O imcio da vida pobtica de Lagoa Seca, enquanto cidade emancipada, e marcada 

por estreitos vinculos com Campina Grande. O vereador eleito pelo ainda distrito de Lagoa 

Seca e dele sendo oriundo, de presidente da Camara Municipal, chega a prefeito da grande 

cidade e depois volta a sua cidade para adrninistra-la. 

Hobbes tinha da cidade a imagem de uma multidao unida pelo poder comum a uma 

pessoa, em prol da defesa, da paz e de proveitos comuns. E um poder de homem para 

homem, nao racional, de indole tradicionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Faoro, 1979:633). 

"O poder nao nasce da soberania popular, nem por ela se justifica, 

sendo que preexiste a sociedade, autenticado pelo tempo e pela 

tradicao nacional (...) o homem rico - rico por excelencia, na 

sociedade agrdria, (...) exerce o poder politico, num mecanismo onde 

o governo sera o reflexo do patrimdnio pessoal" (Id. Ibid) 

Enquanto cidade emancipada, Lagoa Seca adentra a modernidade pobtica, onde o 

poder politico ainda reflete o exito pessoal na pessoa do alfaiate - Francisco Camilo - que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elege-se como o primeiro prefeito do lugar; no filho de uma pessoa bem relacionada com 

politicos de Campina Grande.- Joao Jeronimo - que Lagoa Seca elege vereador em 

Campina Grande e prefeito da pequena cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J O V E M INDEPENDENTE: LAGOA SECA APOS A 

EMANCIPACAO POLITICA 

3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Itinerdrio de Distrito a Cidade "Dependente" 

Em 04 de Janeiro de 1964, Lagoa Seca adquire sua autonomia, deixando a tutela 

de Campina Grande, emancipa-se. Antes dessa efetivagao, a ideia de liberdade, de 

desvinculagao de Campina Grande gerou controversias e a populacao foi convocada a dar 

sua opiniao atraves de um plebiscite: 

"Teve o plebiscite, isso foifeito, teve ate uma eleicao do sim e do nao, 

sabe? Era grande, foi muita gente que votou, o sim ganhou. Nessa 

epoca, eu me lembro quando a gente foi votou a favor pelo sim, nao 

tinha contrdrio! Todo mundo era a favor, e pelo menos na minha 

regiao por aqui nao tinha uma pessoa que dissesse nao!" (Afonso 

Felix) 
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A emancipacao trouxe suas consequencias e, dentre elas, a falta de verbas para 

iniciar sua vida de forma independente. Os primeiros anos foram dificeis para a recem 

autonoma cidade, pois nao havia dinheiro para qualquer atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nessa epoca da primeira legislatura era falta de tudo, e o que tinha 

era muito pouco, nao dava pra nadal Francisco Camilo foi eleito. 

Passou dois anos sem bater um prego, porque nao tinha dinheiro! 

Depois de dois anos foi que ele comecou a receber verba e construiu 

essa prefeitura ai" (Daniel Jerdnimo) 

As professoras, antes remuneradas por Campina Grande, tiveram seus salarios 

atrasados. Diante de tal situagao, apelou-se a Campina Grande para que quitasse o 

pagamento das funcionarias. O Projeto de Lei que concedia a verba foi aprovado sob os 

protestos de Joao Jeronimo da Costa, alegando sempre ter sido contrario a sua 

emancipacao, por saber que Lagoa Seca nao teria como manter-se: 

"Projeto de Lei n"'355/64, do Poder Executivo, autoriza pagamento de 

salarios as professoras do antigo distrito de Lagoa Seca desmembrado 

de Campina Grande e da outros providencias. Parecer favordveL Em 

discussdo. Com a palavra o Vereador Joao Jerdnimo da Costa, que 

afirmou nao entender como um Municipio possa pretender assumir as 

responsabilidades de um outro, igualmente autdnomo e independente. 

Afirmou que nao e de agora a sua luta contra a emancipacao de 

Lagoa Seca, pois desde muito antes firmou sua posigao nesse sentido 

por entender que o ex-distrito campinense nao tinha, como nao tern e 

como nao terd jamais, condigoes de sobrevivencia como unidade 

administrativa autonoma (...) Referiu-se mais sobre as marchas e 

contra-marchas da emancipagao e concluiu por afirmar que votaria 

contrdriamente a aprovagao da presente propositura, nao porque 

pretendesse prejudicar as professoras ou por nao querer ajudar a sua 

terra, mas porque entendia que Campina Grande, como Municipio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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autonomo, nao poderia nem deveria se imiscuir em responsabilidades 

inherentes a outro Municipio."(...) Ata da sessao realizada em 23 de 

Dezembro de 1964 (Arquivo da Camara Municipal de Campina 

Grande) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Houve todo um trabalho articulado entre os que eram contrarios a emancipacao, 

onde podemos destacar Joao Jeronimo da Costa - natural da regiao e vereador em 

Campina Grande e que, posteriormente, tornou-se prefeito de Lagoa Seca na segunda 

legislature - e de seu primo, Daniel Jeronimo da Costa, eleito vereador nas tres primeiras 

legislatures da Camara Municipal de Lagoa Seca. 

Manuel Barbosa da Silva, deputado estadual, foi o autor do projeto de 

emancipacao de Lagoa Seca, tornando-se um dos responsaveis por esta conquista, haja 

vista o movimento em prol da manutengao da dependencia a Rainha da Borborema: 

"O Governador Pedro Moreno Gondim, assinou a Lei n° 3.133, de 04 de 

Janeiro desse ano (1964), criando o Municipio de Lagoa Seca, cujo 

projeto de autoria do entao deputado estadual MANOEL BARBOSA DA 

SILVA, sendo a referida Lei publicada no dia 05 de Janeiro no Didrio 

Oficial do Estado"(Secretario de Educagao e Cultura de Lagoa Seca, s/d) 

Apoiado por Severino Cabral - prefeito de Campina Grande - Manuel Pereira do 

Nascimento foi o primeiro prefeito, assurnindo a prefeitura de Lagoa Seca, na condigao de 

prefeito interino, em Janeiro de 1964. Devido a falta de condigoes financeiras para 

adrninistrar o municipio, renunciou em outubro do mesmo ano. O seu concorrente, Pedro 

Sabino (genro de Vital do Rego e por ele apoiado), o substituiu sendo tambem nomeado 

pelo governador Pedro Gondim: 

in 



"Porque nao havendo verba do Fundo de Participagdo dos 

Municipios, como hd hoje, o municipio pobre nao tinha renda 

nenhuma para se manter. E e tao verdade o que estou dizendo que 

Manuel Pereira assumiu a prefeitura de Lagoa Seca e renunciou 

porque nao tinha com que pagar o servente da prefeitura. O 

municipio nao tinha arrecadacao nenhuma e nao iria sobreviver 

nenhum municipio pequeno sem a verba do FPM. Era uma questao 

de sobrevivencia naquele tempo. Lagoa Seca pertencendo a Campina 

Grande tinha os beneficios da cidade-mae e se emancipando nao 

tinha onde buscar" (Joao Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 03 de outubro de 1964, foram realizadas as primeiras eleigoes, tendo sido 

eleito como prefeito Francisco Camilo de Obveira. Ha um aspecto interessante nessa 

primeira eleigao, onde o vice-prefeito tambem era eleito e para isso nao era necessario 

estar participando na mesma legenda do prefeito eleito": 

"Ai quando foi em 1964 emancipou-se Lagoa Seca, ai o primeiro 

prefeito foi Manuel Pereira do Nascimento (interino). Quando foi a 3 

de outubro, no Jim de 64 a eleigao, ai o prefeito eleito foi Francisco 

Camilo de Oliveira, o vice-prefeito fui eu. Ai eu era candidato a vice-

prefeito com outro, com Ze Marques, e ele (Francisco Camilo) era 

com Ze Pinto, uma pessoa que morava aqui, Ai Ze Marques retirou a 

candidatura, foi no tempo do exercito, aquele movimento. Ai ele disse: 

Eu nao vou ser mais candidato nao. Afastou-se, Ai eu fiqueu Naquele 

tempo o vice era eleito tambem pelo povo, o povo votava no vice, 

votava no prefeito. Ai ficou Francisco Camilo e eu, ninguem fez 

campanha. Ai quando foi na eleigao, Francisco Camilo foi eleito com 

260 votos, o vice dele teve cento e poucos votos e eu tive 597" (Jose 

Cavalcante) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E importante assinalar que a emancipacao de Lagoa Seca nao e fato isolado. Os 

municipios que formam o conjunto da microrregiao de Campina Grande surgiram, como 

tal, numa mesma fase e ocupam espacos de ordem dimensional aproximada.18 

3.2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cidade: Visdes de "Desenvolvimento" 

Apos a emancipacao pob'tica da cidade de Lagoa Seca, a populacao passou a 

gozar de beneficios que, segundo os entrevistados, contribuiram para melhorar a vida da 

populacao como um todo. 

"Quando dependia de Campina era ruim demaisl O beneficio ficou 

mais fdcil, depois que passou a cidade, foi beneficiando, ai melhorou 

muito! Melhorou bastante!" (Afonso Felix) 

A energia eletrica, ate entao, privilegio apenas da populacao urbana e estendida a 

populacao rural do municipio. Atualmente, quase toda casa de agricultor ja conta com 

aparelhos eletrodomesticos: bqiiidificador, televisao, aparelho de som e ate geladeira. 

"Em 1958, Elpidio de Almeida, o prefeito de Campina Grande, 

botou luz aqui. E dessa luz, quando Lagoa Seca passou a cidade, 

passou para os sitios. Hoje esta quase tudo iluminado" (Daniel 

Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Puxinana emancipou-se em 11 de dezembro de 1961; area:l 13 km
2

. Massaranduba, em 07 de maio de 

1965; area:133 km
2

. Queimadas, em 14 de dezembro de 1961; area: 362 km
2

. Fagundes, em 22 de 

dezembro de 1961; area: 191 km
2

. Serra Redonda, em 1953; area: 62 km
2

. 
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Foram construidas mais estradas, fazendo com que os moradores dos sitios 

ficassem mais proximos da cidade, pois, desta forma, os carros de frete podiam chegar ate 

a casa de cada agricultor para pegar os produtos para serem levados a feira, dispensando 

os animais que antes faziam o transporte ate Lagoa Seca e de la ia-se de carro ate Campina 

Grande: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desenvolveu o necessdrio que era pra desenvolver mesmo... Primeiro 

quando aqui era municipio de Campina Grande nem um beneficio 

aparecia, de maneira nenhuma! E hoje se um prefeito nao fez, mas 

entra outro e faz, ne? Ficou melhor nessa parte, porque recebe mais 

um pouco dos beneficios. Pelo menos aqui o Amaragi, o Cumbe, Jucd 

do Cumbe, so tinha uma escola que era essa daqui... essa escola e 

velha demais... e depois que passou, tern escola por todos esses 

lugares, sabe! Tern escola no Jucd, tern no Cumbe, tern no Mineiro, 

tern no Oiti, tern em todo canto! Quando mudou, quando chegou a ser 

municipalizada, ai tern esses colegios, todos tern, melhorou bastante! 

Estradas tambem, pontes, fizeram ateponte depois"... (Afonso Felix) 

A cidade, enquanto depositaria do poder publico (Wanderley, 1997:98), tern a 

funcao de distribuir os servicos publicos e privados dos quais e portadora aos seus 

mumcipes tanto rurais como urbanos. 

A emancipacao e percebida como um instrumento de bberdade, a partir da qual 

melhorias sao proporcionadas a populacao. Beneficios que nao teriam sido conseguidos 

caso Lagoa Seca ainda estivesse vinculada a Campina Grande. A possibibdade de 

reivindicar melhoramentos ali mesmo, no lugar que tao bem conhecem, a cidade de Lagoa 

Seca, e descrita como ter "mais bberdade": 

"Trouxe, porque se Lagoa Seca nao se separasse de Campina nao 

tinha o que tern hoje". (Jose Cavalcante) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Oh, eu nao sei na cidade, mas pra gente aqui, por uma parte, 

melhorou porque a gente tern energia, veio aparecer aquele posto, o 

laboratorio. Aifoi melhorando mais. Mas agora, depois do prefeito Id 

em Lagoa Seca, a gente tern mais liberdade, Uns pede de um lado, 

outros pede de outro, ai desenvolveu mais. Agora, qualquer coisa o 

rapaz vai, tern um buraco em tal canto, tal assim, td em tal canto e Id 

vai de um jeito ou d'outro, eles mandam ajeitar" (Nelson de Araujo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A abertura de estradas trouxe, dentre outros beneficios, maior facibdade de 

locomocao, inclusive para prestar socorro aos doentes. O acesso ao hospital, antes tao 

precario, feito com carros alugados, tornou-se menos doloroso. Nessas ocasioes, onde 

urgencia e tempo parecem concorrer entre si, a comunidade rural mostra-se sobdaria e 

unida: 

"Hoje eu so acho melhor, porque hoje adoece uma pessoa aqui, 

quando o dono daquele doente nao pode levar ela para Campina, mas 

a comunidade junta e ajuda. Traz um carro e leva ela para o hospital, 

e naquele tempo nao. Voce conhece Nazue? A mde dele adoeceu e a 

gente foi buscar ela aqui pra casa. Pra ir buscar um carro, o carro 

veio com maior sacrificio ate aqui, pra levar ela pra Campina. Hoje 

nao! Hoje esta mais fdcil" (Severino Francisco Anacleto) 

A melhoria atingiu tambem os meios de transporte, onde o onibus passa a ser uma 

alternativa para quern so dispunha dos caminhoes para deslocar-se ate a cidade grande: 

"Lagoa Seca cresceu, porque era menor, e meio de transporte 

melhorou muito que era uma dificuldade... Eu mesmo andei muito de 

Campina pra Lagoa Seca encima de caminhao. O povo e todo mundo 

ia pra feira encima do caminhao. Botaram ate o nome de oleo cru, 

ne?! O povo dizia: "Olha o oleo cru!" E depois foram aparecendo uns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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onibus, uns onibus que eram diferentes dos de hoje, chamava-se a 

sopa, depois era a marinete"... (Zacarias Jerdnimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando os moradores de Lagoa Seca mencionam algum aspecto de desenvolvirnento19 

referem-se a instalacao de equipamentos urbanos que proporcionam melhorias a vida da 

populacao como um todo: construcao de estradas e de escolas, a chegada de agua, luz e 

telefone, como citamos acima, maior quantidade de farmacias e de outros estabelecimentos 

comerciais. E e neste sentido que o termo esta sendo empregado. 

Em termos de saude, a populacao dispoe do CEP AS ( Centro Paroquial de 

Assistencia Social ), criado antes da emancipacao da cidade, em 1962 pela paroquia, 

atraves de seu primeiro vigario Frei Constantino (OFM), contando tambem com a 

colaboracao de Irma Catarina (OSF), que prestou seus servigos ate o ano de 1986. 

"Art 2°. O CEP AS tern por objetivo criar, instalar e manter um Posto 

Medico e Dentdrio na Vila de Lagoa Seca, onde prestard assistencia 

medica e dentdria aos paroquianos da Vila e de tdda a zona rural" ( 

Didrio Oficial de 26/09/1963 apud Projeto de Lei n°. 128/63-Arquivo 

da Camara Municipal de Campina Grande). 

Irma Catarina, recem formada em enfermagem, iniciou sozinha os trabalhos no 

CEP AS, fazendo os partos a domicfbo. So depois, foi construida a casa de partos para 

receber as parturientes. Eram reabzados cerca de 40 partos por mes. Marcos Pimentel, o 

primeiro medico a dar assistencia ao CEPAS, realizava o trabalho de forma voluntaria. Os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Pastore diz que este e um conceito polemico. "O conceito parece ser multidimensional, i.e., composto 

de dimensoes economicas, sociais e politicas. Essas dimensoes exibem comportamentos variaveis e com 

diferentes intensidades, tornando dificil saber se uma sociedade esta ou nao se desenvolvendo quando os 

atributos economicos relativos ao crescimento do produto interno crescem em velocidade maior do que o 

alargamento das oportunidades individuais no campo politico ou cultural. O setor rural de uma sociedade 

se desenvolve na medida em que uma maior producao e alcancada com o emprego dos recursos menos 

onerosos e na medida em que ampliam as oportunidades de realizacao pessoal no campo economico, 

social e politico" (Pastore, 1973:173-174) 
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medicos que o sucederam passaram a ser vinculados ao Estado: Ivan Alencar e Joaquim 

Paiva de Meio. Este ultimo ainda assiste a populacao urbana e rural de Lagoa Seca. 

Atualmente, o CEP AS ainda oferece servicos em partos, extracoes dentarias, 

pequenas cirurgias, curativos, consultas e atendimento especial a criancas desnutridas. 

Trata-se de um beneffcio inestimavel a populacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Lembro do pequeno Luciano: chegou (no CEPAS) com um ano e 

meio e 1 kg e meio... Saiu daqui um rapaz forte e diversos deles" 

(Frei Artur) 

Recentemente foi inaugurado o hospital que esta atendendo precariamente a 

populacao, pois ainda nao dispoe do equiparnento para raio X. Os casos em que o hospital 

nao tern como prestar assistencia continuam sendo encaminhados para Campina Grande. 

O Colegio Agricola Assis Chateaubriand, fundado na decada de 1960, formou 

inumeras geracoes de tecnicos agricolas. Entretanto, devido a precariedade com que 

opera, devido a pouca procura por vagas, esta prestes a encerrar suas atividades. 

"Quando mudou, quando chegou a ser municipalizada, aitem esses 

colegios, todos tern, melhorou bastante! Estradas tambem, pontes, 

fizeram ateponte depois... Quando dependia de Campina era ruim 

demaisl" (Afonso Felix) 

O artesanato e um aspecto relevante para o municipio e tern na pessoa de Dona 

Expedita um nome de expressao. Ela e a pioneira na confeccao de trabalhos em estopa. 

Em 1957, trabalhava em casa com artesanato e ingressou Escola de Agronomia do 

Nordeste como professora de praticas educativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A experiencia de tapegaria em estopa, produzindo almofadas, tapetes e 

passadeiras serviu de inspiragao para confeccionar bonecas que, de pano, passaram a ser 

feitas de estopa. As primeiras pegas a ganharem forma foram Sao Francisco, mulher 

rendeira e pescador. O elogio de quern via seu trabalho incentivou a criagao de outras 

pegas. Desde entao, produz tudo o que lhe vem a mente e as encomendas de cbentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que foi melhorando o trabalho foi o "que Undo" do povo. "Que 

Undo! Que Undo!". Nunca esquego esse "que Undo". Era a maneira 

como o povo se expressava achando bonito, dava incentivo. Ai a gente 

foiprocurando melhorar" (Expedita Medeiros) 

O artesanato em estopa ficou conhecido nacional e internacionalmente nos anos 

80, quando Campina Grande participou do "Cidade X Cidade", um quadro do programa 

Silvio Santos. O trabalho de Dona Expedita foi votado como mais bonito e original e, a 

partir dai, recebe encomendas dos mais diversos estados e cidades. 

Na realidade, o que mais elevou o trabalho foi quando Campina 

Grande participou do Cidade X Cidade. Eu fiz um esforgo tremendo 

pra que a minha pega fosse. Na epoca, o prefeito era Enivaldo Ribeiro 

e pedi pra que ele levasse uma pega minha pra competir com um 

trabalho de artesanato de Piruibe.... Eu fiz uma Santa Ceia - Jesus e 

os doze apdstolos- com 1 e 30 de tamanho. Quando Silvio Santos 

mostrou a pega, o jurado disse: "la votar em favor de Piruibe, mas 

devido a Santa Ceia do Senhor, o meu voto e de Campina". A minha 

pega deu a vitoria a Campina Grande, com toda certeza. E tanto que 

Enivaldo Ribeiro, no mesmo ano, fez uma festa e mandou me buscar 

em agradecimento a vitoria de Campina Grande, pelo meu trabalho. 

(...) Eu recebi 106 telefonemas. O Brasil inteiro ligou aqui pra casa, 

parabenizando pelo meu trabalho" (Expedita Medeiros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E interessante atentar que neste episodic- de ambito nacional. a cidade enfocada e 

Campina Grande. Lagoa Seca, de onde se origina o artesanato que lhe concede a vitoria, 

fica encoberta. O merito coube exclusivamente a Campina Grande. 

Em decorrencia desse acontecimento, Dona Expedita esteve em Sao Paulo para 

organizar uma exposicao na Casa da Mulher. Participou dos programas de Clodovil e 

Marflia Gabriela, na rede Tupi. 

Na epoca, o artesanato era confeccionado em sua casa, com o auxfbo de 3 

pessoas. Em virtude do grande numero de pedidos, organizou uma oficina de artesanato 

onde trabalhavam 60 pessoas. A oficina funcionava em sistema de cooperativa, onde os 

ganhos eram divididos eqiiitativamente. A variedade dos trabalbos em couro, madeira, 

tecido, estopa, cipo, sao multipbcados em bordado a rnao, tried, croche, pintura, flores, 

bonecas de pano e de estopa. Porem, a decada de 1990 encerrou uma fase favoravel ao 

artesanato de Lagoa Seca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ai, a gente trabalhava untas 3 pessoas e, a partir dai, chegamos a 

uma epoca de tanta encomenda que trabalhou ate 60 pessoas, 

trabalhar em grupo. Fazia as pegas e dividia o lucro em partes iguais. 

Ai depois do Piano Collor foi caindo as coisas, o dinheiro ficou mais 

dificil" (Expedita Medeiros) 

A oficina de artesanato foi uma especie de "foco" que disseminou-se, formando 

artesaos. O trabalho expandiu-se e, hoje, existem cerca de 80 artesaos no municipio. 

Apesar do grande numero de artesaos, e comum a figura de uma pessoa intermediaria 

entre o fabricante e o consumidor: 

Muitas pessoas trabalham com isso que eu criei e eu me sinto muito 

feliz, gragas a Deus. O sol nasceu pra todos, nao el Lagoa Seca e rica 

em artesanato, apesar de que a gente se considera que ainda esta 

vivendo no anonimato, porque muitas vezes o artesdo em si nao e que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vende os seus produtos e termina vendendo atraves do atravessador" 

(Expedita Medeiros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O artesanato continua sendo um fator de relevancia para o municipio. O trabalho 

de dona Expedita e conhecido e reconhecido nao so no pais, mas tambem no exterior. 

Desta forma, o artesanato corrobora para fazer de Lagoa Seca um ponto turistico. A 

pequena cidade ja recebeu a visita de artistas famosos e ate de ministros brasileiros: 

"No mundo inteiro, nacional e internacionalmente e conhecido o meu 

trabalho, porque eu acho que em toda parte do mundo ja tern uma 

pega minha. As vezes, pessoas que vem de fora conhece aqui Aqui em 

casa eu jd recebi diversos artistas, alguns: Regina Duarte, Luis 

Gustavo, Juca de Oliveira, Sonia Braga, Jorge Doria; Ministros 

Mario Andreazza, Cesar Caos, vdrios, Angela Maria, embaixatriz" 

(Expedita Medeiros) 

O advento do Shopping Iguatemi, no ano de 1999, em Campina Grande, desponta 

como uma nova possibibdade para os artesaos de Lagoa Seca que ja estao la, com seus 

trabalho s expostos a venda. 

3.2.1 - "Vinculos" Entre Lagoa Seca e Campina Grande: Emporio 

Regional 

No final do seculo XIX, Campina Grande ja exercia a funcao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "praqa de 

comercio intermedidria entre o Litoral e o Sertdo" (Aranha, 1991:81.) O evento do trem, 

em 1907, causa um verdadeiro impacto, pois os unicos meios de transportar as 

mercadorias, ate entao, eram a tracao animal: os carros de boi e as tropas de burros. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comercio e impulsionado, incrementando ainda mais sua funcao como praca intermediaria 

(Aranha, 1991:86). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As novas cidades-polo passam a ser aquelas que concentram o 

beneficiamento e comercio do algoddo. Neste sentido, como jd 

salientamos, destaca-se Campina Grande favorecida tambem pela sua 

posigdo geogrdfica de cidade contacto e pelo cardter da estrutura 

agrdria doAgreste" (Gurjdo, 1994:53). 

Podemos dizer que e secular a ligagao mantida entre Lagoa Seca e Campina 

Grande. Antes mesmo de Lagoa Seca existir como cidade, os moradores da regiao ja 

recorriam a Campina Grande para comprar os produtos que a lavoura de subsistencia nao 

fornecia. Apos a cidade ser um fato e Lagoa Seca contar com sua propria feirinha, 

Campina Grande permanece como a grande abastecedora tanto da populacao urbana 

quanto da rural. 

Para entender essa relacao, precisamos conhecer um pouco a trajetoria de 

Campina Grande, enquanto polo economico a catabsar a economia de toda uma regiao. 

Um aspecto importante e o aumento da arrecadacao estadual de Campina Grande 

que dispara, em 1941, em comparacao aos demais municipios do estado: 

"Tanto isso e verdade que obtem uma arrecadagao quase duas vezes 

maior que a capital e, a exemplo de 1940, mais 12 vezes em relagao ao 

2° municipio interiorano" (Aranha, 1991:173) 

O crescimento acelerado da economia campinense advinha do comercio 

algodoeiro, do comercio atacadista, aumentando as rendas publicas do municipio. No 

final dos anos 50, Campina Grande e considerada a "capital economica" da Paraiba e a 

maior cidade do interior do Norte-Nordeste do pais. (Aranha, 1991:160). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A cidade de Campina Grande, localizada no interior do Estado da 

Paraiba, destacou-se no cendrio nordestino, desde a sua origem, como 

um importante entreposto comercial e um elo de ligacdo entre o 

interior do Estado e a capital da Paraiba e tambem de Pernambuco. 

(...) Com a comercializagao do algoddo, a cidade Jlcou conhecida 

internacionalmente e tornou-se o centro comercial de toda a regiao 

que compoe o compartimento da Borborema" (Lima, 1996:34) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse mesmo perfodo, verifica-se um significativo aumento da populacao 

campinense. O movimento diario inter-municipal comportava 130 onibus, transportando 

cerca de 3.000 passageiros. V arias capitals nordestinas recebiam os trens que partiam da 

estacao ferroviaria de Campina Grande (Aranha, 1991:221): 

"Ora, uma cidade nao comportaria todo esse movimento, caso ela nao 

tivesse a oferecer, como polo de atracdo regional, um conjunto de 

atividades economicas nos setores de comercio, industria e servicos" 

(Id. Ibid.) 

Entretanto, essa prosperidade economica e a evolucao urbana decorrida no 

periodo, menciona Aranha (1991:180), nao traduziram-se em melhoria da quabdade de 

vida para todas as camadas sociais. Setores sociais do campo e da cidade ficaram abjados 

dos beneficios oriundos desse surto economico que Campina Grande vivenciava. 

"Ao mesmo tempo, a reorganizacao da produgao, as inovagoes 

tecnicas no beneficiamento do algoddo e a especulagdo comercial 

concentravam nas cidades "empdrio" a maior parte do excedente 

gerado no campo" (Gurjao, 1994:29) 

Campina Grande, enquanto entreposto comercial comprava e vendia de tudo. Os 

caminhoes com destino a outros mercados, deixavam Campina Grande levando os mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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variados produtos e voltavam carregados com o que essas cidades ofereciam como praca 

deretorno (Aranha, 1991:224) 

O comercio varejista tambem atraia inumeros consumidores, atendendo uma 

cbentela tanto local quanto circun\Tzinha em todas as suas necessidades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Isto explica pelas centenas de firmas a varejo que vendiam esses 

produtos em seu centro comercial, atraindo a populagdo consumidora 

local e dos vdrios municipios que a circundam e sao por ela 

polarizados" (Aranha, 1991:225) 

Decadas depois, esse elo continua extrapolando o ato de compra. E para Campina 

Grande que muitos produtores escoam sua produgao de frutas, legumes e verduras, 

vendendo na EMPASA (Empresa Paraibana de Servigo de Abastecimento (ex -CEASA) 

ou na feira bvre. 

"Outro aspecto do processo de urbanizagdo em curso foi a enfase que, 

na decada de 1920 em diante, passou a ser dada as estradas de 

rodagem. A partir de 1919, com a execugdo do piano de obras do 

governo Epitdcio Pessoa foram construidas vdrias rodovias na 

Paraiba" (Gurjao, 1994:29) 

A feira de Campina Grande continua destacando-se como uma das maiores do 

Nordeste. Sao milhares de produtos, dentre os quais encontram-se queijos, doces, paes, 

bolos, biscoitos, legumes, cereais, carnes, peixes, frutas, verduras, roupas, calgados, 

acessorios, moveis, ferragens, cestos, latas, vassouras, chapeus, artigos de couro e palha, 

fumo de corda, plantas medicinais, comidas tipicas, ceramica, flores. 

"Em sua feigdo regional, ela oferecia de tudo e atraia milhares de 

pessoas de Campina Grande, dos municipios vizinhos e ate de outros 

Estados" (Aranha, 1991:225) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ainda hoje e comum pessoas nascidas em Campina Grande ou em seu entorno. 

apos anos morando em outros estados, especialmente no sudeste do pais, ao visitarem 

sua cidade natal, ir a feira de Campina Grande, para "matar a saudade". 

Apesar de ser uma cidade interiorana, podendo ser confundida ou comparada em 

muitos aspectos com tantas outras cidades de seu porte, Lagoa Seca tern caracteristicas 

especificas. Estas sao percebidas devido sua proximidade com Campina, que Ihe aporta a 

dimensao de ser um "bairro campinense". Talvez o que seja mais conhecido: ser a maior 

produtora de hortifrutigranjeiros do estado. Mas ha algo imprescindivel: sua populacao. 

Detentora de sua historia, de sua cultura, de sua arte, da heranca rebgiosa e ainda ter em 

seu meio pessoas que viveram os primeiros anos do povoado, que transmitem essas 

lembrancas com tanta emocao. 

A proximidade com Campina Grande, a maior cidade depois da capital, e um 

aspecto de "mtimidacao" para o comercio local que se restringe a pequenos 

estabelecimentos. 

Encontramos estabelecimentos comerciais com moveis modernos; padarias que 

em nada beam devendo as de centros maiores, pois oferecem a seus cbentes as mesmas 

debcias; farmacias, movelarias, lojas de roupas, utibdades domesticas, locadoras, 

papelarias, copiadoras, convivendo lado-a-lado, com estabelecimentos comerciais que 

conservam aspectos mais nisticos, conservando as caracteristicas simples dos tempos dos 

nossos avos. 

Temos, assim, casas comerciais que oferecem abanos, esteiras e vassouras de 

palha, espanadores, potes e panelas de barro de diversos tamanhos e formatos. Em 

contrapartida, e possivel comprar pipocas feitas em microondas. 
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"Eu acho que Campina tern uns pontos que ajuda devido a 

proximidade e tudo, mas dificulta na questao de muitas coisas que 

podia ter aqui mesmo... uma casa comercial, uma casa de pegas, uma 

feira e nao tern porque fica muito perto. A feira nao funciona de 

forma sistemdtica" (Nelson Anacleto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muitas pessoas ainda preferem fazer suas compras em Campina Grande, devido a 

grande quantidade de casas comerciais e a variedade de produtos oferecidos, nao 

inviabilizando pequenas compras ocasionais em Lagoa Seca. Em geral, quern compra 

regularmente nas mercearias da pequena cidade, sao as pessoas de menor poder aquisitivo 

que, num acordo de confianca com o dono da mercearia, tern o debito registrado numa 

cademeta. Esse sistema tambem e valido para comprar roupas e outros artigos. 

"Isso aqui e como se fosse um bairro de Campina Grande" (Jose 

Leal) 

A populacao que necessita recorrer ao sistema da caderneta para sobreviver mora 

na periferia da cidade, onde residem em maior numero aposentados, pequenos 

comerciantes, desempregados que sobrevivem de biscates, agricultores que diariamente se 

deslocam ate seus rocados onde continuam cultivando, ou tambem sao agricultores 

despojados de suas terras que passam a trabalhar alugado ou de meia para outrem. 

A pequena distancia em relacao a Campina Grande tern inviabilizado, ao longo dos 

anos, a existencia de uma feira local, onde a populacao acorra regularmente, de forma que 

ela possa ser ampliada. Apos inumeras tentativas - a ultima, acerca de dois anos - criou-se 

uma feirinha. Sao cerca de 15 bancas que permanecem no local a semana toda, oferecendo 

frutas, verduras e legumes. 
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FOTO 13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Vista partial da feira de Lagoa Seca 

Ate meados deste seculo, a economia do municipio de Lagoa Seca era pautada na 

producao de fumo e de mandioca. A partir de entao, ao lado das cacimbas que mantinham 

a producao anterior de fumo e de mandioca, tern initio a producao olericola (Nascimento, 

1983.) 
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"A evolugao campo-cidade que entao se intensificava carecia de 

condigoes para o efetivo desenvolvimento de uma sociedade urbana. O 

campo contlnuava a comandar a vida das cidades, cujas fungoes 

principals eram o beneficiamento e a comercializagao dos produtos 

agricolas e o abastecimento do campo" (Gurjao, 1994:37). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A facilitacao do escoamento da producao e um dos aspectos positivos, 

identificados pelo pequeno produtor, decorrente da proximidade com Campina Grande: 

"Mas vdo assim so pelo periodo de tempo, mas vao trabalhar assim 

num periodo de um ano. Passa um ano, nao gosta, volta pr'aqul 

Comega a trabalhar num negocio ai; mas cuida da vida e fica por 

aqui mesmo. Porque o agricultor se estiver fora da agricultura, ele 

nao vai nao. Aqui ele rela, rela, mas nao sai nao, porque aqui nds 

somos muito privilegiado porque mora perto de Campina" (Celestino 

P. da Silva) 

Entretanto, dependendo das circunstancias de mercado, ha agricultores que 

preferem negociar com atravessadores que escoam a producao para Joao Pessoa, Natal e 

Fortaleza, porque nem sempre encontram condicSes favoraveis em Campina Grande: 

"As vezes, e isso destes atravessadores, no meu caso e de muitos 

produtores que a gente lida quefaz assim... Entao a gente jd tern essas 

opgoes, nao e so eu, vdrias pessoas jd vende pra atravessadores e tira 

pra EMPASA de Natal, a EMPASA de Fortaleza, e muitas vezes 

quando pra Id estd cheia demais, a gente tira para Campina Grande. 

Nosso comercio e referido a Campina Grande" (Jose Leal -

agricultor) 

Percebemos que, apesar de outras opcoes de mercado para a comercializacao, os 

pequenos produtores de Lagoa Seca ainda preferem levar suas mercadorias para vender 

127 



em Campina Grande, onde muitos negociam diretamente com o consumidor, na feira 

livre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Entre o Estado e a Igreja: Nasce um Sindicato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina Grande 2 0 foi criado nos 1961-

1962, fase correspondente a atuacao das Ligas Camponesas. Neste periodo, as Ligas 

ganhavam for9a e prestigio, no Nordeste, ameafando o poder de autoridades, de politicos 

e da Igreja. 

Os lideres do movimento campones em Campina Grande, dentre os quais, Ofelia 

Amorim, Langstain Almeida e Figueiredo Agra, almejavam fundar um sindicato onde a 

classe trabalhadora rural pudesse fazer suas reivindicacoes e ve-las atendidas. 

As for9as conservadoras e de manuten9ao do poder anteciparam-se na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

organiza9ao e direcionamento de entidades, evitando, desta forma, a consolida9ao dos 

espa90S que as Ligas Camponesas conquistavam (Nascimento 1983:106). 

A Igreja, receosa de que sindicatos rurais caissem nas maos de pessoas vinculadas 

as Ligas Camponesas, nao ficou inerte. Dom Manuel Pereira, Bispo da Diocese de 

Campina, reuniu-se com representantes religiosos diocesanos, dentre os quais Frei 

Liberato, de Lagoa Seca: 

2 0 Nascimento aponta esta data como fundante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, 

o que e um equivoco. Na realidade, trata-se da criacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Campina Grande. 
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"O objetivo da convocatoria era tratar sobre a adogdo de medietas 

concretas para boicotar a fundagao de sindicatos por iniciativa de 

lideres ligados ao movimento geral que caracterizou a ultima fase do 

regime populista do governo Jodo Goulart" (Nascimento, 1983:107) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em Campina Grande, os lideres eclesiasticos mobilizaram a comunidade dos 

trabalhadores agricolas, vetando a consecucao da iniciativa e assumindo o controle do 

processo de fiindacao dos sindicatos rurais (Nascimento, 1983:108). A esse respeito, 

ouvimos Nelson Anacleto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa 

Seca, acerca de seu pai que interferiu, opondo-se ao grupo das Ligas, objetivando a 

tomada do sindicato de Campina Grande. 

"Ele se envolveu depois quando o sindicato foi fundado que ele 

trabalhou muito com o pessoal das Ligas. Meu pai era mais ligado d 

ala da Igreja e fundou o sindicato. Se contrapos ao grupo, no 

primeiro momento das Ligas Camponesas pra tomar a diregao do 

sindicato. O pessoal da Igreja queria tomar a diregao do sindicato, 

alegavam que eles nao eram agricultores, eram advogados, 

professores..." (Nelson Anacleto) 

O grupo da Igreja demonstrou maior forca, conseguindo a direcao do sindicato de 

Campina Grande. Celestino Pereira da Silva ficou com a presidencia do sindicato. Lagoa 

Seca ainda era distrito e, portanto, teve uma delegacia sindical do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Campina Grande. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca foi fundado em 1971, sob a 

lideranca de Celestino P. da Silva. Houve excessiva demora para que a entidade fosse 

reconhecida oficialmente; sua efetivacao so aconteceu em 1976. Desde a fiindacao, a 
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direcao do sindicato coube a Jose Francisco Anacleto (Dede), que manteve-se no cargo ate 

o ano de 1992. 

A intervencao eclesiastica foi umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9§o comum no processo de consolida9ao, 

tambem constatada em outros municipios. Intervir em sindicatos era pratica nao apenas 

outorgada a Igreja, mas efetivada tambem pelos governos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "em nome do combate ao 

radicalismo, em muitos pontos em oposigao ao rumo que tinha o movimento espontdneo 

das massas" (Nascimento, 1983:107). 

Nasceu um sindicato em Lagoa Seca que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "se bent influenciado pelo movimento das Ligas estava 

tremendamente enfraquecido por ter seu desenvolvimento 

condicionado pela agao das forgas adeptas do Estado autoritdrio. O 

sindicato de Lagoa Seca surgiu de fato, exatamente no contexto do 

processo de liquidagao dos antigos movimentos sociais que 

floresceram no inicio dos anos 60 e da transformagao do regime 

populista em regime autoritdrio" (Nascimento, 1983:108) . 

Destarte, o sindicato ateve-se na promo9ao de atividades de cunho assistenciais, 

proporcionando aos associados: assistencia juridica quanto a aposentadorias, atendimento 

medico e dentario, atraves do CEPAS (Centro Paroquial de Assistencia Social). 

Anteriormente a sua cria9ao, esses servi90s eram prestados mediante convenio entre o 

FUNRURAL e a diocese de Campina Grande (Nascimento, 1983:108). 

A primeira oposi9ao ao sindicato surgiu nas elei96es de 1983, quando jovens 

agricultores, integrantes da Pastoral de Jovens do Meio Rural (PJMPR), "introduziu um 

sentimento de que o sindicato poderia ser pensado de uma forma distinta" (Ramos, 

1999:4). 
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A direcao sindical nao atendia e tampouco defendia os interesses de seus 

associados que necessitavam mais do que assistencia medico-dentaria: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Era uma diregao que jd nao satisfazia mais os interesses dos 

trabalhadores, dos agricultores, da categoria. Nao mantinha a 

caracteristica de agricultor...acima de tudo comprometido com 

politicos, e isso foi um dos motivos que fez a gente divergir da forma 

como ele tava conduzindo o sindicato, da forma como ele tratava as 

questoes dos trabalhadores...a gente sentia na pele as injustigas que 

ocorriam com os trabalhadores...sempre perdendo os seus direitos, 

sempre perdendo suas conquistas e isso...refletia no nosso trabalho" 

(Nelson FerreirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 33, agricultor e tesoureiro do STR, apud Ramos, 

1999:5) 

Os "meninos do sindicato" articularam uma chapa de oposicao nas eleicoes de 

1989. Derrotado, o grupo permaneceu como oposicao constante, recebendo no ano 

seguinte a assessoria do CENTRAC21. O grupo passou a realizar encontros cuja pauta 

voltava-se para os estudos da realidade local, analise e avaliacao dos problemas do 

cotidiano dos agricultores (Ramos, 1999:5-6). 

O trabalho incluia alem do estudo da realidade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "atendimento personalizado aos 

associados, visitas aos sitios e reunioes nas comunidades" (Ramos, 1999:6-7.) O 

empenho dos jovens resultou na composicao de uma chapa unica nas eleicoes de 1992. 

Desde entao, sao tres mandatos consecutivos que certificam o apoio e a aprovacao dos 

socio s ao trabalho destes sindicalistas. 

O sindicato tern uma face, onde o discurso e a pratica apresentam um novo teor 

que se coadunam. A discussao de problemas que tambem dizem respeito ao corpo de 

2 1 Centre- de Acao Cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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socios como a filiacao a CUT (Central Unica dos Trabalhadores), prestacao de contas, 

transparencia no uso dos recursos publicos, a abertura do hospital e a carencia de agua no 

municipio, trabalhos sobre politicas publicas, agricultura familiar, com mulheres acerca de 

orientacao, saude e alimentacao natural, sao mudancas substanciais do atual perfil do 

sindicato (Ramos, 1999:7). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 

E grande o universo de abrangencia do sindicato, pois dos cerca de 10.000 

agricultores do municipio, calcula-se que 6.000 (60%) sejam sindicalizados. 

O sindicato lida, alem de suas func5es trabalhistas, com projetos de poh'ticas 

publicas, abrangendo todo o municipio, tais como: Frentes Produtivas de Trabalho, Projeto 

de Cisternas de Placas, Banco de Sementes (em articulacao com o Semi-Arido, a ser 

implementado no ano de 2000), Politicas Publicas Municipals (orcamento): 

"Realizamos um trabalho especificamente na agricultura, com vdrias 

experiencias em desenvolvimento sustentdvel no campo com 

recuperaqao de solo, na questdo da agua com construqdo de cisternas, 

na questdo de banco de sementes, alem do trabalho do sindicato na 

luta pelo direito, tambem td muito ligado nessas outras questoes. E e 

um trabalho de criar alternativa pro trabalhador, pro agricultor. 

Temos buscado isso. Temos um trabalho nas politicas publicas do 

municipio, com assessoria do pessoal do CENTRAC" (Nelson 

Anacleto) 

A maioria dos agricultores ainda percebezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o politico nao como um representante 

deles, uma pessoa que pode cobrar, mas uma pessoa que fez um favor a ele ", menciona 

Nelson Anacleto, presidente do STR de Lagoa Seca (Ramos, 1999:147). Essa percep?ao 

de "favor" e nao de "dever" estorva o potencial de atuacao do sindicato, a medida que o 

recebimento de um "favor" por parte do agricultor, o deixa - como beneficiado - em 
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atitude de retribuir a dadiva, inibindo a reivindicacao de algo que e dever do poder 

publico executar. 

Um embate travado pelo sindicato, apesar de todos os avancos e progressos, esta 

na dtficuldade de acesso ao jovem agricultor que ainda relaciona a associacao ao sindicato 

apenas as pessoas idosas que buscam a aposentadoria ou a necessidade de solucionar um 

problema. O sindicato continua sendo percebido, pela maioria dos agricultores como um 

instrumento que serve apenas para providenciar a sua aposentadoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse "distanciamento e conseqiiencia do esvaziamento de esperancas e impotencia 

diante das preocupacoes financeiras"(...), conclui Ramos (1999:9), acarretadas ante o 

pesar cotidiano da sobrevivencia. As dificuldades vivenciadas sao tantas que um de 

nossos interlocutores abandonou a atividade agricola, apesar de gostar do que fazia, mas 

por ser uma vida de muita penuria, de menosprezo pelas autoridades governamentais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 - "Milagre" em Lagoa Seca: Instalacao de 

equipamentos urbanos 

Nos anos decorridos entre 1964-9, o governo militar brasDeiro acumulou grandes 

volumes de recursos, utilizados para transformar a si proprio em empresario. Apenas neste 

transcurso de cinco anos, 46 empresas estatais foram criadas. Medici, o terceiro 

governante militar, criou outras 74 estatais. Os setores onde mais se investiu foram os de 

energia, siderurgia e telecomimicacoes (Caldeira, 1997:329). 

A partir de 1968, o Brasil, viveu um periodo de recuperacao e crescimento da 

economia. sem precedentes em sua historia. As taxas economicas cresceram entre 9 e 13% 
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ao ano, ocasionando a utilizacao da capacidade de producao instalada que se encontrava 

ociosa. (Rodrigues Neto, 1994:6-7) 

Os anos decorridos entre 1971 e 1973, apresentaram um desempenho anual 

superior a 25% na producao de bens de consumo duraveis. A industria automobilistica 

manteve um crescimento medio anual de 20%, aumentando sua importancia em termos de 

faturamento e como simbolo dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA moderniza9ao do Brasil. 

O "milagre brasileiro", como ficou conhecido esse periodo decorrido entre 1964-

1973, resulta de politicas economicas que compoem um modelo de desenvolvimento tendo 

a abertura da economia ao exterior, estimulo as exporta9oes e as importa9oes de capital -

sob a forma de investimentos ou de emprestimos - expansao do credito ao consumidor e 

estimulo a poupan9a como algumas de suas caracteristicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esse crescimento tornou-se instrumento de propaganda - jd que, na 

falta de outras conquistas, os bons resultados econdmicos tornaram-se 

a propria razao de ser do regime (...) Passou a ser divulgado como 

"milagre brasileiro", o melhor fruto da revolugao. A formula foi 

apresentada como grande sabedoria economica: a montagem de um 

tripe comandado pelo governo, que incluia tambem empresas privadas 

nacionais e multinacionais. Ficaram de fora os cidadaos comuns" 

(Caldeira, 1997:329) 

Resquicios dessa onda de entusiasmo economico solfejaram aleatoriamente e, de 

uma forma ou de outra, parecem ter penetrado em Lagoa Seca. Vencidos os obstaculos 

iniciais de absoluta falta de verbas, apos a emancipa9ao, o municipio de Lagoa Seca 

come90u a "usufruir os beneficios de sua independencia" que, segundo alguns de nossos 

interlocutores, nao existiriam caso nao tivesse ocorrido a emancipa9ao. 
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O periodo compreendido entre meados da decada de 1960 e os primeiros anos da 

decada de 1980, e favoravel ao desenvolvimento de Lagoa Seca. Nesta fase, o municipio e 

beneficiado com equipamentos urbanos: posto de atendimento da TELPA (1972), o 

sistema de saneamento de agua (1970) e a construcao de predios, a exemplo da instalacao 

do Colegio Agricola Assis Chateaubriand (Tecnico em Agropecuaria - da Universidade 

Estadual da Paraiba), Horto Florestal onde localiza-se o Lar do Garoto Padre Otavio Leite 

(que presta atendimento a menores infratores e abriga tambem uma escola de l a fase 

(supletivo), Oficina de Artesanato (funcionou nos anos 80, profissionalizando cerca de 60 

pessoas - artesaos). 

Sao abertas mais estradas, facilitando o acesso as comunidades rurais e aos sitios, 

a rede de energia eletrica e extendida a zona rural.2 2 

A construcao de escolas e intensificada, atualmente sao 33 escolas municipais, 

abrangendo umuniverso que extrapola 4.700 alunos; destas, 30 estao localizadas na zona 

rural. Existem 5 unidades estaduais de ensino, com cerca de 1.500 alunos matriculados no 

1° e 2° graus e 5 escolas privadas, com aproximadamente 450 alunos. Ha ainda um curso 

de suplencia profissionalizante - Projeto Logos I I . 

A cidade conta com posto de gasolina, mercearias, bares e lanchonetes, saloes de 

beleza, 4 farmacias (sendo 2 veterinarias), 2 papelarias comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90 de fotocopias, casas 

com jogos eletronicos, 3 locadoras de videos, movelarias, 2 funerarias, 4 panificadoras, 

materials de constru9ao, 3 fabricas de pre-moldados, fabrica de farinha de mandioca, loja 

de venda de carros usados, serralharias, 2 postos de venda de gas, 3 consultorios 

odontologicos, escritorio da EMATER, escritorio da EMEPA, posto da CELB e Banco 

do Brasil. 

~ Estes aspectos foram abordados no terceiro capitulo. 
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"O convento dos franciscanos e o dos maristas proporcionaram 

trabalho imenso para muita gente. Colegio Agricola Federal Assis 

Chateaubrian, o Horto Florestal (onde fica o Colegio Agricola), Lar 

do Garoto - organizacoes que contribuiram muito para o progresso de 

Lagoa Seca. Utilizou muita mao de obra na construcao e depois, 

empregando pessoas para a manutengdo... "(Jodo Jeronimo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em seus 71 anos de existencia, Lagoa Seca preserva a identidade de "cidade 

rural". Apesar de incipiente, o comercio local e um fator relevante para a vida da cidade e 

do municipio, seja atraves da revenda de produtos industrializados ou da producao 

agricola que pequenos produtores vendem diretamente ao consumidor, na feirinha local 

ou de porta em porta. Nao e raro agricultores que vendem sua producao a atravessadores 

que levam esses produtos para outras cidades da Parafba e outros estados, principalmente 

Rio Grande do Norte e Ceara. 
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CAPITULO IV 

LADO A LADO COM AS DIFICULDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entao, jd que nds somos proprietdrios e vivemos na terra, a gente vai 

somente tentar viver na esperanca e morrer na caridade! E o que eu 

digo e isso: a gente nasce na fe, vive na esperanca e morre na 

caridade. Quer dizer, sempre tent uma esperanga de que v ano pode ser 

bom ainda,faz farinha mais um pouco. At a gente leva pra feira, 

mantem o povo do pais equilibrado com a barriga cheia... Mas pelo 

que eu estou vendo, hoje quern estd ganhando 1 saldrio, 2 saldrio, 3 

saldrio, estd vivendo melhor do quern eproprietdrio aqui no campo" 

(Severino M. Maciel) 

4.1 - A Atual Face da Pequena Produgdo em Lagoa Seca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No ano de 1997, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, assessorado 

por tecnicos da AS-PTA (Assessoria e Servicos a Projetos em Agricultura Alternativa), 

realizou um Diagnostico Rapido Participativo com a colaboracao de agricultores do 

municipio. Como resultado desse estudo, o municipio foi dividido em 6 regioes23, de 

2 3 Veja, em anexo, o mapa das regioes do municipio de Lagoa Seca. 
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acordo com as especificidades de cada uma: tipos de solo e relevo, vegetacao. culturas 

predominates, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regiao dos Rocados - Area onde predomina o plantio de mandioca, feijao e 

batatinha. Quase todos os agricultores cultivam o capim elefante, por ser uma das areas 

onde a criacao de gado e mais intensa. 

Regiao das Verduras - Area onde predomina o cultivo de verduras. As mais 

plantadas sao: alface, coentro, pimentao, tomate, repolho e cebolinha. Alguns agricultores 

plantam flores o ano inteiro. Muitos agricultores tambem dedicam-se ao cultivo de rocados 

de feijao e de mandioca. 

Regiao do Encontro dos Rios - Area onde planta-se rocas de mandioca e de 

feijao. Exist em capoeiras usadas como pastagem nativa para os animais. 

Regiao das Frutas - Nesta area predominant as plantacoes de banana, tangerina e 

laranja. Ha plantacoes, em menor proporcao, de outras frutas, de mandioca, de milho, de 

feijao, de batata-doce e de algumas verduras. Encontra-se tambem pastagem para o gado. 

Regiao das Ladeiras - Area onde cultivam-se fxuteiras como caju, manga, laranja 

e banana e rocados de macaxeira e feijao. Ha tambem criacoes de gado. 

Regiao do Agreste - E uma area predorninantemente de fazendas de gado. A 

agricultura familiar e inexpressiva nessa regiao. Os poucos agricultores familiares dedicam-

se ao cultivo de mandioca, feijao e milho. 
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Quadro 1 - Condicao do Produtor de Lagoa Seca - 1995-1996 

Proprietario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArrendatario Parceiro Ocupante 

Estabeleci 

mentos 

Area (ha) Estabeleci 

mentos 

Area (ha) Estabeleci 

mentos 

Area (ha) Estabeleci 

mentos 

Area (ha) 

1.380 6.463 53 193 235 655 532 1.213 

Fonte: Censo Agropecuario 1995-1996 - Paraiba 

Esses dados indicam a existencia de 2.200 unidades de producao familiar, 

ocupando uma area de 8.525 hectares, distribuidos conforme o quadro acima. 

A estrutura agricola de Lagoa Seca, em meados da decada de 1990, esta 

constituida de pequenas unidades de producao familiar. Do total de estabelecimentos 

produtivos, 2.049 ou (93%) variam de menos de 1 a menos de 10 hectares, ocupando 

5.026 hectares o que corresponde a 59% do total do espaco fisico do municipio. 

Informacoes contidas no trabalho de Ramos indicam que, segundo as convencoes 

estatutarias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, pode sindicalizar-se o 

trabalhador rural possuidor de ate 4 modulos rurais24 (Ramos, 1999:13). 

O trabalho na agricultura e analisado como sendo uma atividade que nao mais 

interessa as geracoes mais novas. Os jovens partem para outras cidades, para outros 

estados e os mais velhos permanecem com a lida agricola, e alguns deles passam a 

depender da ajuda financeira enviada regularmente pelos filhos para sobreviver: 

2 4 Um modulo rural equivale a 12 hectares. Desta forma, o candidato a socio do STR deve possuir menos 

de 1 ate 48 hectares. 
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"Se nao tiver um filho, nao estiver colocado Id no Rio ou Sao Paulo, 

mandando um negocinho pra ele, uma ajudazinha, Virgem Maria! 

Bern capaz de morrerl At nossa situagdo critica e essa" (Celestino P. 

da Silva) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As dificuldades do trabalho agricola desestimulam os jovens que migram, 

buscando outros meios de sobrevivencia. E quando os mais velhos nao tiverem condicoes 

fisicas para trabalharem no campo, qual sera o destino da pequena producao? 

"Hoje pra viver da agricultura nao da nao. E de desestimular mesmo. 

Acabando os mais velhos, a maioria desses jovens, ninguem vai se 

envolver mais na agricultura nao. A gente ve muito e irem para o Rio, 

Sao Paulo"... (Celestino P. da Silva) 

Os pequenos produtores indicam a construcao de acudes e barragens como 

solucao, porque a falta d'agua deixa na peniiria ate quern, como eles, dispoem de uma 

porcaozinha de terra para o plantio. A transposicao das aguas do "Velho Chico" tambem e 

ventilada como parte da solucao, sem descartar a construcao de novos acudes: 

"E uma grande opgdo realmente. Eu sou favordvel a transposigdo do 

Rio Sao Francisco, mas que continue a construgao de barragens no 

nosso Nordeste. E eu vejo, se os politicos resolverem transpor essas 

aguas, eles vao se acautelar, e nao vao mais construir 

barragens! "(Jose Leal) 

Trabalhar por diaria ou alugado e uma pratica ainda existente, apesar de nao ser 

tao frequente. No periodo de seca, epoca em que realizamos as visitas, nenhum dos 

agricultores tinha trabalhadores em seus plantios. Ninguem pode contratar porque nao tern 

como paga-los. No inverno e dificil encontrar quern queira trabalhar para outrem porque 

todos estao lidando nos seus proprios ro9ados. 
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O dia alugado e R$ 5,00 (cinco reals). Tern uns que pagam mais, mas 

nao dd refeigao. Tern uma histdria de trabalhar a seco, aio cabra vai 

por R$ 7,00 (sete reals), de Id vai almogar em casa. Esse tambem nao 

tern hora para pegar, tern um que pega a hora que quer, outros... tern 

outro tipo que e a empreitada, que a gente tira um pedago grande 

assim, aimarca uma quantia de dinheiro e o cabra vai limpar aquilo, 

plantar. Ai quanto mais ele trabalhar, mais fica melhor pra ele. E 

assim o jeito daqui" (Afonso Felix) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tal forma de trabalho e analisada pelos agricultores como a ultima alternativa de 

sobrevivencia, sendo associado a sujeicao, smonimo de morte. E humilhante e degradante 

nao poder manter-se de seu proprio rocado, de sua lavoura. No periodo de inverno todos 

estao ocupados na lida de seus rocados, por isso, poucos se dispoem a trabalhar alugado. 

Caso interessante relatou-nos Seu Dino (Severino Anacleto), do Sitio Lagoa do 

Barro. Por encontrar-se ja cansado, com 72 anos, nao podendo mais arar a terra para 

plantar, seus filhos, genros, filhas e noras fazem essas atividades mais pesadas, inclusive 

ajudam na colheita e ele faz a limpa do rocado. A uniao para a realizacao deste trabalho 

familiar ocorre tambem para preparar a terra, plantar, limpar e colher nos rocados deles 

proprios. 

"Eu nao posso mais trabalhar. Quando velo a chuva, e pra gente 

fazer, chega tanto o genro, filho, nora. Chega um dia aqui faz as 

minhas plantinhas, ai eu fico so limpando aquele matinho... Olhe, 

Gragas a Deus, nao tern isso nao! Olhe, no tempo da batatlnha se 

junta tudinho e vamos fazer uma turma. Depois faz com outra. Aqui e 

assim. Quando um nao pode comprar o cafe, o cafe daquele tern que 

vim... E. Meu pai me criou assim. Ld em casa era muita gente, e cada 

qual tinha o seu rogadinho pra comprar chinelo, um chapeu... mas 

nao tinha esse negocio de diferenga... tal dia e seu, vd fazer seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rogado, fazer so... tinha que ir tudinho! E assim eu me criei nisso e fui 

botando os meus meninos... Como hoje os meus filhos, meus genros 

sao todos assim" (Severino Anacleto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao abordar a familia rural brasileira Durhan (1984:55), menciona trabalhos 

realizados conjuntamente entre parentes sendo nao apenas motivada pela cooperacao, mas 

umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "reminiscencia da formagdo do processo de constituigdo de uma economia de 

subsistencia. " Essa pratica, Seu Dino herdou de seu pai e repassou para seus filhos que, 

por sua vez, tambem transmitiram para suas esposas e esposos. Estes, apesar de terem suas 

proprias casas, continuam proximos de Seu Dino, facilitando a articulacao da familia 

quando o trabalho conjunto faz-se necessario. 

"Sao as contingencias do momento que determinam o local de 

residencia dos novos casais, e a consequente absorgdo de um outro 

conjuge. Os noivos, em geral, passam a residir perto da familia de 

origem que conte com maior disponibilidade de terra ou maior 

necessidade de bragos (Durhan, 1984:71) 

Os lacos de solidariedade nao estao restritros a atividade agricola, mas tornam-se 

presentes onde quer que o outro familiar careca. Esta pratica ainda e encontrada em outras 

pequenas propriedades e talvez possa ser considerada um dos esteios a manter a 

sobrevivencia da pequena producao no Brejo Paraibano. 

O contato mantido com os entrevist'ados foi no periodo de estiagem e, 

independente de ter sido nesta fase de seca, no ano de 1998 praticamente nao houve 

inverno. Apenas algumas chuvas ocasionais, mas que nao ocorreram com a intensidade e 

constancia que os agricultores pudessem caracterizar como "um ano bom". 
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FOTO 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Casal de agricultores relatando as dificuldades na lida agricola, ocasionada 

pela estiagem - Sitio Amaragi 

Nos ultimos anos, a falta de chuvas na regiao comprometeu as safras. Segundo 

informacoes obtidas com tecnicos da EMATER de Lagoa Seca, desde o governo Braga 

que a producao de hortifrutigranjeiros vem diminuindo na regiao. 
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QUADRO 2 - Hortifrutigranjeiros do Municipio de Lagoa Seca 

1997-1998 

Prod u to Area Plantada (ha) Producao (t) 

Ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1997 1998 1997 1998 

Banana 186 200 149 100 

Batata-doce 120 84 1.200 176 

Feijao 1.070 278 439 53 

Laranja 115 105 3.450 3.150 

Mamao 10 5 250 80 

Mandioca 202 280 2.222 1.200 

Manga 50 45 4.000 80 

Tomate 33 4 990 120 

Fontes: Quadro elaborado com base nos dados do Censo Agropecuario de 1996 - IBGE e do Anuario 

Estatistico IDEME (Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraiba) - 1997 

A acentuada queda verificada na producao decorre da escassez de chuvas que leva 

o pequeno produtor a diminuir a area plantada. As excecoes ocorreram com relacao ao 

plantio da banana e da mandioca que, apesar de terem suas areas ampliadas, obtiveram uma 

producao reduzida. 

Dados apresentados por Freitas (1993:74), demonstram o potencial dos 

hortifrutigranjeiros produzidos no municipio de Lagoa Seca, na decada de 1980. Como 
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exemplo, temos a producao estadual de alface no montante de 1.451 toneladas. Desse 

total, Lagoa Seca produziu 1.239 toneladas, correspondendo a 85% da producao estadual. 

A falta de chuvas foi catastrofica para os pequenos agricultores do Brejo, 

atingindo mesmo aqueles que, em periodos de estiagem regular, conseguiam manter a 

producao atraves da irrigacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que desmantelou mais foi o periodo da seca. O periodo da seca 

agora ficou todo mundo sem saber o que e que faga, Na minha era eu 

nunca vi uma seca dessa nao; passar o riacho sem botar uma 

enchente, o rio nao tern uma poga d'dgua dentro do rio... Tern, o rio 

Mamanguape, que nesse tempo estava lavando agua na cultura da 

gente, e vai Id no rio nao tern uma poga d'dgua" (Nelson deAraujo) 

Alem da producao, a seca dizimou a possibilidade de se ter semente para plantacoes 

futuras, quando o inverno vier de forma estavel: 

"Um dia desse eu cortei uma bananeira aqui, eu disse: Eu vou ver se 

eu acho 2 cachos de bananeira dele. Mas minha filha, quando eu 

cheguei Id, nao tinha um cacho nem pelo amor de Deus. So tinha 

palha seca no meio do mundo! A bananeira se perdeu toda!" (Nelson 

de Araujo) 

A venda, antes regular, de produtos na EMPASA - Empresa Paraibana de 

Abastecimento da Parafba - (ex-CEASA), onde semanalmente vendia-se milheiros de frutas 

ficou reduzida a zero, nao encontra-se sequer fruta para o proprio consumo. 
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FOTO 16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Seu Nelson, do Sitio Amaragi, mostrando os efeitos da estiagem no bananal. 

A cada ano surge a esperanca de que este seja melhor do que anterior, com um 

inverno que possibilite plantar e colher sem o tormento da seca. A situacao indesejada 

repete-se e a falta de chuvas ou um inverno insuficiente para a agricultura fazem brotar 

uma vez mais a desesperanca, a angustia e o cansaco em quern sempre sobreviveu do chao 

onde pisa e das forcas de seus proprioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bra90s no manejo da enxada: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Acabou-se 90%! Eu nao sei nao se eu aguento uma seca dessa, mas 

parece que essa vaificar na historia, se nao vim outra pior! Porque a 

gente nao esperava, sei nao, ne? Hoje nds so espera pra pior!" 

(Nelson de Araujo) 

O maior produtor de olericolas do municipio abandonou a regiao, apos ter 

investido em equipamentos para irrigacao e nao ter condicoes de executa-la por faltar o 

primordial: agua. A alternativa encontrada foi migrar para o estado vizinho do Rio Grande 

do Norte. 
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"A producao de hortifrutigranjeiros td praticamnete acabada por 

causa da falta de agua. Principalmente de 1997 pra cd, quando 

comegou a acabar as aguas" (Nelson Anacleto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Praticamente nao ha producao a ser comercializada, indicio de que a agricultura 

nao garante a sobrevivencia da familia. Uma alternativa para amenizar as carencias e o 

alistamento nas frentes de emergencia. Entretanto, ha limite de vagas e criterios a serem 

observados. Muitos agricultores nao conseguem o cadastramento, ficando alijados da 

parca remuneracao mensal de pouco mais de R$ 60,00 (sessenta reais). Estima-se que o 

municipio tenha 10.000 mil agricultores e sao apenas 1.200 vagas nas frentes de 

emergencia. Conta-se ainda com cerca de 3.200 cestas basicas a serem distribuidas com 

os agricultores. Juntos, esses paliativos atendem em torno de 4.400 agricultores. Todavia, 

a maioria absoluta dos agricultores esta a merce da sorte, desprovida de qualquer ajuda. 

"A producao e muito pouco. "Eles sobrevivem da emergencia, R$ 

65,00 ou R$ 68,00 reais e da aposentadoria. A maior parte dos 

agricultores estd cadastrada, mas tern um bocado de gente que estd de 

fora da emergencia porque o numero de vagas e pouco, e menor do 

que a demanda. A sobrevivencia do rogado praticamente nao 

exlste" (Nelson Anacleto) 

A solucao para esses periodos de seca que dizimam, alem das plantacoes, os sonhos 

dos agricultores, nao e nada impossivel de ser realizado; nao e algo que sobrepuje as 

possibilidades do poder publico. Seu Jose Leal, conhecedor da problematica que ele e os 

demais agricultores vivem, faz uma analise da situacao e demonstra sua indignacao ante o 

descaso dos governantes: 

"Mas a nossa regiao, se existisse agua aqui e eu quero ir mais ainda... 

eu nasci em 35, em 37 foi construido o agude de Vaca Braba (que 
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abastecia a cidade), pelo saudoso Argemiro de Figueiredo, um homem 

que nasceu no seculo passado, preocupado jd com esses fendmenos, 

preocupado com Campina Grande, e as cidades vizinhas que nao 

tinham agua saneada no momento. Ele construiu o agude de Vaca 

Braba sem maquindrio, quando nao existia tecnologia. Havia prova 

disso que meu papai trabalhou nele. Se passaram 15 governadores de 

37pra cd, foi construido na decada de 50 epouco o agude de Epitdcio 

Pessoa em Boqueirdo. Nesse setor de Vaca Brava a Boqueirao tern um 

pouco mais de 80 quildmetros, nao tern um agude publico na nossa 

regiao. Se esses 15 governadores que passaram pelo nosso governo da 

Paraiba, como hoje com a tecnologia que tern nas mdos, tivesse 

construido pelo menos 10 barragens identicas as que foram 

construidas em Vaca Braba, entre Vaca Braba e Boqueirao, por que 

tern Remigio, tern o Brejo de Areia, Alagoa Nova, Lagoa Seca e 

Esperanga. Todas essas cidades daqui tern setores de corregos, riachos 

e rios pra se construir barragens. Agora, o pequeno nao pode fazer e 

como tambem tern agua subterrdnea que pode fazer pogos artesianos, 

e eles hoje, a mdquina do governo com toda tecnologia nas mdos, com 

todo maquindrio. Enfim, eu digo o seguinte: eu como paraibano, 

como nordestino, como filho dessa terra, amo essa terra, estou 

sofrendo por ela porque amo ela. Mas vejo um descaso, nao adianta 

senhores governadores, como jd surgiu hd poucos tempos ai, 

governador que saia quase todo tempo na televisao dizendo que fez 

isso, que faz mais de 1.400 agudes na Paraiba, e so no seu governo! Ai 

pergunto eu: numa Paraiba com 50 e tantos mil quildmetros de 

extensao e numa regiao seca como essa nossa, nao tern agude, aonde 

foi que foi construido esses 1.400 agudes?" (Jose Leal) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em periodos de seca como esses que o Brejo tern vivido ultimamente - situacao 

antes atribuida apenas ao Sertao e areas mais secas do estado - e um alento erguer os olhos 

e ver o ceu repleto de nuvens cor de chumbo, pesadas, prenunciando a chuva que molhara 
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a terra, deixando-a prenhe da semente que maos calejadas lancarao a terra, fecundando-a 

para a festa da colheita. Sentir no corpo as gotas desse b'quido magico, num banho de 

chuva, que dizima toda a incerteza e desesperanca no amanha. Juntar na bica improvisada 

de folhas de sisal a agua que escorre pr'o pote de barro, enche a cacimba e garante o 

consumo familiar, molha o mato que, quando cerceado pela enxada do agricultor para 

ceder espaco para a lavoura, tern a fragrancia da natureza, ouvindo a algazarra dos sapos 

no terreiro, em concerto cadenciado e monotono. Milagres da chuva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 - Dados pluviometricos dos ultimo* 18 anos no municipio de Lagoa Seca 

Ano mm Ano mm 

1981 856,0 1990 1.064,5 

1982 867,0 1991 1.078,0 

1983 1.075,4 1992 1.366,0 

1984 1.168,2 1993 607,5 

1985 1.657,0 1994 1.676,5 

1986 1.452,5 1995 999,5 

1987 1.164,0 1996 1.179,3 

1988 1.251,5 1997 926,3 

1989 927,5 1998 534,5 

Fonte: Unidade Operativa da EMATER de Lagoa Seca - PB - 1999 

Media pluviometrica: 1.102,8 mm/ano 

A decada de 80 e iniciada com um baixo indice de chuvas, tornando-se regular ate 

o ano de 1988. O ano de 1989 e o mais seco do periodo compreendido a partir de 1983. 

Os anos 90 registraram uma menor quantidade de chuvas na regiao, ocasionando a perda 
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de safras e de sementes dos agricultores familiares. Em 1993 e 1995, os indices sao 

menores se comparados a anos anteriores. Entretanto, o periodo e intercalado com anos 

onde ha maior ocorrencia de chuvas. O mesmo nao ocorre em 1997 e 1998, pois o indice 

de chuvas foi muito baixo. Se em 1997 a media pluviometrica foi infima (926,3mm/ano), 

comparada a anos anteriores, em 1998 reduziu-se a 534,5mm/ano, correspondendo a uma 

diminuicao de cerca de 43,3% em relacao ao ano anterior. 

Nesses momentos, perde-se nao apenas as culturas temporarias como milho e 

feijao, mas tambem as culturas permanentes, como fruteiras (bananeiras, laranjeiras), e 

esperava-se que o governo local adotasse alguma medida de carater emergencial em auxflio 

a esses produtores. E patente a contrariedade manifestada em relacao a gestao do atual 

prefeito. O descaso dos poderes publicos nao apenas para com a pequena producao, mas 

com a populacao como um todo, gera o descredito para com os poh'ticos e a politica, em 

geral: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"So que vent um periodo como esse agora, ai pronto! Ai ate agora nao 

fez, e eu acredito que nada hd de fazer daquipra frente. Se for fazer, e 

so pra aventurar o interesse dele mesmo e acabou-se!" (Afonso Felix) 

"Com essas politicas eu venho me decepcionando, decepcionando... 

nao dou mais esse valor a politica nao! E porque hoje em dia, so 

querem pra si" (Jose Cavalcante) 

No que tange ao distanciamento e nao compromisso do aparelho de estado nas 

questoes relativas ao desenvolvimento rural no Agreste, a ausencia de tecnicos e de 
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pesquisas no setor e um fato concrete e contundente. Luciano Silveira (1999:11 1) 2 5, afirma 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"o Estado como ator, promotor e estimulador do desenvolvimento 

local, tende hoje cada vez mais a se afastar destas fungoes. De forma 

especifica, hd uma quase total ausencia de referencial tecnico nesta 

regiao, onde a pesquisa institucional, a pesquisa 

agronomica/agropecudria deixou poucas marcas de desenvolvimento, 

marcas de pesquisa." 

A pequena producao, em Lagoa Seca, recebe o mesmo tratamento por parte do 

governo municipal que, em sua maioria, recebem os demais municipios do estado. Apesar 

de ser responsavel por grande percentual da producao de verduras, legumes e frutas da 

regiao e do estado, nao desperta no dirigente municipal o interesse em direcionar subsidios 

para impulsionar ou mesmo manter o setor: 

"Entao os fatos sao esses, e nos nao temos prefeito aqui em Lagoa 

Seca que lute ao lado do trabalhador, nao. A pequena producao e 

totalmente abandonada, e feito com recurso, com a administracdo, 

com a tecnologia dos proprios produtores. E a base fundamental e 

aplicar recurso em agua, mas infelizmente, aqui em Lagoa Seca, eu 

digo ate no compartimento do Brejo, e que nunca mais um agude foi 

feito. Foi feito em 37, e de Id pra cd nao foi construido nem um agude 

mais... Sao construidos "barreirinho sonrisal", somente a troco de 

voto para ludibriar, alienor o produtor rural, entendeu!? Quern irriga 

Lagoa Seca e a propria natureza quando vem!" (Severino M. Model) 

2 5 Engenheiro agronomo do AS-PTA (Assessoria e Servicos a Projetos em Agricultura Alternativa) 

quando de sua comunicacao: "Do Diagnostico a Experimentacao: Uma Intervencao para 

Desenvolvimento no Seminario Internacional: "Planejamento e Desenvolvimento Territorial"- UFPB-

CIRAD - Campina Grande, Setembro, 1999. 
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A populacao citadina tambem e assolada pelos transtornos ocasionados pela falta 

d'agua. Ha anos as torneiras estao secas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nos nao temos mais esperangas de ver agua na 

torneira", disse uma moradora da cidade. A agua e conseguida em chafarizes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P090S 

artesianos ou atraves de carro-pipa. 

Nenhum reservatorio foi construido na cidade ao longo de todos esses anos. 

Apenas agora, - segundo semestre de 1999 - que estamos praticamente a um ano das 

proximas eleicoes municipals, o prefeito iniciou a construcao de alguns chafarizes. Um 

deles, localizado paralelo a rua principal, tern uma vazao de um mil e quinhentos litros de 

agua por hora. Ao saber dessa informacao, cresce a indignacao por ficar tao patente o 

descaso do poder publico quanto aos sofrimentos que afligem a populacao. E comum 

vermos idosos na ardua tarefa de contribuir com a manutencao diaria de agua, muitas vezes 

empurrando uma carro9a com vasilhames para a coleta do h'quido. 

Algo tao simples de ser solucionado e que requer tao poucos recursos financeiros: 

abrir um chafariz. Por que esperar a proximidade das elei9oes? Essa iniciativa nao poderia 

ter sido tomada antes? Provavelmente para que estando as vesperas das elei96es, o povo 

nao esque9a a "generosidade" do benfeitor que aplacou a sua sede! Vivemos numa 

sociedade dirigida por "dinossauros" que, adentraram o ano 2.000 agindo como os 

politicos do inicio do seculo, onde toda a9ao exala votos e cargos poh'ticos. 

Um outro problema ocorrido no municipio esta relacionado com a progressiva 

dim inui9ao do plantio de mandioca, cuja regiao ja foi uma grande produtora de farinha, 

possuindo, inclusive, no inicio da decada de 1930, uma usina de beneficiamento. 

A Paraiba contou, nas primeiras decadas deste seculo, com 4 fabricas de 

beneficiamento de mandioca, sendo uma delas instalada em Lagoa Seca. Em novembro de 
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1936, foi criada a Cooperativa de Producao de Mandioca em Lagoa Seca, com incentivos 

do Governo Argemiro de Figueiredo. A Cooperativa foi criada dentro de todos os tramites 

legais junto ao Ministerio da Agricultura, contando na epoca com 140 associados e um 

capital de 45:000$000 (quarenta e cinco mil reis.) 

Os socios, pequenos plantadores de mandioca, eram beneficiados atraves de 

emprestimos para viabilizar a producao do tuberculo. Foi construida uma Fabrica de 

Farinha para o beneficiamento da mandioca. A Cooperativa representou a introducao da 

modernizacao no cultivo e fabrico da farinha de mandioca na regiao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O predio para a Fabrica de Farinha jd se encontra em construcao 

(...) O machinismo jd estd em via de ser instalado. O Governo do 

Estado, concedendo a prazo modico e facilitando as cooperativas 

vantagens de fabricas dessa natureza, vem levantar da rotina uma 

lavoura que nos ainda vimos cultivando d maneira dos nossos 

antepassados" (Voz da Borborema, 31/07/1937) 

A fabrica de farinha de Lagoa Seca tambem e mencionada por Epaminondas 

Camara (1947:176), referindo-se que em 1937, o governador Argemiro de Figueiredo 

iniciava a sua construcao. 

Antes de ser inaugurada, a Cooperativa de Mandioca de Lagoa Seca, despertava o 

interesse do estado do Rio Grande do Norte. O diretor dos Servicos Agricolas Federals 

deste estado envia telegrama, solicitando informacoes sobre a data de inauguracao da usina 

de beneficiamento: 

"Natal, 27 - Cooperativa Lagoa Seca - Campina Grande. Solicito 

fineza informar quando pretendem inaugurar Uzina Beneficiamento 

Lagoa Seca. (...) Coutinho Oliveira, Sub Inspetor Agricola" (Voz da 

Borborema, 30 de Julho/1938) 
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A usina de beneficiamento de mandioca foi viabilizada devido a regiao ser grande 

produtora de mandioca e as casas de farinha tradicionais nao tinham condicoes de dar 

vazao a produ9§o. Esse tipo de mecanizafao, aqui na Paraiba, foi uma novidade 

inusitadada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aifizeram uma casa de farinha que era pra industrializar mandioca. 

Fazer farinha all., uma especie de usina de mandioca" (Zacarias 

Jerdnimo) 

Apenas os estados do sul do pais detinham e dominavam essa tecnologia. 

Entretanto, as dificuldades de manuten9ao e a ausencia de tecnicos capacitados, 

possivelmente contribuiram para a falencia da usina: 

"Naquela epoca so havla casas de farinha mecanlzadas no sul, muito 

raro. A maquinaria que veio pra cd nao deu certo. Houve uma falha 

por parte de quern o adquiriu. Ficou o motor grande, que forneceu 

luz para Lagoa Seca durante muito tempo. No governo de Rui 

Carneiro, o motor foi devolvido e o predio ficou abandonado" (Jodo 

Jerdnimo) 

Apos desativada, o predio da fabrica de farinha foi utilizado para instalar o Grupo 

Paroquial Sao Jose26, doado pelo governo paraibano a Paroquia de Nossa Senhora da 

Concei9ao, de Campina Grande, da qual Lagoa Seca fazia parte: 

(...)*'desde o ano de 1947 vem funcionando neste distrito de Lagoa 

Seca o Grupo Paroquial "Sao Jose". O predio, - antigamente uma 

fabrica de farinha de mandioca - , junto com uma area de tres 

hectares foi doado pelo Estado da Parayba a paroquia de N. Snra. da 

Conceicao de Campina Grande." (...) (Sala das Sessoes da Camara 

Apos a emancipacao de Lagoa Seca, na gestao de Joao Jeronimo, o Grupo Paroquial Sao Jose foi 

convertido em Grupo Escolar Frei Manfredo, mantido desde entao pela prefeitura. 
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Municipal de Campina Grande em 19 de Junho de 1951. Arquivo da 

Cdmara Municipal de Campina Grande) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta data, 1951, Lagoa Seca nao estava mais vinculada a Paroquia de Campina 

Grande. Como paroquia muito recente, Lagoa Seca nao tinha condicoes de manter o 

Grupo Sao Jose. Atraves de seu primeiro vigario, Frei Constantino, solicita do poder 

publico campinense ajuda financeira mensal para a manutencao do referido grupo: 

"Alem das aulas de ensino e mantida no mesmo estabelecimento uma 

escola de costura, que confecciona roupas para pessoas e criangas 

desamparadas. De noite funciona no dito predio a escola supletiva, 

sem remuneragao alguma para a paroquia. Atualmente estdo 

matriculadas na escola 3307 alunos e lecionam 9 professor as e uma 

diretora. Destas 4 sao remuneradas pelo Estado, 2 pelo Municipio e 3 

sao gratificadas pela paroquia. Alem disso a paroquia paga a 

professora de costura, a porteira, uma professora auxiliar, um 

empregado e da uma gratificagao a diretora ...Este grave onus, 

antigamente inerente a paroquia de N. Snra. da Conceigdo de 

Campina Grande, agora passou a paroquia de Lagoa Seca, que foi 

desmembrada da paroquia de Campina Grande. (...) A fim de 

pudermos attender a contento as exigencias medias do 

supramencionado Grupo teriamos de contar com o subsidio de Cr$ 

2.000,00 mensalmente." Sala das Sessdes da Cdmara Municipal de 

Campina Grande em 19 de Junho de 1951. (Arquivo da Cdmara 

Municipal de Campina Grande) 

Ate fins da decada de 1950, existiam muitas casas de farinha no municipio de Lagoa 

Seca, no entanto, a decadencia e sua extincao datam dos ultimos 10 anos. 

Seu Manoel, residente no Floriano, municipio de Lagoa Seca, comecou a fabricar 

farinha pagando conga. Em 1978 construiu sua propria casa de farinha. Comprava 
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mandioca na propria regiao e como a casa de farinha funcionava todos os dias no fabrico 

de farinha e de go ma, era grande a mao de obra empregada. Cerca de 60 pessoas trabalham 

nas chamadas "farinhadas", sendo 50 mulheres para raspar a mandioca (as raspadeiras) e 

10 ho mens para os trabalhos mais pesados: moer, prensar, torrar e ensacar a farinha. A 

producao era direcionada apenas para Campina Grande. 

Em fins da decada de 1980, Seu Manoel comecou a modernizar a casa de farinha. 

Primeiro inovou os fornos e a prensa que passaram a ser eletricos. Hoje, toda o processo 

de producao e mecanizado: raspagem da mandioca, moagem, prensagem, tritura9ao e 

torragem. 

As 60 pessoas outrora necessarias para realizar o trabalho foram substituidas por 

apenas 10 trabalhadores que se revezam em turnos de trabalho, garantindo as 24 horas 

diarias de fimcionamento permanente da fabrica. 

Desta forma, garante-se a distribuifao de farinha e de goma para muitas cidades 

paraibanas, dentre as quais citamos: Patos, Sousa, Juazeirinho, Barra de Santa Rosa, Sape, 

Mari, Alagoa Grande, Remigio, Esperan9a, Campina Grande. As cidades de Natal, Maceio 

e Arapiraca sao abastecidas apenas com goma. 

A partir de 1994, quando a regiao ja nao mais produzia mandioca em quantidade, 

Seu Manoel passou a comprar farinha e goma no Parana, Bahia e Rio Grande do Norte. 

Atualmente, apenas o Parana tern conseguido manter a produ9ao e e de la que 

semanalmente chegam carretas com os produtos. Seu Manoel ainda adquire um pouco de 

mandioca aqui mesmo na regiao, mas em quantidade muito reduzida. 

Ha nao muito tempo, mensal ou quinzenalmente, todo agricultor reservava alguns 

dias para o fabrico da farinha que a familia consumiria e, caso houvesse um excedente seria 

vendido para assegurar a compra de outros produtos. Esses dias de farinhada eram, apesar 
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do excessivo trabalho que demandava, momentos tambem de alegrla - "uma festa" -

especialrnente para os mais jovens. Geralmente, alem dos membros da familia, participavam 

amigos e vizinhos, num verdadeiro mutirao. 

Arrancar a mandioca, transportar ate a casa de farinha, sevar, imprensar e torrar 

eram tare fas realizadas pelos ho mens. Raspar e peneirar a mandioca, cabiam as mulheres. 

Entretanto, nao constituiam atividades estanques, sendo comum mulheres e homens 

executarem qualquer fase do processo de producao da farinha. A comida era preparada na 

propria casa de farinha, contribuindo para ampliar oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la90S de amizade e de solidariedade 

do grupo. O ambiente era animado com conversas e historias de trancoso. No inverno, o 

trabalho era mais arduo, pois os "garranchos" utlizados para aquecer o forno ficavam 

molhados; a mandioca, mais dificil de ser raspada. A quantidade de farinha produzida 

tambem era afetada, pois a mandioca molhada rendia menos do que no verao. 

A realidade agora e bem distinta: quase todo agricultor adquire a farinha, alimento 

indispensavel de sua dieta alimentar, na feira livre ou nas mercearias. Identificamos esse 

aspecto como um fator preponderante que acarreta mudancas nos habitos das famflias dos 

pequenos produtores. Primeiro, trata-se de um alimento antes produzido para o proprio 

consumo que, passando a ser comprado, exige maior renda familiar. Segundo, o excedente 

produzido era comercializado, contribuindo para a aquisicao de outras mercadorias. 

Terceiro, interfere na sociabilidade da familia, haja vista que a fabricacao da farinha e um 

processo coletivo que integra nao apenas parentes. 

E impressionante, para nos que ja vimos o trabalho de producao numa casa de 

farinha tradicional, podermos comparar com um tipo moderno de fabrico de farinha. 
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FOTO 17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Prensa manual de casa de farinha tradicional -Sitio Floriano. 

FOTO 18 - Forno manual de casa de farinha tradicional - Sitio Floriano. 



A descascadora de mandioca eletrica27, tern capacidade para descascar, de uma 

linica vez, uma tonelada de mandioca. O processo dura cerca de uma hora e a mandioca 

alem de perder a casca ja vem lavada, sendo necessario apenas que as pontas sejam 

cortadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 19 - Descascadora de mandioca - Fabrica de farinha 

FOTO 20 - Apos descacada, a mandioca tern suas extremidades cortadas. O passo 

seguinte e a moagem. 

2 7 As fotos de casa de farinha moderna foram tiradas na fabrica de farinha de Seu Manoel Pereira, no 

Floriano. 
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Depois que a mandioca e moida, essa massa passa por um processo de prensagem, 

onde e retirada a agua e extraida a goma. Na fase seguinte, a massa e triturada para 

desfazer os bolos - em decorrencia da pressao e da retirada da agua - e, por firn, e torrada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 21 - A trituradora eletrica substitui a antiga peneira de tela ou a urupema 

Existem 4 fornos eletricos, mas o calor desses fornos continua sendo gerado 

atraves de lenha; a inova9ao esta em nao ser mais necessaria uma pessoa ficar 

permanentemente mexendo a farinha com o rodo. Cada forno tern capacidade para torrar 

100 quilos de farinha de cada vez. 

FOTO 2 2 - 0 forno eletrico dispensa o trabalho manual para a torragem da farinha, 

sendo necessario apenas para retira-la do forno e ensaca-la. 
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A goma - vinda do Parana - e depositada em tanques com agua. com a finalidade 

de ser molhada. Apos algumas horas de molho, cada 25 quilos de goma esta pesando cerca 

de 36 quilos. Cada tanque tern capacidade para conter 1.600 quilos de goma. 

A farinha vinda do sul e do tipo granulada, "quebradinha". Parte dessa farinha e 

modificada sendo acrescida de goma, tornando-se mais fina. 

Com a moderniza5ao da casa de farinha, as mulheres foram as principais 

prejudicadas, pois sua forca de trabalho era utilizada para a retirada da casca da mandioca 

- raspagem - uma atividade considerada leve. Os trabalhadores mantidos realizam alem das 

tarefas acima relacionadas: carregar cestos cheios de mandioca, de massa de mandioca, de 

goma e de farinha, ensacar, colocar e retirar as cargas nos caminhoes. 

Poucos produtores persistem na cultura da mandioca, nessa regiao antes grande 

produtora de mandioca e de farinha. O desestimulo decorre da seca que assola a regiao ha 

alguns anos e, tambem oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre90 s baixos do mercado nao compensam a venda do produto 

bruto (mandioca) e tampouco do produto ja processado (farinha). A farinha e a goma 

vindas do Parana, a pre90 s abaixo dos comercializados na regiao, sem duvida, concorreram 

para a decadencia dessa cultura: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E, maniva vamos perder ate a semente; fica dificil. Logo o negocio 

que agiientava a seca so e mandioca. Mas ninguem quer plantar mais, 

porque a gente para fazer 100 quilos de farinha ocupa 10 pessoas, e a 

bananeira vai com uma pessoa. A gente dentro de 2 horas, a gente 

planta 2 milheiros de bananeira, 3, ne?l Se o cabra for fazer a 

farinha, arranca mil quilos de mandioca, vai fazer 300 quilos de 

farinha. Ele trabalha 2 dias com 5, 6 pessoas. Ai vai pagar a conga, 

vai fazer isso... quando faz a conta, nao tira; acha melhor vender" 

(Nelson de Araujo) 
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Os pequenos produtores alegam a importacao de mandioca, como um estorvo a 

planta9ao de mandioca. A mandioca importada e mais barata do que a produzida na regiao. 

Segundo informou um agricultor, o quilo da mandioca importada e R$ 0,05 (cinco 

centavos), e a goma e adquirida por R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) o quilo, nao 

compensando o plantio pelo agricultor local. 

Em decorrencia, praticamente inexistem casas de farinha, outrora em grande 

niimero na regiao. Devido a falta de utiliza9ao e manuten9ao, as que ainda restam estao em 

ruinas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OIhe, eu conhego isso aqui, propriedade com 2, 3 hectares, tinha 

uma casa de farinha, em toda qualidade: pequena, grande; umas 

cobertas so o canto do forno; outras boas. Aiessas casas de farinha se 

acabou tudinho, nao tern uma funcionando... Mas e isso mesmol 

Porque no tempo de eu novo, eu via em Campina nao sei quantos 

armazens comprando farinha e exportando pro Sertao, pro Cariri, pra 

todo canto! E era caminhao, mais caminhao. Isso aqui era cheio de 

matutos carregando farinha... e hoje nao tern!" (Jose Cavalcante) 

A decadencia do cultivo da mandioca na regiao e constatada nos agricultores 

familiares que outrora, regularmente, vendiam o excedente de farinha produzida na regiao 

e atualmente compram o produto para o proprio consumo. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 - M'mifundios e Absenteismo: Problemas que Assolam a Regiao 

"A gente continua na teimosia: planta, perde; planta de novo, lucra um 

pouquinho; lucra uma coisa ou outra, nao perde tudo... Sofre quando tern, e sofre 

quando nao tern, porque quando a gente tern, tern muito e nao tern preqo, e um 

sofrimento! E quando nao tern, nao tern mesmo, e e at que o castigo dobra, ne~. 

Hoje, depots desse real, o comercio, ninguem fala nada, acabou-se. O comercio e 

todo arrasado! Ninguem vende, ninguem troca, ninguem compra, se compra tern 

prejuizo... Sao essas coisas que a gente vive direto na atuaqao do homem do sitio, e 

assinu" (Afonso Felix) 

4.2.1 - Repartigao de Terras: Entrave a Subsistencia 

"O pequeno proprietdrio, que vive a realidade da fragmentagao da terra por heranqa, 

defronta-se tambem com o fantasma da proletarizacao"... 

(Grabois, 1999:92) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em trabalho ja mencionado anteriormente, Luciano Silveira (1999:111), indica a 

diminuicao da area dispomvel para os agricultores como um dos principals problemas que a 

regiao vive atualmente. Essa diminuicao ocorre atraves da subdivisao das terras por 

questoes de heranca ou venda de parte de sua propriedade. Esse aumento dos minifundios 

acarreta, por sua vez, a dificuldade de acesso a terra por arrendamento ou parceira. 
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A medida que os mais idosos morrem, deixando as ja diminutas parcelas de terra 

como unico bem aos seus herdeiros, a fragmentacao das pequenas propriedades vai se 

acentuando. A repartigao das terras nao chega propriamente a inviabilizar a agricultura, 

afirma Nelson Anacleto - presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa 

Seca. Entretanto, a manutencao da familia fica ameacada e outras altemativas de 

sobrevivencia sao buscadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Cada vez mais o pessoal vai morrendo e eles vao repartindo as terras. 

E de certa forma inviabiliza a agricultura porque as areas passa a ser 

muito pequena, muito fracionada, mas nao inviabiliza tanto nao. 

Talvez inviabilize a manutengao das familias, naquela propriedade, 

mas eles procura trabalhar de meia em outras propriedade e tal pra 

complementar. Existe muito isso, aquele que tern uma terra maior ou 

que esta so os velhos" (Nelson Anacleto) 

Atualmente, a pluriatividade e uma realidade cada dia mais comum entre as 

familias de agricultores de Lagoa Seca, tornando o "ser agricultor" tradicional de decadas 

atras - que conseguia manter a si e a sua familia do que a natureza aliada a sua forca de 

trabalho lhe fornecia - um elemento pouco comum, talvez em "vias de extincao", em 

nossos dias. Ramos tambem mencionou o aspecto da pluriatividade em trabalho recente 

acerca dos pequenos produtores de Lagoa Seca: 

"Muitos agricultores sobrevivem da aposentadoria, da remessa de 

dinheiro dos parentes que migraram, ou simplesmente de algumas 

pequenas iniciativas: mercearia no sitio, biscates, assalariamento em 

outras propriedades, vendas de produtos cosmeticos a domicilio, 

abordagem corporal (massagens), saude e alimentagao natural, entre 

outros que podem significar maior rendimento que a dedicagao a 

produgao" (Ramos, 1999:49) 
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A lida no rocado e alternada ou substituida por outras atividades. A pluriatividade 

apresenta-se, portanto, como uma alternativa de sobrevivencia. A produgao obtida no 

rocado tornou-se praticamente um paliativo a ajudar no orcamento familiar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A agricultura sozinha jd nao e alternativa, bota um comerciozinho, 

negocia... O pessoal td procurando outras formas de sobreviver, 

por que a agricultura nao dd mais" (Nelson Anacleto) 

A pluriatividade tambem e abordada por Carneiro (199:152), ao alertar para o 

crescente fenomeno que atinge um grande numero de pessoas residentes no campo, 

exercendo atividades nao-agricolas. 

Cada vez mais as atividades desempenhadas pelas pessoas estao menos imbricadas 

com a distincao entre rural e urbano, afirma Graziano (1997:120). Esta realidade e 

percebida nao apenas no Brasil, mas tambem na Amercia Latina e nos Estados Unidos da 

Amercia, onde: 

"(...) o crescimento das atividades nao-agricolas nas areas ditas rurais 

parece ser uma das tendencias mais importantes" (Id. Ibid) 

Intercalar o trabalho no rocado com outras atividades, as vezes na area urbana, 

nada mais e do que uma estrategia de sobrevivencia para os agricultores e seus familiares 

que nao querem perder os lacos com o rural, tentando evitar ou retardar a migracao: 

(...) "a pluriatividade expressa uma estrategia familiar adotada, 

quando as condicoes o permitem, para garantir a permanencia no 

meio rural e os vinculos mais estreitos com o patrimdnio familiar" 

(Wanderley, 1999:7) 

A abordagem de Wanderley enfoca um aspecto interessante desse fenomeno 

enquanto estrategia para permanecer no campo, pois, em geral, a migracao de membros 
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da familia para outras cidades ou estados so e esbocada apos esgotadas todas as 

possibilidades de encontrar trabalho na propria regiao onde mora. O pequeno produtor e 

um trabalhador afeito a terra, afastando-se dela ou associando o trabalho no campo com 

outras atividades, apenas quando nao mais consegue prover sua sobrevivencia dessa fonte 

de renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Granjas Substituindo Lavouras: A Reconfiguragao do Espago 

A senhora sabe, a maior parte desses sitios aqui nao tern mais dono, tudo e 

granja. Nesse tempo, tudo era dos velho daqui De fato, tudo e granja. Daqui 

se conhecepouco" (Jose Faustino) 

No inicio dos anos 50, o Brasil ainda era um pais eminentemente rural. Num 

breve espago de tempo, temos praticamente 80% de sua populacao residindo nas cidades. 

Nao podemos afirmar que esse crescimento da populacao citadina ocorreu de forma 

opcional, que essas pessoas foram atraidas para esse espago, mas sobretudo resulta da 

expulsao ou da falta de condicoes de sobrevivencia no campo. 

Esse fenomeno contribui sobremaneira para agravar o quadro de pobreza na 

regiao nordestina. No tangente a pobreza e indigencia, os mimeros sobre o Nordeste 

brasileiro apresentados por Tarda Bacelar (1997:8), sao assustadores. Em 1990, segundo 

dados do IPEA (Instituto de Planejamento Economico e Social), o Nordeste abrigava 46% 

da populacao nacional, e 63% dos indigentes do pais que viviam em areas rurais. O 
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Nordeste tambem esta na frente quanto aos indigentes urbanos, comportando quase 46% 

do total nacional (IPEA, 1993). 

Analisando os problemas sociais que afiigem a sociedade brasileira, Darcy Ribeiro 

(1998:200-201), aponta a reestnituracao agraria como fator primordial para se conseguir 

gerar emprego para reassentar a imensa "massa urbana", atingindo, desta forma, as causas 

da fome, da violencia e da deliqiiencia. Nossa populacao urbana era de 12,8 milhoes, em 

1940, passando para 80,5 milhoes, em 1980; atualmente e de 110,9 milhoes. A populacao 

rural, no periodo entre 1940-80, subiu de 28,3 milhoes para 38,6 milhoes. Entretanto, nos 

ultimos anos decaiu para 35,8 milhoes (Ribeiro, 1998:198). Esses dados demonstram o alto 

indice de exodo rural existente no Brasil. 

A reforma urbana apresenta-se tao urgente e imediata quanto a agraria, enfatiza 

Darcy Ribeiro. Destaca ainda o "processo de deculturacao" sofrido pelas populacoes 

urbanas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sua gravidade e quase equivalente a primeira grande deculturacao 

que sofremos, no primeiro seculo, ao desindianizar os indios, 

desafricanizar os negros e deseuropeizar o europeu para nos 

fazermos" (Ribeiro, 1998:205). 

"Urbanizagao espuria" e a expressao utilizada por Abramovay (1995), para 

demonstrar a incapacidade citadina de assegurar as condigoes minimas da vida civilizada, 

aqueles que por ela sao atraidos. Neste contexto, o meio rural pode contribuir de maneira 

importante para atenuar a tendencia evidente ao agravamento dos problemas urbanos. Os 

pobres que habitam o campo demonstram ser capazes de produzir lucrativamente desde 

que para tal as oportunidades, munidas das necessarias condigoes, sejam apresentadas. 
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A indignagao de um agricultor foi registrada por Freitas, ao tratar da preferencia 

que os campinenses denotam pelo Floriano (municipio de Lagoa Seca), quando querem 

adquirir terras na regiao e o consequente definhamento da agricultura que isso acarreta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Voce ve, essas burguesada de Campina Grande, tudinho, eles gosta 

muito dessa area do Floriano de Lagoa Seca. Ninguem ve mais 

agricultor, nao! So granja, pra produzir pra quern? Pra ninguem! Af 

a agricultura cada vez mais se acabando" (A.J.S. apud Freitas, 

1993:94) 

No inicio de sua gestao (1971-1992), Jose Francisco Anacleto, conhecido como 

Dede, antigo presidente do sindicato, desenvolvia um trabalho que atendia aos interesses 

dos associados, mas depois aliou-se aos politicos locais em detrimento das necessidades 

dos agricultores. A venda das propriedades dos pequenos produtores foi intensificada em 

suas gestoes. Ele era uma especie de agiota a incentivar a venda das terras aos granjeiros. 

No final de sua gestao, 22% das propriedades de 0 a 10 hectares ja eram granjas. 

Atualmente, esse percentual e de 30%: 

"Ele agiotava pra que o pessoal vendesse suas terras aos granjeiros, 

ele deu uma contribuigao negativa nesse aspecto. A maior parte dos 

que venderam tao tudo nas periferias das cidades: Lagoa Seca, 

Campina, Lagoa de Roca. Por isso que as cidades cresceram tambem" 

(Nelson Anacleto) 

Torna-se cada dia mais comum, e isso e compreensivel, a busca de uma vida mais 

tranquila e pacata, nos finais de semana, empreendida pelo homem urbano. Talvez 

procure resquicios da infancia vivida no campo ou conhecer dias mais amenos longe do 

corre-corre citadino. Quando um habitante da cidade e proprietario de terra, afirma 
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Wanderley (1998:19.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ele e, em geral, absenteista, dispondo de trabalhadores que 

assumem as atividades produtivas do estabelecimento. " 

Entretanto, o fato de ser um "corpo estranho" neste meio rural, concebido apenas 

como espaco de folga, entretenimento e lazer tem suas conseqiiencias. Nao e apenas o 

agricultor que ao desfazer-se de sua terra torna-se mais um morador periferico. A 

mudanca atinge tambem os pequenos produtores que permanecem na terra ao nao ter 

mais um agricultor como vizinho. Seu novo vizinho nao tem a mesma intimidade na lida 

da terra, alem de ser um citadino com outros habitos, outra cultura e valores, as vezes 

nao fala o mesmo idioma, e estrangeiro, o que certamente dificulta qualquer iniciativa na 

tentativa de se estabelecer uma boa vizinhanca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ali no setor que eu mow, ali tem um portugues, ali tem um 

americano, veio com a esposa. Ele nao sabe nem dar bom dia a gente" 

(Jose Leal) 

Concorre para o aumento das granjas, as familias de pequenos agricultores que, 

nao suportando mais as agruras acarretadas pelo "ser agricultor pobre", vendem seu 

parco pedago de terra e alimentando o sonho de conseguir alhures um outro meio de 

vida, mudam-se para a periferia da cidade mais proxima. Ha ainda os arrendatarios e 

parceiros que, quando as terras onde vivem e trabalham sao vendidas, sem alternativa 

alguma, tambem rumam para as pontas-de-rua. "O pobre veio para as perifehas de 

Alagoa Nova, Campina e Lagoa Seca e hoje nao esta morrendo de fame porque tem 

essa aposentadoria ", desabafa Seu Jose Leal. 

"No Floriano, eu fiz um levantamento de 20 anos a 15 anos passados, 

aonde nos eramos, so pra voce ter uma ideia, 60 pequenos produtores, 
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produzindo generos alimenticios e frutas. Hoje, temos 20, 40 

granjeiros. Eles compraram dos pequenos proprietdrios, no caso dos 

meus amigos, efazem suas mansoes, sent produeao... Tem um pe de 

drvore e zela ali, bota um caseiro e tal. E eles vim curtir o lazer deles 

nos sdbados, domingos e feriados" (Jose Leal) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A disparidade economica e algo latente a diferenciar o pequeno produtor dos 

"granjeiros" que adquirem as terras para lazer. A agua, indispensavel a vida, esta no 

subsolo, num repouso quase eterno, latente. O seu acesso e obstaculizado pela carencia 

de recursos financeiros que, por sua vez, inviabiliza a obtencao da tecnologia necessaria 

para para adquirir este b'quido: 

"O cara fez um pogo Id, com 40 e poucos metros pra manutengao da 

granja dele que e uma maravilha. Pode aguar qualquer coisa, a agua 

e jorrando. Outro, agora comprou outra granja Id, foi fazer um pogo 

ai den na rocha. Ele botou um compressor e tirou 43 metros de pedra 

e deu agua! Ai quer dizer, a nossa regiao e o que eu estou dizendo pra 

voce, e privilegiada. Agora, o pobre nao pode fazer, ele vai investir 10, 

15 mil reals no pogo, se ele nao tem nem mil?" (Jose Leal) 

O setor da produeao nao passa imune a essa reconfiguracao do espaco rural. A 

reducao da extensao de terras cultivadas contribuiu para o arrefecimento da produeao 

agricola do municipio: 

"Nesse quadro nao surpreende a paulatina transformagao das areas 

mais privilegiadas do municipio de Lagoa Seca em mini-granjas, 

zonas de lazer para a populacao urbana, especialmente de Campina 

Grande, que as exploram so parcialmente atraves de sistemas de 

moradores. Este fato ajuda a compreender e explicar o processo de 
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estagnagao que vent se manifestando no setor produtor de olericolas 

no caso estudado" (Nascimento, 1983:119) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O agricultor que vende sua propriedade por nao ter condigoes de trabalhar na 

agricultura, ve-se desanimado e cansado, achando mais conveniente transferir-se para a 

cidade e, nao tera condigoes, caso mude de ideia, de adquirir outra parcela devido a 

valorizagao que as terras adquirem: 

(...)" o produtor que vende suas terras, flea impossibilltado de 

readquiri-la, devido a valorizagao excesslva"(...) (Ramos, 1999:51) 

Ha uma grande incidencia de proprietarios rurais nao residentes. Sao pessoas, em 

especial de Joao Pessoa e Campina Grande que adquirem um imovel no municipio de 

Lagoa Seca, onde mantem uma casa para lazer e ferias deixando, no periodo em que se 

ausentam, um caseiro. Segundo dados do INCRA de 1989, 20% dos proprietarios 

enquadravam-se nessa categoria de proprietarios nao residentes (absenteistas) - de cada 10 

proprietarios rurais, 2 sao de fora, vivem em outras cidades (Freitas, 1993:88). 

"Noutro piano, para o pequeno produtor local, a oposlgao da loglca 

do modo de viver e conceber o espago rural como "locus" de sua 

reprodugao vai confrontar-se com a logica das granjas que se 

reproduzem fora dos espagos organizados e estruturados pelos lotes 

urbanos, ao mesmo tempo que elas nao sao imoveis propriamente 

rurais, pois "nao produzem, sao para descanso", nem propriamente 

urbanos, pois est do inscritos no cadastramento rural do Incra, embora 

carreguem em si um padrao urbano. (...) Este quadro caotico tem 

caracterizado a reorganizagao do espago rural de Lagoa Seca, sendo 

parte integrante do conjunto das transformagoes da sociedade" 

(Freitas, 1993:96) 
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Desta forma, Lagoa Seca vai tomando uma outra configuragao. O espago urbano, 

em sua periferia amplia-se desordenadamente com a construgao de casas sem as devidas 

instalagoes sanitarias e carentes de servigos urbanos. No espago rural, a pequena produgao 

perde paulatinamente terreno para as granjas que, na maioria das vezes, servem unicamente 

como espago de lazer e de especulagao imobiliaria. Cada nova granja pode ser vislumbrada 

como uma ex-parcela de terra produtiva que acalentava em seu seio uma familia de 

pequenos produtores que, de suas entranhas, retirava seu sustento. 

No modo de produgao capitalista tudo converte-se em mercadoria inclusive a 

terra onde, durante geragoes, agricultores depositaram suas energias, sua forga de trabalho 

para alimentar suas proprias familias e a sociedade, de uma maneira geral. A terra e 

incluida no mercado imobiliario, mercado do espago-mercadoria (Serra, 1987.) 

Parte do espago rural de Lagoa Seca foi agambarcado na relagao mantida com 

Campina Grande. A especulagao imobiharia expulsou centenas de agricultores, 

transformando espago agricola em espago especulativo, vinculado ao capital imobiliario de 

Campina Grande: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...)"o Projeto Imobiliario "Cidade Juracy Palhano" nao so foi 

responsdvel pela expulsao de cento e vinte e cinco familias, como 

tambem pela transformagdo de parte do perimetro rural produtivo de 

Lagoa Seca em malfta urbana. (...) A prdtica da especulagao 

Imobiliaria ou da "caga" aos espagos geogrdficos tem mercantilizado 

cada vez mais a estrutura fundldrla dos municipios, quer seja o 

perimetro rural ou urbano" (Silva,1990:39-40) 

Essas mudangas decorrentes da transformagao do espago rural agricola efetivadas 

no municipio sao percebidas como destruigao do que era tipico ao modo de ser e de viver 
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locais, acarretando um outro modo de viver: onde antes havia um companheiro, um 

compadre, agricultor como os demais, ha um medico, um professor, um doutor, todos 

alheios a terra e a sua gente e, apenas esporadicamente fazem-se presentes no lugar. 

As mudancas tambem sao percebidas na arquitetura da casa, agora transformada 

em casa de campo, reformada com adornos e mobilia moderna; a estrada, antes dando 

acesso a todos foi barrada por uma porteira ou um enorme muro com portao de ferro. 

Tudo o que antes significava espago de trabalho e luta tornou-se e exala lazer. Conforme 

atestou um agricultor citado no trabalho, ja mencionado de Freitas (1993:95): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mudou tudo, jd mudou o sistema de viver, pois antes era mandioca... 

Depois que os granjeiros vao se apoderando, e ficam so cultivando pe 

de drvore de alguma fruteirazinha..." (A. A. S.) 

Os novos proprietarios, ao contrario dos agricultores, nao tem compromisso com 

a terra no sentido de faze-la produzir por carecer de seus frutos para manter-se, porque 

sua subsistencia nao esta vinculada a esta atividade, haja vista esta depender de outras 

fontes. 

Um outro aspecto desse distanciamento e que estas pessoas apenas tem uma 

permanencia sazonal nas granjas, sao apaticos a problematica social do municfpio e 

sequer conhecem os agricultores seus vizinhos. Nao existem vinculos de permanencia ou 

de dependencia da terra: 

(...) "os granjeiros que usufrui do ar de Lagoa Seca... transformam 

em area de lazer... e nao particlpam dos problemas daqui" (Cell de 

Lourdes, 48, secretdria da aqao social e vice-presidente dos conselhos 

de saude e bem-estar social - apud Ramos, 1999:50) 
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Esse conjunto de mudancas evidencia a predominancia da terra enquanto 

mercadoria, como valor de troca em detrimento do seu valor de uso. Freitas (1993:96), em 

trabalho ja citado, aborda a dimensao do "espago rural como "locus" de sua reprodugao", 

confrontando-se com a logica das granjas. Estas nao tern sua reprodugao nos espagos 

estruturados e organizados pelos lotes urbanos e, entretanto, nao sao imoveis tipicamente 

rurais porque nao estao destinados a produgao, e apesar de terem o objetivo de 

proporcionar descanso aos seus proprietaries vindos das cidades, nao sao propriamente 

urbanos - apesar de ostentarem um padrao urbano - por suas inscrigoes constarem do 

cadastramento do Incra. Percebemos esta imbricagao mais como um dos aspectos a 

exemplificar a consonancia existente entre campo/cidade. 

A respeito do crescente aumento da quantidade de granjas em Lagoa Seca, de 

certo modo, o espago rural e incorporado pelo espago urbano, pois passa a ser um espago 

esteril em termos de produgao agricola: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) "este processo tern se caracterizado por uma logica urbana 

trazxda no bojo da expansdo urbana de Campina Grande sobre as 

terras agricolas de Lagoa Seca" (Freitas, 1993:94) 

A procura por formas de lazer e de meios de vida alternatives no campo por 

pessoas vindas da cidade e progressiva desde os anos de 1970. Entretanto, a partir da 

decada de 1990, o pensamento ecologico torriou-se expressao dessa nova forma de 

abordagem. O campo e, entao, identificado como espago de lazer ou como opgao de 

residencia. O contato com a natureza, olvidado e relegado como espago "proprio" do 

matuto, do atraso, do rural, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "valorizado por um sistema de valores alternativos, 

neoruralista e antiprodutivista" (Carneiro, 1997:153) 

174 



Fatos elucidativos desta afirmativa e a crescente quantidade de granjas que substituem os 

antigos sftios habitados por famflias de pequenos produtores, o conjunto habitacional 

Juracy Palhano - como ja mencionamos - e o condominio horizontal fechado Nacoes 

Residence Prive28 (ora em construcao, a margem da Br 104), no municipio de Lagoa Seca, 

localizado praticamente como uma extensao de Campina Grande.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Pode comemorar um 

novo jeito de morar, agora tambem em Campina Grande", divulga a Costa do Sol -

empreedimentos imobiliarios. 

Uma vez mais alertamos que nos grandes acontecimentos onde Lagoa Seca esta 

envolvida, ela assume a postura de mera coadjuvante. A cena e tomada por Campina 

Grande, a exemplo do que ocorreu com a peca de artesanato de Lagoa Seca ao conceder a 

vitoria a cidade de Campina Grande, no programa Silvio Santos. 

As pessoas realizam atividades nao relacionadas a distincao campo e cidade 

(Graziano, 1997:120). A tendencia a delinerar-se aponta o "crescimento do numero de 

desempregados que residem nas areas rurais extensao do urbano e em povoados rurais. " 

(...) "as areas rurais alem de mais baratas, nao impoem restricoes de edificaqao e uso 

como as areas urbanas, mesmo aquelas nao urbanizadas. Nos ultimos anos, essa 

dimensao social vem sendo percebida em inumeras regioes brasileiras e esta imbricada na 

"volta aos campos" (Graziano, 1997:133). 

2 8 Constitui-se de 233 lotes de 450m2 cada um, abrangendo uma area de 20 hectares, totalmente murado 

que oferecera aos condominos guaritas de seguranca, salao de festas, quadras de esportes, lago e bosque. 

Nessa area de 20 hectares ja nao havia mais agricultores porque as terras pertenciam aos herdeiros de 

Ezequias Trajano. Com o falecimento deste na decada de 1980, as cerca de 50 familias de agricultores 

que trabalhavam as terras na condicao de moradores, receberam lotes onde construiram suas casas, 

originando a Vila Ezequias Trajano. Este e tambem o nosso endereco ha quatro anos, coisas do destino. 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A existencia das cidades esta mtrinsicamente pautada no excedente produzido 

pelo trabalho da terra. Desta forma, cidade e campo estao intimamente ligados no amago 

do mesmo processo de produgao das formas sociais, salienta Castells (1983:19). 

A pequena produgao e a presenga dos tropeiros demonstraram ser elementos 

incontestaveis a referendar o surgimento de Lagoa Seca. A pedra fundamental dessa 

"construgao" foi langada por moradores da propria regiao, contribuindo para impregna-

la com os "ares" rurais que conserva ainda hoje. 

Buscamos desenvolver, neste trabalho, um estudo do Municipio de Lagoa Seca, 

de modo a identificar a pequena produgao como um marco fundamental no seu processo 

de povoamento e um elemento constante em todas as suas fases evolutivas. Os tropeiros 

tambem foram um elemento decisivo no surgimento de Lagoa Seca. A proximidade desta 

com Campina Grande - importante centro comercial - concorria para a constante 

presenga destes homens com suas tropas de burro. Outrossim, tropeiros da regiao 

contribuiram neste processo. 

Cicero Faustino optou por um espago para construir a tarimba e o galpao para 

alojar os tropeiros, em fungao de ser um local cuja estrada era caminho obrigatorio de 

quem vinha do Brejo com destino a Campina Grande ou rumava para o Sertao. Desta 

forma, Lagoa Seca ja nasce em vinculada a essa grande cidade. Esses lagos ou muitos 

desses lagos mantem-se ate hoje. O vinculo entre ambas nao e um caso isolado na regiao, 
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no estado e, tampouco, no pais. Portanto, nao trata-se de uma relagao esdnixula, 

incomum, mas a ela reputamos a propria sobreviencia da cidade. 

Consideramos ao longo deste trabalho Lagoa Seca como uma "cidade rural", por 

sua base economica repousar na produgao agricola, por ser um espago majoritariamente de 

populagao rural, pelo fato de a pluriatividade estar presente nos espagos rural e urbano, por 

ter tragos rurais arraigados nos habitos de sua gente. Nao podemos falar de habitos 

eminentemente rurais ou urbanos em sua populagao, pois tragos urbanos ja sao 

perceptiveis no meio rural como tambem a populagao urbana herdou aspectos da cultura 

do campo. 

A pluriatividade esta intrinsicamente relacionada a questao da sobrevivencia. Ao 

contrario do que possa parecer, a pluriatividade nao representa, necessariamente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um 

processo de abandono da agricultura do meio rural, mas uma estrategia familiar 

adotada, quando as condiqoes o permitem, para garantir a permanencia no meio rural e 

os vinculos mais estreitos com o patrimonio familiar, " afirma Wanderley (1999:7). 

Em Lagoa Seca, a famflia do pequeno agricultor nao conseguindo mais manter-se 

exclusivamente da agricultura, recorre a outras atividades tais como: instalar uma 

bodega/mercearia na propria casa, biscates, emprego na cidade, as jovens e as mulheres 

tornam-se representantes de revistas de cosmesticos e utensilios para o lar. Desta forma, a 

ocupagao da populagao em atividades agricolas, deixa de ter o carater de exclusividade, 

pois este meio ja nao e capaz de prover as necessidades da familia do pequeno produtor 

agricola. 

Ex-agricultores que desfizeram-se de suas terras, trabalhavam como meeiros ou 

como arrendatarios, passaram a morar nas periferias das pequenas cidades - nas pontas-de-

177 



rua - e, nao conseguindo trabalho na cidade. buscam no campo alguma ocupacao da qual 

possam manter a farnilia. 

A reorganizagao do espago rural, a partir da transformagao de espagos produtivos 

em granjas, caracteriza-se como um fenomeno crescente em Lagoa Seca. O agricultor que 

mantem-se em sua pequena propriedade perde mais do um vizinho, perde um compadre, 

um amigo que viviam a mesma situagao, conviviam com os mesmo problemas relacionados 

a produgao - lagos de sociabilidade sao arrefecidos em decorrencia da presenga de 

"estranhos". 

Ante o fracionamento das pequenas propriedades, atraves da repartigao das terras 

por heranga, e a crescente presenga de granjeiros no meio rural, verifica-se a tendencia a 

fragilizagao da produgao de hortifiiigranjeiros do municipio. No contexto ora vivenciado, 

nao podemos deixar de mencionar o fator falta de chuvas. Entretanto, a redugao das areas 

produtivas e um dado que extrapola a observagao anterior. 

O meio rural passa a ser valorizado pelas fungoes de espago propicio ao lazer, de 

contato com a natureza e de estilo de vida mais saudavel do que o proporcionado pelas 

cidades. Essa percepgao contribui para que o campo deixe de ser percebido apenas como 

um espago estritamente produtivo. 

Nas ultimas decadas, verificou-se uma aceleragao no crescimento das taxas de 

urbanizagao em todas as regioes brasileiras. O Nordeste, em que pese ser uma area antiga 

em termos de povoamento permanece, juntamente com a regiao Norte, com uma taxa de 

urbanizagao menor que as demais regioes do pais. 

A estrutura fundiaria do Nordeste, concentradora de renda e consumo, colaborou 

para manter grande parcela de sua populagao na pobreza, impedindo uma urbanizagao 

mais expressiva. Nas pequenas cidades, principalmente as interioranas, essa questao e 
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ainda mais delicada. Sendo menos urbanizadas, carecendo de equipamentos urbanos, 

dependem de cidades de maior porte para suprir suas necessidades. 

O homem urbano sufocado com os reveses da vida urbana tende a buscar 

tranqiiilidade, redescobrindo o valor da vida no campo. Esse aspecto concorre 

deterrninantemente para a opgao de possuir um imovel rural, reservado para os fins de 

semana. 

A tendencia vislumbrada no municipio de Lagoa Seca, onde as terras antes 

produtivas tornam-se espagos "ociosos", transformados em granjas, reservadas para o lazer 

e a seca sistematica que atingiu a regiao nos ultimos anos, corroboram os dados obtidos 

junto a EMATER demonstrando a drastica queda na produgao de hortifrutigranjeiros. Seu 

destaque na produgao estadual de hortifrutigranjeiros era um dos aspectos caracteristicos, 

a nosso ver, de Lagoa Seca. 

Talvez seja injusto de nossa parte falarmos de estagnagao em relagao a Lagoa Seca. 

Parece-nos mais adequado pensa-la como uma "cidade rural" que tern um ritmo proprio de 

ser. Sua dinamicidade, logicamente, diferencia-se da de outras cidades, tornando-se 

descabida qualquer comparagao. No Nordeste brasileiro, afirma Milton SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "cada 

cidade e seu campo respondem por relagoes especificas, proprias as condigoes novas de 

realizagao da vida econdmica e social... Hoje, cada cidade e diferente da outra, nao 

importa seu tamanho, pois entre as metropoles tambem ha diferengas" (Santos, 1996:53) 

Ha uma interagao entre o urbano e o rural em Lagoa Seca, articulando e 

lmprimindo suas caracteristicas, proporcionando uma dinamica a partir da qual a 

identificamos como "cidade rural", pois os grupos tern suas marcas impressas no solo, tern 

seu modo peculiar de vida. 
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Lagoa Seca tern 67,4% de sua populagao morando na zona rural. Numeros que 

configuram-se nos dados apontados sobre o Nordeste, onde 40,3% de sua populagao rural 

esta em municipios com ate 20 mil habitantes e, nestes municipios, 57,7% da populagao 

localiza-se na zona rural. 

Os dados acima revelam o alto percentual das pequenas cidades e a predorninancia 

da populagao rural no Nordeste. Destarte, e valido atentar para a importancia da populagao 

residente no meio rural, pois ela produz grande parte dos generos agricolas que chegam as 

nossas mesas. Para que essa produgao fosse mais intensa e competitiva caberia aos 

governos municipals, estaduais e federal, nao apenas incentivar, mas fornecer condigoes 

para tal. No meio rural existe um grande potencial que, devidamente valorizado, pode 

gerar muita renda, atraves das unidades familiares. 

O meio rural ainda preserva lagos de sociabilidade engendrados na famQia e 

estendidos a comunidade como o mutirao, agregando familiares, vizinhos, amigos para 

suprir necessidades para as quais nao tem condigoes de contratar trabalhadores. Isso 

ocorre tanto no que diz respeito as atividades agricolas de plantio, limpa do mato e colheita 

como na fabricagao de farinha, construgao de casas, cercas, etc. 

Wanderley (1998:38), refere-se as pequenas cidades que nao abrigam os bens e 

servigos requeridos pela populagao. E o caso de Lagoa Seca ao preservar, na sua forma de 

ser cidade, caracteristicas rurais: quase todos se conhecem, sabendo a que familia pertence 

- especialmente os mais velhos ao mencionarem determinada pessoa dizem quem eram 

seus avos e pais; as construgoes, em quase sua totalidade, sao terreas; a receptividade das 

pessoas ao receberem estranhos em suas casas; a simplicidade do modo de viver; os 

moradores de pontas-de-rua, oriundos do campo, continuam mantendo vinculos de 

trabalho e de amizade o que concorre para a conservagao de habitos rurais. 
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Rural e urbano enquanto ideia de mundos opostos, cede espago a nogao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continuum em suas dimensoes geografica, territorial, economica e social - numa relagao 

integradora dos dois polos. Cidade e campo articulam-se de modo complementar, onde 

fungoes desempenhadas por um espago sao oferecidas ao outro, sem que as 

particularidades de cada um sejam destruidas. 

Cidade e campo denotam uma relagao de reciprocidade entre espagos/sujeitos. Sao 

tragos culturais de camponeses que ficam incrustados no cotidiano urbano, entrelagando 

moderno e tradicional de modo a se complementarem, incutindo a marca da "cidade rural". 

Como nos lembra Calvino (1990:15): "A cidade se embebe como esponja dessa onda que 

reflui das recordagdes e se dilata ". Desta forma, constitui-se o continuum a envolver as 

diversas relagoes existentes entre estes espagos e seus sujeitos nao opondo-se, mas 

complementando-se em multiplas situagoes cotidianas. 

O mesmo podemos afirmar de Lagoa Seca e Campina Grande. A relagao reputada 

como sendo de dependencia da primeira cidade para com a segunda, pode ser analisada 

como relagao de complementaridade, haja vista que Lagoa Seca ressente-se de bens 

materiais e sociais para a satisfagao das necessidades de sua populagao que vai busca-los 

em Campina Grande. 

No espago local ocorrem a convergencia entre o rural e o urbano, sendo fonte de 

integragao e cooperagao, mas e tambem um espago onde ocorrem tensoes e conflitos. 

Neste sentido, o continuo nao impede, na sociedade rural ou na sociedade urbana, a 

existencia de descontinuidades entre grupos diferentes (Martins, 1981:28). 

Trabalhar esta tematica, coletando dados atraves de historias de vida, deixou-nos 

a certeza de que preservar nossa historia, a historia pessoal de cada um de nos e lutar por 

manter nossa identidade, nossa marca individual. Nossas historias de vida podem ter muito 
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em comum com dezenas de historias de outras pessoas, de outros sujeitos. mas nao se 

repetem! Somos sujeitos de nossa historia e como tal nao podemos deixar o que somos a 

merce do tempo, sem nos esforgarmos por manter a imbricagao ontem/hoje. 

O ser e saber-se agricultor exemplificado na fala de seu Severino, atribuindo a lida 

no rogado como o ela que o anima a viver, um entretenimento, deixa patente a 

importancia de permanecer sendo agricultor. Trabalhar a terra e mais do que uma 

profissao, e uma forma de ser. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anexo 1 - Roteiro de Entrevistas
29 

1. Ha quanto tempo mora no campo (ou na cidade)? 

2. Qual a extensao da propriedade? 

3. Quais os produtos cultivados? 

4. Qual o destino da produgao? 

5. Como e realizada a comercializagao? 

6. Os filhos ajudam na lida do rogado? 

7. Quais as dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor em Lagoa Seca? 

8. Qual a origem de Lagoa Seca? 

9. Como era Lagoa Seca na epoca de sua infancia e adolescencia? 

10. Freqiientou escola quando crianga? Estudou ate que serie? 

11. Quais eram as pessoas envolvidas no processo de emancipagao politica de Lagoa 

Seca? 

12. A populagao era favoravel a emancipagao? 

13. Que mudangas ocorreram apos a emancipagao? 

14. A proximidade com Campina Grande beneficia a populagao e a pequena produgao 

de Lagoa Seca? 

Nao elaboramos um roteiro especifico, pois as questoes eram pertinentes as atividades desenvolvidas 

por cada entrevistado. As questoes aqui apresentadas foram feitas aos agricultores e algumas aos ex-

agricultores. A abordagem aos demais versava sobre sindicalismo, educacao no municipio, aspectos 

politicos, etc. 
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Anexo 2 

Versos de Seu Zacarias escritos no muro da Praga Severino Cabral, em Lagoa Seca. 

"'Lagoa Seca no cafe de Ze Torrao 

que nao tinha uma cacimba 

teve o nome de Tarimba E o convento 

como sou conhecedor foi o bem pra nossa terra 

que foi tempo da guerra 

Em 29 e sofri humilhacao 

o senhor Jose Caetano 

eu me lembro sem engano E depois 

fez a segunda morada que a guerra terminou 

a nossa gente pensou 

Depois os Borges tomar outra direcao 

chegaram aqui na ribeira 

criaram a primeria feira Manuel Barbosa 

que foi muito freqCientada com seu amor predileto 

lancou o melhor projeto 

Jose Jeronimo para a municipalizacao 

que nao saia daqui 

comeca a construir Quando chegou na assembleia 

pra ver o pregresso dela acharam boa a ideia 

deram logo aprovacao 

E o povo 

amava de coracao Como cidade 

e na primeira missao houve um prefeito interino 

construiram uma capela que foi Pedro Sabino 

com muita disposicao 

Lagoa Seca 

nao e seca de verdade Manoel Pereira 

Ela e cheia de saudade assumiu com brevidade 

lembrando as missas e foi prefeito de verdade 

nas manhas logo cedo foi quando houve eleicao 

do saudoso frei Manfredo 

na capelinha do regaco Chico Camilo 

que e o Chico alfaiate 

Aquelas filas abandonou sua arte 

como sem pre era comum so por causa de pirraca 

o povo de um a um mesmo sem verba 

para a santa comunhao mostra que tern injuria 

fazendo uma prefeitura 

Eu nao esqueco que ficou mostrando raca" 

a subida da ladeira 

e aquelas brincadeiras 
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Mapa da penetracao do Nordeste: Manoel Correia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE- Manuel Correia de Andrade - O Processo de Ocupacao do Espaco Regional Nor-
destino - 2* edicao, p.38 - SUDENE - 1978 
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Mapa das regioes do Municipio de Lagoa Seca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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