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cederam m a t e r i a l s de pesquisa e b i b l i o g r a f i a , fundamentals para a 

rea l i z a c a o do t r a b a l h o . 



LUIZ EDUARDO DE SOUZA, que p o s s i b i l i t o u o acesso a a r q u i 

vos da CPT e da Diocese de Juazeiro, e colaborou com inumeras i n -

formacoes. RENATO DALTRO, assessor do S i n d i c a t o de P i l a o Arcado, 

que forneceu anotacoes pessoais e r e l a t o r i o s sobre o t r a b a l h o na 

reg i a o . 

Muito especialmente, os SINDICALISTAS DE REMANSO E P I -

L&0 ARCADO, que, com urn s i n a l de confianca neste t r a b a l h o , se d i s 

puseram a p r e s t a r informacoes, dar depoimentos, e f a c i l i t a r o 

acesso aos arquivos s i n d i c a i s , fornecendo o m a t e r i a l basico u t i l i 

zado na pesquisa. 

A n i v e l mais pessoal, muitas seriam as pessoas para agra 

decer. Hospedagens, companhia, o cafezinho na hora do sufoco, es-

sas coisas. CLAUDIA QUEIROZ, BERNADETE BESERRA, REGINA NOVAES, MA 

NOEL, EDGAR MALAGODI, MARILDA DE MENEZES, LUCIA COUTO, RENATO 

KILPP, e, muito especialmente, DONA THEREZA (minha mae) ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JOAo 

MACHADO (meu companheiro). Nao esquecerei essa f o r c a . 

A n i v e l i n s t i t u c i o n a l , quero agradecer a CAR, nas pes

soas do D i r e t o r JOAO SATURNINO e do gerente estadual do P r o j e t o 

Sobradinho, LEOPOLDO MONT1ALVERNE, por terem consentido em meu 

afastamento do t r a b a l h o durante o periodo necessario para a r e a l i 

zacao da pesquisa e elaboracao da di s s e r t a c a o . Esse apoio f o i fun 

damental para que pudesse e l a b o r a - l a . 

Esta pesquisa contou tambem com financiamento do Concur-

so de A u x i l i o s para Pesquisa das Regioes Nordeste e Norte do Bra-

s i l da ANPOCS, com recursos INTERAMERICAN FOUNDATION - 1988. 

A TODOS QUE COLABORARAM DE DIVERSAS FORMAS PARA A REALI-

ZAC&0 DESTA PESQUISA, MEUS AGRADECIMENTOS. 
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Esta pesquisa tern como o b j e t o de a n a l i s e a e x i s t e n c i a de 

p r o j e t o s de desenvolvimento r u r a l , financiados p e l o Estado, no i n 

t e r i o r de entidades s i n d i c a i s de trabalhadores r u r a i s , nos muni-

c i p i o s de Remanso e P i l a o Arcado ( r e g i a o de Sobradinho, Bahia). Es 

ses p r o j e t o s foram r e a l i z a d o s a p a r t i r de 1985, atraves da assina 

t u r a de convenios e n t r e os s i n d i c a t o s e uma empresa estadual, a 

CAR - Cia. de Desenvolvimento e Acao Regional, entao coordenadora 

das acoes do P r o j e t o Nordeste no estado da Bahia. Eram p r o j e t o s 

voltados para o r e f o r g o a i n f r a - e s t r u t u r a e organizacao s i n d i 

c a i s , e tambem para o atendimento a demandas de pequenas comunida 

des e produtores r u r a i s . 

Buscou-se, atraves da pesquisa, compreender de que forma 

esses p r o j e t o s inseriram-se na h i s t o r i a dessas entidades, e as im 

plicacoes que trouxeram para urn processo de renovagao do movimen

t o s i n d i c a l nesses m u n i c i p i o s . A reconstrucao das t r a j e t o r i a s dos 

s i n d i c a t o s f o i r e a l i z a d a levando-se em consideracao o conjunto de 

transformacoes por que passou a regiao desde o periodo de constru 

cao da barragem de Sobradinho, e seus e f e i t o s sobre o espaco ocu-

pado pelas organizacoes s i n d i c a i s , enquanto entidades de represen 

tacao de classe dos trabalhadores r u r a i s . 

A pesquisa r e f e r e n c i o u - s e em uma discussao e x i s t e n t e a-



cerca do envolvimento de entidades s i n d i c a i s com programas gover-

namentais, procurando mostrar que essa p a r t i c i p a c a o nao tern ne-

cessariamente os mesmos e f e i t o s em todas as real i d a d e s , e nao l e 

va, em todos os casos, a uma "cooptacao" dessas entidades pelo E_s 

tado. Nos municipios em estudo, ao inves de uma "cooptacao", os 

p r o j e t o s vieram se i n s e r i r , ainda que de forma d i f e r e n c i a d a , em 

urn processo de consolidacao dessas entidades enquanto mediadoras 

e n t r e os trabalhadores r u r a i s e o Estado e outros grupos s o c i a i s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E S U M E 

Cette recherche a comme o b j e t d 1analyse l ' e x i s t a n c e de 

p r o j e t s de developpment r u r a l , finances par l ' E s t a t , a l 1 i n t e r i e u r 

d 1 o r g a n i s a t i o n s syndicales de t r a v a i l l e u r s ruraux, dans l e s 

m u n i c i p a l i t e s de Remanso e t P i l a o Arcado ( r e g i o n de Sobradinho, 

Bahia). Ces p r o j e t s ont ete r e a l i s e s depuis 1985, par l a s i g n a t u r e 

de c o n t r a t s e n t r e l e s syndicats e t une e n t r e p r i s e de l ' E t a t de 

Bahia, l a CAR - Cia. de Desenvolvimento e Acao Regional, a l o r s 

coordonnatrice des a c t i v i t e s du P r o j e t o Nordeste ( P r o j e t Nord-est) 

dans l ' E t a t de Bahia. I I s ' a g i s s a i t de p r o j e t s o r i e n t e s vers l e 

renforcement de 1 • i n f r a s t r u c t u r e e t de 1 1 o r g a n i s a t i o n s syndicales, 

e t aussi vers l a s a t i s f a c t i o n de r e v i n d i c a t i o n s de p e t i t e s 

communautes et producteurs ruraux. 

On a essaye de comprendre, par c e t t e recherche, de q u e l l e 

facon ces p r o j e t s se sont i n c l u s dans l ' h i s t o i r e de ces 

or g a n i s a t i o n s , e t l e s i m p l i c a t i o n s apportees au processus de 



renouvellement du rnouvement s y n d i c a l dans ces m u n i c i p a l i t i e s . La 

r e c o n s t r u c t i o n des t r a j e c t o i r e s des syndicats a ete r e a l i s e en 

prenant compte de 1*ensemble des t r a n s f o r m a t i o n s subies par l a 

re g i o n depuis l a periode de c o n s t r u c t i o n du barrage de Sobradinho, 

et ses e f f e t s sur l'espace ocupe par l e s o r g a n i s a t i o n s syndicalez 

comme or g a n i s a t i o n s de r e p r e s e n t a t i o n s de classe des t r a v a i l l e u r s 

ruraux. 

La recherche a eu comme reference une d i s c u t i o n e x i s t e n t e 

sur i s p a r t i c i p a t i o n d ' o r g a n i z a t i o n sundicales ..dans des 

programmes gouvernementaux, en essayent demontrer que c e t t e 

p a r t i c i p a t i o n n'a necessairement pas l e s memes e f f e t s dans t o u t e s 

l e s r e a l i t e s , e t ne conduit pas, dans tous l e s cas, a une 

"cooptation" de ces o r g a n i s a t i o n s par l ' E t a t . Dans l e s 

m u n i c i p a l i t e s qu'on a etu d i e s , a l 1 i n v e r s e d'une " c o o p t a t i o n " , l e s 

p r o j e t s se sont i n c l u s , b i e n que d'une facon d i f f e r e n c i e e , dans 

un processus de c o n s o l i d a t i o n de ces o r g a n i s a t i o n s comme 

med i a t r i c e s e n t r e l e s t r a v a i l l e u r s ruraux e t l ' E t a t e t autres 

groupes sociaux. 
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I N T R O D U C A O 

1. HISTdRICO DA PESQUISA 

Esta pesquisa temcomo o b j e t o de a n a l i s e a e x i s t e n c i a de 

p r o j e t o s de desenvolvimento r u r a l , f i n anciados p e l o Estado, no 

i n t e r i o r de entidades s i n d i c a i s de trabalhadores r u r a i s , nos mu-

n i c i p i o s de Remanso e P i l a o Arcado ( r e g i a o de Sobradinho, Bahia). 

Esses p r o j e t o s foram r e a l i z a d o s a p a r t i r de 1985, atraves da as-

s i n a t u r a de convenios entre os s i n d i c a t o s e uma empresa estadual, 

a CAR - Cia. de Desenvolvimento e Acao Regional, entao coordenado-

ra das acoes do P r o j e t o Nordeste no estado da Bahia. Eram voltados 

para o r e f o r c o a i n f r a - e s t r u t u r a e organizacao s i n d i c a l , e tambem 

para o atendimento a demandas de pequenas comunidades e produto-

res r u r a i s . 

Teve origem em uma experiencia p r o f i s s i o n a l da pesquisa-

dora, como t e c n i c a da CAR nestes m u n i c i p i o s , atuando na implanta-

cao desses p r o j e t o s , durante dois anos (de 1985 a 1987). A execu-

cao desses p r o j e t o s pelos s i n d i c a t o s era tema de muitas discus-

soes entre setores do movimento s i n d i c a l , assessorias d i v e r s a s , e 

tecnicos vinculados as empresas e s t a t a i s que a l i atuavam (como a 

CAR, a EMATERBA). Em g e r a l , questionava-se sobre as implicacoes 

que a r e a l i z a c a o desses p r o j e t o s poderiam e s t a r tendo para a d i -

namica do movimento s i n d i c a l : se estariam, por serem p a r t e de urn 
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programa do Estado, promovendo algum t i p o de atrelamento destas en 

tidad e s ao Estado, desviando-as do seu papel de representacao po-

l i t i c a de classe: ou estariam c o n t r i b u i n d o , de alguma maneira, pa 

ra que elas se reforcassem como urn r e f e r e n c i a l de agl u t i n a c a o dos 

trabalhadores r u r a i s . Qual o s i g n i f i c a d o da r e a l i z a c a o desses pro 

j e t o s para o movimento s i n d i c a l ? 

Estas questoes colocavam a necessidade de se r e a l i z a r um 

estudo onde se avaliassem, de forma mais aprofundada, o papel que 

vinha sendo cumprido pelas entidades s i n d i c a i s nessa r e g i a o , e 

como el e poderia t e r sido modificado a p a r t i r da i n t e r f e r e n c i a dos 

p r o j e t o s . Nesse s e n t i d o , f o i desenvolvida esta pesquisa, buscando 

compreender como esses p r o j e t o s vieram se i n s e r i r na t r a j e t o r i a 

dessas entidades, e qual a sua c o n t r i b u i c a o para um processo de 

renovacao do movimento s i n d i c a l nestes m u n i c i p i o s . 

Foi elaborado um p r o j e t o de pesquisa, sob a orientacao 

da Profa. Paola C a p p e l l i n G i u l i a n i , que f o i aprovado em dezembro 

de 1987 por uma Banca Examinadora do Curso de Mestrado em Sociolo 

g i a (area de concentracao em Sociologia Rural) da Universidade Fe 

d e r a l da Paraiba - Campus I I , Campina Grande. A premissa basica 

que o embasava era de que a r e a l i z a c a o desses p r o j e t o s se i n s e r i a 

em um processo de transformacao pelo qual vinham passando essas 

entidades, que d i z i a r e s p e i t o a sua capacidade de se colocarem co 

mo mediadores e n t r e os trabalhadores r u r a i s e os demais setores 

s o c i a i s . Nesse sentido/ os p r o j e t o s s i g n i f i c a r i a m uma nova forma 

de enfrentamento dos trabalhadores r u r a i s com o Estado, em que 

estes viam no s i n d i c a t o o instrumento para obtencao de recursos 

para desenvolverem acoes de seu i n t e r e s s e . Nesse processo, por 

conta de e s t a r havendo um crescimento do espaco ocupado pelos s i n 

d i c a t o s enquanto entidades que defendiam os i n t e r e s s e s dos t r a b a -
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lhadores, nao e s t a r i a e x i s t i n d o condicoes para que fossem "coopta 

dos" pelo Estado. 

Como metodologia de pesquisa, o p r o j e t o p r e v i a a r e a l i z a 

gao de uma reconstrugao da h i s t o r i a das entidades s i n d i c a i s em 

questao, relacionada com o conjunto de mudancas que t i n h a se pro-

cessado a n i v e l socio-economico, nesses m u n i c i p i o s , no periodo 

de 1971/1987, e uma a n a l i s e dos e f e i t o s da r e a l i z a c a o dos p r o j e 

t o s para o processo de organizacao dos trabalhadores r u r a i s em 

tor n o dos s i n d i c a t o s . 

A pesquisa f o i r e a l i z a d a a p a r t i r de pesquisas b i b l i o g r a 

f i c a s sobre o tema e a regiao estudada, e da u t i l i z a c a o de dados 

provenientes de fontes secundarias t a i s como eensos, r e l a t o r i o s 

de pesquisa e documentos d i v e r s o s . Foram consultados arquivos de 

i n s t i t u i c o e s que atuaram na regiao neste periodo ( t a i s como a 

Diocese de Juaz e i r o e a Comissao P a s t o r a l da T e r r a , em Salvador), 

e tambem os arquivos dos p r o p r i o s s i n d i c a t o s , e de outras i n s t a n -

c i a s do movimento s i n d i c a l , como a FETAG-BA e a CONTAG. U t i l i z e i 

tambem m a t e r i a l produzido pela CAR (pianos, programas, r e l a t o 

r i o s , avaliacoes e m a t e r i a l de d i v u l g a c a o ) , assim como de outras 

i n s t i t u i c o e s o f i c i a i s , como a CODEVASF e a EMATER-BA. Foram r e a l i 

zadas tambem uma s e r i e de e n t r e v i s t a s com s i n d i c a l i s t a s , asses-

sores e t e c n i c o s que p a r t i c i p a r a m em d i f e r e n t e s etapas deste pro

cesso. Pude contar ainda com anotacoes pessoais, minhas e de ou-

t r o s t e c n i c o s , r e l a t i v a s ao acompanhamento da implantacao dos 

p r o j e t o s na area, e tambem com e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s anteriormen 

t e por uma equipe de pesquisadores l i g a d o s a CAR, ao CEDAP (Cen-

t r o de Desenvolvimento da Administracao P u b l i c a ) , e ao Centro de 

Treinamento em Planejamento e Desenvolvimento Rural (CENTRU). 
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Em marco de 1988 o p r o j e t o f o i apresentado no Concurso de 

A u x i l i o s para Pesquisa das Regioes Nordeste e Norte do B r a s i l , da 

ANPOCS, com recursos da INTERAMERICAN FOUNDATION, tendo sido 

aprovado. A pesquisa de campo vinha desenvolvendo-se, basicamente 

desde setembro de 1987, sendo concluida em f e v e r e i r o de 1988. A 

ana l i s e dos dados e redacao da diss e r t a c a o deu-se e n t r e marco e 

agosto de 1988. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALGUNS DADOS , A T I T U L O DE APRESENTACAO DOS MUNICfPIOS 

ESTODADOS 

Remanso e P i l a o Arcado localizam-se ao n o r t e do estado 

da Bahia, na d i v i s a com o estado do P i a u i . Constituent, juntamente 

com os municipios de Sento Se, Casa Nova e Campo Alegre de Lour-

des, a regiao f i s i o g r a f i c a do Baixo-medio Sao Francisco, que a-

brange 7,6% da area t o t a l do estado da Bahia e contem 1,7% da sua 

populacao t o t a l (CEI, 1984). Da mesma forma que Jua z e i r o , Xique-

-Xique, Sento Se e Casa Nova, Remanso e P i l a o Arcado t i v e r a m par

t e de suas areas inundadas ( i n c l u s i v e as sedes municipals) quando 

da construcao do Lago de Sobradinho, na decada de 70. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t, uma regiao de clima semi-arido quente, com invernos se 

cos e chuvas i r r e g u l a r e s , concentradas em g e r a l no periodo de ou-

tubro a a b r i l . A media p l u v i o m e t r i c a esta em t o r n o de 600 mm a-

nuais, e a temperatura atmosferica media na area desses municipios 

e de 26 graus centigrados (CAR/STR-Pilao Arcado, 1985). A vegeta-

cao predominante na regiao e a caatinga h i p o x e r o f i l a : apresentam, 

em g e r a l , solos pobres, formados por areias e u t r o f i c a s e d i s t r o f i 

cas (HIDROSERVICE, 1973). 
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Atualmente possuem 4.823 km de area (Remanso) e 12.123 

( P i l a o Arcado), com uma populacao de, respectivamente 29.615 ha b i 

t a n t e s e 28.148 h a b i t a n t e s , o que corresponde a uma densidade de-

mografica de 6,1 hab/km 2 (Remanso) e 2,3 hab/km 2 ( P i l a o Arcado).A 

media da regiao e de 3,5. Em Remanso, a maioria da populacao 

(45,4%) l o c a l i z a - s e na zona r u r a l , enquanto em P i l a o Arcado esta 

taxa e de apenas 13,7% (Dados do Censo Agropecuario - FIBGE, 1980, 

organizados por JESUS FILHO e o u t r o s , 1986). 

Sao municipios onde, desde a ocupacao, no seculo X V I I , 

predominaram as a t i v i d a d e s l i g a d a s a criacao de gado, p r a t i c a d a s 

extensivamente em grandes propriedades (CORDEIRO, 1975; COUTO, 

1975). Ainda h o j e apresentam uma v i o l e n t a concentracao f u n d i a r i a , 

como podemos observar pelos dados do Censo Agropecuario de 1980: 

- Em Remanso, 68,9% dos estabelecimentos possuem area ate 

10 ha., ocupando apenas 6,8% da area t o t a l ; enquanto os 

estabelecimentos de mais de 100 ha. (6,7% do t o t a l ) o-

cupam 74,3% da area do municipio. 

- Em P i l a o Arcado, 89,1% dos estabelecimentos possuem a-

rea a t e 10 ha., ocupando apenas 32,4% da area t o t a l ; en 

quanto os estabelecimentos de mais de 100 ha. (0,8% do 

t o t a l ) ocupam uma area de 27,8% da area (JESUS FILHO e 

o u t r o s , 1986). Atraves de pesquisa d i r e t a r e a l i z a d a nes 

t e m u n i c i p i o pelo s i n d i c a t o de trabalhadores r u r a i s , em 

conjunto com a CAR, em um universo de 1.236 f a m i l i a s de 

pequenos produtores l o c a l i z a d a s a borda do lago, 193 

(15,61%) nao dispunham de t e r r a para t r a b a l h a r ; e 736 

dispunham en t r e 0,15 e 3 ha. (CAR/STR-Pilao Arcado, 

1985). 

A m a i o r i a dos establecimentos, nesses dois municipios, e 

ocupada por posseiros: 78,2% em Remanso, correspondendo a 90,3% da 



6 

s u p e r f i c i e ; e 85,1% em P i l a o Arcado, correspondendo a 90,6% da 

area (JESUS FILHO e o u t r o s , 1986). Essa situacao e decorrente 

de nao t e r sido promovida a r e g u l a r i z a c a o f u n d i a r i a desta r e g i a o , 

apos o processo de desapropriacao para construcao do lago. 

As a t i v i d a d e s economicas p r i n c i p a l s nestes municipios sao 

a a g r i c u l t u r a , a pecuaria e a pesca. A pecuaria e desenvolvida ba 

sicamente nas grandes propriedades. As demais, sao exercidas pe-

l o s pequenos produtores, que desenvolvem tambem pequenas criacoes 

(ca p r i n o s , suinos, e t c . ) , a t i v i d a d e s de c o l e t a e artesanato. Os 

dados da pesquisa CAR/STR-Pilao Arcado (1985) indicam que, no u n i 

verso pesquisado, c o n s t i t u i d o por pequenos produtores, havia uma 

media de 3,2 cabecas de gado bovino por estabelecimento; 9,8 ca

becas de caprinos e ovinos; 2,6 cabecas de suinos; 9,5 cabecas de 

aves; e 1,1 cabecas de asininos e muares. 

Entre os produtos a g r i c o l a s produzidos nos dois m u n i c i 

p i o s , destacam-se a mandioca, o milho e o f e i j a o , consumidos nos 

p r o p r i o s estabelecimentos, e tambem comercializados. Sao p r o d u z i 

dos tambem batata-doce, abobora, melancia e o u t r o s , em menor es-

c a l a . Em Remanso, destaca-se o c u l t i v o da mamona. Em P i l a o Arca

do, nas regioes umidas do i n t e r i o r do m u n i c i p i o , e plantada cana-

-de-acucar, para producao de rapadura e aguardente. Os rendimen-

tos e a p r o d u t i v i d a d e em g e r a l sao baixos, e nao ha, em g e r a l , u-

t i l i z a c a o de tecnologias modemas. A maioria dos produtores nao 

tern acesso ao c r e d i t o o f i c i a l , e nem a a s s i s t e n c i a t e c n i c a . 

Em Remanso, apenas 0,7% dos estabelecimentos estao r e g i s 

trados como u t i l i z a n d o i r r i g a c a o , no Censo Agropecuario de 1980. 

Em P i l a o Arcado, apenas 0,2%. Nesses estabelecimentos sao, em ge-
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r a l , c u l t i v a d o s produtos como cebola, tomate e banana. Pela nossa 

experiencia na r e g i a o , acreditamos que essas taxas tenham subido 

nos u l t i m o s anos, p r i n c i p a l m e n t e em Remanso, porem nao dispomos de 

dados que comprovem essa susp e i t a . 

A pesca e uma a t i v i d a d e importante nos dois municipios, 

sendo que em P i l a o Arcado, l o c a l i z a - s e o maior p o r t o de desembar-

que de pescado de todo o lago de Sobradinho, o p o r t o da Passagem, 

com uma producao d i a r i a (em 1985) de cerca de 6.000 kg/dia (CAR/ 

STR-Pilao Arcado, 1985). As especies mais abundantes sao o suru-

bim, a curimata, o dourado e a t r a i r a , quase todos exportados pa

ra outros l o c a i s do sudeste e tambem do nordeste do p a i s . Em Re

manso, localizam-se dois f r i g o r i f i c o s e f a b r i c a s de gelo, um de 

propriedade p a r t i c u l a r , e o u t r o implantado pela CAR (Terminal Pes 

q u e i r o ) . No p o r t o da Passagem, ate 1987, eram 3 os f r i g o r i f i c o s e 

x i s t e n t e s , todos de propriedade p a r t i c u l a r . 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA APRESENTAg&O DO TEXTO 

A d i s s e r t a c a o esta e s t r u t u r a d a em 4 c a p i t u l o s . No primei. 

ro c a p i t u l o , e apresentada a problematica enfrentada pela pesqui

sa , situando a e s p e c i f i c i d a d e das relagoes e n t r e os s i n d i c a t o s de 

trabalhadores r u r a i s e os p r o j e t o s governamentais na area de So

bradinho: algumas questoes acerca do s i n d i c a l i s m o r u r a l no Bra-

s i l , que informam o tema g e r a l em que se i n s e r e o estudo; e as 

discussoes e x i s t e n t e s sobre o envolvimento de entidades populares 

com programas governamentais. 

No segundo c a p i t u l o , esta colocada a reconstrucao das 
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t r a j e t o r i a s dos s i n d i c a t o s de Remanso e P i l a o Arcado, desde a sua 

fundagao ate o periodo em que o Estado, atraves do P r o j e t o Sobra

dinho, comeca uma acao mais d i r e t a no espaco de organizacao dos 

trabalhadores r u r a i s , estimulando a criacao de Associagoes de 

Produtores, e posteriormente, firmando os convenios com os s i n d i 

catos. Neste c a p i t u l o se procura mostrar como, no decorrer desse 

perio d o , os s i n d i c a t o s foram progressivamente assumindo a condi-

cao demediadores s o c i a i s , e os elementos que os levaram a i s t o . 

No t e r c e i r o c a p i t u l o , e apresentado um r e l a t o e uma ana-

l i s e de como se deu a r e a l i z a c a o dos p r o j e t o s pelos s i n d i c a t o s , e 

seus e f e i t o s sobre a dinamica do movimento s i n d i c a l nesses munici 

p i o s . Esses e f e i t o s sao observados basicamente em dois aspectos: 

nas mudancas o c o r r i d a s na vida i n t e r n a dessas entidades, e na sua 

capacidade de se colocar como entidades r e p r e s e n t a t i v a s dos t r a 

balhadores r u r a i s , defendendo seus interesses como segmento so

c i a l e s p e c i f i c o . 

Por f i m , sao apresentadas as conclusoes, onde retoma-se 

as questoes colocadas i n i c i a l m e n t e e e f e i t o um balanco dos " s a l -

dos" obtidos atraves da r e a l i z a c a o da pesquisa. Basicamente, sao 

enfocadas as c o n t r i b u i c o e s que pode t r a z e r para uma compreensao 

dos processos de organizacao dos trabalhadores r u r a i s , e da capa

cidade das entidades s i n d i c a i s se colocarem como instrumentos de 

defesa de classe em seus enfrentamentos com as p o l i t i c a s do Esta

do. 
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C A P f T O L O 1 

E N T I D A D E S S I N D I C A I S E P R O J E T O S 

G O V E R N A M E N T A I S : A P R O B L E M X T I C A 

E M Q U E S T A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. OS SINDICATOS E OS PROJETOS EM SOBRADINHO: ESPECIFICIDADES 

DE DMA REGIAO 

A h i s t o r i a dos s i n d i c a t o s da regiao de Sobradinho esta 

profundamente v i n c u l a d a as transformacoes que se processaram nes-

t a regiao, a p a r t i r da decada de 70, e que ti v e r a m como marco a 

construcao da barragem de Sobradinho. Estas entidades foram c r i a -

das, na sua m a i o r i a , em 1971, por uma a r t i c u l a c a o da FETAG com os 

poderes p u b l i c o s l o c a i s , no mesmo ano em que anunciava-se, na r e 

giao, onde se l o c a l i z a r i a a barragem, e quando s e r i a c o n s t r u i d a 

(SIGAUD, 1986; MACHADO e o u t r o s , 1987). 

Esta barragem, cujo o b j e t i v o p r i n c i p a l era o a p r o v e i t a -

mento do r i o Sao Francisco para producao de energia, f o i uma i n -

tervencao v i o l e n t a do Estado, que provocou a inundacao de mais de 

quatro m i l quilometros quadrados de area, o desaparecimento de 4 

sedes municipals e de dezenas de povoados e aglomerados r u r a i s , e 

o deslocamento de cerca de 70 m i l pessoas, na m a i o r i a pequenos 

produtores e trabalhadores r u r a i s . 
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Sua construgao se deu de 1973 a 1978, e acabou por t r a n s 

formar d e f i n i t i v a m e n t e o p e r f i l p r o d u t i v o da reg i a o , t a n t o pelas 

mudangas que provocou no meio f i s i c o , como pela forma como se pro 

cessou a sua r e e s t r u t u r a c a o ^ ^ . Era uma regiao onde h i s t o r i c a m e n -

t e predominavam a t i v i d a d e s como a pecuaria e x t e n s i v a , a a g r i c u l t u 

ra e a pesca de su b s i s t e n c i a . A pecuaria era p r a t i c a d a em grandes 

propriedadesj as demais a t i v i d a d e s , r e a l i z a d a s juntamente com o 

artesanato e as a t i v i d a d e s de c o l e t a , serviam como sustentaculos 

para a pequena producao. 

Com a inundacao, houve a perda dos solos de a l u v i a o , l o -

calizados a b e i r a do r i o , onde se p r a t i c a v a anteriormente a a g r i -

c u l t u r a de vazante; e a formacao de um lago das dimensoes do de 

Sobradinho i n v i a b i l i z o u o e x e r c i c i o da pesca a r t e s a n a l - a t i v i d a 

des fundamentalmente l i g a d a s a pequena producao. 

Por o u t r o lado, criaram-se condicoes - atraves da amplia 

cao das redes de estradas, energia, e comunicacoes, e pela i n s t a -

lacao de empresas de a s s i s t e n c i a t e c n i c a e bancos - para que se 

desenvolvesse naquela regiao uma out r a modalidade de a t i v i d a d e a-

g r i c o l a , que j a vinha sendo implantada desde o f i n a l da decada de 

60: uma a g r i c u l t u r a mais modernizada, v o l t a d a para outros merca-

dos, vinculada ao complexo a g r o i n d u s t r i a l como absorvedora de i n -

sumos e fornecedora de materias-primas, a exemplo do que estava 

acontencendo em outras regioes do p a i s . 

Esse processo se deu, fundamentalmente, apoiado em p o l i -

t i c a s do Estado, que atraves de uma s e r i e de mecanismos de incen

t i v e s f i s c a i s , e pela atuacao d i r e t a de orgaos como aCONDEVASF, a 

SUDENE, e o u t r o s , estimulou que se instalassem a l i grandes p r o j e 

t o s agropecuarios i r r i g a d o s , p u b l i c o s e p a r t i c u l a r e s , transforman 

( l ) Ha uma vasta l i t e r a t u r a onde e d e s c r i t o e analisado o proces
so de construgao da barragem e seus e f e i t o s sobre os pequenos 
produtores. Ver a este r e s p e i t o : AUGEL (1977), MOURA (1979), DU 

QUE" (1980 e 1984), BARROS ( s / d ) , CHESF/FNJ (1983), BERENGUER 
(1984). UFBa (1984). SIGAUD (19R6).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA STGMm ~ r - i n o - ^ 
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do profuhdamente a economia r e g i o n a l . Tambem a pesca f o i atingida, 

vindo a ser explorada em c a r a t e r empresarial. 

0 que tornava Sobradinho uma regiao e s p e c i a l com relagao 

a outras em que este processo tambem o c o r r i a , era o f a t o de que 

a l i essas transformacoes tinham se dado de forma muito rapida, e 

tambem porque o Estado t i n h a assumido, de forma mais d i r e t a , a 

conducao de todo esse processo, atraves de uma s e r i e de empresas, 

l i g a d a s t a n t o as questoes de producao de energia, quanto de rees-

t r u t u r a c a o da a g r i c u l t u r a e das demais a t i v i d a d e s p r o d u t i v a s . 

0 processo de construcao da barragem f o i v i v i d o na r e 

giao, em um clima de muita tensao. 0 Estado atuou de forma e x t r e -

mamente a u t o r i t a r i a , nao p e r m i t i n d o questionamentos as suas d e c i -

soes, e apresentando a l t e r n a t i v a s para o deslocamento da popula

cao, que nao s a t i s f a z i a m o i d e a l de reconstrucao das condicoes de 

v i d a e t r a b a l h o dos pequenos produtores. Esse segmento s o c i a l se 

v i u p a r t i c u l a r m e n t e afetado, p o i s j a eram f r a g i l i z a d o s economica-

mente, pelas condicoes em que produziam anteriormente (em peque-

nas par c e l a s , como agregados, meeiros, p a r c e i r o s ou f o r e i r o s - ra 

ramente como p r o p r i e t a r i e s ) , e a forma como se deu a mudanca e 

nas indenizacoes acabou por p e n a l i z a - l o s ainda mais. 

I n i c i a l m e n t e , as a l t e r n a t i v a s que se colocavam eram tres: 

para a ma i o r i a (cerca de 8 m i l f a m i l i a s ) , o Estado p r e v i a o des

locamento para um p r o j e t o de colonizacao a 600 km da area, em Bom 

Jesus da Lapa (PROJETO ESPECIAL DE COLONIZACAO DE SERRA DO RAMA-

LHO - PEC'SR); para uma parcela menor, a permanencia na area, a-

t r a v e s da d i s t r i b u i c a o de l o t e s proximos a "nucleos" (povoados)que 

seriam construidos; e, em u l t i m o caso, era o f e r e c i d a uma ajuda 

com passagens e d i n h e i r o , para quern quisesse deixar a regiao -era 

a chamada "solucao p r o p r i a " . 



12 

Depois de muita r e s i s t e n c i a , atraves de c a r t a s , abaixo-

-assinados, reunioes, denuncias em j o r n a i s , e t c . , conseguiram per 

manecer, em sua m a i o r i a , a borda do novo lago formado, mas sem 

que o Estado fornecesse as condicoes para que se adaptassem ao 

novo ambiente (agora t e r r a s de sequeiro, nao de vazante) e as no

vas exigencias que se colocavam para a producao (maior u t i l i z a c a o 

de insumos e t e c n o l o g i a ) . 

Porem, com a decretacao da area como de seguranca nacio-

n a l , tinham se r e s t r i n g i d o as p o s s i b i l i d a d e s de manifestacao de 

descontentamento, e o momento de t r a n s f e r e n c i a da populacao as-

semelhou-se a uma operacao m i l i t a r . 

As novas condicoes de producao, sob as quais os pequenos 

a g r i c u l t o r e s vieram a desenvolver suas a t i v i d a d e s , i n t e n s i f i c a r a m 

um processo de d i f e r e n c i a c a o s o c i a l que j a se esbocava a n t e r i o r -

mente. Uma p a r t e desses produtores, que conseguiram l o t e s p r o x i -

mos a agua, e t i v e r a m condicoes de u t i l i z a r equipamentos e tecno

l o g i a (especialmente i r r i g a c a o ) , conseguiram sobreviver enquanto 

produtores. A maior p a r t e , no entanto, l o c a l i z a d a na caatinga, f i 

cou s u j e i t a a chamada " a g r i c u l t u r a de chuva", i n s u f i c i e n t e para 

g a r a n t i r a sua sobrevivencia. Esse processo f o i acompanhado por 

um aumento no assalariamento dos produtores, nos p r o j e t o s i r r i g a -

dos, ou na pesca, com e s t r a t e g i a para g a r a n t i r a sua condicao de 

produtor. Em casos extremos, ocorreu a venda ou arrendamento da 

t e r r a (BARROS, s/d; BERENGUER, 1984; MELLO, s/d; SIGAUD e o u t r o s , 

1987). 

0 Estado nao se fez presente apenas no periodo de cons-

trucao da barragem. As p o l i t i c a s de regularizagao f u n d i a r i a , o 

c o n t r o l e da u t i l i z a c a o da agua do lago, a d i s t r i b u i c a o de c r e d i -

tos e i n c e n t i v o s para a a g r i c u l t u r a , pecuaria e pesca, por exera-

p l o , continuavam nas suas maos. As acoes de orgaos como a CHESF, o 

INCRA, o INTERBA, a CODEVASF, a EMATERBA, a CAR e o u t r o s , t i v e r a m 

implicacoes, em maior ou menor grau, na ma i o r i a dos c o n f l i t o s en-

frentados pelos pequenos produtores nos u l t i m o s anos na r e g i a o . 
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A p a r t i r de 1981, os pequenos produtores foram a l v o de 

mais uma proposta do Estado: o Programa Especial de Desenvolvimen 

t o da Regiao do Lago de Sobradinho ( P r o j e t o Sobradinho), coordena 

do pela CAR, e executado por esta e outras empresas l i g a d a s ao de 

senvolvimento r u r a l . Este programa, criado em funcao das pressoes 

que se fizeram sobre os orgaos p u b l i c o s apos a construcao da bar

ragem, procura " i n t e g r a r " os pequenos produtores a nova p o l i t i c a 

de desenvolvimento adotada, em uma l i n h a de modernizacao das a t i 

vidades p r o d u t i v a s , levava em consideracao a desestruturacao so

c i a l o c o r r i d a e a r e s i s t e n c i a e x i s t e n t e na area com relacao as 

propostas do Estado, e t i n h a como e s t r a t e g i a de atuacao a chamada 

"metodologia p a r t i c i p a t i v a " . 

Tambem as representacoes de classe dos trabalhadores r u 

r a i s , os s i n d i c a t o s , foram marcados por este contexto de desestru 

turacao s o c i a l v i v i d o na r e g i a o . Foi em meio a esse processo que 

eles nasceram e foram se c o n s t i t u i n d o como entidades a g l u t i n a d o -

ras dos trabalhadores r u r a i s , j a desde logo enfrentando uma gran-

de p o l i t i c a do Estado, que mudava radicalmente as condicoes de 

producao e de v i d a dos pequenos produtores. I n i c i a l m e n t e , no pe

r i o d o de sua fundacao, nao chegaram a s e r v i r como r e f e r e n c i a i s con 

cretos nas l u t a s contra os orgaos do Estado; mas a p a r t i r da i n -

t e r f e r e n c i a da acao de outras forcas (como a I g r e j a , e represen-

tantes do movimento s i n d i c a l de trabalhadores r u r a i s a n i v e l es-

t a d u a l e n a c i o n a l ) , passaram a ser tambem um canal de encaminhamen 

t o de r e i v i n d i c a c o e s . 

Estas questoes definem a e s p e c i f i c i d a d e desses sindicatos 

e desta regiao - um grande p r o j e t o de desenvolvimento, implantado 

pelo Estado, a t i n g i n d o uma area t r a d i c i o n a l de combinacao de pe-

c u a r i a / a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a , transformando as condicoes de 

v i d a e t r a b a l h o de produtores cuja c a r a c t e r i s t i c a p r i n c i p a l era o 
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p r e c a r i o acesso a t e r r a , s i n d i c a t o s formados em meio a esse pro

cesso, para s e r v i r de canal de expressao e negociacao entre esses 

produtores e o Estado. 0 envolvimento desses s i n d i c a t o s de t r a b a 

lhadores r u r a i s com a execucao de um programa e s p e c i f i c o v o l t a d o 

para os pequenos produtores - como as acoes da CAR - se coloca em 

meio a toda essa situacao, como mais uma questao a ser analisada, 

que d i z r e s p e i t o as formas dos trabalhadores r u r a i s se e n f r e n t a -

rem com o Estado. 

1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TRABALHADORES RURAIS, SINDICATOS E ESTADO: 

QUESTIONAMENTOS DA PESQUISA 

Pretendemos, com esta pesquisa, d i s c u t i r algumas questoes 

acerca dos processos de organizacao dos trabalhadores r u r a i s , e 

dos instrumentos por eles u t i l i z a d o s em suas l u t a s pelo reconhe-

cimento de seus i n t e r e s s e s . Em e s p e c i a l , sobre o papel cumprido pe 

l a s entidades s i n d i c a i s , enquanto i n s t i t u i c o e s de organizacao dos 

trabalhadores em suas l u t a s economicas, ao mesmo tempo que criam 

um r e f e r e n c i a l p o l i t i c o desses trabalhadores enquanto camada su-

bordinada no conjunto da sociedade. 

0 s i n d i c a l i s m o r u r a l no B r a s i l e marcado pelo f a t o de 

t e r sido c r i a d o "de cima para baixo", no i n i c i o da decada de 

60, atendendo basicamente a in t e r e s s e s p o l i t i c o s das classes do-

minantes (STEIN, 1983). No entanto, como e indicado por esta au-

t o r a , esta s i n d i c a l i z a c a o teve um s i g n i f i c a d o de reconhecimento 

dos d i r e i t o s de representacao dos trabalhadores r u r a i s enquanto 

classe, d i a n t e da sociedade - um reconhecimento de sua cidadania 

- ainda que este processo tenha se dado "pelo a l t o " , sem que os 

trabalhadores definissem as formas como se d a r i a esta organizacao. 
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O momento p o l i t i c o em que se d e f i n i u essa s i n d i c a l i z a c a o 

f o i marcado, como indicam v a r i o s autores, p e l a r a d i c a l i z a c a o de 

que se revestiam os movimentos s o c i a i s no campo neste periodo, or 

ganizados nas Ligas Camponesas e nos s i n d i c a t o s e associacoes c r i a 

dos a p a r t i r de atuacao de forcas como o P a r t i d o Comunista (AZEVE 

DO, 1982; MARTINS, 1983; BASTOS, 1984; PALMEIRA, 1985). Por i s s o , 

interessava as classes dominantes a c r i a c a o de um s i n d i c a l i s m o a-

t r e l a d o aos poderes p u b l i c o s , com c a r a c t e r i s t i c a s c o r p o r a t i v i s t a s 

e a s s i s t e n c i a l i s t a s , e que circunscrevessem as suas l u t a s ao l i -

mi t e da l e g a l i d a d e e x i s t e n t e . 

No periodo pos-64, quando desencadeou-se todo um movimen 

t o r e p r e s s i v o no campo (assim como nas ci d a d e s ) , houve pouco es-

paco para uma r e a r t i c u l a c a o dos movimentos camponeses, aparecendo 

os s i n d i c a t o s o f i c i a i s como unica a l t e r n a t i v a de aglutinagao exis 

t e n t e . Ate meados dos anos 70, quando i n i c i o u - s e a chamada "aber-

t u r a " , predominaram no campo este t i p o de s i n d i c a t o s , reforcados 

em seu c a r a t e r a s s i s t e n c i a l i s t a pelas a t r i b u i c o e s que l h e foram 

colocadas, em 1971, atraves do FUNRURAL, para que funcionassem co 

mo agendas da previdencia s o c i a l r u r a l . 

Apesar destas l i m i t a c o e s , em muitos l o c a i s , a e x i s t e n c i a 

desses s i n d i c a t o s teve importancia para o desenvolvimento de l u 

tas dos trabalhadores r u r a i s - l u t a s t r a b a l h i s t a s , ou de r e s i s t e n 

c i a na t e r r a , por exemplo - demonstrando que estas entidades po-

deriam cumprir um determinado papel na conquista de d i r e i t o s dos 

trabalhadores, e no f o r t a l e c i m e n t o de sua organizacao, fosse na 

exigencia do cumprimento da l e i , ou como um instrumento de l e g i t i. 

macao desses movimentos. A p r o p r i a ambiguidade do c a r a t e r dessas 

entidades, d e f i n i d a s na l e g i s l a c a o - entidades de "colaboracao com 

os poderes p u b l i c o s " , mas tambem de "representacao" - a b r i a espa-
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go para que este processo ocorresse (GUEDES PINTO, 1979). 

Certos autores como PALMEIRA (1985), por exemplo, chegam 

a a f i r m a r que a simples e x i s t e n c i a do s i n d i c a t o , independente de 

sua atuacao, j a representava uma nova mediacao entre os t r a b a l h a 

dores e os demais setores s o c i a i s , em funcao de ser o s i n d i c a t o 

portador de "regras impessoais", que se interpunham e n t r e os t r a 

balhadores e os fazendeiros, deixando a j u s t i c a e as l e i s f o r a 

das i n f l u e n c i a s dos patroes. 0 s i n d i c a t o s i g n i f i c a r i a uma nova 

f o r c a , que q u e s t i o n a r i a as formas de dominacao t r a d i c i o n a i s p r e -

- e x i s t e n t e s . 

No entanto, a h i s t o r i a mostrou que muitas vezes nao f o i 

i s t o que ocorreu. Em muitos casos, os s i n d i c a t o s , j a desde a sua 

implantacao, eram absorvidos pelos esquemas t r a d i c i o n a i s , e f u n -

cionavam como orgaos a u x i l i a r e s das classes dominantes nas suas 

p o l i t i c a s de conter as l u t a s dos trabalhadores r u r a i s , impedindo a 

sua organizacao autonoma. Em que pese o movimento como um todo 

t e r conseguido manter algumas r e f e r e n c i a s comuns em t o m o de ban-

de i r a s como o cumprimento da l e g i s l a c a o t r a b a l h i s t a no campo e a 

l u t a pela Reforma A g r a r i a , atraves da sua entidade n a c i o n a l (a 

CONTAG), i s t o parece nao t e r s i d o s u f i c i e n t e para g a r a n t i r (como 

afirma PALMEIRA, 1985) uma autonomia dessas entidades. 

0 con j u n t o de t r a n s f ormacoes que ocorreu no campo brasi. 

l e i r o nos u l t i m o s 20 anos gerou uma m u l t i p l i c i d a d e de c o n f l i t o s , 

envolvendo diversas c a t e g o r i a s de trabalhadores, e i s t o v e i o a 

t e r consequencias nas modificacoes que se operaram nas entidades 

s i n d i c a i s . Cresceu a i n f l u e n c i a de outros mediadores, como os 

grupos de assessoria l i g a d o s a diversas I g r e j a s (como a CPT, as 

Comissoes de D i r e i t o s Humanos, e t c . ) , com d i f e r e n t e s propostas de 
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organizacao, e a dinamica de cada enfrentamento c r i a v a suas p r o -

p r i a s formas de l u t a que, muitas vezes, recuperavam relagoes comu 

n i t a r i a s p r e - e x i s t e n t e s , em funcao do c a r a t e r l o c a l i z a d o de cer-

tos c o n f l i t o s (MARTINS, 1985). Em muitas situagoes, como afirma 

este autor, estes movimentos se deram por f o r a das i n s t i t u i g o e s e 

x i s t e n t e s , por conta de seu c a r a t e r de questionamento a uma leg a -

l i d a d e a que estes s i n d i c a t o s estariam a t r e l a d o s . Em outros ca-

sos, esta nova orientagao se c a n a l i z a r i a para as entidades s i n d i 

c a i s , promovendo uma transformagao dessas entidades, num se n t i d o 

de r e f o r g a r propostas "pela base". 

Nesta regiao, foram as mudangas oco r r i d a s ao longo do 

processo de construgao da barragem, e das intervengoes do Estado 

que se seguiram, que criaram condigoes para uma r e d e f i n i g a o do 

papel de mediagao cumprido pelos s i n d i c a t o s . 

A forma como i s t o ocorreu nao estava dada "a p r i o r i " . P o r 

i s s o , f o i necessario acompanhar esse conjunto de mudangas, para 

que se entendesse tambem como essa situagao v e i o a se r e f l e t i r na 

organizagao daqueles trabalhadores r u r a i s , em t o r n o dos s i n d i c a 

t o s . Consideramos, da mesma forma que PALMEIRA (1979), que o es-

tudo dos padroes de atuagao de uma determinada classe s o c i a l nao 

poderia ser r e s t r i t o a sua r e a l i d a d e presente, ou aos momentos em 

que sua agao "aparecesse" publicamente com mais espetacular; mas 

que, pelo c o n t r a r i o , teriamos que buscar no conjunto de m o d i f i c a -

goes ocorridas naquela determinada realidade ao longo do tempo, as 

respostas que nos esclarecessem o porque de, em determinados mo

mentos, os s i n d i c a t o s terem uma determinada importancia como a g l u 

tinadores dos trabalhadores r u r a i s ; e, em o u t r o s , terem esse pa

p e l modificado. 
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Nesse s e n t i d o , procuramos perceber como essas entidades 

foram progressivamente adquirindo uma capacidade de responder as 

demandas dos trabalhadores, apesar dos l i m i t e s da l e g i s l a g a o exis 

t e n t e , e em funcao do conjunto de relacoes em que se encontravam 

i n s e r i d a s . Procuramos ver os s i n d i c a t o s , nesse s e n t i d o , da mesma 

forma como coloca GRAMSCI (1984): como organismos "que apesar de 

realizarem e d i s c i p l i n a r e m a s o l i d a r i e d a d e dos trabalhadores", nao 

contem "elementos para a l i b e r d a d e " , sendo "destinados a s o f r e r 

mudancas r a d i c a l s em consequencias do desenvolvimento em geral".; 

sendo, p o r t a n t o , "determinados", e nao determinantes". 

1.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "PARTICIPAgAO" , "COOPTAgAO" , OU . . .? A INSERCAO DESTA 

PESQUISA EM UMA DISCUSSAO EM ANDAMENTO 

Este estudo pretende ser tambem uma c o n t r i b u i c a o a uma 

discussao e x i s t e n t e sobre a p a r t i c i p a c a o de ENTIDADES SINDICAIS 

DE TRABALHADORES RURAIS como executoras de programas governamen

t a i s v oltados para o meio r u r a l . 

£ um tema que passou a ser d i s c u t i d o com maior frequencia 

nos u l t i m o s anos, em funcao da e x i s t e n c i a de um numero crescente 

de programas e p r o j e t o s governamentais em que as entidades popu-

l a r e s vem sendo chamadas a p a r t i c i p a r . Segundo pesquisa r e a l i z a d a 

pela CESE - Coordenadoria Ecumenica de Servico - e x i s t i a m , em 

1986, 66 programas e p r o j e t o s deste t i p o , destinados a p r e f e i t u -

ras e entidades comunitarias, em todo o B r a s i l , sendo 8 ex c l u s i v a 

mente vo l t a d a s para as regioes N o r t e e Nordeste (CESE, 1987, ane-

xo) . 

Na r e g i a o Nordeste, esse t i p o de programa remonta ao f i -
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n a l da decada de 70, com a implantagao dos PDRI*s ( P r o j e t o s de 

Desenvolvimento Rural I n t e g r a d o s ) , i n t e g r a n t e s da proposta do 

POLONORDESTE, onde se u t i l i z o u , pela p r i m e i r a vez, a chamada "me-

to d o l o g i a p a r t i c i p a t i v a " (MACHADO e outros, 1987:22). P o s t e r i o r -

mente essa proposta v e i o a ser implementada em v a r i o s outros pro

gramas , tornando-se o eixo em torno do qual f o i e s t r u t u r a d a a 

metodologia de t r a b a l h o do P r o j e t o Nordeste, implantado a p a r t i r 

de 1985. 

A l i t e r a t u r a que d i s c u t e esse tema, geralmente c o n s t i t u i 

da por pesquisadores que de alguma forma estao envolvidos com a 

execugao desses p r o j e t o s ( t e c n i c o s de orgaos do Estado, ou entao 

li g a d o s a Un i v e r s i d a d e ) , tende a d i v i d i r - s e em duas l i n h a s d i v e r -

gentes de i n t e r p r e t a c a o : como afirmam MACHADO e outros (1987:26).. 

"por um lado, ha aqueles que veem nela (nessa p a r t i c i p a c a o ) um 

elemento de transformacao do poder na sociedade; e, por o u t r o , a-

queles para quern esse t i p o de p a r t i c i p a c a o encobre o movimento de 

cooptacao e l e g i t i m a c a o do Estado". Como representantes dessas po 

sicoes, sao c i t a d o s os a r t i g o s de PINTO (1981) - pel a p r i m e i r a po 

sicao - e de CARVALHO (1982), pela o u t r a . 

Uma t e r c e i r a posicao, i n t e r m e d i a r i a e n t r e as a n t e r i o r e s , 

s e r i a representada por estudos como os de AMMANN (1980) e de 

PRATES (1984), e tambem de MACHADO e outros (1987), que conside-

ram que os e f e i t o s da p a r t i c i p a c a o popular em programas dessa na-

tureza deveriam ser avaliados a p a r t i r de outros parametros, t a i s 

como as condicoes s o c i a i s e p o l i t i c a s em que cada programa e im-

plementado, seus l i m i t e s i n s t i t u c i o n a i s , e as mudangas que provo-

ca nas relagoes de f o r g a . Nesse sentido, os programas poderiam t e r 

e f e i t o s d i f e r e n c i a d o s em cada t i p o de organizagao, fomentando ou 

nao um maior grau de coesao e consciencia de seus membros diante 
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da sua situacao de classe. Consideramos que esta posicao, e v i t a n -

do os esquemas pre - e s t a b e l e c i d o s , em que as intencoes do Estado 

sao tomadas como f a t o , pode ser mais u t i l para uma avaliacao so-

bre os s i g n i f i c a d o s desses programas para as entidades populares. 

Nos debates em seminarios e encontros de que p a r t i c i p a -

mos durante a execugao desses p r o j e t o s , encontramos posicoes seme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) 

lhantes a essas apresentadas acima 

Havia setores, por um lado, que consideravam que esse t i 

po de p a r t i c i p a c a o s i g n i f i c a v a um atrelamento das entidades as 

p o l i t i c a s do Estado, e um desvirtuamento do seu c a r a t e r de orga-

nismos r e p r e s e n t a t i v e s e de organizacao p o l i t i c a de classe. 

Argumentavam que ao se envolver com esses programas, as 

entidades tendiam a se t o r n a r dependentes dos recursos vindos do 

Estado; sua vi d a i n t e r n a passava a ser determinada por calendarios 

e exigencias das burocracias e s t a t a i s ; e que esses p r o j e t o s nao 

abriam espaco para que os movimentos expressassem realmente as 

necessidades das classes populares, transformando as entidades em 

meras executoras das propostas governamentais. 

(2) Participamos de v a r i o s Encontros e Seminarios promovidos p e l o 
Polo S i n d i c a l de Ju a z e i r o , na regiao de Sobradinho, durante o 
periodo de outubro de 1985 a agosto de 1987, assim como va
r i o s eventos promovidos pelos S i n d i c a t o s de Trabalhadores Ru
r a i s de Remanso e P i l a o Arcado. A descricao das posicoes apre 
sentadas a se g u i r , sobre a p a r t i c i p a c a o das^ entidades popula
res nos programas governamentais r e f e r e - s e a debates presen-
ciados nesses encontros, assim como as posicoes r e g i s t r a d a s 
nos r e l a t o r i o s do Encontro de Agentes de P r o j e t o s r e a l i z a d o s 
pela CESE, em 1987, e do I Seminario sobre a organizacao de 
pequenos produtores e sua p a r t i c i p a c a o em programas governa
mentais" , promovido pela CAR, CEPA, e CEDAP-CENTRU. Ver CESE 
(1987), e CAR/CEPA/CEDAP-CENTRU (1987). 
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Por o u t r o lado, os p r o j e t o s "desviariam" as entidades de 

suas l u t a s mais importantes, uma vez que as questoes a que se r e -

ferem seriam secundarias dentro do conjunto de problemas e n f r e n t a 

dos pelos trabalhadores. E r e f o r g a r i a m p r a t i c a s c l i e n t e l i s t a s e 

a s s i s t e n c i a l i s t a s nas entidades, c o n t r a r i a s aos p r i n c i p i o s de uma 

au t e n t i c a p a r t i c i p a c a o . 

Estas posicoes apoiavam-se em uma visao de que esses pro 

j e t o s , como p a r t e das p o l f t i c a s dos orgaos do Estado visando a 

sua l e g i t i m a c a o j u n t o aos setores populares, eram apenas medidas 

demagogicas e e l e i t o r e i r a s , e que visavam n e u t r a l i z a r a capacida-

de de mobilizagao dessas entidades. No l i m i t e , procurariam "coop-

t a r " as l i d e r a n c a s populares, para apoiar os p r o j e t o s p o l i t i c o s 

das classes dominantes. 

Para o u t r o s setores do movimento s i n d i c a l , no entanto, 

apesar de todos esses " r i s c o s " , os p r o j e t o s poderiam ser experien 

c i a s v a l i d a s para os movimentos populares, o que e s t a r i a na depen 

dencia de as entidades conseguirem ou nao manter uma autonomia di_ 

ante dos orgaos do Estado. Eram grupos que estavam desenvolvendo 

essas experiencias em v a r i o s l u g a r e s , atraves do P r o j e t o Sao V i 

cente, ou mesmo do PAPP. Para que esta autonomia fosse mantida, 

era preconizado que se procurasse: 

- u t i l i z a r os recursos para agoes que reforgassem as o r -

ganizagoes de base; 

- executar os p r o j e t o s de acordo com de f i n i g o e s de as-

sembleias ou reunioes dos " b e n e f i c i a r i o s " , e nao se-

gundo os pianos das burocracias e s t a t a i s ; 

- procurar nao absorver as liderangas de forma excessiva 

na execugao desses p r o j e t o s , para que nao ne g l i g e n c i a s 
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sem suas t a r e f a s de "organizacao de classe"; 

- procurar d i s c u t i r sempre com os trabalhadores os l i m i -

t e s e o c a r a t e r p a l i a t i v o desse t i p o de p r o j e t o , e a 

necessidade de se e x i g i r cada vez mais a implantacao de 

p o l f t i c a s do r e a l i n t e r e s s e dos trab a l h a d o r e s . 

Apoiavam-se em uma visao de que, apesar dessas p o l f t i c a s 

do Estado terem uma intensao c l a r a de l e g i t i m a c a o e de n e u t r a l i z a 

cao da capacidade de l u t a do movimento s i n d i c a l e popular, essas 

intencoes nem sempre se c o n c r e t i z a r i a m . Nesse s e n t i d o , os p r o j e 

t o s poderiam s e r v i r como "brechas" atraves das quais as entidades 

poderiam obter alguns recursos para o financiamento da i n f r a - e s t r u 

t u r a necessaria para o funcionamento da "maquina" o r g a n i z a t i v a das 

entidades, assim como para r e f o r c a r c e r t a s experiencias organiza-

t i v a s diretamente em suas bases, o que s i g n i f i c a r i a um ganho em 

acumulacao de forgas para os setores populares. 

Por o u t r o lado, argumentava-se que apesar dos p r o j e t o s 

atenderem a c e r t a s r e i v i n d i c a g o e s colocadas pelos trabalhadores,. o 

faziam de forma muito p a r c i a l ; e que, sendo recursos publicos, r e -

colhidos pelo Estado sob a forma de impostos, s e r i a l e g f t i m o pro

curar o b t e - l o s , para f i n a n c i a r agoes do i n t e r e s s e do movimento s i n 

d i c a l e popular. 

Era ainda reconhecido que, devido a carencia g e n e r a l i z a -

da em que se encontravam os segmentos s o c i a i s a quern esses p r o j e 

tos se d i r i g i a m , tornava-se d i f f c i l recusar. 

Estas posigoes eram reforgadas por depoimentos de e x p e r i 

encias r e a l i z a d a s , em que demonstrava-se que a p a r t i c i p a g a o nos 

p r o j e t o s nao estava levando a uma "cooptagao" daquelas e n t i d a 
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des< 3>.. 

Optamos entao por r e a l i z a r esta pesquisa tendo como obje 

t i v o p r i n c i p a l examinar as formas pelas quais a execucao dos pro-

j e t o s e s t a t a i s e x i s t e n t e s na regiao de Sobradinho, envolvendo as 

entidades s i n d i c a i s , estariam i n t e r f e r i n d o na dinamica de atuacao 

destas entidades. 

Escolhemos as experiencias dos s i n d i c a t o s de trabalhado-

res r u r a i s de Remanso e P i l a o Arcado com o P r o j e t o Sobradinho, que 

vinhamos acompanhando, como o b j e t o de a n a l i s e , porque tratava-se 

de experiencias d i f e r e n c i a d a s que nos p e r m i t i r i a m v e r , de forma 

comparativa, como uma mesma agao do Estado, a t i n g i n d o s i n d i c a t o s 

que tinham se formado em uma mesma r e a l i d a d e , poderia t e r e f e i t o s 

d i f e r e n t e s em funcao da e x i s t e n c i a de um o u t r o t i p o de acao dos 

mediadores s o c i a i s , do comportamento das o l i g a r q u i a s l o c a i s , das 

experiencias de organizacao que tinham se c r i a d o em cada munici-

p i o . Em P i l a o Arcado, onde havia uma f o r t e t r a d i c a o de atuacao de 

assessorias da I g r e j a ( a t r a v e s da Paroquia l o c a l , e da CPT), o 

s i n d i c a t o t i n h a desenvolvido uma organizacao de base mais e s t r u t u 

rada, que l h e dava c e r t a s c a r a c t e r i s t i c a s . Em Remanso, o s i n d i c a 

t o era mais "desenraizado" socialmente, e tinham se criado as 

Associacoes de Produtores, atraves da atuacao do P r o j e t o Sobradi

nho , que de c e r t a forma d i v i d i a m com a entidade s i n d i c a l um espa-

co de representacao de classe. Teriam essas experiencias alguma 

d i f e r e n c a do ponto de v i s t a da i n t e r f e r e n c i a dos p r o j e t o s na dina 

mica de atuacao dessas entidades? 

(3) Como em Conceicao do C o i t e , na Bahia, onde se desenvolviam a-
coes do s i n d i c a t o de trabalhadores r u r a i s vinculadas ao PAPP; 
e em Campo Alegre de Lourdes, onde realizavam-se p r o j e t o s tarn 
bem do s i n d i c a t o , com recursos do P r o j e t o Sao Vicente. Ver 
CESE (1987). 
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Procuramos enfocar estas experiencias do ponto de v i s t a 

do relacionamento trabalhadores r u r a i s / s i n d i c a t o s / E s t a d o , t e n t a n d o 

responder: em que momento da v i d a s i n d i c a l esses p r o j e t o s estavam 

sendo propostos; de que forma esses p r o j e t o s tinham chegado a 

esses s i n d i c a t o s ; em que medida a sua r e a l i z a c a o poderia s i g n i f i -

car uma mudanca, ou um aprofundamento, dos termos em que vinha se 

colocando essa relacao, nesses municipios; se havia mudado o pa-

p e l que era cumprido por esses s i n d i c a t o s ate entao, e em que sen 

t i d o ; se estavam levando a um amortecimento, ou a f o r t a l e c i m e n t o , 

ou a um redirecionamento das l u t a s levadas pelos trabalhadores r u 

r a i s ; que outras implicacoes poderiam estar tendo para a c o n s t i -

t u i c a o dos s i n d i c a t o s como um r e f e r e n c i a l de classe para os t r a 

balhadores r u r a i s . 0 estudo f o i r e a l i z a d o entao, tendo como ei x o 

de pesquisa a insercao da r e a l i z a c a o desses p r o j e t o s no i n t e r i o r 

da h i s t o r i a dessas entidades. 

Para r e a l i z a r esta reconstrugao, vimos que havia neces-

sidade de s i t u a r esse conjunto de "atores s o c i a i s " (o Estado, os 

trabalhadores, os s i n d i c a t o s ) em um "cenario" onde essa agao t e -

r i a se desenvolvido, e que e x p l i c a r i a porque os p r o j e t o s t e r i a m 

a d q u i r i d o , naquela regiao, uma determinada importancia. Esse ce

n a r i o t e r i a que ser c o n s t i t u i d o p e l o conjunto de relacoes s o c i a i s 

e x i s t e n t e s nessa regiao, e suas transformacoes, de forma a f i c a r 

c l a r o o papel desempenhado por outros atores, cujos posicionamen-

tos poderiam t e r i n t e r f e r i d o para esse r e s u l t a d o f i n a l , t a i s como 

as classes dominantes l o c a i s , os mediadores i n s t i t u c i o n a i s (como 

a I g r e j a , ou os p a r t i d o s p o l i t i c o s ) , e t c . 0 p r o p r i o Estado deve-

r i a ser v i s t o pela expressao dos diversos i n t e r e s s e s que o com-

punham, manifestados em suas m u l t i p l a s p o l i t i c a s de intervencao na 

r e a l i d a d e . 
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Desta forma, s e r i a p o s s f v e l r e c o n s t r u i r o processo den-

t r o do qual esses p r o j e t o s chegaram aos s i n d i c a t o s , e as i m p l i c a -

coes da sua r e a l i z a c a o para estas entidades, em um contexto mais 

amplo de relacoes s o c i a i s , redimensionando assim a questao da 

"cooptacao" ou nao das entidades pelo Estado. 

A premissa que nos pareceu mais c o n s i s t e n t e como guia pa 

ra o desenvolvimento da pesquisa f o i , entao, que a r e a l i z a c a o des 

ses p r o j e t o s pelos s i n d i c a t o s era o r e s u l t a d o de um conjunto de 

transformacoes pelas quais vinham passando essas entidades, que 

diziam r e s p e i t o ao seu papel de representacao p o l i t i c a e a sua ca 

pacidade de encaminhar as demandas dos trabalhadores r u r a i s d i a n -

t e do Estado e de outros setores s o c i a i s , sobretudo levando-se em 

consideracao a desestruturacao s o c i a l vivenciada na regiao por 

conta da construcao da barragem. 

Nossas hipoteses eram que esses p r o j e t o s , ao recuperar 

certas experiencias c o l e t i v a s de organizacao da producao, v i v i d a s 

por estes trabalhadores durante o periodo a n t e r i o r , quando da 

construcao da barragem, t e r i a m se i n s e r i d o nesse processo de trans_ 

formacao das entidades s i n d i c a i s , de forma a renova-las. Essa r e -

novacao t e r i a se dado por conta de uma ampliacao do espaco de d i s 

cussao dentro dessas entidades acerca de questoes p r o d u t i v a s , que 

as aproximaria mais de sua "base" de representacao. No entanto, 

essa discussao t e r i a se tornado mais complexa, por conta dos pro

j e t o s serem desenvolvidos por intermedio de orgaos do Estado, v i s 

tos em p r i n c i p i o como o p o s i t o r e s dos int e r e s s e s dos trabalhadores 

r u r a i s . Toda essa discussao t e r i a provocado d i f e r e n t e s p o s i c i o n a -

mentos por p a r t e dos i n t e g r a n t e s do movimento s i n d i c a l , e dos de-

mais mediadores envolvidos, acerca do c a r a t e r e natureza das e n t i 

dades s i n d i c a i s de trabalhadores r u r a i s . 



26 

A implementacao dos p r o j e t o s poderia s i g n i f i c a r , assim, 

um momento "novo" na t r a j e t o r i a dessas entidades, onde se realga-

r i a uma transformacao do seu papel de mediacao. Para chegar a uma 

resposta sobre essas questoes, procuramos mapear uma s e r i e de e l e 

mentos que c a r a c t e r i z a r i a m esse papel de mediacao, e ver como se 

fizeram presentes, ou nao, nesses processos estudados. 
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C A P f T U L O 2 

A I N S E R Q A O D O S P R O J E T O S N A 

D I N A M I C A S I N D I C A L : R E C O N S T R U I N D O 

T R A J E T ( 5 R I A S 

2.1. A FUNDAgAO DOS SINDICATOS DE REMANSO E PILAO ARCADO EM 

DM CONTEXTO DE "VAZIO" DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL 

DOS TRABALHADORES RURAIS . 

0 surgimento dos s i n d i c a t o s de trabalhadores r u r a i s na 

regiao de Sobradinho se deu no i n i c i o da decada de 70, periodo em 

que, em todo o B r a s i l , m u l t i p l i c a v a - s e a fundacao de s i n d i c a t o s r u 

r a i s , por i n i c i a t i v a dos p r o p r i o s poderes p u b l i c o s . Esses s i n d i c a 

t o s eram criados "de cima para b a i x o " , e t r a z i a m a marca de uma 

l e g i s l a c a o t u t e l a d o r a , que c o n f e r i a as entidades um c a r a t e r as-

s i s t e n c i a l i s t a e de prestacao de s e r v i c o s . 

Na regiao de Sobradinho, nao f o i d i f e r e n t e . Em 1971,quan 

do ja se i n i c i a v a na area a discussao sobre a provavel construcao 

da barragem, deu-se i n i c i o , por i n i c i a t i v a da FETAG, as a r t i c u l a -

coes que resultaram na fundacao de 5 s i n d i c a t o s : Juazeiro (6 de 

f e v e r e i r o ) , Remanso (6 de marco), Sento Se (21 de marco), Xique-

-Xique (9 de maio), e Casa Nova (7 de agosto) (MACHADO e o u t r o s , 

1987:65). A FETAG era, ate entao, uma i n s t i t u i c a o desconhecida na 

regiao. Seu i n t e r e s s e em promover a c r i a c a o dos s i n d i c a t o s estava 
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l i g a d o a sua p o l i t i c a de ampliar sua rede de i n f l u e n c i a no esta-

d o ' 1 ) . 

Foram processos muito r a p i d o s , e semelhantes em todos os 

municipios: segundo depoimentos de p a r t i c i p a n t e s , i n i c i a l m e n t e os 

representantes da FETAG chegavam a area, e procuravam as l i d e r a n -

cas l o c a i s (padres, p r o f e s s o r e s , chefes p o l i t i c o s , e t c . ) , para 

apresentar sua proposta. A p a r t i r de entao, marcava-se uma reu-

niao com os trabalhadores, para uma exposigao da i d e i a . Em segui-

da, nesta mesma reuniao, escolhia-se a d i r e t o r i a p r o v i s o r i a , e 

dava-se por fundado o s i n d i c a t o . Mesmo em P i l a o Arcado, onde o 

s i n d i c a t o so v e i o a ser c r i a d o em f e v e r e i r o de 1975, r e p e t i u - s e o 

mesmo processo: 

"Entao nos estavamos, em P i l a o Arca
do, proximo a mudanca (...) a i che-
gando esse moco, de nome 0., que era 
advogado, com D., da FETAG, querendo 
saber como e que f a z i a para fundar es 
t e s i n d i c a t o de P i l a o Arcado (...) En 
tao nos reunimos e os trabalhadores 
acharam que era conveniente ser f u n -
dado este s i n d i c a t o , em presenca de 
alguns p o l i t i c o s - (...) parece que pu 
seram alguns p o l i t i c o s para escolher 
as pessoas, para d i r i g i r o sindicatd" 
( E n t r e v i s t a com B.M.R.,, t e s o u r e i r o do 
s i n d i c a t o de P i l a o Arcado, desde a 
sua fundacao ate 1986). 

(1) A FETAG-BA, fundada em 1963 por grupos defensores de um s i n d i 
calismo mais o f i c i a l i s t a , encontrava-se, no f i n a l da decada 
de 70, ainda muito pouco implantada no estado. Segundo r e l a t o 
r i o da CONTAG, e x i s t i a m na Bahia, nesta epoca, apenas 20 s i n 
d i c a t o s de trabalhadores r u r a i s , a maioria ainda sem o reco-
nhecimento do M i n i s t e r i o do Trabalho. Em 1972, as vesperas de 
eleicoes para a FETAG, esse numero t i n h a crescido para 80, 
porem apenas 14 estavam em condigoes de v o t a r (CONTAG, 
1976). Sobre a atuagao da FETAG desde a sua fundagao, ver 
tambem NAVARRO (1985). 
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Tanto em Remanso, como em P i l a o Arcado (e provavelmente 

nos outros m u n i c i p i o s ) , houve a presenca d i r e t a , nestas reunioes, 

de " p o l i t i c o s " l o c a i s (vereadores, pessoas i n f l u e n t e s ; no caso de 

P i l a o , o p r o p r i o p r e f e i t o ) e foram estes p o l i t i c o s que indicaram 

as pessoas que deveriam compor as d i r e t o r i a s , e que, posteriormen 

t e , foram referendadas pela reuniao. 

"as reunioes foram f e i t a s na i g r e j a 
(...) No dia da fundacao os membros 
da d i r e t o r i a foram apontados pelo sr. 
P r e f e i t o , onde eu f u i uma das pes
soas escolhidas (...) e f i q u e i como 
s e c r e t a r i o " ( E n t r e v i s t a com M.J.J. , 
e x - s e c r e t a r i o do s i n d i c a t o de P i l a o 
Arcado, posteriormente presidente, no 
periodo 1978/1986). 

"quern fundou o s i n d i c a t o f o i um con-
tador de Juazeiro, j u n t o com o pes-
soal da FETAG (...) as pessoas foram 
escolhidas para a chapa por um con-
chavo dos p o l i t i c o s " ( E n t r e v i s t a com 
E.M., ex-presidente do s i n d i c a t o de 
Remanso, no periodo 1973/1986). 

Em Remanso, nenhuma das t r e s pessoas escolhidas para os 

cargos t i t u l a r e s da d i r e t o r i a ( p r e s i d e n t e , s e c r e t a r i o e t e s o u r e i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. (2) 

r o ) eram efetivamente trabalhadores r u r a i s ; em P i l a o , apesar de 

haver trabalhadores na chapa, esta era p r e s i d i d a p e l o delegado de 

p o l i c i a l o c a l . Todos os i n t e g r a n t e s da d i r e t o r i a tinham sido i n -

dicados pelo p r e f e i t o . 

Os s i n d i c a t o s foram implantados, na verdade, como orgaos 

p a r a - e s t a t a i s , de prestacao de servicos aos tr a b a l h a d o r e s , e nao 

como orgaos de representacao. A sua atuacao, durante um longo pe

r i o d o ainda, r e s t r i n g i u - s e a prestacao de a s s i s t e n c i a medica e 

(2) A chapa era formada por um contador aposentado, um medio p ro-
p r i e t a r i o e comerciante, e um dono de uma s e r r a r i a e de um 
pequeno e s t a l e i r o (informacoes de E.M.). 
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odontologica, e encamirihamentos de aposentadorias ( v i a FUNRURAL) 

Mesmo acoes mais elementares, como a divulgacao dos d i r e i t o s t r a -

b a l h i s t a s , esbarravam em r e s i s t e n c i a por p a r t e das d i r e t o r i a s , co 

mo revela este depoimento sobre o s i n d i c a t o de Remanso: 

"em 1973 a gente, que t i n h a sido e l e i 
t o , fez um curso na FETAG, em Salva 
dor, para l i d e r a n c a s s i n d i c a i s . En
tao quando a gente v o l t o u , o C, que 
era da chapa e era tambem fazendeiro 
pediu pra nos nao f i c a r falando so
bre o d i r e i t o de p r e s c r i c a o b i e n a l 
que a gente t i n h a aprendido l a no 
curso (...) e que e l e t i n h a despedi-
do um vaqueiro e nao qu e r i a pagar os 
d i r e i t o s " (E.M.). 

A i n t e r f e r e n c i a de p o l i t i c o s l o c a i s nao se r e s t r i n g i a a 

indicacao das chapas nos periodos e l e i t o r a i s , mas se estendia ate 

o funcionamento c o t i d i a n o das entidades. Ha depoimentos, por e-

xemplo, de que em Casa Nova, em 1974, uma simples aposentadoria, 

para ser encaminhada, t i n h a que passar pela "recomendacao" do che 

' (3) 
f e p o l i t i c o l o c a l 

A e x i s t e n c i a dessas entidades como " c o r r e i a s de transmis 

sao" do poder l o c a l explicava-se p e l a dominacao h i s t o r i c a m e n t e e-

xercida pelas o l i g a r q u i a s naquela r e g i a o , e que, apesar de terem 

s o f r i d o alguns revezes a n i v e l n a c i o n a l , mantinham-se f o r t e s no 

ambito dos muni c i p i o s , controlando as i n s t i t u i c o e s p u b l i c a s e 

aparecendo como os representantes do Estado para a populacao. 

0 poder exercido pelas o l i g a r q u i a s baseava-se em uma s i -

tuacao de dominacao economica sobre os pequenos produtores e t r a 

balhadores r u r a i s , em funcao da monopolizacao da propriedade da 

(3) Informacao de G.D., t e c n i c a da ANCARBA que atuou em Casa Nova 

no periodo de relocacao. 
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t e r r a pelos grandes fazendeiros, que detinham tambem os canais de 

comercializacao. 0 acesso a t e r r a passava por esses fazendeiros, 

que as cediam aos pequenos produtores para que as trabalhassem na 

condicao de agregados, ou atraves das relacoes de meacao ou arre n 

damento. Da mesma forma, as t e r r a s p u b l i c a s - em e s p e c i a l , as t e r 

ras de vazante do r i o , fundamentals para o desenvolvimento das a-

t i v i d a d e s a g r i c o l a s , que eram propriedade da Marinha - dependiam 

do seu consentimento para serem exploradas, pois cabia as p r e f e i -

t u r a s a sua administracao. Eram cedidas aos a g r i c u l t o r e s atraves 

do pagamento de uma taxa (conhecida como " f o r o " ou " t a l a o " ) 4^. 

Tambem o exercico da pesca - a t i v i d a d e complementar a 

a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a , p r a t i c a d a pelos pequenos p r o d u t o r e s -

estava, muitas vezes, sob o c o n t r o l e dos grandes p r o p r i e t a r i e s , 

p o i s para e x p l o r a r as lagoas que se formavam as margens do r i o , 

nos periodos de vazante, eram exigidas " l i c e n c a s " por p a r t e da 

p r e f e i t u r a ou dos p r o p r i e t a r i e s , e tambem cobradas taxas para a 

~ ( 5) 
sua u t i l i z a c a o 

As relacoes de dominacao exercidas pelas o l i g a r q u i a s pres 

supunham ainda p r a t i c a s de "protecao" a populacao, prestando " f a -

vores", socorrendo em casos de doenca ou "precisao", conseguindo 

empregos, e t c . Com i s s o , d i f u n d i a - s e uma i d e o l o g i a p a t e r n a l i s t a , 

que, em c o n t r a p a r t i d a , g a r a n t i a a manutencao de uma c l i e n t e l a a 

disposicao desses p r o p r i e t a r i e s , necessaria nos periodos e l e i t o -

r a i s . Os camponeses constituiam-se, assim, em sustentaculos do 

poder economico dessas o l i g a r q u i a s (pelas relacoes de exploracao 

do t r a b a l h o ) e tambem do poder p o l i t i c o , pelo voto de c a b r e s t J ^ . 

(4) Cf. DUQUE (1980 e 1984); BERENGUER (1984); SIGAUD (1986);MELDD 
( s / d ) ; MACHADO e outros (1987). 

( 5) Idem 

(6) Idem 
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As t e n t a t i v a s de reacao dos pequenos produtores a esta 

situacao de dominacao, constituiam-se em a t i t u d e s i n d i v i d u a l s : re 

clusao na caatinga, como posseiros, migracoes para outras regioes 

(como s u l e sudeste do p a i s ) , e a u t i l i z a c a o da combinagao de d i -

f e r e n t e s e s t r a t e g i a s p r o d u t i v a s ( p l a n t a r uma p a r c e l a como meeiros 

em uma propriedade, arrendar outra na vazante, o b t e r o u t r a como 

" f o r e i r o " , a s s a l a r i a r - s e , pescar, t r a b a l h a r em a t i v i d a d e s de co-

l e t a , e t c . ) , como forma de escapar do dominio de um unico p r o p r i e 

t a r i o (DUQU£, 1980). Porem, todas situavam-se mais no t e r r e n o das 

t e n t a i v a s , nao c o n s t i t u i n d o - s e em a l t e r n a t i v a s r e a i s (de obtencao 

da almejada autonomia), para a maioria dos tr a b a l h a d o r e s . 

De acordo com os depoimentos que registramos, e com o 

( 7 ) 

m a t e r i a l que consultamos em arquivos e outras f o n t e s ' , nao ha, 

no periodo a n t e r i o r a c o n s t i t u i c a o desses s i n d i c a t o s , i n d i c i o s de 

manifestacoes c o l e t i v a s por p a r t e dos trabalhadores, ou de t e n t a 

t i v a s de c r i a c a o de orgaos de representacao, que procurassem ques 

t i o n a r essas relacoes de dominacao e x i s t e n t e s . Imaginamos que os 

c o n f l i t o s com os grandes fazendeiros (que certamente deveriam ha

ver) , eram r e s o l v i d o s de forma i n d i v i d u a l , e esbarravam com a e-

x i s t e n c i a dessa situacao de monopolizacao do poder de mando, exer 

cido pelas o l i g a r q u i a s . As excecoes foram os movimentos messiani-

cos ocorridos na area por v o l t a da decada de 30, e n t r e os quais se 

destacou o episodio de "Pau de Colher". 

Desta forma, pode-se a f i r m a r que e x i s t i a um "vazio" de 

representacao i n s t i t u c i o n a l dos trabalhadores r u r a i s na r e g i a o , e 

que os s i n d i c a t o s , i n i c i a l m e n t e , pela forma como foram c r i a d o s , 

( 7 ) Ver descricao das fontes consultadas na secao B i b l i o g r a f i a e 
Outras f o n t e s . 
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nao conseguiram preencher. A i n t e r f e r e n c i a da cri a c a o destas e n t i 

dades em um t a l contexto pode ser i d e n t i f i c a d a , num p r i m e i r o mo-

mento, como situada no ambito do atendimento as questoes de saude 

e aposentadorias, mas, mesmo assim, sem que a sua resolucao fosse 

t i r a d a t o t a l m e n t e do c o n t r o l e d i r e t o e pessoal dos fazendeiros. 

Essa situacao teve r e f l e x o s no periodo seguinte, quando 

in i c i a r a m - s e as movimentacoes na area por conta da construcao da 

barragem. 

Em 1973, tinham sido i n i c i a d a s as construcoes da obra, e 

re a l i z a d a s as p r i m e i r a s desapropriacoes na area de l o c a l i z a c a o do 

eixo da barragem (BERENGUER, 1984); ate entao, a populacao nao t i 

nha sido informada sobre como seriam relocados. No periodo de 

1973 a 1975, tinham sido f e i t o s estudos pelas empresas e s t a t a i s 

(ANCARBA, INCRA) , para d e c i d i r sobre a t r a n s f e r e n c i a da populacao, 

e, no i n i c i o de 1975 tinham s i d o divulgados os r e s u l t a d o s , que 

indicavam que apenas uma m i n o r i a poderia permanecer na borda do 

lago (cerca de 1400 f a m i l i a s ) , sendo o r e s t a n t e encaminhado para 

um p r o j e t o de colonizacao no m u n i c i p i o de Bom Jesus da Lapa, a 

600 km da r e g i a o ( P r o j e t o Especial de Colonizacao de Serra do Ra-

malho - PEC* SR). 

A p r e f e r e n c i a da m a i o r i a da populacao, em v i r t u d e da 

compulsoriedade da t r a n s f e r e n c i a , era permanecer na mesma regiao, 

as margens do novo lago (HIDROSERVICE, 1973, c i t a d a por SIGAUD, 

1986). Sua p r i m e i r a a t i t u d e f o i buscar o apoio das o l i g a r q u i a s l o 

c a i s . Estas, ainda que discordando das decisoes do governo cen

t r a l ( p r i n c i p a l m e n t e por nao ser de seu i n t e r e s s e a t r a n s f e r e n c i a 

da populacao para outra r e g i a o ) , nao tinham muito espaco de bar-

ganha, e optaram por defender seus i n t e r e s s e s p a r t i c u l a r e s enquan 
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t o produtores, em detrimento de cumprir os compromissos inerentes 

a relacao c l i e n t e l i s t a . Neste periodo a area t i n h a sido decretada 

de seguranca n a c i o n a l , e a suspensao de eleicoes f a z i a com que a 

necessidade de construcao de uma base de l e g i t i m a c a o dessas o l i 

garquias j u n t o a populacao fosse minimizada. 

De acordo com MELLO (s/d) apenas no municipio de Casa No 

va chegaram a esbocar-se t e n t a t i v a s , por p a r t e dos chefes p o l i t i 

cos l o c a i s , de i n t e r c e d e r j u n t o a CHESF no sent i d o de r e d e f i n i r 

os l o c a i s para onde certos povoados seriam t r a n s f e r i d o s . Essas 

t e n t a t i v a s nem sempre tiveram e x i t o , e acabavam prevalecendo as 

posicoes da CHESF, Em Sento Se, a o l i g a r q u i a l o c a l tornou-se a 

representante da CHESF no mun i c i p i o , sendo i d e n t i f i c a d a pela popu 

lacao como co-responsavel pelos danos s o f r i d o s , p r i n c i p a l m e n t e com 

relacao as indenizacoes. 

Nos municipios de Remanso e P i l a o Arcado, houve uma omis 

sao t o t a l da p a r t e das lide r a n c a s p o l i t i c a s no sentido de i n t e r 

ceder pela populacao - fosse nas questoes r e f e r e n t e s a relocagao, 

ou as indenizacoes - tendo as suas reacoes se r e s t r i n g i d o , no ca-

so de Remanso, as negociacoes com a CHESF em p r o l de conseguir me-

l h o r i a s na i n f r a - e s t r u t u r a da nova cidade que s e r i a construida; no 

caso de P i l a o , nem is s o t e r i a acontecido (MELLO, s/d). 

Neste periodo, extremamente tenso, em que estava em jogo 

o d e s t i n o da populacao, i n i c i o u - s e todo um enfrentamento dos t r a 

balhadores diretamente com as i n s t i t u i c o e s do Estado: coma CHESF, 

responsavel pelas desapropriacoes, com a ANCARBA, encarregada da 

t r a n s f e r e n c i a para Serra do Ramalho, com o INCRA, que admi n i s t r a 

va o PEC*SR. 6s s i n d i c a t o s permaneceram ausentes desse processo. 

Nas palavras de d i r i g e n t e s s i n d i c a i s que p a r t i c i p a r a m desse p e r i o 
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do: 

"o s i n d i c a t o era um orgao sem pe nem 
cabeca, nao pensava nem andava (...) 
todos so pensavam que era um orgao 
para dar f i c h a para extracao de den-
t e , e medico (...) o s i n d i c a t o , so
bre a barragem, e l e nunca fez nada 
(...) naquela epoca, so f a z i a r e u -
niao para majoracao de mensalidade" 
(E.R., p a r t i c i p a n t e do s i n d i c a t o de 
Remanso desde a sua fundacao, secre
t a r i o do s i n d i c a t o no periodo de 
1983/1986). 

Esta situacao so modificou-se a p a r t i r de 1976, quando co 

mecaram a i n t e r v i r na area setores da I g r e j a , l i g a d o s ao Bispo D. 

Jose Rodrigues, e representantes da e s t r u t u r a s i n d i c a l n a c i o n a l e 

estadual (CONTAG e FETAG) que procuraram t r a z e r para dentro 

das entidades todo um processo de r e s i s t e n c i a da populacao que 

estava se desenvolvendo a sua margem, nas p r o p r i a s comunidades. Os 

e f e i t o s desses eventos sobre o movimento s i n d i c a l nesses m u n i c i 

p i o s e o que apresentaremos no item a seg u i r . 

2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS SINDICATOS SENDO LEVADOS A ASSUMIR O PAPEL DE 

MEDIADORES: PRIMEIRAS QUESTOES TRAZIDAS PELA CONSTRDQAO 

DA BARRAGEM 

0 descontentamento da populacao com as a l t e r n a t i v a s de 

relocacao apresentadas pela CHESF acabou se transformando numa re 

s i s t e n c i a concreta a saida da re g i a o . Com i s s o , a CHESF f o i o b r i -

( 8 ) A FETAG estava, a p a r t i r de 1972, com uma nova d i r e t o r i a , e 
estava havendo uma reorganizacao da entidade,ampliando-se o 
acompanhamento - p r i n c i p a l m e n t e j u r i d i c o - as l u t a s que es
tavam sendo levadas pelos trabalhadores r u r a i s no estado 
(CONTAG, 1976). 
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gada a rever os pianos i n i c i a i s , e a d r n i t i r a permanencia da popu

lacao a borda do lago. Essa a l t e r n a t i v a nao f o r a apresentada an

tes , devido aos pianos de u t i l i z a c a o daquela area com grandes pro 

j e t o s agropecuarios, e nao com pequenos p r o d u t o r e s ^ 9 ' Diante do 

f a t o de que muitos tinham se deslocado para caatinga, e p o s t e r i o r 

itiente, estavam voltando para a borda do lago, a CHESF acabou por 

c o n s t r u i r mais 13 nucleos (povoados) a l em dos 12 que eram p r e v i s — 

t o s , e a c e i t o u reconhecer os loteamentos f e i t o s diretamente pelos 

t r a b a l h a d o r e s , da mesma forma que os planejados pela empresa 

(DUQUE\ 1984; SIGAUD e o u t r o s , 1987). 

Esta r e s i s t e n c i a da populacao e d i s c u t i d a por v a r i o s au-

t o r e s como sendo o r i g i n a r i a de f a t o r e s d i f e r e n t e s . Para DUQU£, 

por exemplo, contou sobremaneira o f a t o de que, com a inundacao, 

houve uma remodelacao na e s t r u t u r a f u n d i a r i a , que p e r m i t i u que 

os pequenos produtores se desligassem das relacoes de dependencia 

que os ligavam aos chefes p o l i t i c o s l o c a i s , sentindo-se mais a 

vontade para tomarem decisoes por conta p r o p r i a ; contou ainda o 

f a t o de que este processo, a t i n g i n d o a todos i n d i s t i n t a m e n t e , c r i a 

va um e s p i r i t o de s o l i d a r i e d a d e s o c i a l e de r e s i s t e n c i a , que t e 

r i a sido fomentado pela forma c o l e t i v a como se f o i promovida a 

discussao da relocacao - por conta da urgencia que se t i n h a em re 

t i r a r a populacao da area. Aponta tambem para o f a t o de que a 

intr o d u c a o , na area, de outras i n s t i t u i c o e s do Estado, nao contro 

ladas pelas o l i g a r q u i a s l o c a i s , f a v o r e c i a tambem a uma d i v i s a o do 

poder de mando, abrindo um espaco para uma certa r e s i s t e n c i a dos 

trabalhadores (DUQU£, 1980 e 1984). 

( 9 ) DUQUE (1984) s a l i e n t a o f a t o de que e x i s t i r i a m areas f e r t e i s 
dentro da p r o p r i a regiao de Sobradinho (em Sento Se, p r i n c i -
palmente), p a s s i v e i s de serem u t i l i z a d a s para o reassentamen 
t o da populacao, mas t e r i a m s o f r i d o o veto da CODEVASF por 
conta de seu i n t e r e s s e em reserva-las para p r o j e t o s empresa-
r i a i s . 
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Para autores como MACHADO e outros (1987), alem dos f a -

to r e s apontados por DUQUE*, t e r i a contado tambem a p a r t i c i p a c a o de 

setores da I g r e j a . Porem, e c e r t o que esta p a r t i c i p a c a o so v e i o a 

se dar de forma marcante ao f i n a l de 1976, quando o processo de 

relocacao j a estava em andamento. 

Ligya SIGAUD (1986) levanta a p o s s i b i l i d a d e de que t e -

nham sido as relacoes de interdependencia desenvolvidas a n t e r i o r -

mente pelos camponeses nos povoados, o germe dessa r e s i s t e n c i a . Os 

povoados, sedes de encontros, f e s t a s , c u l t o s , e t c . , por conta de 

relacoes de parentesco, compadrio, e t c . , funcionavam como " r e f e -

r e n c i a i s s o c i a i s " desta populacao, e posteriormente, quando de 

uma ameaga comum a sua extincao, t e r i a m se transformado em " r e f e -

r e n c i a i s p o l i t i c o s " , em instrumentos de r e s i s t e n c i a . 

0 processo de t r a n s f e r e n c i a propriamente d i t o (desapro-

priacoes, mudanca, reassentamento) se deu no periodo de 1975 a 

1978, sendo que o represamento t o t a l das aguas ocorreu e n t r e 

1976 e 1977. A cidade de Remanso f o i inundada no f i n a l de 1976, 

e P i l a o Arcado, no f i n a l de 1977. 

De acordo com os arquivos de j o r n a i s e documentos que 

consultamos ^ , ate meados de 1976, os unicos r e g i s t r o s encontra 

dos sobre acoes por p a r t e dos s i n d i c a t o s da r e g i a o , com relacao 

as questoes de relocacao, foram algumas cartas enviadas a CHESF e 

ao INCRA, pedindo esclarecimentos sobre como se dariam os proces-

(10) Referimo-nos aos arquivos de J o r n a i s e Documentos da CPT 
(Salv a d o r ) , da Diocese de Juazeiro, e dos Sindicatos de Re
manso e P i l a o Arcado. Ver a I n t e g r a dos arquivos consultados 
na secao B i b l i o g r a f i a e Outras Fontes. 
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sos de desapropriacao e mudanca, e sobre o p r o j e t o de Serra do Ra 

malho. Foram assinadas pelos s i n d i c a t o s de J u a z e i r o , Sento Se, 

Remanso e Casa Nova, e pela FETAG, e datam de maio de 1974 e de 

junho de 1 9 7 5 ( 1 1 ' . 

A desapropriacao e a mudanca da populacao se deram de 

forma muito r a p i d a , e na mai o r i a dos casos, os povoados e as c i -

dades ainda nao estavam com a i n f r a e s t r u t u r a necessaria para a b r i 

gar a populacao. Esta situacao f o i ainda mais grave em P i l a o Area 

do, o u l t i m o m u n i c i p i o a ser a t i n g i d o pelas aguas, onde nao foram 

construidos nucleos no i n t e r i o r . Houve pressoes por p a r t e da 

CHESF para que a populacao abandonasse a area a ser a t i n g i d a , s o b 

ameacas de serem "tragados" pelas aguas, e i s s o , em muitos ca

sos, fez com que os moradores aceitassem qualquer indenizacao, e 

se r e t i r a s s e m do l o c a l , sem mesmo t e r para onde i r (Cf. MOURA, 

1975: RODRIGUES, 1981; UFBa, 1984). 

Essa situacao de "desamparo" em que encontrava-se a popu 

lacao, fez com que, a p a r t i r da chegada de D. Jose Rodrigues a 

regiao (em 1975), como bispo de Ju a z e i r o , este passasse a ser pro 

curado por um grande contingente de pessoas, numa t e n t a t i v a deque 

intercedesse j u n t o aos orgaos p u b l i c o s no s e n t i d o de r e s o l v e r os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 4 - 4 . (
1 2

) problemas e x i s t e n t e s 

(11) Estas c a r t a s encontravam-se no Arquivo de J o r n a i s e Documen
to s da Comissao P a s t o r a l da Terra (CPT), em Salvador. 

(12) No a r q u i v o pessoal de D. Jose, em J u a z e i r o , encontram-se cen-
tenas de c a r t a s , abaixo-assinadas, e t c . , enviadas durante o 
periodo de relocacao, com os mais diversos pedidos: que i n t e r 
ceda j u n t o a CHESF para obtengao de maiores indenizacoes; con 
tando dos sofrimentos v i v i d o s por conta de f a l t a de agua e 
i n f r a - e s t r u t u r a nos povoados, e perguntando o que faz e r ; pe-
dindo ajuda em d i n h e i r o para consertar casas recem cons-
t r u i d a s e que se encontram rachadas; s o l i c i t a n d o que en-
v i e determinadas r e i v i n d i c a c o e s para os orgaos competentes 
e t c . 
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A I g r e j a , ate entao, v i a a barragem como uma per s p e c t i v a 

de progresso para a regiao, e apoiava a sua r e a l i z a c a o . Nos Bo-

l e t i n s "Caminhar Juntos", publicados pela Diocese a p a r t i r de 

1976, somente no f i n a l desse ano e que comecaram a aparecer as 

pr i m e i r a s c r i t i c a s a sua construcao. Com a i n t e n s i f i c a c a o das de-

nuncias sobre as a r b i t r a r i e d a d e s cometidas pela CHESF, durante a-

quele ano, especialmente no tocante ao v a l o r das indenizacoes, de 

f i n i u - s e esta nova posicao, e D. Jose passou a u t i l i z a r a sua po

sicao de bispo para v e i c u l a r socialmente e ampliar, atraves da 

imprensa e do contato com autoridades, as reclamacoes recebidas. 

D. Jose era vinculado a chamada "ala p r o g r e s s i s t a " da 

I g r e j a C a t o l i c a , que desenvolvia acoes l i g a d a s aos problemas con-

cre t o s v i v i d o s pelos trabalhadores, e a sua vinda para a area f o i 

importante no sentido de mudar a posicao sobre a barragem assumi-

da ate entao, pela I g r e j a . Sob a sua i n f l u e n c i a , criaram-se e q u i -

pes de agentes p a s t o r a i s nos munic i p i o s , que tinham por o b j e t i v o 

o r i e n t a r a populacao no sentido de buscar a resolucao dos p r o b l e 

mas que estavam vivendo, cobrando das autoridades as medidas que 

se faziam necessarias. Este t r a b a l h o era f e i t o atraves de v i s i t a s 

p a s t o r a i s , e ganhava uma dimensao maior pela e x i s t e n c i a de um pro 

grama semanal de r a d i o , onde as denuncias eram apresentadas. 

A questao da mudanca f o i considerada p r i o r i t a r i a quando 

da r e a l i z a c a o do I Piano P a s t o r a l Organico da Diocese, em 1976 

(MACHADO e o u t r o s , 1987:63) e, embora em muitos l o c a i s houvesse 

r e s i s t e n c i a por p a r t e da I g r e j a t r a d i c i o n a l em a c e i t a r o t r a b a l h o 

dessas equipes, o f a t o de contarem com o apoio do bispo fez com 

que conseguissem manter-se e ate mesmo ampliar-se, no i n t e r i o r da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

113) < 

Diocese^ . No i n i c i o de 1977, essas equipes foram reforcadas 

(13) Informacoes de L.E.S., assessor da CPT da Diocese de Jua z e i 
ro no periodo de 1978 a 1982. 
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com a criacao da Comissao P a s t o r a l da Terra (CPT), passando a con 

t a r com assessoria e s p e c i a l i z a d a de educadores e advogados. 

Apesar de todo o momento repre s s i v o v i v i d o , encontramos 

nos j o r n a i s daquela epoca^ 1 4^ muitas denuncias (em g e r a l sob a f o r 

ma de reportagens) sobre a s i t u a c a o c a o t i c a e x i s t e n t e na area, dan 

do destaque para o lado do "drama" em que f o r a , compulsoriamente, 

i n s e r i d a a populacao. Ao lado dessas reportagens, apareciam tam

bem denuncias f e i t a s pelo b i s p o , e, como para contrabalancar, ma-

t e r i a s o f i c i a i s preparadas pelos orgaos p u b l i c o s , enaltecendo as 

obras que a l i se desenvoiviam, e desmentindo as c r i t i c a s que lhes 

eram f e i t a s . Sobradinho era considerada "um orgulho da engenharia 

nacional" , e ajustava-se p e r f e i t a m e n t e ao e s p i r i t o de " B r a s i l G r a n 

de" d i f u n d i d o pelo governo a u t o r i t a r i o da epoca. 

Somente em meados de 1976 e que representantes da e s t r u -

t u r a s i n d i c a l a n i v e l estadual e n a c i o n a l (e mesmo a n i v e l munici 

p a l ) , comecaram a se f a z e r presentes efetivamente na area, numa 

t e n t a t i v a de dar algum acompanhamento aos trabalhadores a t i n g i -

dos. Naquele momento, porem, o processo de desapropriacao e de 

t r a n s f e r e n c i a j a estava bastante adiantado. 

Uma dessas t e n t a t i v a s f o i a r e a l i z a c a o , em junho de 

1976, em Aracaju, de um encontro e n t r e representantes do movimen-

t o s i n d i c a l de toda aquela r e g i a o , promovido pela CONTAG - o I 

Encontro do Vale do Sao Francisco - para d i s c u t i r em conjunto um 

(14) Os r e c o r t e s encontrados nos arquivos da CPT em Salvador, e 
da Diocese de J u a z e i r o , em J u a z e i r o , eram basicamente de j o r 
nais de Salvador ("A Tarde", "Correio da Bahia" , " J o r n a l da 
Bahia", "Tribuna da Bahia"), embora^fossem encontrados tam
bem materias de j o r n a i s de c i r c u l a c a o n a c i o n a l , como "Estado 
de SP", "Folha de SP" e " J o r n a l do B r a s i l " . Por conta da 
grande quantidade de m a t e r i a l encontrado nestes l o c a i s , con-
sideramos desnecessario r e a l i z a r uma pesquisa mais s i s t e m a t i 

ca diretamente em arquivos dos p r o p r i o s j o r n a i s . 
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programa de atuacao que atacasse os problemas decorrentes das po-

l i t i c a s governamentais de construcao das barragens e implantacao 

de grandes p r o j e t o s agropecuarios, que atingiam todo o v a l e , de 

Minas Gerais ate Sergipe. Nesse encontro, ganhoudestaque a s i t u a 

cao v i v i d a em Sobradinho, e iniciaram-se as a r t i c u l a g o e s com v i s 

t a s a c r i a r alguma r e s i s t e n c i a ao processo de desapropriacao em 

I t a p a r i c a , onde tambem estava sendo co n s t r u i d a uma h i d r e l e t r i c a . 

Logo apos, a FETAG promoveu encontro semelhante, com a 

presenca de 10 s i n d i c a t o s da r e g i a o , entre os quais os de Remanso 

e P i l a o Arcado, com o o b j e t i v o de estabelecer um v i n c u l o maior en 

t r e esses s i n d i c a t o s , ate entao completamente de s a r t i c u l a d o s en

t r e s i . A p a r t i r de entao, outros encontros passaram a ser r e a l i -

zados - os "Encontros do Vale", aproximadamente de 6 em 6 meses, 

e os r e s t r i t o s a area de Sobradinho, com uma frequencia maior 

estimulando os s i n d i c a t o s a assumirem, atraves de levantamentos e 

denuncias, os problemas r e l a t i v o s as indenizacoes e a relocacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1 5 ) i 

Os trabalhadores enfrentavam, neste periodo, inumeros pro 

blemas decorrentes da relocacao. Tinham f i c a d o sem p l a n t a r por 

d o i s anos (o ano a n t e r i o r a mudanca, e o s e g u i n t e ) , e em muitos 

casos os recursos recebidos atraves das indenizacoes foram gastos 

para a sua sobrevivencia. 0 v a l o r das indenizacoes nao t i n h a sido 

a l t o , e tornava-se i r r i s o r i o em funcao da subida generalizada de 

precos que ocorreu na regiao, decorrente da situacao de emergen-

c i a em que todos se encontravam. Os l o t e s recebidos eram mais d i -

(15) De acordo com os r e l a t o r i o s da CONTAG dos Encontros do Vale, 
na m a i o r i a deles houve a p a r t i c i p a c a o de representantes dos 
s i n d i c a t o s de Remanso e P i l a o Arcado. Em g e r a l , era enviado 
o p r e s i d e n t e ou algum o u t r o i n t e g r a n t e da chapa ( t e s o u r e i r o 
ou s e c r e t a r i o ) . 
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f i c e i s de serem trabalhados do que aqueles que dispunham ante-

riormente, e necessitavam um investimento em t r a b a l h o para desma-

t a - l o s . As casas, nos l o t e s r u r a i s , nao foram construidas pela 

CHESF (como foram as das cidades e povoados), tendo que os pro-

p r i o s moradores providenciarem a sua construcao (DUQUE, 1984; BAR 

ROS, 1984). Os povoados contavam ainda com uma e s t r u t u r a p r e c a r i a 

em termos de abastecimento de agua, t r a n s p o r t e , e outros services. 

Comecaram a ser enviadas r e i v i n d i c a g o e s aos orgaos p u b l i c o s (como 

a CHESF, ELETROBRAs, e outros) para que fossem f o r n e c i d o s novos 

recursos para promover o r e i n i c i o das a t i v i d a d e s p r o d u t i v a s (MA-

CHADO e o u t r o s , 1987). 

Essas r e i v i n d i c a g o e s eram estimuladas p e l o t r a b a l h o das 

equipes da CPT que atuavam nas comunidades, orientando os t r a b a 

lhadores para que procurassem os s i n d i c a t o s , forgando-os a encami. 

nhar suas reclamagoes. Os s i n d i c a t o s viram-se, assim, pressiona-

dos por v a r i o s lados: pela populagao, pela I g r e j a , por outras i n s 

tancias do movimento s i n d i c a l . Em meio a esse c l i m a , alguns des-

ses s i n d i c a t o s acabaram por " e n t r a r na b r i g a " . 

Esse processo f o i p a r t i c u l a r m e n t e importante em P i l a o Ar 

cado. Por conta de nao terem sido c r i a d o s nucleos pela CHESF no 

i n t e r i o r , uma grande quantidade de trabalhadores se concentrou na 

p r o p r i a cidade, recebendo l o t e s em areas proximas. Por intermedio 

da CPT, promoveu-se um tr a b a l h o de organizagao desses trabalhado

res atraves de representantes de quadra, e este t r a b a l h o f o i d i -

recionado para que o s i n d i c a t o o assumisse. Com i s s o , comegaram a 

haver divergencias com o presidente do s i n d i c a t o , l i g a d o aos es-

quemas de poder l o c a l . 

(16) 0 pr e s i d e n t e r d o s i n d i c a t o , que era tambem o delegado de p o l l 
c i a do mu n i c i p i o , era i n t e g r a n t e $o mesmo grupo p o l i t i c ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ij.-

derado pelo entao p r e f e i t o de P i l a o Arcado (Essas mformacoes 
e as dos paragrafos seguintes foram f o r n e c i d a s por M.J.J. e 
R CAS., trabalhadores r u r a i s e p a r t i c i p a n t e s do s i n d i c a t o de 
P i l a o Arcado desde a sua fundacao, e por L.E.S., que na epo-
ca da relocagao era assessor da CPT de Ju a z e i r o ) . 
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Essas di v e r g e n c i a s foram aprofundando-se a medida que se 

apresentaram questoes concretas, que exigiram um posicionamento 

por p a r t e da entidade s i n d i c a l enquanto orgao de representacao de 

classe. Em 1978, por exemplo, i n i c i o u - s e um movimento neste muni

c i p i o (que se estendeu por toda a area, mas com menos f o r c a ) para 

que a CHESF fornecesse ajuda em d i n h e i r o , para o desmatamento dos 

l o t e s , e arame para as cercas; a CHESF estava oferecendo menos da 

metade do que estava sendo r e i v i n d i c a d o , e os trabalhadores esta

vam r e s i s t i n d o , fazendo uma campanha para que nao se aceitasse a 

proposta da CHESF. Entao o pr e s i d e n t e do s i n d i c a t o i n i c i o u um mo

vimento para a aceitacao dessa proposta, forcando os demais a r e -

cuarem em sua r e s i s t e n c i a . I s t o ocasionou uma grande r e v o l t a en-

t r e os trabalhadores que tinham i n i c i a d o o movimento de r e s i s t e n 

c i a . 

Logo em seguida, um outr o i n c i d e n t e , o c o r r i d o em um con-

f l i t o de t e r r a s no i n t e r i o r do municipio de P i l a o Arcado, colocou 

novamente os trabalhadores contra o pr e s i d e n t e do s i n d i c a t o , e 

acabou por f o r c a r a sua renuncia. 0 pr e s i d e n t e , que era tambem o 

delegado de p o l i c i a , t i n h a mandado prender 4 trabalhadores envol-

vidos no c o n f l i t o , colocando-se a fa v o r do fazendeiro. Houve um 

movimento dos trabalhadores para que a FETAG i n t e r v i s s e no s i n d i 

cato, e assumiu a p r e s i d e n c i a o entao s e c r e t a r i o , que t i n h a se 

destacado como l i d e r a n c a neste movimento. 

Esse processo parece t e r sido mais intenso em P i l a o Area 

do que em out r o s m u n i c i p i o s , por conta de uma atuacao mais sitema 

t i c a da CPT e das equipes da Paroquia, e tambem por uma situacao 

de enfraquecimento muito grande das o l i g a r q u i a s l o c a i s , que se 

m a t e r i a l i z a v a na incapacidade de manter o seu dominio sobre o 

s i n d i c a t o . 
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Em Remanso, tambem o s i n d i c a t o comegava a encaminhar l e -

vantamentos e r e i v i n d i c a g o e s dos trabalhadores aos orgaos p u b l i 

cos. No entanto, ate o s i n d i c a t o comegar a se envolver com c o n f l i 

t o s de t e r r a (por v o l t a de 1980), a sua atuagao nao chegou a pro-

vocar desentendimentos maiores, que levassem a um rompimento en-

(17) 

t r e a entidade e os poderes l o c a i s 

A atuagao i s o l a d a das entidades s i n d i c a i s a n i v e l l o c a l 

v e i o a d q u i r i r uma "nova" dimensao, quando, em 1978, formalizou-se 

a criagao do Polo S i n d i c a l de J u a z e i r o . Era c o n s t i t u i d o pelos s i n 

d i c a t o s de J u a z e i r o , Sento Se, P i l a o Arcado, Remanso, Casa Nova, 

Campo Alegre de Lourdes, e Curaga ( B a h i a ) , e Santa Maria da Boa 

V i s t a , A f r a n i o e P e t r o l i n a (Pernambuco). Deu-se i n i c i o , entao, na 

area de Sobradinho, a uma agao conjunta de assessores e advogados 

da FETAG e CPT, cujo p r i n c i p a l t r a b a l h o , num p r i m e i r o momento, f o i 

fo r n e c e r apoio para que os trabalhadores pudessem encaminhar a-

goes na j u s t i g a contra a CHESF, por conta das indenizagoes. A 

atuagao dessas equipes nao se r e s t r i n g i u ao campo j u r i d i c o , mas 

f o i acompanhada de agoes educativas e o r g a n i z a t i v a s , que promo-

viam uma i n t e r i o r i z a g a o das entidades s i n d i c a i s a n i v e l das comu-

nidades. 

O Polo se c o n s t i t u i u como um forum onde vinha se a n a l i -

sando e debatendo a situagao v i v i d a por esses muni c i p i o s , cujo 

o b j e t i v o era conformar um programa comum de atuagao, que poste-

riormente d e v e r i a ser desdobrado a n i v e l m u n i c i p a l , por cada s i n -

(17) Em o u t r o s municipios da regiao a situagao era d i f e r e n t e . Ca
sa Nova, por exemplo, onde os grupos dominantes l o c a i s ainda 
mantinham-se f o r t e s , o s i n d i c a t o continuou a ser dominadopor 
seus prepostos por muitos anos ainda,apesar das l u t a s que a-
l i se desenvolveram por conta de questoes de t e r r a , e das 
t e n t a t i v a s de fomentar a criagao de oposicoes s i n d i c a i s , por 
p a r t e das equipes da CPT. Em Sento Se a situagao era seme-
l h a n t e a de Casa Nova. Nesses l o c a i s , havia r e s i s t e n c i a s ao 
t r a b a l h o da CPT por p a r t e das paroguias l o c a i s , nao sendo pos 
s i v e l desenvolver um t r a b a l h o tao i n t e n s o j u n t o as comunida-
des, como em P i l a o Arcado. 
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d i c a t o . A sua dinamica de funcionamento i n c l u i a a r e a l i z a c a o de 

encontros p e r i o d i c o s , onde se definiam e s t r a t e g i a s de l u t a ^ 1 8 ' , a 

publicagao de documentos comuns (manifestos, documentos r e i v i n d i -

c a t o r i o s ) , e ainda a r e a l i z a c a o , a p a r t i r de 1982, de um programa 

de r a d i o semanal ("0 G r i t o da Caatinga"), t r a n s m i t i d o em uma emis 

sora de P e t r o l i n a com alcance em toda a regiao de Sobradinho e 

adjacencias, onde se divulgava assuntos r e l a t i v o s as l u t a s dos 

trabalhadores r u r a i s . De acordo com d i r i g e n t e s s i n d i c a i s de P i l a o 

Arcado e de Remanso: 

"nessa epoca do Polo a gente nao f i -
cou mais sossegado, era reuniao em 
tudo que e canto, nos povoados, f a-
zendo levantamento (...) e t i n h a os 
encontros do Polo, e da Contag, e a 
gente i a tambem l a pras bandas de I -
t a p a r i c a , passar nossa ex p e r i e n c i a 
pra e l e s , pra contar tudo que a CHESF 
nos j u d i o u " (M.J.J., ex-presidente do 
sindicado de P i l a o Arcado). 

"os programas seguidos pelo s i n d i c a t o 
passaram a ser as plataformas t i r a -
das no Polo; a gente acompanhava t u 
do o que estava acontecendo a n i v e l 
r e g i o n a l : relocacao, baixa do lago, 
enchentes (...) as pessoas do Polo e 
que passaram a a g i t a r por a q u i , do 
Polo e da I g r e j a , marcava reuniao nos 
c o n f l i t o s de t e r r a , i a l a o advogado 
d i z e r qual era o d i r e i t o do t r a b a l h a 
dor, a gente i a j u n t o (...) em 1978, 
nos conseguimos com os p o l i t i c o s da-
q u i a compra de uma ambulancia, e es 
se c a r r o muito ajudou a nos rodar es 
se i n t e r i o r todo j u n t o com o advoga
do fazendo reuniao" (E.M., e x - p r e s i 
dente do s i n d i c a t o de Remanso). 

A p a r t i r de 1979 passou a t e r importancia como a t i v i d a d e 

do Polo a comemoracao do d i a do t r a b a l h a d o r , realizando-se em ca

ll-8) Desde a sua criagao ate 1987 tinham o c o r r i d o mais de 36 Encon 
t r o s o f i c i a i s do Polo de Juazeiro, tivemos acesso a 15 r e l a -
t o r i o s desses encontros, a maioria dos quais r e l a t i v o s ao 
periodo 1981/1985. 
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da l o c a l , de acordo com a sua situagao e s p e c i f i c a , manifestagoes, 

passeatas, e t c . Em P i l a o Arcado, ocorrem manifestagoes em 1979, e 

em 1980, promovidas p e l o s i n d i c a t o . 

0 programa de l u t a s d e f i n i d o nos encontros do Polo e que 

apareciam nesses manifestos i n c l u i a questoes l o c a i s como as l u t a s 

pelas indenizagoes e as questoes r e l a t i v a s a relocagao, como tarn 

bem questoes r e l a t i v a s a seca, e a situagao de pobreza e margina-

li z a g a o em que se encontravam a maioria dos pequenos produtores r u 

r a i s . Outros problemas mais g e r a i s tambem eram enfocados: desem-

prego, p r e v i d e n c i a s o c i a l r u r a l , v i o l e n c i a contra os trabalhado

res. Eram propagandeadas bandeiras de l u t a como a Reforma Agraria, 

e a convocagao de uma Assembleia Nacional C o n s t i t u i n t e , e ainda, 

em 1984, de eleigoes d i r e t a s para Presidente da Republica. 

A criagao do Polo S i n d i c a l , teve, p o r t a n t o , v a r i a s conse 

quencias a n i v e l do movimento s i n d i c a l r e g i o n a l : f o i um forum on

de vinham se ampliando as pressoes que se faziam para que estes 

s i n d i c a t o s assumissem mais claramente a defesa dos trabalhadores; 

promoveu, a n i v e l dos s i n d i c a t o s , uma mudanga nas suas organiza-

goes i n t e r n a s ; e tambem promoveu, pela p r i m e i r a vez, uma di s c u s 

sao acerca do c a r a t e r destes s i n d i c a t o s e da necessidade de a r t i -

cularem-se com o conjunto do movimento s i n d i c a l do p a i s . Ao mesmo 

tempo, c o n s t i t u i u - s e em uma caixa de ressonancia onde a situagao 

l o c a l ampliava-se a n i v e l r e g i o n a l . Essa mudanga de comportamento 

e x i g i a , de maneira g e r a l , um ce r t o rompimento das liderangas s i n 

d i c a i s com os esquemas do poder l o c a l . 
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2.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOVAS CONJUNTURAS E OS DESAFIOS COLOCADOS PARA O 

MOVIMENTO SINDICAL 

A c r i a g a o do Polo f o i , de qualquer maneira, o marco a 

p a r t i r do qual o movimento s i n d i c a l comecou a tomar um novo impul 

so, aparecendo os s i n d i c a t o s p e l a p r i m e i r a vez como porta-vozes 

dos t r a b a l h a d o r e s e organizando efetivamente movimentos r e i v i n d i -

c a t o r i o s . A emergencia desse c a r a t e r de mediacao pode s e r observa 

da em v a r i o s eventos. 

Em p r i m e i r o l u g a r , por o c a s i a o das enchentes. A p a r t i r 

de marco de 1978, quando se deu a inauguragao da barragem, comeca 

ram a o c o r r e r na regiao enchentes p e r i o d i c a s , ocasionando muitos 

p r e j u i z o s para os camponeses recem-relocados. E s s a s enchentes 

c u j a s causas eram o c o n t r o l e da vazao do lago p e l a s administracoes 

das u s i n a s de T r e s Marias e de Sobradinho, em funcao das neces-

sidades de producao de energia - em nada se assemalhavam as a n t i -

gas enchentes do r i o , que f e r t i l i z a v a m os s o l o s onde depois se 

desenvolveriam as c u l t u r a s de vazante. Ao i n v e s do humus, t r a z i a m 

a r e a i s que empobreciam ainda mais a t e r r a , e, o que era p i o r , 

chegavam de su r p r e s a para os a g r i c u l t o r e s , p o i s a CHESF nao se 

preocupava em a v i s a r quando ocorreriam. Com i s s o perdiam-se co-

l h e i t a s , construcoes e animais. Voltaram a acontecer em 1979, e 

em 1980. 

Desde a p r i m e i r a o c o r r e n c i a , em 1978, i n i c i o u - s e um mo

vimento por p a r t e dos s i n d i c a t o s , de cobrancas a CHESF, de i n d e n i 

zacoes pelos danos s o f r i d o s . Em P i l a o Arcado, a u x i l i a d o s p e l a s e-

quipes da Paroquia e da CPT, que naquela epoca atuavam em conjun

to com a a s s e s s o r i a do Polo, os s i n d i c a l i s t a s encaminharam l e v a n -

tamentos, f e i t o s nas "comunidades", sobre os p r e j u i z o s , que s e r -
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viram de base para essas cobrancas. Em muitos casos, foram encami 

nhadas acoes na j u s t i c a , a semelhanca das que estavam sendo l e v a -

das com relacao as desapropriagoes por causa da barragem. Levanta 

mentos semelhantes foram f e i t o s p e l o s i n d i c a t o de Remanso^19'. 

Esse procedimento r e p e t i u - s e emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1979 e em 1980. Ao mes

mo tempo que eram f e i t o s esses levantamentos, eram encaminhadas 

c a r t a s e abaixo-assinados a autoridades diversas ( P r e f e i t u r a s , E-

LETROBRAs, Presidencia da Republica), para que fossem providencia 

das, alem das indenizacoes, outras medidas urgentes de atendimen-

t o a populacao, t a i s como abastecimento de agua p o t a v e l , d i s t r i -

buicao de alimentos, e t c . Em 1980 foram organizadas caravanas de 

trabalhadores para i r a Salvador p r o c u r a r as autoridades. A CHESF 

acabou por a c e i t a r o pagamento de indenizacoes, mas estipulando os 

v a l o r e s de forma u n i l a t e r a l . 

Os movimentos em funcao das enchentes culminaram com a 

re a l i z a g a o de um "Encontro do Vale" e x t r a o r d i n a r i o , em f e v e r e i r o 

de 1980, onde se d e c i d i u , por sugestao da CONTAG, com o apoio da 

CPT e das FETAG's dos 5 estados do Vale, pressionar o Congresso 

Nacional para a i n s t a l a c a o de uma Comissao Parlamentar de I n q u e r i 

t o (CPI), para i n v e s t i g a r as causas e consequencias das cheias o-

c o r r i d a s no r i o Sao Francisco a p a r t i r de 1978. Essa CPI f o i i n s -

t a l a d a em junho daquele ano, e s i g n i f i c o u um reconhecimento das 

questoes que estavam sendo colocadas p e l o movimento s i n d i c a l . A 

CPI v i s i t o u a area no i n i c i o de 1981, recolhendo depoimentos de 

te c n i c o s do Estado, representantes da I g r e j a , trabalhadores, e 

(19) Nos arquivosdo s i n d i c a t o de Remanso, encontramos r e g i s t r o s de 
l i s t a s elaboradas neste p e r i o d o , com os nomes dos a g r i c u l t o -
r e s , o t i p o de p r e j u i z o s o f r i d o , e o v a l o r da indenizagao so 
l i c i t a d a . 
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l i d e r e s s i n d i c a i s , e estas v i s i t a s o f i c i a i s de c e r t a forma f o r t a -

leceram o movimento s i n d i c a l a n i v e l r e g i o n a l . 

Um segundo evento a ser considerado e a criagao do Pro

j e t o SobradinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ELETROBRAs. Surgido em 1978, f o i uma resposta da 

ELETROBRAs as pressoes exercidas pela I g r e j a e s i n d i c a t o s , no sen 

t i d o de que fossem fornec i d a alguma ajuda aos trabalhadores r e l o -

cados, para que pudessem retomar o processo p r o d u t i v o , e adaptar-

-se minimamente a nova situagao. Dispunha de recursos t o t a i s no 

v a l o r de 140 milhoes de c r u z e i r o s (pregos de 1978) , e c o n s i s t i a 

na d i s t r i b u i g a o de um c e r t o montante em d i n h e i r o para cada fami-

l i a (teoricamente, o s u f i c i e n t e para o desmatamento de 2 ha. de 

t e r r a ) , de arames para cerca, e sementes (MACHADO e o u t r o s , 1987). 

I n f l u e n c i a d o s pela avaliagao da Diocese, que considera-

va-o pouco abrangente, e inocuo com relagao ao conjunto de p r o b l e 

mas que a barragem t i n h a t r a z i d o , houve um posicionamento, por 

p a r t e do movimento s i n d i c a l , de c r i t i c a a este p r o j e t o . Esse po

sicionamento f o i reafirmado em encontros do Polo, "do Vale", e em 

outros foruns p u b l i c o s - como nas comemoragoes do p r i m e i r o de 

maio, em 1979, r e a l i z a d a s em v a r i o s municipios com encontros, ma

n i f estagoes e d i s t r i b u i g a o de documentos. 

0 posicionamento dos s i n d i c a t o s e da I g r e j a era f r u t o de 

uma avaliagao dos l i m i t e s e s t r e i t o s em que o P r o j e t o se propunha 

a atua r , e c r i t i c a v a tambem o f a t o de os trabalhadores nao terem 

sido ouvidos antes da elaboragao das propostas. Em um documento 

conjunto elaborado pela CPT e s i n d i c a t o s , apontavam-se as v a r i a s 

r e i v i n d i c a g o e s que os trabalhadores t e r i a m a colocar, para que o 

p r o j e t o realmente atendesse a seus i n t e r e s s e s , cujos aspectos p r i o 

r i t a r i o s eram: 
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- TERRA: l o t e s para cada f a m i l i a ; r e g u l a r i z a c a o f u n d i a -

r i a ; e Reforma A g r a r i a as margens de Sobradinho; 

- INSTRUMENTOS DE iPRODUCAO: area desmatada, arame, semen 

t e , defensivos a g r i c o l a s e a s s i s t e n c i a t e c n i c a ; 

- ORGANIZACAO DOS TRABALHADORES SEGUNDO SEUS INTERESSES: 

estimulo a es t r u t u r a c a o dos s i n d i c a t o s nas sedes muni

c i p a l s , e delegacias nos povoados, para defender os 

in t e r e s s e s dos trabalhadores; 

- ORGANIZAC AO DOS SERVigOS NECESSARIOS: saude, educacao, 

estradas, e t c . 

(MACHADO e o u t r o s , 1987:67) 

Ou s e j a , os s i n d i c a t o s comecavam a aparecer publicamente 

colocando as r e i v i n d i c a c o e s dos trabalhadores r u r a i s , e defenden-

do a sua p a r t i c i p a c a o como organizacoes r e p r e s e n t a t i v a s nos f o -

runs em que se d e c i d i a as p o l i t i c a s que atingiam aos trabalhado

res . 

Ha um t e r c e i r o evento importante na reg i a o , onde podeser 

analisada a evolucao dos comportamentos dessas entidades, que e 

quando ocorre uma i n t e n s i f i c a c a o dos problemas decorrentes da se-

ca, e os s i n d i c a t o s sao mais uma vez forcados a se p o s i c i o n a r d i -

ante da situagao dos trabalhadores. Pode-se perceber, pelos espa 

cos ocupados pelos s i n d i c a t o s , que estava se consolidando uma ima 

gem de entidades a g l u t i n a d o r a s , ainda que sem um grande poder de 

mobilizacao. 

O tema da seca vinha sendo d i s c u t i d o largamento pelo mo

vimento s i n d i c a l de toda a reg i a o nordeste, desde 1981, tendo se 

rea l i z a d o encontros promovidos pela CONTAG, com a p a r t i c i p a c a o de 
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de FETAG's e da CPT, onde vinha se d e f i n i n d o um programa amplo de 

r e i v i n d i c a c o e s a ser defendido pelo movimento s i n d i c a l . Era a p r i 

meira vez que o movimento s i n d i c a l posicionava-se firmemente ques 

tionando as causas e s t r u t u r a i s das secas, e conseguindo romper a 

vis a o de " f a t a l i d a d e " que lh e era a t r i b u i d a , propondo medidas con 

cretas a serem tomadas pelos orgaos governamentais, que respondes 

sem aos i n t e r e s s e s dos trabalhadores (CPT/CEPAC/lBASE, s/d). Es

sas posicoes tiveram uma maior divulgacao na area, atraves dos 

"Encontros do Vale", e do Polo, e no documento lancado pelo Polo 

no p r i m e i r o .de maio de 1982, preconizava-se que os s i n d i c a t o s mo-

bi l i z a s s e m os trabalhadores para enfrentarem esta questao, pres-

sionando as autoridades de todas as formas p o s s i v e i s . 

Durante o ano de 1982, foram promovidas reunioes por es

ses s i n d i c a t o s , e enviados documentos as autoridades, s o l i c i t a n d o 

medidas urgentes para o atendimento da populacao: i n s t a l a c a o de 

f r e n t e s de s e r v i c o , abastecimento de agua, construcao de acudes. 

No f i n a l do ano, f o i enviado um documento con j u n t o ao govemo do 

estado, assinado pelos s i n d i c a t o s do Polo, ameacando com a pos-

s i b i l i d a d e de ocorrencias de d i s t u r b i o s nos municipios (saques,in 

vasoes) no caso de nao serem tomadas medidas imediatas. Em Campo 

Alegre de Lourdes (municipio v i z i n h o a Remanso e P i l a o Arcado, si. 

tuado na d i v i s a com o P i a u i ) , essas ameacas se concretizaram, o-

correndo a invasao de depositos de alimentos p u b l i c o s e p a r t i c u l a 

r e s , apos uma manifestacao chamada pelo s i n d i c a t o . Em Remanso e 

P i l a o Arcado j a estavam programadas manifestacoes semelhantes, mas 

a repressao p o l i c i a l impediu que se realizassem: 

"a nossa reuniao tava marcada pra de-
pois da de Campo Alegre. Mas a i , com 
aquele movimento que houve, encheu de 
f e d e r a l por aqui (...) eu mesmo f u i 
intimado por um "careta" que disse 
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que era gente de Antonio Carlos Maga 
lhaes, j u n t o com o delegado, dizendo 
que se acontecesse qualquer coisa eu 

era o mandante ( ) naquele d i a , a 
entrada da cidade f i c o u cheia de po-
l i c i a , r e v i s t a n d o o pessoal, nao en-
t r a v a nem uma faca" (E.M., e x - p r e s i -
dente do s i n d i c a t o de Remanso). 

Como resposta a essas movimentacoes foram i n s t a l a d a s f r e n 

tes de s e r v i c o em toda a reg i a o , a p a r t i r do mes seguinte ( J a n e i 

ro de 1983), administradas pela CODEVASF. 

Os s i n d i c a t o s continuaram a se man i f e s t a r com relacao 

aos problemas v e r i f i c a d o s nas f r e n t e s : ha r e g i s t r o s no s i n d i c a t o 

de Remanso, por exemplo, de correspondencias enviadas a CODEVASF, 

denunciando i r r e g u l a r i d a d e s cometidas por "apontadores", f a v o r e -

cimentos p o l i t i c o s , fraudes no alis t a m e n t o , atrasos no recebimen-

t o de s a l a r i o , e t c . , exigindo que fossem tomadas pro v i d e n c i a s com 

relacao a estas questoes. Apesar dessas t e n t a t i v a s nao terem t i d o 

e x i t o , devido as f o r t e s a r t i c u l a c o e s e x i s t e n t e s e n t r e as adminis-

tracoes das f r e n t e s e os grupos p o l i t i c o s l o c a i s , houve uma preo-

cupacao de acompanhamento, por p a r t e do s i n d i c a t o , no se n t i d o de 

se colocar em defesa dos trabalhadores. Esse papel era reconheci-

do pelos trabalhadores, que vinham ao s i n d i c a t o t r a z e r as reclama 

goes: 

"desse tempo o povo vinha ( . . . ) , mes
mo que escondido, porque t i n h a medo, 
mas achavam que se alguem podia f a -
zer alguma coisa era so pelo s i n d i c a 
t o " (E.M., ex-presidente do s i n d i c a 
t o de Remanso). 

Em 1984, as questoes t r a z i d a s pela seca vieram somar-se 

os problemas e s p e c i f i c o s l i g a d o s ao c o n t r o l e da vazao do lago, 

pois em funcao da f a l t a de chuvas na regiao das cabeceiras do r i o 
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Sao Francisco, era Minas Gerais, o volume de agua que chegou ao l a 

go f o i bem menor. Os p r e j u i z o s para os trabalhadores foram mui-

t o s . 

0 problema mais grave era o f a t o de que, em periodos nor 

mais, para aqueles cujas t e r r a s localizavam-se a borda do lago, a 

p r o p r i a agua funcionava como cerca; quando o lago recuou, os r o -

cados ficaram com um lado descoberto, e com i s s o era f a c i l i t a d a a 

entrada de animais, que destruiram as plantacoes. A a f l u e n c i a de 

animais era grande, em funcao da p r o p r i a seca v i v i d a na regiaQ, 

que f a z i a com que a borda do lago fosse u t i l i z a d a pelos fazendei-

ros como r e f u g i o para o gado. 

Havia tambem outros problemas: em alguns lugares, a agua 

recuou muitos q u i l o m e t r o s , e os povoados ficaram sera acesso a 

agua p o t a v e l : houve c o n f l i t o s com fazendeiros que quiserara c o r t a r 

o acesso ao lago, nao permitindo que se passasse por dentro de 

suas propriedades: e problemas mais graves, de c o n f l i t o s pela u t i 

l i z a c a o da vazante que se forraara, que na vi s a o dos pequenos pro-

dutores d e v e r i a ser u t i l i z a d a com rocados, enquanto que para os 

fazendeiros, a p r i o r i d a d e era para o gado. 

Os c o n f l i t o s de t e r r a eram agravados pela i n e x i s t e n c i a de 

uma regulamentacao e s p e c i f i c a , por p a r t e da CHESF, sobre a u t i l i -

zacao da vazante do lago. Quando foram f e i t a s as desapropriacoes, 

coube a CHESF o c o n t r o l e de todas as t e r r a s situadas ate a cota 

392,5, que era a cota de seguranca (de enchimento maximo) do l a 

go. Porem, com a ocorrencia de vazantes, as t e r r a s situadas a b a i -

xo desta cota, e que ficavam descobertas, passarara a ser rauito 

procuradas pelos produtores, para aproveitamento com c u l t i v o s a-

g r i c o l a s . 
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Em Remanso, por exemplo, desde 1978, quando t i n h a ocor 

r i d o a p r i m e i r a vazante, a CHESF t i n h a dado uma orientacao de que 

estas t e r r a s poderiam ser u t i l i z a d a s l i v r e m e n t e , por ocupagao, mas 

que nao seriam reconhecidos os danos causados a essas plantacoes 

em casos de subida repentina do n i v e l do l a g o ^ 2 ^ ' . Porem, em 1984, 

com o agravamento dos problemas decorrentes da seca, houve uma 

maior procura dessas t e r r a s por p a r t e t a n t o dos trabalhadores, co 

mo dos fazendeiros, e, pressionada pela Camara de Vereadores e 

pelo P r e f e i t o de Remanso, a CHESF acabou recuando da sua posicao 

i n i c i a l . Decidiu que as t e r r a s da vazante "pertenceriam" aqueles 

cujos l o t e s dessem a testada para a agua - o que s i g n i f i c a v a , na 

re a l i d a d e , um ganho de causa para os fazendeiros, que dominavam 

amplamente a borda do lago. Neste p r i o d o , por conta da confusaoha 

v i d a , i n t e n s i f i c a r a m - s e os casos de g r i l a g e n s que j a vinham acon-

tecendo desde o periodo das desapropriacoes. Os pequenos produto-

res continuavam sem os t i t u l o s das t e r r a s l e g a l i z a d o s , dispondo 

apenas de documentos p r i v i s o r i o s d i s t r i b u l d o s pela CHESF. 

Essa situacao f a z i a com que ex i s t i s s e m tambem muitos con 

f l i t o s e ntre os p r o p r i o s trabalhadores, por questoes de l i m i t e s 

de l o t e s . Os s i n d i c a t o s funcionavam como a r b i t r o s nestas d i s p u t a s , 

promovendo acordos entre os envolvidos. Nos casos de c o n f l i t o s 

mais graves, e envolvendo tambem grandes p r o p r i e t a r i e s , era f o r n e 

cida a s s i s t e n c i a j u r i d i c a aos tra b a l h a d o r e s , e tambem, um c e r t o 

acompanhamento p o l i t i c o , por p a r t e do s i n d i c a t o , no sentido de 

a u x i l i a r os camponeses na r e s i s t e n c i a a t e r r a . 

Em P i l a o Arcado, houve acoes do s i n d i c a t o tambem no sen

t i d o de encaminnamento das r e i v i n d i c a g o e s da comunidades situadas 

(20) Sobre esse episodio, ver SIGAUD e outros (1987). 
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a borda do lago, tendo sido r e a l i z a d o s levantamentos sobre os pre 

j u f z o s s o f r i d o s com a vazante, e enviados documentos as a u t o r i d a -

des s o l i c i t a n d o medidas urgentes. Foi tambem enviada uma carava-

na de trabalhadores a Salvador para e x i g i r o atendimento ao muni-

c i p i o . 0 s i n d i c a t o atuava ainda muito i n f l u e n c i a d o pelas equipes 

da I g r e j a que mantinham-se na regiao (paroquia e CPT). 

Pode-se perceber, entao, atraves desses eventos - enchen 

t e s , surgimento do P r o j e t o Sobradinho, agravamento da seca e da 

vazante do l a g o , que houve uma ampliacao do espaco ocupado por es 

tes s i n d i c a t o s , e uma mudanca no c a r a t e r de suas acoes. Se no mo-

mento de sua fundacao apareciam simplesmente como entidades as-

s i s t e n c i a i s , agora j a esbocavam acoes de defesa do i n t e r e s s e dos 

trabalhadores, seja no campo j u r i d i c o , ou atraves da divulgacao e 

encaminhamento de suas r e i v i n d i c a c o e s . Essas transformacoes r e -

f l e t i a m mudancas nas bases m a t e r i a l s de reproducao dos trabalhado 

res , desde a construcao da barragem, que t r a z i a m para o s i n d i c a t o 

todo um conjunto novo de questoes a serem r e s o l v i d a s ; mas tambem 

era o r e s u l t a d o de todo um t r a b a l h o o r g a n i z a t i v o desenvolvido pe

l a s equipes de assessoria l i g a d a s a CPT e a Diocese, e de uma i n -

tegracao destas entidades em um campo mais amplo de discussoes, f o 

mentado pelos encontros s i n d i c a i s dentro e f o r a da p r o p r i a r e 

giao, e dos contatos com outras problematicas. 

6 importante observar, no entanto, que essas mudancas nao 

se deram de forma semelhante em todos os m u n i c i p i o s . Apesar do pa 

p e l a g l u t i n a d o r desempenhado pelo Polo, que te n d i a a conformar um 

programa comum de atuacao para todas essas entidades, as e s p e c i f i 

cidades dos problemas enfrentados em cada l o c a l , e as experiencias 

de organizacoes a n t e r i o r e s , a l i a d a s a um determinado t i p o de atua 

cao dos setores dominantes, e que determinaram que houvesse ou 



nao, por p a r t e dessas entidades, um rompimento com os esquemas t r a 

d i c i o n a i s de atuacao. 

Assim, nos p r o p r i o s encontros do "Vale" e do Polo, r e a l i 

zados entre 1982 e 1984, eram f e i t a s avaliacoes de que os s i n d i c a 

t o s de Sento Se e Casa Nova continuavam a t r e l a d o s aos p o l i t i c o s l o 

c a i s , e que os s i n d i c a t o s de Remanso e P i l a o , ainda que sem d i s -

por de muitos recursos, conseguiam desenvolver algumas acoes. Os 

representantes do s i n d i c a t o de P i l a o Arcado presentes no 8^ Encon 

t r o do Vale afirmavam que o s i n d i c a t o nao t i n h a recursos para po-

der atender as comunidades mais longinquas; em Remanso, queixa-

vam-se de que o s i n d i c a t o so atuava nos momentos de c o n f l i t o , f a l 

tando uma acao mais preventiva ( R e l a t o r i o s CONTAG, 1982). Em en-

contro do Polo r e a l i z a d o em P i l a o Arcado em maio de 1984, ainda 

era colocado por esses dois s i n d i c a t o s que a f a l t a de verbas impe 

d i a que pudessem c o n t r a t a r assessorias e s p e c i f i c a s (como educado-

r e s , ou advogados) para a u x i l i a r nos t r a b a l h o s o r g a n i z a t i v o s . Co 

locava-se que i s s o t i n h a como consequencia uma p a r t i c i p a c a o redu-

z i d a dos trabalhadores na vida das entidades, j a que os sindicatos 

nao contavam com meios f i n a n c e i r o s s u f i c i e n t e s para poder desen

v o l v e r um t r a b a l h o mais s i s t e m a t i c o de acompanhamento dos p r o b l e 

mas e x i s t e n t e s . 

Foi neste contexto que v e i o se colocar um novo desafio 

para essas entidades, que d i z i a r e s p e i t o a sua capacidade de con-

seguir manter o c a r a t e r de representacao de classe que recem es-

tavam comegando a a d q u i r i r : o surgimento, em toda a regiao, de as 

sociagoes de produtores, estimulados pela agao de tecnicos do Es-

tado ligados a um novo programa de atendimento aos pequenos produ 

t o r e s - o Programa Especial de Desenvolvimento da Regiao do Lago 

de Sobradinho ( P r o j e t o Sobradinho), executado pela Car. Como os 
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s i n d i c a t o s se colocaram d i a n t e desta nova proposta do Estado, e 

que apresentaremos a seg u i r . 

2.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ENFRENTANDO DMA NOVA PROPOSTA DO ESTADO: OS SINDICATOS E 

AS A S S O C I A T E S DE PRODUTORES 

A atuacao do P r o j e t o Sobradinho na area v e i o i n t e r f e r i r , 

no processo de organizacao dos trabalhadores era t o r n o dos s i n d i c a 

t o s , uma vez que propunha o desenvolviraento de experiencias de 

aglutinacao em t o r n o de questoes p r o d u t i v a s por intermedio de um 

outro t i p o de entidades - as Associacoes. Ate entao, essas expe

r i e n c i a s vinham sendo desenvolvidas nas comunidades como uma f o r 

ma de r e s i s t e n c i a a situacao em que se encontravam apos a r e l o c a -

gao, para poderem ser atendidos pelos orgaos do Estado, ou por i n 

termedio das equipes da I g r e j a , de uma forma que, se nao f o r t a l e -

ciara diretamente os s i n d i c a t o s , p e l o raenos nao os h o s t i l i z a v a r a . 

Cora o surgiraento das associacoes, os s i n d i c a t o s sentiram-se araea-

cados por uma p o s s i v e l concorrencia dessas entidades, era um campo 

de representagao dos trab a l h a d o r e s . 

0 P r o j e t o Sobradinho t i n h a sido criado em 1981, e era 

uma retomada de alguraas propostas apresentadas p e l o Estado ante-

riorraente no p r o j e t o elaborado pela ELETROBRAs, com o o b j e t i v o de 

i n t e g r a r setores da pequena producao as d i r e t r i z e s de de s e n v o l v i -

raento planejadas para aquela r e g i a o . I n i c i a l r a e n t e era responsabi-

l i d a d e da CHESF, que t r a n s f e r i u a sua execucao, atraves de conve 

n i o , para a EMATER-BA ( a n t i g a ANCARBA). Tinha suas acoes vo l t a d a s 

para o apoio as a t i v i d a d e s pesqueiras, e foraentava a criagao de 

Colonias de Pescadores (MACHADO e ou t r o s , 1987:84). Passou a r e s -
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ponsabilidade da CAR em 1982, e suas a t i v i d a d e s foram ampliadaspa 

ra as areas de produgao a g r f c o l a e pecuaria, e de implantagao de 

obras de i n f r a - e s t r u t u r a s o c i a l . F o i entao que passou a i n c e n t i -

v a r a formacao de Associacoes de produtores. 

A metodologia de t r a b a l h o seguida pelo P r o j e t o , procura-

va l e v a r em conta a e s p e c i f i c i d a d e da regiao, em termos de deses-

t r u t u r a g a o s o c i a l e da r e s i s t e n c i a , por p a r t e dos trabalhadores, 

as propostas do Estado. Por i s s o , tentava uma integragao destes 

as programagoes do P r o j e t o , em termos de decisao sobre as acoes a 

serem desenvolvidas, e da p r o p r i a execugao dessas acoes, que se 

concretizavam no estlmulo a organizacao desses " b e n e f i c i a r i o s " em 

Associacoes formalizadas legalmente. 

Essas Associacoes comecaram a ser formadas em 1982, em 

toda a borda do lago, e receberam recursos para o desenvolvimento 

de p r o j e t o s a g r i c o l a s comunitarios ( i r r i g a d o s e de sequeiro, de 

apoio a c a p r i n o c u l t u r a , e t c . ) , e tambem de pesca, e para implanta 

cao de equipamentos p u b l i c o s , como sistemas de abastecimento de 

agua, predios escolares, postos de saude, e casas de f a r i n h a comu 

n i t a r i a s . Ate 1985 j a tinham sido formadas 26 Associacoes, sendo 

12 em Sento Se, 7 em Juazeiro (na area de Sobradinho), e 5 em Re

manso, e 2 em Xique-Xique, recebendo recursos t o t a i s de 14,9 b i 

lboes de c r u z e i r o s , em v a l o r e s a t u a l i z a d o s para j u l h o de 1985 

(MACHADO e o u t r o s , 1987:114). 

Em Remanso, o P r o j e t o t i n h a comecado a atuar efetivamen-

t e em 1983, com a i n s t a l a c a o de um e s c r i t o r i o t e c n i c o da CAR, e 

um Terminal Pesqueiro ( f r i g o r i f i c o e f a b r i c a de g e l o ) . A acao dos 

tecnicos nas comunidades era f e i t a em conjunto com uma equipe da 

EMATERBA, que j a trabalhava na area desde 1981. Com a l e g a l i z a -

gao de mais uma Associagao em 1986, passaram para 6 as comunida-
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des a t i n g i d a s p e l o P r o j e t o no mu n i c i p i o : Malhadinha, Iguarape,Mar 

cos, Cacimba do Meio/Lagoa Grande, Pajeu e A r o e i r a , todas s i t u a 

das na borda do lago, formadas por pequenos a g r i c u l t o r e s e Pesca

dores relocados. 

A m a i o r i a dessas comunidades j a t i n h a desenvolvido expe-

r i e n c i a s de p r o j e t o s comunitarios em um periodo recente. Em Malha 

dinha, por exemplo, a p a r t i r das l u t a s desenvolvidas contra a 

CHESF (por meio de abaixo-assinados, reunioes, e t c . ) , para que 

dotasse o povoado de equipamentos s o c i a i s , tinham sido o b t i d o s 

m a t e r i a l s para a construcao de uma casa de f a r i n h a . Posteriormen-

t e , tinham conseguido com a Diocese os motores necessarios para 

seu funcionamento. Da mesma forma, em Iguarape, j a t i n h a havido 

l u t a s para que a CHESF providenciasse a construcao de um p r e d i o 

escolar. 

Obtiveram com a CAR recursos para a construcao de 3 ca-

sas de f a r i n h a , 1 predio escolar e 3 postos de saude. A programa-

cao com a CAR i n c l u i a tambem outras acoes, como p r o j e t o s agricolas 

e de pesca, treinamentos de agentes de saude, reconstrucao de es-

tradas . A implementacao dessas acoes implicava em r e f o r c a r uma v i 

da i n t e r n a dessas organizacoes, de forma a administrarem os r e 

cursos, contratarem pessoal, providenciarem compras, e t c . Em al g u 

mas associacoes, isso se deu de forma c e n t r a l i z a d a pelas d i r e t o -

r i a s ; em o u t r a s , porem, constituiam-se foruns mais amplos de de-

cisao (como assembleias), que garantiam uma l e g i t i m a c a o da As-

(21) 

sociacao d i a n t e de seus associados 

Assim, a atuacao do P r o j e t o Sobradinho, acenando com a 

(21) Sobre uma a n a l i s e de funcionamento das Associacoes na borda 
do lago, ver MACHADO e outros (1987), especialmente c a p i t u l o 
4 ("A Associacao como canal de p a r t i c i p a c a o " ) . 
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p o s s i b i l i d a d e de obtencao de recursos para agoes que eraiti do i n t e 

resse dessas comunidades, acabava encontrando alguma r e c e p t i v i d a -

de, apesar das desconfiancas n u t r i d a s pelos trabalhadores, por 

conta de ser uma proposta do Estado. 

Quando da grande vazante de 1984, o P r o j e t o atuou tambem 

atraves de um piano de emergencia (PAI - Piano de Agao I m e d i a t a ) , 

d i s t r i b u i n d o insumos, equipamentos, e implantando medidas de sa-

neamento basico diretamente nas comunidades. 

Desde que s u r g i r a na re g i a o , o P r o j e t o era motivo de 

preocupacao por p a r t e dos s i n d i c a t o s , tendo sido d i s c u t i d o em en-

contros do Polo a p a r t i r de 1983. Predominava uma vi s a o de que as 

Associacoes eram uma e s t r a t e g i a do Estado para enfraquecer o mo-

vimento s i n d i c a l , que comecava a se impor como porta-voz dos t r a 

balhadores. 

0 P r o j e t o chegou em Remanso, por exemplo, em um contexto 

de pouca implantacao do s i n d i c a t o j u n t o as bases. Depoimentos dos 

s i n d i c a l i s t a s , indicam que, naquela epoca, as poucas delegacias 

s i n d i c a i s e x i s t e n t e s , praticamente nao funcionavam; as reunioes 

do s i n d i c a t o eram esvaziadas; a maio r i a dos associados nao c o n t r i 

b uia com o pagamento de mensalidades; e o s i n d i c a t o t i n h a poucos 

"servicos" a of e r e c e r (medico, d e n t i s t a , advogado). 0 acompanha-

mento que era dado as l u t a s que surgiam era muito p r e c a r i o , sem 

que houvesse condicoes f i n a n c e i r a s e de pessoal para um p l a n e j a -

mento da ampliacao das a t i v i d a d e s s i n d i c a i s (campanhas de s i n d i c a 

(22) 

l i z a c a o , de formacao de delegacias, etc.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(22) Estas informacoes foram o b t i d a s atraves das e n t r e v i s t a s rea-
l i z a d a s em maio de 1985 pel a equipe CAR/CEDAP/CENTRU, com 
p a r t i c i p a n t e s e d i r i g e n t e s do s i n d i c a t o de Remanso. 
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Desta forma, e compreensivel que as Associacoes s i g n i f i -

cassem uma ameaca concreta a essa i n c i p i e n t e organizacao. Os s i n -

d i c a l i s t a s se queixavam de que estavam perdendo quadros para as 

Associacoes, uma vez que a situacao de renda dos produtores nao 

p e r m i t i a que pagassem v a r i a s mensalidades para orgaos d i f e r e n t e s . 

Como as Associacoes pareciam mais e f i c i e n t e s na captacao de recur 

sos, tendiam a t e r a p r e f e r e n c i a dos trabalhadores: 

" ( . . . ) porque o s u j e i t o j a v a i passar 
a procura de uma f i n a l i d a d e , j a v a i 
d i r e i t o , nao p r e c i s a mais passar no 
s i n d i c a t o , porque j a e ou t r a socieda 
de (...) porque se eles fazem uma As 
sociacao, j a nao i r i a m pagar a mensa 
l i d a d e do s i n d i c a t o , eles t e r i a m uma 
out r a coisa pra pagar (...) entao en 
fraquece, realmente, a luta'.'. (E.R., 
e x - s e c r e t a r i o do s i n d i c a t o de Reman 
so) . 

"mesmo aqui tern c e rtas Associacoes que 
o pre s i d e n t e era antes o delegado s i n 
d i c a l , mas depois que entrou pra As
sociacao, nao v e i o mais nem na reu-
niao do s i n d i c a t o , e como se ele t i -
vesse largado o s e r v i c o (...) tem ou 
t r a s que nao, o pessoal colabora, mas 
nao e mais com aquela f o r c a (...) tem 
um caso aqui de uma Associacao que 
botou l a um posto de saude, a i a gen 
t e mandou o medico do s i n d i c a t o pra 
faz e r c o n s u l t a , eles nao quiseram a-
b r i r a sede do posto pra e l e atender, 
entao eles t i v e r a m que c o n s u l t a r de-
baixo das arvores, entao ou pergun-
t o , essa Associacao t a dando f o r c a 
pro s i n d i c a t o ? nao t a . " ( E n t r e v i s t a 
com diversos p a r t i c i p a n t e s do s i n d i 
cato de Remanso, nao i d e n t i f i c a d o s ) . 

Em P i l a o Arcado, o contexto era um pouco d i f e r e n t e , p o i s 

apesar de o s i n d i c a t o nao dispor de melhores condicoes financeiras 

que o de Remanso, havia uma t r a d i c a o de organizacao, atraves de 

representantes de base, que era mais f o r t e , e cujo r e f e r e n c i a l , 

desde o i n i c i o (por conta da l i n h a adotada pelas assessorias da 
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I g r e j a c a t o l i c a l o c a l ) era o p r o p r i o s i n d i c a t o . Havia reunioes pe 

r i o d i c a s e n t r e os representantes das comunidades, a d i r e t o r i a , e 

os delegados s i n d i c a i s , na p r o p r i a sede do s i n d i c a t o . Muitas de-

l e g a c i a i s tinham sido fundadas em regioes onde se desenvolviam pro 

j e t o s p r o d u t i v o s atraves da Paroquia v , o que demonstrava bem o 

grau de convergencia que havia e n t r e esses t r a b a l h o s . 

Em P i l a o Arcado, ate 1984, nao havia ainda nenhum t r a b a -

l h o s i s t e m a t i c o do P r o j e t o . Sua introducao no municipio se deu em 

funcao do PAI, e desde logo esbarrou em uma r e s i s t e n c i a dos t r a b a 

lhadores - c u j o e i x o de aglutinacao era o s i n d i c a t o - a formacao 

de Associacoes. 

Por i s s o , quando o P r o j e t o chegou a P i l a o Arcado, para im 

plantacao do PAI , encontrou uma situacao d i f e r e n t e das e x i s t e n t e s 

nos demais m u n i c i p i o s . I n i c i o u o t r a b a l h o diretamente nas comuni

dades, mas s o f r e u pressoes por p a r t e do s i n d i c a t o , para que a pro 

gramacao de atendimento ao municipio passasse anteriormente por 

uma discussao em conjunto com a entidade. 

Dessa discussao, surgiram propostas de que se ampliassem 

o numero de comunidades a serem atendidas, e de que o s i n d i c a t o 

f i s c a l i z a s s e a d i s t r i b u i c a o do m a t e r i a l (equipamentos, insumos) 

que s e r i a enviado. Essas propostas foram a c e i t a s pela CAR, e o 

s i n d i c a t o passou a p a r t i c i p a r da implantacao do PAI fazendo a pro 

(23) Podemos c i t a r como exemplo as comunidades de F e i j a o , Nova Ho 
landa, Lagoa do Padre, Baixao do Anselmo, Olho d'agua, Cal-
deirao do Ze F e r r e i r a e Umburana (todas na c a a t i n g a ) , onde, 
desde 1979, desenvolviam-se p r o j e t o s de casas de f a r i n h a co-
m u n i t a r i a s , postos de saude, rocas comunitarias, e o u t r o s , 
promovidos pela Paroquia. Em todas essas comunidades foram 
criadas delegacias s i n d i c a i s no periodo 1980/1984.A Paroquia 
mantinha tambem outros p r o j e t o s (de pesca, e de construcao de 
casas de f a r i n h a ) em comunidades a borda do lago ( B o l e t i m Ca 
minhar Juntos, dezembro/1986). 
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gramacao de onde seriam entregues os m a t e r i a l s , e p a r t i c i p a n d o de 

sua d i s t r i b u i c a o . Devido a situacao de seca, muitos equipamentose 

sementes foram enviados para o i n t e r i o r da c a a t i n g a , contrariando 

a programacao i n i c i a l da CAR, que p r e v i a apenas o atendimento das 

comunidades situadas a borda do lago. 

0 s i n d i c a t o f o r c o u , assim, o seu reconhecimento como a 

unica entidade que poderia responder pelas demandas dos t r a b a l h a 

dores no m u n i c i p i o , e se colocou na discussao de modo a fechar o 

espago para a p o s s i b i l i d a d e de formacao de Associacoes. De qu a l -

quer forma, as acoes do P r o j e t o interessavam aos trabalhadores, e, 

a p a r t i r de entao, comecou a ser d i s c u t i d a a i d e i a de que o Proje 

t o passasse a atuar no municipio tendo como i n t e r l o c u t o r o s i n d i 

cato, e nao Associacoes. 

Seguiu-se todo um processo de discussao e n t r e os Sindica 

l i s t a s e a CAR sobre a p o s s i b i l i d a d e de que o s i n d i c a t o recebesse 

verbas do P r o j e t o . Por p a r t e da CAR, i s t o nao era c o n t r a d i t o r i o 

com relacao a sua atuacao a n t e r i o r , p o i s o importante e que f o s -

sem entidades l e g a l i z a d a s , capazes de responder p e l o recebimento 

das verbas, e com e s t r u t u r a para executar o que estivesse p l a n e j a 

do. 0 f a t o de ser um s i n d i c a t o e nao uma associacao, de ce r t a f o r 

ma era va n t a j o s o , pois e v i t a v a processos mais demorados de forma-

l i z a c a o de v a r i a s entidades, podia atender a um numero maior de 

comunidades, e era um orgao que j a contava com uma ce r t a l e g i t i m i 

dade j u n t o aos trabalhadores. 

A s i t u a c a o dentro do p r o p r i o s i n d i c a t o de P i l a o Arcado e 

que era mais d i f i c i l , p ois e x i s t i a m posicoes divergentes quanto a 

p a r t i c i p a c a o da entidade, como executora, de um p r o j e t o governa-

mental. Havia uma proposta de que fosse r e a l i z a d o um levantamento, 
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por p a r t e do s i n d i c a t o , com ajuda t e c n i c a e f i n a n c e i r a da CAR, 

com os produtores da borda do lago, que servi s s e de base para um 

piano de atendimento a essas comunidades, a ser executado p e l o 

s i n d i c a t o . Mas esta proposta nao era a c e i t a por todos os s i n d i c a -

l i s t a s : 

"A gente achava por d i r e i t o que o s i n 
d i c a t o devia t r a b a l h a r so, mas como 
a gente nao t i n h a condicoes, entao 
tambem precisava dos tecnicos andar 
com a gente (...) muita gente nao que 
r i a , temendo a t r a i c a o da CHESF" (M. 
J.J., ex-presidente do s i n d i c a t o de 
P i l a o Arcado). 

Colocavam-se contra essa proposta, p r i n c i p a l m e n t e os gru 

pos que estavam l i g a d o s aos tra b a l h o s comunitarios da I g r e j a , que 

receavam que o s i n d i c a t o se transformasse em uma entidade a t r e l a -

da aos pianos das empresas e s t a t a i s , vinculando toda a dinamica do 

movimento a esse relacionamento. Porem, as pressoes dos represen-

tantes das comunidades foram mais f o r t e s , e, em uma assembleia cha 

mada para d i s c u t i r esta questao, r e a l i z a d a na sede do s i n d i c a t o em 

novembro de 1984, venceu a posicao de a c e i t a r a p a r t i c i p a c a o . 

A pesquisa f o i entao r e a l i z a d a , no i n i c i o de 1985, por 

s i n d i c a l i s t a s , t e c n i c o s da CAR e representantes das comunidades, 

a t i n g i n d o 1236 f a m i l i a s de pequenos produtores, situadas na borda 

do lago (a ma i o r i a ) e na caatinga. Esta pesquisa deu origem aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

PLANO COMUNITARIO DE PILAO ARCADO, publicado em agosto de 1985 por 

essas duas i n s t i t u i c o e s . Este piano continha um quadro dos p r i n c i 

p a i s problemas i d e n t i f i c a d o s pelos pequenos produtores daquelas 

l o c a l i d a d e s , nas areas de produgao a g r i c o l a e pesqueira, comercia 

l i z a c a o e i n f r a - e s t r u t u r a , saude, e educacao, e s e r v i u de base pa 

ra que, posteriormente, fosse r e a l i z a d o um grande convenio da 
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CAR com o s i n d i c a t o , com recursos do BNDES, para a execucao de uma 

s e r i e de acoes r e f e r e n t e s a esses problemas. 

0 I Piano p a r t i a de uma v i s a o da precariedade da s i t u a 

cao de v i d a e t r a b a l h o em que encontravam-se os pequenos produto

res do mu n i c i p i o , e relacionava essa situacao com a d e s e s t r u t u r a -

cao s o c i a l o c o r r i d a por conta da construcao da barragem, e da 

omissao, por p a r t e do Estado, com relacao a propostas de recupera 

cao da pequena producao. Apontava para f a t o r e s como a pequena d i s 

p o n i b i l i d a d e de t e r r a , f a l t a de c r e d i t o s e a s s i s t e n c i a t e c n i c a , c o 

mo l i m i t a c o e s para o incremento as a t i v i d a d e s p r o d u t i v a s e a ren-

da desses pequenos produtores, assim como outros problemas de o r -

dem mais g e r a l : f a l t a de estradas, meios de comercializacao, d i -

f i c u l d a d e de acesso ao i n t e r i o r do municipio (muitas comunidades 

so eram acessiveis atraves do l a g o ) , problemas de f a l t a de agua e 

condicoes s a n i t a r i a s minimas, f a l t a de escolas e professores. 

As propostas de atendimento as demandas das comunidades, 

expressas no I Piano, p a r t i a m de um pressuposto de que poderiam 

ser implementadas melhorias l o c a l i z a d a s nas 39 comunidades p r e v i s 

tas para serem atendidas i n i c i a l m e n t e , que incrementariam a p r o 

ducao agropecuaria e pesqueira e f o r t a l e c e r i a m a sua organizacao 

comunitaria. Essas propostas i n c l u i a m : 

- melhorar a producao de f a r i n h a , mediante a construcao 

de casas de f a r i n h a comunitarias; 

- aquisicao de areas para implantacao de p r o j e t o s - p i l o t o 

de i r r i g a c a o comunitarias; 

- melhorar o abastecimento de agua nas comunidades, para 

uso humano e animal; 
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- c o n s t r u i r postos de saude, s a n i t a r i o s e escolas p u b l i 

cas; 

- melhorar as v i a s de acesso t e r r e s t r e e f l u v i a l ( a b e r t u 

ra e melhoramento de estrada, limpeza de ca n a i s ) ; 

- a q uisicao de embarcacoes para t r a n s p o r t e de passagei-

r o s , de produgao a g r i c o l a e para a pesca; 

- c o n s t r u i r um fundo comunitario para c r e d i t o de custeio, 

sementes e fomento de aragao; 

- i n c e n t i v a r o incremento a produgao e p r o d u t i v i d a d e , me 

d i a n t e treinamentos e d i f u s a o de t e c n o l o g i a s , atraves 

de a s s i s t e n c i a t e c n i c a adequada. 

(CAR/STF-Pilao Arcado, 1985:56) 

Ainda em 1985, f o i assinado um p r i m e i r o convenio e n t r e a 

CAR e o s i n d i c a t o , para o financiamento de reformas na sede do 

s i n d i c a t o . Posteriormente, o u t r o s convenios vieram a ser assina-

, (2 4) 
dos 

Estimulados pelos t r a b a l h o s que vinham se desenvolvendo 

em P i l a o Arcado, e como uma forma de se f o r t a l e c e r d i a n t e das As-

sociagoes, s i n d i c a l i s t a s de Remanso acabaram por procurar o Proje 

t o , para propor a realiz a g a o de programagoes semelhantes. 0 p r i 

meiro convenio assinado f o i r e f e r e n t e a implantagao de uma h o r t a 

comunitaria, em um t e r r e n o pertencente ao s i n d i c a t o ; a s e g u i r , 

foram propostos outros p r o j e t o s , visando o desenvolvimento de l e -

(25) 

vantamentos semelhantes ao r e a l i z a d o em P i l a o Arcado 

(24) Esses p r o j e t o s serao d e s c r i t o s no proximo c a p i t u l o , no item 
3.1. 

( 2 5) Idem not a 24. 
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As entidades s i n d i c a i s reagiram, assim, de forma d i f e r e n 

ciada a implantacao dessas propostas do Estado, de acordo com suas 

t r a j e t o r i a s tambem d i f e r e n c i a d a s . I s t o v e i o a t e r i n f l u e n c i a na 

forma como os p r o j e t o s vieram i n t e r f e r i r nas suas dinamicas i n t e r 

nas, e no papel desempenhado por esses s i n d i c a t o s d i a n t e da so-

ciedade l o c a l . Apresentaremos a seguir como se deu esse processo, 

e as consequencias que trouxe para a dinamica do movimento s i n d i 

c a l nesses municipios. 
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C A P ^ T U L O 3 

A R E A L I Z A g A O D O S P R O J E T O S P E L O S 

S I N D I C A T O S E O S S E U S E F E I T O S 

S O B R E A S O R G A N I Z A C Q E S S I N D I C A I S 

3.1. OS (X3NTEUDOS DOS PROJETOS EXECUTADOS E AS MUDANCAS NA 

VTDA INTERNA DAS ENTIDADES 

Os convenios firmados entre a CAR e os s i n d i c a t o s de Re

manso e P i l a o Arcado foram de t r e s t i p o s : 

a) de apoio a i n f r a - e s t r u t u r a s i n d i c a l , englobando cons

tr u c a o e reforma de sedes, aquisicao de v e i c u l o s , f i -

nanciamento da "maquina" s i n d i c a l (contratagao de fun 

c i o n a r i o s , aquisigao de m a t e r i a l de consumo); 

b) de apoio a acoes de organizacao s i n d i c a l , t a i s como 

r e a l i z a c a o de encontros, treinamentos, seminarios, 

e t c . ; 

c) v o l t a d o s para questoes p r o d u t i v a s , implicando agoes 

diretamente nas comunidades, t a i s como p r o j e t o s de 

comercializagao, de i r r i g a g a o , construgao de casas de 

f a r i n h a , p r o j e t o s de pesca, etc,^ ; 

Embora os recursos para sua realizagao fossem provenien-

tes de d i f e r e n t e s f o ntes (BNDES, FINSOCIAL, PROTERRA, BID/SUBIN, 

e t c . ) , sua s i s t e m a t i c a de implantagao seguia a metodologia usada 

(1) Ver a I n t e g r a dos convenios na Tabela 1, no f i n a l d e s t e item. 
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desde o i n i c i o pelo P r o j e t o Sobradinho, que c o n s i s t i a em repassar 

os recursos diretamente para as entidades, que se r e s p o n s a b i l i z a -

vam pela sua execucao e administracao, cabendo a CAR o assessora-

mento t e c n i c o e o c o n t r o l e das prestacoes de contas. Essa metodo-

l o g i a t i n h a sido mantida quando da integracao do P r o j e t o Sobradi

nho ao P r o j e t o Nordeste, em 1985. 

Alem dos p r o j e t o s r e a l i z a d o s mediante convenios, houve 

ainda, no decorrer desse periodo, a p a r t i c i p a g a o dos s i n d i c a t o s na 

execucao de outras programacoes de empresas ou i n s t i t u i c o e s v i n c u -

ladas ao P r o j e t o Nordeste, como a CERB, por exemplo (Cia. de En-

genharia Rural da Bahia), encarregada do segmento de recursos h i -

d r i c o s do PAPP. Em P i l a o Arcado, foram desenvolvidas programa

coes com a UFBa, que por intermedio da CAR (de n t r o da programacao 

do I Piano) f o i encarregada de elaborar um programa de saude para 

o municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EH P I L A O ARCADO 

Em P i l a o Arcado, como j a f o i colocado no item a n t e r i o r , o 

p r i m e i r o convenio f o i assinado em 1985 (em junho), para a r e a l i z a 

cao de reformas na sede do s i n d i c a t o . As obras i n c l u i a m a constru 

cao de um amplo salao de reunioes, e a recuperacao de salas, sand, 

t a r i o s e cozinha do predio o r i g i n a l . Com i s s o , o s i n d i c a t o pas-

sava a contar com um espaco maior e mais organizado para o desen-

volvimento de suas t a r e f a s , com salas e s p e c i f i c a s para a d i r e t o r i a , 

c o n t a b i l i d a d e , e um quarto de hospedes. 

Em novembro de 1985, f o i assinado um novo convenio, com 

v i s t a s ao desenvolvimento de um p r o j e t o de organizacao s i n d i c a l e 

comunitaria, chamado "Acoes Preli m i n a r e s Para a Implantacao do I 
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Piano Comunitario de P i l a o Arcado", cujas verbas chegaram ao s i n 

d i c a t o no mes seguinte. I n c l u i a a aquisigao de alguns m a t e r i a l s pa 

ra o equipamento da sede (maquinas de d a t i l o g r a f i a e c a l c u l a d o r a , 

m a t e r i a l s de e s c r i t o r i o ) , a compra de 3 canoas para serem usadas 

nas a t i v i d a d e s o r g a n i z a t i v a s do s i n d i c a t o , e fornecimento de a j u -

das de custo para uma equipe de 9 s i n d i c a l i s t a s percorrerem o i n 

t e r i o r do m u n i c i p i o durante dois meses. O o b j e t i v o (como d i z i a o 

nome) era preparar as comunidades para a execucao das acoes p r e -

v i s t a s no I Piano, cujos recursos estavam sendo esperados para mar 

go do ano seguinte (CAR, R e l a t o r i o , margo/86). 

Essa equipe - chamada Comissao de Apoio a Organizagao 

(CAO) - era formada basicamente por trabalhadores que tinham par-

t i c i p a d o da execugao do levantamento que dera origem ao Piano, es 

colhidos em reuniao no s i n d i c a t o . Sua p r i m e i r a a t r i b u i g a o era pro 

mover, nas 39 comunidades que tinham sido o b j e t o do levantamento, 

uma discussao sobre as agoes consideradas p r i o r i t a r i a s para serem 

atendidas, e n t r e aquelas l i s t a d a s no I Piano, e f o r m a l i z a r em reu 

niao a c o n s t i t u i g a o de uma Comissao de Base, composta por 5 mem-

bros, que s e r i a o ponto de contato e n t r e a comunidade e o s i n d i c a 

t o . Esse processo se estendeu por todo o p r i m e i r o semestre de 

1986. 

Durante este periodo, houve uma i n t e n s i f i c a g a o das d i s -

cussoes sobre a conveniencia de se executar os p r o j e t o s por i n t e r 

medio do s i n d i c a t o . As assessorias l i g a d a s a Paroquia e a CPT 

continuavam colocando suas preocupagoes acerca dos r i s c o s que o 

s i n d i c a t o e s t a r i a correndo: de que essa p a r t i c i p a g a o s i g n i f i c a s s e 

um amortecimento das l u t a s levadas pelos t r a b a l h a d o r e s , e que o 

excesso de t a r e f a s t r a z i d a s pelos p r o j e t o s atrapalhasse a i n c i p i 

ente organizagao do s i n d i c a t o . 0 mesmo era colocado por asses-
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sores da FETAG e do Polo. 

"a gente achava que era perigoso (...) 
o governo nessa epoca tava perdendo 
t e r r e n o (...) entao e l e fez esse pro 
j e t o , botou na mao da gente, que era 
pra d i z e r um "cala-boca", pegar as 
l i d e r a n c a s e f a z e r o pessoal f i c a r 
q u i e t o , o povo nao cobrar mais os d i 
r e i t o s que era seu. Por isso a gente 
d i s c u t i a muito, achava que t i n h a que 
ser uma decisao consciente" (E.V.S., 
tra b a l h a d o r r u r a l e agente p a s t o r a l , 
com atuacao no s i n d i c a t o de P i l a o Ar 
cado desde a sua fundagao). 

"o medo maior que a gente t i n h a , era 
que depois de muita carga de s e r v i c o 
a d i r e t o r i a nao t e r mais tempo pra 
f a z e r o t r a b a l h o de organizacao s i n 
d i c a l de j e i t o nenhum, so administrar 
p r o j e t o " (M.J.C., trabalhador r u r a l 
e agente p a s t o r a l em P i l a o Arcado, 
com atuacao no municipio desde 1980). 

D i s c u t i a - s e , a n i v e l s i n d i c a l , sobre as p o s s i b i l i d a d e s de 

c r i a r - s e uma o u t r a i n s t a n c i a , sob c o n t r o l e dos trabalhadores, que 

pudesse receber os recursos, sem que o s i n d i c a t o t i v e s s e que com-

prometer-se formalmente com as t a r e f a s de prestacao de contas, ad 

mi n i s t r a c a o de obras, e t c . Porem, as a l t e r n a t i v a s v i a v e i s do pon-

t o de v i s t a j u r i d i c o ( c r i a c a o de uma outra entidade c i v i l , como as 

associacoes, ou uma cooperativa) nao atendiam aos c r i t e r i o s que 

se colocavam de g a r a n t i r que o seu c o n t r o l e f i c a s s e nas maos do 

s i n d i c a t o . A proposta da gerencia estadual do P r o j e t o Sobradinho 

(CAR), de c r i a c a o de uma "Central de Servicos" - uma especie de 

empresa, com e s t r u t u r a p r o p r i a para execucao dos p r o j e t o s , com 

t e c n i c o s , assessoria c o n t a b i l e a d m i n i s t r a t i v a , e t c . - tambem nao 

dava g a r a n t i a s de que os recursos seriam u t i l i z a d o s de acordo com 

os c r i t e r i o s d i s c u t i d o s nas i n s t a n c i a s o r g a n i z a t i v a s do sindicato. 

Desta forma, acabou por ser d e f i n i d o que a unica opcao pa 
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ra a a s s i n a t u r a dos convenios d e f i n i t i v o s s e r i a mesmo a entidade 

s i n d i c a l . Nesse processo de d i s c u s s a o , algumas l i d e r a n c a s , mais 

l i g a d a s as a s s e s s o r i a s da Paroquia e da CPT, optaram por r e c u a r 

em suas propostas i n i c i a i s , a ceitando a r e a l i z a c a o dos p r o j e t o s 

p e l o s s i n d i c a t o s , e integrando-se as suas i n s t a n c i a s de coordena-

cao e execucao. C o n t r i b u i u para e s t a d e c i s a o a e x i s t e n c i a de p r e s 

soes junto a CAR e a SEPLANTEC ( s e c r e t a r i a a qual a CAR es t e v e 

v i n c u l a d a ate 1987), por p a r t e dos grupos que ocupavam a P r e f e i t u 

r a , e nao com o s i n d i c a t o . E s s a s p r e s s o e s assustaram os t r a b a l h a 

dores, p o i s colocava-se a p o s s i b i l i d a d e de os r e c u r s o s serem des-

viados por e s s a s outras i n s t i t u i c o e s , e u t i l i z a d o s para outros 

f i n s , que nao fossem de i n t e r e s s e dos t r a b a l h a d o r e s : 

"a gente f o i chegando a conclusao de 
que nao t i n h a j e i t o , de uma maneira 
ou de outra os p r o j e t o s iam aparece r 
na nossa regiao, e a gente pensava 
antes que se a gente nao a c e i t a s s e o s 
p r o j e t o s , podia s e r a t e mudado tudo. 
De repente, a gente d e s c o b r i u que 
nao, que e s s e s p r o j e t o s iam chegar, 
f o s s e p e l a P r e f e i t u r a , f o s s e por um 
orgao que as vezes nao tem nada a 
ver com a causa do tr a b a l h a d o r , e a i 
a gente v i u que (...) era mesmo o b r i 
gado a conviver com e l e s " (D.B., t r a 
balhador r u r a l e agente p a s t o r a l , p r e 
s i d e n t e do s i n d i c a t o de P i l a o Arcado 
a p a r t i r de 1986) . 

Para os grandes f a z e n d e i r o s , a r t i c u l a d o s em torno da 

P r e f e i t u r a , nao i n t e r e s s a v a que o s i n d i c a t o se f o r t a l e c e s s e a n i -

v e l l o c a l , com a r e a l i z a c a o de obras como construcao de e s c o l a s , 

ou implantacao de sistemas de saude, que s e r v i r i a m para d e s g a s t a r 

a imagem do poder mu n i c i p a l . Desde as p r i m e i r a s reunioes r e a l i z a 

das em P i l a o Arcado, entre a CAR e o s i n d i c a t o , p ara a d i s t r i b u i -

cao de m a t e r i a l do PAI, j a t i n h a havido reclamacoes por p a r t e da 

P r e f e i t u r a , de que e s t a s acoes nao eram da competencia do s i n d i c a 
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t o . Posteriormente, a ofensiva f o i maior, no sent i d o de desviar cs 

recursos do I Piano para a P r e f e i t u r a . Para isso foram f e i t a s v i a 

gens a Salvador p e l o P r e f e i t o e e x - p r e f e i t o de P i l a o Arcado, no 

f i n a l de 1985 e i n i c i o de 1986, acompanhados de um deputado esta 

dual da r e g i a o , para pressionar o governo do Estado, a SEPLANTECe 

a CAR, para que nao assinassem os convenios com o s i n d i c a t o . 

Apesar dessas pressoes, os convenios acabaram sendo as-

sinados em junho de 1986, com recursos do BNDES, correspondentes 

a cerca de 15% do orgamento g l o b a l p r e v i s t o para a execugao do 

Piano. A ordem de t r a n s f e r e n c i a dos recursos do BNDES para a CAR 

t i n h a se dado formalmente em margo de 1986, quando da v i s i t a do 

Presidente da Republica, Jose Sarney, as obras do Pro j e t o T a t a u i , 

em Sobradinho (um grande p r o j e t o de i r r i g a g a o comunitaria desen-

v o l v i d o pela CAR). A assinatura desse e de outros contratos pelo 

p r o p r i o Presidente da Republica s i g n i f i c o u um ref o r g o temporario 

ao t r a b a l h o que vinha sendo desenvolvido pela CAR na regiao, amea 

gado pelas pressoes das o l i g a r q u i a s l o c a i s . Essas pressoes v o l t a 

ram a o c o r r e r ainda naquele ano. 

Desde o f i n a l de 1985, em P i l a o Arcado, t i n h a havido uma 

m u l t i p l i c a g a o de reunioes l i g a d a s a questoes do Piano: nas comuni 

dades, com a CAO: dentro do s i n d i c a t o , e n t r e a d i r e t o r i a e a CAO, 

com t e c n i c o s da CAR, e t c . Quando das negociagoes entre a CAR e o 

BNDES para o financiamento do I Piano, coube aos tecnicos da CAR, 

com base nas discussoes f e i t a s com os s i n d i c a l i s t a s , a elaboragao 

dos p r o j e t o s executivos que seriam apresentados. 

A p r i m e i r a parcela do financiamento do BNDES chegou em 

j u l h o daquele ano, no v a l o r de Cz$ 800.000,00, correspondendo a 
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30% do que f o r a conveniado. Houve certas exigencias, por par t e do 

Banco, de que os recursos fossein u t i l i z a d o s p referencialmente pa

ra p r o j e t o s p r o d u t i v o s , e as verbas acabaram sendo destinadas a 

construcao de 4 casas de f a r i n h a (eram p r e v i s t a s 14 no I Piano), a 

aquisigao de 8 embarcagoes, a construcao de um armazem para guar-

da dos produtos a g r i c o l a s , e algumas acoes de organizagao s i n d i 

c a l . Os o b j e t i v o s desse programa eram integrados: com a i n s t a l a -

cao de casas de f a r i n h a mais amplas e mais modernas, buscava-se au 

mentar a quantidade e a qualidade de f a r i n h a produzida nessas l o -

calidades, visando a obtengao de melhores pregos para este produ-

t o . As canoas e o armazem seriam u t i l i z a d o s para uma programacao 

de melhor escoamento e comercializagao da producao, com v i s t a s a 

d i m i n u i r a dependencia dos produtores aos i n t e r m e d i a r i e s (sendo 

que as canoas s e r v i r i a m tambem para t r a n s p o r t e de passageiros); e 

as verbas para organizagao s i n d i c a l visavam c r i a r condigoes para 

e s t r u t u r a r todo esse sistema. 

A p a r t i r da chegada dos recursos deu-se i n i c i o as com-

pras de m a t e r i a l , contratagao de pessoal, e t c . Quern se encarregou 

basicamento destas" t a r e f a s f o i a CAO, a u x i l i a d a pela d i r e t o r i a do 

s i n d i c a t o , e com a assessoria de tecnicos da CAR. As construgoes 

foram i n i c i a d a s nas comunidades, com a p a r t i c i p a g a o das Comissoes 

de Base. 

Com i s s o , i n t e n s i f i c a r a m - s e as a t i v i d a d e s na p r o p r i a se-

de do s i n d i c a t o : a todo momento eram r e a l i z a d a s reunioes para d i s 

c u t i r aspectos da execugao do Piano, problemas de compras, cons

trugoes, funcionamento das comissoes, e t c . A presenga dos tecnicos 

da CAR era constante, nao so nas reunioes na sede, como tambem a-

companhando as discussoes no i n t e r i o r do m u n i c i p i o . 
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Com esses recursos, durante o ano de 1986, i n i c i o u - s e a 

construcao das 4 casas de f a r i n h a p r e v i s t a s , e do armazem, e f o 

ram entregues as 8 canoas para o atendimento de 4 r o t a s f i x a s de 

viagens semanais, s i g n i f i c a n d o um t o t a l de 32 l o c a l i d a d e s a t i n g i -

das. 

Tambem a v i s i b i l i d a d e do s i n d i c a t o j u n t o aos trabalhado

res se f o r t a l e c e u durante esse periodo: so no ano de 1986, foram 

publicados 2 b o l e t i n s s i n d i c a i s . No p r i m e i r o , publicado antes da 

chegada dos recursos, era f e i t o um h i s t o r i c o de como t i n h a s u r g i -

do o I Piano, e eram conclamados os trabalhadores para lutarem jun 

t o com o s i n d i c a t o para que os recursos nao fosse parar nas maos 

dos " p o l i t i c o s " l o c a i s . No segundo, publicado quando o Piano j a 

estava em execugao, era f e i t a uma prestagao de contas de como es-

tavam sendo u t i l i z a d o s os recursos e x i s t e n t e s , com v i s t a s a reba-

t e r os boatos de que o s i n d i c a t o e s t a r i a recebendo um volume de 

verbas muito maior do que o realmente recebido. Estes boatos esta 

vam tendo como consequencia um aumento dos s a l a r i o s exigidos pe

lo s trabalhadores para p a r t i c i p a r das obras, e se essa exigencia 

fosse mantida, f i c a r i a i n v i a b i l i z a d a a programagao e os orgamen-

tos o r i g i n a i s . Muitas comunidades estavam i n s a t i s f e i t a s porque 

nao tinham sido i n c l u i d a s na p r i m e i r a etapa, e eram dadas e x p l i c a 

goes sobre os l i m i t e s das verbas recebidas e a necessidade de rea 

l i z a r - s e uma selegao para o atendimento. 

Ainda naquele ano (1986) voltaram a e x i s t i r pressoes por 

p a r t e dos representantes p o l i t i c o s dos fazendeiros da regiao (pre 

f e i t o s , deputados), para que as equipes da CAR i n t e g r a n t e s do Pro 

j e t o Sobradinho fossem afastadas de seus cargos e a dinamica de 

atuagao do P r o j e t o fosse modificada. A esses grupos nao i n t e r e s -

sava o repasse de recursos diretamente as Associagoes e s i n d i c a -



7 6 

t o s , sera a sua i n t e r f e r e n c i a . Houve uraa mobilizacao na borda do 

lago, charaada i n i c i a l r a e n t e pelas Associacoes, em defesa desses tec 

nicos e de sua raetodologia de t r a b a l h o , v i s t a como do i n t e r e s s e 

dos trabalhadores, e o s i n d i c a t o de P i l a o Arcado tambem p a r t i c i -

pou desse movimento. Foram enviados abaixo-assinados, e caravanas 

a Salvador, para r e i v i n d i c a r que as programacoes i n i c i a i s t i v e s -

sem continuidade. 

A n i v e l i n t e r n o , os debates sobre o acerto ou nao de se 

t e r assumido a execucao dos p r o j e t o s atraves do s i n d i c a t o c o n t i -

nuavara ocorrendo, e foram t e r uraa iraportancia raaior na d e f i n i c a o 

dos grupos que concorreriara a e l e i c a o para a d i r e t o r i a do s i n d i c a 

t o , r e a l i z a d a era seterabro de 1986. Nesta e l e i c a o , pela p r i r a e i r a 

vez apresentarara-se duas chapas, uraa da "situacao", que se apoia-

va na defesa da rea l i z a c a o dos p r o j e t o s como algo p o s i t i v o para o 

movimento s i n d i c a l l o c a l ; e o u t r o formada pelos setores l i g a d o s a 

I g r e j a , que embora nao se colocassem contra essa r e a l i z a c a o , apon 

tavam para alguraas questoes que o s i n d i c a t o t e r i a que observar pa 

ra nao se deixar absorver pela prograraacao do Estado. Essas ques

toes eram, basicaraente, nao d e i x a r de encarainhar outras l u t a s que 

f ossein do i n t e r e s s e dos trabalhadores, e nao d e i x a r que a d i r e t o 

r i a fosse toraada pelas t a r e f a s de adrainistracao dos p r o j e t o s . 

Ficava d i f i c i l , para esses setores, que desde antes de-

fendiara que os p r o j e t o s nao deviam ser implantados pelos s i n d i c a 

t o s , defenderera que houvesse um rompimento do que estava programa 

do, pois as pressoes das comunidades sobre o s i n d i c a t o para a ob-

tencao de mais recursos tinham se redobrado, d i a n t e da chegada dos 

pr i m e i r o s b e n e f i c i o s . 0 chamado "grupo da I g r e j a " (apoiado pelas 

assessorias da CPT e da Paroquia l o c a l ) , vencedor das e l e i c o e s , t e 

ve que comprometer-se, entao, nao so a l e v a r adiante os p r o j e t o s , 

como tambem a l u t a r para que outros fossem o b t i d o s . 
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"a gente antes era c o n t r a os p r o j e t o s 
(...) mas a i o pessoal colocou a gen 
t e a i , na e l e i c a o , f a z e r o que? En
tao a gente teve que e n f r e n t a r o que 
v e i o pela f r e n t e (...) e verdade que 
por um lado o p r o j e t o ajuda, na ques 
tao de a j e i t a r umas coisas para as 
comunidades, e sendo com o nome do 
s i n d i c a t o os t r a b a l h a d o r e s ficam bem 
contentes e passam a f o r t a l e c e r mais, 
a comparecer mais (...) mas a gente 
ouve muita reclaraacao, porque tem 
muitas comunidades que nao sao aten-
di d a s , entao nos temos que i r nas reu 
nioes e e x p l i c a r " (M.J.C., t r a b a l h a 
dor r u r a l , agente p a s t o r a l , t e s o u r e i 
r o do s i n d i c a t o de P i l a o Arcado a 
p a r t i r de 1986). 

Assim, no f i n a l de 1986, coube a d i r e t o r i a recem-empos-

sada a a s s i n a t u r a de um novo convenio com a CAR, agora com verbas 

( 2) 

do SUBIM/BID/FFPS , para o financiamento de o u t r a s acoes r e f e r e n 

t e s ao Piano. Aqui foram i n c l u i d o s a compra de equipamentos a g r i -

colas ( p o l i c u l t o r e s , p l a n t a d e i r a s , p u l v e r i z a d o r e s , m a t e r i a l de 

i r r i g a c a o ) : m a t e r i a l complementar para as casas de f a r i n h a que es 

tavam sendo c o n s t r u i d a s ( c a r r o c a s e animais para o t r a n s p o r t e da 

mandioca, moinhos para b e n e f i c i a m e n t o , e t c . ) ; barcos, apetrechos 

de pesca ( l i n h a para rede, c a i x a s i s o t e r m i c a s para a guarda do 

pescado), e ainda a a q u i s i c a o de uma pick-up e de um caminhao pa

r a serem u t i l i z a d o s p e l o s i n d i c a t o nos p r o j e t o s i n t e g r a d o s de co-

m e r c i a l i z a c a o . Esses v e i c u l o s s e r v i r i a m tambem, de c e r t a foram, 

para que o s i n d i c a t o pudesse t e r mais contato com as comunidades. 

Nesta programacao, acabaram por serem i n c l u i d a s tambem comunidades 

da caatinga, que nao constavam no I Piano, por conta das pressoes 

e x i s t e n t e s . 

(2) Esses recursos eram provenientes de um convenio e x i s t e n t e , des 
de 1984, e n t r e a CAR e a S e c r e t a r i a de Planejamento da P r e s i -
dencia da Republica (SEPLAN), atraves da S e c r e t a r i a de Coopera 
cao Economica e Tecnica I n t e r n a c i o n a l (SUBIN), para a implanta 
cao de i n f r a - e s t r u t u r a e apoio a a t i v i d a d e s a g r i c o l a s e pes-
queiras a pequenos produtores e Pescadores da area,de Sobradi
nho. As fontes desses recursos eram o Fundo F i d u c i a r i o para o 
Programa S o c i a l (FFPS), do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID). Ver CAR, Programa BID/SUBIN/CAR (1987). 
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No i n i c i o de 1987, f o i f e i t o um p r i m e i r o seminario de 

avaliagao g l o b a l do funcionamento do Piano. A d i r e t o r i a se ressen 

t i a do excesso de t a r e f a s , especialmente porque toda a p a r t e de 

prestagao de contas f i c a v a ao seu encargo. Os recursos destinados 

a administracBo do Piano eram i n s u f i c i e n t e s (para contratagao de 

assessoria e s p e c i f i c a , e para financiamento de viagens, por exem-

p l o ) , e com i s s o o t r a b a l h o era p r e j u d i c a d o . Tinha havido tambem 

muitos problemas com relacao aos recursos, que demoravam muito pa 

ra chegar, fazendo com que as obras fossem in t e r r o m p i d a s , ou que 

os orgamentos o r i g i n a i s fossem superados pelo agio - era o p i o r 

periodo do Piano Cruzado, quando nada mais era encontrado pelo pre 

go tabelado - nao podendo ser mantidos os pianos i n i c i a i s . A d i r e 

t o r i a cabia a resolugao desses problemas, i n c l u i n d o t e r que i r a 

Salvador com muita frequencia, pressionar a CAR para que apressas 

se a l i b e r a g a o dos recursos. Foram f e i t a s s o l i c i t a g o e s a CAR para 

que fornecesse uma verba extra especificamente para essas ques-

toes a d m i n i s t r a t i v a s , mas ate o f i n a l de 1987 estas verbas nao t i 

nham sido l i b e r a d a s . 

Os equipamentos comegaram a ser d i s t r i b u i d o s , e foram rea 

l i z a d a s reunioes nas comunidades, para d i s c u t i r um regulamento de 

u t i l i z a g a o dos mesmos, e as formas de ligagao e n t r e estas e o s i n 

d i c a t o . 

No I Piano Comunitario, era p r e v i s t a a implantagao de 21 

postos de saude no i n t e r i o r , e de um Centro de Saude na sede do 

m u n i c i p i o . Para o p e r a c i o n a l i z a r essas agoes, f o i r e a l i z a d o um 

convenio e n t r e a CAR e a Universidade Federal da Bahia (atraves 

do Departamento de Medicina P r e v e n t i v a ) , para elaboragao de um 

Programa de Saude para P i l a o Arcado. Esse Programa i n c l u i a a 

r e a l i z a g a o de um diagnostico de saude do m u n i c i p i o , a elaboragao 
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de um conjunto de acoes a ser desenvolvido em cada l o c a l i d a d e , e 

a r e a l i z a c a o de um treinamento de agentes de saude, que t r a b a l h a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 3 ) 

nam na implantacao dessas acoes planejadas 

0 convenio com a Universidade comegou a ser implantado a 

p a r t i r de meados de 1987, tendo sido r e a l i z a d o o d i a g n o s t i c o e o 

treinamento dos agentes de saude. 0 s i n d i c a t o p a r t i c i p o u dessepro 

cesso, promovendo as reunioes nas comunidades para a obtengao de 

dados, e para a escolha das pessoas que seriam t r e i n a d a s , e, pos-

te r i o r m e n t e , acompanhando o treinamento r e a l i z a d o . 

A p a r t i c i p a c a o do s i n d i c a t o nas programacoes do segmento 

de recursos h i d r i c o s do PAPP se deu atraves da r e a l i z a c a o de reu 

nioes para a escolha das comunidades que, seriam atendidas, e no 

acompanhamento dos t e c n i c o s encarregados da execucao das acoes em 

campo (perfuragao de pocos, construcao de b a r r e i r o s ) . Era p r e v i s -

t o o atendimento, em 1987, de 18 comunidades, a ma i o r i a das quais 

nao constava no I Piano. A p a r t i c i p a c a o de representantes do s i n 

d i c a t o nos t r a b a l h o s de campo era v i s t a como fundamental pelos 

trabalhadores, para que se e v i t a s s e que fossem escolhidos l o c a i s 

que nao fossem do i n t e r e s s e das comunidades - t e r r a s p a r t i c u l a r e s 

ou d i s t a n t e s , e t c . I n i c i o u - s e a execugao dessa programacao em j u -

lho de 1987. 

Podemos perceber, entao, que no decorrer da implantacao 

desses p r o j e t o s , algumas mudancas se processaram no funcionamento 

e na atuacao deste s i n d i c a t o , no seu relacionamento com os t r a b a 

lhadores, e com as diversas i n s t i t u i g o e s do Estado que atuavam a 

n i v e l l o c a l : 

(3) A esse r e s p e i t o , ver UFBa/Depto. de Medicina Preventiva (1986). 
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a) com o "aparelhamento" da sede, aquisigao de v e i c u l o s , e 

e x i s t e n c i a de verbas para a manutengao dos s i n d i c a l i s 

t a s , f o i p o s s i v e l um maior contato das lid e r a n c a s s i n 

d i c a i s com a re a l i d a d e v i v i d a pelo conjunto dos tr a b a 

lhadores; 

b) ao mesmo tempo, f o i p o s s i v e l uma presenca e um reco-

nhecimento maior da entidade s i n d i c a l no i n t e r i o r do 

mun i c i p i o ; 

c) a atuacao do s i n d i c a t o v o l t a d a para a realizacao de 

agoes concretas do i n t e r e s s e dos trabalhadores, com 

p o s s i b i l i d a d e de t r a z e r melhorias para as suas condi

coes de t r a b a l h o (melhorias na producao, co m e r c i a l i z a 

cao, e t c . ) , ainda que a t i n g i n d o uma parcela l i m i t a d a 

de trabalhadores (tendo em v i s t a o alcance dos p r o j e 

t o s r e a l i z a d o s ) , trouxe para dentro da entidade uma 

discussao que ate entao vinha sendo encaminhada a t r a 

ves de outros organismos (como a Paroquia, por exem-

p l o ) ; 

d) a r e a l i z a c a o dos p r o j e t o s fomentou uma discussao, a 

n i v e l das "comunidades", sobre a gestao c o l e t i v a de 

equipamentos p u b l i c o s ; essas propostas iam no sentido 

de ampliar a p a r t i c i p a c a o dos benef i c i a r i o s , em oposi. 

cao as p r a t i c a s c l i e n t e l i s t a s correntes na regiao; 

e) a execugao dos p r o j e t o s pelo s i n d i c a t o dinamizou uma 

discussao entre os grupos e x i s t e n t e s dentro do s i n d i 

c a t o , em torno de programas de atuagao para a e n t i d a 

de, do c a r a t e r das negociagoes a serem . encaminhadas 

j u n t o aos d i f e r e n t e s orgaos do Estado, e das formas 

de organizagao a serem adotadas, cujo marco f o i a 

el e i g a o s i n d i c a l ; 

f ) o s i n d i c a t o se fez mais presente d i a n t e de d i f e r e n t e s 

orgaos do Estado (CERB, UFBa, e a p r o p r i a CAR), como 

negociador, representando os trabalhadores; essas no

vas experiencias c o n t r i b u i r a m para que f i c a s s e mais 

c l a r o para esses trabalhadores os d i f e r e n t e s i n t e r e s -

ses em jogo dentro do p r o p r i o Estado, e a complexida-
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de do jogo de representagao e x i s t e n t e ; 

g) as pressoes exercidas por setores das o l i g a r q u i a s l o 

c a l s , vinculados a P r e f e i t u r a M u n i c i p a l , para que fos 

se interrompida a programacao da CAR com o s i n d i c a t o , 

tambem c o n t r i b u i r a m para que uma pa r c e l a dos t r a b a l h a 

dores percebesse a importancia do s i n d i c a t o enquanto 

instrumento de aglutinagao e de l u t a dos trabalhado 

res r u r a i s , em meio a uma oposigao de in t e r e s s e s e x i s 

t e n t e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EM REMANSO 

Em Remanso, a implantacao dos p r o j e t o s se deu de uma f o r 

ma um pouco d i f e r e n t e . As experiencias do s i n d i c a t o com os p r o j e 

t o s nao se deram a p a r t i r de uma organizagao das bases que t i v e s -

sem unicamente o s i n d i c a t o como r e f e r e n d a . E x i s t i a m as Associa

coes, que j a vinham encaminhando p r o j e t o s desta natureza, e, em 

muitas l o c a l i d a d e s , eram desenvolvidas experiencias comunitarias 

que contavam com assessorias das equipes da CPT (da diocese de Jua 

z e i r o ) , sem que houvesse um entrosamento maior com a d i r e t o r i a do 

s i n d i c a t o . Esta, embora j a t i v e s s e modificado em ce r t o s aspectos 

a p r a t i c a a s s i s t e n c i a l i s t a que desenvolvia anteriormente, nao t i 

nha sido capaz de promover outras p r a t i c a s de organizagao, que es 

timulassem uma maior p a r t i c i p a g a o do quadro de associados na v i d a 

da entidade. Desta forma, a execugao dos p r o j e t o s acabou por t e r 

outros e f e i t o s . 

Ja o p r i m e i r o convenio firmado com a CAR, por exemplo, 

que f o i o da h o r t a comunitaria, em j u l h o de 1985, f o i marcado por 

essa situagao de pouco entrosamento d i r e t o r i a / a s s o c i a d o s . Esta 

h o r t a o r i g i n o u - s e de uma r e i v i n d i c a g a o de um grupo de mulheres, 

que apos o fechamento das Frentes de Servigo ( c r i a d a s na epoca da 
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seca), s o l i c i t a r a m que o s i n d i c a t o conseguisse um t e r r e n o para 

que fizessem uma "roca" c o m u n i t a r i a . A d i r e t o r i a do s i n d i c a t o , 

apos entendimentos com a P r e f e i t u r a e a Camara dos Vereadores, con 

seguiu que fosse doado ao s i n d i c a t o um t e r r e n o de 6 ha., proximo 

a cidade. Posteriormente, para a construcao de uma i n f r a - e s t r u t u -

ra de i r r i g a c a o , e para a compra de insumos e sementes. 

Coube a CAR e a EMATERBA a elaboragao de um p r o j e t o exe 

c u t i v o para ser implantado nesta area, a p a r t i r de discussoes com 

o s i n d i c a t o , e a i d e i a de se fa z e r uma "roga" se transformou em 

um p r o j e t o mais ambicioso. A dif e r e n g a e n t r e as duas propostas es 

tava fundamentalmente na f i n a l i d a d e da produgao - uma mais v o l t a -

da para o consumo das f a m i l i a s , com venda dos eventuais exceden-

t e s , e o u t r a v o l t a d a totalmente para o mercado, que implicavam em 

organizagao do t r a b a l h o d i f e r e n t e s . Dessas discussoes participaram 

apenas alguns membros da d i r e t o r i a do s i n d i c a t o , nao tendo sido 

r e a l i z a d a s reunioes ampliadas, ou consultas aos eventuais interes_ 

sados em p a r t i c i p a r do empreendimento. Desta forma, acabou por 

ser apresentado por estas i n s t i t u i g o e s (e implementado) um p r o j e 

t o que, embora bem a r t i c u l a d o do ponto de v i s t a t e c n i c o - visando 

aumentar a renda dos produtores atraves do p l a n t i o de h o r t i c o l a s 

como cenoura, beterraba, pimentao e tomate, para serem vendidas 

nos mercados proximos - nao era condizente com os o b j e t i v o s dos 

produtores que i n i c i a l m e n t e haviam f e i t o a s o l i c i t a g a o do s i n d i c a 

t o . 

P a r t i c i p a r a m do p r o j e t o , no i n i c i o de sua implantagao, 

cerca de 30 trabalhadores r u r a i s , a mai o r i a moradores dos arredo-

res da cidade, que nao dispunham de t e r r a s para p l a n t a r . Emprega-

vam-se esporadicamente como d i a r i s t a s , em servigos a g r i c o l a s , ou 

como p e d r e i r o s , serventes, e t c . , as mulheres geralmente como l a -
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vadeiras ou em servicos semelhantes. A maioria nao t i n h a t r a b a l h a 

do antes em c u l t u r a s i r r i g a d a s , e v i a na "horta" a p o s s i b i l i d a d e 

de p l a n t a r alguns produtos que pudessem ser consumidos pelas fami 

l i a s (como f e i j a o , e m i l h o ) , ou que pudessem ser vendidos na f e i -

ra l o c a l (como coentro, ou a l f a c e ) . Alguns, que j a tinham t r a b a -

lhado como d i a r i s t a s em outros p r o j e t o s i r r i g a d o s , se colocaram a 

fa v o r de p l a n t a r produtos considerados mais r e n t a v e i s , como cebo-

l a , melao ou melancia. Nao h a v i a , e n t r e a maioria dos p a r t i c i p a n -

t e s , i n t e r e s s e em pr o d u z i r as h o r t i c o l a s planejadas no p r o j e t o da 

CAR/EMATERBA^ . 

Este p r o j e t o (elaborado pela CAR e EMATERBA) implicava 

muitos custos (com insumos, combustiveis, e t c . ) , e uma ad m i n i s t r a 

cao mais e s p e c i f i c a (para o planejamento dos calendarios de i r -

riga c a o , d i s t r i b u i c a o de sementes, planejamento de u t i l i z a c a o e 

manutencao do maquinario, e t c . ) , que nao f o i assumida efetivamen-

t e por nenhuma das i n s t i t u i c o e s envoividas. As t e n t a t i v a s de orga 

nizacao de uma Coordenacao e n t r e os p r o p r i o s p a r t i c i p a n t e s , e s t i -

mulada pelos tecnicos que acompanhavam o p r o j e t o , nao s u r t i r a m 

e f e i t o , por conta de uma f a l t a de entrosamento e n t r e os t r a b a l h a 

dores e a d i r e t o r i a do s i n d i c a t o - responsavel pela execucao f i -

nanceira do p r o j e t o , e que o administrava de forma extremamente 

c e n t r a l i z a d a , sem c r i a r espacos para a p a r t i c i p a c a o dos produto

res . 

A d i r e t o r i a do s i n d i c a t o , naquele periodo, era muito mais 

s e n s i v e l as questoes colocadas pelos t e c n i c o s da CARedaEMATERBA , 

acerca do p r o j e t o , do que aquelas colocadas pelos t r a b a l h a d o r e s . 

Num c e r t o s e n t i d o , acabou omitindo-se com relagao aos problemas e 

x i s t e n t e s , uma vez que nao tomou qualquer a t i t u d e que est i m u l a s -

(4) Obtivemos essas informacoes em conversas com os p a r t i c i p a n t e s , 
quando da implantacao da h o r t a , em 1985 e 1986. 
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se uma discussao mais organizada e n t r e os p a r t i c i p a n t e s , no s e n t i 

do de rever a concepgao adotada. 

No i n i c i o de 1986 f o i r e a l i z a d o neste t e r r e n o um p r i m e i -

ro p l a n t i o experimental, do qual p a r t i c i p a r a m cerca de 26 t r a b a 

lhadores. As p r i m e i r a s c o l h e i t a s foram bastante reduzidas, e hou

ve d i f i c u l d a d e s na comercializagao das h o r t a l i c a s . Com o esgota-

mento dos recursos para a manutencao dos a g r i c u l t o r e s ( p r e v i s t o s 

no p r o j e t o apenas para o p r i m e i r o p l a n t i o ) , muitos o abandonaram. 

No f i n a l desse ano, agravaram-se as d i f i c u l d a d e s para a i r r i g a c a o 

na area, devido a nova baixa do lago, e o p r o j e t o acabou se esva-

ziando, sem que fosse promovida, por p a r t e do s i n d i c a t o , nenhuma 

discussao sobre as razoes do seu abandono. 

0 segundo convenio firmado com a CAR, em dezembro de 

1985, r e f e r i a - s e a r e a l i z a c a o de um encontro do Polo S i n d i c a l , em 

Remanso, que ocorreu em Janeiro do ano seguinte. A p a r t i c i p a c a o da 

CAR neste convenio se r e s t r i n g i u ao repasse dos recursos no v a l o r 

de (Cr$ 30.525.000) e a f i s c a l i z a c a o das prestacoes de contas. 

Contando com a presenca de mais de 10 s i n d i c a t o s e v a r i a s Associa 

goes da regiao, e com assessorias da CPT, FETAG, e do Polo, promo 

veu uma discussao com o representante do INCRA no estado sobre as 

d i r e t r i z e s do Piano Estadual de Reforma A g r a r i a que estava sendo 

elaborado, e tambem sobre o relacionamento e n t r e os s i n d i c a t o s , as 

Associacoes e os p r o j e t o s do Estado na r e g i a o . P a r t i c i p a r a m tam

bem representantes das correntes s i n d i c a i s a r t i c u l a d a s com as 

duas c e n t r a i s s i n d i c a i s e x i s t e n t e s (CUT e CGT), e d i s c u t i u - s e o 

posicionamento do movimento s i n d i c a l nas eleigoes da C o n s t i t u i n t e 

- sobre a necessidade de se apoiar candidatos que defendessem pro 

postas coerentes com as l u t a s travadas pelo movimento s i n d i c a l de 

trabalhadores r u r a i s . 
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Em margo de 1986, f o i firmado um novo convenio com e s t e 

s i n d i c a t o , no v a l o r de Cz$ 625.450,00, com o o b j e t i v o de o r g a n i -

z a r - s e um levantamento da s i t u a c a o dos pequenos produtores do mu

n i c i p i o , a semelhanga do que t i n h a sido f e i t o em P i l a o Arcado, pa 

r a embasar a elaboragao de um Piano de Atuagao para o s i n d i c a t o . 

No entanto, apesar de t e r s i d o uma s o l i c i t a g a o da d i r e t o r i a do 

s i n d i c a t o para a CAR desde outubro de 1985, e s t e convenio s o f r e u 

os inconvenientes d e c o r r e n t e s do a t r a s o na l i b e r a g a o dos r e c u r s o s 

por p a r t e da CAR. 

E n t r e outubro de 1985 e margo de 1986, chegaram a s e r 

r e a l i z a d a s algumas reunioes e n t r e representantes das comunidades, 

a d i r e t o r i a do s i n d i c a t o e t e c n i c o s da CAR, para organizagao ge-

r a l do t r a b a l h o . C o n s t i t u i u - s e uma Comissao de Organizagao, forma 

da por 16 pessoas, para execugao da pesquisa, com r e p r e s e n t a n t e s 

de v a r i a s comunidades. O levantamento estava p r e v i s t o para s e r 

r e a l i z a d o em 120 comunidades, em todo o municipio. Com o a t r a s o 

dos r e c u r s o s , houve um d e s c r e d i t o entre os i n t e g r a n t e s da Comis

sao a c e r c a da r e a l i z a g a o do p r o j e t o , e o grupo acabou se d i s p e r -

sando. A p r i m e i r a p a r c e l a (no v a l o r de Cz$ 315.000,00) so f o i che 

gar ao s i n d i c a t o em J a n e i r o do ano seguinte (1987). 

Tambem em Remanso as p r e s s o e s sobre a atuagao do P r o j e t o 

Sobradinho, e, em e s p e c i a l , sobre a CAR, se faziam s e n t i r , por 

conta da e x i s t e n c i a dos p r o j e t o s com o s i n d i c a t o e as Associagoes. 

E s t a s , na sua m a i o r i a , estavam mantendo uma c e r t a independencia 

com relagao ao poder l o c a l (especialmente com a P r e f e i t u r a ) , uma 

vez que estavam obtendo b e n e f i c i o s para as suas comunidades que 

nao dependiam de f a v o r e s dos " p o l i t i c o s " t r a d i c i o n a i s . Nas l u t a s 

que ocorreram durante o ano de 1986, p e l a manutengao dos t e c n i c o s 

da CAR e continuidade da l i n h a de trabalho adotada por e s t a empre 
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sa, houve a p a r t i c i p a c a o a t i v a de membros do s i n d i c a t o e tambem 

da maioria das Associacoes de Remanso, que, da mesma forma que em 

P i l a o Arcado, organizaram abaixo-assinados em muitas l o c a l i d a d e s , 

e enviaram representantes nas caravanas que foram a Salvador f a 

zer pressao sobre os orgaos responsaveis pela implantacao do Pro

j e t o Nordeste. 

Durante esse periodo, foram r e a l i z a d a s eleigoes no sindi. 

cato (em junho de 1986). Tambem em Remanso, pe l a p r i m e i r a vez a r -

ticulavam-se duas chapas, uma l i g a d a a d i r e t o r i a em e x e r c i c i o , ou 

t r a l i g a d a as assessorias da CPT que desenvolviam p r o j e t o s educa-

c i o n a i s e p r o d u t i v o s em diversas comunidades do i n t e r i o r . Antes 

das eleigoes, esses grupos chegaram a um acordo para composicao de 

chapa unica, com base em um programa de atuagao que def endia basi. 

camente uma ofensiva do s i n d i c a t o no sentido o r g a n i z a t i v o (promo-

ver campanhas de s i n d i c a l i z a g a o , r e v i t a l i z a r as delegacias e x i s -

tentes e fundar novas), ao mesmo tempo que propunha uma agao mais 

e f e t i v a do s i n d i c a t o em apoio as l u t a s que vinham sendo desenvol-

vi d a s . Na chapa formada, predominavam pessoas l i g a d a s as asses

sor i a s da CPT, e o posicionamento desta nova d i r e t o r i a com r e l a -

gao aos p r o j e t o s do Estado era mais cauteloso - no sentido de nao 

querer se envolver logo em seguida com t a r e f a s consideradas muito 

pesadas para uma d i r e t o r i a que estava i n i c i a n d o - embora v i s s e na 

sua realizagao a p o s s i b i l i d a d e de apoiar as a t i v i d a d e s que esta

vam sendo planejadas, de i n t e r i o r i z a g a o das agoes do s i n d i c a t o . 

Os convenios que vieram a ser assinados a p a r t i r de en

tao p r i v i l e g i a v a m as questoes o r g a n i z a t i v a s do s i n d i c a t o , e a 

aquisigao de i n f r a - e s t r u t u r a . Quando da chegada da p r i m e i r a par-

cela dos recursos do convenio da "pesquisa", f o i providenciada i 

nicialmente a aquisigao de uma pick-up, a ampliagao da sede do 
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s i n d i c a t o , e a compra de equipamentos de e s c r i t o r i o , de acordo 

com o que estava p r e v i s t o no piano. No entanto, a pesquisa em s i , 

motivo p r i n c i p a l do convenio, nao t i n h a sido r e a l i z a d a ate o f i 

n a l de 1987. 

Em novembro de 1986, s u r g i u a p o s s i b i l i d a d e de p a r t i c i p a 

cao do s i n d i c a t o nas programacoes do p r o j e t o do BID/SUBIN/FFPS, de 

forma semelhante a P i l a o Arcado. Como nao havia um piano p r e v i o 

para a alocacao dos m a t e r i a l s que seriam a d q u i r i d o s , promoveu-se 

algumas reunioes com representantes das comunidades (e tambem de 

Associacoes) para que fosse decidida a forma de p a r t i c i p a c a o de 

cada comunidade no p r o j e t o . 0 p r o j e t o p r e v i a a compra de equipa

mentos de apoio a a g r i c u l t u r a (motobombas, canos, p o l i c u l t o r e s , mo 

t o r e s para casas de f a r i n h a ) , de apoio a pesca (barcos, caixas de 

co l e t a ) , e, para uso do s i n d i c a t o , f o i i n c l u i d a tambem a compra de 

um caminhao, que s e r v i r i a posteriormente para a implantacao de um 

p r o j e t o i n t e g r a d o de comercializacao. 

A p a r t i c i p a c a o das comunidades nas programacoes do sindi

cato v e i o ser mais intensa quando das discussoes sobre a d i s t r i -

buicao desses m a t e r i a l s a d q u i r i d o s atraves do p r o j e t o BID/SUBIN/ 

FFPS, e quando da execucao da programacao de recursos h i d r i c o s 

(programacao da CERB, em 1987). 

As associacoes continuavam, neste perfodo, mantendo con

venios com a CAR para o desenvolvimento de acoes e s p e c i f i c a s nas 

suas comunidades, e seu entrosamento com as programacoes do sind_i 

cato recem estava se i n i c i a n d o . 

Quando comecaram a chegar os m a t e r i a l s r e f e r e n t e s ao 

convenio BID/SUBIN/FFPS (em meados de 1987), foram f e i t a s v a r i a s 
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reunioes na sede do s i n d i c a t o , para discussoes sobre como se f a -

r i a a sua d i s t r i b u i c a o . Foi decidido que onde houvesse uma equipe 

responsavel, a n i v e l de comunidade, que fosse capaz de z e l a r p e l a 

u t i l i z a c a o do equipamento, este s e r i a imediatamente d i s t r i b u i d o . 

Na maioria dos casos, no entanto, nao havia esta seguranca. Deci-

diu-se entao que os m a t e r i a l s ficariam provisoriamente estocados, 

ate que fosse p o s s i v e l montar um esquema mais organizado para a 

sua d i s t r i b u i c a o . A d i r e t o r i a do s i n d i c a t o nao t i n h a condicoes de 

r e a l i z a r esse acompanhamento sozinha; por o u t r o lado, nao e x i s t i a 

uma equipe de apoio que pudesse a u x i l i a - l a , tendo em v i s t a a i n e -

x i s t e n c i a de recursos para a manutencao de s i n d i c a l i s t a s ; e havia 

um receio que, sem um acompanhamento, os m a t e r i a l s acabassem por 

ser apropriados i n d i v i d u a l m e n t e , subvertendo os p r o p o s i t o s do s i n 

d i c a t o de que fossem um estimulo a organizacao comunitaria. 

Em 1987, as pressoes das classes dominantes l o c a i s , que 

ocupavam a P r e f e i t u r a , sobre o P r o j e t o Sobradinho, o s i n d i c a t o e 

as Associacoes, se fizeram s e n t i r com mais i n t e n s i d a d e . Em a b r i l , 

por exemplo, o entao S e c r e t a r i o Estadual de Reforma A g r a r i a e 

Cooperativismo, Euclides Neto ( s e c r e t a r i a a qual a CAR passara a 

ser vinculada a p a r t i r de margo), fez uma v i s i t a a r e g i a o , p a r t i -

cipando de reuniao com trabalhadores r u r a i s na sede do s i n d i c a t o 

de Remanso (e tambem em P i l a o Arcado), sem procurar os represen

tantes do Poder Executivo M u n i c i p a l . I s t o provocou p r o t e s t o s por 

pa r t e do P r e f e i t o de Remanso, que enviou telegrama ao Governo do 

Estado, e p u b l i c o u notas em j o r n a i s , em Salvador. Ja desde antes, 

da mesma forma que o P r e f e i t o de P i l a o Arcado, t i n h a havido v i a -

gens suas a Salvador, acompanhado de deputados da r e g i a o , para 

s o l i c i t a r ao Governador o afastamento das equipes da CAR que t r a -

balhavam no mun i c i p i o . 



89 

• Outras acoes do P r o j e t o a n i v e l l o c a l tambem eram c r i t i -

cadas, como a d i s t r i b u i c a o de caixas d'agua, canos e bombas para 

i r r i g a c a o , na epoca da seca, que tinham sido entregues pela CAR 

ao s i n d i c a t o (em 1986), para ser d i s t r i b u i d o s pelas comunidades; 

ou a programacao de abertura de pocos e b a r r e i r o s a ser desenvol-

v i d a com a CERB. A P r e f e i t u r a reclamava que estas a t i v i d a d e s de-

veriam passar por suas i n s t a n c i a s de decisao, e nao pelo s i n d i c a 

t o , e chegou a e n v i a r cartas ao e s c r i t o r i o da CAR em Remanso, e 

tambem aos s i n d i c a t o s , exigindo que os m a t e r i a l s fossem entregues 

a P r e f e i t u r a . 

Quando, em meados de 1987, essas pressoes conseguiram seu 

i n t e n t o - por conta da e x i s t e n c i a de a r t i c u l a c o e s p o l i t i c a s mais 

amplas, e n t r e esses grupos l o c a i s e o Governo do Estado, que im-

plicavam em r e d i v i s a o de cargos nas i n s t i t u i c o e s p u b l i c a s - e o 

e s c r i t o r i o da CAR em Remanso passou a ser controlado por pessoas 

da confianca do P r e f e i t o l o c a l , i n v e r t e u - s e a programacao que v i -

nha sendo r e a l i z a d a ate entao, impondo-se mais d i f i c u l d a d e s para 

que se desenvolvessem os p r o j e t o s com os s i n d i c a t o s e Associacoes. 

0 e s c r i t o r i o de"Remanso atendia tambem ao m u n i c i p i o de P i l a o Area 

do, e essas d i f i c u l d a d e s se estenderam as a t i v i d a d e s que se desen 

volviam neste m u n i c i p i o . 

Ainda em 1987, foram assinados o u t r o s convenios do sindi. 

cato com a CAR, agora por intermedio do Setor de Capacitacao (se-

diado em Salv a d o r ) , com o o b j e t i v o de r e a l i z a r - s e seminarios e 

encontros de discussao sobre temas de i n t e r e s s e dos trabalhadores. 

Em j u l h o desse ano, r e a l i z o u - s e um p r i m e i r o encontro, cujo tema 

f o i a u t i l i z a g a o de agrotoxicos na borda do lago, assessorado por 

tec n i c o s da FASE, de Salvador, e com a presenca de cerca de 30 

a g r i c u l t o r e s i n c l u s i v e v a r i o s representantes de associacoes. Os 
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a g r i c u l t o r e s ressentiam-se da u t i l i z a c a o macica, na borda do l a 

go, de agrotoxicos que prejudicavam a qualidade da agua que era 

consumida pelas comunidades, e tambem o desenvolvimento de p e i -

xes. Essa situacao era agravada pela situacao de vazante, que f a -

z i a com que as aguas se concentrassem mais. Havia denuncias de 

mortes de c r i a n c a s , e mesmo de a d u l t o s , e eram i d e n t i f i c a d a s as 

plantacoes de cebola como os p r i n c i p a l s focos de p e r i g o . As d i s 

cussoes avancavam no sentido de e x i g i r dos orgaos p u b l i c o s um 

maior c o n t r o l e da u t i l i z a c a o de defensivos, assim como da d i v u l g a 

cao e fomento a u t i l i z a c a o de defensivos organicos, t a i s como mis 

t u r a s de querosene e fumo, que nao causavam danos a saude. 

Estava p r e v i s t o para ser r e a l i z a d o ainda naquele ano, um 

o u t r o encontro para d e f i n i r o programa de comercializacao a ser 

montado quando da chegada do r e s t a n t e do m a t e r i a l do BID/SUBIN/ 

FFPS. Porem, a p a r t i r de entao, com a mudanca o c o r r i d a no e s c r i t o 

r i o de Remanso, o s i n d i c a t o teve que passar a pressionar mais f o r 

temente a p r o p r i a CAR para que os convenios j a firmados fossem 

e f e t i v a d o s . 

Podemos a v a l i a r , entao, os e f e i t o s da r e a l i z a c a o desses 

p r o j e t o s sobre a dinamica s i n d i c a l , neste m u n i c i p i o , a p a r t i r dos 

seguintes elementos: 

a) os p r o j e t o s chegaram ao s i n d i c a t o em um momento de 

sua t r a j e t o r i a em que nao havia uma organizagao de ba 

se mais desenvolvida; as experiencias das "comunida

des" estavam referenciadas ou nas assessorias da I g r e 

j a , ou nas Associacoes: 

b) as p r i m e i r a s experiencias de implantacao dos p r o j e t o s 

( h o r t a , pesquisa) ressentiram-se desse deslocamento en 

t r e a e s t r u t u r a s i n d i c a l e os trabalhadores, e nao f o 



91 

ram, i n i c i a l m e n t e , elementos de aglutinagao em torn o 

do s i n d i c a t o ; 

c) somente quando teve i n i c i o a gestao da nova d i r e t o r i a 

(a p a r t i r de junho de 1986) formada a p a r t i r de l i d e -

rangas comunitarias, e que os novos p r o j e t o s implemen 

tados provocaram uma maior p a r t i c i p a c a o nas a t i v i d a 

des da entidade - a t r a i n d o representantes de comunida 

des, e Associacoes - mesmo assim, i s t o se deu de f o r 

ma gradual, uma vez que as Associacoes continuavam man 

tendo suas e s t r a t e g i a s p r o p r i a s de obtengao de recur

sos j u n t o as empresas do Estado; 

d) da mesma forma que em P i l a o Arcado, a e x i s t e n c i a de 

pressoes por p a r t e das classes dominantes l o c a i s so

bre o P r o j e t o Sobradinho provocou, por p a r t e do sind_i 

c a t o , reagoes no sent i d o de defender aquelas acoes 

que eram consideradas do i n t e r e s s e dos trabalhadores. 

Com i s s o , f i c a v a mais c l a r o , a n i v e l m u n i c i p a l , os 

d i f e r e n t e s ( e c o n f l i t a n t e s ) i n t e r e s s e s de classe e x i s -

t e n t e s . Em Remanso, i s t o tambem c o n t r i b u i u para a a-

proximagao de algumas Associacoes ao s i n d i c a t o . 0 po-

der p u b l i c o l o c a l , ao c o n t r o l a r a atuagao da CAR, se 

colocou como um empecilho para que se desenvolvessem 

as programagoes de atendimento que vinham sendo im-

plementadas; 

e) da mesma forma, as experiencias de negociagao com d i 

f e r e n t e s orgaos do Estado (CAR, EMATERBA, CERB, e ou

t r o s ) , a l i a d a as experiencias a n t e r i o r e s (com aCHESF, 

o INTERBA), fez com que e x i s t i s s e uma maior v i s i b i l i -

dade para os trabalhadores e suas entidades do espago 

de negociagao e x i s t e n t e dentro dessas i n s t i t u i g o e s , 

c o n t r i b u i n d o para uma d e s m i s t i f i c a g a o da imagem do 

Estado como algo homogeneo. 
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T A B E L A 1 

CONVENIOS ASSINADOS ENTRE A CAR E OS SINDICATOS DE REMANSO 

E PIL&O ARCADO ENTRE 1985 E 1987 

OBJETIVO 
SINDICATO DE 

PILAO ARCADO - T I P O 
DATA VALOR 

1. Ampliacao da sede i n f r a - e s t r u t . s i n d . jun/85 

Cr$ 

26.750.478 

2. Acoes Preliminares p r o j . p r o d / o r g . s i n d . nov/85 233.320.000 

3. PLANO - recursos 

BNDES ( i n c l u i : casas 
Cz$ 

de f a r i n h a , barcos e 
Cz$ 

or g . sind.) pro j.prod/org.s i n d . jun/86 2.600.000.00 

4. P r o j e t o CAR/BID/SUBIN/ 

FFPS p r o j e t o p r o d u t i v o nov/86 2.325.000,00 

5. Encontro avaliacao I 

PLANO organizagao s i n d i c a l jan/87 45.000,00 

6. Seminarios ( p r o j e t o s 

do Estado e out r o s ) organizagao s i n d i c a l j u l / 8 7 147.800,00 

OBJETIVO 
SINDICATO DE 

REMANSO - T I P O 
DATA VALOR 

1. Implantacao de h o r t a Cr$ 

comunitaria p r o j e t o p r o d u t i v o j u l / 8 5 163.575.200 

2. Encontro Polo s i n d . organizagao s i n d i c a l dez/85 30.525.000 

3. P r o j e t o de Pesquisa 

( i n c l u i : ampliacao de 

sede, compra de v e i c u 

Cz$ 

l o ) i n f r a - e s t r u t . s i n d . mar/86 625.450.00 

4. P r o j e t o CAR/BID/SUBIN/ 

FFPS p r o j e t o p r o d u t i v o nov/86 2.119.840,80 

5. Seminarios ( a g r o t o x i -

cos e comercializacao) organizagao s i n d i c a l j u l / 8 7 209.000,00 

FONTE: UNIDADE' T^CNICA REGIONAL DA CAR - REMANSO 
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3.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS PROJETOS E SUA INSERQAO ENTRE ANTIGAS E NOVAS LUTAS 

ENCAMINHADAS PELOS SINDICATOS 

A execucao dos p r o j e t o s pelos s i n d i c a t o s nao s i g n i f i c o u 

uma r u p t u r a com a sua t r a j e t o r i a a n t e r i o r , que vinha se afirmando 

desde o per i o d o apos a construgao da barragera, de encaminhamento 

das questoes t r a z i d a s pelos trabalhadores r u r a i s . Pelo c o n t r a r i o , 

as e x p e r i e n c i a s o r g a n i z a t i v a s vivenciadas pelos trabalhadores a-

tr a v e s da sua implantacao, em muitos aspectos vieram r e f o r c a r l u 

t a s que j a vinham sendo enfrentadas desde antes - t a i s como as 

r e l a t i v a s aos problemas da seca, por exemplo - ao mesmo tempo que 

tra z i a m para os s i n d i c a t o s novas questoes, que passavam a fa z e r 

p a r t e do c o t i d i a n o destas entidades. 

A i n t e r f e r e n c i a dos p r o j e t o s nas a t i v i d a d e s desenvolvidas 

por esses d o i s s i n d i c a t o s no periodo mais recente (pos-1986) pode 

ser i d e n t i f i c a d a basicamente em dois aspectos: 

- na sua capacidade de m o b i l i z a r um contingente maior de 

trabalhadores em suas acoes; 

- na sua forma de se r e l a c i o n a r com os orgaos do Estado. 

Esses aspectos poderao ser melhor e x p l i c i t a d o s a 

p a r t i r de alguns exemplos concretos, de l u t a s encaminhadas pelo 

movimento s i n d i c a l , neste periodo, e no acompanhamento dado a 

questoes e s p e c i f i c a s nesses dois m u n i c i p i o s . 

A p a r t i r de meados de 1986 i n i c i o u - s e um novo periodo de 

seca na r e g i a o , acompanhado, a semelhanca de 1984, de uma v i o l e n 

t a vazante do lago de Sobradinho. Essa situagao perdurou ate o 
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f i n a l de 1987. As consequencias para os pequenos produtores ja 

eram conhecidas: reducao d r a s t i c a dos p l a n t i o s e das c o l h e i t a s , 

f a l t a de alimentos e de agua, perda de animais. I n i c i a l m e n t e , f o 

ram tomadas pelos s i n d i c a t o s de Remanso e P i l a o Arcado, as mesmas 

providencias de anos a n t e r i o r e s , com o envio de ca r t a s e abaixo-

-assinados as autoridades e aos orgaos p u b l i c o s (SUDENE, e ou

t r o s ) , com s o l i c i t a c o e s de aberturas de Frentes de S e r v i c e d i s 

t r i b u i c a o de agua e alimentos, e c r e d i t o suplementar para a manu-

tencao dos pequenos produtores. Era s o l i c i t a d o ainda arame para o 

cercamento de rocas situadas as margens do lago, e que fosse pro-

videnciada a regulamentacao do uso da vazante pelos pequenos pro

dutores. 

As experiencias de contato dos trabalhadores atraves dos 

s i n d i c a t o s , com um orgao de planejamento como a CAR, fizeram com 

que essa empresa fosse procurada para que se estudasse a p o s s i b i 

l i d a d e dessas r e i v i n d i c a c o e s virem a ser atendidas por seu i n -

termedio. Pouca coisa f o i conseguida: apenas que o e s c r i t o r i o l o 

c a l de Remanso repassasse alguns m a t e r i a l s a n t i g o s ("sobras" do 

PAI, de 1984) para d i s t r i b u i c a o e n t r e os trabalhadores (canos, mo 

t o r e s para i r r i g a c a o , caixas d'agua), e que a programacao de r e 

cursos do PAPP (a ser executada em conjunto e n t r e a CAR e a CERB) 

i n c l u i s s e a abertura de alguns pocos e b a r r e i r o s nestes dois mu-

n i c i p i o s , em comunidades a serem indicadas atraves dos sindicatos. 

Essa programacao demorou para ser executada (so foram i n i c i a d a s 

as p r i m e i r a s v i s i t a s de tecnicos a campo em j u l h o de 1987), e f o 

ram construfdos, naquele ano, apenas 1/3 dos pocos e b a r r e i r o s pla 

nejados. Nao houve, como em 1984, a criacao de um programa especi 

f i c o para o atendimento as questoes da vazante do lago, a exemplo 

do PAI. 
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Em agosto de 1987, em fungao do agravamento dos problemas 

e x i s t e n t e s , e da i n s u f i c i e n c i a das medidas adotadas por p a r t e dos 

orgaos p u b l i c o s , os s i n d i c a t o s de Remanso, P i l a o Arcado, e tambem 

de Campo Alegre de Lourdes ( m u n i c i p i o v i z i n h o ) , decidiram promo-

ver amplas manifestagoes em cada m u n i c i p i o , chamando a atencao pa 

ra o problema dos trabalhadores r u r a i s , especialmente r e l a t i v o s a 

seca. Essas manifestagoes foram importantes, pela repercussao que 

tiveram a n i v e l estadual, reafirmando os s i n d i c a t o s como porta-vo 

zes dos trabalhadores r u r a i s da r e g i a o . 

Em P i l a o Arcado, f o i p a r t i c u l a r m e n t e importante neste 

processo de mobilizagao a e s t r u t u r a e x i s t e n t e no s i n d i c a t o ( v e i c u 

l o s , embarcagoes, e t c . ) , para a u x i l i a r na preparagao do a t o , as-

sim como o r e f o r g o a " i n t e r i o r i z a g a o " do s i n d i c a t o , dado pela pos_ 

s i b i l i d a d e de um grupo de s i n d i c a l i s t a s e s t a r permanentemente em 

contato com as comunidades, fazendo reunioes, e d i s c u t i n d o os 

problemas e x i s t e n t e s . Quando da manifestagao, muitas pessoas que 

vieram de povoados d i s t a n t e s puderam se hospedar na sede do sindd. 

cato, que s e r v i u como sede e f e t i v a de c e n t r a l i z a g a o de todo o mo

vimento. Todosesses r e f o r g o s , m a t e r i a l s e de organizagao, tinham 

sido obtidos gragas a r e a l i z a g a o dos p r o j e t o s p e l o s i n d i c a t o . 

A manifestagao ocorreu no d i a 12 de agosto, com cerca de 

1.500 pessoas. Era p r e v i s t o uma passeata, com p o s t e r i o r concentra 

gao em f r e n t e a P r e f e i t u r a . O movimento, porem, tomou outros r u -

mos e os manifestantes acabaram invadindo um deposito da P r e f e i t u 

ra e out r o da Fundagao SESP, em busca de alimentos, o que c o n t r i 

b u i u para que o episodio t i v e s s e uma repercussao maior. 

Em Remanso, tambem f o i r e a l i z a d a uma passeata, nessa mes 

ma data, com cerca de 800 pessoas, e chegou a ser ocupado o predio 
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da P r e f e i t u r a pelos manifestantes, durante todo o d i a . 0 P r e f e i t o 

m u n i c i p a l f o i forcado a negociar com os trabalhadores, pelo t e l e -

fone (se encontrava em Salvador), garantindo que algumas providen 

c i a s seriam tomadas. Ambas as manifestacoes foram n o t i c i a d a s em 

j o r n a i s e t e l e v i s o e s de Salvador. 

Em outubro, f o i implantado o Programa de Emergencia na 

r e g i a o , i n c l u i n d o a d i s t r i b u i c a o de cestas a l i m e n t a r e s, f o r n e c i -

mento de agua atraves de c a r r o s - p i p a , e as Frentes de Emergencia. 

Era coordenado pelo CORDEC (Coordenadoria de Defesa C i v i l ) , e ad-

m i n i s t r a d o por comissoes estruturadas por m u n i c i p i o , denominadas 

CCP's (Comissoes Consultivas e P a r t i c i p a t i v a s ) , onde o peso da 

representacao dos trabalhadores era mfnimo ( 1 representante do 

s i n d i c a t o , e 1 de entidade comunitaria, e n t r e cerca de 10 repre-

sentantes de orgaos p u b l i c o s estaduais e m u n i c i p a l s , e de e n t i d a -

des p a t r o n a i s ) . O c l i e n t e l i s m o f o i a t o n i c a na d i s t r i b u i c a o dos 

alimentos e no alistamento das Frentes. Os s i n d i c a t o s continuaram 

se manifestando atraves de documentos, e envio de comissoes aos 

orgaos p u b l i c o s , protestando contra essas medidas, e r e i v i n d i c a n -

do mudancas nos c r i t e r i o s de atendimento. 

Uma s e r i e de outras questoes vieram a ser t r a z i d a s para 

o espaco de discussao dos s i n d i c a t o s no decorrer da execucao dos 

p r o j e t o s . Os encaminhamentos dados, por p a r t e dessas entidades, 

se em p a r t e eram uma continuidade de processos de l u t a j a v i v i d o s 

anteriormente, por o u t r o lado tambem eram decorrentes de mudancas 

que estavam se processando a n i v e l de organizacao dos trabalhado

r e s , e das e s t r a t e g i a s de enfrentamento com o Estado. 

Uma das questoes mais candentes, desde a epoca de cons-

t r u c a o da barragem, enfrentada pelos trabalhadores, era a questao 
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da posse da t e r r a . Como ja f o i colocado an t e r i o r m e n t e , os l o t e s 

d i s t r i b u i d o s pela CHESF, em sua ma i o r i a , nao tinham sido l e g a l i z a 

dos. Essa situacao deixava os camponeses extremamente f r ageis dian 

t e de quaisquer t e n t a t i v a s de expulsa-los da t e r r a . 

No periodo seguinte a construgao da barragem, t i n h a h a v i 

do uma procura muito grande de t e r r a s na b e i r a do lago, uma vez 

que garantiam uma maior p r o d u t i v i d a d e que aquelas l o c a l i z a d a s no 

"sequeiro", p e l a p o s s i b i l i d a d e de u t i l i z a c a o da vazante e de i r -

rigacao. Esta procura s i g n i f i c a v a uma pressao sobre os pequenos 

produtores. Muitas vezes, eram produtores de out r a s r e g i o e s , que 

chegavam com c a p i t a l e t e c n o l o g i a , e, apoiados em c r e d i t o s bara-

t o s e outras f a c i l i d a d e s , instalavam-se por algum tempo para pro-

d u z i r cebola, ou outros produtos i r r i g a d o s . Outras vezes, eram 

p r o p r i e t a r i e s do p r o p r i o l o c a l que tinham i n t e r e s s e s na u t i l i z a 

cao da t e r r a , para pastagens ou para a g r i c u l t u r a . Em muitos ca-

sos, podia ser que ocorresse a venda ou o arrendamento da t e r r a 

p r e t e n d i d a , por p a r t e dos ocupantes; porem, quando nao havia esse 

i n t e r e s s e , os c o n f l i t o s tinham i n i c i o , envolvendo, muitas vezes, 

urn numero consideravel de f a m i l i a s . Os metodos de "convencimento" 

eram os c l a s s i c o s : derrubada de cercas, d e s t r u i c a o de plantagoes 

por animais, intimidamentos, ameacas. Havia c o n f l i t o s tambem na 

caatinga, em areas mais v a l o r i z a d a s . Desde o per i o d o de formacao 

do Polo, os s i n d i c a t o s da regiao vinham dando urn c e r t o acompanha-

mento a esses casos: em P i l a o Arcado, em 1978, o caso da Lagoa do 

Cupim; em 1979, no povoado de Caldeirao do Boi; em 1984, c o n f l i 

t o s em Jurema, e tambem em outras comunidades l o c a l i z a d a s no i n 

t e r i o r da caatinga. Em Remanso, os casos mais conhecidos foram os 

de Serrote, em 1980, do Pajeu, tambem naquele ano, e ainda Veneza 

e Pimenteira, em 1984. Posteriormente, ocorreram problemas seme-

lhantes em outras l o c a l i d a d e s , como Espinheiro, Xique-Xique e 
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Maravilha. A m a i o r i a desses casos en v o l v i a de 20 a 30 f a m i l i a s ^ \ 

Normalmente, os s i n d i c a t o s encaminhavam acoes na j u s t i -

ca, em defesa dos posseiros, atraves dos advogados do Polo. Em 

alguns casos, era dado urn acompanhamento d i r e t o ao c o n f l i t o , p r o-

curando ajudar na r e s i s t e n c i a na t e r r a . 

Quando, em 1986, surgiram na regiao tecnicos do INTERBA 

e da CDN, com a n o t i c i a de que s e r i a promivido urn amplo l e v a n t a -

mento da s i t u a c a o f u n d i a r i a nesses muni c i p i o s , com v i s t a s a fazer 

uma demarcacao d e f i n i t i v a dos l o t e s , houve uma grande preocupacao 

por p a r t e dos t r a b a l h a d o r e s , sobre "como" s e r i a f e i t a essa demar

cacao. Os trabalhadores estavam acostumados a ver esses orgaos a-

tuarem sempre favorecendo aos f a z e n d e i r o s . 

Essa preocupacao v e i o desembocar em a t i t u d e s dos s i n d i c a 

t o s de Remanso e P i l a o Arcado, que em conjunto com a Diocese de 

J u a z e i r o , publicaram urn f o l h e t o onde eram dadas orientacoes b a s i -

cas para que os trabalhadores nao se deixassem enganar pelos t e c 

n i c o s , e colocava a questao de se l u t a r pela demarcacao de t e r r a s 

comunitarias (Fundos de Pasto). Foram f e i t a s v a r i a s reunioes onde 

se d i s c u t i r a m as e s t r a t e g i a s que deveriam ser usadas d i a n t e des-

sa i n i c i a t i v a da demarcacao, uma vez que nao se confiava que as 

r e i v i n d i c a c o e s dos trabalhadores viessem a ser atendidas de ime-

d i a t o . 

A proposta de Fundos de Pasto ja t i n h a sido implantada a 

t r a v e s da CAR em outras regioes (em Juazeiro, Casa Nova, Uaua) e 

c o n s i s t i a na demarcacao de t e r r a s comunitarias para u t i l i z a c a o co 

mo pastagens e para preservacao. Essa experiencia era conhecida 

por muitos trabalhadores, e f o i assumida como uma bandeira de l u -

(5) Ha v a r i a s r e f e r e n c i a s a esses c o n f l i t o s nos B o l e t i n s "Caminhar 
Juntos", da Diocese de J u a z e i r o , deste periodo, e tambem nos 
R e l a t o r i o s dos "Encontros do Vale", da CONTAG. 
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t a desses s i n d i c a t o s . Visava e v i t a r que areas que j a eram usadas 

comunitariamente, na p r a t i c a , passassem a ser apropriadas de f o r 

ma i n d i v i d u a l . Houve, por p a r t e dos s i n d i c a t o s , t e n t a t i v a s de en-

tendimentos com os orgaos responsaveis por esta demarcacao , no 

sentido de os s i n d i c a t o s poderem i n t e r f e r i r de alguma forma na 

execucao do programa, porem, nada de concreto f o i conseguido. Em 

1987, este programa encontrava-se p a r a l i s a d o , e a explicacao dada 

pelos tecnicos do INTERBA era de que estariam sofrendo c o r t e s de 

verbas. 

Independente destas questoes, v a r i o s c o n f l i t o s de t e r r a 

ocorreram nestes municipios ainda neste periodo. Em P i l a o Arcado, 

em 1987, ressurgiram problemas na caatinga, na regiao do Morro 

Cabeca do Tempo, na d i v i s a com o P i a u i , envolvendo uma empresa mi 

neradora de c r i s t a l : em Remanso, voltaram a o c o r r e r c o n f l i t o s no 

Pajeu, e tambem em outras l o c a l i d a d e s . Os s i n d i c a t o s mantiveram 

urn acompanhamento j u r i d i c o e p o l i t i c o a estas questoes. 

Outros enfrentamentos, a n i v e l mais l o c a l i z a d o , vieram 

ocorrer nestes dois municipios: em alguns deles, a e x i s t e n c i a dos 

p r o j e t o s f o i determinante para que emergissem. Urn desses exemplos 

e a questao do atendimento de saude no municipio de P i l a o Arcado. 

A situacao de atendimento de saude em P i l a o Arcado sem-

pre f o i muito p r e c a r i a . A nova cidade, construida pela CHESF, nao 

dispunha de h o s p i t a l , e ate 1980, apenas dois medicos atuavam na 

cidade, urn mantido pelo s i n d i c a t o (atraves de convenio com o 

FUNRURAL), que f a z i a atendimentos semanais, e o u t r o p a r t i c u l a r . Em 

1985, apenas urn continuava atendendo. Os unicos atendimentos pu

b l i c o s e x i s t e n t e s eram, ou atraves da Paroquia - que mantinha uma 

especie de 11 enf ermeira" , que u t i l i z a v a basicamente produtos a 
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base de ervas m e d i c i n a i s encontradas na regiao - ou por intermedio 

da Fundacao de Servigos de Saude Publica (FSESP). A FSESP era res 

ponsavel pela administracao de urn Posto de Saude, para atendimen

tos a m b u l a t o r i a i s , que recebia v i s i t a s p e r i o d i c a s de urn medico do 

Posto de Remanso. As questoes mais graves tinham que ser levadas 

para h o s p i t a l s em out r a s cidades (CAR/STR-PILftO ARCADO, 1985:22). 

Neste posto de Saude mantido pela FSESP, as p r i n c i p a l s a 

t i v i d a d e s desenvolvidas eram a d i s t r i b u i c a o de remedio, vacina-

coes, e a execucao de programas de d i s t r i b u i c a o de alimentos, l i -

gados ao IN AM e a S e c r e t a r i a da Saude, v o l t a d o s para criancas l a c 

t e n t e s , e mulheres gestantes e n u t r i z e s . O quadro de saude do mu-

n i c i p i o , por sua vez, era bastante problematico, por conta das 

condicoes socio-economicas da maioria da populacao, apresentando 

grande quantidade de casos de doencas derivadas da subnutricao, 

como verminoses, d i a r r e i a s , desidratacoes, e o u t r a s . Tambem a 

hanseniase e a ma l a r i a ocorriam com uma frequencia consideravel 

(CAR/STR-PILAO ARCADO, 1985:23). 

Nesse contexto, quando, em 1987, deu-se i n i c i o as acoes 

do P r o j e t o de Saude p r e v i s t o no I Piano, uma s e r i e de i n s a t i s f a -

coes foram levantadas pelos trabalhadores. As v i s i t a s p e r i o d i c a s 

de tecnicos da area de saude da UFBa (medicos, e n f e r m e i r a s ) , j u n -

tamente com s i n d i c a l i s t a s , as comunidades da b e i r a do lago, para 

r e a l i z a c a o de urn d i a g n o s t i c o da situ a c a o , s e r v i u como urn estopim 

para que se inflamassem os animos. Eram f e i t a s muitas denuncias so 

bre o p r e c a r i o atendimento no Posto da FSESP, i n c l u s i v e com r e l a 

t o s de agressoes a trabalhadores, e de desvio, por p a r t e de f u n -

c i o n a r i o s , das cestas de alimentagao destinadas as pessoas caren-

t e s . Estas cestas estavam sendo p a r t i c u l a r m e n t e importantes para 

a alimentacao das f a m i l i a s , devido a conjuntura de seca v i v i d a . 
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Alem d i s s o , eram colocadas questoes r e l a t i v a s ao atendimento pro-

priamente de saude, uma vez que, naquela epoca, nao estava haven-

do sequer as v i s i t a s do medico de Remanso ao Posto, que ocorriam 

anteriormente. Essas questoes foram encaminhadas pelo s i n d i c a t o , 

que convocou uma reuniao com a responsavel r e g i o n a l da FSESP, pa

ra apresentacao das queixas. 

Esta reuniao ocorreu em maio de 1987, na sede do s i n d i c a 

t o , com mais de 100 trabalhadores presentes. As denuncias foram 

recolocadas, e, apos muitas discussoes, f o i g a r a n t i d o pela repre-

sentante da Fundacao, que todas as questoes seriam averiguadas. A 

n i v e l imediato, f o i decidido que o s i n d i c a t o poderia i n d i c a r urn 

f i s c a l para acompanhar a d i s t r i b u i c a o dos alimentos no Posto, e 

que s e r i a retomado o atendimento medico no m u n i c i p i o , semanalmen-

t e . Poucas semanas depois, a f u n c i o n a r i a responsavel pela adminis 

t r a c a o do Posto de P i l a o Arcado, que era acusada pelos trabalhado 

res como autora das p r i n c i p a l s i r r e g u l a r i d a d e s , f o i demitida, o 

que s i g n i f i c o u , para o s i n d i c a t o , uma v i t o r i a p a r c i a l em sua l u t a . 

Outras questoes ainda podem ser c i t a d a s , que foram enca

minhadas pel o s i n d i c a t o , em P i l a o Arcado, no decorrer da execucao 

dos p r o j e t o s . 0 acompanhamento ao problema de ameacas de novas de 

sapropriacoes, em 1987, nas comunidades proximas a I t a p e r a e Quei. 

madas, por conta da implantacao de urn grande p r o j e t o de i r r i g a c a o , 

pela CODEVASF ( P r o j e t o Baixio de I r e c e ) ; e os problemas r e f e r e n t e s 

ao recebimento, por p a r t e dos trabalhadores, de urn c r e d i t o de e-

mergencia, lancado pelo governo f e d e r a l em maio daquele ano, por 

exemplo. 

Os problemas na regiao de I t a p e r a e Queimadas ocorreram 

quando, no i n i c i o de 1987, tecnicos da CODEVASF chegaram a area 
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e comecaram a mapear os povoados e x i s t e n t e s , marcando as casas 

com numeros, sem dar explicacoes aos camponeses. Diziam apenas q p 

trat a v a - s e de urn grande p r o j e t o de i r r i g a c a o , que i r i a a t i n g i - l o s , 

o que provocou inquietacao na populacao. Quando de reunioes pro-

movidas pelo s i n d i c a t o nessas l o c a l i d a d e s , para discussao do f u n -

cionamento das canoas comunitarias, o assunto v e i o a tona. Forma-

ram-se entao comissoes de tra b a l h a d o r e s , que, era conjunto com 

representantes do s i n d i c a t o , i n i c i a r a m uma peregrinacao j u n t o a 

orgaos p u b l i c o s ( S e c r e t a r i a de Reforma A g r a r i a , CAR, a p r o p r i a 

CODEVASF) para obter informacoes sobre o p r o j e t o . Tratava-se do 

Pr o j e t o de I r r i g a c a o de B a i x i o de I r e c e , p r e v i s t o para a t i n g i r uma 

imensa area naquela regiao, a ser implantado atraves de grandes era 

presas, a exemplo de outros p r o j e t o s mantidos p e l a CODEVASF na re 

giao de Juazeiro e P e t r o l i n a , como os de Massangano, Bebedouro, Ma 

nicoba e ou t r o s . 0 s i n d i c a t o passou a acompanhar, a p a r t i r de en

tao, os trabalhadores, em suas negociacoes com a CODEVASF, para 

que nao se r e p e t i s s e a h i s t o r i a da p r o p r i a barragem de Sobradi

nho. Ate o f i n a l de 1987, nao haviam sido i n i c i a d a s as desapropria 

coes. 

0 c r e d i t o de emergencia l i b e r a d o p e l o Governo Federal a-

traves do Banco do B r a s i l em a b r i l de 1987, apesar de ser v o l t a d o 

especificaraente para o atendimento dos pequenos produtores que se 

encontravam em situacao p r e c a r i a devido a seca, t i n h a uma sistema 

t i c a de d i s t r i b u i c a o considerada b u r o c r a t i c a e excludente pelos 

trabalhadores r u r a i s ( e x i g i a apresentacao de uma s e r i e de documen 

t o s , atendia preferencialmente aqueles que tivessem cadastro no 

banco, era entregue em t r e s p a r c e l a s , e t c . ) . Quando do i n i c i o da 

sua implantagao em P i l a o Arcado, muitas discussoes ocorreram no 

s i n d i c a t o , acerca desses problemas. F o i convidado, entao, o geren 

t e da agenda do Banco do B r a s i l l o c a l , para p a r t i c i p a r de uma 
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reuniao com os trabalhadores, na sede do s i n d i c a t o . Essa reuniao, 

r e a l i z a d a no d i a 13 de a b r i l , contou com a presenca de cerca de 

400 trabalhadores, e alguns f u n c i o n a r i o s do Banco. Foram colocacas 

inumeras queixas quanto ao atendimento dado aos trabalhadores pe

l o banco, e o s i n d i c a t o se propos a a f i a n c a r certas informacoes 

e x i g i d a s , para f a c i l i t a r o recebimento de c r e d i t o por p a r t e daque 

le s que nao tinham os documentos em d i a . No entanto, pouca coisa 

f o i conseguida. Os f u n c i o n a r i o s argumentavam que, com relacao a 

este c r e d i t o e s p e c i f i c o , t r a t a v a - s e de urn regulamento g e r a l que se 

r i a d i f i c i l mudar, e que nao cabia a eles a decisao. Devido a u r -

gencia do recebimento do recurso, que j a estava sendo d i s t r i b u i d o , 

nao f o i p o s s i v e l organizar uma pressao maior no sentido de mudar 

os c r i t e r i o s de atendimento. 

0 s i n d i c a t o apoiou ainda, no f i n a l de 1986, movimentos 

surgidos no povoado de Pedreiras, de exigencia a P r e f e i t u r a para 

que r e g u l a r i z a s s e o abastecimento de agua daquele povoado. Cerca 

de 200 manifestantes fizeram passeata pela cidade, com f a i x a s e 

cartazes, e ameacavam quebrar os canos que levavam a agua para o 

nucleo urbano de P i l a o Arcado, caso nao fossem atendidos dentro 

de urn c e r t o prazo. 0 s i n d i c a t o , juntamente com representantes da 

l o c a l i d a d e , foram a J u a z e i r o p r e s s i o n a r os orgaos responsaveis que 

deveriam a t u a r em conjunto com a P r e f e i t u r a , e divulgaram o movi-

mento em radios e j o r n a i s . Poucos dias depois, f o i garantido o 

envio de carros-pipa para a l o c a l i d a d e , enquanto s e r i a providencia 

da a i n s t a l a c a o de urn c h a f a r i z . 

Em REMANSO, ocorriam movimentos e l u t a s semelhantes, que 

tinham o s i n d i c a t o como centro o r g a n i z a t i v o . Em 1986, i n i c i o u - s e 

a implantacao de urn p r o j e t o de i r r i g a c a o da CODEVASF no m u n i c i -

p i o , em uma area de 200 ha, que s e r i a d i s t r i b u i d a e n t r e pequenos 
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produtores, era l o t e s de cerca de 4 ha cada. Esses produtores, cha 

raados na regiao de "colonos", seriam selecionados de acordo com 

determinados c r i t e r i o s , d e f i n i d o s pela p r o p r i a CODEVASF. Esses c r i 

t e r i o s nao estavam sendo a c e i t o s pelos trabalhadores i n t e r e s s a -

dos, e f o i procurado o s i n d i c a t o para que intercedesse j u n t o aos 

tecnicos da empresa, para a raodificacao desses c r i t e r i o s . A 

CODEVASF, no entanto, nao a c e i t o u negociar com o s i n d i c a t o , argu-

raentanto que o p r o j e t o estava sendo levado em conjunto com a Pre

f e i t u r a M u n i c i p a l , e que esta s e r i a a i n s t a n c i a atraves da qual 

seriam escolhidos os i n t e g r a n t e s (por i n d i c a g a o ) . O s i n d i c a t o , en 

tao, passou a procurar outras i n s t a n c i a s , como a SUDENE, e a Se-

c r e t a r i a de Reforma A g r a r i a , para denunciar a si t u a c a o , e t e n t a r 

r e v e r t e r - l a . 

Outras l u t a s l o c a l i z a d a s tambem contaram com o apoio do 

s i n d i c a t o . No i n i c i o de 1987, urn grupo de 11 professoras m u n i c i 

pals que atuavam no i n t e r i o r do mu n i c i p i o , tinham sido demitidas, 

por terem f e i t o carapanha, na e l e i c a o m u n i c i p a l , para candidatos 

de p a r t i d o s que nao faziam p a r t e da coligacao do p r e f e i t o a t u a l . 

Muitas dessas professoras exerciam o cargo ha rauitos anos, e t i -

nhara uma formacao raaior que a media dos professores r u r a i s . Houve 

entao urn moviraento, estimulado pelo s i n d i c a t o , para que elas f o s 

sein reintegradas era seus cargos, ou pelo menos, que recebessera 

os d i r e i t o s t r a b a l h i s t a s correspondentes. Atraves do advogado do 

s i n d i c a t o , f o i encaminhada uma acao na j u s t i c a c o n t r a o P r e f e i 

t o , que continuava em andamento ate o f i n a l de 1987. 

0 envolvimento desses dois s i n d i c a t o s corn a execucao dos 

p r o j e t o s e com o encarainhamento de l u t a s mais l o c a l i z a d a s nos mu

n i c i p i o s nao s i g n i f i c o u , no entanto, urn afastamento de outras qies 

toes, que vinham sendo levadas p e l o movimento s i n d i c a l e popular 
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como um'todo, em v a r i a s regioes do Pais. Podemos c i t a r como exem-

p l o , a r e a l i z a c a o de manifestagoes p u b l i c a s quando da decretagao 

do Piano Cruzado I I , no f i n a l de 1986, e a campanha pela i n c l u -

sao de emendas populares na C o n s t i t u i n t e , em 1987 (em que f o i p r i 

orizada a questao da Reforma A g r a r i a ) , levadas adiante pelos s i n 

d i c a t o s . 

Nos do i s municipios em questao, foram organizadas pelos 

s i n d i c a t o s manifestagoes, em dezembro de 1986, em p r o t e s t o s con

t r a a decretagao do Piano Cruzado I I . Essas manifestagoes seguiam 

a orientagao g e r a l das Centrais S i n d i c a i s nacionais (CUT e CGT), 

de r e a l i z a g a o de uma greve g e r a l n a c i o n a l nesta data. Em Remanso, 

onde o nucleo urbano e maior, e existem mais i n s t i t u i g o e s p u b l i 

cas (como bancos, orgaos e s t a t a i s , e t c . ) chegou a haver uma para-

l i s a g a o na cidade, em v a r i o s estabelecimentos. Organizou-se uma 

reuniao ampla, no s i n d i c a t o , com representantes de v a r i a s catego-

r i a s ( p r o f e s s o r e s , bancarios, f u n c i o n a r i o s p u b l i c o s ) , que resultcu 

na a s s i n a t u r a de um documento conjunto, e em uma passeata pela c i 

dade. No documento, alem de r e i v i n d i c a g o e s r e l a t i v a s a questoes 

que a t i n g i a m a populagao como um todo (congelamento de pregos, rau 

danga da p o l i t i c a economica, e t c . ) era dada uma atengao especial 

para os problemas dos trabalhadores r u r a i s , exigindo-se medidas 

emergenciais com relagao a seca, e defendendo-se que fosse r e a l i -

zada uma Reforma A g r a r i a ampla, sob o c o n t r o l e dos trabalhadores. 

Ainda com relagao a Reforma A g r a r i a , no ano de 1987, f o i 

r e a l i z a d a na r e g i a o , por i n i c i a t i v a dos s i n d i c a t o s , a c o l e t a de 

assin a t u r a s em fa v o r da mogao que s e r i a apresentada na C o n s t i t u i n 

t e , pelos movimentos populares, sobre esta questao, e houve a par 

t i c i p a g a o de trabalhadores dos do i s s i n d i c a t o s nas caravanas que 

foram enviadas a B r a s i l i a , organizadas pela CONTAG e outras e n t i -
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dades, para pressionar o Congresso. 

Podemos observar entao, que a atuacao desses s i n d i c a 

t o s neste periodo se colocou como uma continuidade de um proces-

so que j a vinha se configurando desde antes. A aproximacao maior 

en t r e os s i n d i c a t o s e certas empresas do Estado, notadamente a 

CAR, o c o r r i d a pela r e a l i z a c a o dos p r o j e t o s , fez com que esses ca-

nai s fossem buscados como uma t e n t a t i v a de atendimento as demandas 

colocadas pelos trabalhadores. I s t o nao s i g n i f i c o u , no entanfco, 

que as l u t a s se esgotassem nessas i n s t a n c i a s . Por o u t r o lado, r e -

forcaram-se essas entidades como porta-vozes dos trabalhadores r u 

r a i s nestes m u n i c i p i o s , pela postura que mantiveram de encaminha-

mento das demandas apresentadas, e pela capacidade de se apresen-

t a r como d i r i g e n t e s p o l i t i c o s deste segmento s o c i a l , com propos-

t a s de defesa dos seus i n t e r e s s e s e s p e c i f i c o s . 
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C O N C L U S O E S 

A intervencao do Estado na area de Sobradinho visando re 

e s t r u t u r a r o processo p r o d u t i v o apos a construcao da barragem, bus 

cou i n t e g r a r os pequenos produtores a g r i c o l a s ao modelo de desen-

volvimento em implantacao, de modernizagao das a t i v i d a d e s produti_ 

vas, ao mesmo tempo que procurou recuperar a imagem do Estado d i -

ante da populacao, desgastada por conta da forma como se deu o 

processo de relocacao. Esses i n t e r e s s e s levaram a que se montasse 

nesta area um programa e s p e c i a l de desenvolvimento v o l t a d o para 

os pequenos produtores (0 P r o j e t o Sobradinho), em que era p r e v i s 

t o o atendimento a algumas de suas demandas, atraves do estimulo 

a sua organizacao em entidades formalizadas legalmente (As As

sociacoes) . A e x i s t e n c i a de pressoes, em municipios como Remanso 

e P i l a o Arcado, por p a r t e das entidades s i n d i c a i s de trabalhadores 

r u r a i s , fez com que estas entidades fossem tambem incorporadas a 

programacao do P r o j e t o , como i n t e r m e d i a r i e s na execucao de d e t e r -

minadas acoes. 

Para o Estado, a incorporacao de entidades s i n d i c a i s "as 

suas programacoes nao era excludente com o estimulo "as Associa

coes, e nem c o n t r a d i t o r i o com a sua p o l i t i c a g e r a l de legitimacao. 

A concessao de determinados " b e n e f i c i o s " aos trabalhadores, a t r a 

ves dessas entidades, p o d e r i a t e r o e f e i t o de n e u t r a l i z a r e con-

t r o l a r movimentos r e i v i n d i c a t o r i o s surgidos no periodo a n t e r i o r , 
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e que tinham como consequencias o desenvolvimento de experiencias 

o r g a n i z a t i v a s . 

A p a r t i c i p a g a o dos s i n d i c a t o s nesta programacao, teve ca 

r a c t e r i s t i c a s p r o p r i a s , por conta de um processo de transformagao 

por que vinham passando estas entidades. Os s i n d i c a t o s vinham se 

colocando, progressivamente, como r e f e r e n c i a s de organizacao e mo 

b i l i z a g a o dos trabalhadores r u r a i s nestes municipios. Desde o pe

r i o d o apos a construcao da barragem, tinham sido levados a as-

sumir as l u t a s dos trabalhadores r u r a i s , por conta da situagao de 

desestruturacao s o c i a l v i v i d a , e p e l a e x i s t e n c i a de pressoes por 

p a r t e do conjunto do movimento s i n d i c a l , e de outros mediadores 

s o c i a i s , como setores da I g r e j a . As Associacoes, por sua vez, em-

bora em alguma medida tambem cumprissem esse papel, tinham carac-

t e r i s t i c a s d i f e r e n t e s : tinham sido criadas bem depois, por i n i c i a 

t i v a do Estado, e tinham sua acao r e s t r i t a ao n i v e l das l o c a l i d a -

des. 

0 espaco de intermediacao e n t r e os trabalhadores r u r a i s 

e o Estado, que veio a ser ocupado pelos s i n d i c a t o s (e, em c e r t a 

medida, pelas Associacoes), encontrava-se, no periodo apos a cons 

trucao da barragem, "em aberto", do ponto de v i s t a i n s t i t u c i o n a l . 

Anteriormente, essa l i g a c a o era f e i t a v i a o l i g a r q u i a s l o c a i s , de 

acordo com os i n t e r e s s e s p o l i t i c o s desses grupos, e de acordo com 

metodos c l i e n t e l i s t a s t r a d i c i o n a i s . Nao e x i s t i a um espaco para uma 

representacao p o l i t i c a p r o p r i a dos trabalhadores, independente dos 

patroes. Porem, a omissao dessas o l i g a r q u i a s d i a n t e dos p r o b l e 

mas v i v i d o s pelos trabalhadores durante o periodo da barragem, a-

l i a d a as transformacoes que se processaram na e s t r u t u r a de posse 

da t e r r a e nas relacoes de producao que se desenvolveram a p a r t i r 

de entao, c o n t r i b u i r a m para que houvesse uma quebra dos lacos de 
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dependencia, t a n t o economicos como p o l i t i c o s , que ligavam os t r a 

balhadores r u r a i s ao poder t r a d i c i o n a l l o c a l . Com i s s o , c r i a -

ram-se condicoes para a e x i s t e n c i a de uma representacao indeperrten 

t e ; dos trabalhadores, que v e i o a ser assumida pelos s i n d i c a t o s , e 

em c e r t a medida, posteriormente, por algumas Associacoes. 

A r e a l i z a c a o , pelas entidades s i n d i c a i s , desses p r o j e t o s 

de desenvolvimento r u r a l f i nanciados pelo Estado, v e i o se i n s e r i r 

nesse processo de consolidacao dos s i n d i c a t o s enquanto entidades 

mediadoras e n t r e os trabalhadores r u r a i s e os demais setores so-

c i a i s , reforgando-os. Isso se deu por v a r i o s motives. 

Em p r i m e i r o l u g a r , porque a r e a l i z a c a o dos p r o j e t o s se 

colocava como um atendimento a r e i v i n d i c a c o e s a n t e r i o r e s coloca-

das pelos trabalhadores, e que vinham sendo canalizadas para os 

s i n d i c a t o s - os p r o j e t o s nao eram v i s t o s como "doacoes" do Esta

do, mas sim como o resgate a antigas d i v i d a s s o c i a i s contraidas 

com a populagao, desde o periodo de construcao da barragem. Nesse 

sentido, f o i fundamental a e x i s t e n c i a de uma discussao i n t e r n a a 

essas entidades, onde se questionavam nao so os l i m i t e s dos pro-

p r i o s p r o j e t o s que estavam sendo executados, como tambem as acoes 

mais amplas desenvolvidas pelo Estado com relagao aos pequenos 

produtores. Desta forma, os p r o j e t o s ao inves de "amortecer" as 

l u t a s que vinham se desenvolvendo, c o n t r i b u i r a m para que c e r t a s 

l u t a s fossem reforgadas, e outras ainda viessem a ser encaminha-

das. 

Os p r o j e t o s c o n t r i b u i r a m tambem para que os s i n d i c a t o s 

passassem a ser cada vez mais procurados pelos trabalhadores, co

mo um espago de colocagao de suas demandas; c o n t r i b u i r a m , p o r t a n -

t o , para um maior reconhecimento, por p a r t e dos trabalhadores, dos 
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s i n d i c a t o s como organismos v a l i d o s para o encaminhamento e busca 

de resolucao de seus problemas. 

E, ainda, porque nas experiencias de r e a l i z a c a o dos pro

j e t o s , os s i n d i c a t o s se mostraram capazes de se impor d i a n t e das 

diversas i n s t i t u i c o e s do Estado como negociadores, em nome dos tra 

balhadores, passando a ser reconhecidos (embora nem sempre a c e i -

t o s ) , como seus e f e t i v o s representantes. Esse "reconhecimento" tan 

bem se deu por p a r t e das classes dominantes l o c a i s , que viram na 

r e a l i z a c a o dos p r o j e t o s pelos s i n d i c a t o s , algo que deveria ser 

combatido, uma vez que s i g n i f i c a v a mais um desgaste para o seu 

p r o j e t o p o l i t i c o p a r t i c u l a r . 

Esse processo de consolidacao do c a r a t e r de mediacao nao 

f o i i d e n t i c o nas duas entidades estudadas, em funcao da e x i s t e n 

c i a de e x p e r i e n c i a s d i f e r e a t e s de organizacao dos trabalhadores ru 

r a i s , de formas de atuacao dos mediadores s o c i a i s , e de e n f r e n t a -

mentos com as classes dominantes l o c a i s . Retomaremos aqui alguns 

aspectos mais s i g n i f i c a t i v o s de cada processo. 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EM PILAO ARCADO: 

A chegada dos " p r o j e t o s " ao s i n d i c a t o dos trabalhadores 

r u r a i s de P i l a o Arcado se deu em um momento de sua t r a j e t o r i a em 

que esta entidade j a t i n h a uma c e r t a e x p e r i e n c i a acumulada enquan 

t o organismo de representacao de c l a s s e , e tambem uma c e r t a e s t r u 

t u r a o r g a n i z a t i v a ; o que f a z i a com que se colocassem, por p a r t e 

dos trabalhadores e das "comunidades", c e r t a s expectativas com r e 

lacao ao s i n d i c a t o , como um orgao de encaminhamento dos p r o b l e -
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mas dos trabalhadores r u r a i s , as quais o s i n d i c a t o t i n h a que dar 

conta. 

Embora t i v e s s e sido c r i a d o como um orgao a u x i l i a r aos 

grupos dominantes l o c a i s , esta entidade t i n h a s o f r i d o transforma-

coes a p a r t i r do periodo de relocacao, por conta das pressoes co-

locadas pelos p r o p r i o s trabalhadores, para que assumissem suas l u 

ta s , e tambem pe l a atuacao de outros agentes s o c i a i s , como as e-

quipes da CPT e da Paroquia l o c a l , assim como dos representantes 

da FETAG e da CONTAG. 0 marco dessas transformacoes f o i a d e s t i -

t u i c a o do p r i m e i r o p r e s i d e n t e do s i n d i c a t o , em 1978, por conta de 

uma questao em que estava em jogo a d e f i n i c a o do c a r a t e r de c l a s -

se da entidade (apoiar aos trabalhadores, ou aos fazendeiros, era 

um c o n f l i t o de t e r r a ) . F o i nesse periodo tambem que o s i n d i c a t o 

passou a fazer parte do Polo S i n d i c a l que estava se formando na 

regiao, juntamente com outros s i n d i c a t o s . 

No periodo seguinte, entre 1978 e 1984, desenvolveram-se 

experiencias de l u t a s , em P i l a o Arcado, c o n t r a orgaos publicos, co 

mo a CHESF, a ELETROBRAS, a CODEVASF, e co n t r a grandes p r o p r i e t a 

r i e s , da regiao e de f o r a , que t i v e r a m o s i n d i c a t o como orgao cen 

t r a l i z a d o r . Eram questoes l i g a d a s aos v a r i o s problemas e n f r e n t a -

dos pelos pequenos produtores apos a relocacao: f a l t a de con d i -

coes para t r a b a l h a r os l o t e s , problemas com as enchentes, com a 

seca, com as g r i l a g e n s ; em todas essas experiencias, tinham se de 

senvolvido debates e mobilizacoes ( a t r a v e s de reunioes, abaixo-as_ 

sinados, etc.) que ajudavam a romper o isolamento e n t r e os t r a b a 

lhadores, e f o r t a l e c i a m o s i n d i c a t o como orgao a g l u t i n a d o r . Nes-

sas experiencias, o s i n d i c a t o f o i apoiado pelas equipes da CPT 

e das assessorias do Polo. 
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Quando da chegada do P r o j e t o Sobradinho a area, em 1984, 

encontrou uma entidade que, embora com poucos recursos, t i n h a con 

seguido montar uma c e r t a e s t r u t u r a de funcionamento r e g u l a r , e 

contava com um c e r t o p r e s t i g i o entre os trabalhadores. Existiamas 

comissoes de representantes, e as delegacias s i n d i c a i s , como i n s -

t a n c i a s i n t e r m e d i a r i e s de l i g a c a o entre a d i r e t o r i a e a base, e 

ainda que a entidade oferecesse poucos servicos para os seus as-

sociados, era reconhecida como um organismo importante a ser man-

t i d o . Com i s s o , nao houve espaco para que se c o n s t i t u i s s e m as 

Associacoes de Produtores. 

As demandas existentes, por p a r t e desses produtores, r e l a 

t i v a s a questoes p r o d u t i v a s e li g a d a s a condicoes de v i d a (saude, 

educacao, e t c . ) , j a vinham sendo encaminhadas, em algumas l o c a l i -

dades, atraves de p r o j e t o s comunitarios desenvolvidos com o apolo 

da Paroquia e da CPT, sem que isso se chocasse com a proposta de 

f o r t a l e c i m e n t o do s i n d i c a t o . No entanto, a p o s s i b i l i d a d e de c r i a r 

-se outras organizacoes, f o i r e j e i t a d a pelos trabalhadores, na me

did a em que representavam o pe r i g o de " r i v a l i z a r " com es t a i n s t i -

t u i g a o . 0 recebimento dos recursos era desejado pelas "comunida-

des", como algo que po d e r i a ser benefico aos trabalhdores; porem, 

desde que sua administracao f i c a s s e ao cargo da entidade s i n d i 

c a l . Ao s i n d i c a t o i n t e r e s s a v a tambem esta p a r t i c i p a c a o nos p r o j e 

t o s , p e l a p o s s i b i l i d a d e que traziam de ajudar no funcionamento da 

"maquina" s i n d i c a l , necessaria tambem para o crescimento de suas 

a t i v i d a d e s j u n t o a essas comunidades. 

A execucao dos p r o j e t o s pelo s i n d i c a t o f o i um elemento 

de aglutinacao dos trabalhadores em tor n o da entidade, e su s c i t o u 

discussoes programaticas, acerca da sua postura d i a n t e dos orgaos 

do Estado, e fomentou debates acerca da natureza e c a r a t e r que de 
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v e r i a t e r uma entidade s i n d i c a l . Esse debate i n t e r n o f o i p a r t i c u -

larmente importante quando da eleigao s i n d i c a l , em 1986, quando 

reafirmou-se a mudanca na postura dos grupos l i g a d o s as asses-

s o r i a s da I g r e j a , sobre as formas de se colocar d i a n t e das p r o -

postas do Estado. Esse debate era estimulado p e l a e x i s t e n c i a de 

experiencias concretas dessa entidade com a execucao dos p r o j e 

t o s , e levou a um aprofundamento das posigoes d e f i n i d a s a n t e r i o r -

mente, avangando na avaliagao dos l i m i t e s e problemas enfrentados 

pelo s i n d i c a t o a p a r t i r da sua r e a l i z a c a o . 

A postura assumida p e l a entidade s i n d i c a l a p a r t i r de en 

tao, f o i de, ainda que aceitando a continuidade da r e a l i z a c a o dos 

p r o j e t o s , colocar-se c r i t i c a m e n t e quanto ao seu s i g n i f i c a d o para 

os pequenos produtores, exigindo outras agoes por p a r t e do Estado, 

que promovessem mudangas nas suas condigoes de v i d a e t r a b a l h o . 

Nesse sentido, foram assumidas l u t a s mais g e r a i s , como a da Refor 

ma A g r a r i a , e o u t r a s , e tambem encaminhadas demandas l o c a l i z a d a s , 

que colocavam em questao as p o l l t i c a s desenvolvidas ao n i v e l do 

c o t i d i a n o pelas i n s t i t u i g o e s do Estado. As experiencias com d i f e -

rentes orgaos, como a CAR, a CODEVASF, o INTERBA, e o u t r o s , t r o u -

xeram para dentro da entidade novas avaliagoes acerca dos d i f e r e n 

tes interesses representados no Estado, e sobre a forma dos t r a b a 

lhadores se colocarem d i a n t e deles. 

De uma forma g e r a l , pode-se a f i r m a r que os p r o j e t o s s i g -

n i f i c a r a m , em P i l a o Arcado, uma complexificagao das agoes que 

eram desenvolvidas anteriormente pelo s i n d i c a t o . Nesse processo, 

coube ao s i n d i c a t o o enfrentamento com novas questoes que lhe 

eram colocadas: as pressoes das comunidades pela obtengao de mais 

recursos, as novas l u t a s que iam surgindo, as exigencias burocra-

t i c a s das empresas do Estado, as pressoes dos grupos l o c a i s , a 
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quem i n t e r e s s a v a impedir o crescimento da entidade s i n d i c a l . Em 

um contexto de intervencao ampla do Estado, como o c o r r i a na r e 

giao de Sobradinho, esse era um grande d e s a f i o para esta entidade, 

que f o i enfrentado a p a r t i r da e x i s t e n c i a de experiencias ante-

r i o r e s de l u t a , que davam ao s i n d i c a t o um c e r t o respaldo j u n t o aos 

tr a b a l h a d o r e s , e pe l a manutencao de uma i n t e n s a discussao i n t e r 

na, que t i n h a em foco permanentemente a necessidade da entidade 

se manter enquanto questionadora da situacao v i v i d a pelos peque

nos produtores.. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EM REMANSO: 

A insercao dos " p r o j e t o s " t r a z i d o s pelo Estado na t r a j e -

t o r i a do s i n d i c a t o de trabalhadores r u r a i s de Remanso se deu de 

forma d i f e r e n c i a d a de P i l a o Arcado. 

Em Remanso, apesar de t e r havidouma p a r t i c i p a c a o da en

ti d a d e s i n d i c a l nas l u t a s desenvolvidas pelos trabalhadores a par 

t i r da construcao da barragem (como as questoes das enchentes, se 

cas, g r i l a g e n s ) , essa atuacao nao t i n h a sido acompanhada, como em 

P i l a o Arcado, da criacao de e s t r u t u r a s o r g a n i z a t i v a s p r o p r i a s por 

p a r t e do s i n d i c a t o , t a i s como comissoes de base, ou delegacias sin 

d i c a i s atuantes, que tornassem o s i n d i c a t o mais presente j u n t o 

aos trabalhadores. Tambem nao e x i s t i a m agoes que estimulassem a 

p a r t i c i p a c a o de seus membros em suas i n s t a n c i a s o r g a n i z a t i v a s , co 

mo assembleias ou reunioes, de modo que o funcionamento da e n t i d a 

de acabava sendo c e n t r a l i z a d o em torno de alguns poucos membros 6a 

d i r e t o r i a . 
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As experiencias comunitarias desenvolvidas em ce r t a s l o -

ca l i d a d e s , apoiadas pelas assessorias da Diocese de Ju a z e i r o , na 

m a i o r i a das vezes nao tinham o s i n d i c a t o como r e f e r e n d a . E quan

do da chegada do P r o j e t o Sobradinho no m u n i c i p i o , em 1983, algu-

mas dessas experiencias desembocaram na formacao de Associagoes. 

Essas Associacoes passaram a "competir" com o s i n d i c a t o , em um es 

paco de representacao dos trabalhadores, uma vez que passaram a 

desenvolver p r o j e t o s com o Estado, que as colocavam como interme

d i a r i e s na obtengao de determinados b e n e f i c i o s . 

Foi a p a r t i r dessa situagao, que o s i n d i c a t o f o i levado 

a buscar o P r o j e t o Sobradinho - como uma forma de se recuperar de 

um desgaste que vinha se colocando, e para t e n t a r competir em um 

espago de representagao. A forma como se deu essa p a r t i c i p a g a o , 

por conta dessa situagao, tambem f o i d i f e r e n t e do o c o r r i d o em P i 

lao Arcado: i n i c i a l m e n t e , nao houve um questionamento maior acer

ca da validade ou nao da entidade desenvolver os p r o j e t o s com o 

Estado: i s s o era colocado como um pressuposto para que o s i n d i c a 

t o pudesse d i s p u t a r com as associagoes em um campo de obtengao 

de recursos. 

Posteriormente, p e l a forma como se deu a implantagao dos 

p r o j e t o s , houve uma p a r t i c i p a g a o maior de representantes de comu-

nidades e Associagoes no c o t i d i a n o da entidade, porem, sem que as 

Associagoes deixassem de ser importantes tambem como entidades 

de aglutinagao dos trabalhadores a n i v e l das comunidades. 

Desta forma, podemos afirmar que, se em alguns aspectos, 

os p r o j e t o s dinamizaram a situagao de forma semelhante a P i l a o Ar 

cado - pelo r e f o r g o ao aparecimento p u b l i c o do s i n d i c a t o como r e -
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presentante dos trabalhadores r u r a i s d i a n t e dos orgaos do Estado, 

negociando suas demandas - por o u t r o lado, encontraram a entidade 

em uma situagao d i f e r e n t e , menos "enraizada". Ainda assim, s e r v i -

ram para r e a t i v a r c e r t a s contradicoes a n i v e l do municipio e, tarn 

bem, a n i v e l mais g e r a l - a medida que permitiam uma melhor vis_i 

b i l i d a d e dos l i m i t e s da atuagao do Estado, e tambem um a p a r e c i -

mento mais n i t i d o dos representantes de i n t e r e s s e s antagonicos aos 

trabalhadores r u r a i s , expressos nas pressoes para impedir o desen 

volvimento das programacoes p r e v i s t a s . 

Da mesma forma que em P i l a o Arcado, no entanto, a per-

cepgao acerca dos l i m i t e s colocados pelos p r o j e t o s fez com que 

continuassem a ser desenvolvidas outras l u t a s , l o c a l i z a d a s e ge-

r a i s , que questionavam a situagao de marginalizagao v i v i d a pelos 

pequenos produtores, e a i n s u f i c i e n c i a das agoes desenvolvidas pe 

l o Estado. Nesse sentido, o s i n d i c a t o , apesar de se e n f r e n t a r com 

a e x i s t e n c i a de outras entidades de representagao (as Associa

coes) , conseguiu manter um espago p r o p r i o de atuagao, "recuperan-

do-se" como mediador. 

A a n a l i s e dessas duas experiencias nos p e r m i t i u v e r i f i -

car que a origem desses p r o j e t o s , que estavam sendo implantados a 

t r a v e s dos finaneiamentos do Estado, estava relacionada com a 

h i s t o r i a da r e s i s t e n c i a dos trabalhadores r u r a i s "a situagao em 

que foram compulsoriamente jogados, desde o periodo da construgao 

da barragem. Se i n i c i a l m e n t e essa r e s i t e n c i a t i n h a se dado de f o r 

ma nao i n s t i t u c i o n a l , p e l a negagao em abandonar a area (para i r 

para o PEC'SR), posteriormente desdobrou-se em experiencias orga

n i z a t i v a s , atraves dos s i n d i c a t o s (e tambem das associagoes), que 
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passaram a ser os porta-vozes, d i a n t e da sociedade como um todo, 

das demandas dos trabalhadores r u r a i s . 

Essas demandas foram sendo e x p l i c i t a d a s atraves dos s i n 

d i c a t o s , em inumeros momentos. Pri n c i p a l m e n t e a p a r t i r de 1978, 

quando se i n i c i o u a e x p e r i e n c i a do Polo, comecou a se c o n f i g u r a r 

uma "plataforma de l u t a s " dos trabalhadores desta r e g i a o , que a-

barcava desde questoes de acessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a t e r r a , apoio a produgao , aces-

so a t e c n o l o g i a s , implantagao de medidas v o l t a d a s para os p r o b l e 

mas da seca, ate a r e a l i z a c a o de obras e s e r v i c o s l i g a d o s a i n f r a 

- e s t r u t u r a s o c i a l e a questoes de condicoes de v i d a (saude, educa 

cao, e t c . ) . Esse programa f o i e x p l i c i t a d o em manifestagoes, docu-

mentos, em l u t a s desenvolvidas por essas entidades j u n t o aos or

gaos p u b l i c o s . Ao lado dessas l u t a s , os s i n d i c a t o s desenvolveram 

uma p r a t i c a de apoio aos trabalhadores nas d i s p u t a s p e l a t e r r a , 

que os colocava em meio a c o n f l i t o s diretamente com os grandes pro 

p r i e t a r i o s . 

Essa h i s t o r i a dos s i n d i c a t o s lhes colocava a necessidade 

de fortalecerem-se enquanto organizagoes, dispondo de uma deterrrd 

nada i n f r a - e s t r u t u r a , apoio de pessoal, e t c . Essas questoes tam

bem j a vinham sendo e x p l i c i t a d a s desde os p r i m e i r o s encontros do 

Polo e do Vale, apontadas como um dos f a t o r e s l i m i t a n t e s para um 

melhor desenvolvimento das a t i v i d a d e s s i n d i c a i s . E a r e a l i z a g a o 

de encontros e debates se i n s e r i a tambem nessa necessidade de per 

manente construgao de um programa de atuagao para as entidades. 

Desta forma pode-se a f i r m a r que, esses d i f e r e n t e s p r o j e 

t o s - de apoio a i n f r a - e s t r u t u r a s i n d i c a l , a organizagao s i n d i c a l , 

e voltados para o atendimento a questoes p r o d u t i v a s e de apoio as 

comunidades - atendiam a antigas questoes j a colocadas pelos t r a -
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balhadores, sendo tambem uma resposta do Estado a essas cobrangas, 

de acordo com as suas p o l i t i c a s p r o p r i a s de legitimagao. 

Nesse s e n t i d o , podemos ver que a re a l i z a c a o desses p r o j e 

t o s nao f o i simplesmente uma proposta do Estado no sentido de ab-

sorver, ou c o n t r o l a r , o movimento de contestagao e x i s t e n t e . Ainda 

que seja c o r r e t o , que do ponto de v i s t a do Estado, essas conces-

soes tivessem esse o b j e t i v o , nao se pode desconhecer que foram 

tambem f r u t o de um embate e x i s t e n t e ao longo dos anos nesta r e 

giao, e que f o i o crescimento do movimento s i n d i c a l enquanto i n s 

trument© de organizacao dos trabalhadores que, ao encaminhar es

sas demandas, forcou o seu atendimento pelo Estado. 

Levando em consideracao essas questoes, e p o s s i v e l se 

con t e s t a r aquelas posicoes que afirmam que a p a r t i c i p a c a o das en

tidade s s i n d i c a i s em programas desse t i p o s e r i a uma ca p i t u l a c a o 

dessas entidades aos p r o p o s i t o s do Estado, e l e v a r i a a um d e s v i r -

tuamento do seu c a r a t e r de defesa de classe (ver item 1.3, c a p i t u 

l o I ) . Essas posicoes se baseiam em argumentos de que esses p r o j e 

t o s a t r e l a r i a m as entidades ao Estado, desviariam os trabalhadores 

de suas l u t a s mais importantes, etc. Pela a n a l i s e desse caso estu 

dado, podemos v e r i f i c a r que a re a l i z a c a o dos p r o j e t o s , f o i , na 

verdade, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESDOBRAMENTO DAS LUTAS REALIZADAS PELOS TRABALHADO

RES RURAIS NESTA REGIAO, NESTE PERIODO. A complexificagao das ques 

toes que foram t r a z i d a s aos s i n d i c a t o s - t a r e f a s , negociagoes, por 

exemplo - tiv e r a m que ser t r a t a d a s como uma contingencia das 

agoes que vinham sendo desenvolvidas, e foram buscadas, pelos s i n 

d i c a l i s t a s , formas de supera-las ( s o l i c i t a g a o de mais verbas 

para organizagao, e t c . ) dentro da nova dinamica v i v i d a por essas 

entidades. Da mesma forma, o f a t o de os p r o j e t o s se r e f e r i r e m a 

questoes mais l o c a l i z a d a s , nao impediu que se colocassem, nesses 
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s i n d i c a t o s , questionamentos mais 

p r o p r i o s p r o j e t o s , e da situacao 

r a i s . 

amplos acerca dos l i m i t e s dos 

v i v i d a pelos trabalhadores r u -

Da mesma forma como hoje em d i a vem sendo d i s c u t i d a a 

questao do a s s i s t e n c i a l i s m o no movimento s i n d i c a l - ouve-se formu 

lacoes do t i p o "a questao nao e o s i n d i c a t o t e r medico e d e n t i s t a 

para oferecer ao trabalhador; o problema e se o s i n d i c a t o "so" 

faz i s s o , e nao leva adiante as demais l u t a s dos trabalhadores" -

tambem se coloca a questao dos p r o j e t o s . Nao ha um unico caminho 

para a sua implantacao, e nem as suas implicacoes para o movimen

t o s i n d i c a l serao sempre as mesmas. 

0 estudo nos ajudou a p r e c i s a r , por o u t r o lado, a ques

tao do aparecimento das entidades s i n d i c a i s como mediadores so-

c i a i s entre os trabalhadores r u r a i s e os demais setores s o c i a i s , 

como sendo algo que se c o n s t r u i u a p a r t i r de determinadas p o s i 

coes que os s i n d i c a t o s passaram a tomar, e nao como um elemento 

in e r e n t e a p r o p r i a organizacao s i n d i c a l . Esta questao nos c o l o -

cou mais uma vez d i a n t e do reconhecimento de que o papel desempe-

nhado pelas entidades s i n d i c a i s nao estava dado p e l a sua d e f i n i -

cao l e g a l , ou por i d e i a s pre-estabelecidas de que elas t e r i a m que 

ser, por p r i n c i p i o , entidades de representacao p o l i t i c a de c l a s -

se. Esse c a r a t e r f o i algo que se d e f i n i u a p a r t i r de uma de t e r m i -

nada re a l i d a d e em que estas entidades estavam i n s e r i d a s , e p e l a a 

tuacao dos d i f e r e n t e s grupos s o c i a i s envolvidos. E o d e s a f i o de 

permanecer ou nao com este c a r a t e r , v a i c o n t i n u a r se colocando pa 

r a estas entidades em todos os momentos, independente do seu en-

volvimento com p r o j e t o s governamentais. 
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em maio de 1985, p e l a equipe de pesquisa CAR/CEDAP/CENTRU; 

- Diversos p a r t i c i p a n t e s (nao i d e n t i f i c a d o s ) : maio/1985, equi

pe CAR/CEDAP/CENTRU; 

- D.B.: entao p r e s i d e n t e do s i n d i c a t o ; t r a b a l h a d o r r u r a l e 

agente p a s t o r a l , com atuacao s i n d i c a l no municipio desde 

1980; agosto/1987; 

- E.V.S.: entao membro da CAO do s i n d i c a t o ; trabalhador r u r a l 

e agente p a s t o r a l , com atuacao s i n d i c a l no municipio desde 

1980; agosto/1987; 

- M.J.J.: entao coordenador da CAO; e x - s e c r e t a r i o do sindicado 

na p r i m e i r a gestao; assumiu a p r e s i d e n c i a do s i n d i c a t o em 

1978, e f o i r e e l e i t o duas vezes, deixando o cargo em 1986; 

trab a l h a d o r r u r a l e p e d r e i r o ; agosto/1987; 
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- R.C.S.: entao membro da CAO; e x - s e c r e t a r i o do s i n d i c a t o na 

gestao 83/86; agosto /1987; 

- M.J.C.: entao t e s o u r e i r o do s i n d i c a t o ; trabalhador r u r a l , a-

gente p a s t o r a l e delegado s i n d i c a l desde 1980, na caatinga; 

setembro/1987; 

- B.S.: entao s e c r e t a r i o do s i n d i c a t o ; trabalhador r u r a l e a-

gente p a s t o r a l desde 1980, com atuacao na caatinga; setem

bro/1987; 

- M.D.S.: trabalhador r u r a l com atuacao no s i n d i c a t o desde a 

sua fundacao; candidato a pr e s i d e n t e na chapa derrotada que 

concorreu as ele i c o e s em 1986; setembro/1987; 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE REMANSO: 

- E.R.: entao s e c r e t a r i o do s i n d i c a t o ; e n t r e v i s t a r e a l i z a d a em 

maio de 1985, p e l a equipe CAR/CEDAP/CENTRU; 

- Diversos p a r t i c i p a n t e s (nao i d e n t i f i c a d o s ) : maio/1985, equi

pe CAR/CEDAP/CENTRU; 

- E.M.: entao presidente do s i n d i c a t o ; dono de um e s t a l e i r o e 

s e r r a r i a ; f o i presidente do s i n d i c a t o de 1973 a 1986; a b r i l / 

1986. 


