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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho pretende resgatar as questoes que envolvem a exploracao de trabalhadores 

no campo, tendo como pano de fundo as relafSes de trabalho durante a producao de algodao 

na cidade de Bom Jesus-PB (1910-1950). Observamos o cotidiano da vida camponesa no 

referido recorte espaco/temporal com o objetivo de mostrar a explora9ao no campo, revelar as 

taticas de resistencia durante a luta de classes e algumas formas de conforma9ao 

desenvolvidas no capitalismo agrario. Como procedimentos metodologjcos foram realizados 

leituras referentes a tematica, levantamentos de dados em fontes primarias atraves de livro e 

anota9oes para controle de compra e venda de algodao, generos agricolas para subsistencia 

das famflias, entrevistas informais e aplica9ao de questionarios abertos como garantia das 

fontes orais. 

Palavras - chave: Sertao 1. Resistencia 2. Luta de Classes 3. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work intends to rescue the questions that involved the exploration of workers in the field, 

having as background the working relationship during the production of cotton in the town of 

Bom Jesus - PB (1910 - 1950). We observe the daily life of peasant life in the cutting 

space/time mentioned above with the objective of show the exploration in the field, revealing 

the tactics of resistance during the struggle of the class and some forms of conformation 

observed in agrarian capitalism. The methodological procedures involved were performed 

readings related to thematic, collection of data on primary sources through the book and notes 

to control the buying and sale of cotton, genres for subsistence farming families, informal 

interviews and questionnaires as collateral for open oral sources. 

Keywords: Sertao 1. Resistance 2. Class and some 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jNlvtRblOrtDE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.ENTOO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

3JBUOTEC A SETORIAL 

CflJAlEIRAS PARAH3A 



L I S T A DE A B R E V I A I U R A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUDENE- Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste 

DNOCS- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

IFOCS- Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

INCRA- Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

CPT- Comissao Pastoral da Terra 

PCB- Partido Comunista Brasileiro 



L I S T A D E T A B E L A S 

T A B E L A 01 - Producao de Algodao dos Estados Brasileiros - Ano 1916 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JNlVfcKSlOADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:ENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BI8UOTECASETORIAL 

CAJAZSRAS PARAIBA 



SUMARIO 

1. ENTRODUCAO 12 

2. C A P I T U L O I. B R E V E S CONSIDERACOES SOBRE A E V O L U C A O E 

FORMACAO DO T E R R I T O R I O B R A S I L E I R O 16 

1.1. Territorio 16 

1.2 Alguns Conceitos de Regiao 19 

1.3 Definicao de Lugar 22 

1.4 Formacao Economica e Territorial da Paraiba: Litoral, Agreste, Brejo e Sertao ..23 

1.4.1. PlantadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus criadores: a ocupacao do Sertao paraibano 26 

1.4.2. Pecuaria e Algodao: um consorcio quase perfeito 29 

3. CAPXTULO II . ASPECTOS AGRARIOS DA PARAIBA: AS DECADAS ENICIAIS 

DO S E C U L O X X ~ ™ 34 

2.1 Transformacao da Produ9ao na Paraiba 37 

4. CAPITULO I I I . LUTAS CAMPONESAS NO SERTAO PARAIBANO: Trabalho e 

terra em bom jesus 46 

3.1 Conformismo e resistencia no campo 51 

3.2 Relacoes de Trabalho no Campo: A producao de algodao no municipio de Bom 

Jesus 56 

5. CONSIDERACOES FINAIS 64 

6. R E F E R E N C I A S 66 

7. ANEXOS 68 

ANEXO - A. Questionario aberto 68 

ANEXO - B. Ficha de filia9ao do Sindicato Rural de Cajazeiras 69 



12 

Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A iniciativa de realizar esse trabalho foi fundamentada na ansia de ver urn sonho 

antigo se efetivar. O sonho de trazer a tona algumas caracteristicas da produ9§o 

algodoeira, que necessitavam de novos olhares. 

Quando, em 1982, no decorrer de mais uma seca registrada na Regiao do Alto 

Sertao paraibano, na epoca ainda crian9a, tive a oportunidade de come9ar a vivenciar os 

primeiros capitulos da triste realidade sertaneja. 

No limiar da seca que avan^ava, muitas familias se desestrumravam e acabavam 

perdendo os membros masculinos para os centros urbanos mais desenvolvidos. Essa era 

uma caracteristica muito comum na Regiao do Alto Sertao paraibano, no decorrer de 

quase todo seculo XX. Embora eu ainda fosse crian9a, mas pude perceber que nem 

todas as familias padeciam com o fenomeno natural (a seca) que era apontado como 

causador daquele sofrimento. 

O exemplo mais claro que tenho desse fator de disparidade entre os nucleos 

familiares durante a convivencia com as intemperies climaticas e da minha propria 

familia. So para se ter uma ideia o quanto as familias se desestrururavam, meu pai 

viajou, entre as decadas de 1950 e 1980, mais de dez vezes para a cidade de Sao Paulo. 

Tudo isso ocorria nos periodos de maior dificuldade na Regiao sertaneja. 

Porem, esse nao foi o fator mais relevante para o nosso questionamento e 

consequentemente o interesse por esse tema. Conforme citado anteriormente, durante a 

seca de 1982, nas chamadas "bocas de noite", sentavamos na ca^ada do terreiro para 

ouvir as "historias de tempos passados". Esse tempo, na verdade, era o periodo aureo da 

Fazenda Aroeira, que na epoca era grande produtora de algodao. 

Os relatos dos familiares da minha mae nao correspondiam aos proferidos pelos 

do meu pai. Na verdade, parecia que estavam falando de lugares e periodos diferentes. 

Isso talvez tenha sido um dos principals fatores que acabaram nos levando por esse 

caminho (iniciar a pesquisa sobre o ciclo do algodao no Sertao paraibano). As "historias 

de tempos passados" que meus avos e outros membros da pequena comumdade 

descreviam nao se equivaliam no sentido de relatarem as mesmas dificuldades, os 

mesmos sofrimentos, a mesma visao sobre o patrao, enfim uma infinidade de relatos 

que se distanciavam uns dos outros.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :jNlVfcRSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
:EMTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DC FORMA?AO DE PROfESSORES 

BBUOTECA SETORIAL 

CAJAJEIRAS PARAIBA 
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Algum tempo depois, durante a adolescencia, ouvia o professor de historia fazer 

algumas contextualizacoes entre a historia dos livros didaticos e algo vivido no 

lugarejo: "Que existiram coroneis", "que exploravam os camponeses", "que muitos nao 

tinham para onde ir", "que eram pacatos, humildes e submissos", Tudo isso parecia 

desconecto. 

Durante a graduacao experimentamos escrever um livro que pudesse resgatar 

aqueles "tempos" vividos pelos meus avos. Mas a duvida era, qual dos relatos deveria 

seguir? Qual dos "tempos" era o verdadeiro? Posteriormente, com o amadurecimento 

academico - embora o projeto do livro nao tenha vingado naquele momento -

percebemos que os relatos dos moradores de Bom Jesus-PB, antiga Fazenda Aroeira, 

necessitavam ser ouvidos mais rapidos possiveis e serem vistos por outros olhares. 

Cada relato tinha sua razao de ser, cada discurso tinha sua intencao ou contexto 

que acabou levando-o aquela forma diferente de ser proferido. Nao eram tempos e 

lugares diferentes, mas o contexto social vivido por cada um daqueles moradores nao 

era similar. 

Talvez esses relatos tenham sido o principal componente para que pudessemos 

questionar esse descompasso nas falas dos moradores. E que hoje estao ganhando corpo 

nesse trabalho. 

A principio, o projeto inicial dessa pesquisa era querer saber, "por que motivos 

os pequenos produtores de algodao nao melhoraram suas condicoes economicas, sociais 

e de vida em geral, numa epoca cuja producao de algodao gerava tantas riquezas?" 

Porem, com as leituras feitas durante o curso e com as dicas do professor Dr. Rodrigo 

Ceballos, percebi que a pesquisa estava me levando para outro questionamento. Assim, 

atraves de uma abordagem preliminar, em conversas informais com alguns camponeses, 

observamos que os mesmos tinham muito a falar sobre aqueles "tempos". Aqueles 

camponeses ansiavam em mostrar os motivos que os levaram a praticar determinados 

atos, como por exemplo: porque nao conseguiram estudar; porque nao melhoraram de 

vida enquanto os proprietaries de terra conseguiram construir verdadeiros imperios; por 

que se mantiveram conformados em algumas situacoes e como reagiam diante da 

exploracao. Foi, entao, de acordo essas conversas preliminares que pensamos em 

realizar a pesquisa direcionada para a seguinte problematical "sabendo que era comum a 

exploracao de camponeses no alto Sertao paraibano durante as decadas iniciais do 
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seculo XX, sera que os explorados desenvolveram alguma forma de resistencia ou 

mantiveram-se conformados?" Esse questionamento passaria a ser a nossa busca na 

presente pesquisa. 

Vale esclarecer que a presente pesquisa nao pretende esgotar as discussoes a 

respeito da producao de algodao na Fazenda Aroeira nas primeiras decadas do seculo 

XX. Pois, para nos, ja sera bastante satisfatorio se essa pequena pesquisa puder 

contribuir com a historia local. Que ela possa instigar o senso criticos de outros jovens e 

que seja o inicio de muitos trabalhos que pretendemos realizar. 

Portanto, o nosso objetivo geral e contribuir com a historia local, uma vez que 

nao dispomos ainda de trabalhos mais elaborados sobre a luta de classes na referida 

cidade de Bom Jesus. 

Especificamente, alguns objetivos poderao ser alcancados com esse trabalho, 

tanto a contribuieao como fonte historica para outras pesquisas como tambem a 

construcao de uma historia local. 

De acordo com Marx a exploracao do homem pelo homem e intrinseca ao 

sistema capitalista e, por isso, capaz de revelar tanto a resistencia como a conformacao. 

Desta forma, o modelo de producao capitalista podera nos fornecer um suporte bastante 

claro das relacoes sociais na Paraiba durante a fase de transformacao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modern iza9ao da 

produ9ao agricola no Estado. E assim, a partir dessas redoes sociais, das lutas de 

classes, podemos tentar esclarecer alguns questionamentos sobre a explora9ao, a 

resistencia e o conformismo no Sertao paraibano 

O nosso espa90 para a pesquisa sera a cidade de Bom Jesus-PB, na epoca ainda 

como Fazenda Aroeira. Como recorte temporal, tomamos o periodo que compreende as 

primeiras decadas do seculo XX (1910-1920), tendo como cenario, a produ9§o de 

algodao e cria9§o de gado na referida fazenda. Esse periodo foi escolhido por anteceder 

as formas de resistencia organizadas da segunda metade do seculo XX (As Ligas 

Camponesas e outras). 

Vale esclarecer que os dois primeiros capitulos nao terao preocupa9ao com o 

referido recorte temporal uma vez que, para se entender o contexto mais recente da 

produ9§o e ocupa9ao dos espa90s, se fez necessario buscar periodos fora do contexto 
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em estudo e assim em muitas oportunidades transitaremos entre os periodos que 

antecedem e sucedem ao recorte proposto. 

No primeiro capitulo, procuramos abordar de forma bastante sucinta a formacao 

e evolucao do territorio brasileiro. Nessa fase preliminar, discutimos atraves de alguns 

teoricos os conceitos que elaboram a forma9ao de um Territorio, Regiao e a categoria de 

lugar. Sera uma abordagem bastante generica, tanto nas questoes que encerram a 

forma9ao de um Territorio como as que definem a Regiao. Pois, de acordo com o que 

pretendemos mostrar atraves da pesquisa que realizamos, se faz necessario apresentar 

algumas caracteristicas do Territorio brasileiro e da Regiao sertaneja, assim o 

entendimento de questoes locais poderao ser favorecidos. No decorrer do proprio 

capitulo, estaremos apresentando as nossas consideracoes que explicam a necessidade 

de defini9ao dos conceitos de Territorio e Regiao. 

Ja a abordagem da forma9ao economica da Paraiba sera muito extensa quando 

mostrado as sub-regioes do Estado. Iremos nos deter com maior vigor ao Sertao da 

Paraiba, uma vez que, esse local e o palco da nossa discussao que envolve a trama social 

e as estrategias dos atores sociais. 

Na abordagem do segundo capitulo, iremos abordar os aspectos agrarios da 

Paraiba nas primeiras decadas do seculo XX. Essa abordagem ira favorecer o 

entendimento das questoes agrarias no Estado. O segundo topico do segundo capitulo 

sera essencial para ampliar o conhecimento a cerca da estrutura fundiaria na Sub-Regiao 

sertaneja. Entender tambem alguns fatores da luta de classes no campo e os fatores que 

favoreceram e dificultaram a transforma9ao do modo de produzir no Estado. 

O ultimo capitulo ira mostrar os modelos de resistencia mais tradicionais e 

conhecidos, as Ligas Camponesas organizadas, divulgadas pela midia, transformadas 

em modelo de resistencia, luta pela terra e pelos direitos no campo. A partir do modelo 

de resistencia apresentada as - Ligas Camponesas - podera ser confrontada com a nossa 

pesquisa e tentar retirar as considera9oes a cerca da nossa proposta. 



16 

I - CAPITULO 

B R E V E S CONSIDERACOES SOBRE A E V O L U C A O E FORMACAO DO 

T E R R I T O R I O B R A S I L E I R O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes de iniciarmos a apresentacao que pretende situar o leitor sobre as 

categorias espaciais a seguir (Territorio, Regiao e Lugar), gostariamos de esclarecer que 

nao iremos aprofundar a discussao teorica sobre essas categorias de espaco em virtude 

de serem apenas caminho e suporte para se chegar ao espaco local e melhor 

compreender o contexto social proposto. Por enquanto, contenta-nos, nesse primeiro 

capitulo, apresentar de forma bastante generica as categorias de espaco: "Territorio, 

Regiao e Lugar", e com isso entender um pouco mais sobre a constituicao do espaco 

brasileiro nas suas tres categorias espaciais. Ja no segundo item desse primeiro capitulo 

iremos discutir as categorias que estao relacionadas ao tempo, pois, a formacao historica 

das elites brasileira, nordestina, paraibana e sertaneja, como tambem, o processo que 

gestou as classes trabalhadoras no campo, sao de fundamental importancia para discutir 

e compreender'as partes seguintes dessa pesquisa. 

Outra questao que merece ser explicada e quanto ao recorte temporal da 

formacao do Territorio brasileiro. Nesta apresentacao inicial pretendemos mostrar 

alguns fatores economicos, sociais e politicos que ajudaram a transformar o espaco 

natural em um Territorio socialmente modificado e politicamente institucionalizado. 

Assim, para nos, ao retirarmos um dado recorte de tempo para trabalhar a formacao do 

territorio brasileiro, poderiamos correr o risco de nao mencionar a heterogeneidade das 

regioes que constituem o nosso pais. Lembrando que apenas nessa primeira parte desse 

primeiro capitulo nao tomaremos o cuidado com essa fracao de tempo. 

1.1 Territorio 

O Territorio enquanto categoria de espaco e, pois, uma forma de demarcacao dos 

limites de acao e defesa de uma sociedade, determinados por criterios diversos, 

principalmente politicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Friedrich Ratzel, "a organizacao de uma sociedade depende 

estritamente da natureza de seu solo, de sua situacao, o conhecimento da natureza fisica 

do pais, suas vantagens e desvantagens pertence a historia politica"(RATZEL, 1899: 

46), sendo que, essaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "vantagens e desvantagens" passam a ser os significados e 

demarcadores do territorio enquanto espaco de atuacao politica. Por outro lado, quando 

a populacao de um Territorio passa a preocupar-se com as questoes de ordem interna, 

uma vez que a fase de defesa coletiva do Territorio ja foi superada ocorre, pois, um 

momento de producao de riquezas que se efetivara na exploracao e transformacao 

desses recursos em poder particular ou manutencao desse poder em favor de um grupo. 

(...) Como ja ocorre desde a formacao do Estado, quando ha populacao fixada 

territorialmente e socialmente organizada para producao de riquezas, cada 

individuo nao mantem mais uma relacao de dcam'nio direto e repartido com o 

restante da coletividade sobre o territorio que habits. Neste momento. a 

defesa territorial passa a ser realizada por uma configuracao social voltada 

exclusivamente para a organizacao e manutencao do poder. (HEIDRICH, 

1998: 128). 

Analisando essa espacialidade que e o Territorio, Castro (1992) conceitua-o 

como sendo fruto da acao politica e unidade geografica demarcada pelo condicionante 

espacial e territorial da acao social. 

A dimensao territorial e, entao, continente do social, uma vez que seus 

limites sao estabelecidos pela sociedade que o ocupa. Assim, o territorio e 

uma unidade geografica, mas e tambem, uma unidade social e uma unidade 

politica. (CASTRO, 1992: 29) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jNlv/ tKSIDADE FEDERAL 
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No Brasil, por exemplo, a defesa do entao Territorio da colonia portuguesa so 

aconteceu mediante a possibilidade de invasao e a ocupacao do dito Territorio por 

outras nacoes europeias. 

Desta forma, o Territorio brasileiro foi construido historicamente pela apao 

direta do Estado Portugues, utilizando um mecanismo que ficou conhecido como 

"fiscalismo", Portugal nao dispondo de recursos financeiros nem humanos para efetivar 

um empreendimento diferente, naquele momento, utilizou o mais viavel economico e 

politicamente, o fiscal. Com isso, a cobranca de impostos pela extracao e saida de 

produtos da colonia se tornou a medida mais pratica para arrecadar sem ter que fazer 

grandes investimentos. So assim o negocio que no momento inicial foi pouco rendoso 

se transformou num grande empreendimento economico para a coroa portuguesa, 

quando as primeiras exportacoes de produtos agricolas comecam a ser feitas para a 

Europa. 

O aciicar se transformou no produto de maior destaque na economia colonial 

principalmente nas areas litoraneas do nordeste brasileiro. A area litoranea da colonia 

passou a ser bem mais vistoriada, principalmente as praias nordestinas. As decisoes 

economicas e politicas giravam em torno daquela Regiao. 

Durante a atividade agricolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ucareira o territorio brasileiro ficou praticamente 

restrito as areas litoraneas, isso por que nao havia interesse portugues em fazer grandes 

investimentos, e aquele tipo de produto agricola tinha encontrado no solo de massape as 

caracteristicas propicias as suas necessidades biologicas. A in terioriza9ao da colonia 

ocorre, de forma inicial, atraves da busca por mao-de-obra escrava indigena e africana, 

fugitiva do trabalho compulsorio, como tambem as entradas sentido interior em busca 

de metais preciosos, drogas do Sertao ou qualquer outro produto que viesse substituir a 

decadente cana-de-a9ucar para assegurar a economia e os privilegjos da nobreza 

portuguesa. 

Porem, com a crise de meados do sec. XVII , desencadeada pela emergente 

atividade a9ucareira dos holandeses nas Antilhas, ocorre uma nova (re) configura9ao do 

espa90 economico e social brasileiro. 

Concomitante a queda da importancia na atividade a9ucareira e o surgimento da 

atividade mineradora na regiao sudeste do pais. Com essa nova atividade ocorre um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deslocamento populacional (exodo demografico da regiao Nordeste, produtora de 

acucar, para o Sudeste e Centro-Oeste minerador), transforma-se a estrutura de trabalho 

(aumento no mimero de trabalhadores livres e maior mobilidade social), modifica-se o 

centro economico (a atividade acucareira se torna menos rentavel para a metropole 

devido a concorrencia com o acucar antilhano, pois esse produto era produzido aqui e 

negociado pelos holandeses na Europa, assim quando os flamengos passam a produzir 

a9ucar os investimentos financeiros nessa atividade diminuem bastante) e com ele o 

transplante da sede politica e administrativa da colonia (deixando de ser Salvador para o 

Rio de Janeiro se tomar o centro politico e administrative da coroa na colonia). 

A partir das primeiras decadas do seculo XIX o algodao comeca a ganhar 

importancia como produto agricola no cenario nacional, o Nordeste tenta reascender-se 

na cena politica e economica, porem, o Nordeste que parece ressurgir com essa nova 

atividade ja nao e o mesmo do Brasil Imperio. O Nordeste algodoeiro/pecuarista passa a 

ser o "OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Outro Nordeste ". 

Em linhas gerais, o Territorio brasileiro foi sendo formatado a partir das 

necessidades politicas, economicas e administrativas da coroa portuguesa, pois todas as 

transforma9oes ocorridas faziam parte do desencadear das aspira95es capitalistas, 

descritas por Caio Prado Junior como a grande empresa mundial. 

No seu conjunto, e vista no piano mundial e internacional, a 

colonizacao dos tropicos toma o aspecto de uma vasta empresa 

comercial, (...) E este o verdadeiro sentido da colonizacao tropical, de 

que o Brasil e uma das resultantes; e ele explicara os elementos 

fundamentals, tanto no economico como social, da formacao e 

evolucao historicas dos tropicos americanos. (JUNIOR, 1992: 31) 

Tomando a ideia marxista sobre a forma9ao de um Territorio, o Brasil teve como 

elemento basico de sua forma9ao a estrutura de explora9ao dos meios naturais e sociais 

desenvolvida pelo centro economico sediado na Europa. Ja o municipio de Bom Jesus, 

iniciaria seu processo de gesta9ao no final do seculo XIX atraves do desbravamento de 

terras ainda nao ocupadas. O entao desbravador Antonio Caetano Leite inicia a 

ocupa9ao do lugar com a finalidade de torna-la uma fazenda criadora de gado. 
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Alguns conceitos de Regiao 

Sempre que ouvimos o termo Regiao de imediato nos vem o pensamento de um 

lugar com caracteristicas proprias, estabelecidas por questoes de ordem eminentemente 

fisicas, em alguns casos aparecem a defini9ao por ordem economica e politica, mas, a 

nossa preocupa9§o com tal defim^ao nao se mantera em carater exclusivamente de um 

aspecto ou outro, visto que esses aspectos acabam por estabelecer a Regiao como algo 

morto, incapaz de ser visto pelos estudiosos com os seus verdadeiros valores. Uma 

Regiao se estabelece a partir de experiencias vividas pela sua popula9ao, pelos dizeres, 

pelos saberes que a legitimam. A Regiao deve ser objeto de questionamento, de 

desconfian9a dos seus espacos e aspectos em geral. A Regiao nao deve ser pensada 

como um objeto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per si, conforme descreve o professor Durval Muniz 

A regiao aparece como um dado previo, como um recorte espacial 

naturalizado, a - historico, como um referente identitario que existiria per si, 

ora como um recorte dado pela natureza, ora como um recorte politico-

administrativo, ora como um recorte cultural, mas que parece nao ser fruto de 

um dado processo historico. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2008: 55) 

Para Albuquerque Junior (...) "a meihor forma do historiador lidar com a no9ao 

de regiao, a maneira de trabalhar com o regional, e atraves do procedimento da 

desconstru9ao." (Idem, p. 63) 

Fazer historia do regional, para mim, nao e afirmar a regiao; e coloca-la em 

questao, e suspeitar de sua existencia naturalizada. Fazer historia do regional, 

para mim, implica pensar arqueogenealogicamente as relacoes de poder e as 

distintas camadas de saber que vieram a se crista lizar, que vieram a dar 

contorno e realidade a um dado recorte regional, (idem, pp. 63-64) 

Diante do exposto, entendemos que a Regiao possa ser um objeto que se 

estabelece pelo saber que a legitima, e que esteja sujeita ao crivo de estudos das mais 

amplas categorias. 

Na analise de Ina Castro a Regiao e condicionada por fatores de escala socio-

espacial e, portanto, recebe uma carga relativamente intencional no seu constituir-se. 

(...) A"regiao" constitui um ru'vel de analise do territorio, estabelecido nao de 

forma arbitraria, mas, ao contrario, sigmficativo do acontecer particular do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEM TRO 0 E FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTEC A SET0R1A1 

CA0A2HKA3  fAKAIBA 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fator social total, definido pelo lugar em que ocorre. A regiao, portanto, e 

escala socio-espacial, que possui uma especificidade funcional, definida nos 

processos sociais, que condicionam e sao condicionados por espacos 

diferenciados. (CASTRO, 1992: 30) 

A Regiao Nordeste constituiu-se a partir de um conjunto de fatores que foram 

usados para consolidar um fenomeno bastante comum no mundo modemo, o 

Regjonalismo. "Nao ha regionalismo sem substrato regional," (Idem, ibidem: 29). O 

processo pelo qual o Nordeste passou a ser legitimado e institucionalizado a nivel global 

tern suas raizes bastante rasas, nao e necessario ir muito longe para perceber que o 

Nordeste de hoje passou a ser configurado pela midia, pela literatura e pelas instituicoes 

piiblicas a partir da segunda metade do seculo XIX, e se reforcou no seculo XX. Antes, 

porem, existiam varioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA subespa90S dentro do que hoje se configura como Nordeste, 

prova disso e perceber que o Nordeste acucareiro nao incluia a Bahia, o Maranhao, 

Sergipe, Piaui e o Ceara, esses estados figuravam como casos a parte do complexo 

acucareiro. Assim, embora a Bahia produzisse esse genero agricola, mas os ditos que 

mapeavam e davam configuracao ao Nordeste eram as elites acucareiras da Paraiba, de 

Pernambuco, Alagoas e o Rio Grande do Norte. 

Neste contexto, esses Estados sobressaem-se aos demais da Regiao Nordeste, 

nao pela forca politica diferenciada dos seus agentes sociais capazes, mas pela propria 

dinamica do Capitalismo que proporcionou a esses subespacos uma categoria de 

posicao bastante superior aos demais. Essa ideia distancia-se da tese da professora 

Castro (1992) que: 

Do ponto de vista do dominio politico, neste conjunto sao encontrados os 

subespacos, cujas elites possuem tradipao de participacao politica no 

Govemo federal como as do Nordeste acucareiro na Zona da Mata e os 

nordestes algodoeiro e pecuario no Sertao. Encontram-se, portanto, nesses 

seis estados, elites politicas representativas das forcas sociais mais atuantes 

no contexto regional, cujos modos de acao conferem sigmficado ao conjunto 

que compreende a Regiao Nordeste oficialmente definida. (CASTRO, 1992: 

21) 

A relacao comercial entre a Europa e o Brasil, durante o periodo colonial, 

imperial e apos a independencia era basicamente exploratoria entre todas as Regioes do 

pais existiam diferencas gritantes quanto ao desenvolvimento economico, politico e 

administrative, a forca economica e consequentemente politica do Nordeste nas 
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decisoes admini strati vas centrais tiveram peso relevante antes da crise enfrentada pelo 

setorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ucareiro. 

De acordo com Francisco de Oliveira, a Regiao nao e fruto da engenhosidade 

social, nem outra forma de produ9ao economica e ou politica, a Regiao, para Oliveira e 

apenas um subespa90 economico e social dentro do processo capitalista global que 

ganhou uma forma diferenciada na produ9ao capitalista sobre as demais. Ou seja, o 

desenvolvimento economico do capital em um dado espa90 acabou gerando uma elite, 

que, para manter-se frente ao concorrente mercado, homogeneiza-se e defende ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

quo para nao ver a regiao se desintegrar com o avan90 economico do capitalismo nos 

demais espacos. Pois, Oliveira defende que o proprio processo do avan9o capitalista 

tende a findar as fronteiras regionais. 

O processo de constituicao das "regioes" e o modo de producao capitalista, e 

dento dele, as "regioes" sao apenas espacos socioeconomicos onde uma das 

formas do capital se sobre-poe as demais, homogeneizando a "regiao" 

exatamente pela sua predominancia e pela consequente constituicao de 

classes sociais cuja hierarquia e poder sao determinados pelo lugar e forma 

em que sao personas do capita! e de sua contradicao basica. E enfatiza-se, 

uma vez mais, que uma "regiao" assim tende a desaparecer (OLIVEIRA, 

1977: 30) 

Assim, a Regiao se configurou em espa90 transformado naturaimente para um 

espa90 social atraves da for9a vital do capitalismo economico mundial, tanto atraves dos 

primeiros investimentos externos como pela associa9ao da elite local, regional e 

nacional com o centro economico mundial. 

Atraves de uma observa9ao bastante lucida sobre Regiao e possivel perceber os 

mecanismos que existem nas "entrelinhas" de um discurso. 

A elite nordestina consegue, atraves de mecanismos de capturar recursos, 

transformar um orgao que foi criado para solucionar problemas como as secas, que 

nessa epoca nao era um problema exclusivo da Regiao Semiarida, em um orgao 

praticamente exclusivo e de propriedade da elite nordestina. Dizendo de outra forma, 

nas palavras de Oliveira (1977), 

Note-se, de passagem, que mesmo o problema das secas nao era concebido 

como um problema exclusivamente do Nordeste semi-arido: o DNOCS era 

um departamento nacional, concebido para atuar no combate a esse 

fenomeno climatico onde quer que ele se apresentasse no territorio do Pais. 

(OLIVEIRA, 1977: 71) 



26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

caatinga. A pluviosidade dessa regiao varia entre 500 e 800 mm anuais, isso ocorre em 

virtude do bloqueio que os planaltos oferecem para a circulacao de nuvens de chuvas 

que vein do Atlantico em direcao ao Sertao. Essa densidade pluviometrica fez com que 

muitos animais e plantas tivessem que se adaptarem para sobreviver. Em virtude de o 

indice pluviometrico ser relativamente baixo quando comparado com a regiao litoranea 

e dos planaltos, os rios sertanejos sao temporarios, ou seja, secam durante as estacoes 

secas, e, embora todos os rios da Regiao sertaneja tenham um valor inestimavel, o rio 

Piranhas se destaca por ser responsavel pela irrigacao de enormes areas do Sertao 

paraibano. O seu relevo e relativamente variado, com uma leve predominancia de 

Depressao na Regiao da cidade de Patos ate a Serra da Viracao. 

Retomando a discussao inicial a cerca das caracteristicas do Sertao serem as 

mais parecidas com o Nordeste. O Sertao foi explorado pelos discursos elitistas, que 

viam nas suas condicoes climaticas, economicas e sociais um formidavel elemento para 

angariar recursos. Alguns segmentos da sociedade nordestina tinham interesse em 

apresentar um Nordeste que ja foi ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ber90 da economia do pais e que se tornou carente 

de recursos para sanar os problemas naturais, so assim o Nordeste poderia voltar ao 

palco das decisoe's economicas e politicas do cenario nacional. As proprias 

caracteristicas climaticas como inconstancia e ma distribuicao pluviometrica 

favoreceram a legit im a9ao do discurso intentional e nocivo para a popu!a9ao carente do 

Nordeste, os fatores climaticos associados aos problemas sociais legitimavam atraves de 

saber tecnico e institucional o discurso de regiao problematica. 

Nao distante desta realidade, o municipio de Bom Jesus-PB e afetado pelas 

mesmas "sindromes do atraso" como sendo ocasionados por fatores naturais. So para se 

ter uma ideia do quadro, o lugar vivenciou as secas de 1915, 1932 e 1943 com pouca 

presen9a masculina, pois parte da mao-de-obra do Lugar, tinha sido retirada para 

trabalhar em "estradas de rodagem", constru9ao de a9udes, barragens e outros projetos 

faraonicos do govemo com pouca serventia para a popula9ao bom-jesuense. 

1.4.1 PlantadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus criadores, a ocupacao do sertao paraibano 

Ja foi mencionado anteriormente que a ocupa9ao da area sertaneja da Paraiba se 

ocorreu atraves da necessidade de separar a cr ia9ao de gado da area dos canaviais, pois 
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os animais significavam perdas nas plantacSes e perca das terras para cultivo, uma vez 

que, tanto a criacao de gado como as lavouras de cana-de-acucar necessitavam de 

extensas propriedades para o manejo de cada uma das atividades. 

Muito diferente do que se descrevem os primeiros trabalhos sobre os motivos 

que levaram a separa9ao do gado e da cana sao, os motivos verdadeiros desta necessaria 

"aparta9ao", descritos em recente pesquisa de Moreira & Moreira (1997). E comum, 

ouvir, que o gado veio para o interior paraibano por haver um rebanho tao numeroso de 

animais que nao havia como mante-los sem que os mesmos nao invadissem as 

planta9oes, pois o monturo dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Casa Grande e do engenho encontrava-se abarrotado de 

animais sem utilidades. Na verdade, o que de fato parece ter ocorrido foi pela propria 

necessidade de animais de tiro 1, e para o abastecimento de carnes nos engenhos e nos 

centres urbanos terem aumentado, a propria necessidade de mais animais tanto para 

corte como para tra9ao, acabou gerando uma pequena classe de criadores de gado que 

logo se atritou com a elite a9ucareira, sendo necessaria uma separa9ao. Assim, como a 

elite a9ucareira detinha mais poder economico e politico, em virtude do valor da cana e 

seus derivados, empurrou a cria9ao de gado sentido interior, conforme menciona os 

autores citados: 

O crescimento da procura de animais de tiro em funcao da expansao da 

atividade acucareira, o paulatino aumentcrdo consumo de came nos engenhos 

e centres urbanos em emergencia e os conflitos entre criadores e lavradores 

foram responsaveis pela separacao das atividades canavieira e pecuaria. 

(MOREIRA & MOREIRA, 1997: 67) 

E, entao, a partir desse deslocamento tanto de animais como de mao-de-obra que 

ocorre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocupa9§o do Sertao paraibano. Nesse primeiro momenta, a ocupa9ao acontece 

seguindo o percurso dos rios, onde a agua favorecia o crescimento de pastagens naturais 

entre o leito dos rios e as matas ciliares e os animais poderiam saciar a cede sem 

percorrer longos trajetos. Outras caracteristicas importantes na cria9§o e ocupa9§o do 

espa90 sertanejo sao assinaladas pelos autores acima: 

a) Instalacao de grandes dominios latifundiarios com baixa densidade 

populacional e economica. Em funcao da pobreza da pastagem natural da 

catinga, existencia de um regime pluviometrico irregular, com uma 

estacao seca muito prolongada e da utilizacao de tecnicas rudimentares 

de criacao, muitos hectares eram necessarios para alimentar uma res. 

1 Animais destinados ao trabalho de puxar carros e carro^as, utilizados nos engenhos para transportar 

lenha, cana e outros materiais, como tambem, utilizados para mover trapiches e outros servifos. 
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Estes fatos, associados a grande disponibilidade de terras (considerando-

se que a terra do indio, do ponto de vista do colonizador, era terra 

disponivel porque passive! de ser conquistada e apropriada) contribuiram 

para que a organizacao da atividade pecuaria no Sertao se desenvolvesse 

em grandes propriedades: a fazenda; 

b) Baixo m'vel de capitalizacao: era muito baixo o nivel de investimento 

exigido para implantacao de uma fazenda. Era suficiente construir uma 

casa e preparar os curais para ocupar 18 quilometros de terra (PRADO, 

1958:54). Uma vez instalada, a fazenda se expandia pelo crescimento 

vegetativo da populacao animal; 

c) Organizacao do trabalho combinado livre e escravo. O criatorio se 

desenvolveu com base num sistema ultra-extensivo, com o gado criado 

solto em areas muito amplas. Assim, era impossivel ao proprietario ou ao 

seu preposto, controlar a producao, o que e apontado como um elemento 

inibidor do predominio do trabalho escravo no Sertao. (MOREIRA & 

MOREIRA, 1997: 71) 

Muitas outras caracteristicas dessa atividade economica contribuiram para a 

formacao e conformacao do que e hoje o Sertao paraibano. A relacao de subordinacao a 

metropole em termos de mercado e o modelo extensivo de propriedade possibilitou a 

apropriacao de terras por homens livres, ja o vaqueiro, pelos servicos prestados, no final 

de quatro anos de trabalho se pagava com um quarto da producao ou conforme acordo 

entre as partes (proprietario da fazenda e vaqueiramas). Esse sistema de pagamento 

possibilitou a muitos vaqueiros tornarem-se donos de um pequenozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA peda90 de terra e do 

seu proprio rebanho. 

Esse tipo de atividade economica necessaria para o equilibrio da zona 

canavieira, em virtude da crise por espaco agrario no litoral, acabou, juntamente com os 

fatores naturais, transformando a Regiao sertaneja de forma praticamente irreversivel. 

As areas que foram sendo ocupadas de forma gradativa, dispersa, mas bastante 

continua, configuravam e ainda configuram o resultado das grandes fazendas criadoras 

de gado nos latifundios, mimfundios e por ultimo o agronegocio dos dias atuais que e a 

heran9a inevitavel do avan90 capitalista agrario. E importante anotar que o 

deslocamento gradativo de criadores de gado da regiao litoranea para o Sertao nao teria 

conseguido atingir os resultados positivos em termos de produ9ao de gado, se nao fosse 

a capacidade do homem sertanejo, transformado em vaqueiro, de conhecer as veredas, o 

solo, os rios e lagoas, a flora e a fauna dessa sub-regiao em proveito da nova atividade 

economica. 

A distribuicao dos grupos humanos em certa area geografica nao se faz 

arbitrariamente, mas segundo relacoes e leis complexas. que a Geografia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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humana procura elucidar. Os seres humanos, no imperativo biologico de 

assegurar a vida, agem modificadoramente sobre as condifoes naturais. Mas 

nao agem isoladamente: criam, como ja dissemos, tecnicas de acao, que se 

aperfei9oam gradualmente, de acordo com o grau de evohi9ao social e 

natureza das proprias redoes sociais do processo produtivo. (MENEZES, 

1970: 32) 

O resultado desse processo foi a formacao de uma sociedade que aprendeu a 

desenvolver tecnicas e taticas de producao, criacao e sobrevivericia em pleno clima 

Semiarido. Quantos foram os equipamentos nisticos, porem eficientes, produzidos de 

couro de animais para melhorar a vida dos sertanejos? 

Alem de fonte de renda monetaria e de meio de subsistencia alimentar (carne 

e leite), o gado fornecia materia-prima (couro) para uma serie de bens 

utilizados pelo sertanejo: vestuario, cal9ado, arreio e utensilios domesticos os 

mais variados (bancos, camas, portas, etc.). (MOREIRA & MOREIRA, 

1997: 73) 

Quantas plantas foram utilizadas para matar a fome ou saciar a cede de pessoas e 

animais? Quantas tecnicas foram desenvolvidas pelos sertanejos ou assimiladas de 

outras Regioes para preservar alimentos? A esse respeito, vale destacar, os charques 

cearenses, tao eficientes no prolongamento do uso da carne bovina. 

No entanto, essa fase de euforia da pecuaria sofre seu primeiro grande abalo 

durante a seca de 1777 e estiagens subseqiientes ate 1779, que dizimou milhares de 

animais na Regiao Semiarida. A crise se ampliou com o fim da escravidao, pois, muitas 

das carnes de charque eram vendidas para alimentacao dos escravos nos engenhos 

restantes e nas minas de ouro e diamantes. 

1.4.2. Pecuaria e algodao um consorcio quase perfeito 

Mesmo com as constantes crises comuns do sistema capitalista, a pecuaria 

sertaneja consegue manter-se como importante produto economico do interior paraibano 

e, contribuindo com a nova divisao do trabalho na Regiao, principalmente com o 
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arranque expressivo da cotonicultura no Nordeste brasileiro durante a Guerra civil 

norte-americana. 

O algodao ja era um produto utilizado pelos indios, antes mesmo da chegada dos 

Portugueses na Paraiba, porem, com a Revolucao Industrial iniciada nas ultimas decadas 

do seculo X V I I I e primeiros anos do seculo seguinte a industria textil inglesa mais 

precisamente de Manchester consome quase todo algodao produzido no mundo. Mas e 

durante a Guerra civil dos Estados Unidos que o algodao ganha respaldo na economia 

brasileira, nordestina e sertaneja. 

Registro marcante dessa fase aurea do algodao no Sertao paraibano e a 

instalacao de grandes empresas de beneficiamento da fibra e do caroco. 

Reflexo da expansao cotonicultora no Sertao e a instalacao de grandes 

unidades de beneficiamento da fibra e do caroco, seja de capital estrangeiro 

como SANBRA e ANDERSON CLEYTON, seja de capital local, nas 

principais cidades do Sertao (Sousa, Pombal, Patos e Cajazeiras na primeira 

metade do seculo XX) . (MOREIRA & MOREIRA, 1997: 76) 

O algodao estabeleceu um tripe que servru como base de organizacao do espaco 

economico do Sertao paraibano. O tripe producao de algodao, criacao de gado e cultura 

de subsistencia condicionaram esse espaco em area de fornecimento de materia prima 

para os outros Estados do Pais e Exterior. 

A medida que o algodao ampliava suas areas de cultivo a pecuaria paraibana 

tambem ganhava espaco. A transformacao das matas de caatinga em lavouras de 

algodao oferecia novas pastagens para o gado, o restolho da safra de algodao se 

transformava em alimento para a atividade pecuaria, convergindo num consorcio nunca 

antes experimentado na economia brasileira. Isso ocorre tanto com as pastagens 

deixadas pelo cultivo do algodao e outras culturas de subsistencia como pelo caroco do 

algodao que apos prensagem e extraido o oleo o resido transforma-se em torta para o 

gado. Para os agropecuaristas esse tripe citado anteriormente significou um periodo de 

vida farta e ampliacao do poder dos coroneis, tanto pelos ganhos do consorcio dessas 

atividades economicas atraves da exploracao do capitalismo agrario, como pelas 

barganhas junto ao Estado em forma de incentivos fiscais e financiamentos. 
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A partir da segunda metade do seculo XLX, com o dinamismo da producao e do 

comercio de algodao, ocorre um maior interesse do governo em ampliar as areas 

cultivaveis, construir estradas de rodagem e aumentar as redes ferroviarias para melhor 

escoar a produfao. Esse dinamismo na producao e beneficiamento do produto faz com 

que, ocorra um adensamento populacional no Sertao que tera como consequencia o 

surgimento de muitos povoados e novas cidades e municipios no seu interior. 

A fase aurea do "ouro branco" no Sertao paraibano transformou ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 dos 

pequenos municipios e vilarejos Sertanejos. 

A cidade de Cajazeiras ganha sua independencia em rela9ao a Sousa em 1863, 

com uma area inicial dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.897,5 Km
2

. Cajazeiras torna-se, apos sua em ancipa9ao, o 

municipio polo do comercio algodoeiro. Sua localiza9ao geografica propicia o 

intercambio economico com alguns pequenos niicleos produtores de algodao tanto da 

Paraiba como os do Ceara, entre eles Canto do Feijao (Santa Helena - PB), Alagoinha 

(Ipaumirim - CE), (Sao Joao do Rio do Peixe - PB), (Cachoeira dos Indios - PB), (Sao 

Jose de Piranhas), Aroeira (Bom Jesus - PB) e muitos outros municipios que tinham 

Cajazeiras como uma-das principals pra9as de escoamento da producao para os centros 

texteis do pais. O intenso movimento de pessoas, animais e mercadorias acabou 

transformando e modernizando o cenario cajazeirense e todo seu entomo. Conforme 

assinalou Eliana de Souza Rolim (2010): 

Contudo, mesmo que as obras do IFOCS tenham tido sua importancia, o 

progresso chega a Cajazeiras, sobretudo, pela producao do algodao. Era o 

ouro branco, o grande responsavel pela geracao da riqueza que possibilitou a 

renovacao do perfil material do municipio, com as primeiras transformacoes 

urbanas. (ROLIM, 2010: 69) 

Na fazenda Aroeira, que mais tarde se transformaria no municipio de Bom Jesus, 

o consorcio algodao/pecuaria imprimiu as marcas do avan90 economico da produ9ao 

em curso, transformando o cenario marasmado num dos distritos mais adiantados do 

municipio de Cajazeiras. 

Segundo Brito (2002)2: "Foi justamente em 1885 que a fazenda Aroeira se 

consolidou, desbravada por Antonio Caetano Leite." (BRITO, 2002: 16)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSlOADE rEDERAl 
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2 O professor Eliomar Goncalves de Brito publicou o livro Fatos e Personagens da Historia de Bom 

Jesus no ano de 2002. Uma sucinta monografia que tras de forma melancolica e positivista um breve, mas 

bem documentado historico sobre a genese da cidade de Bom Jesus-PB. 
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Tao importante quanto a forca economica proporcionada pela producao e 

comercializacao do algodao foi a capacidade intelectual da igreja e a forca politica dos 

coroneis locais, manifestadas na constru9ao de capelas nas fazendas e povoados, dando 

origem a novos municipios sertanejos. 

De fato, referindo-se ao processo de ocupacao do espaco sertanejo Moreira e 

Targino (1997), destacam a ocorrencia de sesmarias pertencentes a Casa da 

Torre no final do seculo X V I I nos vales do Pianco, do Piranhas e do rio do 

Peixe. Ainda sobre a ocupacao do Sertao, Melo (1994) faz referenda a 

existencia de fazendas entre 1700 e 1800 cujas capelas se transformariam nos 

embrioes que deram origem a vilas e posteriormente a municipios na regiao 

de Pombal, Cajazeiras, Pianco, Santa Luzia, e Monteiro. (SILVA, et. al, 

2003: 18). 

Dentro desse prognostico assinalado anteriormente a fazenda Aroeira recebe sua 

capela como um elemento essencial do desenvolvimento local. Conforme descricao de 

Brito (2002): "A comunidade foi se desenvolvendo a partir de junho de 1915, ano da 

criacao da Diocese de Cajazeiras, cidade a quern Bom Jesus pertenceu ate 1963." 

(BRITO, 2002: 16) Mas, e, principalmente com a introducao da variedade do algodao 

moco
3 que a economia do Jugarejo se fortaleceu e ganhou contornos de 

desenvolvimento. Paralelamente a construyao da capela nas primeiras decadas do seculo 

XX foi instalada uma usina de algodao cujo proprietario era o coronel Sebastiao 

Bandeira de Melo. 

Vale destacar que embora tenha sido observado o consorcio gado/algodao no 

referido distrito, essas duas atividades nao tiveram o mesmo sucesso simultaneo de 

exportacao para outras pra9as. Apenas o algodao, apos o beneficiamento na usina local, 

contribuiu como atividade de aglutinacao socio/economica e adensamento populacional. 

Ja a cria?ao de gado, desenvolvida pelos agropecuaristas da pequena cidade que se 

formava, nao obteve exito tal qual o algodao. 

No entanto, e inegavel a contribui9ao desprendida pela cria9ao de gado e a 

produ9ao de algodao na forma9ao dos limites e fronteiras do municipio de Bom Jesus-

PB. Por sinal, esses limites ainda hoje estao sendo contestados pelos Municipios de 

Bom Jesus-PB e Ipaumirim - CE, uma vez que a cidade desenvolveu-se na fronteira 

entre os dois Estados (Ceara e Paraiba). Hoje e consenso ouvir dos moradores e 

3 Variedade de algodao arboreo, de fibra longa e de qualidade, muito resistente e totalmente adaptado ao 

clima semi-arido, com grande capacidade de producao em consorcio com outras culturas de subsistencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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autoridades do municipio de Bom Jesus-PB o discurso de que a cidade e dividida ao 

meio pelos Estados do Ceara e Paraiba, sendo utilizado para demarca^o dos limites 

fronteiricos um elemento natural. As aguas das chuvas que escorrem e tomam cursos 

diferentes - de acordo com as alteracoes do terreno - sao, pois, o elemento de 

demarcacao do Territorio do municipio de Bom Jesus - PB e do Distrito de Aroeira -

CE. Esse fenomeno nao seria estranho se de fato a cidade realmente fosse divida entre 

os dois Estados pelo elemento natural e se nao houvessemos ouvido depoimentos que 

contestant esse discurso. Hoje Bom Jesus-PB esta definido territorialmente da seguinte 

forma: com uma area territorial que corresponde a 48 km
2, fazendo fronteira na sua 

porcao Oeste com o municipio de Ipaumirim - CE, no lado oposto (Leste) o municipio 

limita-se com o territorio do municipio de Cajazeiras r PB a quern permaneceu como 

distrito ate 1963 e foi elevado a categoria de cidade pelo decreto Lei N° 3096 de 

Novembro del963. No extremo Norte a fronteira do municipio faz limite com o 

municipio de Santa Helena - PB e no Sul o municipio de Bom Jesus-PB encerra sua 

fronteira com o municipio de Cachoeira dos indios. Desta forma, parece ter ocorrido um 

equivoco na abordagem feita por Brito (2002), quando se refere aos limites municipals 

da seguinte forma: "O municipio corresponde a uma area de 103 Km
2 . Limita-se ao 

norte com os municipios de Santa Helena, ao sul com o municipio de Cachoeira dos 

Indios, ao leste com o municipio de Ipaumirim." (BRITO, 2002: 56) 

De modo bastante sucinto, a fazenda Aroeira obteve um consideravel 

desenvolvimento economico com a implantacao da usina de beneficiamento de algodao, 

cuja epoca aurea do ciclo desse produto (decada de 1920), possibilitou o surgimento de 

uma das feiras livres mais bem movimentadas da Regiao. O comercio de produtos 

agricolas, as compras, vendas e trocas de animais de carga e passeio e o comercio de 

gado e algodao ditava o bom desenvolvimento economico do pequeno centra urbano. 

Porem, com as constantes crises do mercado externo refletidas de alguma forma na 

economia nacional, a usina foi vendida e todos os seus equipamentos foram transferidos 

para outro Estado fazendo com que o pequeno lugarejo permanecesse sem muitas 

mudancas ate os ultimos anos da decada de 1950. 

Com sua emancipacao politica administrativa, o municipio retoma, em pacos 

bem menores, o desenvolvimento economico e social deixados na "era de vinte". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em relacao ao que aparenta ser um discurso parcial e intencional da divisao 

interestadual da cidade de Bom Jesus-PB, procuraremos em outra oportunidade buscar a 

arquegenealogia dessa constru9§o. Por enquanto, contenta-nos essa preliminar 

abordagem que pode muito contribuir com o entendimento das redoes sociais do 

cotidiano dos produtores agricolas da cidade de Bom Jesus - PB nas primeiras decadas 

do sec. XX. 

I I - CAPITULO 

ASPECTOS AGRA RIOS DA PARAIBA: As decadas iniciais do seculo XX. 

Os aspectos agrarios da Paraiba, assim como quase todas as Regioes do pais sao 

relativamente especificos, pois se encontram atrelados ao processo de industrializa9ao e 

transforma9ao do campo, uma vez que nao tivemos um desenvolvimento industrial e 

uma transforma9ao do campo de forma progressiva e homogenea. 

Assim, para que possamos compreender alguma destas caracteristicas 

especfficas relacionadas as questoes agrarias na Paraiba, e necessario fazer um breve 

historico desse processo dentro de um contexto mais amplo, o nacional. 

A terra sempre foi objeto de desejo e consequentemente de disputas sociais, 

politicas e economicas em muitas sociedades pelo mundo. Essas disputas ocorreram, 

num primeiro momento, pela apropria9ao de areas com solos mais ferteis, com 

disponibilidade de agua e outros aspectos naturais que acabaram gerando disputa por 

terras entre varios grupos sociais. 

Aqui no Brasil, as primeiras disputas ocorreram durante a ocupa9ao das terras 

indigenas pelos colonizadores, transformando-se na maior e mais sangrenta disputa por 

terras que o pais ja presenciou. Essa apropria9§o de terras no territorio brasileiro, ja 

eram os primeiros passos da empresa capitalista iniciada na Europa, estendendo seus 

tentaculos em dire9§o ao futuro mercado brasileiro. 

E importante anotar que com o desenvolvimento tecnologico, o capitalismo 

consegue transformar a natureza "original" em uma nova natureza, totalmente 
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modificada e transformada para producao. acumulacao e circula^ao de capital. Se a 

industrializacao de modo geral consegue transformar a natureza, por que sera que a terra 

e um dos elementos naturais que mais geram disputas sociais? Talvez seja porque ela 

nao pode ser reproduzida. Assim, se a terra e um elemento natural que nao se reproduz, 

a sua apropriacao historica ganha uma importancia muito grande nas pesquisas e 

estudos sobre o campo no Brasil. 

Ora, como ja mencionamos no capitulo anterior, as pequenas e variadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

produ9oes so eram feitas no interior dos latifiindios quando o pre90 do produto 

destinado a exporta9ao caia, salvo essas oscila9oes a pequena produ9&o de alimentos e 

outros itens eram feitas em pequenas propriedades, conforme descreve Silva (1990): 

Mas a producao de alimentos do latifundio variava muito em funcao do preco 

do seu produto principal destinado a exportacao. Por exemplo, quando o 

preco do acucar ( e mais tarde do cafe) subia no mercado mundial, todas as 

terras e os escravos eram utilizados para expandir a sua producao, 

diminuindo assim a producao de alimentos. Nesses periodos havia fome na 

colonia e as autoridades estimulavam os pequenos agricultores a expandirem 

sua producao, para abastecer nao so as vilas e cidades, como as vezes os 

proprios latifundios. (SILVA, 1990: 24) 

Nas primeiras decadas do seculo XIX, quando ocorre um maior aumento no 

numero de pequenas propriedades (os sitios) e inevitavel a necessidade de cria9ao de 

Leis que regulamentem o acesso a terra, essa necessidade se torna mais forte a partir da 

segunda metade do seculo citado quando ocorrem com maior intensidade os 

movimentos de fomenta9ao da aboli9ao da escravidao no Brasil. Em virtude de querer 

vender seus produtos, a Inglaterra incentiva o fim do trafico de escravos africanos e 

passa a incentivar o fim da escravidao no Brasil. 

A Lei de Terras de 1850 estabelecia que a partir de entao o acesso a terra so seria 

feito mediante a compra e venda desse bem, e todos os recursos obtidos pelo govemo 

seriam destinados ao deslocamento de imigrantes europeus para as terras brasileiras. 

Essa nova legisla9ao solucionaria dois problemas: "De um lado restringia-se o acesso as 

terras (devolutas e nao devolutas) apenas aqueles que tivessem dinheiro para compra-

las; de outro, criavam-se as bases para a organ iza9ao de um mercado de trabalho livre 

para substituir o sistema escravista." (SILVA, 1990: 25) Desta forma, as terras que 

antes eram "livres" tinham no seu regime de trabalho a escravidao, a partir de 1850 as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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terras passam a ser escravizadas por particulares compradores e, em 1888, ocorre a 

liberdade de todos os homens no Brasil. 

Na Paraiba, a ocupacao das terras da entao capitania de Itamaraca ocorreu 

obedecendo a mesma direcao do ambito nacional. Primeiro foram ocupadas as areas 

litoraneas destinadas a exporta9ao, e por isso homogeneizou-se o sistema de grandes 

propriedades. Ja o interior, conforme mencionado nos subitens do primeiro capitulo, 

"Agreste e Sertao", a ocupa9ao obedeceu as regras da propria necessidade interna do 

sistema produtivo. O Agreste com as pequenas producoes destinadas ao suprimento de 

alimentos e produtos para as grandes propriedades a9ucareiras do litoral foram ocupadas 

de forma bastante fragmentadas; enquanto o Sertao, com o regime produtivo de gado e 

algodao, teve que garantir a sua manuten9ao produtiva atraves das grandes fazendas de 

gado bovino. O Sertao manteve a estrutura fundiaria, juntamente com o Litoral, atraves 

do sistema monopolista refor9ado pela "Lei de Terras" de 1850. Desta forma, o 

processo de ocupa9ao das terras na Paraiba, legalizado pela citada Lei, significava 

tambem o controle da produ9ao e dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forca de trabalho rural. 

Os enormes latifundios tanto do Litoral a9ucareiro como do interior 

agropecuario tinham sua permanencia e amplia9ao garantida pelas for9as economica e 

politica em favor da ordem estabelecida. Interessante e que, mesmo quando ocorre a 

transforma9ao da mao-de-obra escrava para a livre o quadro de acentua9ao fundiaria na 

agriculmra paraibana se amplia. Com o fim do trabalho compulsorio a massa de 

trabalhadores livres sem terra passa a ser outro dado da "questao agraria" na Paraiba. 

Embora nao se tenha dados precisos a esse respeito, conforme descreve Moreira (1997), 

mas sabemos que nas primeiras decadas do seculo XX o numero de trabalhadores sem 

terra aumenta bastante. "Nao se dispoe de dados conclusivos que possibilitem precisar o 

numero de trabalhadores sem terra no Estado." (MOREERA, 1997: 188). No entanto, 

deduz-se que essa categoria social em observa9§o teve um consideravel aumento entre 

1900 e 1940, isso ocorreu, em virtude do boom algodoeiro e da crise da borracha 

amazonica que tinha concorrido como fator determinante no deslocamento da popula9ao 

paraibana para a extra9ao de latex na Amazonia durante as ultimas decadas do seculo 

XIX. 
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No entanto, mesmo com esses deslocamentos a populacao paraibana continuou 

crescendo e essa nova retomada
4 pode ser atribuida principalmente aos fatores 

economicos. Uma vez que, fatores como diminuicao nos indices de mortalidade, 

melhorias nas condic5es de saude, saneamento basico, melhores condicoes de 

alimenta9ao e melhorias sociais, pouco influenciaram para ativar esse crescimento. 

2.1 Transformacao da producao na Paraiba 

As primeiras decadas do seculo X X marcam uma significativa mudanca .na 

forma de produzir no Estado da Paraiba. Quando falamos emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "transformacao da 

producao na Paraiba" nao pensamos em uma mudanca brusca e nem mesmo uma 

transformacao homogenea, mas uma transforma9ao gradativa que na maioria das vezes 

nao conseguiu atingir um m'vel de desenvolvimento em todos os seguimentos e setores 

produtivos da economia paraibana. 

Desta forma, nao iremos elencar todos os aspectos da economia paraibana, pois 

necessitariamos de um trabalho mais meticuloso e o tempo desprendido para tal 

pesquisa teria que ser mais alargado. Por enquanto apresentaremos a abordagem de dois 

dos principals produtos agricolas da Paraiba nos seculos XIX e inicio do XX, a cana de 

a9ucar e o algodao. Por entendermos que o processo produtivo desses dois produtos e a 

moderniza9ao peculiar do seculo XX transformou de forma significativa a vida de 

varias familias paraibanas, algumas mais significativamente outras menos, porem o 

campo paraibano nunca mais foi o mesmo apos a capitaliza9ao da produ9§o a9ucareira e 

cotonicultora. Por ultimo, iremos mostrar a contribui9ao que as atividades agricola e 

pecuaria tiveram na transforma9ao da Fazenda Aroeira em Distrito de Aroeira e 

posteriormente cidade de Bom Jesus. 

4 Falamos em retomada do crescimento populacional do Estado da Paraiba nas primeiras decadas do 

seculo XX, em virtude de ter sido registrado por Moreira & Moreira "Capitulos de Geografia Agraria 

da Paraiba", p. 217-220, tres fases distintas da demografia paraibana. O primeiro entre 1872-1900, 

registrando um declinio da sua participacao em relacao a populacao nacional; o segundo entre 1900-1940, 

com um consideravel aumento. Iremos destacar esse periodo em virtude de estar dentro do recorte 

temporal por nos analisado; e o terceiro entre 1940-1980, apresentando um leve decrescimo da 

participacao paraibana em relacao a populacao brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sabemos que a pecuaria e a producao agraria de outros produtos tiveram 

importancia significativa nessa transformacao, no entanto a nossa pesquisa esta 

direcionada para as relacoes de trabalho da producao algodoeira no campo sertanejo, 

especialmente a cidade de Bom Jesus - PB. 

Durante as primeiras decadas do seculo XX, o Estado incentiva a implantacao de 

uma nova divisao do trabalho na producao acucareira. O agricultor investiria toda sua 

forca na producao da cana enquanto que os industrials se dedicariam com vultosos 

capitals e investimentos ao fabrico do acucar. E importante anotar que com essa 

experiencia apenas o setor industrial se modernizou, em contrapartida a agricultura 

continuou sem muitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as na forma de cultivo do produto. Durante os primeiros 

anos do seculo passado as mudancas na forma de produzir cana praticamente foram 

insensiveis, apenas a partir das decadas posteriores a 1920, algumas mudancas 

com e9am a ocorrer. De forma bastante timida, come9a-se a desenhar a capitaliza9ao da 

produ9ao a9ucareira no campo. Ja a in dust r ia liza9ao do produto, ou seja, as mudan9as 

ocorridas na forma de produzir a9ucar foram bastante significativas, so nao foram 

maiores por que o mercado interno nao contribuiu com o desenvolvimento do consumo 

de a9iicar cristal, perdendo espa90 para a forma bruta5. Isso porque o mercado externo 

nao representava oportunidade de comercio para o a9ucar brasileiro, por ser mais caro 

que os concorrentes fornecedores do produto para a Europa. 

Talvez essa seja a razao pela qual se percebe o grande numero de engenhos e 

engenhocas distribuidos pelo Agreste, Litoral, Brejo e ate mesmo o Sertao, como foi o 

caso dos municipios sertanejos de Sao Jose de Piranhas que no ano de 1916 contava 

com 45 engenhos de rapadura e 02 alambiques de aguardente e Cajazeiras com 07 

engenhos de a9iicar e 28 de rapadura, entre outros. 

Assim, para nao perder na concorrencia com os engenhos as usinas iniciaram um 

processo de anexa9ao dos pequenos engenhos a sua extensa propriedade. Quando esses 

pequenos produtores nao aceitavam serem incorporados por essas usinas, tornavam-se 

somente fornecedores de cana. A usina ganhava mais mao-de-obra assalariada e tomava 

5 Acucar bruto e comumente chamado de acucar mascavo. Esse tipo de acucar tem como caracteristica a 

cor escura quase marrom por nao ser refinado, guardando as qualidades originais do produto na forma 

bruta, em conjunto com a rapadura foi durante muitas decadas alguns dos generos de primeira 

necessidade das familias paraibanas, significavam uma importante fonte de energia para os trabalhadores 

e produto para adocar o cafe, a garapa, o mingau e etc.. Em virtude do pouco investimento desprendido 

para produzi-los o seu preco era praticamente rrtetade do acucar cristal. Por esse motivo, as usinas 

perderam uma enorme fatia do mercado de acucar para os engenhos e bangiies. 



39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

essa mao-de-obra em potenciais consumidores, pois esses produtores deixavam de 

produzir produtos de subsistencia nas margens dos engenhos para se dedicarem 

exclusivamente ao fornecimento de cana-de-acucar para as usinas. Por ultimo, as usinas 

retiravam do mercado um concorrente fortissimo que entravava a amplia^ao do mercado 

interno de a9ucar refinado. 

A transformacao da produpao a9iicareira ao se tornar mais moderna favoreceu o 

aumento da miseria no campo paraibano, conforme descreve Galliza (1993): "A nosso 

ver, nas areas em que o sistema usineiro penetrou, o salario do homem do campo era 

mais baixo do que nas localidades em que nao foram instaladas as grandes unidades 

a9ucareiras." (GALLIZA, 1993: 52) O processo de industrializa9ao e moderniza9ao na 

produ9§o de a9ucar foi ambivalente se por um lado trouxe novas tecnologias para o 

estado, por outro, a inseguran9a e a miseria no campo foram as principals consequencias 

da amplia9ao do latifundio. 

A penetracao do capitalismo na grande lavoura acucareira trouxe melhorias 

tecnicas (...) No entanto, o sistema acentuou a concentracao da terra e da 

renda fundiaria, conservando a estrutura anacronica da propriedade e as 

condicoes de inseguranca e atraso no ambiente rural. (GALLIZA, 1993: 53) 

Esse descompasso entre a industrializa9ao da produ9ao do a9ucar e a produ9ao 

de cana contribuiu para agravar os problemas agrarios na Paraiba, e esse fenomeno nao 

foi exclusivo da produ9ao a9ucareira, durante a produ9§o algodoeira esse mesmo 

aspecto diacronico foi causador e acentuador da miseria no campo paraibano. 

De modo geral, a produ9ao de algodao no Nordeste brasileiro seguiu a mesma 

regra da produ9ao de a9ucar. A produ9ao de algodao no Nordeste e menor que a media 

nacional, variando muito de Estado para Estado. Na Paraiba, se registrara uma das 

melhores medias do Nordeste e do Pais, conforme anota Andrade (1987) que assegura, 

"Dentre os Estados do Nordeste, sao a Paraiba e o Ceara os que apresentam maiores 

produ95es, sendo estas inferiores apenas as dos Estados de Sao Paulo e Parana." 

(ANDRADE, 1987: 84). Intemamente a producao de algodao ganhou espaco em todas 

as zonas do Estado, mas foi principalmente no Cariri e Sertao que essa atividade 

encontrou as melhores condi9oes naturais para o desenvolvimento da produ9ao 

algodoeira. De acordo com Galliza, o governador Solon de Lucena, muito contribuiu 
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para a ampliafao da producao no Estado. "percebendo que o progresso do Estado estava 

ligado a cultura algodoeira, fixou as atencoes no sentido de intensifica-la e melhorar a 

qualidade de sua pluma." Distribuiu os investimentos para essa atividade levando em 

conta: [...] "o clima e outros elementos fisicos, destinou-os azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plan ta9ao das variedades: 

herbaceo, quebradinho e moco." (GALLIZA, 1993: 57) 

A variedade do algodao moco foi a que melhor se adaptou as necessidades do 

latifundio por tres motivos: primeiro, por produzir um produto de qualidade inigualavel 

na produ9ao nacional de algodao e; segundo, por garantir um maior tempo de vida 

produtiva sem que o proprietario tenha que fazer novos investimentos em um curto 

espa90 de tempo. E, por ultimo, por deixar muitos restolhos para o gado apos a colheita, 

uma vez que essa variedade se comporta muito bem na divisao de espa90 com outras 

lavouras, ficando entao muitas sobras de palha de milho, ramas de feijao, fava e as suas 

proprias sobras de folhagens e troncos. Entre os arrendatarios, o tipo de algodao 

preferido era o herbaceo. Essa variedade era conhecida no Alto Sertao como algodao 

verdao e ou branco, esse fato se deve por seu caroco apresentar cor diferente do moco. 

O fator mais importante para tao grande preferencia dos rendeiros por esta variedade se 

deve ao fato da variedade do algodao herbaceo conseguir produzir pluma em media tres 

ou quatro meses apos o piantio, ou seja, em pouco tempo sanariam parte das suas 

dividas com o proprietario. Ja o arboreo ou comumente chamado de moco so conseguia 

produzir alguns meses apos o inicio da colheita do herbaceo. 

A forma de produ9ao de algodao na Paraiba permaneceu sem muitas mudan9as 

tecnologicas ate a segunda decada do seculo XX. 

Mesmo havendo algumas diferen9as culturais na forma de produ9ao de algodao 

em virtude de sensiveis condi9oes naturais de cada subespa90 . De modo geral o algodao 

era produzido pelas familias do Alto Sertao paraibano da seguinte forma: A partir de 

Junho o campones iniciava a derruba das matas, geralmente acompanhado pelos filhos a 

partir dos 10 anos de idade em diante, esse desmatamento era feito ainda no periodo 

chuvoso para aproveitar as folhagens verdes, que ao secarem se transformavam em 

substrato para facilitar a queima das brocas6, e assim, diminuiria o trabalho com os 

6 Tipo de derruba da mata com foice, muito comum na Regiao Nordeste, para abrir espaco na terra 

ocupada por vegetacao nativa para queima e plantacao de generos agricolas. Hoje, embora ainda 

permaneca como pratica na Regiao Nordeste, mas e pouco utilizada pela inviabilidade nas questoes 

ambientais e pelo desgaste e empobrecimento do solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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garranchos e coivaras que restavam. Essas queimas ocorriam durante os meses de 

Outubro a Dezembro. 

Alguns agricultores mais cautelosos e com maior numero de filhos homens em 

casa, procuravam concluir o preparo do solo bem antes do periodo chuvoso, isso 

poderia lhes permitir ganhar ou trocar diarias em outras rocas uma vez que, a sua roca ja 

se encontrava pronta para plantacao nos primeiros sinais de inverno. Nao havia grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

preocupa9§o com a qualidade das sementes de algodao. Essa preocupacao nao fazia 

parte da cultura dos agricultores, conforme atesta Galliza (1993): "Nao havia a 

preocupacao de selecionar as sementes nem de plantar a variedade, levando-se em conta 

as condi9oes geograficas." (GALLIZA, 1993: 53-54) 

Apenas os generos agricolas para subsistencia recebiam essa aten9ao como era o 

caso do feijao, do milho, da fava e etc. uma vez que, durante os anos de chuvas mais 

regulares, o campones selecionava as sementes de melhor qualidade e guardava para o 

plantio do ano seguinte. Ja o caroco do algodao era fornecido - antes do incentivo do 

govemo (1922 em diante), pelo proprietario da terra . 

E importante destacar que apos o preparo do solo o algodao era plantado sem 

muito cuidado. A m edi9ao dos espa90s entre as fileiras, o distanciamento e 

profundidade das covas, variavam de acordo com o tipo de terreno e a habilidade do 

trabalhador. Nessa etapa da produ9ao praticamente toda a familia era envolvida. 

Com e9ando pelos pais ate as crian9as de menor idade. Na fase denominada de limpa, da 

mesma forma que a broca, apenas os bra90 s mais fortes da casa eram empregados, pois 

o desgaste de energia era muito grande e os trabalhadores necessitavam que as mulheres 

se encarregassem da alim en ta9ao, que quase na totalidade das vezes nao supriam as 

necessidades alimentares. So apos a primeira limpa, - que variavam entre tres e cinco -

ocorria a in t rodu9ao do plantio de outros generos agricolas8 o feijao "tardao", o milho, a 

fava e outros. O feijao ligeiro era plantado a parte numa area denominada de lastro, 

assim, em pouco menos de tres meses ja estivessem sendo colhidas as vargens ainda 

verdes, ricas em ferro e outros nutrientes. Vale destacar que a base da alim en ta9ao dos 

pequenos produtores era o milho. A alim enta9ao iniciava-se com o desjejum que era 

7 Vale destacar que, as sementes, os equipamentos utilizados na producao. o pagamento pelo uso da terra 

e o fornecimento de generos de primeira necessidade e vales compras em outros estabelecimentos nao 

seguiam uma regra comum, variava muito entre cada proprietario e cada campones. 
8 O plantio de outras consociadas com o algodao so ocorria posterionnente, isso garantiria que o algodao 

nao seria sufocado por lavouras de rama como o feijao e fava. 
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feito com beiju
9, fuba ou cuscuz, o almoco era baseado em muito feijao com cuscuz ou 

farinha acompanhado com algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA peda90 S de came e toucinho de porco e ao cair da 

tarde completava-se a alimenta9ao com mugunza ou outros derivados de milho verde e 

leite. Uma caracteristica bastante curiosa e muito comum na regiao que hoje 

corresponde ao municipio de Bom Jesus - PB, descrita pelos moradores, era a pratica de 

conserva9ao da came suina. Os camponeses tinham liberdade para criar algumas 

galinhas, porcos e outros animais. 

Uma caracteristica importante na cria9ao e consumo de suinos era forma de 

conservar a came e a divisao do animal. Na maioria das vezes os animais eram 

entregues aos moradores para que os mesmos criassem os animais de meia com o 

proprietario das terras. Quando o animal atingia o tamanho ideal para corte matava-se 

geralmente na madrugada do sabado para o domingo - para nao comprometer a Jornada 

de trabalho semanal - metade do animal era entregue ao dono e a outra metade ficava 

com o agricultor que tinha criado o animal. O proprietario vendia sua metade para os 

outros moradores na manha do domingo, enquanto que o agricultor fazia uma especie de 

pre-fritura, com bastante tempero e muita banha, ainda quente era despejado em um 

pequeno pote de barro, sendo intercalados- os peda9os de came com osso e bastante 

banha e gordura suina. Essa came permanecia em conserva pela grande quantidade de 

tempero, sal e muita banha sendo consumido apenas em ocasioes especiais como 

domingos, feriados e outros acontecimentos. Quando o animal era apenas do morador 

esse animal era dividido com a vizinhan9a e parentelas, de forma que havia um 

compromisso de ajuda mutua entre os moradores da localidade, pois todos tinham 

consciencia e conhecimento do sofrimento dos parentes, desta forma, usavam dessa 

parceria para amenizar as dificuldades e sofrimentos. 

Voltando ao laborioso ciclo do algodao. A colheita variava de acordo com o 

periodo em que iniciava o invemo. Em anos cujo plantio era feito mais tarde, as 

primeiras "apanhas" demoravam acontecer. Outro fator consideravel na varia9&o da 

colheita era a variedade cultivada, o tipo arboreo (conhecido no Alto Sertao como moco 

ou algodao preto) quando plantado em Janeiro, come9ava a produzir uma pequena safra 

de Outubro em diante, isso no primeiro ano de vida produtiva. No segundo ano, a 

colheita dessa variedade iniciava-se no mes de Agosto. Ja o algodao herbaceo -

9 Embora em muitas Regioes do pais essa iguana e feita com goma ou massa de mandioca, no Alto Sertao 

ela e feita de massa milho, assada em um prato de barro, aluminio ou ferro para o cafe da manha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conhecido como verdao ou algodao branco - tinha um ciclo de vida curto e por isso, 

quando plantado em Janeiro (dependendo do ciclo de chuvas ou invernoso), sua colheita 

so era iniciada em Junho ou Julho. Seu ciclo produtivo nao passava de um ano. Essa 

variedade nao resistia ao periodo de maior estiagem que sao os meses de outubro, 

novembro e dezembro. 

A modernizacao da producao de algodao nao ocorreu de forma homogenea, 

embora o govemo tenha desprendido alguns investimentos nesse sentido, mas a 

ampliacao das terras cultivadas e o aumento da producao so ocorreram em virtude da 

ampliacao do proprio mercado interno, da compra garantida do algodao moco no 

exterior e por ultimo a ausencia de outra atividade geradora de capital economico para o 

sustento dos agricultores, ficando assim sujeitos a oferta do proprietario. 

Mesmo com a pouca modernizacao no processo produtivo do algodao os fatores 

citados anteriormente contribuiram para que a Paraiba se tomasse um dos principals 

Estados produtores do Nordeste, internamente as Regioes que mais contribuiram para 

essa posicao privilegiada da Paraiba foram o Cariri e o Sertao. Embora o ano de 1921 

tenha sido registxado uma sensivel queda na producao estadual, tal fato tern como fator 

determinante as condicoes adversas das periodicas secas iniciadas em 1919. Porem, o 

govemo percebendo a importancia do produto para o Estado concentra esforcos em 

parceria com tecnicos, proprietaries de terras, comerciantes e industrials no sentido de 

transformar o processo produtivo considerado antiquado para melhorar a qualidade do 

produto e quantidade de areas cultivadas. 

Uma das primeiras medidas tomadas pelo govemo no sentido de melhorar a 

qualidade do algodao produzido no Estado foi a distribuicao de sementes de tres 

variedades de algodao o moco, quebradinho e herbaceo, permitindo que cada uma das 

tres sub-regi5es produtoras da Paraiba - Agreste, Cariri e Alto Sertao - pudessem optar 

pela variedade que melhor se adaptasse as questoes naturais do lugar. 

Conforme mencionamos anteriormente a aquisicao das sementes de algodao 

pelos agricultores rendeiros era feita com o proprio proprietario das terras, sendo assim, 

o arrendatario ficava sujeito aos precos exorbitantes cobrados pelo caroco de algodao, 

por sinal, sem qualquer qualidade. Nesse sentido, visando melhorar a qualidade a 

quantidade e diminuir a pratica exploratoria comum nessa atividade, o govemo introduz 

"a pratica de distribui-las, gratuitamente, aos lavradores pobres" (GALLIZA, 1993:57). 
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So no bienio 1924-1925, foram distribuidas duas mil arrobas de sementes da variedade 

herbacea em todo Estado, para os produtores pobres. Porem, foi com a criacao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Servi9o do Algodao", que as a9oes govemamentais se tomaram mais completas no 

sentido de produzir racionalmente. 

Com os estimulos propiciados pela Delegacia do Servi90 do Algodao: 

Os lavradores e assalariados afeitos ao manejo rude da enxada e da foice, 

aprenderam a conduzir as maquinas agricolas. A medida que se iam 

aperfeicoando, repudiavam os metodos rotineiros e irracionais de trabalhar a 

terra, os quais esgotavam o solo e exauriam-lhes as energias fisicas. (Idem, 

1993: 60) 

No entanto, como de praxe, a apropria9ao dos servi90 s prestados por essa 

Delegacia aos produtores de algodao contempla os latifundiarios e ocupantes de cargos 

legislatives e executivos no Estado, uma vez que a grande maioria dos politicos 

paraibanos eram detentores de grandes propriedades fundiarias. Assim, com a eleva9ao 

dos pre90S do algodao no mercado extemo e interno a Paraiba se transforma no maior 

celeiro de algodoal do pais. Como podemos observar na Tabela a seguir: 

TABELA I 

Produ9ao de algodao dos Estados brasileiros - ano 1916 

Estados produtores Quantidade em quilos 

Paraiba 20.600.000 

Ceara 18.500.000 

Rio Grande do Norte 17.700.000 

Sao Paulo 17.613.000 

Pernambuco 16.500.000 

Maranhao 12.900.000 

Minas Gerais 6.388.000 

Alagoas 6.200.000 

Piaui 4.200.000 

Sergipe 2.900.000 

Bahia 2.500.000 

Para 2.300.000 

Rio de Janeiro 729.000 

Parana 400.000 

Goias 320.000 

Espirito Santo 200.000 

Amazonas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUNIVERSIDADE FEDfcKAi 120.000 
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Outros Estados 300.000 

FONTE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil 

pelo Ministro de Estado da Agricultura, Industria e Comercio, Germiniano Lyra de Castro, ano 1926. 

Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1928, p. 5. 

Mesmo havendo um grande incentivo para modernizacao da cultura de algodao 

no Estado, a parcela mais significativa de producao de algodao continua sendo mantida 

pela producao familiar de posseiros, rendeiros e lavradores humildes que praticamente 

nao mudaram sua forma de produzir. A unica mudanca que beneficiou os pequenos 

produtores e que so conseguiu chegar a um numero consideravel de lavradores a partir 

de 1930 foi a distribuicao de sementes de algodao. 

No sertao paraibano, por exemplo, a maior parcela da producao continua nas 

maos dos pequenos lavradores desprovidos de chao proprio para labuta diaria. O lucro 

da producao de algodao do pequeno produtor variava muito de um lugar para outro, ou, 

tambem, conforme as questoes climaticas de cada lugar e, sobretudo, atraves do acordo 

entre o arrendatario e proprietario. 

Conforme ja apontamos algumas vezes nesse capitulo, a modernizacao da 

producao camponesa no Estado da Paraiba nao atingiu todos os setores e segmentos 

produtivos, os investimentos desprendidos pelos governos atraves da criacao de orgaos 

publicos como IFOCS, SUDENE, DNOCS e outros, para resolver os problemas 

estruturais de producao e melhoria de vida das familias dos camponeses, nao 

conseguiram chegar a parcela mais pobre populacao paraibana. O proprio INCRA que 

mesmo tendo realizado alguns estudos e programas de colonizacao e desapropriacao de 

terras, nao consegue atingjr os objetivos almejados. Esse fato e atestado por Andrade 

(1987) quando afirma que: 

O ENCRA (Institute Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria) realizou 

estudos nas areas prioritarias de reforma agraria (...). O programa de 

modernizacao da agricultura, porem, apesar da atuacao dos numerosos orgaos 

e da mobilizacao de grande numero de tecnicos de nivel medio e superior, 

nao vem correspondendo ate agora aos objetivos visados. (ANDRADE, 

1987:96) 
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Assim, a parcela da populacao desprovida de terras, mesmo com a criacao de 

orgaos para amenizar os problemas agrarios, continua sem ter acesso a um pedaco de 

chao para retirar seu sustento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l CAPITULO 

LUTAS CAMPONESAS NO S E R T A O PARAIBANO: Trabalho e Terra em Bom 

Jesus 

Apos a Primeira Guerra Mundial (1939 - 1945) o Brasil, inserido no contexto 

mundial economico vislumbrava a perspectiva de desenvolvimento interno pois durante 

a guerra muitos foram os produtos exportados para os paises litigantes e a euforia dos 

"anos dourados" contagiava ate mesmo os mais pessimistas. 

O BrasiL com dimensoes de um continente, comecava a tentar resolver algumas 

questoes internas que eram consideradas um entrave ao desenvolvimento do pais. 

A transformacao da producao tanto da industria como do campo necessitava de 

vultosos investimentos para transformar uma producao arcaica, esses investimentos 

foram conseguidos atraves da iniciativa privada e de capital estrangeiro, assim o 

govemo brasileiro ficou a merce da burguesia interna e do capital internacional. Esse 

modelo de desenvolvimento transformou o pais no campo perfeito para a acao 

imperialista condicionando o aumento da inflacao e da miseria no campo. 

Essa transformacao no modo de produzir trazia uma nova perspectiva politica 

bafejando um discurso democratico, em que a liberdade politica era o esboco da 

fantasiosa modernizacao do processo produtivo. Dizendo de outra forma, a capitalizacao 

e modernizacao do modelo produtivo brasileiro estavam muito distantes de atingir um 

modelo de producao racional. Damesma forma, a democracia politica, ao mesmo tempo 

em que dava oportunidade de escolha dos representantes nos cargos executivos e 

legislatives podava a liberdade de acao das entidades camponesas. 

Nos principals centros urbanos do pais a modernizacao e a democracia vieram 

com uma velocidade muito maior que no campo. 
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No meio rural, a exclusao dos trabalhadores rurais das decisoes sociais e 

politicas demorou muito mais tempo para ser desfeito. Essas exclusoes foram sendo 

construidas ao longo de muitos seculos de trabalho compulsorio e mantidas atraves da 

domina9ao economica, social, politica e cultural. As acoes muitas vezes truculentas e 

arbitrarias causavam medo e ate "conformismo" em muitos agricultores. 

Mas, embora essas a9oes tenham limitado o desenvolvimento da organiza9ao 

dos trabalhadores do campo nao conseguiram calar e conter o desenvolvimento de 

resistencia ao estado de explora9§o por aqueles que se disponibilizaram a enfrentar e 

morrer por causas coletivas. 

A historia mais concreta desses movimentos disseminada pelos veiculos 

midiaticos, politicos e academicos tern como ponto inicial dessa resistencia a funda9ao 

das Ligas Camponesas em Vitoria de Santo Antao, Pemambuco, mais precisamente no 

engenho Galileia. 

Na Paraiba, as Ligas Camponesas se tomaram o ponto de aglutinamento das 

manifestacoes de resistencia contra as condi9oes subumanas de trabalho e falta de 

liberdade imposta por muitos latimndiarios. Essas condi9oes subumanas de trabalho e 

rela9ao socialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA incluiairLa expiora9ao sexual dos coroneis com as filhas dos agregados e 

moradores, o cambao
10, salario rebaixado e outras formas de explora9ao na vida 

camponesa. 

Inseridas na Paraiba a partir da decada de 1950, teve como principals lideran9as 

do movimento no Estado Joao Pedro Teixeira, Nego Fuba, Pedro Fazendeiro, Francisco 

de Assis Lemos entre outros, as Ligas Camponesas paraibanas tiveram as a9oes mais 

bem planejadas e com maior numero de associados que o pais ja registrou. 

As principals reivindica9oes dos membros das Ligas Camponesas eram o fim do 

cambao, o acesso digno a terra e a promo9ao da justi9a social, conforme descreve 

Pereira (2009) "A principal bandeira de luta das Ligas Camponesas paraibanas era pelo 

fim do cambao, uma lei criada pelos patroes, que obrigava o campones e toda familia a 

trabalharem gratuitamente de um a tres dias por semana". (PEREIRA, 2009: 102) Essas 

reivindica9oes eram feitas a partir de movimentos coordenados, em que: "Reuniam-se 

1 0 Segundo Gorender, O cambao significava "a obrigacao que tinha o morador de dar dias de trabalho 

gratuito; uma mao de obra familiar em que entrava o chefe de familia, os filhos, as mulheres, o irmao, o 

cunhado , a familia toda" (GORENDER apud STEDILE, 1994, p. 24-30). 
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em tomo de 500 a 5000 camponeses em lugar determinado para o encontro" (SOUZA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud PERJEIRA, 2009: 102) e que cada membro sabia da importancia e do perigo 

daquele movimento, tanto era que: 

Traziam foices, facoes e espingardas. Temiam encontrar alguma resistencia e 

assim poderiam se defender. Saiam pela estrada, entrando nas fazendas, 

faziam uma parada, a uma distancia de 200 a 300 metros e, em seguida, todos 

corriam, cercando a propriedade. Em seguida, tres ou quatro dirigentes ou 

delegados entravam na casa grande e, apos argumentar com o fazendeiro, 

exigiam o fim do cambao. A partir daquele dia, o campones passaria a pagar 

o foro, em dinheiro, passando a receber tambem, em dinheiro, os dias em que 

trabalhassem na propriedade. (Idem, ibidem, 2009) 

E importante ressaltar que a medida que as Ligas iam se organizando e unindo-

se ao ponto de transformarem-se emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA federac5es, concomitantemente, a ira dos 

latifundiarios tambem aumentaram. Muitos usineiros percebendo o avanco das Ligas 

Camponesas, tanto em numero de membros, na organizacao dos associados e nas 

formas de reivindicar melhores condicoes de trabalho e distribuifao de terras 

comegaram a usar da violencia para reprimir e amedrontar os membros. Os principals 

alvos dos usineiros e latifundiarios foram as liderancas e representantes das Ligas que se 

encontravam distribuidos pelos varios municipios do Estado da Paraiba. 

As primeiras formas de repreender e punir os "agitadores do campo" foi a 

derrubada das casas, a destruicao de muitas lavouras e a expulsao dos camponeses dos 

terrenos das usinas. Nao tardou para que o primeiro assassinato ocorresse. No dia 14 de 

marco de 1961, Alfredo Pereira do Nascimento e assassinado pelo sargento da policia, 

Manoel Pereira, capanga e pistoleiro que entrara na policia atraves de indicacao, e muito 

protegido pelo coronel Pedro Ramos. Nesse mesmo ano o lider Pedro Inacio de Araiijo 

(Pedro Fazendeiro) foi alvejado em pleno centro de Sape. 

Para cada manifestacao feita pelos lideres das Ligas os fazendeiros tomavam 

uma medida que ameacava e reprimia o avan90 dos associados. Em contrapartida, os 

rebelados usavam a organ iza9ao e a uniao como forma de resistencia. 

Meu tio tinha uma roca que arrancou pra fazer farinha; limpou o terreno e 

plantou; o fazendeiro senhor de engenho foi e arrancou e plantou cana. A 

gente foi arrancamos a cana, plantamos a maniva. No outro dia, ele arrancou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a maniva, plantou a cana e a gente arrancamos a cana e plantamos a maniva. 

Eu sei que plantou-se e terminou meu tio ficando com o terreno, ate na data 

que saimos de la". Antonio Francisco de Andrade (p. 57) refere que, na 

fazenda Maraii, o fazendeiro mandou colocar o gado na plantacao de um 

campones. Os trabalhadores se organizaram, "annados de revolver, de foice, 

de espingarda, de machado, de enxadeco, de toda qualidade de arma da 

agricultura. Joao Pedro, entao falou: " Eu so vou sair daqui com o dinheiro da 

indenizacao do trabalhador no bolso. A i a gente ficou tambem, se nao, se ele 

ficasse sozinho la, o patrao matava. A i nos ficamos. So saimos com ele". 

(PEREIRA, 2009: 107) 

Em muitos casos, pequenaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9oes de grupo mostram o quanto esses camponeses 

eram organizados no sentido de pertencimento, ou seja, cada membro ou associado 

tinha um compromisso de ordem etica que acabava colocando-os na mesma fileira, 

ligados por ideais de "liberdade" e "resistencia" em prol de um bem coletivo. 

Contra esses assassinatos e perseguipSes fortes gritos ecoaram na maior 

m anifesta9ao que o Estado ja viu em defesa dos direitos do campones. No dia 13 de 

maio de 1962, em Joao Pessoa, mais de vinte mil pessoas adeptas das causas 

camponesas se reuniram na capital do Estado para uma caminhada que segundo Pereira: 

Protestaram "contra o cambao, caboco, o pulo da vara, a compra na folha, o 

roubo no peso, o barracao, a derrubada dos casebres, a destruicao dos seus 

rocados, a violencia dos capangas e da policia, a expulsao do campo e a 

punicao aos culpados pelo assassinato de Joao Pedro Teixeira e de outros 

lideres". (SOUZAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PEREIRA, 2009: 108) 

Nos primeiros anos de luta das Ligas Camponesas algumas entidades guardaram 

seus ideais no bolso temendo a persegui9ao e os assassinatos. A propria Igreja catolica 

se manifestou favoravel aos usineiros e latifundiarios. Usando o discurso de sindicalizar 

os movimentos camponeses, queria, na verdade, conter o avan90 da politica de esquerda 

no campo. 

Apos o golpe militar de 1964, ano em que ocorre um sangrento conflito entre 

camponeses, militares, jagun 90 s e capangas, quando as Ligas Camponesas deixaram de 

existir como in st it u i9ao, e que a igreja catolica com e9a a tracejar uma linha de apoio aos 

movimentos camponeses. 

A partir dos anos 70 e 80, as "resistencias" eram acompanhadas de perto por 

equipes que incluiam varios representantes da Igreja, adeptos da causa camponesa, 
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Dessa forma, a exploraijao nao e so repressora pode ser tambem produtora e 

heterogenea, "nao ha rela9ao de poder sem resistencia, sem escapatoria ou fuga, sem 

inversao eventual, toda rela9§io de poder implica, pelo menos de modo virtual, uma 

estrategia de luta" (FOUCAULT, 1993: 248) 

Sem duvidas que existem uma infinidade de formas e modelos de compreender 

as relacoes sociais nas sociedades humanas. Cada metodo, cada modelo e cada tecnica 

usados dependem de fatores que condicionam a melhor forma de compreensao desses 

objetos de estudo. Esses fatores podem ser de carater ideologico ou mesmo de ordem 

pratica, ou seja, podem fugir da questao ideologica pelo simples fato de ser o metodo 

mais eficaz no momento para alcazar o resultado mais satisfatorio na pesquisa. 

Esclarecendo melhor, mesmo que o pesquisador seja adepto de um metodo de pesquisa 

por questoes ideologicas ou por outros fatores nao pode ficar preso ao seu ideario 

cetico, pois pode correr o risco de nao aplicar o metodo correto em uma dada pesquisa. 

Para nos, cada estrutura da sociedade, cada objeto ou cada segmento da 

experiencia humana requer uma forma diferente de pesquisa. 

Nesse sentido, o pesquisador podendo ser ecletico no metodo aplicado em uma 

dada pesquisa podera encontrar respostas mais significativas em um modelo e utilizando 

outro isso podera nao ocorrer. 

Levando-se em conta essa proposta, iremos apresentar a ideia de Marilena 

Chaui. Debru9ada sobre a questao da cultura popular no Brasil, a autora refuta a ideia de 

que a cultura popular e linica e monolitica, contrapondo-se ao modelo de cultura dita 

como ilustrada ou da elite. Para Chaui, a cultura popular no Brasil e encarada como 

dicotomica, quando observados os elementos que se contrapoe a explora9ao dessa 

cultura do povo, ou e ou nao e. No entanto, a autora prefere partir para uma concep9ao 

mais democratica, menos arbitraria, usando o conformismo e a resistencia de forma 

policemica, capaz de agregar o antagonismo da resistencia e do conformismo em 

elementos ambiguos, desta forma, poderiam tornar-se-ia mais compreensiveis. 

Talvez seja mais interessante considera-lo ambiguo, tecido de ignorancia e 

saber, de atraso e de desejo de emancipa9ao, capaz de conformismo ao 

resistir, capaz de resistencia ao se conformar. Ambiguidade que o determina 

radicatmente como logica e pratica que se desenvolvem sob a dominacao. 

(CHAUI, 1994: 124) 
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Assim, compreendemos que nao e utilizando a resistencia como modelo pronto e 

acabado que podemos entender determinadas praticas. O modelo de analise proposto 

por Chaui pode nos trazer uma contribui9ao bastante clara a cerca dessa problematica, 

devemos tambem pensar em um conformismo e uma resistencia interagindo 

simultaneamente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capaz de conformismo ao resistir, capaz de resistencia ao se 

conformar. 

Nas palavras de Foucault, em vigiar e punir o corpo submisso, transformado, 

docilizado se adapta as mais hostis situa9oes impostas pela vida moderna. "E pelo 

estudo dos mecanismos que penetraram nos corpos, nos gestos, nos comportamentos, 

que e preciso construir a arqueologia das ciencias humanas". (FOUCAULT, 2004: 150) 

Por isso, e que, devemos ficar atentos para perceber que durante a explora9ao do homem 

pelo homem, a submissao ou conformismo podera esta camuflando elementos de 

resistencia. Por sinal, essa tarefa nao parece ser muito facil. Ao analisarmos as rela95es 

sociais no campo, percebemos que, muitos estudiosos da questao camponesa, acabam 

interpretando a resistencia ou conformismo como elementos dissociados um do outro. 

Fugindo as quest5es teoricas, nas palavras de muitos pesquisadores, a explora9§o 

dos camponeses sempre foi acompanhada de submissao por causa da repressao e, ou, 

resistencia que da mesma forma foi sufocada por persegui9ao e arbitrio. 

Nessa concepcao, a violencia no campo esta na base do processo de 

apropriacao privada da terra e na sua consolidacao. Isto e, ela e um elemento 

interno a organizacao agraria. Manifesta-se de forma mais evidente, quando 

os excluidos levantam-se contra o pacto estabelecido entre a aristocracia rural 

e o Estado ou quando nem mesmo algumas clausulas do pacto sao respeitadas 

pelos proprietaries. Ela envolve tres atores principals: os proprietaries de 

terra, produtores diretos sem terra ou com acesso precario a ela e o Estado. 

(MOREIRA & MOREIRA, 1997: 321) 

Outra forma de entender as rea9oes de resistencia e conformismo frente a 

explora9ao e o modelo utilizado por Rangel: 

Contar a historia das Ligas a partir dos varios projetos que, a partir de 

meados da decada de cinquenta, colocaram em evidencia no cenario nacional 

a questao da reforma agraria, assim como investigar a confluencia entre esses 

projetos. A escolha foi nao privilegiar e tambem nao hierarquizar essas 

experiencias, mas entender os recursos, os limites e as formas especificas dos 

grupos politicos que se constituiram durante o processo de criapao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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movimento social, e. quando a documentacao permitiu, considerei tambem as 

incisoes individuais nesses projetos. (RANGEL, 2000: 17) 

A abordagem revela que e possivel buscar um entendimento sobre um dado 

objeto sem necessariamente ter que privilegiar as experiencias. O olhar que devemos 

lan9ar sobre um determinado acontecimento deve ser imparcial, observando 

especificidade de cada grupo ou ato particular. 

Observando o trabalho desenvolvido por Rangel, podemos redimensionar a 

abordagem e os olhares ate entao postos, Rangel busca outro foco para entender as 

Ligas, buscando entender as tramas, as intenpSes e os agentes que possibilitaram o 

surgimento das mesmas. Rangel acaba evidenciando que pairava sobre aquela regjao 

querelas antigas de ordem politica, social, economica e cultural que tinham repercussoes 

e que repercutiram a nivel nacional. Nesse sentido as Ligas nao surgem como 

movimento abortivo, insurgente, subversivo a realidade, mas como ator e sujeito dentro 

de um teatro e de um palco armado em que estavam em voga discussoes diversas a 

respeito da terra, da questao agraria, do nacionalismo, da modernidade, da civilidade, do 

desenvolvimentismo, do avan^o comunista, da reacao capitalists, e etc. e, que as Ligas 

tomam-se pano de fundo dessa trama que acaba vitimando e tornando-as reus, 

justificando a9oes e posturas diversas que eram latentes e de outras que emergent. Nesta 

perspectiva Rangel acaba por revelar que o verdadeiro confiito estava fora das Ligas e 

nao nelas, mas que acaba por servir como justificativa para que projetos distintos 

pudessem se consolidar, assim, esses conflitos acabaram levando ao massacre das Ligas 

Camponesas. 

Desta forma, vemos nessa abordagem um exemplo bastante valido para 

compreender as revoltas, os motins, a passividade, a conformacao e etc. Totalmente 

distante desta visao, Gurjao entende que a Regiao sertaneja passou por um processo 

democratizante nas relacoes sociais camponesas, enquanto que, no Litoral ocorreu o 

contrario: 

No Sertao a doniinacao dos potentados locais, desde o inicio de sua 

ocupacao, permitiu que o coronelismo se instalasse com mais facilidade e 

maior estabilidade que no litoral e Zona da Mata. Tendo em conta que e 

sobretudo nas diferencas entre as relacoes sociais de producao que se 

moldam caracteres diferenciados nos padroes de dominacao, torna-se 

inteligivel que o mandonismo local apresente suas matizes diferenciados 

entre espaco acucareiro do Litoral e Mata e agro-pastoril do Sertao/Agreste. 

Enquanto no primeiro o predomimo das relacoes escravistas de produpao 
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imprimiram maior vigor a aceitacao do poderio senhorial; no segundo, as 

relacoes de producao baseadas na dominacao pessoal, no compadrio, na 

dependencia direta do trabalhador ao fazendeiro permitiram maior 

flexibilidade nas relacoes de dominapao-submissao, legitimando mais 

facilmente o poderio do fazendeiro. (GURJAO, 1994: 42-43) 

Da mesma forma, Gurjao citando Orris Barbosa, assegura a sua afirmativa 

quanto a submissao do lavrador sertanejo: 

No drama secular da conquista do solo nordestino (...), vem se caldeando a 

paciencia ferrea de um povo ao par de um espirito fatalista, proveniente da 

atormentacao infligida pelo complexo desencadeador de suas contradicoes 

sociaes: a secca, o grande senhor de terras ociosas e o chefe politico, agentes 

das agressividades climaticas, economicas e sociaes da regiao. Esses tem sido 

os tres elementos basicos da desgraca nordestina. Dahi a impressionante 

submissao dessas massas analphabetas, que mesmo no auge da miseria, 

suportam, quase sem protesto algum, o inferno real da fome e da sede, como 

se toda quella conjuccao de factores adversos fosse proveniente de uma lei 

natural "(GURJAO, 1994:43) 

Diferentemente dessa concepcao, acreditamos que a resistencia foi praticamente 

uma regra - mesmo percebendo que muitos trabalhos atestam o contrario, afirmando que 

a regra era a submissao e o conformismo - vemos nas fugas, no banditismo, no 

messianismo, na elaborada organiza9ao das Ligas e na mais simples tecnica individual 

ou coletiva, desenvolvida para driblar ou minar aquele estado de explorapao a essentia 

da resistencia camponesa. 

3.2 - Relacoes de trabalho no campo: a producao de algodao no municipio de Bom 

Jesus-PB 

Falar a respeito desse tema nesse recorte espaco temporal (a produ9ao de 

algodao em Bom Jesus, nas primeiras decadas do seculo XX), e o mesmo que falar da 

minha experiencia de vida. Cresci ouvindo tudo o que acontecera na fase aurea da 

fazenda Aroeira. Sua ocupa9§o, os personagens, os excluidos, os amores, as tecnicas de 

produ9ao, as tramas sociais e tudo que era trazido a mim atraves dos discursos 

melancolicos/saudosistas e traumaticos/repulsivos. 
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Os depoimentos, os relatos e as "historias" narradas pelos moradores de Bom 

Jesus eram os documentos vivos de um periodo. O trabalho, os sofrimentos, as alegrias 

e o cotidiano em geral da popula9ao do Lugar, nao tinham sido sistematizados por 

trabalhos de pesquisa cientifica. A historia da forma9ao do municipio de Bom Jesus 

diminuia toda vez que um morador caia no esquecimento ou falecia. O livro do 

professor Eliomar Brito (Fatos e Personagens da Historia de Bom Jesus) foi o primeiro 

trabalho de sistematiza9ao desse processo historico. 

Os livros, as anota9oes, as constru9oes arquitetonicas, as fotografias, as 

representacoes culturais e os depoimentos de moradores sao fontes que tern 

seguramente a mesma validade. As fontes orais sao importantes para resgatar a historia 

dos meios mais populares. Para Montenegro: "vale destacar que o trabalho da historia 

oral junto aos segmentos populares resgata um nivel de historicidade que comumente 

era conhecida atraves da versao produzida pelos meios oficiais" (MONTENEGRO, 

2001: 16 apud MORAES, 2009: 27) 

De forma geral, a produ9&o de algodao no municipio de Bom Jesus so ganhou 

for9a a partir das primeiras decadas do seculo XX, quando os negdcios do senhor 

Sebastiao Bandeira de Melo se toraaram a principal fonte de emprego e renda na entao 

Fazenda Aroeira; "A usina gerava emprego e renda, o periodo de maior movimento foi 

de 1920 a 1930, esse periodo ficou conhecido como a "era de vinte", no entanto se 

prolongou ate a decada de quarenta" (BRITO, 2000: 46). A usina a cima citada garantiu, 

durante quase tres decadas, compra certa para o algodao, pois o tipo de algodao 

produzido na Fazenda Aroeira (moco) tinha uma fibra de grande qualidade. Sendo 

produzido nas suas terras e beneficiado na usina do mesmo proprietario das terras, 

gerava rendas ao latifundiario, aumentando consideravelmente suas riquezas: 

Eu nao sei precisar com certeza o tamanho das propriedades de papai. Era 

muito grande. Ele tinha terra no Escurinho, no Xerem, na Inga, na Serra da 

Areia - pra onde ele botava o gado na epoca seca -, na Uniao e outros canto 

que eu nao lembro agora, so sei que era muita terra. Na epoca da usina, 

quando papai vivia mais na fazenda que em Cajazeiras, saiam muitos 

caminhoes carregados de algodao para Sao Paulo. Nessa epoca diziam que 

ele estava entre os maiores produtores de algodao da regiao. 

(INFORMACAO VERBAL) 1 1 

1 1 Entrevista n° 04. Gravacao original e transcricao arquivo pessoal, Eliener Dantas de Amorim. 
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No entanto, mesmo com essa enorme producao e os enormes lucros gerados por 

ela, nao significou que as familias dos lavradores - grandes produtoras de algodao -

tivessem significativa melhora nas condicoes de vida. 

Enquanto o proprietario ampliava as ruas rendas, lucros, divisas e ampliavam as 

areas cultivaveis, as familias dos lavradores viam o fxuto do seu trabalho ser 

transportado por caminh5es, trens, tropeiros e juntas de boi sem deixar quase nada de 

renda para esses produtores. 

So para se ter uma ideia do tamanho da riqueza gerada por esse produto na 

Regiao, a Fazenda Aroeira que na decada de 1920, que nao figurava ainda como distrito 

de Cajazeiras, ja possuia no seu pequeno povoado a estrutura que algumas cidades 

pequenas da Paraiba nao possuiam, por exemplo: uma feira livre, um rebanho bovino 

que ultrapassava mil reses, fornecimento de couro, banana e queijo, uma usina de 

descarocamento e enfardamento da pluma de algodao, energia propria na usina e 

algumas ruas do povoado a partir de um gerador de energia movido a diesel e um 

numero consideravel de transporte de carga que fazia inveja a muitos outros centros 

urbanos do Alto Sertao paraibano nas decadas 1920 a 1940 que comumente erarn os. 

caminhoes, as tropas demruares, os jumentos e outros meios. Tudo isso apenas atestam 

as divisas geradas pelo algodao e seus consorciados. 

Porem, e importante destacar que antes da decada de 1920, as terras da entao 

Fazenda Aroeira eram bem mais descentralizadas que a partir desta decada. Ou seja, o 

grande agropecuarista Sebastiao Bandeira de Melo ampliou suas propriedades atraves 

da compra de terras no periodo do "boom" algodoeiro. Prova dessa afirmativa sao os 

documentos analisados de doacao de terrenos para a constru9ao da capela na Fazenda 

Aroeira, onde, a Mitra Diocesana de Cajazeiras recebeu a doa9ao de um terreno de oito 

proprietarios diferentes, ou seja, havia muitos pequenos proprietarios de terra no 

pequeno lugarejo. 

Sabemos que numa economia capitalista em que as relacoes sociais geram 

desigualdades, as classes tendem a ficarem mais dispares quando ocorrem explora9ao e 

opressao. Nas principais atividades agricolas da Paraiba nos seculos XLX e XX o 

latifundio era a regra, ja a exce9&o so era registrada em poucas areas como as do 

Agreste paraibano. No Sertao, havia poucas propriedades de tamanho pequeno. A 

cidade de Cajazeiras era considerada uma exce9ao, pois nao havia numeros 
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significativos de participacao como unidade produtora, quando comparada com a media 

estadual. Segundo Moreira & Moreira (1997): 

A faixa do estremo oeste do Estado (principalmerite ao sul de Cajazeiras), 

deve ser sublinhada. Nela, de um modo geral, eram baixas as participacoes 

tanto das pequenas quanto das grandes unidades de producao, quer em 

relacao ao numero, quer em relacao a area total dos estabelecimentos. Dai, 

encontrarem-se na regiao de Cajazeiras baixos indices de concentracao da 

propriedade fundiaria em relacao a media estadual. Dizendo de outra forma, 

os pequenos valores do indice de Gin i [ 1 2 ] , nessa regiao, antes de 

representarem um acesso mais democratico a terra, exprimem um menor 

coeficiente de dispersao das distribuicoes dos estabelecimentos segundo a 

area e o numero. (MOREIRA & MOREIRA, 1997: 184) 

Na fazenda Aroeira, que se encontrava encravada nos limites territorials dos 

municipios de Cajazeiras- PB e Ipaumirim- CE, todas as suas terras estavam 

concentradas nas maos de praticamente um so proprietario. No entanto, a sua 

propriedade nao se registrara como grande area produtora, por que parte da propriedade 

do senhor Sebastiao Bandeira ficava situada na area correspondente ao Estado do Ceara, 

desta forma acabava nao figurando no indice do desempenho produtivo paraibano. 

Como sintese dos dois ultimos paragrafos, podemos afirmar que a Fazenda 

Aroeira era uma excecao da regra da cidade de Cajazeiras, pois o municipio 

cajazeirense tinha poucos registros de latifundio quando comparado com os municipios 

sertanejos. Podemos registrar tambem, que segundo o indice de Gini, dos 

estabelecimentos produtivos, situados em terras nao continuas de um unico proprietario, 

apenas uma das varias unidades de producao e registrada como propriedade, as outras 

nao sao captadas pelo indice. 

Com relacao ao fator que revela a falta de mao de obra, quando analisamos a 

entrevista n° 02, percebemos que nao havia consciencia dos trabalhadores em relacao a 

esse fato. Pois a mao de obra era mantida e disputada sob o signo da opressao. 

E pra ganhar um dia de servico, fora, e voce tinha que trabalhar..., voce tinha 

que sujeitar a ele. Se voce era um particular, se pagasse um dia de servico, 

por exemplo. Se ele tava pagando de mil e quinhentos reis, uma prata de dez 

toins e uma prata de quinhentos reis. E fazia mil e quinhentos sabe, e se voce 

1 2

 O indice de Gini e uma medida de concentracao. Ela varia entre 0 e 1. Quanto mais proximo da 

unidade, maior o grau de concentracao. £ importante ressaltar, que esse indice nao considera os 

trabalhadores sem terra. 
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tivesse pagando por dois. Eu num podia ir ganhar os dois mil reis seu. Porque 

eu morava de morador, na casa dele. E eu tinha que trabalhar a ele. Se eu 

fosse trabalhar a voce, ganhando os dois mil reis, quando fosse de noite ele 

pedia a barraca, a casa dele. "Ei, eu quero morador e..., pra trabalhar pra eu, 

eu num quero trabalhador pra trabalhar pra fiilano de tal, la fora nao". Mas 

rapaz, mas ele paga la fora melhorzinho. "Nao, tem isso aqui nao. Voce tern 

que trabalhar e aqui. O voce trabalha aqui, que aqui eu pago direto. E..., la , 

voce num e morador. Voce vai, trabalhar a ele la? E o que eu digo e isso". 

(INFORMACAO VERBAL) 1 3 

A explora?ao e a opressao sao assinaladas, na maioria das vezes, como regra 

desse modelo de producao na Regiao semiarida. Outra constante que podemos registrar 

ao analisarmos esse depoimento era o conformismo. Conformacao que, de acordo com 

Gurjao (1994), vai alem do simples fato do lavrador nao ter para onde ir. A questao e 

muito mais complexa. Fatores como filhotismo e compadrismo foram usados pelos 

proprietarios para legalizar e legitimar a conformacao diante da explora9ao. 

Constitui-se assim no grande dorninio um conjunto de relacoes diferentes das 

de simples propriedade escravista e exploracao economica. Relacoes mais 

amenas, mais humanas, que envolvem toda sorte de sentimentos afetivos. E 

se de-urn lado estas novas relacoes abrandam e atenuam o poder absoluto e o 

rigor da autoridade do proprietario, doutro elas a reforcam porque a tornam 

mais consentida e aceita por todos. Ele ja sera ouvido como um protetor, 

quase um pai. Ha mesmo um rito que se aproveitara para sancionar a situacao 

e as novas relacoes: o testemunho nas cerimonias religiosas do batismo e do 

casamento, que criarao titulos oficiais para elas: paclrinho, afilhado, 

compadre". (GURJAO, 1994: 44) 

Baseado nas afirmativas dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cita9ao anterior, concluimos que de fato ocorreram 

muitas formas de explorafao e que a submissao era regra para a regiao semiarida, 

durante a produfao de algodao nas primeiras decadas do seculo XX. Porem, ainda resta 

algumas diividas. As duvidas sao os norteadores da nossa inquieta9§o. Podemos 

resumir nas seguintes questoes: Como era possivel manter tanta mao de obra submissa 

se o ser humano e por natureza diferente? Se essa diferen9a, esse inconformismo foi a 

coragem de Francisco Juliao e outros que se rebelaram dando origem as Ligas 

Camponesas, por que no Alto Sertao, mesmo com esses la90S de legit im a9ao do 

conformismo, nao poderia haver "outro Juliao"? Outro refor90 para essas nossas 

inquietantes quest5es foi ter observado, em muitas conversas informais com pessoas 

que vivenciaram a explora9ao, algumas caracteristicas de resistencia. 

1 3 Entrevista n° 02, entrevista na Integra e transcricao, arquivo particular Eliener Dantas de Amorim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNIVERSJDADEFepfcHA. 

DE CAMPINA GRANDE 

C f e

 ^BUOTKASFJORIM. 
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Vejamos o que responde o entrevistado quando perguntado a respeito da forma 

como eles reagiam diante da explora^ao; 

Olhe meu filho, num tinha muito o que fazer nao, porque..., era aquela 

historia, ruim com ele, pior sem..., porque num tinha outro ganho. A i nos 

ficava ali, meio quieto. Mas tinha gente que dizia as coisas..., que nem [ 1 4 ] 

que, nao era. Falava e dizia, que num era daquele jeito a conta. A conta era 

do jeito que ela tava fazendo. [...] Era. Ele ficava dando risada, porque sabia 

que estava errado mesmo, nao era. E o pior, era quando ia so nos que nao 

sabia fazer as contas, pronto, ele apresentava a conta dele e nos ficava ne, 

sem fazer nada. Mas, o que agente ainda podia faze era, que nem eu disse, a 

gente ficava na boca do corredor, pra ir todo mundo junto, ai ele ficava com 

vergonha e num fazia, por que tinha uns que sabia ler. (INFORMACAO 

VERBAL) 1 5 

Percebe-se que diante de um numero maior de camponeses, durante a pesagem 

do algodao, no final do dia, o latifundiario ou o seu gerente abusavam da exploracao. 

Muitos rendeiros esperavam pelos outros na encruzilhada das veredas e corredores que 

davam acesso as rocas para que cbegassem juntos, assim a presenea de muitos 

lavxadores, entre eles alguns que sabiam ler, intimidava e coibia o proprietario. Nao era 

regra, mas percebe-se a. estrategia de resistencia desenvolvida pelos camponeses tanto 

na pesagem do algodao, como nas anotacoes do peso do algodao e dos generos de 

necessidade basica fomecidos no barracao, como tambem, durante o famoso "acerto de 

contas", para contabilizar os custos e despesas da producao e o saldo restante, quando 

havia. 

Da parte do proprietario percebemos que outras estrategias de resistencia foram 

desenvolvidas. Ao analisarmos as entrevistas, constatamos que um numero consideravel 

de rendeiros que praticavam o desvio de producao como tatica de resistencia e 

sobrevivencia a explora9ao efetivada pelo patrao. Por outro lado, o proprietario tambem 

se apropriava de artifices proprios para dificultar essa pratica. Vistoriando as ro9as, se 

informando do tamanho da area cultivada e sabendo de quern era a planta9ao. Desta 

forma ele poderia ter uma rapida no9ao da media que cada tarefa de terra poderia 

produzir. Vejamos: 

1 4 Sobre o nome do rendeiro, ver entrevista n° 03 na integra, cd entrevistas com camponeses em Bom 

Jesus. Original arquivo particular Eliener Dantas de Amorim. 
1 5 Entrevista n° 03, entrevista na integra e transcricao, arquivo particular Eliener Dantas de Amorim. 
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E, sempre ele sentava no armazem, no escritorao la, caneta na mao batendo. 

A i ia perguntar por tudo. Quando ele tava desconfiando de alguma coisa, ele 

mandava [ 1 6J selar um animal, ele tinha uma burra de sela muito boa, ele 

tinha muito animal, mas ele tinha uma burra que era escolhida, so quern 

andava nela era ele. A i ele botava a sela, [ 1 7 ] botava a sela e se lancava dentro 

das capoeira olhando. De quem e essa roca aqui? De fulano. E essa aqui? 

Fulano, e ele notando. Quantas tarefas? E tanto. Era assim que ele sabia quem 

tava roubando ele e quem num tava. Ele num dava de conta nao, ele num 

dava de conta de tudo nao, que era coisa de mais. [...] era, era propriedade de 

mais. Tinha aqui, tinha na Uniao, tinha na Inga acola, tinha... acola, acola, 

tinha no Xerem, tinha no Mentruz, tinha no Barro Branco, era terra de mais, 

por todo canto. Na Serra da Areia, na Serra do Mufunbo, na Vargem, na 

Uniao, nas Ameixas. A i num dava de conta nao. Cada uma tinha um gerente. 

Mas, o gerente roubava. [...] Era, ele ia saber como era, os outros pagava as 

contas e aquele num pagava, o que era que aquele estava fazendo. 

(INFORMACAO VERBAL) 1 8 

De acordo com as entrevistas, todos os moradores do Coronel Sebastiao 

Bandeira recebiam uma, ou duas vacas durante os periodos de maior escassez para 

retirarem leite e amenizar as dificuldades, pois, de acordo com os entrevistados, eles 

tratavam do animal com o maior cuidado como se fosse deles, utilizando os restolhos 

das vazantes. Percebe-se com essa estrategia que o agropecuarista diminuia o numero de 

animais na hora de comerem pastos, intensificavam o cuidado em um numero reduzido 

de animais e asseguravam a vida util da escassa mao-de-obra. 

Um ultimo fato tambem muito importante, percebido mediante a analise das 

entrevistas. Durante a escolha do local das rofas, alguns acabavam escolhendo lugares 

estrategicos para desvio dos generos agricolas de subsistencia. Lembro bem quando 

perguntamos, porque nao desviavam algodao? A resposta foi taxativa em forma de 

questionamento: "Para quem nos iriamos vender se aqui na Regiao ele era o maior 

comprador de algodao? Ja o feijao, a fava e o milho a gente dava um jeito de guardar". 

(INFORMACAO VERBAL)
1 9 

Mesmo nao tendo contato com as formas de resistencia nos centros urbanos e 

sem organizasao sindical uma vez que, o primeiro campones da cidade a sindicalizar-

se so ocorreu em 1969, sete anos apos a fundacao do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Cajazeiras (1962), percebemos que os camponeses de Bom Jesus 

Ver entrevista n° 01, cd: entrevistas com camponeses de Bom Jesus. 
1 7 Idem 
1 8 Entrevista n° 01, entrevista na integra e transcricao, arquivo particular Eliener Dantas de Amorim. 
1 9 Entrevista n° 09, original na integra e transcricao, arquivo particular, Eliener Dantas de Amorim 
5 0 Ver anexo B, ficha de filiacao do agricultor Francisco Dias Carlos, no Sindicato dos trabalhadores 

rurais de Cajazeiras - PB.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIV£RJ>l»JrtUb * * t U c ' N M ' 
DEC AMPIN A GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE FORMACAO DE PROFESSORS 
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desenvolveram varias formas de resistencia, diferente das que estamos aceitamos como 

convencao. Assim, esse modelo de resistencia poderia ter sido encarado como a 

arquegenealogia da resistencia no Sertao, mas nao sera licito usar esse termo, em 

virtude de fiigirmos do entendimento de um modelo organico de resistencia, nao 

necessariamente evoluiria para a uma resistencia organizada, mas poderia ser unica e 

essencial para aquele momenta historico. 
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Destacamos que de um total de 15 (quinze) entrevistas 11 (onze) destacaram as 

taticas citadas, principalmente quanto a escolha do local das rocas. Nove entrevistados 

disseram que era comum esperarem pelos outros no final do dia para irem levar o 

algodao colhido para a pesagem. 

Podemos tambem destacar que na pequena localidade, praticamente toda a 

populacao vivia do campo. Mesmo nao sendo numeros precisos, mas de acordo com o 

senhor Domingos Goncalves Moreira, mais de 90% da populacao tinha sua garantia de 

sobrevivencia ligada ao campo. 

A partir do exposto, concluimos que no Alto Sertao paraibano, na fazenda Aroeira, 

onde funcionou o pequeno imperio do coronel Sebastiao Bandeira de Melo, voltado 

basicamente para a producao e beneficiamento de algodao, consorciado com a criacao 

de gado bovino e muares, a exploracao que se fez presente em praticamente todas as 

fazendas e povoados da Regiao sertaneja, na referida fazenda a regra de exploracao 

tambem foi mantida. Onde quer que as bases do sistema capitalista tenham chegado, a 

regra das relacoes sociais entre patrao e lavrador acabaram se fundindo, gerando luta de 

classes. Em alguns casos se torna mais evidente a busca por melhores condicoes de 

vida, sendo que, a terra seria o melhor veiculo para transformar as pobres condicoes de 

sobrevivencia em uma proposta de vida sem tanto sofrimento, os sem terra acabaram 

por ficarem em desvantagem. 

No entanto, com o avanco do sistema capitalista, que em outras sociedades acabou 

minando outras formas de economia, no Sertao paraibano, assim como no restante do 

Estado, esse modelo economico gerou disputas e diferentes mecanismos de 

sobrevivencia na sociedade sertaneja 

Desta forma, a resistencia e o conformismo sao algumas das varias formas de 

adaptacao dos individuos ao sistema capitalista em Regioes de condicoes diferentes, 

sejam elas naturais ou culturais. 

Estamos cientes, entao, que diante da exploracao e da opressao uma parte 

consideravel de camponeses acabava por revelar e se rebelar como forma de resistencia. 
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Como frisamos anteriormente, o conformismo e a resistencia devem ser 

compreendidos a partir de uma ambiguidade e nao de uma dicotomia, ou seja, partes 

separadas. 

Se por um lado, em alguns momentos foram registrados casos explicitos de 

submissao e conformismo, isso se deveu ao fato de, sabendo o rendeiro da falta de 

oportunidade para ter acesso a terra na sua Regiao, era, muitas vezes melhor manter-se 

conformado para utilizar de mecanismos de resistencia desenvolvidos ao longo da sua 

trajetoria de experiencia, encontrando oportunidade de sobrevivencia nas brechas 

deixadas pelo sistema produtivo repressor e exploratorio. 

Nao e necessario, pois, encontrar dispositivos de resistencia explicitos, eles sao 

utilizados das mais diversificadas formas, como mostra Marilena Chaui: 

Esse episodio indica, por um lado, a aceitacao ou o conformismo dos 

operarios quanto a ilegalidade da greve ou a aceitacao da legalidade vigente. 

Mas indica, por outro lado, a resistencia contra ela. Nao se trata de um 

movimento global de revolta para modificar a legislacao trabalhista nem a 

legislacao sindical (em outros casos isto acontecera, evidentemente), mas de 

encontrar uma pratica que tome impossivel a aplicacao da lei de repressao. 

(CHAUI, 1994: 45) 2 1 

Acredito que essa pesquisa possa ter contribuido com a desmitificacao que atesta o 

sertanejo como por essentia conformado, submisso, subalterno e pacato. Nao 

pretendemos demonstrar uma atitude ingenua e determinista, revelando que o sertanejo 

se fez cangaceiro e messianico pelas imposicSes do meio natural, mas atraves de um 

contexto revelador das experiencias historicas e culturais, que possibilitou inferir novas 

taticas e mecanismos de resistencia e conformismo para sua sobrevivencia. 

Desta forma, em outra oportunidade, de acordo com as possibilidades e 

disponibilidades poderemos aprofundar a nossa pesquisa trazendo para uma abordagem 

mais ampliada. E nossa intencao levar esse projeto de pesquisa a um ambito mais 

aprofundado, uma busca por novos dizeres e saberes, a um trabalho mais elaborado e 

mais meticuloso, uma pesquisa que possa contribuir ainda mais com a construcao 

historiografica da Regiao Semiarida nordestina. 

2 1 Sobre o episodio mencionado nessa citacao, verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conformismo e Resistencia: aspectos da cultura 

popular no Brasil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 44-45, Marilena Chaui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A N E X O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- A 

Questionario aberto: 

1 - O senhor(a) ja possuiu terras? 

2- Para quem o senhor(a) trabalhou? 

3- Que produtos eram cultivados? 

4- Como era feito o acordo entre as partes pelo uso da terra? 

5- Com esse tipo de atividade, como era que o senhor(a) conseguia manter-se? 

6- Havia sempre saldo ou voces permaneciam endividados para o proximo ano? 

7- Ao que o senhor(a) atribui esse saldo no final de cada ano? 

8- Como era a relacao entre voces (agricultores) e o patrao (proprietario)? 

9- O senhor acha que era explorado? Como voces se comportavam diante da 

exploracao? (se houver afirmativa de exploracao) 

10- O senhor(a) ja ouviu falar em "Ligas Camponesas" e Reforma Agraria"? 

Entrevista com Proprietarios: 

i - O senhor possui terras? 

2- Como o senhor conseguiu? 

3- Que produtos eram cultivados? 

4- Como era feito o acordo entre as partes pelo uso da terra? 

5- O senhor acha que aquela cobranca de renda pelo uso terra era justa? 

6- Com relacao ao fomecimento de produtos no "barracao" e a compra do algodao, 

o senhor acha que havia abuso no preco dos produtos que eram fornecidos e 

desvalorizacao do trabalho do rendeiro? 

7- O senhor acha que eles eram satisfeitos? 

8- Como era a convivencia com os camponeses? 

9- Algum campones contestava a situacao dele e as posses do senhor? 
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A N E X O - B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sindicato dos Trabalhgdoge3 Rnrais de  C A J A Z E I R A S P A R A I B A 

F I C H A D E A S S O C I A D OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^l/f:^ W.»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1117 
Nom. F R A N C I S C O B I A S C A H L 0 5 

FHiacSo j JOSE D I A S FILHO E S A N T I N A M A B I A DA COBCEJgSCL 

Est. CWil_ 
C A S A D O 

Nacionalidade_ 
" B R S S I L E I R O 

Naturalidade P A R A I B A N O / • -^TK | )  

Local onde reside_ 

Carteira Profissionsl n.o_ 

T . Elertoral n.o . , : 

S I T 1 0 MORABA ' N O V A - B O N J E S U S P B .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ - n ^ ^ , 

n 
i 

C. Reservista_ 

Outras associacoes a qua pertence: 

1+ /  H 7 2 T 
Data do nascimeg^p. jj_ ' 

S r p i opi l o 

.Inscrito no Sind em ? f ) . / 8 / W fiQ 

Trabalha para: 

Local onde trabalha, NOmegnOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B J t l O 

Si m 

Dosde quando? 

Saba lor 

Nome da esposa(o) 

Filhcs:___; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jnstrucio _ 

C A R M E L I T A F R A N C I S C A B I A S 

£ 1 0 8 ' 

H o s p i t a t a r 

A Maternidada.... 

Funeraria 

Auxilio Diversos. 

A S S I S T E N C I A S O C I A L 

Dentaria 

Juridica 

^Farrnac. 

Medico Ambulaloriai. 


