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Resurno
T0111ando-se em conta0solo socio-culturaldo sertao nordestino, COlli suasillplicaraeshist6ricas,

politicas e econolllicas, procurou-se estabekar as relafoes entre as reeks sociais apartir doi

geradas eas candiroes de vida de unlaparteda sociedade sertanda, a sociedade amlada. Os

laros politicos ,epessoais, fruto do tetido socialali &riadopossibilitou eexigiu que grupos de

h0111ens ligados apotentathl/ocr,RsfoT711asSe111 e111 t~1J.I0destes ultilllos Ullla sorte de exircito

privados - por assillldi~S'~'~; int~~ott nao, promovendo, atravis disso,

aproterao de seu cheft! ;t'P~1!J.fI~'~~fit'il~f(01JIO os de LAntpiao, estes exircitos
estivera111 livres doJ!tkMt:t6eJ e .' .''ara,,{~'SU~ lIIaneirao seu territ6rio ao sabor de

alianraspoliticas qll8~r""f!~1lfoPO((}esfI1beleci111ento ek Ullia dupla
determinafao entre",_; " : '> _:,;(/!uaprJJti~fao territorial
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Abstract

Thispaperfocuses on the sodo-cultur~ibackground ojtheBra~/ian north-east, wherepolitical

andpersonal links allowed and requiredprivate armies, around local rulers toprolliote their

patrons'and theirown security. S01Jletimes,as in the case ojLAntpiiio, these armi~s remained
.freefromthe boss'syoke, andarrangedtheirterritoriesin theirownstyleaccordingtofavourable

politicalalliances. Thispapersuggestamutualdete1'1llination between theLAntpiao'spolitical

alliances and his territorialproduction.
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N a Regiao Nordeste brasileira desenvolveram-se dois grandes grupos

de cultura ap6s a colonizas:ao, cujas relas:oes, formas de expressao
material, politicas, econ6micas, sociais, sao ora antag6nicas, ora complementares,

de acordo com a perspectiva com que se as apreende. A civilizas:ao do interior

e de certo modo conseqiiencia daquela do litoral. E no entanto, e
incompreensivel se for encarada como seu simples reverso ou como seu

expurgo. Com efeito, a penetras:ao tardia pelas trilhas dos rios, em urn territ6rio
de vegetas:ao adusta - a caatinga - teve como urn dos determinantes a busca de

pasto para 0 gado, cuja crias:ao estorvava no litoral, onde as terras escasseavam

e encareciam, seja pela qualidade do solo - excelentes para 0 cultivo da cana-de

as:ucar - seja pela distincia das vias de escoamento da produs:ao para 0 mercado
externo (porto, s.d.).

Gado que nao obstante era indispensavel ali, principalmente na epoca das

colheitas. Convinha portanto que fosse criado no interior, e conduzido para 0

litoral somente na epoca devida (Sodre, 1970). Desse modo, as fazendas de gada

do interior aparecem como apendice econ6mico dos engenhos do litoral. Mas

para os homens livres e para os rein6is recem chegados ao Brasil, a posse de terras

e a crias:ao significavam algo mais: a oportunidade de fazer fortuna com a
fixas:ao em uma terra estranha, de modo similar ao que ocorrera aos donos de

engenho do litoral anteriormente, onde agora s6 urn investimento portentoso

de capital permitia, a muito poucos, iniciar-se na arriscada aventura as:ucareira

(Koster, 1942:442-443; Antoni!; 1982:76). Desde esse ponto de vista, a penetras:ao

no interior do Nordeste, no sertao, foi uma nova fase de conquista e colonizas:ao,

movida por ambic;oes renovadas, talvez inspiradas pdo que resultara 0

movimento analogo no seculo anterior.
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A Coroa Portuguesa nao esteve alheia a essa nova marcha civilizatoria e 0

modo como nela se inscreveu teve conseqiiencias fundamentais no ambiente

social que come~ava a esbo~ar-se. Como afirmou Faoro, a conquista do sertao

foi uma "iniciativa publica COni ,lIdos particularel' (1976:156;162). Ao conquistador

cabia na maioria das vezes equipar suas tropas e alimentar a empresa com

recursos privados e pessoais. Em compensa~ao, a Coroa distribuia, com

prodigalidade, cargos administrativos e militares aos expoentes da conquista, e

sobretudo datas de sesmarias, que iam sendo requisitadas ao ritmo da marcha

para 0 interior, uma apos a outra. Urn capitiio-mor, nomeado pela Coroa em

funs;ao dos prestimos colonizadores, bem como de sua prosperidade (Koster,

1942:259), era\l~almente a maior insclncia de poder e seu dever de prestar

contas se resufhia a autoridades muito longinquas. A custa de estender ao

maximo 0 seu dominio, a Coroa apoiou-se continuamente em potentados

locais, que ainda que criados por ela mesma so a contragosto acatavam sua

interferencia, gerando-lhe problemas que, embora tenham sido alvo da aten~ao

Real, sobreviveram-lhe por seculos.

Na ambi~ao de adquirir possessoes e riquezas, mediante vantagens

oferecidas pela Coroa, mas s6 a custa dos pr6prios esfor~os, novos aventureiros

aparecem vinculados a potentados ja estabelecidos emunidos de autoridade

pelo poder Central. 0 movimento de expansao colonial nao se detem. De sua

continuidade resultaum entrelas:ado de relas:oes pessoais, movidas por interesses

mutu6s. Se essa ordem de relas:oes se vislumbra mesmo entre os grandes names

da Conquista, e tambem ela que assegura a chegada e a fixas:ao no sertao de toda

uma massa obscura de "agentes coloniais".

'Para asnovasses1llan'as, descoberlaspelos alldaciososserlanistas, tifIu/ranl
os indivldllos qlle noo displlnha'll de e1lljJregO estn'tanlenteprodittivo, 011 vamos,
isto i as poplliariies livres dos nlestiros de toda a costa. A esses, afra/anl os
grandes sesnleirospara ftmdar seils cu1Tais... "(Simonsen, 1957:153).

Cabe notar, como fez Abreu (1930), que essa fase do processo de

povoamento do sertao caracteriza-se pelo absenteismo dos beneficiarios

nominais das sesmarias, que muitas vezes nem sequer abandonavam a opulencia
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de suas vidas no litoral, delegando a outro a execilc;:ao de sua nova aventura

econ6mica. Por outro lade, para que a expansao continuasse era mister que na

retaguarda ficassem currais, assegurando a posse, 0 abastecimento e a

comunicac;:ao com as frentes da conquista. 0 proprio fI,odus operandi da marcha

expansionista condicionou a fundac;:ao de vinculos daquela natureza.

A vastidao de terras frente a escassez dos habitantes foi uma contradic;:ao

permanente no sertio. 0 numero de residentes em uma fazenda, contando com

vaqueiros, outros empregados, agregados e eventualmente 0 propriecirio e sua

familia, era sempre reduzido. Dado que 0 proprio processo de internac;:ao no

sertao engajava as novas gerac;:oes, os nucleos familiares, e mesmo de residentes,

tenderam ao lange tempo a dispersao que, no entanto, nao encontrara

necessariamente no afrouxamento dos lac;:os antes estabelecidos uma

contrapartida. Na imensidao de urn territorio desocupado, uma sorte de

conquista politico-geognifica tem continuidade localmente, atraves da

proliferac;:ao dos membros de uma familia, que vao ocupando terras mais ou

menos contiguas.

"Essosfami/ios trodicionoisque dominom regioesin/tiros, diz-nos Coscudo,
sao herdeiros dire/os dos potJoadores" (1984:32).

Esse processo resultou, por todo lade, no estabelecimento de redutos que,

quanto ao aspecto que est~ sendo analisado, definem-se pelo predominio

claramente imputivel a certas familias, dentre as quais uma prepondera, estando

coligada a outras que the sao, preferencialmente, aparentadas. As proprias

familias sao encabec;:adas por lideres de prestigio, de posses mais ou menos .

!argas, dotados sobretudo de poderes administrativos e por muito tempo
I

militares . Aos fazendeiros em geral interessa ter a seu lado alguem com transito

no govemo e sobretudo alguem que reuna sob seu comando uma forc;:a armada,

organizada para defender 0 que the parecer necessario. Ter um aliado desse nivel

significa poder influir nas suas decisoes, fazer possivelmente com que causas

proprias (do fazendeiro) sejam tomadas como suas (do aliado) e de todo seu

grupo. Nao obstante, forc;as antagonicas nao deixaram de disputar 0 poder
sobre urn mesmo reduto e os conflitantes findaram amiude por recorrer as

armas, sobre as quais assentavam em grande medida a sua forc;:a.
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A violencia, 0 poder, a parentela, sao termos indissociaveis no contexto

social de que se trata aqui. Sob a modesta designa~ao de Pereiras contra

Carvalhos, do conflito secular movido na regiao do Pajeu, no sertao

pernambucano, enfrentaram-se Nogueiras, Leites, Mouras e outras diversas

fac~oes'que por motivo de rixas particulares vao se introduzindo em uma guerra

preexistente que polariza os conflitos locais. E quando isso acontece, e1as levam

consigo seus simpatizantes, empurrando para 0 p610 oposto os seus desafetos;

ou seja, toda uma sessao de parentela, que abrange paraalem dos familiares, uma

gama de aliados, ligados por compadrio, por rela~oes estreitas de amizade,

muito freqiientemente fundadas em uma rela~ao entre patrao e empregado. As

rela~oes entre 0 fazendeiro e os homens que habitam sua propriedade e lhe

prestarD servi~os ultrapassavam em muito 0 ambito profissional ou empregaticio.

Tornam~se rela~oes pessoais, e mesmo intimas; partilham segredos, ambi~oes,

preocupa~oes, participam nas decisoes, nos momentos mais importantes da

vida de ambos. Possivelmente de modo inconsciente, foram estabelecidos

vinculos profundos entre segmentos sociais muito diversos que destarte

compunham uma mesma parentela abrangente de patroes, empregados, parentes

afins, compadres e amigos. Vinculos geradores de rela~oes que ultrapassam a

mera presta~ao de servi~os, que implicam uma motiva~ao interna, mais do que

uma imposis:ao externa, regidas sobretudo por urn sentimento, pela
2

reciprocidade .

Reciprocidade de favores, debeneficios, bern como de presentes. E como

em todas.as forma~oes sociais regidas pelo principio da dadiva e da reciprocidade,

o credito pertence a quem mais di, ao mais pr6digo. E. asua maneira, tambem

os lideres locais souberam organizar seus potlatrhes, arrebanhando dessa maneira

a fidelidade agradecida de seus beneficiarios. 0 c6digo de etica dos empregados

e bern 0 de morrer pelo seu patrao, a quem devem tudo, a casa de moradia, a terra

que cultiva sua ro~a, 0 pao de cada dia, 0 born casamento das filhas, 0 emprego

dos mhos, as horas de conversa, 0 emprestimo para comprar seu lote de terra

e enche-Io com a semente de seu futuro rebanho. Em suma, algo que 0 dinheiro

nao paga e que, mesmo materialmente falando, nos dias atuais tern urn valor que

ultrapassa os salarios. )

o servi~o de armas nao era alheio ao padrao da relas:ao entre patrao e

empregado, desde que se mostrasse necessario. Fazia parte de todo 0 arsenal de
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beneficios mutuos. Em contrapartida, a influencia dos chefes politicos junto a
maquina administrativa e judiciaria garantia ou facilitava a impunidade. Dar

protes:ao a um crirninoso, a um foragido da justis:a, a um assassino que cometeu

a transgressao para "lavar" a sua honra e a de sua familia - 0 panorama da

violencia sertaneja nao e bem descrito se for concebido como resultante de

atitudes e intens:5es meramente individuais - marcou por muitas vezes a

inauguras:ao de umarelas:ao desse tipo com a primeira dadiva. Para compensar

a protes:ao recebida, 0 foragido amiude ofereceu 0 seu bras:o armado,

engrossando assim as ftleiras das milicias privadas dos lideres locais.

E foi em virtude de uma concessao da hon~a familiar sertaneja que

Virgulino Ferreira, ao lado de dois de seus irmaos, iniciou sua guerra particular
3

contra um vizinho, pertencente a parentela dos Carvalhos . Passados os

primeiros atos de transgressao da lei, foi ao lider de guerra dos Pereiras, familia

com a qual tinham las:os de compadrio, que os Ferreiras foram juntar-se. No

inicio da trajet6ria do mais celebre cangaceiro da Hist6ria, nada de

absolutamente novo se constata. Mas 0 que fez de Lampiao 0 Rei do Cangas:o?

Cangaceiro era tambem chamado Sebastiao Pereira que chefiava um bando

armado, m6vel, dedicado exclusivamente avingans:a de sua familia e aliados a

ser perpetrada contra 0 segmento aglutinado em tomo dos Carvalhos. E aquele

lider fez-se tambem celebre pelos seus feitos de guerra ao lange dos anos. No

sertao, a mobilizas:ao da violencia, sobretudo em razao da honra, nao deixou de

conferir prestigio, proporcional ao radicalismo da dedicas:ao a vida em armas.

Adicionalmente, Sebastiao Pereira, como expressa 0 modo como era designado

- Sinha Pereira -, pertencia diretamente a urn tronco familiar dominante em sua

regiao; concentrava em si, por assim dizer, um duplo poder. E nao obstante, foi

urn de seus liderados, saido de uma camada social muito inferior a sua, aquele

que 0 ultrapassou, em muito, em celebridade e, acrescento, em poder.

"Herrii, bandido 011 vitill/a?", perguntam-se imimeros intelectuais que se

debrus:aram sobre a hist6ria de Larnpiao. Com a interrogas:ao traduzem toda a

ambigilidade que cerca aquela personagem singular,cujos contomos fugidios

parecem revelar aquele que busca maior nitidez, somente 0 reverso, igualmente

vohitil, daquilo que procura. Como conjugar termos tao antin6micos quanto
ceIebridade e .velhacaria, banditismo e heroismo, e toda a sorte de atributos

dispare,s associados ao nome de Lampiao? No sertao, 0 uso da violencia nao e

IlH A



126 Alia Claudio VI/oorfe Ro(ho Marques e Jorge LuiZ Vil/tlo

em si censurada e, como se viu, nao exdui a admira~ao de que sao alvo aqueles

que a utilizam com maior intensidade. Contudo, se Sebastiao Pereira aproximou

se sem maior dificuldade (mesmo excetuando a perspectiva de seus inimigos)

de uma figura heroica, Lampiao mais facilmente desperta controversias.

lronicamente, foi ele 0 maior responsavel pelo periodo mais atuante de

Sebastiao Pereira, no ana que antecedeu a retirada definitiva deste do cenario

de sua vida guerreira. 0 climax da carreira do heroi teria significado

paradoxalmente 0 prologo da trajetoria do bandido? Nesse caso, onde residiria

a diferen~a, dado que a intensidade das atua~oes assume significados tao

diversos? No status social decada urn? A origem modesta dos Ferreira tera

determinado para Lampiao, irremediavelmente, a condi~ao de mera instrumento

de poder em maos alheias, que 0 manipulariam, nesse caso, desde os bastidores?

Lampiao nao ficou incumbido de prosseguir a vingan~a dos Pereiras, assurnindo

a lideran~a do bando de cangaceiros que the foi delegada por seu antigo chefe?

Decerto a intensidade, amplitude e freqiiencia dos ataques de Lampiao esta

na raiz de seus atributos. A primeira grande especificidade de seu canga~o,

comparado ao dos outros lideres que 0 antecederam, esta na multiplica~ao dos

seus alvos, espalhados pela imensa extensao de sete estados· do Nordeste do

Brasil, que ao longo de cerca de 20 anos de percorreu em trajetos imprevistos,

quase sempre a pe. De urn momenta para 0 outro, as vitimas de sua crueldade

nao eram mais tao conjecturaveis, e praticamente todos os sertanejos tornaram

se presas potenciais, ainda que nao associados a urna fac~ao inirniga. As noticias

de sua aproxima~ao de uma regiao, ainda que fossem boatos infundados,

moviam familias inteiras de suas casas, apressadas em esconder, enterrando por

exemplo, seus pertences mais valiosos e acampando em algum matagal
4

aparentemente mais protegido de urn eventual ataque . Quando a prospera

cidade de Mossoro recebeu 0 aviso de invasao de urn bando de mais de 50

cangaceiros, as autoridades locais trataram de articular a evasao dos cidadaos

supostamente mais indefesos por trem e de preparar a defesa da cidade (Nonato,

1965).

A multiplica~ao dos alvos em si mesma, no entanto, e insuficiente. para

explicar as controversias e 0 mal-estar gerados pela figura de Lampiao, se nao for

acrescida de urna transforma~ao dos interesses de seu canga~o, por oposi~ao ao

de seu antigo chefe. Se 0 discurso de justificativa do ingresso de Lampiao no
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canga<;o, bem como de boa parte de seus cangaceiros, pautava-se na honra

pessoal e familiar - razoes tradicionais e facilmente assimiladas naque1e contexto

social para uma vida votada aguerra e it violencia - a sua conduta e mesmo suas

palavras nao obscureceram interesses de outra natureza: 0 canga<;o de Lampiao

constituiu-se em um modo de vida extremadamente arriscado, mas tambem

Iucrativo, prestigioso, aventureiro. Lampii:io e seus homens mais eminentes

arrecadaram ao longo de anos riquezas invejaveis, suficientes inclusive para que

alguns deIes tenham-se entregado a atividades de agiotagem junto a coroneis,

como foi 0 caso de Jose Baiano e de Lampiao (Mello, 1985:25). A vingan<;a nao

era 0 unico resultado dos ataques, motivados tambem peIo saque e peIa

extorsao. E ainda pe1as alian<;as.

Certas a<;oes de Lampiao foram francamente beneficas para certos lideres

sertanejos locais, alguns dentre os quais figuras importantes inclusive em

cenario nacional. As alian<;as de Lampiao sem duvida fomentam as questoes

levantadas quanto a sua real autonomia: a que interesses serviam seus bra<;os

armados? Nao seriam aqueles cangaceiros como jagun<;os exageradamente

perfidos, prontos a esmagarem qualquer inimigo independentemente de

ideologias, de ideais de justi<;a e de religiao, que frequentemente colorem com

matizes mais agradaveis a historia da viol<::ncia sertaneja? Com efeito, Lampiao

nao se negou a prestar servi<;os, conforme ele mesmo admitiu em entrevista a

um jornalista (0 Ceara, 17 de mar<;o de 1926), mas ao faze-lo nao deixou de

cohjugar seus interesses aos daqueles que encontravam irnensa vantagem em te

10 como aliado.

A vida intensa de guerra de Lampiao trouxe-lhe urn poder assinalavel. Te
10 como aliado significava entre outras coisas nao te-Io como inimigo e so isso

era razao suficiente para se procurar tet bom transito com cangaceitos que nao

mostratiam maior hesita<;ao ou piedade em incendiat propriedades, armazens,

saquear os bens que podiam carregat e destruir os que nao podiam. ParaIelamente

asalvaguarda da propria vida e dos pr6ximos, bem como das posses, a amizade

com Lampiao constituiu uma garantia contra amea<;as originadas por outros

inimigos, dentes de que urn passo em falso poderia ter como conttapartida a

presta<;ao de contas a Lampiao. Portanto, paradoxalmente, Lampiao e seus

cangaceiros nao significavam apenas amea<;a, mas sob muitos pontos de vista,
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de muitos sertanejos, constituiam urn me10 dos mais eficazes de prote~ao.

Protes:ao que em si mesma foi objeto de comercio dos cangaceiros: 0 pagamento

de uma quantia exigida garantiu por todo lado propriedades intactas, a salvo

entre outras coisas dos ataques dos pr6prios cangaceiros, cujo poder de guerra

era tao superior que mais valia pagar para nao ser uma vitima. A astucia de

Lampiao converteu sua pr6pria ameas:a em protes:ao.

Se a ameas:a de Lampiao era constante e conscientemente explorada pelo

cangaceiro, a sua amizade nao implicava apenas sacrificio a temerosos sertanejos.

Lampiao soube compensar com prodigalidade aqueles que the prestavam

favores de toda especie, fosse urn conhecido, fosse urn desconhecido que 0 acaso

levasse a encontrar em seu caminho. Pagar sem nenhuma parcimonia urn

almo~o oferecido ou solicitado, espalhar como esmola montantes elevados de

dinheiro aos pobres, esbanjar bebida e comida nas festas, promover bailes por

onde passava, eram atitudes habituais de Lampiao, bern como a violencia que

intligia. Lampiao tinha pacto com Deus e com 0 Diabo, dizem os sertanejos.

Certo e que tinha pacto com os homens de todas as camadas sociais sem no

entanto curvar-se a nenhurn deles e sobretudo, ditando os textos das rela~oes

que entabulava. E nao exclusivamente pelas armas. A ambigilidade da figura de

Lampiao s6 aumenta qu~ndo as suas qualidades pessoais sao apontadas, tanto

por seus admiradores quanto por seus inirnigos. Guerreiro indomito, inteligente,

habil no manuseio das armas e dos homens, na guerra enos momentos de paz,

serio, grave, profundamente carismatico e de urn senso refinadissimo de
5

sociabilidade e humor, pleno de cortesia e gentileza . "Lanpiao panda cordato",

contou Sebastiao Pereira, lembrando-se de quando 0 novo companheiro entrou

em seu bando (Macedo, 1980:51). "Laopiao era IIIH pal', descreveu Dada, uma das

cangaceiras mais antigas do bando. Desde esse ponto de vista, a descri~ao de

Lampiao coincide em larga medida com a de lideres locais sertanejos de que era

contemporaneo e com quem inclusive conviveu intensamente, eventualmente

aprendendo com eles muitos dos artificios de dominio pessoal por eles

praticados. Diante do canga~o foi possivel ao sertanejo reconhecer seus

pr6prios c6digos de convivio com as classes dominantes, ao mesmo tempo em

que se surpreendia com a exacerbas:ao dos mesmos tras:os aos quais fora

habituado: da violencia, da generosidade, do dominio.

I LHA



129

Nas suas alian<;as, os procedimentos de Lampiao foram a uma s6 vez

semelhantes e diversos daqueles efetuados genericamente pelos sertanejos. Sua

for<;a guerreira manteve-se inapropriavel por urn lider politico, conquistando

uma autonomia inaudita, embora tenha conjugado aos seus, interesses alheios;

usufruia da prote<;ao e das regalias que the podiam oferecer seus aliados mais

poderosos, para redistribui-Ias mais adiante possivelmente a seu exemplo.

Como cangaceiro, encarnou uma nova ordem, a partir no entanto de uma serie

de elementos, de urn conjunto de signos preexistentes aos quais rearranjou em

nova disposi<;ao, de modo a favoreci~-lo. A sua subversao consistiu essencialmente

nesse mesmo rearranjo, que sup6s 0 abandono de urna posi<;ao socialmente

reconhecida, mas claramente subordinada, e resultou no reconhecimento de

urn status novo, compacavel ao dos lideres politicos, sem no entanto confundir

se com eles. Foi na condi<;ao de cangaceiro que se fez reconhecer, au seja, como

urn lider de guerra, poderoso e rico, embora sem terras, sem partido politico,

e ao mesmo tempo indiscutivelmente dominante. A guerra de Lampiao, de

alvos equivocos, orienta<;oes insondavcis, movimentos imprevistos, ted

constituido em si uma estrategia de reversao das rela<;oes de poder.

Em que pese sua importancia na distin<;ao das tendencias no uso do espa<;o

de cada tipo de grupos armados, nem sempre as nuances das rela<;oes politicas

entre os homens de armas e a sociedade maior que os envolve, a quem eles prestam

servi<;o ou de quem eles extraem poder e prestigio, chega a atingir as superficies

lexicais. 0 termo "canga<;o" p.ropriamente dito nao e marcado pela univocidade

semantica; ele e inelutavelmente polissemico. Eis aqui alguns sentidos seus. Canga<;o

pode significar 0 equipamento utilizado pelos homens armados,

independentemente dos servi<;os e das fun<;oes que prestem e a despeito dos seus

objetivos. 0 canga<;o, nesse sentido, geralmente e composto de uma arma de fogo

longa, uma arma curta, bolsas para levar muni<;ao, comida, remedios etc.,

cartucheira, agua e outros artigos necessarios asobrevivencia Encontra-se tambem

o mesmo termo significando 0 modo de vida caracteristico dos homens de armas.

o cangaceiro e aquele, em primeiro lugar, que tern uma determinada forma de

vestir-se e cuja maneira de estar no espa<;o exige 0 porte de uma carga especifica.

A palavra canga<;o muito provavelmente deriva de uma anterior canga que significa

uma carga qualquer. Resumidamente pode-se dizer que 0 termo polissemico
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cangaceiro designou, no fim do seculo XIX e no inicio do XX, homens armados

que formavam bandos com objetivos de pilhagem ou vinganIJa familiar; ou que

serviam a um chefe politico, a um proprietario de terras ou ainda a um lider

religioso nos sertoes do Nordeste brasileiro. Ap6s os anos 30 e 40, passou a ser

empregado sobretudo para designar homens como Lampiao. A passagem da

significas:ao generalizante a uma especifica de bandido salteador foi, a rigor,

conseqiiencia da enorme celebridade alcans:ada por Lampiao, conhecido como

"rei do canga~o", durante as duas decadas em que ele foi chefe de um bando de

cangaceiros. Seu nome, 0 relato de seus atos, a hist6ria de sua vida ultrapassaram

as fronteiras regionais e nacionais, atingindo 0 exterior, invadindo os palco de

teatros, as telas de cinema, as paginas da literatiJra, tornando-se, desde os anos 60,

tema de debates sociol6gicos~

Com a analise da produ~ao espacial do cangas:o de Lampiao, aliada ao estudo

de suas rela~oes politicas, verifica-se como se efetuou a crias:ao de um territ6rio de

inseguran~a e de uma situas:ao de Guerra Total. Nem a fuga, nem a condis:ao de

fora-da-Iei explicam satisfatoriamente a vastidao do territ6rio freqiientado ou a

intensa mobilidade dos cangaceiros. 0 que chamamos de "nomadismo dos

cangaceiros" nao se reduz a uma rea~aoaas:ao de forlJas exteriores, mas possui uma

realidade positiva em si mesmo e urn motivas:ao que the e interna.

Embora Virgulino Ferreira "Lampiao" seja 0 mais famoso entre todos os

bandoleiros do sertao nordestino, 0 cangas:o nao comes:ou com ele e nao sereduz

a ele.· Dois seculos antes 0 Cabeleira ja agia na zona litoranea do Estado de

Pernambuco, pois este fenomeno de banditismo nao nasceu no sertao, ele e antes

uma importas:ao do litoral (Mello, 1985). Nos caminhos e descaminhos de sua

viagem rumo ao Ocidente, 0 cangas:o apresentaria na primeira decada do seculo

XX a sua maior expressao sob um unico nome. EAntonio Silvino, 0 "governador

do sertao" que de tao famoso chegou a ser contratado pelos donos de engenhos

na zona da Mata para Ihes presta! servis:os (Barbosa, 1977). Antonio Silvino e preso

em 1914 e alguns anos depois entra em cena Virgulino Ferreira da Silva, 0 Lampiao,

como chefe de bando. Em 1922, com a migralJao de seu chefe para 0 Estado de

Goias, Virgulino passa a capitanear um fenomeno de banditismo muito semelhante

ao de Antonio Silvino, sem no entanto jamais se deixar contratar, no sentido estrito

do termo.
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Pode-se dizer que quase todo banditismo sertanejo esta baseado na propria

caracteristica da sociedade sertaneja porque ess foi, desde sua fase de coloniza~ao

ate os anos 40 do presente seculo, uma sociedade armada. Como foi referido

anteriormente, problemas ligados a honra pessoal ou familiar, a propriedade

fundiaria, afome causada pelas secas intermitentes porem longas eram resolvidos

muitas vezes pela for~a. Ja que a situa~ao politico-partidaria produzia certos

nucleos de poder que atravessavam as classes sociais uma vez que os la~os criados

atraves da fidelidade e das alian~as de dividas e creditos atribuiam poder a

agregados familiares, sempre que estes fossem obedientes a quem pudesse

protege-los do bra~o da Lei e da a~ao policial, urn vaqueiro ou morador de uma

fazenda de urn potentado local dificilmente seria molestado pelas autoridades. Por

seu turno, aqueles que se achasscm do outro lado deveriam encontrar seus proprios

meios de prote~ao. Assim fez 0 ja citado Sebastiao Pereira, cuja familia, vale

lembrar, estava em conflito com os Carvalhos ha varias decadas. Sebastiao Pereira,

ao tomar para si a vingan~a da morte do tio, vendeu suas propriedades, montou

urn grupo armado e dedicou-se a atacar a familia inimiga e todos os que

mantivessem com ela la~os de amizade.

Urn crime no sertao pode acarretar a morte ou prisao de seu agente ou a

modifica~ao de sua forma de vida. Morte ou prisao, e claro, por vingan~aprivada

ou justi~a publica, que sempre podem cstar confundidas. A modifica~ao da forma

de vida pode-se dar de duas maneiras: 1. 0 agente migra para uma regiao distante

(Olitra cidade ou outro Estado); 2. 0 agente permanece em seu local de origem, mas

abdica de seu local de residencia, de sua antiga forma de vida e de seu anterior

modo de relacionar-se com 0 espa~o, tornando~se nomade. Foi exatarnente 0 que
6

ocorrcu com Sebastiao Pereira (Macedo, 1975) e com Lampiao . A principio a

mobilidade pode ser considerada compuls6ria e decorrente apenas da persegui~ao

da qual 0 fora-da-lei e objeto. Em urn segundo momenta ela tern sua positividade

porque, no caso do "cangaceiro vingador" (aquele que tern como objetivo e alvo

a vingan~a contra uma familia ou contra urn conjunto de familias inimigas), ha urn

objetivo determinado a ser levado a cabo. No caso do cangaceiro - "profissional"

(casos de Antonio Silvino e Lampiao, cujos alvos sao muito ampliados) - , os

objetivos tornam-se multiplos jil que 0 objetivo da sua a~ao jil nao e fixo, passando

a variar segundo urn complexo e cambiante jogo de alian~as e inimizades politicas.
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Ao contrario da viagem do migrante, a mobilidade dos cangaceiros nao se dli

em fun~ao de pontos fixos de chegada e partida. 0 trajeto tern prevalencia sobre

pontos cambiantes que funcionam como condi~aodessa mobilidade. Sao locais de

apoio logistico antes de tudo, criados a partir de alian~as por vezes temponirias

com potentados locais ou com moradores pobres da regiao rural. As rela~oes

seguem sendo de divida e credito. Prestar favores aos cangaceiros implica em

receber deles outras presta~oes tais como prote~ao, servi~os de armas. servi~os

eleitorais, etc. As pessoas que ajudavam as cangaceiros eram chamados de coiteiros.
Assim como a jogo das alian~as atravessa todas as classes, tambem Lampiao

compunha urn mosaico de sujeitos que permeava todas ascondi~oes s6cio

econ6micas.
De acordo com 0 que foi tratado imteriormente, a amplia~ao dos alvos da

violencia de Lampiao e de seus bandos conferiu a esses urna mobilidade sem par

e uma atividade que lan~ou suas a~oes militares, seu nome, as hist6rias de suas

fa~anhas e sobretudo seu poder a regioes impressionantemente distantes

daquela de sua origem. Amplia~ao territorial, amplifica~ao dos alvos da

violencia, exigem igualmente uma complexifica~ao e uma penetra~ao, inusitada

na hist6ria do canga~o, no campo ,das alians:as poHticas com os potentados

locais. com as pobres habitantes das veredas percorridas. S6 assim seria possivel

a preenchimento do territ6rio por pontos de supone do movimento. Esse foi

o metodo de heterogeneizar e qualificar 0 espas:o empregue por Lampiao e seu

banda.

o trajeto cangaceiro opoe-se ao do migrante ainda no que toea as vias de

trafego empregadas. Os bandos chefiados por Lampiao evitam a utilizas:ao de

estradas e vias de comunicas:ao preestabelecidas. Preferem as picadas e as veredas

que se multiplicam na caatinga. Assim, sua mobilidade amplifica sua potencia

enquanto arma de invisibilidade, dificultando a perseguis:ao da poHcia que

procura imitar-Ihe os movimentos. Em vinude da vegetas:ao espinhosa e

fechada da regiao, os cangaceiros tiveram de abandonar tendencialmente a usa

de montaria e seu deslocamento era feito ape. E dificil calcular as discincias

percorridas a cada dia, mas pode-se dizer que urn banda podia caminhar de 6 a

20 kIn diarios.

o pr6prio equipamento dos cangaceiros evidencia a· ausencia de urn ponto

fixo de residencia. Sao estes' os itens usados por cada homem: uma farda
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composta de uma tUnica de mescla (brim caqui, azul ou cinza), uma cal~a ou urn

culote do mesmo tecido; urn chapeu de abas exageradamente largas feito de couro

ou de massa (feltra) - no caso dos chapeus de coura, havia enfeites de couro com

desenhos do sol, de metais preciosos na testeira e nas barbelas (tiras de couro para

firmar 0 chapeu). Com efeito 0 chapeu de couro usado pelos bandoleiras era uma

amplia~ao do chapeu tipico do vaqueiro. No seculo XIX os cangaceiros usavam

chapeus de abas curtas. Posteriormente, ainda no inicio deste seculo, as abas foram

se ampliando, mas 0 acrescimo de enfeites s6 ocorreu com a ascensao de Lampiao

achefia de bando. Sobre a tunica levava-se duas cobertas de tecido estampado (em

geral bramante), uma para deitar, outra para cobrir; por cima das coberras,
2

cruzadas sobre 0 peito, dois embornais (bolsas tiracolo com cerca de 60 cm)

bordados com motivos coloridos; por cima dos embornais a cartucheira de

ombra, tambem cruzada sobre 0 peito prendendo-se na cintura por uma

passadeira que tambem tinha capacidade para balas; carregava-se ainda urn tubo

de metal; uma carteira de vaqueira confeccionada em coura onde encaixava-se urn

prato de estanho e uma borracha d'agua, ou uma caba~a e urn cantil. Na cintura,

uma cartucheira onde prendiam-se uma arma curta (Colt ou Luger). Nos pes,

sandalias de couro, chamada alpercata de rabicho. Nas maos, uma arma longa:

inicialmente rifles Winchester e, depois de 1926, todo 0 bando teve acesso a fuzis

do sistema Mauser. Os homens de Lampiao jamais chegaram a ter acesso a armas

automaticas ou semi-automaticas. Os policiais que os perseguiam (for~as volantes)

tinham urn fardamento muito semelhante a esse, apenas diferenciando-se dos

cangaceiros pela ausencia de enfeites, de tecidos caras e metais preciosos em sua
7

indumentaria ..

Se a forma de organizar 0 espa~o do cangaceiro difere da do rnigrante e se

a distin~ao da-se ao nivel dos modos de deslocamento, e essa mesma no~ao que

se torna inadequada ao lidarmos com 0 canga~o nnmade de'Lampiao. Uma

outra ideia, muito mais adequada amobilidade absoluta, que privilegia 0 trajeto

em lugar dos pontos sobre 0 territ6rio, substituira a de deslocamento. Virilio

define 0 fleet in being como:

'~ .. Ia logistiqlle acconplissant absollllfJent la strategie COIfJ1JJe art dll
mouve"lfnt des cops non vus, c'est la priser ce pemlanent en "lfr d'un flotte
invisible pouvant frapper I'adversaire n'j"porte ou et n'jmporte quand
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annihilant sa volonti de puissance par la mation d'une zone d'insecuriti... "
(1977.:46).

o fleel in being estipula urn movimento constante sem finalidade criando urn

tipo de invisibilidade permanente. A grande vantagem dos exercitos rebeldes e

a sua facilidade de movimentac;ao, a sua relac;ao dromol6gica com 0 espac;o. Essa

noc;ao estava vinculada ao espac;o maritimo ja que este nao opee obstaculos

permanentes ao movimento veicular. Nao obstante, a noc;ao pode ser estendida

ao espac;o de estepe, de deserto e de caatinga. Trata-se da mesma questao

levantada por Virilio quando explica a invenc;ao do blindado, em 1915:

" 1/' J d' . J' ., J J J J " I:. • ,...elle s eva{le uVteuxtrtyel imeal" {Ie ia roule, (Ie ia voleJerree. cest toule
une nout'elle geomelrie qll 'elle oJfre ala vitesse, ala violence (. ..) 10llt peul
disor//lais detoenir Irqjectoire probable de son assaut, Ie champ de balaille est
devenll COI/lnle glacis l/laritil1/f, sans obslacles... " (1977:62).

Desfazer e desmontar trajetos previamente trac;ados sobre 0 qual 0

deslocamento e facilmente copiavel, sujeito a perseguic;ao, e 0 mesmo. que

desmontar a noc;ao de discincia, criando-se uma nova territorializac;ao sem malhas

e sem centros. Se na Europa do inicio do seculo esta geometria dos caminhos e das

trajet6rias foi possivel devido a invenc;ees tecnicas, nosertao ela s6 se tornou viavel

pelo abandono de urn meio tecnico de deslocamento: 0 cavalo. 0 ''glacis mariti,/le"

cangaceiro foi criado a custa da penetrabilidade Unica do corpo e sua carga

indispensavel enquanto metod~ de esvanecer os obstaculos permanentes. Assim 0

cangaceiro transformou a caatinga em urn espac;o de Guerra Total.

Desprezando as estradas, os cangaceiros ganhavam mobilidade extra. Nao

estavam limitados aparca rede viaria que as rodagens (estradas) podiam fornecer;

eram capazes de atingir locais inesperados sem serem esperados. "Nos 1!iv/amos

conslanlf//lmle C0111 I/ledo. Ningue1lJ tinha paz. Um pequeno 'bac' que se olltia se assJlslava

pensando que era os cangaceiros." Essa breve dedarac;ao de D. Cira, ao falar do ataque

sofrido em Piranhas pelos grupos de Gato e de Corisco - ataque cujo alvo era ela

pr6pria - revela que 0 serdo nordestino, ao menos nas areas atingidas pdo

cangac;o, havia-se transformado numa enorme zona de inseguranc;a.
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Lampiao rejeitava as estradas, odiava-as. Elas complicavam as fugas pois

traziam grande contingente de policiais, artilharia, se fosse necessario. 0

canga~o de Lampiao rejeitava as vias de condu~ao porque tinha ja pronto urn

born meio para si, a caatinga, e por outro lado porqlie a multiplica~ao dos

caminhos facilmente transitaveis trazia consigo 0 acirramento da persegui~ao de

que era objeto. Concluindo, por seu turno, que devia proteger as estradas, a policia

providenciou 0 fornecimento de metralhadoras Tompson para as obras, como

tambern promoveu a cria~ao de sedes de destacamento que desapareciam na

medida em que as rodovias ficavam prontas.

Nao obstante, e constatavel na docurnenta~ao analisada que os bandos

usavam estradas e montarias. Isso dava-se esporadicamente e quando as condi~oes

eram favocaveis e obrigavam a isso. A estrada nao foi 0 meio privilegiado de

deslocamento. Ela favorece 0 controle da dire~ao e do sentido. Esci sujeita it

supervisao, it vigilancia, ao controle de velocidade, ao embarreiramento para

checagem de peso ou conteudo do que e transportado. Ela constitui urn meio

de controle do £luxo dos homens e daquilo que transportam. Enfun, a estrada

eurn meio de comunica~ao que liga dois pontos que, a despeito das rarnifica~oes

que pode apresentar, sempre e apenas· liga dois pontos: 0 de partida e 0 de

chegada.

o cangaceiro nao recusa a montaria em si mesma. Sua natureza social

muitas vezes e de cavaleiro. Esse e 0 caso de Virgulino e de seus irmaos. E que

a cavalo e 0 jumento empurram para a estrada, la onde circulam volantes,

espioes; onde ha visibilidade exagerada; onde os locais favocaveis aemboscada

sao escassos; onde, enfim, 0 caminho e unico ou duplo, de mao e contramao.

A viagem pela estrada e de ida e volta, enquanto ados cangaceiros faz-se em

multiple sentidos.

Virgulino Ferreira assurniu 0 banda de Sinha Pereira em 1922, herdando

desse as primeiras alian~as com potentados locais. Em primeiro lugar, vale

repetir, copiando uma atitude politica propria de seu chefe e mestre. Acoplada

a essa atitude estava uma certa forma de heterogeneizar 0 espa~o. Em seguida

desvinculou-se dos la~os definitivos e fixos que 0 levariam, devido a sua
condi~ao social, it posi~ao de subalterno. Criou-se entao urn tipo de

territorialidade na qual 0 trajeto tinha prevalencia sobre 0 ponto, de modo a criar-
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se urn "espa~o liso nao dirigido" (Deleuze & Guattari, 1980). Objetivos parciais e

mutliveis, invisibilidade derivada da intensa mobilidade, cria~ao ilimitada de

alian~as, de pontos de apoio logistico, nega~ao dos trajetos preestabelecidos

produzindo uma zona de inseguran~a: esses sao os tra~os do espa~o organizado

pelo canga~o de Lampiao.

o mais famoso chefe bandoleiro da hist6ria do Brasil morreu em 1938,

numa emboscada feitaaseu bimdo numa ravina a alguns quilametros do rio Sao

Francisco, na fronteira dos Estados de Sergipe e Alagoas. Mais nove homens de

seu bando foram mortos e, como elee sua mulher Maria, degolados. Ap6s 1938

o canga~o iniciou sua vertiginosa desapari~ao, ate que em 1940 morreu Corisco,

nao mais como cangaceiro, mas como retirante. Desaparecia entao para sempre

esse antigo fenameno de banditismo, como tambem 0 canga~o especifico de

Larnpiao.
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Jornais

Diario de Pernambuco

o Ceara

Not~s

1) A designa~ao de coronel ate hoje utilizada para chefes politicos locais sertanejos tern origem
nos titulos militaresda guarda nacional do Imperio que por sua vez exprime uma continua~ao

de delega~aode honras militares aos potentados sertanejos mais influentes.

2) Para umaanalisee descri~aomais detidas do problema da reciprocidade no canga~ode Lampiao
ver ~lar<jues(1995) como tambem Villela (1995). As cita~Oes referentes aos informantes e aos

IlHA


