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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work is the result of a study wich took place 

in county of Princesa Isabel, located in the backlands of the state of Paraiba. Our 

main objetive was the investigation of the permanence of two families who have 

been taking turns in the local political power since the beginning of the century, 

adapting themselves to the political, economical and social changes that occur-

red in the recent history of the country, thus showing that traditional political 

practices can articulate with modern political tendencies, guaranteeing the exis-

tence of a certain cultural standard capable of facing the expansion of the capita-

list society and the homogenization of its ideological structure. 

The theoretical basis of the dissertation revolves 

around the question of the of "personal relationships" - a concept that accommo-

date different variants, such aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA friendship, family, patronage and personal rela

tionships. All these relationships, with their peculiarities, act in certain contexts, 

in a sense that make us see how established are the obligations or the rules that 

caracterize the political behaviour. 

With this work we want to demonstrate like, in a 

small town, the traditional political practices articulate with the modern ones, 

confirming thus that determined structures that are typical of the past still perse-

vere historically, but acquiring new meaning in the process. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho e resultado de um estudo realizado 

no municipio de Princesa Isabel, situado no Semi-Arido do Estado da Paraiba. O 

nosso principal objetivo foi a investigacao da permanencia de duas familias que 

se vem alternando no poder politico local desde o inicio do seculo, adaptando-se 

as mudanQas politicas, sociais e economicas, caracteristicas da historia recente 

do pais, numa demonstra9ao de que praticas politicas "tradicionais" podem se 

articular com tendencias politicas "modernas", garantindo a reprodu9ao de um 

padrao cultural caracteristico, capaz de se ajustar a expansao da sociedade ca-

pitalista e a hegemoniza9ao de sua estrutura ideologica. 

A base teorica da disserta9ao gira em torno da 

problematica das "redoes pessoais", no9ao sob a qual se acomodam diferentes 

variantes, tais como aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacoes de amizade, de parentesco, de patronagem e de 

redes pessoais. Essas redoes, com suas particularidades, agem, em certos 

contextos, no sentido da percep9ao de como estao instituidas as obriga96es ou 

as regras que caracterizam o comportamento politico. 

Com este trabalho, pretendemos demonstrar 

como, numa pequena cidade, o "tradicional" articula-se ao "moderno", de forma 

a comprovar que determinadas estruturas tipicas do passado permanecem atu-

antes historicamente, adquirindo, no entanto, novos signiflcados. 
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A CONSTRUCAO DA PROBLEMATICA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

Investigar as relacoes que envolvem politica, vida 

social e economia em Princesa Isabel
1

 foi um tema que nos despertou interesse a 

partir da disciplinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Poder Local e Estado Nacional, ministrada pelo professor 

Marcio Caniello, durante o semestre 93.2, no Curso de Mestrado em Sociologia 

da UFPB. Este curso teve como foco de debate a discussao sobre a relacao entre 

mudanca historica e permanencia estrutural de certoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tra90 S culturais, destacan-

do-se a analise do padrao etico2. 

Tema central de sua dissertacao de Mestrado 

(Caniello, 1993), que e um estudo de caso de uma "pequena cidade" do interior 

de Minas Gerais, a analise deste professor se encaminha para provar que o pa-

drao etico nao se transforma radicalmente com os influxos das mudan9as socio-

economicas, mas, ao contrario, molda-se as novas realidades, permanecendo es-

truturalmente operante, apesar das mudan9as formais que esse padrao etico possa 

vir a softer. 

Ao longo da disciplina, fomos percebendo a com-

plexidade que a problematica requeria, sobretudo, porque nao se relacionava 

apenas com questoes economicas, mas estava ligada tambem a maneira como os 

homens vivenciam historica e culturalmente o poder e as proprias redoes que 

estruturam o padrao etico. 

O municipio de Princesa Isabel, que tem uma populacao de 22.234 habitantes (censo demografico de 
1991), esta localizado na zona fisiologica do sertao, ao sul da porcao ocidental do Estado da Paraiba, 
micro regiao da serra do Teixeira. Tem atualmente 395 km

2

 que se limitam, ao Norte, com os munici-
pios de Curral Velho, Pedra Branca e Nova Olinda (todos na Paraiba), ao Sul, com os municipios de 
Camaiba, Flores e Triunfo (todos em Pemambuco), ao Leste, com o municipio de Tavares e, ao Oeste, 
com o municipio de Manaira (ambos no Estado da Paraiba). 

Caniello define padrao etico como "a gramatica do comportamento e o desiderato moral" de uma 
determinada formacao social (Caniello, 1993:9, grifos do autor). 
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Para a escolha e realizacao desta pesquisa — um 

estudo de caso no municipio de Princesa Isabel, no sertao paraibano — , varios 

fatores influenciaram. O principal deles foi termos nascido naquela localidade, 

permanecendo la por mais de dezessete anos, fato que determina um grande vin-

culo afetivo e um consideravel conhecimento, ainda que impressionista, da vida 

da cidade. E, em funcao de ainda hoje termos familiares residindo na cidade, 

continuamos a fazer visitas frequentes aquela localidade, o que, de uma certa 

forma, faz-nos tomar conhecimento dos acontecimentos e acompanhar o desen-

rolar das atividades da vida politica e social da cidade. 

Os outros fatores que contribuiram para defini9ao 

do tema de nossa dissertacao foram de ordem academica: o interesse pelo tema, 

despertado no curso, como ja citamos, e a inexistencia de trabalhos abordando os 

varios aspectos da historia da cidade no pos-30. A grande maioria dos trabalhos 

que abordam as questoes politicas de Princesa Isabel esta voltada para "A Re-

volta de Princesa", movimento armado liderado pelo Coronel Jose Pereira Lima 

contra o governo do Presidente Joao Pessoa em 1930
3

. 

A vida politica do municipio ate 1930 esteve sob o 

comando de uma unica familia, os Pereiras. E somente a partir do final de 1930, 

por ocasiao da "Revolta de Princesa", que se da o surgimento de uma fac9ao que 

vai causar uma ruptura na organiza9ao politica do municipio. Esta fac9ao foi lide-

rada pela familia Diniz, que se contrapos ao poderio dos Pereiras. Este facciona-

lismo politico, surgido em 1930, influiu na vida dos habitantes da cidade e per-

manece operante ate o presente momento, ao ponto de o poder administrativo do 

municipio sempre estar sob o comando de uma dessas familias. 

Diante da permanencia das duas familias, em 

constante rivalidade, na cena politica da cidade, o nosso trabalho foi se orientan-

. Ver, a esse respeito, Rodrigues (1978:15). O tema "A Revolta de Princesa" sera abordado no capitulo 
"Antecedentes historicos do faccionalismo politico", desta dissertacao. 



do no sentido de procurar entender a complexidade das relacoes politicas no mu-

nicipio desde o seu surgimento. A nossa aten9ao, no entanto, voltou-se mais para 

o periodo compreendido entre 1930 e os dias atuais. 

Definida a problematica, construimos a nossa hi-

potese, tendo como base a importancia das redoes pessoais na condu9ao da 

vida cotidiana da cidade, principalmente nas suas redoes politicas. Nesse senti-

do, estamos seguindo a orienta9ao de Da Matta, que ve a necessidade de uma 

analise seria das redoes pessoais em suas diversas formas, na medida em que 

elas constituemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um dado bdsico da sociedade "(Da Matta, 1987: 95). 

Assim, a nossa hipotese foi construida a partir da 

percep9ao da importancia das redoes pessoais e de suas liga96es com as trans-

forma96es na economia e na politica, as quais nao impediram, contudo, a perma-

nencia das familias Pereira e Diniz como protagonistas na cena politica da cidade. 

Isto porque um tipo especifico de rela9ao social e politica, baseada nas redoes 

pessoais - amizade, parentesco e patronagem - vem se adaptando para conviver 

com a modernidade. Dentro desde quadro, procuramos analisar, a partir do dis-

curso do homem do campo e da cidade, a presen9a ou nao das redoes acima 

mencionadas, no sentido de verificar a existencia de continuidade ou desconti-

nuidade das redoes de poder dentro do contexto em analise. 

Nao esperavamos encontrar naquele meio caracte-

risticas de uma sociedade tipicamente moderna, onde "a domina9ao nunca sera 

exercida por pessoas nem dependera de sua autoridade pessoal [...], sendo exer-

cida por via institucional."(Gorz, 1982: 272). Da mesma forma nao pensavamos 

encontrar uma sociedade anacronica, onde os homens possuem o poder indiscri-

minadamente e as suas fin^oes sao criadas "sob medida por poderosas indivi-

dualidades para exaltar a singularidade de seu ego"(Gorz, 1982: 72). 

Nesse sentido, a nossa hipotese era a de encontrar 

uma sociedade onde antigas praticas politicas se adaptam, permanecendo res-
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significadas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na vida social, mesmo em face da expansao da sociedade capitalista 

e a hegemoniza9ao de sua estrutura ideologica basicamente individualista. Ou 

seja, esperavamos identificar um processo em que a tradicdo se articula com a 

modernizacao economica configurando uma situacao sociologica duplice, cuja 

logica e exatamente a preserva9ao do ethos
4 face as novas condi96es historicas. 

Assim, percebendo a ocorrencia de padroes de pa-

tronagem e clientelismo nas redoes politicas de Princesa Isabel, estabelecemos 

o objetivo de detectar possiveis transforma9oes nesses codigos tradicionais de 

relacionamento politico, num contexto que relacionasse o processo de mudan9a 

economica e a permanencia estrutural das redoes pessoais caracteristicas da 

cidade pequena. 

Para tanto, definimos metodologicamente um pro-

cedimento essencialmente historico no levantamento de dados, a medida que este 

pode indicar materialmente as modifica9oes e permanencias no panorama politi-

co e social da cidade. Utilizamos, alem disso, entrevistas abertas com roteiros 

pre estabelecidos, com o intuito de, a partir de suas praticas discursivas, entender 

a percep9ao dos moradores da cidade e do campo, a respeito da vida socio-

politica de Princesa Isabel. 

Outras fontes tambem foram utilizadas: trabalha-

mos com consulta bibliograflca, ja que existe um vasto material literario que narra 

os acontecimentos que conduziram a "Revolta de Princesa" em 1930. A pesquisa 

bibliograflca fora desse periodo historico e mais dificil, pois praticamente nao ha 

material publicado sobre a vida politica e social da cidade pos-30. Foram tambem 

por nos utilizados, porem como informa96es secundarias, alguns dados do IBGE 

(Censo e mapas), alem de artigos de jornais e revistas. Alem dessas fontes, o 

nosso convivio cotidiano na cidade durante a infancia e a adolescencia, atraves da 

Ethos, aqui, refere-se a definicao de Geertz: "O ethos de um povo e o torn, o carater e a qualidade de 
sua vida, seu estilo moral e estetico e sua disposicao, e subjacente em relacao a ele mesmo e ao seu 
mundo que a vida reflete."(Geertz, 1978: 143 apud Caniello, 1993: 17). 
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participacao em eventos sociais como as festas em clubes, festas religiosas, jogos 

de futebol, gincanas escolares, entre outros, ajudou muito no entendimento da 

vida cultural, social e politica da cidade objeto do nosso estudo. 

O levantamento de dados no campo foi realizado 

entre os meses de marco e dezembro de 1995, com por 05 viagens a Princesa 

Isabel, nos seguintes periodos: de 31 de marco a 02 de abril de 1995; de 28 de 

julho a 01 de agosto de 1995; de 04 a 10 de setembro de 1995; de 22 a 27 de 

outubro de 1995; de 21 a 28 de dezembro de 1995. Contamos, para realizado da 

pesquisa, com a colaboracao de 32 informantes, com os quais trabalhamos atra-

ves da observacao direta, veiculada a partir de entrevistas. Os entrevistados divi-

diram-se entre habitantes da cidade e do campo e compuseram um total de 09 

mulheres e 23 homens, entre os quais, os lideres das duas familias, Pereira e Di-

niz. Os entrevistados estiveram assim distribuidos: o Prefeito Municipal, 04 vere-

adores do municipio, o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, 03 estu-

dantes, 03 funcionarios publicos, 08 agricultores, 02 advogados, 04 aposentados, 

02 comerciantes, 02 domesticas, 01 radialista e 01 medico. 

A participacao desses informantes foi de funda-

mental importancia para nos conduzir na tarefa de analisar determinadas relagoes 

de poder naquela cidade. Nesses contatos, procuramos compreender como os 

informantes estao relacionados a estrutura do poder local e ate em que medida 

essa relacao consegue instituir novos valores e signiflcados. 

O primeiro contato de pesquisa foi atraves de uma 

visita a cidade, em marco de 1995, com colegas do Mestrado em Sociologia. A 

visita tinha como objetivo fazer um levantamento historico sobre a vida politica 

da cidade, dando especial atencao aos acontecimentos de 1930. No entanto, ou-

tros assuntos tambem foram abordados, como e o caso da cultura e da economia 

da cidade. Tal visita foi motivada pelo fato de que, naquele momento, tinhamos 

acabado de cursar a disciplina Historia do Nordeste, com a professora Eliete 
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Gurjao. A nossa equipe de pesquisa contou, alem da companhia desta professo-

ra, com a companhia de outros professores (Sales, Keila e Mercia) interessados 

na historia da cidade. 

Nesse primeiro contato com a populacao, incluin-

do membros das duas familias que detem a hegemonia politica da cidade, nao 

houve qualquer problema. Ao contrario, tivemos o apoio do atual prefeito da ci-

dade, o qual ofereceu alojamento para o restante do grupo, colocando-se a nossa 

disposicao para qualquer eventualidade. Desta forma, o acesso aos informantes 

nao contou com nenhuma dificuldade, e, apesar de, naquele momento, as entre-

vistas se encaminharem mais para o polemico tema da "Revolta de Princesa", 

foi-nos possivel comecar ja a perceber a complexidade das relacoes politicas e 

sociais da cidade. Contribui para isso o fato de as pessoas entrevistadas se senti-

rem bastante desinibidas para falar dos varios temas abordados, o que muito nos 

impressionou e, de certa forma, serviu de incentivo a continuidade da pesquisa. 

Passada essa primeira fase da pesquisa, fizemos a 

segunda visita, em circunstancias bastante diferentes da anterior. Sem a compa-

nhia do grupo citado, atuando sozinho, apesar das boas perspectivas que aquele 

primeiro contato nos tinha proporcionado ja nao estavamos seguros de que as 

fontes da pesquisa fossem corresponder as nossas expectativas, pois a forte riva-

lidade que marca a vida politica da cidade teoricamente apontava para varias difi-

culdades a serem superadas, entre as quais a incerteza de obter informacoes pre-

cisas que contemplassem o objeto da analise. No entanto, para nossa surpresa, 

nao houve obstaculo que nao pudesse ser quebrado, de modo que o contato com 

os informantes transcOrreu dentro da normalidade. 

Um momento importante na pesquisa de campo foi 

quando procuramos entrevistar os dois maiores lideres politicos da cidade, Anto-

nio Nominando Diniz e Aloysio Pereira Lima, ambos morando na capital do Es-

tado. Com o primeiro deles nao encontramos nem resistencia nem surpresa no 
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contato que tivemos: tudo transcorreu exatamente como esperavamos. O encontro 

com o outro lider sequer nos parecia uma certeza, no entanto, ocorreu. Nesse 

contato, aquele que se apresentava em nosso imaginario como autoritario, sisudo, 

prepotente e do qual parecia-nos que dificilmente poderiamos colher informacoes 

que contemplassem o objetivo da investigacao, surpreendeu-nos: recebeu-nos 

muito bem, respondeu a todas as questoes indagadas e, alem disso, se mostrou 

tao interessado no trabalho que estavamos desenvolvendo que chegou, inclusive, 

a nos oferecer material para a nossa pesquisa5. 

Outro aspecto que mereceu destaque na nossa 

pesquisa de campo foi o fato de que tanto os mais jovens quanto os mais idosos 

tem uma visao da vida politica da cidade voltada para os anos que envolvem a 

"Revolta de Princesa" e a morte do Cel. Jose Pereira Lima. Ou seja, a percepcao 

que a maioria da populacao tem da vida politica de sua cidade compreende um 

periodo ja bastante distante no tempo, uma vez que compreende os anos de 1925 

a 1949. O tempo compreendido entre 1949 e o inicio dos anos oitenta parece nao 

despertar interesse na populacao. E como se fosse um periodo sem grandes feitos 

ou realizacoes. 

Por outro lado, a medida que desenvolviamos a 

nossa pesquisa de campo, as entrevistas, em sua totalidade, destacavam a impor-

tancia das relacoes pessoais na vida dos moradores da cidade, o que nos levou a 

percepcao de que poderia haver uma permanencia dos padroes de patronagem e 

clientelismo na vida socio-politica da cidade, mesmo que algumas modificacoes 

pudessem ser identificadas. Assim, a fim de analisar esses padroes de patronagem 

nas relacoes politicas de Princesa Isabel, encaminhamos todos os nossos esforcos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O nosso contato com o Sr. Aloysio Pereira nos deixou a impressao muito forte de que havia um grande 
desejo de sua parte de que a verdadeira historia sobre os acontecimentos de 1930 fosse esclarecida, ja 
que durante muito tempo, o seu pai, Cel. Jose Pereira Lima, lider na "Revolta de Princesa", foi tratado 
pela histonografia oficial como "cangaceiro", nao dando a real conotacao politica que o movimento de 
1930pedia. 
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na perspectiva de encontrar as possiveis transformacoes nos codigos tradicionais 

de relacionamento politico. 

Chegando ao final da pesquisa, sentiamos que a 

experiencia participativa tinha sido marcante, uma vez que nos incluiamos na-

quele contexto politico e social. Muitos dos contatos estabelecidos significaram 

uma reaproximacao com os amigos de infancia: era como se estivesse acontecen-

do uma volta para casa. Parecia que nossos problemas e nossos objetivos eram 

do conhecimento de todos. Assim, sentiamo-nos familiarizado com as questoes 

investigadas e com seus agentes. 

Durante o periodo em que estivemos envolvido 

nessa pesquisa, varios convites foram feitos para almocos, festas, e ate mesmo 

para participacao na vida politica local, fazendo-nos sentir novamente um mora-

dor daquela pequena cidade e, mais do que isso, colocando-nos numa situacao de 

tamanho envolvimento com um universo em que as relacoes sociais sao marcadas 

pelo contato pessoal, que somos levados a concordar com Caniello, quando 

afirma que "o que define que uma cidade seja pequena e exatamente o fato de 

que nela todo mundo se conhece." (Caniello, 1993: 48). 
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9 

A discussao teorica desta disserta9ao consiste 

numa analise sobre a rela9ao entre mudan9a historica e permanencia estrutural de 

certos la9os culturais, tendo por base o estudo das estruturas socio-politicas. A 

interpreta9ao, nessa perspectiva, possibilita-nos a reprodu9ao da vida politica e 

social nas redoes estabelecidas pela cultura da qual ela emerge. Assim, nossa 

preocupa9ao tem o sentido de procurar, nas redoes de poder, obter informa9oes 

que nos possibilitem compreender a realidade da vida politica e da sua organiza-

9ao social. 

Propomo-nos, assim, interpretar a realidade social 

e politica de uma pequena cidade: Princesa Isabel. Para isso, inicialmente discu-

timos uma vertente inovadora de interpreta9ao do campo social brasileiro, carac-

terizada por uma redefim9ao metodologica que leva em conta redoes micro-

estruturais do mundo cotidiano. Essa nova vertente de interpreta9ao, trabalha com 

as "rela9oeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA micro-estruturais que, ritualizadas, expressam a logica mais interna 

do ethos nacional" e "passam a ser tomadas como elemento fundamental a inter-

preta9ao do universo social brasileiro." (Caniello, 1993: 16-17, grifos no origi

nal) 

Nesse sentido, o ethos nacional se constitui de 

uma duplicidade etica, caracterizada pela coexistencia ambigua do individualismo 

moderno e do holismo
6

 tradicional. Essa duplicidade etica, fundada na capacida-

de historica de articular o tradicional e o moderno, acaba por definir a sociedade 

brasileira como uma sociedade relacional (Cf. Da Matta, 1987: 25-26), o que se 

constitui em uma de suas mais significantes peculiaridades. Este estilo relacional 

6

Cf. Dumont (1992. 57-58). 
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e duplice "pode ser considerado como o traco mais eloqiiente de nossazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etica pro

pria. "(Caniello, 1993: 20-21). 

Portanto, tendo por base a relacao entre o moder

no e o tradicional, a. nossa investigacao se encaminha no sentido de buscar ele-

mentos empiricos que possam testar esta possibilidade duplice como elemento 

orientador das redoes sociais na sociedade brasileira. Assim, no primeiro mo-

mento desta perspectiva teorico-metodologica, tratamos dos aspectos teoricos da 

rela9ao moderno/tradicional na sociedade brasileira. Em seguida fazemos uma 

analise interpretativa das redoes e redes pessoais, destacando alguns conceitos 

como amizade, alian9a politica, patronagem, parentela e rede social, que sao de 

fundamental importancia para esta disserta9ao. 

Quando tratamos da sociedade brasileira nos seus 

aspectos mais gerais, partimos do principio de que sua estrutura e peculiar, uma 

vez que as mudan9as politicas e sociais operadas em seu ambito nem sempre sao 

determinadas pelos mesmos mecanismos operantes em outras sociedades. Esta 

peculiaridade a qual nos referimos e conseqiiencia, segundo Jose de Sousa Mar-

tins, do fato de a sociedade brasileira ter-se originado a partir de uma coloniza-

9ao, o que lhe assegurou a conota9ao de uma "sociedade de historia lenta" 

(Martins, 1994: 14). 

E ainda esta estrutura peculiar que exige que a so-

ciedade brasileira seja estudada, a exemplo de outras sociedades de origem colo-

nial, a partir da perspectiva de uma sociologia de historia lenta (Martins, 1994: 

14). Este procedimento pressupoe uma leitura de fatos e acontecimentos determi-

nada pela necessidade de se descobrir no momento atual a presen9a ativa de es-

truturas, valores e concep96es oriundas do passado. Neste trabalho, para que isto 

seja possivel, e preciso que o passado seja entendido como um recorte temporal 

em que as realidades sao perpassadas por um movimento espacial, em que as re-
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presentacoes historicas passam por um deslocamento pendular entre fechamento 

e abertura dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90  politico e social. 

Com este caminho metodologico nao pretendemos 

chegar a conclusoes mais gerais sobre a sociedade brasileira, pois nao defende-

mos que todo e qualquer resultado obtido a partir da analise de um determinado 

contexto limitado possa ser estendido ao contexto mais amplo do qual aquele fa9a 

parte. Pretendemos, no entanto, ressaltar que a interpreta9ao da vida social limi-

tada da pequena cidade pode denunciar aspectos mais gerais da sociedade brasi-

leira como um todo, a partir de uma analise que leva em conta "as redoes de 

contigiiidade entre o que ocorre a nivel local e o que define nossa sociedade glo-

balmente." (Caniello, 1993: 32). 

E precisamente neste ponto que tomamos a cidade 

de Princesa Isabel como um contexto limitado que, ao ser estudado, pode ajudar 

a elucidar questoes mais gerais da sociedade brasileira. Uma destas questoes e o 

processo de moderniza9ao, sem rupturas, pelo qual vem passando a cidade, ja 

que nela e possivel, por exemplo, observar a pratica de discursos politicos mo-

demos articulados a antigas estruturas politicas. 

Nao esquecemos, no entanto, que estamos diante 

de uma realidade bastante especifica: a realidade de uma pequena cidade, aqui 

definida nao apenas pela sua representa9ao puramente geografica, mas sobretudo 

pela sua dimensao simbolica, como propoe Caniello: 

"para alem da percep9ao empirica das dimensoes fisicas 

da cidade, a considera9ao da lim ita9ao do seu espa90  

liga-se fundamentalmente ao seu propriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA padrao de re

lacoes sociais - o que define que a cidade seja 

"pequena" e exatamente o fato de que nela "todo mun-

do se conhece"; ou seja, nela, as redoes sociais tem 

um escopo limitado pela inevitabilidade do contato pes-

soal." (Caniello, 1993: 61, grifos do original). 
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Se assumimos a postura de trabalhar com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no9ao 

de rela9oes de contigiiidade entre o que ocorre na pequena cidade e o que define 

a sociedade brasileira globalmente, e porque temos a convic9ao de que a realida-

de que analisamos reflete a sociedade brasileira como um todo, mas dela tambem 

se afasta em determinadas peculiaridades inerentes ao espa90 relativamente auto-

contido da "cidade pequena". O que, em outras palavras, significa assumir a 

postura de nao ver apenas uma cultura brasileira unica, nem o extremo oposto de 

enxergar culturas particulares no Brasil, mas pressupor uma defini9ao ideologica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mu 

que estabelece uma identidade comum. 

E diante do espa90 relativamente autocontido, no 

qual a cultura e elemento crucial na organiza9ao da vida social, que observamos o 

quanto a suposta "m odem iza9ao do sistema politico brasileiro"
8

 convive com a 

sobrevivencia de praticas comuns do passado, como e o caso especifico do cli-

entelismo, que atua como mecanismo de rela9ao entre os detentores do poder po-

litico e a sociedade civil 9. 

Um bom indicador do que estamos afirmando e o 

fato de a historia recente demonstrar que, ao longo dos tempos, os politicos as-

sumiram em seus discursos um torn que pode ser chamado "moderno" e, no en-

tanto, o clientelismo, longe de ter deixado de existir, se revigorou e continua sen-

do, "uma pratica politica que consiste no intercambio de voto por favores, entre 

um determinado chefe de organiza9ao politica e seus eleitores com os quais cria 

um forte componente de lealdade e dependencia pessoal" (Andrade, 1983: 3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7

 Ver, a esse respeito, Dumont (1992: 30). 

8Quando falamos na modernizacao do sistema politico brasileiro, estamos nos referindo as mudancas 
ocorridas na organizacao polhico-partidaria por ocasiao da Constituicao de 1988. 

9

Para Martins, "[.]o clientelismo politico nao desapareceu. Ao contrario, em muitas regioes do Pais ele 
se revigorou, embora mudando de forma, praticado por uma nova geracao de politicos de fachada mo-
derna".(Martins, 1994: 29). 
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Para interpretar a insercao da sociedade brasileira 

na logica efetiva do Capitalismo, devemos levar em conta a persistencia de pa-

droes de cultura que resistem as mudancas historicas, isto e, precisamos recorrer 

ao nosso passado colonial para melhor conhecer as nossas particularidades. Para 

tanto, e preciso partirmos do principio de que o Brasil, um pais do "Terceiro 

Mundo", ocupa uma posicao intermediaria no que diz respeito a sua inser9ao no 

Capitalismo e no ambito da ordem social competitiva. E preciso ainda lembrar 

que essa posi9ao intermediaria resulta do fato de o Brasil ter vivenciado nao so a 

expropria9ao, mas tambem a escravidao, desde o seu periodo colonial. 

Viver a expropria9ao e a escravidao no periodo 

colonial parecia colocar o Brasil em pe de igualdade com Portugal, uma vez que 

tal fato promovia uma transplanta9ao das distin96es sociais preexistentes na soci-

edade portuguesa para a sociedade brasileira. No entanto, o que deveria constituir 

uma similaridade com o primeiro mundo acaba por se definir como uma particula-

ridade da sociedade brasileira. Se essa peculiaridade ocorreu foi porque uma 

grande diferen9a separava o Brasil de Portugal: enquanto este ja come9ava a vi-

venciar o capitalismo, com o advento das expansoes maritimas, o outro nascia a 

partir de uma coloniza9ao surgida por descobrimento. Assim, o Brasil adquire 

estruturas economicas, sociais e politicas com um padrao proprio, o que deter-

mina a especificidade das regras que caracterizam a sua sociedade
10

. 

E se e preciso ter sempre em mente que o processo 

de mudan9a social no Brasil pressupoe a existencia de uma heran9a socio-cultural 

relacionada com certos aspectos socio-dinamicos advindos do periodo colonial, e 

igualmente importante ressaltar que a liga9§o entre esse "padrao brasileiro" que 

se formou e a mentalidade mandonista
n

das elites das classes dominantes ainda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10.Ver, a esse respeito, Holanda (1995: 31-40), Prado Jr.(1989: 281), e Freyre (1983: 23). 

".Na perspectiva de Fernandes (1979), a mentalidade mandonista "compatibiliza a coexistencia da tole-
rancia e ate da cordialidade com um profundo desdem elitista por quem nao possua a mesmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condicao 
social. O que faz com que aquilo que pareca 'democratico', na superficie, seja de fato 'autoritario' e 
'autocratico', em sua essencia. Este patamar psicossocial das relacoes humanas e a nossa heranca mais 



14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao foram neutralizadas pela ordem social competitiva, podendo ainda ser obser-

vadas nas 

"interferencias de padroes de tratamento que sao antes 

estamentais e que reproduzem o passado no presente, a 

tal ponto que o horizonte cultural inerente a consciencia 

conservadora de nossos dias, em seu mandonismo, ex-

clusivismo e particularismo agrestes, lembram mais a 

simetria 'colonizador'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus 'colonizado' que a 

'empresario versus 'assalariado'" (Fernandes, 1979: 35, 

grifos do original) 

O Capitalismo aqui introduzido se confronta com 

esta estrutura oriunda do regime colonial, absorvendo-a lenta e parcialmente ate 

ajustar-se aos padroes capitalistas com seus dinamismos economicos inseridos 

no mercado mundial. Essa distincao marcou de forma contundente o padrao bra-

sileiro que entao se formava e que nao consegue ser neutralizado pela ordem so-

cial competitiva. Isto ocorreu porque o desenvolvimento do capitalismo pressu-

poe uma forte maturacao da ideologia individualista, como propoe Weber 

(1974:33). Este processo, no Brasil, tem peculiaridade propria: ocorre aqui a 

convivencia de relacoes que marcam um capitalismo chamado desenvolvido com 

formas tradicionais de organiza9ao social, que o proprio sistema se encarrega de 

conservar, atualizar e reproduzir. Ou seja, 

"o sistema e dual: de um lado, existe o conjunto de re-

does pessoais estruturais, sem as quais ninguem pode 

existir como ser humano completo; de outro ha um sis-

tema legal, moderno, individualista (ou melhor, fundado 

no individuo), modelado e inspirado na ideologia liberal 

e burguesa."(DaMatta, 1983: 20). 

duradoura (e, ao mesmo tempo, mais negativa) do passado colonial e do mundo escravista." (Fernandes, 
1979: 35, grifos do autor). Para uma melhor compreensao da mentalidade mandonista das classes do-
minantes ver Queiroz (1976). 
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Ou ainda, como nos sugere Santos, 

"(...) no Brasil convivem e conjugam-se num mesmo 

drama dois mundos: o mundo daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoas, onde todos 

sao "gente", de uma ou de outra maneira acima da lei, 

mundo das relacoes sociais personalizadas que possui 

um codigo altamente elaborado.(...) Por outro lado, ha o 

mundo de individuos, impessoal, regido pela lei iguali-

taria e universalizante." (Santos, apud Guatarri e 

Rolnik. 1986: 59, grifos do autor), 

Portanto, a peculiaridade de acomodar a cada situ-

acao o individualismo moderno e o holismo tradicional12 faz com que a socieda-

de brasileira adquira uma configuracao etica com capacidade de adaptar as mais 

diferentes tendencias nos mais variados setores da sociedade. Nesse sentido, Ca-

niello, a partir de uma discussao sobre a duplicidade etica, de Weber e Dumont, 

e contemplando a deflnicao de sociedade relacional, de DaMatta, propoe a defi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ni9ao de um estilo nacional relacional e duplice, um conceito que relaciona efe-

tivamente a ideologia com a a9ao dos sujeitos, define ideologicamente o estilo 

como um padrao de conduta e "pode ser considerado como um tra90 mais elo-

qiiente de nossa etica/?rd/?ntf."(Caniello, 1993: 20-21). 

A condu9ao da analise nestes termos nos possibi-

lita interpretar, numa perspectiva mais geral, a capacidade que tem os sistemas 

tradicionais de desenvolverem estrategias de acomoda9ao de tra90s culturais, em 

face as condi9oes impostas pela pressao modificadora das transforma96es eco-

nomicas. Nesta disserta9ao, uma analise assim conduzida e particularmente im-

portante porque a marca distintiva deste tipo de acomoda9ao que ocorre na for-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 Para uma melhor compreensao dessa relacao, ver Caniello (1993: 14-21). 
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macao social de uma pequena cidade se justifica em funcao do carater pessoali-

zante de suas relacoes. 

Nesse sentido, encaminhamos nossa analise aos 

aspectos essenciais de padroes de interacao social, de modo a procurar identificar 

nestes e na complexidade das redoes pessoais, instrumentos de manutencao de 

determinadas praticas politicas que ajudam a manter a hegemonia de determina-

dos grupos de elite no poder politico da localidade em estudo. 

Nao obstante a sua utilidade, nao nos deteremos 

nos estudos das origens do conflito social que se localizam nas oposicoes de clas-

ses que caracterizam a sociedade brasileira. Acreditamos que o exame de praticas 

politicas nos conduzira a elementos que funcionam como mecanismos que impe-

dem a estmturacao dos grupos clientes em grupos auto-orientados. 

A este respeito, concordamos com Balandier, 

quando ressalta que as relacoes hierarquicas estao presentes em todas as dimen-

soes sociais, tanto em sociedades simples como em complexas: "nao ha socieda-

de sem poder politico, nao ha poder sem hierarquias e sem relacoes desiguais 

instauradas entre individuos e grupos sociais".(Balandier, 1969: 74). 

A partir dai, a nossa opiniao e que o estudo das 

estruturas socio-politicas nos indicara que a manutencao do poder politico nao 

resulta apenas da heranca cultural, mas sobretudo de estruturas de poder histori-

camente determinadas. Assim, ao analisar a sociedade, nos diversos segmentos 

que a compoem, temos a convic9ao que a visao do cientista nao se deve limitar 

apenas as condi9des que supostamente a determinam. 

A forma pela qual a sociedade contemporanea se 

apresenta em toda sua complexidade nos leva a indagar as razoes pelas quais, em 

certas circunstancias, alguns aspectos do comportamento social permanecem 

como se estivessem estaticos, ainda que sob o rotulo da permanencia se encon-

trem novos signiflcados. A persistencia desses determinados comportamentos nos 
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fazem tentar, com maior insistencia, focalizar os elementos e as condicoes que 

possibilitam a sua permanencia. Para entendermos a complexidade das relacoes 

sociais recorremos a Velho, quando afirma: 

"a nocao de complexidade traz tambem a ideia de uma 

heterogeneidade cultural que deve ser entendida como a 

coexistencia, harmoniosa ou nao de uma pluralidade de 

tradicoes cujas bases podem ser ocupacionais, tecnicas, 

religiosas, etc." (Velho, 1981: 16) 

Os autores que discutem a questao da moderniza-

9ao nos "paises em desenvolvimento" geralmente tem considerado as redoes 

pessoais nas formacoes contemporaneas como um tipo de rela9ao com forte res-

quicio de carater tradicional, constituindo um obstaculo ao processo de moderni-

za9ao da sociedade. Essa perspectiva, que vem se tornando objeto de consenso, 

preve que esse tipo de rela9ao cedera automaticamente lugar a uma rela9ao do 

tipo racional e impessoal, que se associara aos novos padroes do mercado, a bu-

rocracia e a democracia. 

Esse pressuposto nao deixa de representar uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lim it a 9 a o , pois negligencia a p resen 9a das redoes oriundas do passado nas soci-

edades contemporaneas. Os trabalhos que tratam das redoes pessoais tem se 

voltado mais para a analise da forma como estao ordenados os la90S pessoais nas 

rela96es sociais e na organiza9ao das condutas, deixando de lado o porque de 

essas rela96es pessoais oriundas do passado virem resistindo as mudan9as pelas 

quais passa a sociedade. 

A presen9a das redoes pessoais na sociedade 

brasileira tem sido destacada por autores do chamado "pensamento social bra-

sileiro", entre os quais se destacam Oliveira Viana, Gilberto Freyre, Nestor Du-

arte, Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Junior e, mais recentemente, Ro-

berto da Matta (1983). 
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Oliveira Viana (1973) destaca a importancia da 

patronagem politica, quando analisa as relacoes de dependencia criadas em torno 

dos senhores rurais e afirma que elas sao motivadas pelo mal funcionamento das 

instituicoes publicas. Nesse estudo, Viana chama a aten9ao para o fato de que a 

amizade, a gratidao e o personalismo
13se contrapoem aos interesses coletivos. Ja 

Gilberto Freyre (1983) destaca a importancia da "familia patriarcal", na qual as 

personagens se substituem no decorrer do tempo, constituindo-se num tronco de 

onde brotam todas as outras redoes sociais e seus reflexos no mundo politico, 

tornando-se fundamental na forma9ao da sociedade brasileira14. 

Nestor Duarte (1966) destaca a constitui9ao do 

Estado Brasileiro e a importancia da familia e do "privatismo", vendo na organi-

za9ao da sociedade e da politica brasileira uma heran9a da coloniza9ao portu-

guesa13. Nesta mesma linha de raciocinio destacamos o trabalho de Sergio Buar-

que de Holanda, para quern o tipo primitivo de familia patriarcal gera influencias 

nos detentores das posi96es publicas. Para esse autor, tais influencias fazem com 

que a distin9ao do privado e do publico se de em mn9ao de interesses particula-

res, estabelecendo, por exemplo, que o processo de escolha de candidates a 

exercerem as fiu^oes publicas se de de acordo com a confian9a pessoal que estes 

merecem e nao de acordo com suas capacidades proprias16. 

Tendo por base o passado colonial, Caio Prado Jr. 

analisa o patriarcalismo como uma heran9a da coloniza9ao portuguesa que aflo-

rou na sociedade brasileira. Estando o senhor rural e sua familia situados no cen-

tro da vida social da Colonia, a popula9ao se organizava em torno dele, cabendo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 Ver o destaque dado a "Genese dos Gas e do espirito de Cla", e "psicologia politica" por Viana (1942: 

120). 
1 4 Ver, em Freyre (1983: 23), a importancia da "familia patriarcal" na formacao da sociedade brasileira e 

a referenda aos seus reflexos no mundo politico. 

1 5 Ver a relacao entre a constituicao do Estado Brasileiro e os interesses do "senhoriato" em Duarte (1966: 

108). 

16Ver, a esse respeito, Holanda (1995: 146). 
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lhe tamanha autoridade e prestigio que a adrninistra9ao colonial era obrigada a 

reconhece-lo como centro de poder e riqueza
17

.Tal situa9ao pode ser descrita 

como a cria9ao de um verdadeiro cla patriarcal, o que, para Prado Jr., e algo es-

pecifico de nossa organiza9ao social. 

Como vemos, os autores do chamado "pensamento 

social brasileiro" tratam das redoes pessoais na sociedade brasileira. O que nao 

fica muito evidente, na nossa opiniao, e o que caracteriza tais redoes . Para uma 

melhor compreensao do que sejam as redoes pessoais, tomamos por base os 

estudos de Carl Lande, que, ao teorizar sobre "redoes diadicas", caracteriza o 

que entendemos por redoes pessoais. 

A respeito das redoes diadicas, Lande primeira-

mente designou-as de "alian9as diadicas" (1977 e 1977a), preferindo, depois de 

um certo tempo, chama-las de "diades de ajuda mutua" (1983). A distin9ao feita 

por Lande entre redoes diadicas e outras formas de rela9ao a dois se da pelo 

fato de que independentemente de pertencerem a um mesmo grupamento ou de 

ocuparem determinados cargos ou posi96es institucionais, as pessoas se relacio-

nam diretamente. Isto e, a rela9ao e baseada na pessoalidade. O tratamento de 

um individuo e considerado pessoal quando se da com alguem que acumula ou-

tros papeis, alem daquele que esta sendo acionado, nao importando os papeis so-

ciais especificos. Ou seja, ao se estabelecer, por exemplo, uma rela9ao entre uma 

pessoa e outra que desempenhe o papel de funcionario de uma institui9ao o que 

prevalece e a rela9ao pessoal e nao o fato de uma das pessoas envolvidas acu-

mular e desempenhar diferentes papeis. 

Ja para a defim^ao da no9ao de "alian9a de ajuda 

mutua"18, Lande parte do principio de que ao se constituir uma alian9a diadica, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'. Ver, a esse respeito, Prado Jr. (1989;287). 

'.Para a definicao da nocao de "alianca de ajuda mutua" Lande (1977) tem por base um estudo de Foster 
(1967) sobre o campesinato mexicano, no qual distingue dois tipos de contratos por um lado os con-
tratos explicitos, formais e institucionais, e por outro lado, contratos implicitos, seletivos, intermitentes, 
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independentemente de ela ser uma relacao patrao-cliente (vertical) ou uma rela-

cao entre pessoas com poder politico, economico, ou qualquer outro que se 

constitua emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status semelhante (horizontal), implicara em relacoes que envolvem 

obrigacoes de ajuda mutua, confianca, fidelidade, trocas de favores e reciproci-

dade, podendo ser compreendida como "um acordo voluntdrio entre dois indivi-

duos com vistas a trocarem favores e conceberem ajuda um ao outro em tempo 

de necessidade "(Lande, 1977: XIV, traducao nossa). 

Para Lande, essas relacoes, com a sua combinacao 

e complexidade, darao origem a tipos estruturais diferentes, que podem ser en-

contrados nos termos "relacoes diadicas", "redes sociais" e "grupos diadicos nao 

corporados". As diades sao conhecidas por terem menor estrutura e, via de regra, 

por serem um tipo de relacao que envolve somente duas pessoas. Ja os "grupos 

diadicos nao corporados", como e o caso das "clientelas", das "faccoes politi-

cas", dos "conjuntos de acao" e dos "agrupamentos de amigos" se caracterizam 

por serem grupos formados com objetivos previamente definidos. Veneer uma 

eleicao, por exemplo, e um objetivo que justifica a formacao de um conjunto de 

relacoes diadicas ligadas entre si por um periodo de tempo determinado. 

E evidente, portanto, que consideremos de funda-

mental importancia para a realizacao desta dissertacao a compreensao do que 

sejam "relacoes pessoais". Desde logo, no entanto, queremos chamar a atencao 

para o fato de que sob essa nocao acomodam-se diferentes variantes de relacoes. 

As relacoes de parentesco, amizade e de patronagem, dentre outras, sao exem-

plos de relacoes que, se tem pontos em comum que possibilitam o seu enquadra-

mento numa mesma definicao, apresentam tambem particularidades que exigem 

um tratamento distinto. Por isso, essas relacoes serao aqui analisadas em seus 

aspectos mais especificos. A finalidade desta opcao e tornar mais clara a percep-

que sao voluntariamente estabelecidos tendo como meta suprir as necessidades que nao conseguiram ser 

preenchidas pelos primeiros. 
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cao de como estao instituidas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA obriga96es ou as regras que caracterizam as pra-

ticas politicas. Sendo assim, desenvolvemos uma breve discussao a respeito das 

diferentes categorias de redoes pessoais. 

A importancia das relacoes de parentesco e do fa-

milismo na sociedade brasileira ja foi abordada por diversos autores
19

, que, via 

de regra, as definem como uma unidade complexa composta por grupos de pa-

rentes consanguineos e pessoas a estes ligadas por la9os de afinidades diversas, 

desde o casamento e o compadrio, ate a lealdade ideologica. O nosso trabalho 

levara em conta as no96es de "parentela" e "politica de parentela", para mostrar 

como uma organiza9ao social esta associada as redoes que envolvem usos 

praticos, tais como: favores, prote9ao, auxilio, etc. E e dentro deste contexto que 

entendemos a abrangencia do significado de "parentela", pois 

"muito mais do que uma organiza9ao social, a parentela 

estava subjacente a base da rede de parentes e amigos 

de um politico. O nucleo dos seguidores politicos que a 

ele se vinculam de maneira personalistica constituia-se 

dos membros de sua parentela. (Lewin, 1993: 113). 

A organiza9ao da parentela tem como base a loca-

lidade e como objetivo a defesa dos interesses partidarios, bem como a organiza-

9ao do eleitorado para que este possa proporcionar votos. Aos membros da pa-

rentela cabe ocupar, por nomea9ao, cargos politicos e postos de servi90  publico. 

O favorecimento de parentes tambem se da atraves de auxilio particular nos mo-

mentos de crise, o que de certa forma se torna uma obriga9ao na rela9ao entre 

parentes. No entanto, a expansao da obriga9ao na rela9ao entre parentes se apre-

senta nao so nos momentos de crise, mas tambem no favorecimento quando 

existe oportunidade para tal. 

,9

.Destacamos os trabalhos de Correa (1994), Levi (1977), Arantes (1994), Lewin, (1993) e outros. 
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No que diz respeito especialmente a "politica de 

parentela", Lewin afirma que, no contexto da Paraiba, e possivel se falar em 

"nucleo organizacional para agrupamentos politicos 

fundamentais. [...] Num nivel mais complexo, entretan-

to, a politica de parentela refere-se a maneira pela qual 

era conduzida a atividade politica."(Lewin, 1993: 189). 

Como se ve, a politica de parentela nao significa 

apenas a forma9ao de um nucleo capaz de organizar os agrupamentos politicos 

fundamentais, sobretudo porque esses agrupamentos se davam atraves de con-

sangiiinidade e do casamento, fatos que justificam a expressao "grupos de base 

familiar". "Politica de parentela" vai significar muito mais a forma como as cone-

xoes de parentesco dao coesao as redes que se ligam aos niveis mais altos do 

governo. Ou seja, a politica de parentela e um mecanismo que faz uma oligar-

quia20 funcionar. Evidentemente, para assegurar esse funcionamento, parentes so 

nao bastam: e preciso um grupo muito maior para que as redes estendam seus 

limites alem das fronteiras do grupo familiar, dando oportunidade de maior pode-

rio a oligarquia. Em fun9ao disso, os grupos politicos de base familiar se valem 

das "rela96es de amizade", dando origem ao que se chama "amizade politica" ou 

"patronagem". 

Eric Wolf (1966), um dos mais importantes estudi-

osos das rela96es de amizade, distingue dois tipos dessa rela9ao: a amizade 

"expressiva ou emocional" e a amizade "instrumental". O primeiro tipo pode ser 

encontrado nas pequenas comunidades e em sociedades de linhagem, que inclu-

em "uma rela9ao entre um ego e um alter-ego na qual cada um satisfaz alguma 

necessidade emocional de seu oposto".( Wolf, 1966: 22). Em outras palavras, 

.0 termo "oligarquia", em seu sentido etimologico, significa que a autoridade se concentra nas maos de 

poucas pessoas, podendo estas pertencerem ao mesmo partido, classe social ou familia.(Ferreira, 1993: 

18) 
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esta forma de amizade pode ser defmida como uma relacao em que existe um 

vinculo que une os individuos de uma mesma camada social aos seus pares. Esta 

relacao pode tornar-se meio de defesa eficaz quando utilizado contra estranhos 

mais poderosos. 

Ja a "amizade instrumental" serve a funcoes dife-

rentes, constituindo-se de uma relacao por meio da qual os individuos se unem 

em pares associando-se atraves do sistema de cooperacao mutua em busca de 

recursos estrategicos e escassos. Assim, essa relacao busca alcancar seus objeti-

vos fora da diade e pode ser percebida numa sociedade cujo arranjo social apre-

senta determinadas posicoes estruturais de forma que o acesso as instituicdes e 

desigual para seus membros.21 Desta forma, a relacao de amizade, atraves da 

afeicao pessoal, torna-se instrumento de mediacao capaz de ultrapassar os 

"canais normais" das institui96es, fazendo com que os individuos das camadas 

menos privilegiadas tenham acesso facilitado as institui^oes, aos grupos econo-

micos, e, de certa forma, a todos os que controlam os servos estrategicos da 

sociedade.22 

O tempo que uma relacao de amizade dessa natu-

reza pode vigorar vai depender das expectativas positivas que os participantes 

tem de seus pares. Essa rela9ao envolve compromissos mutuos e e a capacidade 

de os pares cumprirem esses compromissos que determina a sua dura9ao. Para 

Wolf (1966), a amizade do tipo "instrumental" envolve uma rela9ao de equilibrio 

entre seus membros, de forma que cada um tem poder ou capacidade nao muito 

desigual ao seu oposto. E importante frisar que deve existir nessa rela9ao, um 

minimo de afeto em jogo, caso contrario, o equilibrio pode desfazer-se e adquirir 

outro significado. Quando, por exemplo, um dos membros se torna mais poderoso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21

Enquanto a amizade emocional restringe a relacao ao par, a amizade instrumental busca alcancar, ao 

menos, parte dos propositos dos participantes.(Wolf, 1966: 10). 

2 2

 Numa relacao de amizade, "um elemento minimo de afeicao permanece como ingrediente importante na 

relacao". (Wolf, 1966: 12). 
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que o seu oposto, ha uma ruptura da relacao que passara a se constituir no que 

Wolf chama dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao de patronagem. 

Anterior aos estudos de Eric Wolf, o trabalho de 

Pitt-Rivers (1971), que trata da aldeia espanhola Andaluza de Alcala, surge como 

um tratado classico da amizade. Nele, se demonstra como naquela comunidade a 

amizade se estabelece a partir de um favor que e prestado a uma pessoa por 

quern outra expressa simpatia. Se o favor for aceito, estara estabelecido o laco de 

amizade e a pessoa que prestou o favor tera o direito de esperar por retxibui96es. 

Ou seja, nessa comunidade a amizade se baseia num "espirito de contrato" (Pitt-

RiverszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Foster: 1964; 146), no qual 

"estabelecer amizade com alguem significa colocar-se 

num estado de obriga9ao. Essa obriga9ao impoe a uma 

pessoa atender as solicita96es do amigo, embora isso 

implique um sacrificio da nossa parte." (Pitt-Rivers 

apud Foster, 1964; 146) 

Tendo por base os estudos de Pitt-Rivers, Foster 

argumenta que o reconhecimento da amizade j a significa o estabelecimento de um 

acordo em que os parceiros assumem obriga96es mutuas, esperando em troca fa-

vores reciprocos. Assim, a amizade e a livre associa9ao com uma pessoa da pro-

pria escolha: se implica simpatia mutua, implica tambem mutuo servi90 . Desta 

forma, as redoes de amizade assumem o status de institui9ao social, uma vez 

que tais redoes frequentemente perpassam as "estruturas formais" da sociedade. 

E, mais do que isso, as redoes de amizade, uma vez sobrepostas as redoes 

formais, podem alterar o seu modo de operar, produzindo modifica96es bastante 

significativas. 

Quanto as redoes de patronagem, diversos estu-

dos tem enfatizado o que se designa por essa expressao. Entre eles, merecem 

destaque os que realizaram Galjart, Foster, Silverman, Powell, Davis, Pitt-Rivers 
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e Hutchinson. No entender de Galjart (1967), uma relacao de patronagem implica 

"contrato diadico entre individuos desiguais, atraves do qual aquele socialmente 

superior oferece protecao em troca de apoio politico, e lealdade da outra parte" 

(Galjart, 1967: 335). 

Foster (1963), ao analisar a comunidade de 

Tzintzuntzan no Mexico, afirma que a relacao patrao/cliente e diadica, ou seja, se 

da entre dois individuos de forma que " O ego conceitualiza suas obrigacoes e 

expectativas como uma rua de mao dupla, ele numa ponta e um unico parceiro na 

outra".(Foster, 1963: 1281,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tradugao nossa) 

Ja Silverman (1977) da outra dimensao a relacao 

de patronagem, quando analisa a comunidade de Collerverde na Italia Central, 

afirmando que, nesta localidade, 

"quando a relacao estava formada entre um proprietario 

de terras e o campones, o proprietario de terras tornou-

se patrao nao para o individuo, mas para a familia intei-

ra. Suas obrigacoes se estendiam automaticamente para 

todos os membros da familia do campones por outro 

lado, sua esposa era chamada 'patroa'f...] em menor 

parte, outros membros da familia do proprietario da ter-

ra eram tratados como patroes... Estas extensoes dos 

papeis do patrao e do cliente para familias inteiras nao 

eram o resultado de contratos independentemente esta-

belecido: elas eram mais ou menos automaticas ..." 

( Silverman, 1977: 297, traducao nossa). 

Desse modo, caracteriza relacoes de patronagem como "um padrao inter-cultural 

que envolve trocas face a face entre pessoas de status desiguais, regulado por re-

lacoes contratuais informais que garantem a sua permanencia" Na sua analise 

sobre relacoes de patronagem na Italia Central, afirma que a patronagem era de-

sempenhada exclusivamente pelos grandes fazendeiros e que, mesmo diante do 
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grande poder destes homens, a relacao se constituia atraves da reciprocidade com 

seus clientes. 

Para Powell (1977), a constituicao de uma relacao 

de patronagem apresenta tres aspectos fundamentais na relacao patrao e cliente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

status desigual, reciprocidade e proximidade. Segundo esse autor, nas redoes 

de patronagem, a autoridade e a coercao sao importantissimas, mas, no momento 

em que um dos elementos se tornar dominante a relacao nao deve mais ser consi-

derada como relacao de patronagem, pois estariamos diante de uma relacao de 

exploracao. 

Na concepcao de Scott (1977), a diferenca entre 

uma relacao de patronagem e uma relacao de exploracao esta na questao da coer-

cao: numa relacao de patronagem, a coercao deve ter prescricoes basicas, defini-

das por um conjunto de expectativas morais em termos de regras de reciprocida-

de que devem contribuir para legitimar a autoridade do patrao e assegurar o bem 

estar de seus clientes. Em outras palavras, existe um limite que nao deve ser ul-

trapassado pelo patrao que pretende manter sua legitimidade. Esse limite se en-

contra na provisao das garantias sociais basicas de subsistencia e seguranca dos 

seus clientes. 

Pitt-Rivers (1971), ao estudar uma vila espanhola, 

analisa o papel desempenhado por relacionamentos partenalisticos, tendo de um 

lado o campesinato e do outro as elites sociais. A relacao que se estabelece entre 

esses dois polos e chamada por ele "gatekeeper funcion", enfatizando que a fun-

cao exercida pelo patrao domina os acessos que interligam a infra-estrutura local 

da vida a superestrutura do mundo externo e urbano, o que termina por determi-

nar a permanencia das relacoes de patronagem. 

Hutchinson (1966), ao analisar os aspectos que 

caracterizam o atraso de amplos setores da sociedade brasileira, estabelece que a 

relacao patrao-cliente e de importancia fundamental para determinar os padroes 
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de interacao social que prevalecem nessa sociedade. Esse autor chama a atencao 

para os obstaculos que tais relacoes podem impor ao desenvolvimento economi-

co. Ao enfatizar a importancia dos aspectos culturais paternalisticos, faz um exa-

me dos "aspectos etnologicos" do desenvolvimento economico. Neste ponto, 

chega a atribuir a existencia de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos social, que seria incompativel com o 

progresso, a importancia de principal obstaculo ao desenvolvimento economico 

em regioes subdesenvolvidas. Ele ve, ainda, na relacao patrao-cliente e no com-

portamento que herdamos dos Portugueses e de seus descendentes, evidencias da 

existencia no Brasil de uma atitude em relacao ao trabalho que nao esta associada 

ao progresso generalizado, e cita como exemplo a constituicao da aristocracia 

rural brasileira, na qual os fazendeiros recebiam seu status como conseqiiencia 

do ocio ostensivo. 

Nao devemos restringir a relacao de patronagem 

aquela que existe entre pares de pessoas. A sua complexidade pode envolver o 

acesso de varias pessoas vinculadas entre si por relacoes pessoais a bens e servi-

ces, usando seu poder para assistir ou proteger umas as outras, ao mesmo tempo, 

estabelecendo o que Davis (1983) chama de "cadeia de patronagem", em que os 

participantes podem desempenhar o papel de patrao (em relacao a uns) ou de cli-

ente (em relacao a outros). 

Contudo, como pontua Caniello (1990: 46), para 

falarmos em patronagem, e necessario levarmos em conta a variabilidade etno-

grafica evidenciada nos estudos de campo, bem como a importancia das especifi-

cidades das varias regioes contempladas pelos pesquisadores, que compreendem 

desde o sudeste asiatico (Scott, 1977; Lande, 1979b) ate as "sociedades mediter-

raneas" (Boissevain, 1966; Graziano, 1977; Pitt-Rivers, 1971; Silverman, 1977; 

Kenny, 1977), passando pela America Latina (Foster, 1963, 1967; Wolf, 1971). 

Mesmo diante desta aparente diversidade, e possivel detectar aspectos comuns 

nas diferentes localidades, principalmente no que tange aos paises latino-
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americanos, que devido a sua historia colonial, estes paises serao tratados, aqui, 

como "sociedades de tradicao mediterranea", conforme concep^ao de Caniello 

(1990:46). 

O que ha de coincidente nessa estrutura transcon-

tinental e o que Davis (1977) chama de "idiomas", que sao reveladores de parte 

de uma trajetoria a ser percorrida entre um "padrao etico pessoalizante de rela-

coes sociais" (Da Matta, 1987) e o surgimento de uma "etica individualista" que 

se associa ao desenvolvimento do mercado capitalista, o que vai ocorrer num 

processo bastante sofisticado de individualiza9ao, pois, como aponta Weber 

(1974), o desenvolvimento do capitalismo supoe uma forte maturacao da ideolo-

gia individualista. 

Dada a sua complexidade, e necessario estabelecer 

as condi96es necessarias e principais para a ocorrencia da rela9ao de patronagem, 

como elemento estruturante de certas organiza96es sociais, as quais ja foram 

elencadas e discutidas por Caniello (1990). 

Com rela9ao a primeira condi9ao, Caniello, to-

mando por base os estudos de Silverman (1977) e de Wolf (1966, 1971), chama 

a aten9ao para o fato de que as redoes de patronagem, mesmo numa cidade 

pequena, envolvem elabora96es que evidenciam os termos comunidade/na9ao. 

Assim, as redoes de patronagem funcionam nos sistemas burocraticos como 

uma 

"[. . . ] rela9ao definida por dois termos — comunida-

de/na9ao — onde a tensao entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA centro e periferia con-

diciona a forma9ao de praticas alternativas de acesso 

aos bens correntes na economia e as obriga96es formais 

e direitos legais dos cidadaos nos sistemas burocraticos 

do governo central" (Caniello, 1990: 49). 
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Ainda com relasao a essa primeira condicao, um dos elementos caracteristicos 

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao de patronagem diz respeito a existencia de chefes politicos que funcio-

nam comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mediadores que agem, via estrutura burocratica, no encurtamento en-

tre a comunidade local e o Estado Nacional. Isto e possivel em fun9ao da autori-

dade que estes chefes politicos possuem nos dois ambitos citados: na comunida-

de, ela e adquirida atraves da articula9ao de sua posi9ao economica favoravel e 

de uma razoavel generosidade para com a sua clientela; no Estado Nacional, a 

autoridade do chefe politico (o que conformaria sua condi9ao de "patrao") de-

pende fundamentalmente das posi9oes institucionais que ocupa. Desta forma, o 

entendimento do que seja uma redact de patronagem depende do conceito de 

media9ao. Tanto e assim que Silverman, ao falar sobre a intera9ao que existe en-

tre comunidade e na9ao, afirma que 

"um dos esfor90s mais promissores para descrever 

esta intera9ao e o conceito de mediador, um indi-

viduo ou grupo que age como um elo entre os sis-

temas sociais local e nacional" (Silverman, 1977: 

293). 

Tambem tratando da intera9ao comunidade/ na9ao 

numa rela9ao de patronagem, Wolf (1971) chama a aten9ao para o que ele no-

meia de "grupos orientados para a comunidade" e "grupos orientados para a na-

9ao". E referindo-se a rela9ao que existe entre os grupos, caracteriza o papel do 

patrao como de um mediador neutro que atua entre a sociedade local e a nacional. 

E nessa perspectiva que ele define a no9ao de "cultural broker" como sendo 

"... grupos de pessoas que mediam entre grupos 

orientados para a comunidade e grupos orientados 

para a na9ao, que operam atraves das institui96es 

nacionais". (Wolf, 1971: 1075). 
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Ainda no que diz respeito a presenca de um medi-

ador nas relacoes de patronagem, Powell (1977) analisa os padroes tradicionais 

da relacao existente entre sociedade camponesa e sistema socio-economico, 

concluindo que esta relacao leva os homens a se transformarem-se em "brokers". 

Isto e, os homens se tornam mediadores entre um sistema e outro, situacao na 

qual a centralizacao do Estado e a expansao do mercado se constituem nos dois 

principais elementos responsaveis pelo estreitamento das redoes entre comuni-

dade e nacao. 

De modo geral, os autores tratam da mediacao 

como um mecanismo que coordena o moderno ao tradicional, cabendo aos pa-

troes, nessas situacoes de transito, a fun9ao de protagonistas do processo. 

O segundo aspecto, ou condi9ao, para que ocorra 

uma rela9ao de patronagem esta relacionado ao posicionamento assimetrico entre 

"patrao" e "cliente", pois a desigualdade de poder existente pode estar relacio-

nada a distin96es economicas, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, prestigio ou acesso a recursos ocasio-

nando "a existencia de estruturas sociais desequilibradas, o que vai caracterizar o 

sistema de patronagem como uma relacao entre desiguais".(Caniello, 1990:49, 

grifo do autor) 

A terceira condi9ao para a ocorrencia de uma rela-

9ao de patronagem diz respeito a logica que uma rela9ao dessa natureza segue. 

Logica que esta ligada diretamente as caracteristicas ja anteriormente citadas. Ou 

seja, como as redoes de patronagem se fundam em unidades sociais 

"perifericas" e existem em comunidades que apresentam uma estrutura social 

marcada pela desigualdade, elas estao sobrepostas a um padrao de reciprocidade 

desequilibrada
24

. Sobre este aspecto, Caniello afirma: 

2 3 Caniello (1990: 49) chama a atencao para a nocao da relacao entre desiguais indicando os estudos de 

Boissevain (1966: 18-19), Foster (1963: 1.280), Foster (1967: 214), Silverman (1977 ;294) e Wolf 

(1966: 16-17). 
2 4 Para uma melhor compreensao da nocao de "reciprocidade desequilibrada" ver: Foster (1967: 224-

225); Lande (1977: XVII); Silverman (1977: 12-13); e Wolf (1966: 16-17). 
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"normalmente a 'troca' en vol vida em uma relacao de 

patronagem e basicamente entre os mais diversos bens, 

vindos do patrao, e prestigio e lealdade conferidos pela 

clientela; principalmente pela dificuldade do 'calculo de 

equivalencias', na medida em que os bens e servicos 

tem uma objetivacao concreta mais evidente e que a 

acao do 'patrao' torna-se mais necessaria em momentos 

de crise, criando umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA visibilidade muito maior dos seus 

atos, o 'cliente' esta em constante divida para com ele. 

(Caniello, 1990: 49, grifos do autor) 

A constante divida do "cliente" para com o patrao, 

via de regra, transforma-se em promessa de apoio politico, uma vez que "as divi-

das a um patrao sao frequentemente resgatadas por votos" (Galjart, 1967: 337), o 

que pode vir a determinar um processo eleitoral. Esta caracteristica da patrona-

gem nos interessa sobremaneira, pois a nossa analise se volta para a historia da 

permanencia de duas familias na cena politica de uma pequena cidade, situacao 

que se sustenta por muitos anos em funcao da existencia de um panorama domi-

nado por relacoes de reciprocidade desequilibrada que possibilita aos chefes po-

liticos de cada uma das familias a lealdade eleitoral, advinda de suas clientelas, a 

qual lhes assegura a hegemonia politica do municipio. 

A quarta carateristica apontada por Caniello refe-

re-se a figura do "patrao", tambem chamado "chefe politico", e a maneira como 

ele adquire legitimidade para exercer o poder. Assim, nao e apenas o poder eco-

nomico que determina uma relacao patrao/cliente. Outros elementos, como por 

exemplo o status social, podem determinar a maneira como se dao as relacoes de 

patronagem. Desta forma, a patronagem e tambem caracterizada pela legitimida-

de conferida ao chefe politico, a qual se da 

"atraves do reconhecimento de sua autoridade, normal-

mente atribuida a partir de uma articulacao entre criteri-



32 

os dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status social, siruacao economica e influencia e 

um comportamento 'generoso' para com sua clientela." 

(Caniello, 1990: 49, grifos do autor) 

A quinta condicao necessaria a uma rela9ao de 

patronagem diz respeito a sua base pessoal. Considerada por Caniello como a 

mais importante caracteristica da patronagem, a base pessoal defme-se pelas 

"relacoes face-a-face" e pelas "relacoes de amizade". O que, em outras palavras, 

significa dizer que estamos diante de um 

"padrao etico pessoalizante que foraeceria a gramatica 

das rela9oes sociais e possibilitaria, diante das condi-

9oes apostas em conjunto, a ocorrencia da patronagem 

como uma linguagem de comportamento social e politi-

co." (Caniello, 1993: 205, grifos no original) 

Tambem para a condu9ao de nossa analise, esta 

caracteristica da patronagem merece especial aten9ao. Isto porque, na realidade 

que analisamos, a base pessoal da patronagem, cujo paradigma estrutural sao as 

rela96es de amizade, vai determinar um codigo etico, um "padrao pessoalizante 

de rela96es sociais" (DaMatta. 1987) 

Ainda no que diz respeito as redoes pessoais, e 

necessario abordar a maneira como as pessoas se ligam umas as outras. Nesse 

aspecto, chegamos as redes sociais, que sao de importancia fundamental para que 

possamos compreender como as pessoas sao acionadas em determinado contexto. 

Varios estudos empiricos tem tratado do conceito de rede social
25

,os quais, via de 

regra, seguem em dois sentidos, como sugere Mayer: um com base na rede de 

rela96es "ilimitadas" e outro como "conjunto finito de interconexoes imciados 

por um ego" (Mayer, 1987: 132). Dentre os estudos que se ocupam em conceitu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ver, a esse respeito, Mitchell (1969), na introducao de uma coletinea de textos da qual ele e o organi-

zador. 
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ar "rede social", merece destaque o trabalho de Barnes (1987), que diferencia dos 

demais por descrever uma rede politica, uma rede de parentesco com "extratos 

egocentricos", chamados por ele como "estrela ou zona". 

A grande maioria dos autores que tratam do con-

ceito de rede social, ao utilizarem esta nocao para descrever os extratos da rede 

que estao centrados em um ego, nao veem grandes problemas na utilizacao deste 

conceito. Concordando com tal perspectiva, utilizaremos essa nocao, ao falar de 

rede pessoal, para nos referirmos as redoes de carater pessoal que sao marcadas 

por um conjunto limitado de contatos diretos e indiretos que envolvem uma pes-

soa em seu sentido egocentrico. Pois, 

"o conceito e util na descri9ao e analise de processos 

politicos, classes sociais, rela9ao entre mercado e sua 

periferia, provisao de servi9os e circula9ao de bens e 

informa9oes num meio social nao-estruturado, manu-

ten9ao de valores e normas pela fofoca, diferen9as es-

truturais entre sociedades tribais, rurais e urbanas, e as-

sim por diante. (Barnes, 1987: 161). 

Para que uma pessoa seja considerada integrante 

de uma rede pessoal, e suficiente apenas que ela se relacione, por meio de con-

tato pessoal, com alguem que mantenna contato da mesma forma com uma pes-

soa em seu sentido egocentrico. Podendo as redes pessoais se constituir por todas 

as rela96es diretas ou indiretas de ego, elas seriam consideradas como um grupo 

corporado mantido por essas redoes. 

Diante do exposto, para fins deste trabalho, consi-

deramos de fundamental importancia as redoes que envolvem as redes pessoais 

compostas por pessoas que estao vinculadas por amizade, parentesco, patrona-

gem, conhecimento e alian9as pessoais e suas repercussoes na vida politica de 

uma pequena cidade. Chamamos mais especificamente a aten9ao para a rela9§o 
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que envolve uma pessoa e suas ligacoes de carater pessoal, quando essa relacao 

busca alcancar determinados fins e pode ser mobilizada para que a propria pes-

soa, estando vinculada direta ou indiretamente, possa ser acionada para atender a 

interesses de outrem. Essa e uma atuacao que em determinado momento se da 

com a interferencia de um mediador, que encaminha solicitac^es para favorecer 

uma terceira pessoa, a qual pode, mesmo sem ter vinculo direto, ter acesso a 

bens, servicos e informacoes. Toda essa mobilizacao e o que faz uma rede pesso-

al funcionar. 



CONSTRUCAO DE UMA TRADI£AO POLITICA 



A CONJUNTURA POLITICA ANTES DE 1930 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para compreendermos a vida politica em Prince-

sa Isabel, faz-se necessario retomarmos a posicao da Paraiba no contexto naci-

onal, ja que certos aspectos da conjuntura nacional e estadual tem reflexo no 

poder local. Iniciaremos com uma breve analise sobre a posi9ao dos pequenos 

estados e particularmente sobre a Paraiba na Republica Oligarquica. 

E possivel compreendermos os primeiros anos 

da Republica no Brasil atraves de sua contradi9ao mais evidente, isto e, atraves 

da incoerencia que se estabeleceu entre o ideario republicano do liberalismo e 

o autoritarismo assumido pelo governo. A Republica implantada no Brasil sur-

giu como conseqiiencia das contradi96es do funcionamento do regime monar-

quico, especificamente a centraliza9ao politica, assim como surgiu tambem das 

necessidades da economia cafeeira do oeste paulista de utilizar as normas libe-

rals do mercado internacional. 

Descontente com a politica salarial adotada pelo 

Imperio, o Exercito teve papel detenninante no processo de implanta9ao do 

sistema republicano. Tal descontentamento serviu aos interesses da burguesia 

cafeeira, que, com o seu apoio, permitiu aos militares darem o golpe que im-

plantou o sistema republicano do Brasil. Instalado a Republica, a centraliza9ao 

politica e os entraves causados pela politica economica da Monarquia deram 

lugar aos interesses dos cafeicultores do leste paulista, que eram os mantene-

dores das fina^as do Estado, ja que o cafe era o principal produto economico 

brasileiro, naquela epoca. Dessa forma, o sistema republicano adquire o "seu 

carater ambiguo, oligarquico, liberal que pode ser explicado em grande medi-

da, pelas caracteristicas do Brasil como pais periferico" (Souza, 1988:167), de 



modo que os interesses especificos dos cafeicultores seriam os interesses de 

toda a na9ao. 

Dentro desse quadro de carater ambiguo, oli-

garquico e liberal que adquiriu o Estado Brasileiro, a burguesia nacional tendo 

o sistema produtivo sob o seu controle, transformava, cada vez mais, o libera-

lismo numa importante alternativa capaz de encobrir as contradi9oes desse 

sistema politico-economico. Ou seja, a ideologia do liberalismo era acionada 

pelas elites sempre que se fizessem necessarios reajustes capazes de reali-

mentar e legitimar o poder dessa mesma elite, os grandes proprietaries rurais. 

Da mesma forma, o autoritarismo, que se con-

trapoe a ideologia do liberalismo, tambem podia ser acionado sempre que se 

fizesse necessario legitimar o poder dessa mesma elite.26 O que estamos afir-

mando pode ser exemplificado com a interven9ao que o Estado efetuou, con-

trariando medidas internas do liberalismo economico, para resolver uma que-

rela com exportadores ligados ao mercado cafeeiro. O contraponto desta situa-

9ao veio com a rea9ao da classe dirigente, que soube, quando lhe foi conveni-

ente, lutar pelo principio de um Estado nao-intervencionista, que atendia aos 

seus interesses particulares. 

O Estado federal e representativo tem sua base 

na Constitui9ao republicana de 1891, fruto do liberalismo. No entanto, o siste-

ma federativo na pratica nao funcionou, frustrando as expectativas liberais e 

dando lugar a hegemonia dos grandes estados27. Os pequenos estados sao in-

timidados e seus interesses passam a ser dependentes dos interesses da politica 

central, que poderia utilizar a forma representativa do regime e manipula-la de 

acordo com as suas conveniencias. Um exemplo disso e a amplia9ao do di-

reito ao voto, que, atingindo so os alfabetizados tornou-se desfavoravel aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Souza, a utilizacao das normas liberais pelos cafeicultores e a execucao de medidas internas 
contrarias ao liberalismo atendiam aos interesses da classe dirigente. Sousa (1988:167-168). 

Cf. Faoro (1979:567). 



estados mais pobres pois, como a maioria da sua populacao era analfabeta, as-

segurava-lhes um contigente muito pequeno de eleitores. Dessa forma, o prin-

cipio de proporcionalidade representativa, que permitia a meia duzia
28

 de esta-

dos representar os 21 da Federacao, fazia com que as grandes decisoes do pais 

ficassem nas maos dos estados mais populosos e economicamente mais ricos. 

Outro fator importante a considerar e o fato de 

os governos dos tres primeiros presidentes civis, Prudente de Morais, Campos 

Sales e Rodrigues Alves, terem demonstrado o controle da situa9ao pelo setor 

cafeeiro, especificamente na area politica, com o predominio dos paulistas, 

maiores produtores de cafe do Pais. O governo de Prudente de Morais (1894-

98), marcado por uma politica anti-inflacionaria, coincidiu com a crise econo-

mica dos Estados Unidos de 1893 e culminou com a crise brasileira de super-

produ9ao de 189529, o que afetou o comercio do cafe brasileiro com o exteri-

or, de forma que, na area das finan9as, pouco foi realizado. 

No segundo governo civil, sob a presidencia de 

Campos Sales (1898-1902), o sistema financeiro foi reestruturado atraves de 

uma moratoria junto aos credores externos. Nessa epoca, realizou-se com os 

Rotschild ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acordo Funding-loan, que exigiu uma politica de conten9ao e au-

mento de impostos30. Para superar as divisoes na politica nacional, condi9ao 

necessaria para o bom funcionamento do acordo, celebrou-se, entao, entre o 

governo federal e os governos estaduais o "grande pacto oligarquico". Este 

pacto assegurava o que se chamou de "chefias naturais" no Governo dos esta-

dos, objetivando a desaprova9ao as dissidencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 8

A meia duzia de estados aos quais nos referimos sao os mais populosos desse periodo: Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pemambuco e Rio Grande do Sul. 

2 9

Ver, a esses respeito, a desvalorizacao do cafe e suas conseqiiencias, em Faoro (1979:518). 

3 0

"O Funding-loan [...] sera instrumento da reorganizacao financeira da Republica, sob a hegemonia 
politica e economica de Sao Paulo." (Faoro: 1979; 520). 



A unidade politica foi mantida pela consolida-

?ao dos governos estaduais, apoiada pelas multiplas oligarquias locais. Os go-

vernos estaduais prestavam apoio a Presidencia da Republica para o desem-

penho de sua funcao, que era a conducao das grandes questoes nacionais. O 

poder dos governos estaduais passou a ter, em seu centro de apoio, o compro-

misso firmado com os chefes locais, os coroneis. Este compromisso, resultado 

do apoio dos chefes locais ao governo estadual, foi chamado "compromisso 

coronelista". Os coroneis, em troca, recebiam carta branca para atuar em seus 

municipios. Ou seja, por meio desse pacto saia fortalecido tanto o poder pri-

vado dos coroneis, que poderiam constituir milicias proprias e nomear aliados 

para a administracao publica, quanto o governo estadual, que, com o apoio dos 

coroneis, garantia a sua hegemonia politica, o que, de maneira geral, ocasionou 

uma interdependencia que garantia o continuismo dos grupos que estavam no 

poder. 

Nesse periodo, varios mecanismos foram elabo-

rados com a finalidade de manter a unidade partidaria, como foi o caso das 

"eleicoes bico de pena" e a "degola"
31

. Quanto a relacao dos estados com a 

Uniao, a politica dos governadores foi apenas uma copia ampliada das relacoes 

que envolviam os chefes locais com o governo estadual. Para controle dos pe-

quenos estados, a Uniao tambem tinha como mecanismo a aliansa entre Sao 

Paulo e Minas Gerais, chamada de "politica do cafe-com-leite", e mais tarde 

com o Rio Grande do Sul. Representados por partidos de cunho regional, que 

seriam os pilares da politica nacional, o Partido Republicano Paulista, o Parti-

do Republicano Mineiro e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul manti-

nham a hegemonia dos grandes estados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 1

A "eleicao bico de pena" assim ficou conhecida porque o voto era destinado apenas as pessoas alfabeti 
zadas, enquanto a "degola" consistia no poder que o Executivo tinha para expulsar Deputados e Sena 
dores contrarios a politica do Governo, conforme Leal (1975:103). 
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O governo de Campos Sales, mesmo restauran-

do a economia aos principios agro-exportadores, ao condenar a via industrial 

de desenvolvimento economico, provocou uma politica de contencao e retra-

cao do capital circulante, que nao resolveu o problema economico e ainda ge-

rou uma grave crise no sistema bancario e nos precos.32Ja no Governo de Ro-

drigues Alves (1902-96), a burguesia agraria passava por uma das maiores cri-

ses do cafe e exigia a intervencao do Estado para valorizacao do produto e es-

tabiliza^ao da moeda. Consciente de que deveria auxiliar o Pais na crise eco-

nomica sem intervir diretamente na economia, Rodrigues Alves partiu para a 

montagem de uma estrutura moderna, com autonomia para os estados. No en-

tanto, a autonomia concedida pelo regime federativo permitiu aos estados cafe-

eiros agirem sem o apoio do governo federal, fazendo o que foi chamado de 

"Acordo Taubate"
33

, o qual garantiria a realimenta9ao da economia-

agroexportadora. Ao final do governo de Rodrigues Alves, as contradi96es do 

sistema sucessorio mostravam uma crise cuja maior conseqiiencia foi nao con-

seguir apontar seu sucessor. O governo seguinte teve a frente o mineiro Afonso 

Pena, eleito com o apoio dos paulistas descontentes com o governo de Rodri-

gues Alves. Afonso Pena (1906-10) nao concluiu seu mandate, em fun9ao de 

sua morte. Assumiu entao o poder seu vice, Nilo Pe9anha, que apoiou como 

seu sucessor o militar gaucho Hermes da Fonseca. Este, ao ser eleito (1910), 

governou com o apoio de Minas Gerais, em oposi9ao aos paulistas. A sucessao 

de Hermes da Fonseca voltou novamente a unir a coliga9ao Minas - Sao 

Paulo com a indica9ao do nome de Wenceslau Braz, entao Vice-Presidente e 

um dos chefes do PRM, para o cargo de Presidente, tendo como vice Urbano 

Para Cardoso, a crise do sistema economico levou "a quebra de quase metade do sistema bancario e a 

queda de 30% nos precos".(Cardoso; 1975: 45). 

O Acordo Taubate, que foi feito entre os estados cafeicultores e o capital intemacional sem a lnterferen-
cia do governo federal, tinha como meta a valorizacao do cafe e estabilizacao da moeda, o que mais 
tarde sena incorporado pela Uniao, tendo como conseqiiencia, segundo Oliveira, uma crise que vai ate o 
final da Republica Velha. (Oliveira, 1977:31). 



Santos. Com isso, foram anuladas as pretensoes do Rio Grande do Sul de in-

dicar o gaucho Pinheiro Machado para o referido cargo. Sobre isso, acrescenta 

Sousa: 

"A debilitacao do poder de Pinheiro Machado pelo 

militarismo hermista veio permitir melhor funciona-

mento da orientacao politica emanada do eixo Minas 

- Sao Paulo. A uniao dos dois Estados que se iniciara 

no governo Floriano e se firmara com Campos Sales 

solidificava-se mais uma vez apos os reajustes do 

quadrienio 1910-1914. Anuladas as pretensoes do 

Rio Grande do Sul, talvez as mais promissoras que 

tivera ate entao, a politica do 'cafe-com-leite' passou 

a controlar a vida republicana ate 1930".(Souza, 

1988: 212,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos do autor) 

Com a recomposicao politica entre Minas - Sao 

Paulo, a "politica dos governadores" continuava a florescer. Prova disso foram 

as eleicoes de Rodrigues Alves (1918) e de Epitacio Pessoa (1919). No mo-

mento em que Minas e Sao Paulo nao indicaram um nome de consenso capaz 

de satisfazer aos interesses dos grandes proprietaries rurais, a escolha recaiu 

em torno do nome de Epitacio Pessoa, representante da Paraiba, um pequeno 

Estado sem forca politica para ameacar a hegemonia do Partido Republicano 

Paulista (PRP) e do Partido Republicano Mineiro (PRM), e que, por forca das 

circunstancias, acabaria apoiando-se na politica dos grandes estados da federa-

cao
34

. 

Ate 1930, a uniao Minas - Sao Paulo conseguiu 

manter a sua hegemonia conseguindo eleger Artur Bernardes (1922) e 

Washington Luis (1926). O governo de Artur Bernardes (1922-26) foi marcado 

por pressoes, nao conseguindo resolver as contradicoes que provocaram as cri-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M

Cf. Sousa (1988:213-214). 



ses economicas e politicas. Objetivando alcancar o equilibrio desejado, o me-

todo utilizado pelo Presidente foi a intervencao politica nos estados, o que 

aconteceu com a Bahia, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Mesmo diante 

de um clima de constante pressao, deu-se a eleicao de Washington Luis para 

o governo de Sao Paulo e de Melo Viana em Minas Gerais, indicados pelo 

PRP e PRM, respectivamente. Sem oposicao constituida, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elei96es transcor-

reram dentro da normalidade. Em 1926, Washington Luis chegou a Presidencia 

da Republica com o apoio do PRP e do PRM. Nesse ano se deu a revisao da 

Const itui9ao, promovida pelo Executivo, trazendo a tona que o sistema federa-

tive se enfraquecia. Na reformula9ao do sistema politico, foram ampliados os 

limites do poder de interven9ao do governo central perante os Estados. Essa 

nova realidade fez com que Washington Luis tentasse impor um candidate seu 

ao governo de Minas, rompendo a tradicional alian9a Sao Paulo - Minas, ja 

uma tradi9ao do sistema republicano, o que feriu as regras fundamentals da 

"politica dos governadores"
35

, ocasionando uma cisao nas redoes politicas 

entre mineiros e paulistas. Configurou-se, entao, uma alian9a politica entre Mi-

nas, Rio Grande do Sul e Paraiba, para combater o candidate oficial Julio 

Prestes. Assim, 

"Julio Prestes, paulista e lider da materia na Camara 

Federal, surgiu como candidate de Washington Luis. 

Antonio Carlos, chefe do governo de Minas, estado 

ao qual caberia a Presidencia da Republica dentro 

dos compromissos firmados com Sao Paulo, ao se 

convencer da impossibilidade de contar com 

Washington ao faze-lo desistir da candidatura oficial, 

aproximou-se da politica riograndense. Os dois Esta-

dos firmaram um pacto para indica9ao do candidate 

oposicionista a chefia do executivo federal. Formou-

se a Alian9a Liberal que, sobre as maquinas oficiais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

35

Washington Luis deixou de reconhecer diplomas dos representantes do P R M . criando percalcos nas 

relacdes entre Minas - Sao Paulo. (Sousa, 1988:217). 



do Rio Grande do Sul, Minas e Paraiba, reunia todas 

as oposicoes estaduais, descontentes civis e 

'tenentes' militares. Os candidatos oposicionistas in-

dicados foram Getulio Vargas e Joao Pessoa". 

(Souza, 1988: 218,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos no original). 

A indicacao do nome de Joao Pessoa para vice 

da chapa de Getulio Vargas, pela Alianca Liberal, contou com o apoio do seu 

tio Epitacio Pessoa, o que significou apoio da quase totalidade dos politicos 

paraibanos, ficando na oposicao o inexpressivo Partido Republicano Conser-

vador (PRC)
36

. A alianca nao se constituiu em um partido politico, mas num 

acordo entre estados desvinculados da economia cafeeira. Tendo como meta a 

reforma politica em defesa da representacao popular, com o voto secreto, e 

tambem com o sentido de moralizar o sistema eleitoral, essa Alianca defendeu 

a designacao de magistrados para a presidencia das mesas eleitorais. No en-

tanto, embora tenha combatido esse mesmo sistema politico, a Alianca, na 

pratica, dele tambem se valeu em funcao de seus interesses eleitorais, como 

nos mostra Boris Fausto: 

"O Sistema politico imperante, condenado verbal-

mente pela Alianca, foi utilizado tambem por ela, na 

pratica. A 'maquina', nas eleicoes de 1930, fraudou 

votos em todos os Estados: as cifras atribuidas a Ju-

lio Prestes nao expressam a realidade, mas como ex-

plicar a vitoria de Getulio, no Rio Grande, por 

298.627 votos contra 982?"(Fausto; 1988: 237, gri

fos do autor). 

Com relacao a isso, e preciso esclarecer que o 

que estava em jogo nao era uma oposicao de classes, mas uma disputa pelo 

poder no seio das mesmas oligarquias que compunham a classe dominante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para uma melhor compreensao da indicacao do nome de Joao Pessoa para compor a chapa da Alianca 

Liberal, ver Rodrigues (1978:63-103). 



Realizada a eleicao, em marco de 1930, a Alianca Liberal foi derrotada, crian-

do-se um clima de grandezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA insatisfa9ao. A oposi9ao se unifica aos velhos oli-

garcas e cria uma alian9a com os "tenentes"37, que Ihe possibilitara a via re-

volucionaria. Acontece que, passadas as elei96es, por motivos nao relaciona-

dos a politica, Joao Pessoa foi assassinado, fato que teve grande repercussao 

nacional. Era o momento que faltava para a deflagra9ao da "Revolu9ao", que 

come90u no Rio Grande do Sul e Minas Gerais e se alastrou por todo o Pais. 

Vencida a "Revolu9ao" pelos aliados (Alian9a Liberal e tenentes), o Presidente 

Washington Luis foi deposto, e foi empossado como presidente Getulio Var-

gas, marcando um novo periodo na vida politica do Pais. 

Essas disputas politicas que ocorreram em torao 

da sucessao presidencial marcaram a historia da Primeira Republica, de forma 

que as modifica96es que se verificaram nesse periodo tornaram-se parte indis-

pensavel para compreendermos os acontecimentos na Paraiba, e especialmente 

em Princesa Isabel. 

Como a Republica Oligarquica flcou conhecida 

tambem como a Republica dos Coroneis, em fun9ao de sua estrutura politica 

envolver os dirigentes estaduais e os chefes da politica local, atraves do 

"compromisso coronelista", consideramos importante, para fins deste trabalho, 

tecer comentarios sobre a importancia do coronelismo para as Ciencias Soci-

al s, uma vez que os estudos sobre poder local, em sua maioria, trazem a frente 

o enunciado desse tema. E vasta a bibliografia sobre esse assunto como tam-

bem e grande a diversidade de opinioes sobre o tema, por isso a nossa analise 

limita-se a alguns autores consagrados pela literatura especializada, como e o 

caso de Victor Nunes Leal, Raymundo Faoro, Eul-Soo Pang e Maria Isaura Pe-

reira de Queiroz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A expressao "tenentes", entre aspas, diz respeito a existencia de tenentes oriundos do movimento tenen-
tista, iniciado em 1922, e tenentes civis, que eram aqueles articuladores do processo revolucionario, a 
exemplo de Jose Americo de Almeida, civil da Paraiba. 
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Considerado como um fenomeno tipico da Pri-

meira Republica (1889-1930), o coronelismo e visto por Victor Nunes Leal 

(1975) como 

"Resultado da superposi9ao de formas desenvolvidas 

do regime representative a uma estrutura economico-

social inadequada. Nao e pois, mera sobrevivencia do 

poder privado [...]€ antes uma forma peculiar de ma-

nifesta9ao do poder privado, ou seja, uma adapta9ao 

em virtude da qual os residuos do nosso antigo e 

exorbitante poder privado tern conseguido coexistir 

com um regime politico de extensa representativida-

de". (Leal, 1975: 20). 

Na visao desse autor, o sistema coronelista e 

composto por complexas redoes que abrangem todas as esferas do poder, 

seja federal, estadual ou municipal. Como fenomeno do poder privado, o coro-

nelismo atua localmente, podendo, entretanto, gerar consequencias capazes de 

interferir em toda a vida politica do Pais. 

O enfraquecimento do poder privado dos coro-

neis nasce do fato de haver um poder publico cada vez mais fortalecido e uma 

influencia social cada vez mais decadente dos senhores de terra. Nessa rela9ao 

que envolve o poder publico e o poder privado, e possivel observar-se que a 

logica do sistema obedece as normas de um pacto implicito entre esses dois 

setores. Esse pacto recebe tambem a denomina9ao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compromisso corone

lista, que pode ser entendido como um acordo por meio do qual os chefes po-

liticos locais assumem "um incondicional apoio aos candidates do oficionalis-

mo nas elei9oes estaduais e federals" e em troca recebem carta branca da situ-

a9ao estadual para agir "em todos os assuntos relativos aos municipios, inclu-

sive nas nomea9oes de funcionarios estaduais do lugar." (Leal, 1975: 50) 



O "compromisso", como base do sistema coro-

nelista, tern no voto um elemento fundamental38: sobre ele e construida uma 

estrutura de poder em que aparece mecanicamente um sistema dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA domina9ao 

economica e politica. O poder aparece, nesse contexto, como mstitm^ao que 

esta centrada no Estado e, dele, e que brotam todas as demais relacoes. 

No estudo de Raymundo Faoro, a analise sobre 

o coronelismo perpassa o periodo que vai do Imperio ate a Primeira Republica, 

quando ha a consolida9ao do poder dos coroneis. Para ele, durante o Sistema 

Imperial existia na Na9ao um poder que era cada vez mais centralizador, mas 

que sofria - com a dinamica do regime, sobretudo atraves de elei96es para o 

cargo de governador - um deslocamento do eixo politico-decisorio do "centro" 

para os estados, o que culminou com a "politica dos governadores". Assim, 

segundo a visao de Faoro, "o fenomeno coronelista nao e novo, nova sera sua 

colora9ao estadualista, e sua emancipa9ao no agrarismo, mais liberto das peias 

e dependencias economicas do patrimomalismo central do imperio." (Faoro, 

1979: 621). Acrescenta ainda a sua teoria a tese de que o coronelismo pode ser 

representado pela imagem de um casamento realizado com regime de comu-

nhao de bens e redoes pessoais, em que os conjuges sao, de um lado, os co-

roneis e, do outro, o governo estadual. 

Na perspectiva de Faoro, ha uma visao instituci-

onal do poder que se apresenta de forma hierarquica atraves de tres niveis: o 

poder central, o poder estadual e o poder local. Porem e em torno do poder 

central que giram as redoes que envolvem o poder local. Nessa rela9ao, o 

poder local e submetido ao poder central. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Victor Nunes Leal, ao colocar no voto o elemento fundamental do coronelismo, tern recebido varias 
criticas, sendo a mais contundente a feita por Ibare Dantas (1989), que questiona a importancia do voto 
na decada de 40, periodo em que predominava a coercao como mecanismo de controle eleitoral. Para ele 
o voto so vai ter uma importancia significativa no periodo pos-45, com a redemocratizacao do Pais. 



Ao abordar o mesmo tema, Eul-Soo Pang 

(1979) estabelece uma clara distincao no sistema coronelista, atribuindo a 

existencia de dois tipos predominantes de coroneis: um que atua nos centros 

mais urbanizados e modernos, e faz parte do que ele chama de "sociedade po-

litica", e outro que se encontra nas regioes ruralizadas e tradicionais. A pratica 

do primeiro tipo de coronel se da, por nao haver um sistema partidario coeso, 

atraves do emprego de meios e recursos para fins privados, possibilitando ex-

pandir e proteger seus proprios interesses. O outro tipo de coronel analisado 

por Pang e aquele que esta situado numa "'sociedade pre-politica". Neste caso, 

os recursos e poderes publicos sao usados pelos coroneis para fins privados 

atraves de um sistema que envolve a participacao do partido politico domi-

nante. Em fimcao disto, sao preservados nao so seus interesses pessoais, mas 

tambem os interesses de classes. Em ambos os casos, o poder do coronel e 

visto como 

"Um exercicio do poder monopolizante [...] cuja le-

gitimidade e aceita9ao se baseiam em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, de 

senhor absoluto, e nele se fortalecem, como elemento 

dominante nas mstituicoes sociais, economicas e po-

liticas". (Pang, 1979: 20, grifos do autor) 

Situando o coronelismo como um sistema de 

praticas politicas que foi dominante na Primeira Republica, ele o entende como 

uma forma de poder que exerce uma domina9ao global de uns sobre os outros, 

e nao como um sistema politico. A sua analise e voltada para os aspectos so-

cio-politico.39 

Por fim, temos a analise de Maria Isaura Pereira 

de Queiroz (1975) que assume perspectiva de que o coronelismo, como forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Maria Auxiliadora de Sa (1974) critica a falta de uma analise do suporte economico da lideranca 

social, para a compreensao do "coronel politico". 



de poder, surgiu no Imperio e que teve o seu auge na Primeira Republica. Ela 

contribui com novos elementos, que, no nosso entender, enriquecem a compre-

ensao do fenomeno coronelista. Um exemplo e a maneira como se davam a 

dominacao e as formas de mando. A autora lista uma grande variedade de co-

roneis, diferenciados entre si pelas praticas que adotavam. Sua analise se dis-

tancia da possibilidade de uma generalizacao no que tange a um conceito este-

reotipado de coronel. 

Para Queiroz, entender o "fenomeno coronelis-

ta" e visualizar uma rede de reciprocidade de deveres e direitos que se institu-

cionalizam e que podem fazer surgir relacoes que envolvam elementos como a 

barganha, o carisma e a parentela, considerados como muito importantes para a 

compreensao do fenomeno politico a nivel local. 

A producao academica das ultimas decadas uti-

liza amplamente o conceito de coronelismo para a abordagem da problematica 

do poder local no Nordeste. Nessa producao, o sertao nordestino tern merecido 

uma atencao especial, pelo fato de ser considerado o maior reduto do corone-

lismo, apesar de cada vez estarem mais escassos os chefes politicos designa-

dos popularmente como "coroneis"
40 

Ressaltamos, no entanto, que a grande maioria 

dos autores consideram que o sistema coronelista acabou em 1930, apesar de 

ser inegavel a sobrevivencia dos coroneis, ainda que seu poder esteja reduzido 

ao nivel local, como tambem e inegavel a sobrevivencia da pratica do mando-

nismo, da parentela extensiva, das relacoes e vinculos de ordem pessoal, como 

o compadrio, a fidelidade politica, a lealdade etc. 

Nos estudos mais recentes, ha a substituicao do 

termo "coronelismo" pela expressao "neo-coronelismo", para dar conta das 

mudancas ocorridas na sociedade e na politica, o que, no nosso entender, nao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

Ver, a esse respeito, os trabalhos de Dantas (1989), Ferraz (1986), Burzstyn (1984) e Barreira (1992). 



suficiente para o entendirnento da complexidade das relacoes de poder que sao 

redefinidas quotidianamente. 

Assim, o enunciado do coronelismo tern sido 

utilizado como expressao do poder local que abrange elementos particulares, 

que se "se constituissem historicamente e culturalmente, se redefmiriam a par-

tir do surgimento de novos elementos, permanecendo, contraditoriamente, o 

mesmo.''(Fortunato, 1993: 23). Ou seja, tal como se apresenta na tradicao aca-

demica, o enunciado do coronelismo nao da conta da multiplicidade de rela-

coes existente no exercicio efetivo do poder local. 

Colocada a situacao da conjuntura politica nacio-

nal durante a Republica Oligarquica, quando o coronelismo era uma pratica co-

mum, passaremos, agora, ao exame do reflexo que tal conjuntura teve sobre a 

vida politica de Princesa Isabel. 
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OS ANTECEDENTES HISTORICOS DO FACCIONALISMO POLI-

T I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As primeiras familias a constituirem o pequeno 

arraial que deu origem a cidade de Princesa Isabel foram as familias de vaquei-

ros que conseguiram demarcar e edificar a primeira fazenda de gado na regiao. 

Dai por diante, chegavam tambem, vindos de outras localidades, familias de 

agricultores. Entre as pessoas que ali se estabeleceram para trabalhar na pecua-

ria e agricultura, estava Marcolino Pereira Lima, vindo da regiao de Sao Joao 

do Rio de Peixe (PB). 

Ja morando na regiao que compreende hoje o 

municipio de Princesa Isabel, Marcolino casa-se com Aguida Carlos de An-

drade, filha de Manoel Carlos de Andrade e Joana Carlos de Andrade, grandes 

proprietaries de terra e senhores de escravos. Apos o casamento, ele filia-se ao 

Partido Liberal e assume a lideranca politica da regiao. De 1875 ate 1930, a 

hegemonia politica de Princesa Isabel ficou nas maos da familia Pereira sem 

que nenhuma oposicao se tenha firmado, pois quando surgia alguma sombra de 

divergencia, mecanismos de aliciamento, como convocar o possivel adversario 

para cargos importantes, eram acionados. 

Um bom exemplo disso e o que ocorreu com o 

Cel. Manuel Florentino, que, de possivel adversario (representando o Partido 

Conservador), tornou-se delegado de policia no municipio. Neste caso, e nitido 

o estabelecimento de uma relacao de patronagem, em que o cliente estava inte-

ressado em obter um cargo importante, e o patrao, por sua vez, estava preocu-

pado em manter seus eleitores. 



50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem mesmo com a instauracao da Republica 

houve transformacoes que pudessem causar grandes rupturas na vida politica 

da Paraiba, devido ao fato de que neste Estado nao havia um Partido Republi-

cano, o que so veio a ocorrer em 30 de marco de 1892, atraves do entao Pre-

sidente Alvaro Machado. Desta forma, o poder era composto por membros dos 

antigos partidos Conservador e Liberal. Uma das mudancas mais significativas 

vinda com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Proclama9ao da Republica foi a nova estrutura eleitoral, a qual 

estendia o direito de voto a todos os cidadaos alfabetizados, sobrepondo-se ao 

sistema eleitoral imperial com seus entraves economicos. Apesar disso, o 

avan90 da estrutura eleitoral da Republica em rela9ao ao periodo anterior 

"nao fez mais do que aumentar o numero de eleitores 

rurais ou citadinos, que continuaram obedecendo aos 

mandoes politicos ja existentes. A base da antiga es-

trutura eleitoral se alargara, porem os chefes politicos 

locais e regionais se mantiveram praticamente os 

mesmos, e continuaram elegendo para as Camaras, 

para as presidencias dos Estados, para o Senado, 

seus parentes, seus aliados, seus apaniguados, seus 

protegidos." (Queiroz, 1975: 155). 

A Republica, como se ve, nao desestabilizou a 

estrutura tipicamente coronelistica, que tinha como base de sustenta9ao o do-

minio absoluto dos chefes locais, em cidades como Princesa Isabel. O mo-

menta que poderia significar, senao o fim do coronelismo, pelo menos, o ocaso 

da familia Pereira, naquela cidade, foi a morte do seu patriarca, o Cel. Marco-

lino Pereira, ocorrida em 1905. No entanto, tal nao ocorreu, pois o seu filho, 

Jose Pereira Lima, ja estava apto para assurnir o lugar do pai. Como lembra 

Edgard Carone, 
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"o dominio come9a pela a?ao do coronel Marcolino 

Pereira, do Partido Liberal, que sobressai aos Floren-

tinos, do Partido Conservador. Ate 1905 ele chefia a 

politica e, com a sua morte, a direcao passa a seu fi-

lho Jose Pereira. Bacharel em advocacia
41

, este de-

monstra tino partidario e aumenta o prestigio com 

manobras que o tomam figura impar no ambito esta-

dual" (Carone, 1975: 265). 

Para a consolidacao do nome de Jose Pereira 

Lima no poder local, alguns acontecimentos da politica estadual vao ser de 

fundamental importancia. O principal desses acontecimentos e a decisao de 

Epitacio Pessoa (fiel aliado do Cel. Jose Pereira) de se candidatar ao Senado e 

a chefia do Partido Republicano Conservador Paraibano (PRCP), sendo eleito 

para ambos os cargos em 1912. Outro acontecimento tambem relevante foi, em 

1915, a renuncia de Castro Pinto ao governo da Paraiba, momento em que as-

sumiu o poder o irmao de Epitacio Pessoa, o primeiro Vice-Governador Anto-

nio Pessoa, que, por motivo de saude, renuncia em agosto de 1916. Este e um 

periodo marcado por conflitos divisionistas no interior do PRCP quanto a su-

cessao governamental. 

Ajudado pelo Cel. Cristiano Lauritzen, Epitacio 

Pessoa designa Camilo de Holanda para o posto de governador, no qual este 

permaneceu de 1916 a 1920. Essa medida, que tornou a transi9ao mais tran-

quila, levou Epitacio Pessoa a ter um estrito controle sobre a organiza9ao do 

Partido Republicano Conservador da Paraiba. A postura de Epitacio para asse-

gurar o poder e fazer dos governadores seus leais e fieis procuradores tinha por 

base a rela9ao face a face que mantinha com os chefes politicos locais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 1

 A afirmacao de que Jose Pereira e Bacharel e incorreta, pois ele nao chegou a concluir o curso. Quando 
cursava o segundo ano, teve que abandonar os estudos na Faculdade de Direito do Recife para assumir 
a funcao de lider politico que era desempenhada por seu pai. 
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Nesta relacao, a lealdade e a reciprocidade eram 

fatores de preponderante importancia. A lealdade dos seus clientes, que serviu 

de sustentaculo para a sua maquina eleitoral ate 1930, foi reconhecida por 

Epitacio que "agradeceu pessoalmente aos 'amigos e aliados de 1915', confir-

mando-os ou nomeando-os novamente como chefes partidario locais". (Lewin, 

1993: 277,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos da autora). A relacao de patronagem ai implicita continuou 

eficiente mesmo depois de sua ascensao a Presidencia da Republica: 

"no apice de sua carreira politica nacional, a corres-

pondencia politica de Epitacio com o governador 

Solon de Lucena, dando-lhe conselhos e instrucoes 

com rela9ao aos chefes locais, demonstra a sua cons-

ciencia de que a lealdade se constitui numa rela9ao 

reciproca." (Lewin, 1993: 277-278) 

A situa9ao de Jose Pereira Lima, apoiando a 

candidatura de Epitacio Pessoa, nao poderia ser melhor, uma vez que esse 

apoio significou a consolida9ao de sua posi9ao e prestigio nao so local, mas 

tambem estadual e federal.42Esse tipo de atua9ao politica se constitui, segundo 

Lewin, (1993), como politica de base familiar ou politica de parentela. 

Formando um complexo em que as conexoes 

politicas fortaleciam a oligarquia dominante, as redes de base familiar eram 

ilimitadas, ligando num campo social comum os niveis local, estadual e fede-

ral 4 3. O coronel Jose Pereira Lima, por pertencer a essa rede de base familiar, 

atuava ate mesmo fora do Estado, onde recrutava votos para Epitacio Pessoa 

4 2

A ligacao do Cel Pereira Lima a Epitacio lhe valeu o titulo de "o mais poderoso coronel do sertio ou ate 
mesmo da Paraiba". Ver, a esse respeito, Mello (1994), Rodrigues (1978) e Lewin, (1993). 

4 3

Para Lewin "[...] num nivel mais complexo, a politica de parentela refere-se a maneira pela qual era 
conduzida a atividade politica. Ela conota a coesao que as conexoes davam nao aos grupos, mas as 
redeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'X Lewin, 1993: 189). 
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atraves das conexoes que sua rede possuia no Legislativo, no Estado de Per-

nambuco, como mostra esta correspondencia: 

"Todos os membros da familia Medeiros (o deputado 

estadual pernambucano Antonio Medeiros Siqueira 

Campos), e nao poucos residentes no municipio de 

Princeza, sao correligionarios do nosso partido, e 

aquelle amigo continua a ser um admirador fervoroso 

de V. Exc. Disto deu elle prova, quando a Camara 

do vizinho Estado (Pernambuco), orientada pelo Dr. 

Borba, votou uma mocao em 1922 contra o governo 

da Republica (isto e, do Pres. Epitacio). O Cel. Me-

deiros nao accompanhou os correligionarios do sena-

dor pernambucano, preferindo ficar com V. Exc. [...] 

nao era elle um borbista, no sentindo lato do termo; 

era antes um epitacista. E de Flores (municipio adja-

cente a Princesa), onde o irmao, Cel. Jose Medeiros, 

chefiava a politica do municipio, o Cel. Antonio Me-

deiros fizera um prolongamento da Parahyba, pelos 

lacos de familia e pelo espirito de cordialidade sem-

pre reinante entre as duas communas [...] eu tinha a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

convic9ao de que elle no Congresso pernambucano 

seria antes um deputado parahybano."(Carta de Jose 

Pereira Lima para Epitacio Pessoa em 08/11/1928) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{apud Lewin, 1993: 286-287). 

No inicio do seculo, Princesa Isabel vivenciou o 

surto do algodao e viu, atraves da economia algodoeira, a chegada de algum 

progresso a regiao. Apesar de acreditarmos que esse progresso se deveu so-

bretudo a economia algodoeira, nao podemos desprezar o fato de que, neste 

periodo (inicio da decada de 20), o presidente da Republica era Epitacio Pes-

soa, que mantinha la90s de amizade pessoal e alian9a politica com o Cel. Jose 

Pereira, entao chefe politico de Princesa Isabel. 

Tal liga9ao possibilitou a cidade a constru9ao de 

a9udes e barragens, alem de estradas que passaram a facilitar a circula9ao da 



producao local, e ainda permitiram um sigmficativo crescimento urbano que 

intensificou a atividade comercial. Isto porque as relacoes de amizade que en-

volviam o Cel. Jose Pereira e Epitacio Pessoa, mesmo nao tomando o lugar dos 

procedimentos formais, permitiram que ocorressem ajudas, favores e ate mes-

mo agilidade em processos que tratassem de alocacao de verbas. A amizade 

era transformada em um ato de intermediacao, e o interesse pessoal de um po-

litico, objetivando atender a sua clientela, passava do campo do socialmente 

condenavel para o admissivel.
44 

E durante o governo de Joao Suassuna (1924-

1928) que o Cel. Jose Pereira desponta como uma grande lideranca politica no 

Estado. A relacao do Cel. Jose Pereira com Joao Suassuna, de quern era com-

padre, assegurou, entre outras coisas, a criacao, em Princesa Isabel, no ano de 

1925, do I I Batalhao da Policia Militar, provisoriamente sediado la para com-

bater o bando de Lampiao45. Incentivando a produ9ao de algodao e armando os 

coroneis para combater o banditismo, Suassuna 

"representou o coronelato sertanejo no poder. Em 

seu Governo, os chefes politicos tiveram as maos in-

teiramente livres, com o que, na pratica, organizou-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estrutura paralela de poder, superposta ao Estado". 

(Mello, 1994: 164-165, grifos no original). 

Ao aproximar-se o termino do seu governo, Su-

assuna congou a articular a sua sucessao, fazendo surgir uma chapa que lan-

9ava os nomes de Julio Lyra (chefe de policia do Estado, afilhado e protegido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 4

 A este tipo de amizade, Wolf (1966) denomina "amizade instrumental". (Cf. Perspectiva teorico-

metodologica desta dissertacao). 

4

\0 armamento distribuido por Suassuna em 1926, segundo Lewin era "[...] para combater a Coluna 
Prestes [...] Boa parte dessa municao estava na posse de aliados do coronel Jose Pereira, pois este su-
pervisionara a sua distribuicao enquanto encarregado do comando dos esforcos govemamentais para 
repelir a Coluna Prestes. (Lewin, 1993: 336). 
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de Joao Suassuna), Jose Pereira Lima e Jose Queiroga
46

 para os cargos de 

Presidencia, primeira e segunda Vice-Presidencia do Estado. 

Como mandava azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t radi9ao, a chapa foi apresen-

tada a Epitacio Pessoa, que a rejeitou, indicando, para a Presidencia, o nome 

de seu sobrinho, Ministro do Supremo Tribunal Militar, Joao Pessoa de Albu-

querque, o qual foi aceito "com o apoio unanime dos correligionarios do tio, 

destacando-se a anuencia dos 'coroneis.'" (Rodrigues, 1978: 20,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos no ori

ginal). A 1- Vice-Presidencia ficou com Alvaro de Carvalho e a 2
s

 Vice-

Presidencia com Julio Lyra, medida que visava apenas a concilia9ao
 4 7 

A lealdade dos chefes locais a Epitacio Pessoa 

submetia-se a toda prova
48

. Assim, Joao Pessoa foi eleito com o apoio dos 

"coroneis", os quais foram surpreendidos com um programa politico cuja meta 

prioritaria era uma profunda reforma no Estado. Tal reforma visava ao des-

prestigio dos coroneis e a uma profunda reforma no sistema financeiro. Com o 

intuito de soerguer o Estado, Joao Pessoa "destituiu chefes locais, demitiu jui-

zes e promotores, removeu delegados, chefes de Mesa de Rendas (Coletorias 

Estaduais)." (Rodrigues, 1978: 29). 

Dentre as medidas que vao causar enorme rebu-

I190 nos meios politicos estava a lei tributaria 673, de 17 de novembro de 1928, 

que regulava a exporta9ao e importa9ao de mercadorias, tributando-as atraves 

da cria9ao do Imposto de Incorpora9ao ("barreira"). Tal lei incidia sobre todas 

as importa96es, o que provocou a ruptura das redoes comerciais da Paraiba 

com outros estados, principalmente com Pernambuco. A justificativa para essa 

'A chapa articulada por Suassuna "transparecia a intencao de montar esquema proprio, sertanista." 
(Mello, 1994:165) 

O favorecimento de parentes tern sido uma pratica reforcada por toda uma tradicao cultural, como muito 
bem observou Bourdieu (1979), quando mostra que 0 nepotismo pode ser visto como uma virtude, de-
pendendo da tradicao cultural em que esteja inserido: 0 favorecimento pode ser considerando apenas 
como um dever que foi cumprido para com os amigos ou parentes. 

!

.Na eleicao para o govemo do estado, Joao Pessoa teve em Princesa, "sob o comando de Jose Pereira, a 
unanimidade dos sufragios, repetindo-se dessa maneira o que ja ocorrera com seu tio Epitacio, tambem 
sufragado unanimemente na campanha para senador." (Lima, s/d: 12). 



medida era o combate a crise economica pela qual passava o Estado. A reacao 

de Pernambuco veio com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alega9ao de inconstitucionalidade da lei 673, le-

vantada pela Associa9ao Comercial, que pediu interven9ao federal e apoio de 

outras organiza96es, a exemplo do Centro de Industria e Comercio do Rio de 

Janeiro, entre outras inst itui96es. 

O maior combate a politica de Joao Pessoa vem, 

todavia, atraves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jornal do Commercio de Recife, propriedade dos Pessoas 

de Queiroz, parentes consanguineos de Joao Pessoa. De circula9ao nacional, 

esse jornal tornou-se porta-voz dos insatisfeitos, e, em fun9ao disso, suas pu-

blica9oes de protesto contra a lei tributaria acabaram por receber a denomina-

9ao de "Guerra Tributaria". 

Por extensao, o Jornal do Commercio tambem 

servira para a exposi9ao de conflitos de ordem familiar, atraves dos ataques 

pessoais dirigidos a Joao Pessoa, que os responde atraves do jornal oficial da 

Paraiba, "A Uniao". Joao Pessoa, por sua vez, passa ao ataque direto aos Pes-

soas de Queiroz e aos politicos que eram contrarios a politica tributaria em-

preendida pelo Presidente do Estado, como nos mostra Rodrigues: 

O Jornal do Commercio do Recife (estado de Per-

nambuco) orgao de grande repercussao no pais, en-

cetou ferrenha campanha contra a lei; campanha essa 

que passou a ser denominada de 'Guerra Tributa-

ria'[...] A 'Guerra Tributaria' desvirtuara-se, fiigira 

do seu movel, transformara-se em valvula de escape 

de rixas familiares e constituiria uma das sementes do 

futuro movimento armado de Princesa. (Rodrigues, 

1978: 50-55, grifos do original). 

A politica tributaria de Joao Pessoa exigia o es-

coamento da produ9ao via porto de Cabedelo, o que atingia diretamente o mu-

nicipio de Princesa, que, com a expansao da cultura do algodao, tinha a produ-



57 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cao destinada ao mercado externo. A regiao de Princesa Isabel produzia bas-

tante algodao, mas isso nao significava lucro para os cofres da Paraiba, pois o 

escoamento dessa producao se dava via Pernambuco, que oferecia melhores 

vias de acesso ao mercado externo (portos) e, principalmente, oferecia facili-

dades tributarias que garantiam maiores lucros aos produtores. 

A distancia para o porto de Cabedelo era de 428 

quilometros, sendo ainda necessario despachar o algodao para a cabeceira da 

linha ferrea, em Campina Grande, a 327 quilometros, atraves de mulas e cami-

nhoes, o que ocasionava custos extras que o escoamento da producao via Per-

nambuco nao representava, ja que o transporte para aquele estado era feito 

atraves de mulas ate Rio Branco (PE), a 130 quilometros, a partir de onde era 

transportada via ferrea ate o Recife, a 300 quilometros. Isso significava uma 

razoavel economia nos gastos com transporte, sem falar que, em Pernambuco, 

a aliquota de impostos era menor do que a da Paraiba49. 

A "Guerra Tributarta" so chegara a ter fim apos 

julgada a medida de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. 

A Sousa Cruz muito pressionou a decisao final, fazendo com que outras firmas 

pernambucanas entrassem em juizo, com mandato proibitorio contra o Estado 

da Paraiba, quanto a cobranca do imposto de incorporacao.50 

Assim, se por um lado Epitacio Pessoa dotou o 

Cel. Jose Pereira de condicoes que permitiram levar um intenso progresso ao 

municipio, tornando-o um sigmficativo polo comercial no sertao (o que au-

mentava o seu prestigio pessoal), por outro lado, a politica de Joao Pessoa 

Para uma melhor compreensao do que foi a "Guerra Tributaria", ver Joffily (1979: 225-248); Lewin, 
(1993:238-243); Mello (1994:164-167); Rodrigues (1978:25-71). 

50

"Quarenta firmas pernambucanas entraram em juizo com um mandato proibitorio contra o Estado da 

Paraiba, a fim de revogar o Imposto de Incorporacao que consideravam inconstitucional. A publicacao 

emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Uniao de 8 de julho de 1929, marcaria otermino da 'Guerra Tributaria'".(Rodrigues, 1978: 57, 

grifos do original). 



enfraquecia os poderes dos chefes locais, como um todo, quando impunha a 

autoridade executiva governamental sobre o interior do Estado, especialmente 

sobre o sertao. 

Apesar de as fortes medidas de Joao Pessoa nos 

pianos tributario e politico se chocarem com os interesses daqueles que o apoi-

aram, a lealdade do Cel. Jose Pereira a Epitacio Pessoa ainda se mantinha de 

pe.
5 1

 Este fato pode ser comprovado com o apoio que o Cel. Jose Pereira deu 

aos nomes de Getulio Vargas e de Joao Pessoa para a Presidencia e Vice-

Presidencia da Republica, em fiincao de ter sido Epitacio Pessoa o responsavel 

pela inclusao do nome de seu sobrinho na chapa getulista.
52 

Alem das eleicoes para Presidente e Vice-

Presidente da Republica, haveria ainda as eleicoes para o Senado e para a Ca-

mara Federal. Joao Pessoa defendia uma renovacao dos candidates no sentido 

de reformar a bancada da Paraiba, fato que causou constrangimento e descon-

tentamento em alguns deputados dentro do partido. O problema chegou a ser 

levado ao exame da Executiva do Partido Republicano da Paraiba (PRP), o que 

de nada adiantou, pois a proposta de Joao Pessoa inclm'a a reconducao do 

mandato de apenas um deputado, resultado de manobra que instituiu o voto de 

qualidade que priorizava a manutencao do nome do seu primo, Carlos Pes-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 1

A relacao de amizade que envolvia o Cel. Jose Pereira e Epitacio Pessoa pode ser analisada na pers-

pectiva de Pitt-Rivers (1971), para quern a amizade inclui uma especie de reciprocidade obrigatoria, em 

que as partes envolvidas se colocam na condicao de retribuir ao parceiro a ajuda recebida. 

"Como decorrencia de ter sido Epitacio Pessoa o responsavel pela inclusao de Joao Pessoa na chapa 
getulista, os chefes politicos governistas, em sua totalidade, por uma questao de fidelidade ao lider su-
premo da Paraiba - mesmo os que haviam sofrido certos atos julgados hostis, injustos e desprestigiosos 
- apoiaram os candidatos da Alianca Liberal". (Rodrigues, 1978: 75). 

'. Na reuniao da executiva do PRP para manutencao do nome do primo de Joao Pessoa, Carlos Pessoa 
"Da-se, pois, um empate quanto a escolha do criterio que deveria prevalecer: Julio Lira e Inacio Eva-
risto defendem a reeleicao; Democrito de Almeida e Alvaro de Carvalho a substituicao (o ultimo su-
plente de Joao Pessoa, nomeado por este para fazer parte da executiva com o objetivo especifico de 
votar na "indicacao do seu primo Carlos Pessoa") (Do grande presidente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud, Rodrigues, 1978: 83, 
grifos da autora). 



Atraves dessa manobra, fleam de fora nomes 

como o do Deputado Joao Suassuna, amigo particular e parente por ritual do 

Cel. Jose Pereira Lima, alem de muitos outros. Tal manobra foi uma verdadeira 

afronta a lideres politicos do porte de Suassuna (ex-presidente do Estado e de-

putado federal em duas legislaturas), Julio Lira (segundo vice-presidente do 

Estado), Cel. Inacio Evaristo (presidente da Assembleia Legislativa) e o pro-

prio Cel. Jose Pereira Lima (membro da Comissao Executiva do Partido Repu-

blicano da Paraiba e deputado estadual desde 1916). 

Dois dias apos serem tomadas essas medidas, 

Joao Pessoa retoma um programa de visitas aos chefes politicos do interior, em 

carater eleitoreiro. No dia 18 de fevereiro de 1930, viaja com Jose Americo de 

Almeida, secretario do Interior e Justica, a Princesa Isabel a fim de receber o 

habitual apoio do Cel. Jose Pereira para a eleicao federal. "O evento, como era 

tipico, transformou-se numa celebracao festiva, mas os sinais de desafeicao e 

hostilidade foram inequivocos." (Lewin, 1993:350). 

Terminada a viagem de Joao Pessoa ao interior, 

o Cel. Jose Pereira Lima lhe envia telegrama de rompimento, no dia 22 de fe-

vereiro de 1930, e filia-se ao Partido Republicano Conservador (PRC), de opo-

sicao ao governo de Joao Pessoa. Este rompimento quebrou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rede de patro-

nagem
54

 na qual estava envolvido o Cel. Jose Pereira. Em represalia, Joao Pes-

soa toma medidas de retaliacao como a nomeacao de um delegado cuja tarefa 

imediata era a de desarmar a cidade
55

, alem da transferencia de Manoel Carlos, 

irmao do Cel. Jose Pereira Lima, da chefia da Mesa de Rendas de Princesa 

para Patos. Estas medidas culminam com a retirada, do municipio, de todas as 

pessoas ligadas a adrmnistracao estadual, e com a tentativa de nomear um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 4

 Boissevain (1977) faz referenda as "redes de patronagem" como um complexo de relacoes entre 
pessoas que usam seu poder para assistir ou proteger outras. 

5 5 Esta nomeacao serviu "para desarmar pacatos agricultores que tinham em suas casas, com autoriza-
cao da propria policia, armas que possuiam para a defesa das suas familias, sabido como era que os 
cangaceiros campeavam, em grupos, por todo o sertao."(Cardoso, 1954:45) 
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prefeito para o municipio sem a costumeira consulta ao Cel. Pereira, que ate 

entao nao tinha oposicao constituida. 

A maneira como Joao Pessoa reagiu ao afasta-

mento do Cel. Jose Pereira deixa claro que, num universo onde as redoes 

pessoais sao predominantes, tanto pode haver o favorecimento como o prejuizo 

de determinadas pessoas, dependendo daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for9as que mobilizem o momento. 

Neste caso, a manipula9ao das redes pessoais serviu para destituir pessoas dos 

seus cargos, impedir que outras chegassem a ocupa-los, etc. 

Por outro lado, os la90s de amizade, compadrio 

e associa9ao comercial que uniam Jose Pereira Lima e os Pessoa de Queiroz, 

primos do Presidente Joao Pessoa e seus inimigos politicos, fortaleciam o Co-

ronel de Princesa naquele momento
56

, quando Joao Pessoa, entre outras medi-

das, autorizava o envio de tropas policiais para o municipio de Teixeira, visto 

que Suassuna, natural daquela cidade, concorria a elei9ao pelo Partido Repu-

blicano Conservador (PRC), de oposi9ao a chapa da Alian9a Liberal, o que 

nao deixava de representar uma expectativa desfavoravel para a vota9ao no 

Estado. 

"A For9a Publica estadual apossou-se dos registros 

eleitorais, tornando impossivel aos perrepistas reali-

zarem vota9ao. Os ocupantes tambem insultaram e 

prenderam mulheres pertencentes a familia Dantas, 

inclusive a mae, irmas e cunhadas de Joao Duarte 

Dantas, o futuro assassino de Joao Pessoa." (Lewin, 

1993: 353). 

As relacoes que envolviam o coronel Jose Pereira com os Pessoas de Queiroz assim foi descrito por 
Lewin: "[...] era ligado aos Pessoa de Queiroz por parentesco ritual, pois era compadre de Epitacio 
Sobrinho e de Joao Pessoa de Queiroz, sendo este ultimo o seu principal parceiro nos negocios. Junta-
mente com o coronel Jose Pessoa de Queiroz, o coronel Ze Pereira era socio no comercio de importa-
cao-exportacao que ligava o alto sertao meridional da Paraiba a Recife. (Lewin, 1993: 318-319). 



Consequencia disso, foram os atritos de Joao 

Pessoa com a familia Dantas, aliados do Cel. Jose Pereira, que corre em defesa 

do aliado, comecando, desta forma, o que se convencionou chamar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Re-

volta de Princesa, que 

"foi um movimento sedicioso que, iniciando-se a 28 

(sic) de fevereiro de 1930 com o rompimento politi-

co-partidario entre o 'coronel' Jose Pereira e o presi-

dente da Paraiba, Joao Pessoa, terminou por se cons-

tituir em conironto armado envolvendo de um lado os 

comandados do coronel e do outro as forcas da poli-

cia militar paraibana, prolongando-se ate 26 de julho 

do mesmo ano."(Rodrigues, 1978: 15, grifos da au-

tora) 

O Cel. Jose Pereira Lima contava com o apoio 

dos Pessoas de Queiroz, que intermediavam o contato com o Governo paulista 

de Julio Prestes, entao candidate a Presidencia da Republica, indicado pelo 

Presidente da Republica Washington Luis. Recursos e armamentos foram envi-

ados, nao sem que houvesse ai interesses ligados ao momento politico nacio-

nal
5 7

. 

A posicao geografica de Princesa Isabel, frontei-

ra com Pernambuco, que tambem apoiava a chapa de Julio Prestes, favorecia 

os interesses nacionais em jogo. Na realidade, a Paraiba estava isolada dos 

estados fieis ao Catete, e aquela era uma ocasiao importante para a manuten-

cao do conflito armado, ja que se esperava que a qualquer momento pudesse 

haver a intervencao do governo federal. 

Assim, o Cel. Jose Pereira conseguiu organizar 

um verdadeiro exercito, a partir de uma milicia armada privada que ele manti-

nha, como qualquer coronel da epoca. Ademais, tinha recebido reforcos em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Ver a maneira como entrava o dinheiro para financiar a "Revolta de Princesa", em Joffily (1979: 237). 
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armamentos dos governos de Solon de Lucena e de Joao Suassuna, para com-

bater o cangaceirismo e a Coluna Prestes. 

"A chamada guerra de Princesa principiou por Tei-

xeira, no dia do pleito para a Presidencia e Vice-

Presidencia da Republica, Senado e Deputacao Fede-

ral, a primeiro de marco de 30 [...] Financiados pelos 

Pessoas de Queiroz, e apoiados pelo Governo Pau-

lista de Julio Prestes, os partidarios do coronel Jose 

Pereira mobilizaram aproximadamente dois mil ho-

mens dos quais oitocentos e cinquenta na primeira l i -

nha, em armas. A essa ultima cifra subia o contin-

gente da Policia Militar do Estado". (Mello, 1994: 

170) 

Joao Pessoa ordenou a tomada da cidade de 

Princesa Isabel, apesar de estar em desvantagem, pois sabia que uma tropa 

valente, apoiada por um bom arsenal, se nao fosse imbativel, seria pelo menos 

muito resistente. As tropas da Policia Militar seguiram sob condicoes adversas, 

ja que havia uma unica estrada de acesso a cidade, o que os expunha a possi-

veis emboscadas dos homens do Cel. Jose Pereira, que "estavam possuidos por 

uma motivacao etica. E por isso eram aguerridos. Sem esse conteudo de legi-

timidade na luta, estariam reduzidos a uma tropa de mercenarios" (Joffily, 

1979: 242) 

Jose Pereira convencia seus homens de que os 

bandidos estavam do outro lado, o que era confirmado por atrocidades e atos 

de vandalismo cometidos pela forca policial, que chegou a invadir sitios, es-

pancando seus proprietaries, inclusive mulheres, velhos e criancas. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bata-

Ihdes provisorios, como eram conhecidos os grandes contingentes, foram re-

crutados na base da improvisacao, permitindo o ingresso de marginais e delin-

qiientes. A forca belica de Jose Pereira foi selecionada da mesma forma, de 

modo que, "levando-se em conta tambem o primarismo da massa beligerante, 



63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao e facil distinguir onde estava icada a bandeira da legitimidade".(Joffily, 

1979: 242). 

Os combates ocorreram principalmente em Tei-

xeira, no povoado de Tavares e no povoado de Patos Irere, entre outras locali-

dades, onde as tropas do Cel. Jose Pereira sempre levavam vantagem. Com o 

prolongamento do movimento e os recursos comecando a ficar escassos, medi-

das que causassem maior impacto foram necessarias para forcar o governo fe-

deral a intervir no Estado e, acobertado pela lei, poder desestruturar a chapa da 

Alian9a Liberal. Foi a partir dessa ideia, articulada pelos Pessoas de Queiroz e 

seus assessores, que o Cel. Jose Pereira, por meio da promulgacao de um 

"decreto"
58

, proclamou a cidade "Territorio Livre de Princesa" com Ministeri-

os, hino, e ate um jornal, como orgao oficial. 

A resposta de Joao Pessoa veio atraves da ame-

aca de bombardeamento ao municipio, se os revoltosos nao se rendessem. A 

ameaca foi feita por um boletim redigido por Jose Americo de Almeida e lan-

cado por um aviao do Estado
59

. A reacao do Cel. Jose Pereira foi colocar em 

campo o piano de iniciativa dos Pessoas de Queiroz e espalhar grupos de guer-

rilheiros em incursoes pelo Estado na tentativa de caracterizar um estado de 

anarquia favoravel a interven9ao federal. 

Se essa estrategia daria certo, ninguem nunca 

pode saber, porque naquele momento um fato paralelo de fundamental impor-

tancia acontecia na imprensa. Atraves das paginas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jornal do Commercio e 

d'A Uniao e travado um debate entre os Dantas, aliados do Cel. Jose Pereira, e 

Joao Pessoa, contrario ao mandonismo local. Tal embate chega ao ponto de as 

"O 'decreto' tomou numero 1, em 9/6/30. Seguiu-se um diluvio de comunicacdes telegraficas a todas as 
autoridades do pais."(Joffily, 1979:239) (grifos no original) 

'. "No dia 6 de junho de 1930 o Governo do Estado tentou nova investida contra a cidade rebelde. Enviou 
do quartel-general da Policia Militar, em Pianco, um aviao pilotado pelo italiano Peroni, com a missao 
de lancar panfletos, ccmcitando o povo a abandonar a luta, senao a cidade seria bombardeada dentro de 
24 horas. O bombardeio nao veio. A Missao fracassou." (Mariano, 1991: 80). 



divergencias sairem da esfera da vida publica para a privada, o que vai ocasio-

nar a invasao da policia a residencia de Joao Dantas, na capital do Estado. Na 

ausencia deste, e feita uma devassa, sendo apreendidos varios documentos, in-

clusive cartas intimas de cunho amoroso, as quais sao divulgadas atraves do 

jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Unido. 

O resultado desses acontecimentos se da em 

Recife, no dia 26 de julho de 1930, quando Joao Dantas, sabendo atraves dos 

jornais da estada do Presidente da Paraiba naquela cidade, arma-se e vai ao seu 

encontro na confeitaria Gloria, onde lhe desfere tres tiros fatais. Paradoxal-

mente, ao morrer o inimigo, o Cel. Jose Pereira, que reconhece o erro de Joao 

Dantas, ao inves de entoar o hino da vitoria, hasteia a bandeira da rendicao e 

"na noite de 26 de julho, em sua cidadela, cercado 

dos homens que nele confiavam cegamente - Jose Pe-

reira Cardoso, Manoel Medeiros, Benedito Sitonio, 

Marcolino Diniz e Sinho Salviano - fez um unico e 

seco comentario: 'perdemos a luta'." (Joffily, 1979: 

235, grifos no original). 

Naquele momento politico, a morte de Joao 

Pessoa significou o fim do movimento da "Revolta de Princesa" e o comeco de 

uma divisao politica no municipio. Na capital do Estado, aqueles que eram per-

repistas foram alvo de uma populacao revoltada que, em busca de justica, in-

cendiou e depredou as casas de seus adversarios politicos. O governo federal, 

diante de um momento de convulsao, nao so na Paraiba, mas na Nacao, resolve 

por fim a "Revolta de Princesa", com a ocupacao da cidade pelo Exercito, em 

11 de agosto de 1930. A ocupacao foi acatada pelo Cel. Jose Pereira, e a cida-

de voltou ao seu convivio normal. 
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Para surpresa do Cel. Jose Pereira, em 29 de 

setembro, a cidade e surpreendida com uma nova ocupacao: desta vez por tro-

pas da forca publica paraibana. No dia 4 de outubro, o Cel. Jose Pereira e avi-

sado e aconselhado a deixar Princesa, pois a Revolucao em piano nacional, 

comecara, e as tropas do Exercito, que de certa forma garantiam a tranqiiilida-

de em Princesa, sao obrigadas a retirar-se do municipio
60

. 

Assim, o Cel. Jose Pereira, com alguns dos seus 

"cangaceiros"
61

, passa a viver clandestinamente ate 1934, quando e beneficia-

do pela anistia do Presidente Vargas aos revoltosos, indo morar numa fazenda 

de seu sogro e irmao, Mar9al Florentino, no municipio de Serra Talhada (PE), 

vizinho ao municipio de Princesa Isabel. 

. "No dia 4 de outubro, Jose Pereira e avisado por oficiais do 19
s

 e 21
9

 BC que a revolucao arrebenta e e 
aconselhado por estes a deixar Princesa, informando-lhe ainda que, em funcao do movimento, as tropas 
do Exercito teriam que retirar-se do municipio. (Rodrigues: 1978: 165). 

Tratamento usado pelos seus opositores. 
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O PODER DIVIDIDO 

A intervencao no municipio, que se da atraves 

da forca publica estadual, e percebida tambem administrativamente. E quando 

se processa a emergencia de uma fac^ao chefiada pelo comerciante e grande 

proprietario de terras Nominando Muniz Diniz, que, durante o periodo do mo-

vimento armado de Princesa, se refugiou na vizinha cidade de Triunfo, munici-

pio de Pernambuco. No que diz respeito a uma possivel participacao de Nomi-

nando na "Revolta de Princesa", as opinioes sao divididas: os aliados da fami-

lia Pereira sao unanimes em afirmar que ele participou com doacoes, inclusive 

colocando a sua loja de tecidos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disposi9ao do movimento, enquanto a versao 

da familia de Nominando e a de que ele simplesmente se afastou, nao tomando 

nenhuma participa9ao no processo. 

Apos o desfecho da "Revolta de Princesa", o 

governo do Estado operou uma intervencao no municipio, indicando alguem da 

propria cidade para interventor. Primeiro foi indicado Alcides Vieira Carneiro, 

que nao aceitou o cargo por manter la90S de amizade pessoal e de parentesco 

com o Cel. Jose Pereira62. Foi, entao, nomeado, por indica9ao do Interventor 

Federal na Paraiba, Jose Americo de Almeida, Nominando Muniz Diniz. Co-

merciante e grande proprietario de terras, pertencente ate entao ao mesmo 

grupo de parentela
63

, Nominando Muniz Diniz criou uma fissura na unidade 

politica de Princesa Isabel, estabelecendo uma situa9ao conveniente para a po-

''. 0 Cel. Jose Pereira era padrinho de batismo de Alcides Vieira Carneiro. 

Como "parentela", aqui, e entendida a maneira de Lewin (1993) conforme expomos na Perspectiva 
teorico-metodologica desta dissertacao, Nominando Muniz Diniz faz parte do grupo de parentela do 
Cel. Pereira, mesmo nao havendo lacos de consangiiinidade entre ambos. O que determinava a posicao 
de Nominando M. Diniz naquele grupo era o apoio dado por ele ao Cel. Pereira na sua vida politica. 



litica do governo do Estado, que visava desaparelhar toda a estrutura politica 

do Cel. Jose Pereira. 

Esse periodo e marcado por intensa persegui-

cao politica. A ocupacao da cidade por parte da policia estadual criou um certo 

clima de hostilidade que foi se arrefecendo com o desenrolar dos aconteci-

mentos na Nacao.
64

 Com a saida do Exercito e do Cel. Jose Pereira, foragido e 

procurado pela policia, sua familia e seus aliados politicos ficaram expostos a 

furia de vinganca que contaminou grande parte da Paraiba. A exemplo do que 

acontecia na capital do Estado, onde muitos perrepistas foram presos e outros 

tiveram suas casas apedrejadas e incendiadas, em Princesa Isabel o Cel. Jose 

Pereira e seus aliados politicos sofreram serias perseguicoes: 

"A residencia de Jose Pereira foi violada, o cofre 

onde estavam os seus documentos particulares foi 

quebrado a machado e arrombado, e a sua biblioteca 

incendiada; os currais foram invadidos e as reses que 

tinham 'ferro' da familia Pereira foram abatidas a t i-

ros; os denunciados eram cacados a bala, como se 

fossem feras; aqueles que caiam prisioneiros eram 

submetidos aos mais humilhantes sofrimentos; ci-

dadaos respeitaveis, de 60 a 80 anos de idade, eram 

atirados dentro de prisoes que de tao cheias nao per-

mitiam, sequer, a respira9ao livre; senhoras da me-

lhor sociedade, submetidas aos maiores vexames, 

como aconteceu a D. Antonia Florencio de Andrade, 

que foi amarrada em cima de um caminhao, com suas 

filhinhas menores, escoltada por 15 soldados de poli-

cia e conduzida pelas ruas da cidade, ao som de uma 

corneta e debaixo dos improperios da soldadesca de-

senfreada." Cardoso, 1954: 12,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos no original). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 periodo que medeia entre 1930-1934 se caracteriza pelas disputas entre o tenentismo e os quadros 
politicos tradicionais, enquanto Getulio procura manter uma posicao de aparente equilibrio, acima dos 
grupos em luta." (Fausto, 1988: 247-248). 
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Segundo depoimentos da familia Pereira, as per-

seguicoes feitas em Princesa Isabel tiveram o aval de Nominando Muniz Diniz, 

sendo inclusive atribuido a ele o mandado de arrombamento do cofre da fami-

lia Pereira. Arrombamento que visava a busca de provas para incriminar o Cel. 

Jose Pereira. Se foi ou nao Nominando o responsavel, o fato e que o cofre foi 

arrombado e houve depredacao de alguns dos bens da familia Pereira. 

Um exemplo que ilustra bem essa perseguicao 

foi o fato de os bens do Cel. Jose Pereira terem sido seqiiestrados pela empresa 

norte-americana Standard Oil, a tirulo de pagamento de uma fianca que havia 

prestado em favor de uma firma de propriedade de Jose Sitonio, amigo pessoal 

do Cel. Jose Pereira. O valor da divida, que na epoca era de vinte e tres contos 

de reis, poderia ser pago apenas com os bens da empresa,
65

mas, devido ao 

problema politico, o sequestro se deu em torno de todos os bens imoveis, fato 

que so foi reparado atraves de uma acao judicial somente concluida com um 

acordo em outubro de 1949
66

. 

A intervencao no municipio, tendo Nominando 

Muniz Diniz a frente, vai de 1930 a 1934. A sua atuacao politica faz com que 

se constitua uma oposicao, o que ate 1930 era inadmissivel, ja que o poder po-

litico se dava praticamente de forma absoluta. Ate entao, as possibilidades de 

ocorrencia de lutas internas eram quase nulas. A partir desse momento, com o 

faccionalismo instituido, a vida politica do municipio vai girar em torno das 

familias Pereira e Diniz, de forma que "a presenca frente a frente, de apenas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. A empresa era constituida de uma representacao da Standard Oil, responsavel pela venda de combusti-
veis na regiao de responsabilidade do Sr. Jose Sitonio. 

. "A empresa americana, lamentavelmente a servico da politica dominante no Estado e em minha terra, 
pondo de lado essa circunstancia e todos os questionamentos, isto e, apossou-se de todos os nossos bens 
e, o que e pior, fe-los vendidos a terceiros. Dai, resultou a acao judicial contra a Standard Oil, coman-
dada pelo advogado Nehemias Gueiros e so concluida com um acordo em outubro de 1949, pouco antes 
do coronel Jose Pereira falecer." (Lima, 1984: 21). 



duas familias, tende a dar mais agressividade as redoes politicas." (Blondel, 

1957: 63). 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fragmenta9ao interna da parentela, sem duvi-

da, come90u com Nominando Muniz Diniz como interventor do municipio. No 

entanto, vale ressaltar que, num primeiro momento ele contou, segundo Cardo-

so (1954), com o apoio do ainda seu aliado politico, Cel. Jose Pereira, a quern 

ajudara financeiramente na luta contra as tropas do Presidente Joao Pessoa, e 

com o qual concordava, ja que, como comerciante, tambem tinha sido prejudi-

cado pela ja citada politica tributaria. Para este autor, o que possibilitou a 

fragmenta9ao politica foi o despreparo de Nominando Muniz Diniz, quando 

"faltou-lhe autoridade moral para conduzir os negocios politicos do munici-

pios, naqueles dias incertos. Faltava a nova autoridade as credenciais do ho-

mem feito ao trato da coisa publica." (Cardoso, 1954: 78) 

Alem disso, a pratica politica adotada pelo go-

verno de Nominando, que, aliado ao governo do Estado, se empenhou na de-

sestrutura9ao da politica coronelista, culminou com a forma9ao de dois blocos 

inimigos, cada um marcado por la90s de solidariedade e vantagens economi-

cas, tanto para os chefes quanto para os demais membros que os compunham. 

Os fatores politicos, economicos e de parentes-

co antes de 1930 estavam interligados, de forma a garantirem o funcionamento 

daquela sociedade, com suas caracteristicas proprias. No entanto, a solidarie-

dade interna que interligava esses tres fatores era fragil, a ponto de um compo-

nente minimo de interesse economico entrar em cena e, adicionado ao interesse 

politico, desmantelar o funcionamento da estrutura. Este foi o caso da nomea-

9ao de Nominando Muniz Diniz para interventor do municipio, que gerou um 

desmantelamento da estrutura coronelista adotada pelo Cel. Jose Pereira e es-

tabeleceu a forma9ao de dois blocos rivais, o que veio a caracterizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politica 



de parentelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , presente na cena politica de Princesa Isabel. Nessa situacao, a 

pratica esta diretamente associada a forma com que a conjuntura politica con-

duz o enfrentamento desses grupos, de modo que 

"O conflito entre parentelas surge entao como im-

portante fator de continuidade delas; o conflito as 

perpetua, pela exigencia de lealdade e apoio unanime 

que todos devem a todos em seu interior, tornando-se 

assim o determinante da continuidade das parentelas 

no tempo."(Queiroz, 1975: 169-170). 

Diante de um quadro de instabilidade politica 

para o grupo da familia Pereira, que tinha o seu lider maximo, o Cel. Jose Pe-

reira, ausente da cena politica local, muitos dos seus seguidoics se mudaram 

para outras regioes, com medo de represalias por parte do Governo do Estado. 

Entretanto, o dominio da emergente familia Diniz, no poder politico local, nao 

significou o alijamento politico da familia Pereira; tanto que, quando a cidade, 

ainda sob o impacto dos acontecimentos de 1930, realizou, em 1934, eleicoes 

livres para prefeito da cidade a disputa teve como representante da familia Di-

niz o medico Severiano Muniz Diniz contra Manoel Florentino de Medeiros, 

apoiado pela familia Pereira. Devido a forte radicalizacao que caracterizou a 

disputa eleitoral, a apuracao dos resultados foi feita na cidade de Patos, Parai-

ba. Nesse pleito, saiu vitorioso o candidate Manoel Florentino de Medeiros, 

fato que marcou nao so a primeira eleicao para prefeito da cidade, como tam-

bem o prestigio politico do Cel. Jose Pereira no municipio de Princesa
68

. 

O Cel. Jose Pereira, mesmo depois da anistia 

concedida por Getulio Vargas, em 1934, aos revoltosos de 1930, continuava zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7

. Sobre a nocao de politica de parentela. ver Lewin, (1993: 188-199). 

\ A campanha de Manoel Florentino de Medeiros para as eleicoes de 1934 foi feita de sitio em sitio pelo 

sogro do Cel. Jose Pereira, Marcal Florentino Diniz. 



sendo procurado pela policia por ser acusado de estar envolvido como suposto 

mandante do assassinato de Joao de Deus, em Desterro, municipio de Teixeira. 

Esse fato tinha mais uma conotacao politica do que propriamente juridica, pois 

a suposta vitima apareceu viva dois anos depois. Somente em 1935, atraves de 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habeas-corpus impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, e que o Cel 

Jose Pereira Lima conseguiu total liberdade. A sua volta a cidade de Princesa 

so vai se dar em 1936, quando e recebido com uma grande festa. 1935 tambem 

e marcado pela eleicao dos deputados que elaborariam uma nova Constituicao 

Estadual e pela eleicao para Governador do Estado, que se da via indireta, 

sendo eleito o candidato da situacao, Argemiro de Figueiredo, que fora secre-

tario do interior de Gratuliano de Brito, interventor federal na Paraiba de 1932 

a 1934. Argemiro de Figueiredo ( 1935-1940) assume uma postura de pacifi-

cador politico, colocando em seu Governo membros da oposicao perrepis-

ta
69

,como demonstra seu depoimento: 

"Quando fin eleito governador do Estado em 1935, 

procurei pacificar a Paraiba com o fim de criar um 

clima que possibilitasse trabalhar em beneficio de to-

dos. Odios ferrenhos ainda andavam soltos e nao era 

possivel governar assim. Entao, chamei elementos 

perrepistas para colaborar com o meu governo, entre 

eles, o bacharel Izidro Gomes, que foi nomeado se-

cretario da Fazenda. Otacilio de Albuquerque, apesar 

de pertencer a Alian9a Liberal, nao era bem visto 

pelo americismo. Mesmo assim deixei-os em altos 

postos. O que importava era apagar os velhos odios e 

trabalhar pelo bem da Paraiba" (Figueiredo, apud 

Tejo: 1993:22). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Perrepista era o nome dado a chamada militancia do Partido Republicano. 
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O periodo pos-30, como vimos, e marcado por 

interventorias. No Estado, o primeiro interventor foi Jose Americo de Almeida, 

que assumiu o Governo por poucos dias, deixando o cargo para assumir o Mi-

nisters da Viacao e Obras Publicas. Assumiu o seu lugar, como interventor 

federal no Estado da Paraiba, Antenor Navarro, seguido por Gratuliano Brito 

(1932-1934) e, posteriormente, por Argemiro de Figueiredo. Estes intervento-

res apresentavam caracteristicas distintas, possibilitando uma visao do reali-

nhamento das for9as politicas constituidas antes de 1930, como nos mostra 

Mello: 

"Antenor Navarro contra os coroneis, Gratuliano 

Brito sem os coroneis e Argemiro Figueiredo com os 

coroneis - nessa seqiiencia a trajetoria da revolu9ao 

de 30 na Paraiba.( Mello, 1994: 190). 

A partir de 1937, com o golpe de Estado patro-

cinado pelo entao Presidente Getulio Vargas, e dissolvido o Congresso e abo-

lida a Constitui9ao de 1934, flcando proibida a reelei9ao imediata aos postos 

executivos, e sendo promulgado o novo texto constitucional: era o estabeleci-

mento do "Estado Novo". A nova Constitui9ao possibilitou ao Governo Fede-

ral intervir nos Estados nomeando interventores. Na Paraiba, o Governador 

Argemiro de Figueiredo continuou no cargo, mas como interventor nomeado 

por Getulio Vargas. Em Pernambuco, foi nomeado Agamenon Magalhaes, que, 

ainda sob o impacto dos acontecimentos de 1930, determinou a ocupa9ao da 

fazenda Aboboras, no municipio de Vila Bela, local da residencia do Cel. Jose 

Pereira, que foi, desta forma, for9ado a voltar para Princesa Isabel, recebendo 

garantias do entao interventor paraibano Argemiro de Figueiredo. Nesse perio-

do, foram nomeados varios interventores para o municipio, todos indicados 

pelo Cel. Jose Pereira, o que demonstra a sua importancia politica dentro do 
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Estado e do municipio, permanecendo em Princesa Isabel ate o termino do 

mandato de Argemiro de Figueiredo, quando resolve voltar a sua fazenda no 

estado de Pernambuco. Em 1940, Rui Carneiro assume a interventoria no Es-

tado, ai permanecendo ate 1945. A alianca deste interventor com os Pereiras 

assegura a permanencia da familia no poder municipal, indicando os interven-

tores locais.
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Apos a ditadura do Estado Novo, com o fim do 

Governo Vargas, ha uma novo reagrupamento partidario nacional. Sobressaem 

neste reagrupamento a UDN (Uniao Democratica Nacional), onde se agrupou 

a maioria das forcas tradicionais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oposi9ao a ditadura, e o PSD (Partido So-

cial Democratico), que, aliado ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), une-se 

em torno de uma candidatura pedessista para a Presidencia da Republica. Era 

sob estas siglas partidarias que estava agrupada a maioria das oligarquias71. 

Sob a influencia de Alcides Carneiro, filiado ao PSD, a familia Pereira filia-se 

a este partido, assumindo a chefia local. A familia Diniz, por sua vez, filia-se a 

UDN, ja que este era naquele momento o maior partido de oposi9ao ao PSD. 

Posteriormente, sob a influencia do Ex-Ministro Jose Americo, amigo desde os 

acontecimentos de 1930, a familia Diniz filia-se ao PL (Partido Libertador). 

Esse periodo, tambem conhecido como de 

"redemocrat iza9ao", e marcado por elei96es diretas em todos os niveis. Na 

Paraiba, a disputa para o Governo Estadual se da entre Oswaldo Trigueiro 

(UDN), apoiado pela familia Diniz, e Alcides Carneiro (PSD), apoiado pelo 

. A ligacao da familia do Cel. Jose Pereira com Rui Carneiro vem desde os anos vinte. 0 Cel. Jose 
Pereira "[...] foi Diretor Politico do 'Correio da Manha', de propriedade de Rui Carneiro e de Rafael 
Correia de Oliveira, ate que chegou a Paraiba a primeira mensagem de novos tempos, com a presenca 
inopinada de Joao Pessoa, a tentar a implantacao do Estado Modemo em pleno regime semi-
feudal. "(Ponzi, 1984: 44,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos do autor). 

Nas eleicoes para Presidente sai vitorioso o PSD com a eleicao de Eurico Gaspar Dutra, mas no Estado 
a UDN sai vitoriosa com as eleicoes de dezembro de 1945 e Janeiro de 1947, quando consegue eleger 
dois senadores a Constituinte de 1946, sete dos dez deputados federals, o Governador e a maioria dos 
deputados estaduais, de modo que o PSD na Paraiba tomou-se oposicao. 
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coronel Jose Pereira
72

. E tambem nesse periodo que Antonio Nominando Di-

niz, bacharel em direito pela Universidade Federal de Pernambuco e filho de 

Nominando Muniz Diniz, entra na cena politica estadual. 

Candidato a deputado estadual pela UDN, An-

tonio Nominando Diniz e eleito para a Assembleia Estadual Constituinte. Com 

Oswaldo Trigueiro no governo, Benedito Florentino Lima e indicado para in-

terventor municipal, sob a influencia da familia Diniz. Esta intervencao se da 

por um curto periodo de tempo, ate a realizacao das eleicoes municipals de 

1947, quando Nominando Muniz Diniz (UDN) vence Sebastiao Medeiros 

(PSD), candidato da familia Pereira, consolidando o poderio politico da fami-

lia Diniz nesse periodo. 

No nosso entender, o poderio politico que a fa-

milia Diniz passa a ter nesse momento deve-se, em grande parte, a funcao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mediador exercida por Antonio Nominando Diniz. Primeiro, por ter apoiado o 

governador eleito, o que lhe possibilitou atuar, via estrutura burocratica, no en-

curtamento entre a comunidade local e o Estado Nacional
73

, e segundo, por ter 

influenciado na indicacao do interventor municipal, o que veio a favorecer a 

vitoria da familia Diniz nas eleicoes municipals. 

As eleicoes de 1950 para o governo do Estado 

marcam um momento importante da vida politica do municipio de Princesa 

Isabel. A divisao politica instituida em 1930 e colocada em xeque quando e 

feita, no Estado, uma alianca politica que contemplava os partidos rivais locais, 

PSD e PL. Esta alianca, composta pelo PSD, PL e PTB, tambem chamada de 

Coligacao Democratica da Paraiba, tinha como candidato Jose Americo de 

:

. O coronel Jose Pereira, em 08/10/49, a revista "(9 Cruzeiro'", fala do seu relacionamento com Alcides 
Carneiro: "[...] quando o nome de Alcides Carneiro, surgiu como candidato ao Governo paraibano em 
1946, retornei as atividades politicas, apoiando-o, porque o considero um grande conterraneo, a quern 
estou preso por muitos lacos de amizade e de gratidSo. Alcides sempre me foi leal, em todas as ocasioes, 
tanto as ruins como as boas."( Leal, 1984: 18). 

Ver, a esse respeito, as caracteristicas de relacao de patronagem que tratam da existencia de chefes 
politicos que funcionam como mediadores, nas pp. 19-20 desta dissertacao. 



Almeida, que concorria com Argemiro de Figueiredo, da UDN. No municipio, 

ela so foi possivel devido a pressao de Jose Americo sobre a familia Diniz e de 

Alcides Carneiro sobre a familia Pereira, de modo que as duas faccoes chega-

ram a estar juntas no mesmo palanque, conforme atesta Wanderley: 

"Esta juncao foi temporaria e aparente, o que se 

constata, de um lado, no fato dos lideres das duas 

faccoes 'frequentarem' o mesmo palanque, mas 

'ficando cada um de um lado', e por outro, no retor-

no as hostilidades tao logo a 'alianca' se desfez." 

(Wanderley, 1988: 8-9,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos do original). 

A relacao de amizade que envolvia Jose Ameri-

co de Almeida com a familia Diniz e Alcides Carneiro com a familia Pereira, 

sem duvida, foi a responsavel para que os seus lideres, apesar de inimigos, fre-

qiientassem o mesmo palanque. Tal alianca exemplifica bem o que Pitt-Rivers 

(1971) entende por uma relacao de amizade, situacao em que dizer um nao, 

recusar-se a atender a solicitacao de um amigo, e por em risco a propria rela-

cao. 

Tao logo passou o periodo eleitoral, a rivalidade 

entre as faccoes voltou a se mostrar, como ficou comprovado nas eleicoes de 

1951 para o governo municipal, quando houve uma disputa acirradissima entre 

os candidatos Zacarias Sitonio, apoiado pela familia Pereira, e Severiano Di-

niz, apoiado pela familia Diniz. Nessa eleicao, foram anuladas 11 urnas, sob 

alegacao de fraude, motivando a realizacao de uma eleicao suplementar, na 

qual foi eleito Zacarias Sitonio. O episodio causou o afastamento do Prefeito, 

Vice-Prefeito e Presidente da Camara de vereadores durante 22 dias, acusados 

de envolvimento em fraude, periodo em que assumiu as funcoes do Executivo 

Municipal a secretaria da prefeitura, Sra. Juanita Rodrigues Cardoso. 
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Ja nas eleicoes municipals de 1955, a familia 

Diniz volta ao poder local com Nominando Muniz Diniz (PL) eleito prefeito, 

derrotando Sebastiao Medeiros (PSD), apoiado pela familia Pereira. Nominan-

do consegue fazer o seu sucessor nas eleicoes municipals de 1959, elegendo o 

candidato Antonio Maia (PL), que disputou o governo do municipio contra o 

candidato da familia Pereira, o ex-prefeito Zacarias Sitonio (PSD). Esta eleicao 

foi a mais disputada de toda a historia do municipio, apresentando, ao final da 

apuracao dos votos, uma diferenca de apenas 13 votos. 

Nas eleicoes de 1962 para a Assembleia Legis-

lativa, Aloysio Pereira (PSD) e eleito Deputado Estadual pela primeira vez, e 

nas eleicoes municipals de 1963, a familia Pereira recupera-se das derrotas 

anteriores, vencendo com Luiz Gonzaga de Sousa (PSD), que concorreu com 

Nominando Muniz Diniz (UDN) 7 4 , o que comprova mais uma vez o nosso ra-

ciocinio de que a presenca de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mediador facilitava a vitoria nas eleicoes 

municipals. 

Com a implantacao do regime militar em 1964, 

ha uma suspensao das garantias constitucionais e e estabelecido um prazo de 

60 dias, durante os quais se poderia cassar mandatos e suspender direitos poli-

ticos. Essas medidas foram editadas no Ato Institucional n
e

 1 (AI-1) e visavam 

a desestruturar a oposicao ao regime militar. Nao sendo suficiente o AI-1 , e 

editado o Ato Institucional n
2

 2 (AI-2) em 1965, que extingue o pluripartida-

rismo. Sao novamente suspensas as garantias constitucionais e autorizadas as 

cassacoes e intervencoes nos estados e municipios, podendo o Executivo de-

cretar recesso em todas as Casas Legislativas e legislar atraves de decretos-lei, 

alem de extinguir os partidos politicos e cancelar os seus registros. Essas me-

didas tinham como meta "prevenir ou reprimir a subversao". 

. Nas eleicoes para a Assembleia Legislativa em 1962, Aloysio Pereira Lima (PSD) foi eleito com 3.211 
votos na regiao de Princesa Isabel. Antonio Nominando Diniz (PL) teve 3.078 votos, nao conseguindo 
ser eleito, conforme dados do TRE-PB. 



Com a finalidade de disciplinar a criacao de 

agremia^oes que funcionariam comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atribui9oes de partidos politicos, foi baixa-

do o Ato Complementar n
2 4. Sob os dispositivos basicos deste Ato, surgiram 

a ARENA (Alian9a Renovadora Nacional), governista, e o MDB (Movimento 

Democratico Brasileiro), oposicionista, que quase nao conseguia o numero mi-

nimo de deputados e senadores exigidos por lei, o que, de certa forma, prati-

camente liqiiidava o sistema partidario. 

Na Paraiba, a UDN se aglutinou a ARENA, e o 

PSD ao MDB. Contrariando a maioria dos outros estados da federa9ao, o 

MDB aqui nasce forte. Isto porque Rui Carneiro, "forjado na politica cliente-

lista a sombra do Estado Novo" (Rolim, 1979: 22), pertencia ao PSD, cujos 

membros, em quase sua totalidade, passam a pertencer ao MDB. Em Princesa 

Isabel, a familia Diniz, que era filiada ao PL, passa para a ARENA e a Pereira, 

filiada ao PSD, vai para o MDB, de modo que as redoes politicas com o go-

verno estadual ficam mais intimamente ligadas a familia Diniz, representante 

local do partido de sustenta9ao do regime militar. 

Nas elei96es municipals de 1968, ja sob nova 

legenda partidaria, Antonio Nominando Diniz (ARENA) vence as elei96es 

contra o MDB 1 e MDB 2, que apresentaram os candidates Miguel Rodrigues 

e Joaquim Mariano. Em 1971, a familia Pereira nao se sustenta mais na oposi-

9ao ao Governo estadual, e, mesmo vinculada ao MDB, apoia os candidates da 

ARENA 7 5. Essas mudan9as sao explicadas 

"[. . . ] de um lado pelas dificuldades enfrentadas por 

nao contar com o apoio do governo, e, por outro, 

pelo apelo do governador Ernani Satiro, invocando 

antigos la90s politicos e de amizade entre seu pai -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. A familia Pereira apoia a candidature para Deputado Federal de Wilson Braga da ARENA. 
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Miguel Satiro - e o coronel Jose Pereira Lima." 

(Aloysio PereirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apu d Wanderley, 1988: 13-14). 

Como podemos ver pelo depoimento acima, ser 

oposicionista, quer seja na esfera estadual ou municipal, e muito 

"desconfortavel": a falta de acesso ao sistema administrativo impede, em 

parte, que a fiincao de mediador seja desempenhada via estrutura burocratica, 

impedindo que a autoridade do chefe politico operacione o conceito de media-

cao que permite a relacao que comunidade e nacao mantem entre si. 7 6 

Fato notorio se deu nas eleicoes municipals de 

Princesa Isabel, em 1972, quando os dois partidos representantes das familias 

Pereira e Diniz se uniram e lancaram um candidato unico. Essa conciliacao se 

deu em torno do entao tesoureiro da Prefeitura, Francisco Sobreira Duarte77, e 

do seu Vice, Joao Brandao, pela ARENA. Esta foi a unica vez na historia da 

cidade em que um candidato a Prefeitura contou com o apoio das familias r i -

vals. 

A justificativa para que houvesse essa candida-

tura unica esta no fato de a familia Pereira ter acabado de se desfiliar do enfra-

quecido MDB (o que se explica pelo apogeu do regime militar) e estar, por-

tanto, ausente do poder estadual e municipal. Alem disso, o candidato lancado 

pela familia Diniz, Francisco Sobreira Duarte, tinha sido tesoureiro de Luiz 

Gonzaga de Souza (Gonzaga Bento), ex-prefeito da cidade reeleito com o 

apoio da familia Pereira. Com as eleicoes de 1976, a familia Diniz se mantem 

7 6

C f . Introducaop.19-20. 

7 7 Francisco Sobreira Duarte foi tesoureiro da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel desde 1963, na 
gestao de Luiz Gonzaga de Sousa (Gonzaga Bento), da familia Pereira. Ate o presente momento conti-
nua no cargo apesar de ja estar aposentado, passando por todos os Prefeitos, independentemente da 
filiacao partidaria. 



no poder elegendo Sebastiao Feliciano dos Santos (ARENA) na disputa contra 

Joao Brandao (MDB). 7 8 

Nas eleicoes para governador da Paraiba, em 

1978, via colegio eleitoral, Antonio Nominando Diniz apoia Antonio Mariz, 

contra Tarcisio Burity, que e apoiado por Aloysio Pereira. Nesta disputa, saiu 

vencedor Tarcisio Burity
7 9

. Diante da nova conjuntura que se apresentava, 

Aloysio Pereira, em Janeiro de 1979, filia-se a ARENA e posteriormente e in-

dicado pelo Deputado Federal Wilson Braga e nomeado pelo Governador Tar-

cisio Burity, Secretario de Saude do Estado. 

A atuacao de Aloysio Pereira frente a Secretaria 

de Saude do Estado e marcada, no municipio, pela construcao de um hospital, 

que recebeu o nome de Hospital Deputado Jose Pereira Lima. Vinculado ao 

Ministerio da Saude, e inaugurado em 1983 e actaiinistrado pela Fundacao 

SESP (Servico de Saude Publica). Com relata Wanderley (1988: 17), "sua atu-

acao como secretario de saude possibilitou reforcar o prestigio politico em 

Princesa Isabel e amplia-lo para outros municipios do estado." (Wanderley, 

1988: 17) 

Com a chamada abertura politica iniciada em 

1979, foram extintos a ARENA e o MDB, havendo uma nova reformulacao 

partidaria que permitiu a criacao dos seguintes partidos: PDS (Partido Demo-

cratic© Social), de representacao governista, e PMDB (Partido do Movimento 

Democratico Brasileiro), PP (Partido Popular), PDT (Partido Democratico 

Trabalhista), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e PT (Partido dos Trabalha-

dores), todos ditos de "oposicao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. O mandato do Prefeito Sebastiao Feliciano dos Santos foi de seis anos, em virtude da prorrogacao dos 

mandatos de Prefeitos em toda a Nacao. 

. Os candidatos a governador - Tarcisio Burity e Antonio Mariz -, ambos pertenciam a ARENA. O 
presidente da Assembleia Legislativa, nos anos 1977-1979, foi Antonio Nominando Diniz, conforme 
Wanderley (1988:16); Mariano (s/d:29). 
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Nas eleicoes de 1982 para governo do Estado e 

municipios, a familia Diniz passa para o PDS-1 e a familia Pereira vai para 

PDS-2. Pertencentes a mesma sigla partidaria, as familias Pereira e Diniz apoi-

am Wilson Braga (PDS), que se candidata ao cargo de governador contra o 

candidato Antonio Mariz (PMDB). Para Deputado Estadual, concorrem 

Aloysio Pereira (PDS-2) e Antonio Nominando Diniz (PDS-1). Nessa eleicao, 

sairam vitoriosos para governador Wilson Braga e para deputado estadual 

Aloysio Pereira. 

O fato de as duas familias optarem pela mesma 

sigla partidaria se justifica com a classica analise que Victor Nunes Leal faz da 

disputa que se dava entre os coroneis pelo apoio dos governos estaduais. Tanto 

no periodo dos coroneis, quanto depois deles a situacao de oposicionista, na 

esfera municipal, e muito dificil. Via de regra as correntes politicas municipals 

"nao se batem para derrotar o governo no territerio 

do municipio, a fim de fortalecer a posicao de um 

partido estadual ou nacional nao-governista: batem-se 

para disputar, entre si, o privilegio de apoiar o gover-

no e nele se amparar." (Leal, 1975: 49) 

Ainda no que diz respeito as eleicoes de 1982, 

em Princesa Isabel, a disputa se da entre Luiz Gonzaga de Souza, candidato a 

Prefeito pelo PDS-2, e Antonio Nominando Diniz Filho, pelo PDS-1. Data 

deste periodo o surgimento de uma nova alternativa eleitoral, o PMDB, que 

tern a frente Paulo Mariano, filho de Joaquim Mariano, fiel escudeiro da fami-

lia Pereira. O PMDB apresentou para essa eleicao dois candidates a prefeito: 

pelo PMDB-1, Paulo Mariano, e pelo PMDB-2, Luis Andrelino. Mesmo apre-

sentando uma pequena votacao, esta participacao nao deixou de representar 

uma ruptura na dicotomia eleitoral instituida a partir de 1930. Apesar disto, 

concordamos com a afirmativa de que "dificilmente se pode prever, a curto 



prazo, uma reversao da situacao constatada atraves de uma 'fissura' no fecha-

do sistema de poder local" (Wanderley, 1988: 20,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grifos no original). 

Como se ve, as eleicoes de 1982 em Princesa 

Isabel nao deixam de ser uma repeticao do esquema que sempre dominou a 

politica local. O grupo Pereira ascendeu a lideranca, com a eleicao de Luiz 

Gonzaga de Sousa, e sua permanente disputa com o grupo Diniz perdura gra-

cas a capacidade que os dois grupos tern de se adaptarem a um jogo politico 

mais amplo, que envolve rearranjos e aliancas nas esferas estadual e federal. 

Nas eleicoes de 1986 para o governo do Estado, 

a disputa ocorre entre Tarcisio Burity (PMDB) e Marcondes Gadelha (PDS). A 

familia Pereira apoia Marcondes Gadelha, seguindo a orientacao de Wilson 

Braga. Aloysio Pereira e novamente candidato a deputado estadual, conse-

guindo reeleger-se. A familia Diniz filia-se ao PMDB, candidatando Antonio 

Nominando Diniz Filho para deputado estadual, que nao consegue ser eleito. 

Nas eleicoes para governador, saiu vitorioso Tarcisio Burity, do PMDB. Data 

desse periodo o surgimento do PT na cena politica local, com a indicacao de 

um candidato a deputado estadual, Edmilson Pinheiro, que teve uma pequena 

votacao (apenas 116 votos). 

Nas eleicoes municipals de 1988, a familia Pe-

reira apoiou Francisco Bezerra Lima (Assis Maria) para prefeito. A familia Di-

niz apoiou Doca Ferraz, vice-prefeito do governo anterior por indicacao da fa-

milia Pereira. Pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), candidatou-se o banca-

rio Marcone Campelo.
80

 Foi eleito Francisco Bezerra Lima, apoiado pela fa-

milia Pereira. Nas eleicoes para o governo do Estado, em 1990, a familia Pe-

reira apoiou para governador Wilson Braga (PDT) contra Ronaldo Cunha Lima 

(PMDB), apoiado pela familia Diniz. Nessa eleicao, saiu vencedor Ronaldo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'. O surgimento, mesmo inexpressivo, do PSB vai unir os descontentes com a situacao politica no muni-
cipio. Os poucos militantes do PMDB, de 1982, e do PT, fundado em 1986, vao estar juntos sob a sigla 
do PSB, cuja militancia e formada principalmente por estudantes e funcionarios publicos. 
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Cunha Lima, do PMDB, e para deputado estadual, Antonio Nominando Diniz 

Filho. Aloysio Pereira nao conseguiu se reeleger, de modo que a familia Perei-

ra continuou na oposicao. 

Ja nas eleicoes municipals de 1992, volta ao po-

der Luiz Gonzaga de Sousa (PFL)
8 1

, dando continuidade ao poderio da familia 

Pereira no piano municipal. Neste pleito, Jose Nominando Diniz Neto, filho de 

Antonio Nominando Diniz, concorreu representando a familia Diniz e, pelo 

PDT/PT82, concorreu Dr. Zoma, que era o vice-prefeito do governo anterior, 

apoiado pela familia Pereira. A candidatura do Dr. Zoma teve uma expressiva 

votacao, com uma plataforma politica que se opunha as familias Pereira e Di-

niz. A coligacao PDT/PT elegeu um vereador, filiado ao PT, fato inedito na 

cena politica local. Logo apos o processo eleitoral, o Dr. Zoma filiou-se ao PT. 

Nas eleicoes para governador, em 1994, a fami-

lia Diniz apoiou Antonio Mariz (PMDB), que tambem recebeu o apoio da fa-

milia Pereira (PFL), contra a candidata do PDT, Lucia Braga
83

. Isto nos da 

uma demonstracao de que em Princesa Isabel, o nome das pessoas esta acima 

dos partidos politicos, caso contrario nao ha como justificar o fato de, nessa 

eleicao, o PMDB e o PFL se aglutinarem em torno da candidatura de Antonio 

Mariz, quando, no Estado, o PFL estava coligado com o PDT . 

Nas mesmas eleicSes, foi lancada a candidatura 

de Antonio Nominando Diniz Filho (PMDB), para deputado estadual. A fami-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 A familia Pereira, como a grande parte dos integrantes do PDS na Paraiba, nesse periodo, passa para o 

PFL, partido de maior expressao nacional. 

2 O PDT foi criado sob a influencia da familia Pereira, com o objetivo de, atraves da formacao de alian-
cas, poder lancar mais candidaturas ao cargo de vereador. A presidencia do partido ficou com a esposa 
de Zoma, a Sr*

1

 Aquina Virgolino, que assume a legenda quando o seu marido rompe com a familia 
Pereira. O candidato Dr. Zoma, da coligacao PDT/PT, que era o vice-prefeito de Luiz Gonzaga de Sou-
sa, ao romper com a familia Pereira, assume a via altemativa as familias Pereira e Diniz. Neste pleito o 
candidato da coligacao PDT/PT teve 1.542 votos. 

i 3

A alianca politica que teoncamente unia a familia Pereira ao PDT, na pratica, nao funcionou, ja que, no 
municipio, a familia Pereira apoiou a candidatura do PMDB. 0 que nos leva a crer que o objetivo da 
familia Pereira era estar ao lado do governo de qualquer modo. Como a candidatura de Lucia Braga 
nao apontava para uma vitoria, desfez-se a antiga alianca 
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lia Pereira nao lancou candidato proprio, apoiando para deputado estadual 

Valdeci Amorim, do PMDB da cidade de Teixeira. Ja o PT lancou a candida-

tura do Dr. Zoma para deputado estadual, o qual, para a surpresa de muitos, 

obteve a maior votacao no municipio. A quantidade de votos dados ao Dr. 

Zoma foi superior a quantidade dada ao candidato da familia Diniz, Antonio 

Nominando Diniz Filho, que, com uma grande votacao no restante do Estado, 

conseguiu se reeleger. 

O candidato do PT, Dr. Zoma, apoiou, no se-

gundo turno, a candidata Lucia Braga (PDT), assumindo uma posicao contraria 

a orientacao do partido, que era de nao apoiar nenhum dos candidates
84

. Esta e 

mais uma demonstra9ao de que a estrutura ideologica politico-partidaria nao 

conseguiu se sobrepor ao forte poder pessoalizante de que se reveste o proces-

so politico em Princesa Isabel. Na visao do PT de Princesa Isabel, apoiar a 

candidatura de Lucia Braga era estar em oposi9ao as familias Pereira e Diniz 

que apoiavam o candidato Antonio Mariz, como nos mostra o depoimento do 

militante petista: 

"[ . . . ] nos tivemos reunioes aqui, levamos reunioes ao 

diretorio de Joao Pessoa. O direterio resolveu liberar 

a gente nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° turno, a gente podia votar em Mariz ou 

em Lucia, e nos de Princesa achamos por bem apoiar 

Lucia porque Lucia nao era apoiada nem por Nomi-

nando nem por Aloysio Pereira[...]" (P.C.S.)
85 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Embora a direcao do PT de Princesa Isabel diga que o diretorio estadual liberou a militancia para votar 
em quem quisesse, o apoio do candidato do PT Dr. Zoma a candidata Lucia Braga foi contestado pela 
direcao estadual, que decidiu nao apoiar nenhum dos candidates. 

A maioria dos entrevistados nao autorizou a divulgacao de sua identidade. Por isso, recorremos ao uso 
das iniciais dos nomes. Tambem nao divulgaremos profissao ou qualquer outro tipo de detalhe que pos-
sa efetivar uma identificacao, com excecao dos casos autorizados. 
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Tudo levava a crer que, eiifirn, uma mudanca 

estrutural estivesse acontecendo no municipio, por ocasiao da grande votacao 

do Dr. Zoma para deputado estadual. Tinha-se a impressao de que, nas proxi-

mas eleicoes municipals, o quadro das disputas seria favoravel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oposi9ao, se 

esta conseguisse se unir em torno de um candidato unico. O PT lan90u entao o 

nome do Dr. Zoma, mas com a certeza de que, sem o apoio da familia Diniz, 

nao conseguiria exito. 

Com o desenrolar dos acontecimentos, a uniao 

idealizada pelo PT se consolidou com o lan9amento da coliga9ao de oposi9ao 

PDT/PMDB/PT, tendo a frente o Dr. Zoma como candidato a prefeito, e como 

vice o Dr. Dede, membro da familia Diniz. No entanto, para se candidatar a 

prefeito, o Dr. Zoma trocou o PT pelo PDT, com o intuito de ter maior respal-

do no Estado, o que nao teria junto a determinados setores do PT ainda des-

contentes com o apoio dado pelo PT de Princesa Isabel a Deputada Lucia Bra-

ga no segundo turno das elei96es para governador. 

As elei96es vieram e, pelo entusiasmo dos mili-

tantes da oposi9ao, por nos constatado na mobiliza9ao que a cidade viveu as 

vesperas das elei96es, parecia haver chegado o tao sonhado momento de de-

sestabilizar, senao as duas familias que dominam a cena politica da cidade, 

pelo menos a familia Pereira, que ha mais tempo esta no poder. No entanto, a 

familia Pereira havia lan9ado a candidatura do ex-prefeito, Francisco Bezerra 

Lima (PFL/PPB), tido por muitos na cidade como despreparado para o cargo, 

devido a sua pouca escolaridade, porem com uma grande chance de vitoria, ja 

que a sua administra9ao anterior foi marcada por pratica assistencialista, ca-

racterizada sobretudo por doa96es de cestas alimenticias as familias mais ca-

rentes. Para seu vice, foi escolhido o engenheiro Eduardo Abrantes, ex-

secretario do entao prefeito, Luiz Gonzaga de Sousa. 
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Esta eleicao municipal, de 1996, teve uma dis-

puta acirradissima, porem sem grande animosidade, transcorrendo tudo dentro 

da normalidade, ate mesmo a apuracao das urnas, que desde o inicio apontava 

a vitoria do candidato Assis Maria, como tambem e conhecido Francisco Be-

zerra Lima. Eleito pela segunda vez prefeito de Princesa Isabel, Assis Maria 

tambem contou com a eleicao da maioria dos vereadores do seu partido, man-

tendo assim o poder da familia Pereira no local. Ao PT, coube a reeleicao do 

vereador Dominguinhos. 

Podemos constatar que, na evolucao do proces-

so politico em Princesa Isabel, as familias Pereira e Diniz criaram em torno de 

si mesmas as administracoes do municipio atraves de indicacao de nomes de 

sua confianca, nao surgindo, durante decadas, uma faccao capaz de desestabi-

lizar as suas posicoes politicas. Quando, por exemplo, o momento eleitoral nao 

requer um suporte para fins de consolidacao da sua estrutura, o candidato a 

vice geralmente e alguem dos quadros da familia. Quando ha a necessidade de 

um apoio politico fora do dominio da familia, uma negociacao pode ser feita 

com o cargo de vice-prefeito. Em um caso como em outro, percebe-se o con-

trole das posicoes chaves, de modo que as liderancas politicas nao possam se 

desenvolver fora dos seus dominios. 

A participacao politica das familias Pereira e 

Diniz, no Estado, deve-se aos mandatos de Deputado Estadual. Da familia Di-

niz, foi eleito Antonio Nominando Diniz, em 1947, que conseguiu se reeleger 

em 1951 e em 1954, voltando a Assembleia Legjslativa novamente em 1962, 

em 1974 e em 1978. Continuou o trabalho do pai, Antonio Nominando Diniz 

Filho, eleito deputado Estadual em 1990 e reeleito em 1994. Ja da familia Pe-

reira, o primeiro representante junto a Assembleia Legislativa foi Marcolino 

Pereira Lima, eleito em 1900. Depois, veio o seu filho, Cel. Jose Pereira Lima, 

eleito em 1916 e reeleito sucessivas vezes ate 1930, quando perdeu o mandato 



por ocasiao da "Revolucao de 1930", restando ainda dois anos do seu man-

dato. Outro representante da familia foi Aloysio Pereira Lima (filho do Cel. Pe-

reira Lima), deputado estadual em 1958, reeleito em 1962, 1966, 1982 e 1986, 

6 o qual assumiu a Secretaria de Saude do Estado, em 1979, por ocasiao da 

eleicao do Governador Tarcisio Burity. 

De uma forma geral, quer na politica municipal, 

quer na politica estadual, e possivel perceber a tendencia das duas familias a 

apoiarem os partidos governistas, de modo que a funcao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mediador
87

, por 

elas assumida, torna-se quase como uma necessidade vital para a sua sobrevi-

vencia. 

Do exposto e facil concluir que o processo de 

evolucao politica em Princesa Isabel, como ja afirmamos, da-se em torno das 

familias Pereira e Diniz. Ao longo de todos esses anos, nem mesmo o surgi-

mento de uma "terceira forca", como e o caso do PT (Partido dos Trabalhado-

res), impede que o poderio politico construido por estas familias se desestabili-

ze e permita que ocorram mudancas significativas, quer seja no ambito do 

combate a estas elites, quer no ambito das relacoes que envolvem a pratica po-

litica, como veremos no proximo capitulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando nao estavam presentes na politica estadual, os lideres das familias Pereira e Diniz se voltavam 
mais para a politica local. Os intervalos entre uma legislatura e outra quase sempre se davam em funcao 
de candidaturas nao vitoriosas. 

. Sobre a nocao de mediador, ver Silverman (1977) e Wolf (1971). 
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Apesar de as mudancas na maneira de se fazer 

politica em Princesa Isabel terem sido significativas, nos ultimos anos, algumas 

praticas continuam quase inalteradas. Aqui, faremos umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exposi9ao sucinta de 

como se apresentava a vida socio-politica de Princesa Isabel, ate o final da de-

cada de 80, quando foi promulgada a nova Const itui9ao. Para entender essas 

mudan9as e/ou permanencias, come9amos a nossa analise a partir dos anos 30, 

ja que a compreensao do passado e de fundamental importancia para uma me-

lhor percep9ao do presente. So assim temos a dimensao das transforma96es 

ocorridas. 

Durante toda a Republica Velha, havia uma uni-

dade partidaria no municipio, quando as redoes politicas giravam em torno de 

um lider, o Cel. Jose Pereira Lima, que centralizava a admmistra9ao local. A 

partir de 1930, com as fac96es lutando pelo poder, temos novos metodos de se 

fazer politica. Como as redoes de poder tern uma dinamica complexa o sufi-

ciente para tentarmos apreender de forma absoluta, analisaremos apenas de-

terminadas praticas politicas que consideramos possuidoras de fortes redoes 

de poder. Comecemos com a pratica da persegui9ao politica. 

A persegui9ao politica aqueles que nao perten-

ciam ao bloco que estava no poder era a forma mais acabada de desestruturar a 

fac9ao rival. Essa pratica, comum a ambas as familias, Diniz e Pereira, atingia 

geralmente os ocupantes de cargos publicos, atraves de transferencias ou de-

missoes, rebaixamento de salario, entre outras. 

O periodo imediatamente apos a "Revolta de 

Princesa" e tido como o de maior persegui9ao politica, quando alguns de seus 
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As inimizades pessoais nascidas a partir do fac-

cionalismo politico ocorrido em Princesa Isabel podem ser analisadas a partir 

do conceito de Carl Lande de "rivalidade de base faccional", entendido como 

uma "forma hostil de reciprocidade", em que os grupos diadicos nao corporati-

vos tern a capacidade de traduzir dissencoes inter-individuais no codigo da 

pessoalizacao.
88

 Ou seja, a partir desse conceito, e possivel compreender como 

uma rivalidade faccional tanto e capaz de produzir o conflito, como o senso de 

comunidade, uma vez que o individuo esta integrado num destes grupos e o 

conflito torna-se invariavelmente uma questao institucional (Lande, 1977: 

XXXII). 

Da mesma forma, podemos constatar a 

"rivalidade de base faccional", quando nos remetemos a questao da saude. Em 

determinado periodo, a cidade contava com dois medicos, um aliado da familia 

Pereira e outro da familia Diniz. Se por acaso alguem de uma das familias ado-

ecesse e o seu medico nao se encontrasse na cidade, a medida a ser tomada era 

ir buscar um outro medico, geralmente, em Triunfo, cidade vizinha, no estado 

de Pernambuco. E o que nos confirma o seguinte depoimento: 

"Eu vi, naquele tempo, quando eu era mocinha, nos 

anos 50, uma pessoa aliada da familia Pereira morrer 

sem atendimento medico, porque nao queriam cha-

mar Dr. Severiano, que era de Nominando. Foram 

arras de Dr. Artur em Triunfo, mas quando ele che-

gou aqui era tarde." (F.L.C.B). 

A vida social da cidade tambem sofre as conse-

qiiencias da rivalidade politica. Causando uma divisao que nao era de classe 

social, a rivalidade atingia, de modo geral, grande parte dos habitantes da ci-

Cf. Caniello(1993: 280-283) 
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estourou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revolu9ao [...] depois ficou o pessoal de 

Nominando e houve varias persegui96es em cima de 

nossa familia. O meu avo teve que sair de Princesa. 

Foi passando o tempo e eles continuaram perseguin-

do. Deixaram a persegui9ao mais rustica, digamos, 

mais selvagem, e partiram pra persegui9ao de transfe-

rencia de empregados e demissao. Mamae mesmo, 

ela sofreu na pele, quer dizer, nos, da nossa familia. 

Gra9as a Deus, nos somos considerados pessoas que 

nao sao tao burras. Hoje nos, eu e meus irmaos, era 

pra ta todo mundo formado, com curso superior, mas 

devido a persegui9ao politica, a transferencia que foi 

feita com mamae, tern apenas dois formados [...] 

Mamae passava a semana fora. So vinha em casa no 

final de semana... Quer dizer, isso ai sao coisas que 

marcam e por isso nunca ninguem da nossa familia 

votou nos candidatos deles, so votam nos candidates 

de Dr. Aloysio." (Rialtoan Lopes). 

Como se ve, as persegui96es politicas, no inicio 

da decada de 30, foram intensas e se tornaram fator de consolida9ao da com-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pensate) que se estabeleceu entre as duas fac96es. Deste modo, as pessoas ou 

estavam de um lado, ou de outro, nao havendo meio termo nessas redoes. O 

tratamento que cada uma das fac96es dispensava a popula9ao obedecia ao 

principio do "aos amigos tudo, aos inimigos a lei" (Leal: 1975). Ou seja, as 

rela9oes deixaram de ser uma questao eminentemente politica para se tornarem 

uma questao de cunho pessoal. Os acontecimentos de 1930 criaram nao apenas 

divergencias politicas, mas inimigos pessoais que chegavam ao exagero de 

"nao passar na ca^ada do adversario, nao cruzar 

com o adversario, ir pelo meio da rua. Era muito ra-

dical. Inimigos pessoais, nao se cumprimentavam, a 

nao ser algum que escapava desse grupo." (Antonio 

Nominando Diniz). 
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participantes foram presos, outros surrados, desmoralizados, etc., restando-lhes 

apenas as opcoes de mudar da cidade, resistir a politica do governo pos-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

revolu9ao de 30, ou aliar-se ao interventor nomeado pelo Governo do Estado, 

Nominando Diniz. O jornalista Paulo Mariano nos apresenta um quadro preci-

so dos fatos: 

"Nominando assumiu a prefeitura em 30 e houve uma 

grande perseguicao aqui a todos que combateram em 

30. Todos aqueles que combateram ate involuntaria-

mente, civis ate com o intuito de defender a cidade, 

foram presos, sem direito a processo, isso e aquilo 

[...] Princesa tinha um exercito de 2.500 homens. 

Entao perseguiu todos esses, mandou prender, res-

ponder processo. A muitos ele dizia que o delegado 

ia e prendia a mando dele. Ele dizia: se voce tiver 

solidario a mim, eu mando lhe soltar e eles ficavam 

soltos, como e o caso de Cicero Bezerra, o bandolei-

ro do Nordeste, valente que brigou muito ao lado de 

Ze Pereira em 30. Quando terminou a Revolu9ao, ele 

correu e se escondeu no mato. Ele me contou isso em 

80, numa entre vista que fiz com ele. Nominando 

mandou chama-lo e disse: voce nao vai pra cadeia 

nao, agora fica comigo, politicamente. E ele, por 

questao de sobrevivencia, disse 'fico' e ficou ate 

morrer, apoiando Nominando [. . .]" (Paulo Mariano). 

Nao obstante o momento critico para os oposi-

tores, muitas pessoas permaneceram fieis ao Cel. Ze Pereira, contrariando os 

interesses daqueles que tinham como objetivo eliminar a base de apoio deste 

politico. Tanto e que, apesar de marcadas profundamente pelas persegui96es, 

houve familias que, seqiieladas, se uniram ainda mais ao Cel. Jose Pereira e 

sua familia, como nos mostra o depoimento abaixo: 

"O pai de mamae, meu avo combateu as tropas do 

governo em 30, entao havia aquela uniao. Foi quando 
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feita com mamae, tern apenas dois formados [...] 

Mamae passava a semana fora. So vinha em casa no 

final de semana... Quer dizer, isso ai sao coisas que 

marcam e por isso nunca ninguem da nossa familia 

votou nos candidatos deles, so votam nos candidatos 

de Dr. Aloysio." (Rialtoan Lopes). 

Como se ve, as persegui96es politicas, no inicio 

da decada de 30, foram intensas e se tornaram fator de consolida9ao da com-

peti9ao que se estabeleceu entre as duas fac96es. Deste modo, as pessoas ou 

estavam de um lado, ou de outro, nao havendo meio termo nessas redoes. O 

tratamento que cada uma das fac96es dispensava a popula9ao obedecia ao 

principio do "aos amigos tudo, aos inimigos a lei" (Leal: 1975). Ou seja, as 

rela96es deixaram de ser uma questao eminentemente politica para se tornarem 

uma questao de cunho pessoal. Os acontecimentos de 1930 criaram nao apenas 

divergencias politicas, mas inimigos pessoais que chegavam ao exagero de 

"nao passar na Canada do adversario, nao cruzar 

com o adversario, ir pelo meio da rua. Era muito ra-

dical. Inimigos pessoais, nao se cumprimentavam, a 

nao ser algum que escapava desse grupo." (Antonio 

Nominando Diniz). 
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As inimizades pessoais nascidas a partir do fac-

cionalismo politico ocorrido em Princesa Isabel podem ser analisadas a partir 

do conceito de Carl Lande de "rivalidade de base faccional", entendido como 

uma "forma hostil de reciprocidade", em que os grupos diadicos nao corporati-

vos tern a capacidade de traduzir dissencoes inter-individuais no codigo da 

pessoalizacao.
88
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comunidade, uma vez que o individuo esta integrado num destes grupos e o 

conflito torna-se invariavelmente uma questao institucional (Lande, 1977: 

XXXII). 

Da mesma forma, podemos constatar a 

"rivalidade de base faccional", quando nos remetemos a questao da saude. Em 

determinado periodo, a cidade contava com dois medicos, um aliado da familia 

Pereira e outro da familia Diniz. Se por acaso alguem de uma das familias ado-

ecesse e o seu medico nao se encontrasse na cidade, a medida a ser tomada era 

ir buscar um outro medico, geralmente, em Triunfo, cidade vizinha, no estado 

de Pernambuco. E o que nos confirma o seguinte depoimento: 

"Eu vi, naquele tempo, quando eu era mocinha, nos 

anos 50, uma pessoa aliada da familia Pereira morrer 

sem atendimento medico, porque nao queriam cha-

mar Dr. Severiano, que era de Nominando. Foram 

arras de Dr. Artur em Triunfo, mas quando ele che-

gou aqui era tarde." (F.L.C.B). 

A vida social da cidade tambem sofre as conse-

qiiencias da rivalidade politica. Causando uma divisao que nao era de classe 

social, a rivalidade atingia, de modo geral, grande parte dos habitantes da ci-

Cf. Caniello (1993: 280-283) 



dade: ricos e pobres, homens e mulheres, tantos os da area urbana, quanto os 

da rural. As pessoas frequentavam os acontecimentos sociais de acordo com a 

sua filiacao partidaria, e ate mesmo as festas mais tradicionais, como o carna-

val, as festas juninas e o Natal, expressavam a rivalidade politica, uma vez que, 

geralmente, eram comemoradas separadamente, o que pode ser demonstrado 

com os seguintes depoimentos: 

"[ . . . ] as festas antigamente eram muito animadas: era 

cada um do seu lado. Quando tinha uma festa de 

Nominando, a familia do Cel. Ze Pereira fazia outra. 

Ninguem sabia qual era a mais animada. Sempre era 

assim: quando um fazia, o outro fazia tambem". 

(A.P.S.) 

"[ . . . ] clube, nos nunca tivemos. Eles tiveram uma 

temporada, depois desistiram, mas quando eles fazi-

am festas, nos tambem fizemos nossas festas [...] 

eram as festas de Sao Joao, Natal, Carnaval, as festas 

populares mais comuns no interior" (A.N.D.) 

"As festas, naquele tempo, eram muito boas. Se bem 

que isso foi ate os anos 60, 70. Tinha a festa dos ca-

beludos e a festa dos pelados89. A gente so podia ir a 

festa dos pelados, porque a minha familia votava nos 

pelados". (M.A.F.) 

E importante frisar que todos os entrevistados, 

quando falavam dos clubes, se referiam a estes como o clube dos Pereiras e o 

clube dos Nominandos. O dos Pereiras tinha o nome de Princesa Clube, en-

quanto o dos Nominandos se constituia de um salao improvisado para a reali-

zacao das festas. A rivalidade, ai percebida, nos da uma mostra de que a ex-

pressao da vida social pode ser apreendida atraves de seus espacos rituais, uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. "Cabeludos eram aqueles que acompanharam Nominando. Cabeludos porque sairam em 1930 com 
tudo, com o poder. Pelados eram os que acompanharam o Cel. Ze Pereira, que sairam sem nada." 
(M.A.F.) 



vez que estes podem denunciar estruturas sociais, por fornecerem o proprio 

mapeamento social. 

Outro dado importante para compreensao do 

clima de hostilidade que reinava entre as duas familias diz respeito as realiza-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9oes de comicios e passeatas eleitorais. Havia um respeito mutuo entre as fa-

milias Pereira e Diniz. Os espacos na cidade eram preestabelecidos, de forma 

que onde costumava haver comicios de uma familia, nao era comum ocorrer 

um de seus opositores. Da mesma maneira, onde transitavam as passeatas dos 

candidatos a cargos eletivos de uma familia, nao passavam as de seus oposito-

res. Nenhuma passeata, sobretudo as de comemora96es de vitorias, ousava 

passar na rua em que moravam os lideres da familia rival, pois esse seria um 

momento de enfrentamentos, como podemos constatar, pelo depoimento abai-

xo: 

"[ . . . ] em campanhas pohticas, eu confesso a voces, 

nos chegamos a ter, quando perdia a elei9ao, qua-

renta, cinquenta pessoas aqui em casa. Se descer a 

Rua Nova
9 0

, vamos queimar na bala, aqui [risos]. 

Gra9as a Deus, nunca desceu ninguem [risos]. Quan-

do a gente ganhava, eram eles que se preveniam, la 

eram eles que se preparavam, ne? La eles faziam a 

mesma coisa, ne? Se nao entrarem aqui na Rua Sao 

Roque
91

, nos tambem nao iamos la, nao." (Gonzaga 

Bento). 

Alias, a divisao espacial da cidade, com suas ruas sob dominio das familias, 

sempre foi algo muito ostensivo. Outro bom exemplo disso e o fato de os mo-

radores da rua em que residia o lider da familia Diniz, assim como os das ruas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Rua nova" e o nome mais conhecido da Praca Presidente Epitacio Pessoa, local onde residem os 

membros da familia Pereira. 

. A "Rua Sao Roque" fica proxima a Praca Dr. Jose Nominando Diniz, onde fica a residencia de mem-

bros da familia Diniz. 



circunvizinhas, eram, em grande maioria, seus eleitores. A mesma observacao 

serve para a familia Pereira. 

Apesar de todo o clima de hostilidade que foi 

criado em torno das questoes politicas em Princesa Isabel, nao consta na histo-

ria da cidade um so assassinato politico, como tambem nao consta em cartorio 

nenhum processo que envoivesse membros das duas familias em questao. O 

que acontecia era uma especie de enfrentamento aberto e violento, em que os 

opositores, usando apenas do discurso, altercavam-se, trocavam insultos, con-

forme afirma o seguinte testemunho: 

"Nunca, ate hoje, nunca houve assassinato politico, 

nunca houve. Havia so a cara feia de um lado e do 

outro. Havia muito respeito. Nao consta na historia 

de Princesa que tenha havido um desrespeito entre os 

membros das familias Pereira e Diniz. Nos comicios 

tinha toda aquela exaltacao, mais ficava so nisso." 

(A.P.F.) 

Isto ocorre, em parte, porque as relacoes sociais 

em Princesa Isabel sao determinadas a partir de uma realidade, a um so tempo 

material e ideologica. Ou seja, como essas relacoes sao vividas numa pequena 

cidade, um espaco relativamente autocontido, a convivencia cotidiana coloca 

as pessoas em tamanha proximidade, que os criterios determinantes do funcio-

namento da estrutura social sao principalmente os de reconhecimento pessoal. 

Isso cria um padrao de sociabilidade em que sao raras aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa96es conflituosas 

no piano inter-individual. 

A rivalidade tambem se expressava nas festas 

religiosas. A igreja, com o objetivo de arrecadar dinheiro, realizava noites co-

memorativas, quando eram celebradas missas de a9ao de gra9as seguidas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w Cf. Caniello (1993: 280) 
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festas de rua. As noites homenageavam religiosos, artistas, pecuaristas, comer-

ciantes e outras pessoas consideradas importantes. Havia uma noite para cada 

um desses grupos, como tambem havia uma noite dedicada a familia Pereira e 

outra a Diniz. A posicao da igreja, no imaginario dos habitantes da cidade, era 

a de ficar sempre acima da rivalidade das faccoes politicas, colocando-se 

como neutra, sem engajamento politico partidario, como exemplifica o trecho 

abaixo: 

"[ . . . ] a Igreja nao tomava partido de ninguem, nao. 

Mas, mesmo assim, tinha as noites de maio. Tinha a 

noite de Ze Pereira e familia, e tinha a noite de No-

minando e familia. Porque nao ia ter a noite de Ze 

Pereira e Nominando juntas, ne? Porque ia parecer 

um desaforo, ne? (Ines Diniz). 

Ate mesmo as relacoes de foro mais intimo, 

como namoro e casamento, nao deixavam de ser perpassadas pelas ingeren-

cias da divisao politica da cidade. Devido a forte rivalidade que separava as 

familias, nao houve nenhum casamento entre os seus membros, o que poderia 

ter alterado o quadro politico do municipio. As hostilidades bloquearam toda e 

qualquer possibilidade. Namoros e casamentos eram muito dificeis ate mesmo 

entre membros de familias que estivessem em posicoes opostas no contexto 

politico-social da cidade, conforme atesta a narrativa abaixo: 

"O namoro comecou em 1957. As familias, tanto a 

minha como a dele, aceitaram as pessoas, mas nao 

aceitavam a situacao. A minha familia votava em 

Aloysio e a familia dele votava em Nominando. A 

gente ficava no meio da rua, sem ter onde namorar. 

Ninguem aceitava a gente, nem nas calcadas, pra 

conversar [...] A gente tinha que ir namorar na calca-

da da coletoria, que era publica [...] Pra gente casar, 
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frei Alberto teve que pedir dispensa ao Bispo. Nao 

correu banho, nem nada" (L.M.C.) 

Os depoimentos acima nos dao uma configura-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9ao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA faccionalismo cldssico,
93

 atraves do qual a cidade se dividiu em duas 

metades opostas, rivais e posicionadas de acordo com o alinhamento politico, 

o que acabou por gerar um universo social codificado por uma rivalidade que 

define a posicao dos individuos e das instituicoes na sociedade. Esse tipo de 

faccionalismo que ocorreu em Princesa Isabel se institucionalizou porque foi 

fundado em principios morais e eticos. As pessoas que ali vivem ao mesmo 

tempo se contrapoem a um grupo e se identificam com outro. Em rela9ao a um, 

exercitam o conflito, em rela9ao ao outro, promovem a no9ao de comunidade, 

em rela9ao a ambos, o respeito mutuo. Isso acaba por informar uma reciproci-

dade invertida. Ou seja, a divisao da cidade em dois grupos gera a ritualiza9ao 

do conflito e alimenta a perpetua9ao dos principios que possibilitam a convi-

vencia, num espa90 relativamente autocontido, de fac96es rivais lutando pelo 

poder. 

Percebemos, ainda, pelos depoimentos, que o 

quadro de redoes sociais de Princesa Isabel permitiu nao so a permanencia da 

rivalidade politica entre as familias, mas principalmente ocasionou o fortaleci-

mento das suas principals lideran9as, cujas praticas tinham forte suporte na 

distribui9ao de cargos publicos, de empregos, na presta9ao de serv^os assis-

tenciais, chegando ao ponto de encarnar as fun96es do Estado. 

Quando o Estado nao se mostrava eficiente na 

resolu9ao dos problemas da popula9ao, o lider politico atuava como mediador, 

servindo de elo de liga9ao entre as questoes locais e os pianos estadual e naci-

onal. Ou seja, os lideres tinham suas praticas fundadas em padroes tradicio-

9 3

 A respeito de classificadio do faccionalismo em tipos estruturais, ver Caniello (1993:282). 



nais de relacoes politicas baseados numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA logica de patronagem, que atuava 

mesmo quando estavam na oposicao e conseguiam fazer o contato entre o Es-

tado e a sua clientela. 

A atuacao politica das familias Pereira e Diniz, 

no fortalecimento de suas bases, sustentava-se na utilizacao de artificios co-

mumente chamados de "politica clientelista". Entre estes artificios destacamos 

o empreguismo, o direcionamento das construcoes publicas, a utilizacao dos 

servicos burocraticos e a assistencia a saude como mecanismos que exigem 

umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao face a face, quando e possivel o estabelecimento de uma relacao 

de amizade, cuja lealdade e refletida no processo eleitoral94. 

A utiliza9ao do empreguismo na administracao 

das institui96es publicas se dava, no municipio, por indica9ao de quern estives-

se no comando da politica local. Quando se tratava das organiza96es estaduais 

e federals, a admmistra9ao era determinada atraves de um processo pelo qual 

os lideres da politica local tinham o direito de indicar os nomes para o preen-

chimento dos cargos de confian9a. Esse direito, obviamente, era fruto da troca 

de apoio politico nas ocasioes de elei96es. 

Assim sendo, a fun9ao que teriam essas institui-

96es de prover iguais oportunidades de empregos a popula9ao (atraves de con-

cursos) resultava em mais um quadro onde a filia9ao partidaria se tornava se-

nha indispensavel. Ou seja, a oportunidade de emprego, pelo menos no que diz 

respeito aos de melhor remunera9ao, era destinada as elites que detinham o 

poder politico. As pessoas dos estratos sociais mais baixos, restavam os em-

pregos de baixa remunera9ao e, e claro, o direito de dispor dos servi90S 

"gratuitos". 

No que diz respeito aos empregos ligados a ad-

mimstra9ao municipal direta, a pratica comum era a seguinte: eleito um pre-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'.Ver, a esses respeito, Wolf (1966.12) e Foster (1963:146) 
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feito, todos os cargos de confianca da sua administracao eram ocupados por 

seus parentes ou aliados politicos, os quais perdiam seus empregos, caso o 

proximo prefeito eleito fosse da oposicao. Isso porque esse novo prefeito agia 

exatamente como o anterior: demitia todas as pessoas ligadas ao seu opositor e 

renovava os quadros da administracao municipal com os seus proprios parentes 

e aliados. Ou seja, a estabilidade do servidor publico estava atrelada a lealdade 

ao responsavel pela sua nomeacao e dependia dos resultados de cada eleicao, 

conforme atesta o seguinte testemunho: 

"Aqui, no passado, quando um prefeito entrava, no-

meava os seus aliados. A maioria dos empregos ja t i -

nham sido prometidos antes e durante a campanha 

eleitoral. Quando acabava o mandato e entrava outro 

prefeito que nao fosse do mesmo partido, esse botava 

todo mundo que nao votava nele pra fora." (D.S.R.) 

"Eu voto em Antonio Nominando porque o emprego 

que eu tenho hoje devo ao avo dele, Seu Mano. Se eu 

nao tivesse esse emprego, ganhava pouco, ne? Eu 

talvez nem morasse mais aqui. Talvez tivesse em Sao 

Paulo ou qualquer outro lugar, ne? E quando a gente, 

la de casa, precisa, vai arras dele. Sempre foi assim." 

(J.P.S.) 

Outra pratica comum nas administracoes muni-

cipals era o direcionamento das construcoes publicas para favorecer aliados 

politicos. A utilizacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mdquina politico
95

, para a construcao de estradas, 

pavimentacao de ruas, etc., favorecia sempre as areas em que o reduto eleitoral 

pertencesse a quern estava no poder. E o que nos atesta o depoimento abaixo: 

"La na 'Escorregada', quern sempre tirava mais vo-

tos era o povo de Aloysio. Quando o povo de Anto-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Ver, a esse respeito, Diniz (1982). 
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nio Nominando tava na prefeitura, as estradas aqui 

nao passava nada. Ai teve as eleicoes pra prefeito e 

Miron Maia, que tinha uma propriedade la, foi eleito 

vice-prefeito. Ai fizeram uma estrada, com trator e 

tudo, ate a propriedade dele. Ai resolveu nosso pro-

blema, mas so faz se for assim." (A.F.S.) 

O que podemos perceber com depoimentos 

desta natureza e que a insercao de um individuo no seio da rede de relacoes 

pessoais daquele que controlava os recursos, tomava as decisoes ou fornecia 

os servicos, era um meio eficaz de se ter acesso a determinados beneficios. 

Dispor dessa rede, atraves de relacoes como amizade, parentesco e patrona-

gem, era ter a possibilidade de um usufruto a que, de outro modo, nao se teria 

acesso. 

Assim era, de uma forma generica, a vida socio-

politica em Princesa Isabel, ate aproximadamente a promulgacao da Constitui-

cao em 1988. Obviamente, ao longo de todos esses anos, modificacoes ocorre-

ram tanto no ambito da politica, quanto no das relacoes sociais. O que preten-

demos mostrar no proximo item, quando trataremos da pratica politica recente, 

sao as modificacoes mais significativas que mostram como, incorporando no-

vos valores e adquirindo novos significados, a vida socio-politica daquele 

municipio se acomoda a nova realidade. 
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Analisando alguns elementos do fazer politica 

em Princesa Isabel, desde os anos 30 ate a atualidade, foi-nos possivel consta-

tar que algumaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as significativas ocorreram ao longo de sua historia. 

Visto que alguns dos elementos que instituem as praticas politicas na historia 

recente do municipio remontam aos anos 30, procuramos apreender como 

aconteceram as adapta96es que evitaram a ocorrencia de grandes rupturas. 

O processo de adapta9ao da cidade aos novos 

tempos exigiu uma redefim^ao das redoes de poder que envolvem a sua pra-

tica politica, a qual nao pode mais ser chamada de "tradicional". Considera-la 

assim seria esquecer que grandes acontecimentos politicos da historia recente 

brasileira, como a nova estrutura partidaria (com o pluripartidarismo, o voto 

desvinculado, etc.) e a promulga9ao da Constitui9ao vigente, em 1988, de 

certa forma, alteraram o panorama politico nacional, instituindo o que passa-

mos a chamar de "moderno". 

Mostraremos entao como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tradicional e o mo

derno se relacionam na vida socio-politica de Princesa Isabel. Como eles se 

excluem e convivem, como sofreram modula96es para fazer permanecer a 

mesma estrutura politico-faccionalista instituida em 1930, ainda que ressignifi-

cada. 

A pratica da persegui9ao politica, por exemplo, 

existe desde a Republica Velha, no entanto, a maneira de executa-la tern adqui-

rido novos significados. Se no passado a persegui9ao poUtica visava banir o 

adversario politico da regiao, hoje, se limita a penalidades mais "leves", como 

o corte de uma comissao do funcionario publico ou a falta de assistencia por 
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parte dos orgaos governamentais aqueles que lhe sao adversarios politicos, o 

que se pode concluir dos seguintes depoimentos: 

"Ainda hoje aqui ha muita persegui?ao politica, nao 

como era no passado, que eles mandavam prender 

ou transferiam pro fim do mundo. A perseguicao hoje 

e civilizada: se voce tern influencia politica em um 

cargo que voce ocupa por merito, voce perde, como 

foi o meu caso: eles tiraram o meu cargo de chefia e 

deram a outro. Logo, voce perde muito da influencia 

politica que tinha". (D.S.M.) 

"Hoje eu trabalho como operador, trabalho com mo-

tor, ligando e desligando, mas nao entendo nada dis-

so, quando minha funcao e de escritorio. Nao quero, 

com isso, dizer que quero trabalhar sentado no es-

critorio. Agora, se eu nao quiser ficar aqui, como 

operador, ja me juraram transferir pra cidade mais 

ruim da Paraiba". (P.C.S.) 

A perseguicao politica, mesmo revestida de uma 

nova roupagem, continua a alimentar o conflito, atraves da pratica que envolve 

as relacoes pessoais, criando alinhamentos que posicionam os individuos virtu-

almente dissensores emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grupos opostos que se rivalizam. Em outras palavras, 

"o faccionalismo cria a possibilidade da vivencia do conflito mesmo em siste-

mas altamente integrativos, na medida em que dissolve o individuo - categoria 

pouco operacional nestes contextos - no ambito de uma coletividade parcial, a 

fac^ao." (Caniello, 1993: 281) 

A medida que o individuo e perseguido politi-

camente por umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fac9ao, passa a ter uma identidade ainda maior com a sua 

coletividade parcial (a fac9§o que o apoia), com a qual mantem la90S de soli-

dariedade e reciprocidade, viabilizando a rivalidade que possibilita o exercicio 

das dissensoes pessoais e a conseqiiente continuidade das fac96es. 
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Por outro lado, a distancia, a dificuldade de 

transporte e os custos que envolvem os deslocamentos de Princesa Isabel para 

os maiores centros urbanos, especificamente para Joao Pessoa, capital da Pa-

raiba, continuam fazendo as pessoas procurem a ajuda dos lideres politicos da 

localidade sempre que precisam resolver problemas atraves da burocracia do 

Estado. Quando isso ocorre, imediatamente e reativada a mediacao, que, hoje, 

flinciona um pouco diferente da exercida no passado, pois enquanto, outrora, 

era exercida mais frequentemente pelos proprios lideres politicos, hoje, dife-

rentemente, ha uma transferencia dessa funcao para alguem que conheca o fun-

cionamento da estrutura burocratica e que possa, por isso, assumir o papel de 

agente capaz de resolver problemas ligados a maquina burocratica. Isso, em 

parte, ocorre porque o aumento do contingente populacional nao so dificulta o 

contato mais direto, como tambem aumenta o numero de problemas a serem 

resolvidos. De acordo com o proprio Aloysio Pereira, um dos atuais lideres do 

municipio, 

"se Princesa e uma cidade, hoje, com doze mil habi-

tantes, entao ela e bem mais carente do que quando 

tinha seis mil, viu? Era mais facil voce conduzir as 

coisas." (Aloysio Pereira) 

Dessa forma, a mediacao, hoje, e exercida so-

bretudo pelo cabo eleitoral, cujo poder decorre do prestigio e da honra social, 

tradicionalmente reconhecida pela popu^ao, que lhe confere aceita9ao social, 

em fun9ao do realce de suas redoes de amizade com o medico, o deputado, o 

juiz, entre outras autoridades. Via de regra, a fun9ao de mediador pode ser as-

sumida tambem por um vereador ou pelo prefeito, ou por qualquer outra pes-

soa que tenha livre acesso as redes de redoes pessoais, cabendo-lhes condu-



102 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zir a solucao dos problemas do individuo ou da comunidade, via administracao 

municipal, ou pela Assembleia Legislativa, por exemplo. 

Algumas atribuicoes anteriormente conferidas 

ao mediador tern sofridozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modifica96es devido tambem ao processo de moder-

niza9ao pelo qual passa o Pais, quer seja no campo institucional, quer no cam-

po do desenvolvimento tecnologico. Se no passado o lider politico podia assu-

mir determinadas fun96es que coincidiam com as do proprio Estado, hoje, as 

institui96es estao mais presentes na vida da popula9ao, ou seja, ha uma maior 

presen9a do Estado na comunidade, atraves de institui96es como o INSS 

(Instituto Nacional de Seguridade Social) e o DETPvAN (Departamento Esta-

dual de Transito), entre outras. 

Atuando com base na logica das redoes pesso-

ais, na busca de um tratamento privilegiadamente diferenciado junto aos pode-

res publicos, a media9ao e feita atraves de contatos pessoais, seja com funcio-

narios, seja com politicos. Logo, a capacidade que este mediador tern para re-

solver os problemas das pessoas a ele ligadas esta associado nao a uma quali-

fica9ao estritamente tecnica, mas a exigencia de contatos especificos pelos 

quais tramitam os processos. 

Manter redoes pessoais com individuos que participam 

da rede pessoal daquele que ocupa um cargo publico e, da mesma forma, im-

portante, pois, se o individuo que participa desta rede nao pode, ele proprio, 

atender as solicita96es, pode, pelo menos, encaminhar os pedidos aos canais 

competentes. Estes contatos criam as concedes para que uma solicita9ao che-

gue ate aquele que tern controle sobre os recursos. A esse respeito, vejamos o 

depoimento abaixo: 



103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aqui em casa, dia de sabado e cheio de gente que 

mora perto do sitio da gente. Eles vem pra feira, ai 

almocam la em casa. As vezes vem na semana. Mas 

na semana so vem quando e pra resolver alguma coi-

sa. Ai , eu, quando tenho tempo, vou com eles resol-

ver o que for preciso. Quando eu to sem tempo, man-

do alguem com eles." (F.S.S.) 

Do mesmo modo, pode-se perceber as funcoes 

do mediador na assistencia a saude. Tern sido uma constante a populacao se 

dirigir aos politicos em busca de doacoes de medicamentos e/ou de ambulancia 

para o transporte de doentes para outros centros. Aqui, a funcao do mediador 

deixa transparecer, mais que em outras ocasioes, o clientelismo de que a situa-

cao se reveste. Isto e notorio em depoimento como este: 

"Todo mes eu separava uma parte do meu dinheiro 

para gastar com a farmacia. E se eu fosse dar o que 

me pedem, eu tinha que arrumar dinheiro, porque 

meu dinheiro nao dava. As vezes eu falava com o 

Prefeito pra conseguir alguma coisa. As vezes conse-

guia, as vezes, nao. Agora, quando chegava no peri-

odo das eleicoes, vinha eleitor que votava em mim, 

que eu sabia, como tambem vinha aqueles que eu sa-

bia que so queria explorar." (G.R.S.) 

Alem do fator "mediacao", outros podem ser 

detectados na analise da ressignificacao das relacoes de poder. A cidade conta, 

por exemplo, com dois hospitals, que estao politicamente ligados as familias 

Pereira e Diniz. A familia Pereira tern influencia sobre o Hospital Deputado Jo-

. Sabado, em Princesa Isabel, e o dia da realizacao da feira-livre, quando a maioria dos agricultores vao 

a cidade comercializar seus produtos. 
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se Pereira Lima
9 7

, que foi construido sob os cuidados de Aloysio Pereira Lima. 

Esse hospital pertencia ao Ministerio da Saude, mas, hoje, esta municipaliza-

do. A familia Diniz tern influencia sobre o Hospital Sao Vicente de Paulo
98

, 

cujo predio foi construido por Antonio Nominando Diniz. Embora estes hos-

pitals nao sejam instituicoes privadas, apresentam-se no imaginario da comuni-

dade como pertencentes a cada uma das familias, uma vez que sao utilizados 

para os seus interesses politicos. E o que nos informam as declaracdes abaixo: 

"Meu avo fez um hospital, aqui, em 1960. Aloysio 

como Secretario de Saude criou um hospital, aqui, 

tambem. Essas coisas sao divididas [...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Todo mundo 

comunga dos dois, tanto o pessoal da gente frequenta 

o hospital deles, la, como o pessoal deles vem pra ca, 

pro hospital da gente, mas ainda tern aquele pessoal 

muito arraigado ainda. Tern gente que diz: nao vou 

naquele hospital porque e de Dr. Aloysio..." (Dr. De-

de). 

"Aqui e confundido saude com politica, o que nao 

devia... Ali , no SESP99, eles atendem a todo mundo. 

Agora, se votar nos Pereiras tern prioridade, nao pre-

cisa pegar fila, a ficha e mais facil de arranjar, e, se 

quiser fazer um exame, tudo e mais facil. Agora, se 

eles reconhecem que o paciente e eleitor de Nomi-

nando, esse toma um chazinho de cadeira. E atendi-

do! Mas nao como os outros que votam no partido." 

(S.H.) 

.0 hospital Dep. Jose Pereira Lima foi fundado em 13 de outubro de 1983. Apesar de municipalizado, os 
seus funcionarios (nove medicos de diversas especialidades alem de outros profissionais da area) conti-
nuam vinculados a Fundacao Nacional de Saude do Ministerio da Saude. A sua manutencao e feita com 
verbas da Prefeitura e do SUS (Sistema Unico de Saude), com o qual mantem convenio. 

. O Hospital Sao Vicente de Paulo, que e filantropico, foi fundado em 31 de dezembro de 1961 e funcio-
na, ate hoje, em um predio pertencente a familia Diniz. Os funcionarios deste hospital (quatro medicos, 
alem de outros profissionais da area) sao mantidos pelo Estado. 

' O hospital Dep. Jose Pereira Lima ainda hoje e conhecido, por grande parte da populacao local, como 
"o hospital do SESP", pois, antes de ser municipalizado, estava sob a administracao da Fundacao de 
Servicos de Saiide Publica (SESP). 
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Apesar de os depoimentos parecerem apontar mais para o passado de rivalida-

de absoluta, podemos detectar a ressignificacao das relacoes de poder em uma 

declaracao como "todo mundo comunga dos dois" (hospitals), praticamente 

inviavel no passado. 

Recorrer as redoes pessoais que envolvem pa-

rentesco, amizade e patronagem tern sido uma caracteristica corrente em Prin-

cesa Isabel, cuja pratica politica, como ja mencionamos, permite que o faccio-

nalismo assuma uma configura9ao essencialmente clientelista. As fac9oes atu-

am como mediadores entre a popula9ao local e o Governo Estadual ou Federal, 

em busca de auferirem beneficios daqueles que se encontram identificados com 

seus objetivos mais imediatos, os quais recebem, em troca disso, o apoio elei-

toral. Assim, temos redoes politicas organizadas sob azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA logica da patronagem 

que situa o sistema social numa base etica pessoalizante. 

A analise que fizemos sobre os hospitais pode 

ser feita tambem em rela9ao aos colegios. Os dois maiores colegios da cidade 

tambem se encontram no imaginario da comunidade como se fossem privados. 

Isso porque sao instrumentos de interesse politico das duas familias, uma vez 

que foram construidos sob suas gestoes ou influencias. O Colegio Nossa Se-

nhora do Bom Conselho, hoje Colegio Cinecista, pertence a rede de escolas da 

comunidade e, por ter sido fundado por Antonio Nominando Diniz, em 1949, e 

um reduto da familia Diniz. O outro, o Colegio Estadual Ministro Alcides Viei-

ra Carneiro
100

 foi criado, em 1975, por influencia de Aloysio Pereira Lima, 

sendo, obviamente, um reduto da familia Pereira. Essa divisao esta explicita 

nos seguintes depoimentos: 

O Colegio Estadual Ministro Alcides Vieira Cameiro, antes de passar para a rede estadual, pertencia 
as freiras Carmelitas, que, nao podendo manter a escola em funcionamento, recorreram ao Estado. O 
predio de funcionamento do colegio e tambem residencia oficial das freiras. 
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"Sempre existiu aqui o colegio de Nominando, ne? O 

colegio de Aloysio so vai existir a partir de 1975, 

com a rundacao da Escola estadual de I s grau, a epo-

ca. Hoje e de 1° e 2 e graus Ministro Alcides Vieira 

Carneiro. Ha uma vinculasao com o politico que 

trouxe a obra pra ca." (J.D.L.) 

"[ . . . ] toda vida as freiras tiveram um negocio com os 

Pereiras. Nao era a proposito, ou era [...] Ainda hoje 

e assim: noventa por cento dos professores la saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pe-

reiristas. Ate agora, ha pouco tempo, Vilma queria 

tirar a minha nora dali, do ginasio Nossa Senhora do 

Bom Conselho, queria tirar Rita, a mulher de Cicero 

Florentino, pra botar la, pra misturar. Eu disse nao, 

deixa cada um no seu canto, porque, no fim, qualquer 

coisa que surgir vao dizer que foi fulano, ne?" (Ines 

Diniz) 

Comprovamos ainda a divisao politica nos cole-

gios pelas festas de formatura, quando aparecem os nomes dos paraninfos. No 

Colegio Cinecista, os paraninfos sempre pertencem a familia Diniz, enquanto 

no Colegio Estadual sao sempre da familia Pereira. Vejamos o depoimento que 

segue: 

"A cupula do partido de Aloysio, eles nunca vao a 

uma festa que seja organizada por nos. E as formatu-

ras da escola Cinecista, eles nunca vieram a uma. 

Todo ano tern a festa de formatura, eles nunca parti-

ciparam de uma, nunca vieram. As do Estadual, pra-

ticamente, nunca perdem, sempre tao ai, como pa-

drinho de festa, ne? Como paraninfo. Quase todo ano 

o padrinho na escola Cinecista e Antonio Nominan-

do, e Totonho, Jose Nominando e la o paraninfo, 

quase todo ano, e Gonzaga Bento, e Assis Maria, e 

Aloysio Pereira." (Dr. Dede, diretor do Colegio Ci-

necista) 
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A ultima vez que se viu os colegios darem uma 

demonstracao, em publico, de seus envolvimentos politico-partidarios foi no 

dia 7 de Setembro de 1986. As comemoracdes da Independencia sempre 

constaram do desfile das principals escolas da cidade, que se encontravam em 

frente a Prefeitura, para o hasteamento da bandeira nacional, momento em que 

as autoridades da cidade faziam seus habituais discursos. Naquele ano, o Co-

legio Cinecista, o Grupo Escolar Gama e Melo e o Colegio Estadual Alcides 

Vieira Carneiro (este, reduto eleitoral da familia Pereira, mas com administra-

cao sob influencia da familia Diniz) nao pararam na Prefeitura para as soleni-

dades. O 7 de Setembro estava sendo utilizado para divulgacao dos trabalhos 

realizados pela Prefeitura, haja vista que o discurso do Prefeito (que pertencia 

a familia Pereira) falava mais das acoes da administracao local do que das co-

memoracoes da Independencia, segundo atesta o depoimento do diretor do 

colegio Cinecista: 

"Tudo comecou logo apos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elei9ao de Gonzaga 

Bento, quando Aloysio Pereira era candidate a de-

putado, uma coisa nesse sentido. A gente tinha a tra-

digao de, em frente a Prefeitura, hastear o pavilhao, 

cantar o hino. Entao sempre aconteceu da gente parar 

la. Num desses 7 de setembro ai, nao sei precisar 

qual, houve um comicio politico la. A gente parou 

tudo e, de repente, come90u 'eu sou o bom, eu fa90 

isso, eu fa90 aquilo, eu fiz aquilo, o outro partido 

nunca fez nada'. Transformaram um momento civico 

numa campanha politica, mas nos ja estavamos la, 

continuamos. Entao nos pensamos o seguinte: esse 

ano que foi vespera de campanha foi assim, imagine 

para o ano que e o ano da politica mesmo. Entao no 

proximo ano a gente vai fazer o seguinte: nos vamos 

passar direto, quer dizer, nos nao vamos para o has-

teamento da bandeira. O unico lugar que a gente para 

e na escola." (Dr. Dede) 
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Em entrevista com alguns alunos do Colegio Ci-

necista, notamos uma certazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA indiferen9a em rela9ao a esses acontecimentos. 

Apesar dos depoimentos abaixo, nao podemos deixar de pontuar que, por mais 

indiferentes que quisessem parecer, os alunos sempre demonstravam absorver 

a rivalidade que separa as duas fac96es. Vejamos: 

"A gente desfila todo ano. A gente sabe o que esta 

havendo, mas e um problemas deles la. Coisa de po-

litico. A gente nao vai brigar por eles. A gente desfila 

porque todo ano ha o desfile, sempre foi assim, e a 

gente nao vai deixar de desfilar por conta disso". 

(L.V.S.) 

"As brigas no 7 de Setembro e deles la. A gente nao 

tern nada a ver com isso, nao. Eu desfilo todo 7 de 

Setembro. Nos votamos no partido de Aloysio, mas 

nao e por isso que a gente desfila. Essa briga e deles 

la. Alguns alunos a gente ainda ver dando importan-

cia a isso. Isso deveria acabar. A maioria dos alunos 

nao quer saber de politica, nao". (M.R.L.) 

Nao parece haver na popula9ao um envolvi-

mento maior com o fato. A grande maioria dos entrevistados, quando questio-

nada sobre o episodio, se mostra indignada com a situa9ao, porem sem de-

monstrar qualquer possibilidade de romper internamente com qualquer uma das 

fac96es, como nos mostra o depoimento abaixo: 

"O 7 de setembro aqui, sempre foi aquela solenidade 

oficial, aquele 0*090 solene [...] o hasteamento da 

bandeira, a execu9ao do hino nacional, com autorida-

des presentes: o Prefeito municipal, autoridades poli-

ciais, eclesiasticas, judiciais. Todas as escolas para-
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vam na prefeitura para o hasteamento da bandeira e 

a execucao do hino nacional, mas desde 1986 a es-

cola de Nominando nao para, passa direto, porque o 

prefeito e da familia Pereira, nao respeitando um ato 

civico e transformando numa mera questao partidaria, 

sendo vergonhoso para a cidade" (J.D.L.) 

Desse modo, permanece a rivalidade entre as 

duas faccoes, marcando a divisao da cidade ate mesmo pela apropriacao de 

instituicoes publicas, como os colegios ou os hospitais. As questoes ai envol-

vidas podem estar ligadas ao fato de que, em muitos contextos, a patronagem 

sofre transformacdes provocadas por novas situacdes institucionais, mas a sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

base etica permanece atuando como elemento determinante das relacoes soci-

ais (Gellner: 1977). Essa permanencia de valores que assumem novas nuancas, 

em Princesa Isabel, pode indicar, ainda, que o seu sistema social foi capaz de 

elaborar uma etica duplice, que acomoda as mudancas economicas e instituci-

onais ao seio de sua tradicao cultural. 

Outro ponto de destaque para o que defendemos 

e o fato de a vida social da cidade j a nao ser tao marcada pela rivalidade politi-

ca como no passado. Com a criacao da Maconaria e do Rotary Club, em 1987, 

passou a ser mais comum a convivencia de familiares das duas faccoes sob 

uma mesma organizacao. As festas de clube quase sempre acontecem no Gina-

sio de Esportes Ministro Alcides Vieira Carneiro (pertencente a Prefeitura) e 

sao frequentadas por ambas as faccoes politicas, nao havendo mais, como no 

passado, a realizacao de festas separadas. A esse respeito, leia-se o relato 

abaixo: 

"Eu estou ligado ao grupo Pereira, ne? Em relacao a 

familia, em relacao ao passado. So que eu sou uma 

pessoa esclarecida, vejo a coisa, de certa parte, por 
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outro angulo. Nao tenho aquele rancor como alguns 

tern. Nao tenho aquela filosofia de perseguicao, como 

talvez alimentem. Eu acho que a politica, hoje, ja 

melhorou muito. Eu lembro de coisas como: 'nao 

passe na rua de fulano que e adversario, nao converse 

com sicrano. Hoje ja amenizou muito, vem o pro-

gresso, vao morrendo os velhos. Com os mais novos 

ha um congra9amento maior. Hoje nos temos, aqui 

em Princesa, o Rotary, que tern gente de Nominando, 

tern gente do PT, do PDT, do PFL, enflm de todas as 

fac96es, inclusive das familias que nutrem essas di-

vergencias politicas. No Rotary, todo mundo esta 

presente, todo mundo convive, voce conversa politica 

de uma maneira harmoniosa e civilizada. Princesa 

hoje ja melhorou bastante. Antes, eu nao alcancei, 

mas tenho conhecimento pela historia, que no clube 

de Nominando, a festa de Nominando, e a festa 

Aloysio de Gonzaga, quern fosse de um partido nao 

ia na festa do outro. Em Princesa, isso acabou: voce 

vai pra uma festa de forro la no Ginasio
101

 de Nomi-

nando, como tambem vai a uma festa no clube de 

Aloysio, pode freqiientar ambos. Mas ainda tern 

muita gente radical, que ainda conserva o rancorismo 

da coisa, que eu acho que nao leva a nada. Mas, gra-

9as a Deus, tern melhorado muito em rela9ao ao pas-

sado. Antes se voce fosse de uma familia, voce nao 

podia namorar com uma pessoa da outra, mas, hoje, 

gra9as a Deus, eu, correligionario de Gonzaga e de 

Aloysio, cheguei a namorar com alguem da cupula do 

adversario, entendeu? Com todo o respeito." 

(J.L.C.B.) 

Os lideres das familias, por residirem mais tem-

po em Joao Pessoa do que em Princesa Isabel, pouco participam das festas da 

cidade, limitando-se apenas aos grandes eventos, como a festa da padroeira, as 

comemora96es natalinas e aquelas que tern conota9oes politicas, como as 

1 Quando o entrevistado se refere ao " Ginasio de Nominando", na verdade, esta se referindo a Escola 
Cinecista, que e conhecida pela maioria da populacao local como Ginasio, devido ao longo tempo du-
rante o qual essa escola ofereceu o curso ginasial. 
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inauguracoes de obras publicas ou as visitas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lideran9as politicas do ambito 

estadual. Nessas ocasioes, quando sempre ha uma ausencia da fac9ao adversa-

ria, ainda e possivel se observar o antigo comportamento. 

A mudan9a que se pode notar no convivio social 

dos habitantes da cidade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori, parece apontar para um enfraquecimento da 

rivalidade que facciona o municipio. No entanto, o faccionalismo altera alguns 

padroes e continua operante na sociedade. Para a sobrevivencia politica das 

duas fac9oes, novos espa90s sao ocupados: alem dos colegios e dos hospitais 

que surgiram ja sob tutelas, algumas entidades, como as associa96es comunita-

rias e o sindicato dos trabalhadores rurais passaram a representar bases de 

sustenta9ao eleitoral. 

As organiza96es comunitarias, por exemplo, fo-

ram criadas, nos ultimos anos, com a finalidade de fortalecer a base politica da 

oposi9ao, representada pela familia Diniz. O deputado estadual Antonio Nomi-

nando Diniz Filho costuma levar beneficios a determinadas comunidades, 

atraves da associa9ao comunitaria, que, assim, serve como mediadora na re-

solu9ao de problemas da comunidade, ao mesmo tempo em que representa 

uma forma de roubar a cena da administra9ao municipal. 

Nao ha, por parte dos lideres dessas associa-

96es, nenhum envolvimento politico-ideologico-partidario. Ao contrario, suas 

praticas se estruturam nos moldes do clientelismo politico e na pratica do fa-

vor. Mediador nessa rela9ao, o lider comunitario e tambem um cabo eleitoral. 

O Sindicato dos trabalhadores Rurais foi criado, 

em 1971, por Miguel Lucena, antigo aliado da familia Diniz. Miguel Fotografo, 

como era conhecido, presidiu o sindicato ate a sua morte, quando assumiu o 

posto o seu genro, Sebastiao Henrique, presidente ja no quarto mandato. Des-
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de a criacao do Sindicato, em 1971, ate hoje, nao houve uma unica eleicao que 

contemplasse uma oposicao: todas as eleicdes ocorreram sob chapa unica. 

Mesmo sendo o seu presidente um vereador,
102 

a pratica politica efetivada no sindicato consiste em clientelismo, em assisten-

cialismo, enfim, na pratica do favor, o que e abertamente assumido, como se 

pode constatar no trecho abaixo: 

"[ . . . ] sabe, eu acho que a reparticao que da mais co-

bertura ao trabalhador rural hoje, ao assalariado, ao 

homem da mao calejada e o sindicato, porque ele nao 

exclui. O sindicato ta aqui pra dar assistencia ao tra-

balhador rural porque, veja bem, o rico nao precisa 

de sindicato, quem precisa de sindicato e pobre. En-

tao, o sindicato da a assistencia: tern a assistencia 

medica, a assistencia odontologica, a assistencia juri-

dica, tudo gratuito." (Sebastiao Henrique) 

Quando questionado sobre os conflitos no cam-

po, Sebasto, como todos o conhecem, se limitou a responder que esta questao 

era mais comum la na Zona da Mata e que, naquela regiao, ainda nao tinha 

aparecido nenhum problema desse tipo. Pela maneira como o Sindicato funcio-

na, e facil constatar que a sua pratica esta mais relacionada ao apaziguamento 

das tensoes no campo, do que propriamente a organiza9ao dos trabalhadores 

rurais na luta pelos seus direitos. E o que podemos depreender a partir do tes-

temunho abaixo: 

"Quanto aos conflitos, aparecem aqui umas ques-

toes, mais a gente chega a um acordo que e resolvido 

aqui mesmo E so discussao de ro9a, esse negocio. 

102Sebastiao Henrique e vereador pelo PMDB, o mesmo partido do deputado estadual Antonio Nominando 

Diniz Filho. 
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Nunca foi preciso deslocar um advogado da Federa-

cao pra vim pra ca. As coisas se resolvem por aqui 

mesmo, no sindicato." (Sebastiao Henrique) 

Os trabalhadores rurais nao fazem reivindica-

coes no sentido de mudar a atual plataforma politica do sindicato, apesar da 

atua9ao da Pastoral da Terra, que tern levado as comunidades rurais informa-

9oes sobre a questao agraria. Os fazendeiros tambem nao fazem res ides a 

sua atua9ao. Desta forma, ate o momento nao se fala em oposi9§o no sindicato 

Rural de Princesa Isabel. Nem mesmo a familia Pereira parece ter interesse so-

bre aquela institui9ao. 

Dentro da nova conjuntura, a Igreja se apresenta 

tambem sob nova roupagem. Ja nao e tao neutra como se dizia no passado e, 

via pastorais, tern tratado de temas polemicos, que ate entao eram tabus, como 

a orienta9ao dos fleis na escolha do melhor candidate, alertando-os para as 

questoes que envolvem as desigualdades sociais. Ha opinioes claras a esse 

respeito: 

"A Igreja nesses ultimos cinco anos tomou um novo 

impulse Ha inclusive, se nao me engano, duas pasto-

rais bem atuantes: a pastoral da crian9a e, me parece, 

a pastoral da terra [...] O discurso dos padres e bem 

diferente, e um discurso mais voltado pra o social. 

Aqui, em Princesa, ja se observa, por exemplo, nas 

missas, todos os domingos, sempre ha uma parte da 

missa dedicada a varias questoes: a questao da mo-

radia, a questao do menor abandonado. Quando vem 

as elei96es, os sacerdotes sempre advertem: procu-

rem ver quern sao os candidates, procurem saber a 

que partido eles estao vinculados, a quern esses par-

tidos servem, qual o discurso, qual o passado de cada 

um." (J.D.L.) 



114 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nas eleicoes de deputados, senadores, governadores 

e prefeitos, os padres dizem: olhem a situacao, eles 

sao responsaveis por voces que escolhem esses de-

putados. Esses senadores, esses governadores, esse 

presidente da republica, eles sao responsaveis por 

voces. Tambem! Frei Telecio ja esta com uns setenta 

anos, ne? Ele nao toma partido de fulano nem de si-

crano." (Ines Diniz). 

A participacao politica da Igreja, frente a esse 

processo de conscientizacao, fez com que a Prefeitura municipal tomasse al-

gumas medidas no campo do social. Entre essas medidas, esta a criacao de 

uma escola agricola para os meninos de rua, a qual funciona tambem como 

alojamento. Esta escola, que, entre outras coisas, tern assistencia medico-

odontologica, esta com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dire9ao, em parte, sob o controle da pastoral da cri-

an?a. 

As mudan9as ocorridas no comportamento poli-

tico tambem provocaram mudan9as na produ9ao do espa9o habitacional. Se, 

no passado, as ruas eram demarcadas pela atua9ao politica dos candidates, 

hoje, a expressao mais forte da demarca9ao do espa9o sao os conjuntos habita-

cionais. Pelo fato de terem sido construidos com a interferencia de Nominando 

Diniz ou de Aloysio Pereira, esses conjuntos adquiriram a conota9ao de espa90 

privado. O conjunto habitacional conseguido por Nominando Diniz recebeu o 

nome de sua irma, Maria Aurora Diniz, enquanto o conseguido por Aloysio Pe-

reira recebeu o seu proprio nome. Os depoimentos abaixo nos dao uma amos-

tra disso: 

"Ha ruas que, no passado, a quase totalidade dos ha-

bitantes votavam em determinado partido. Hoje ainda 

ha resquicios disso: a Rua Sao Roque, a Sao Vicente, 

o Bairro Maia, votam em Nominando, votam a gran-

de maioria. A parte da cidade, do centro da cidade, a 
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Rua Nova, o bairro do Cruzeiro, vota em Aloysio, a 

grande maioria, ne?" (Dominguinhos) 

"A gente sabe que no conjunto de Nominando tern 

eleitor de Aloysio, mais a maioria e de Nominando. 

Quando foi pra se inscrever, pra aquelas casas, eles 

escolheram os deles, ne? Quern votava neles tinha 

mais chance do que os outros. Aqui tudo e assim, tern 

politica." (F.B.M.) 

Apesar de ainda haver ruas e bairros que histo-

ricamente tendem a apoiar uma das faccoes, ja nao podemos dizer que ha no 

municipio areas sob o dominio absoluto de quern quer que seja. Em qualquer 

um dos espacos da cidade, e possivel a existencia de eleitores de ambas as fac-

coes. Ate mesmo as pracas onde ficam as residencias das familias Pereira e 

Diniz ja nao podem ser mapeadas por uma filiacao partidaria. Vale salientar, 

entretanto, que e inegavel a existencia de tracos estruturais permanentes que se 

evidenciam, por exemplo, no abandono em que fleam as obras construidas por 

umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fac9ao, quando a outra esta no poder politico local. E o que podemos de-

preender de um depoimento como este: 

"A praca da lagoa, a pra9a Natalia do Espirito Santo, 

foi construida por Antonio Nominando, em 1968. Eu 

me lembro da constnufao! Ele fez o trabalho mais ar-

duo. Depois veio Francisco Sobreira, que cal90u e 

botou mais umas coisinhas la. Depois disso, nunca 

mais fizeram nada naquela pra9a, ne? Abandonaram 

mesmo! Agora, a outra pra9a, a da Rua Nova, ali, foi 

totalmente reformada. Voce chega la e ve que e uma 

pra9a bem arrumadinha. Mas antigamente ainda era 

pior, pois o que um fazia, o outro destruia, ne?" 

(A.P.S.) 
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As divergencias politicas ocorrem, hoje, num 

clima pacifico, nao havendo mais nem enfrentamentos, nem grandes provoca-

96es, nao obstante permaneca a grande rivalidade. A prova disso esta nas ma-

nifestacoes politicas que acontecem nos periodos eleitoreiros, quando a policia 

atua isolando qualquer foco de manifestacao. Um dos fatores que tern contri-

buido para esse clima e a a9ao energica da Justi?a Eleitoral, que tern dado de-

monstra96es de estar livre das ingerencias politico-partidarias, o que se com-

prova com a sua acao nas elei96es para prefeito, em 1996. 

A rivalidade politica entre as fac96es ainda alte-

ra o comportamento dos eleitores, o que pode ser observado ate nos clubes de 

futebol. A familia Diniz tern um time, a "Portuguesa", cuja torcida e pratica-

mente formada por seus eleitores, embora haja, entre os seus jogadores, pes-

soas ligadas a familia Pereira: 

"Ate no futebol, essas coisas sao divididas. Voce ve, 

aqui tern uma equipe nossa e tern outras equipes. 

Aloysio nunca fez time de futebol, aqui, nao. Mas a 

equipe feita por a gente mais jovem nao tern a torcida 

do pessoal deles, que de tanto ver a parte politica, 

nao torcem pelo nosso time por conta de achar, que e 

uma equipe politica tambem. Nao tern nada a ver! 

Tern pessoas que jogam na equipe da gente que sao 

la de dentro." (Dr. Dede). 

As mudan9as tambem ocorreram na administra-

9ao publica, criando-se novos mecanismos de atua9ao politica face as mudan-

9as estruturais da sociedade brasileira. Com a Constitui9ao de 1988, vieram o 

fim das nomea96es sem concurso publico e a cria9ao da estabilidade no em-

prego para determinados cargos do funcionalismo publico. Com isso, foi des-

montado um forte mecanismo de sustenta9ao politica, amplamente utilizado 
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pelas duas faccdes: a nomeacao para cargos tanto municipais, quanto estaduais 

ou federais. 

O mecanismo utilizado pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fac9oes para subs-

tituir as antigas nomea9oes foi a cria9ao dos contratos de servi90 por tempo 

determinado, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pw-tempore, que deixa o empregado ainda mais ligado ao 

"padrinho" que o indica para o cargo. A expectativa de se efetivar no cargo 

traduz a dependencia do funcionario, que retribui com votos os favores rece-

bidos. Desse modo, o empreguismo, pratica amplamente utilizada no passado, 

nao desapareceu. Ao contrario, com uma nova roupagem, tern demonstrado a 

permanencia de padroes culturais que remontam a nossa origem colonial. 

A maneira como as redoes politicas tern rece-

bido as influencias dos "novos tempos" pode ser demonstrada pela instala9ao 

de uma radio, de propriedade da familia Pereira, em setembro de 1982, a Ra-

dio Princesa. De acordo com nossa pesquisa, essa emissora e urn elemento de 

fundamental importancia para a consolida9ao da familia Pereira na hegemonia 

do poder politico local: 

"A radio de Aloysio e so do interesse deles. Ninguem 

de oposi9ao pode ir la e falar contra o prefeito. Eles 

utilizam a radio pra enganar o povo. So tern servido 

pra isso. Nao tern nenhuma outra finalidade. Teve 

uma vez que Totonho conseguiu ilumina9ao publica 

pra urn sitio, aqui, e eles disseram, na radio, que fo-

ram eles que conseguiram." (A.F.S.) 

"Olhe, eu acho que a radio e quern faz Aloysio ter 

ainda poder, aqui, em Princesa. La, eles dizem o que 

fazem pelo municipio. Alem disso, o povo dos sitios 

estao sempre mandando recados pra familiares. A ra-

dio tern muita audiencia, so tern ela no municipio. 

Ninguem pode negar o valor da radio pra cidade." 

(J.S.S.) 
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A partir de depoimentos como os acima trans-

critos, podemos perceber que a radio e urn instruments de influencia na for-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ma9ao de uma ideologia, bem como no processo eleitoral da cidade. Sendo 

utilizada de acordo com os interesses do grupo ao qual pertence, torna-se urn 

elemento essencial para a continuidade da familia Pereira no poder politico lo-

cal. 

De uma forma geral, os depoimentos, a respeito 

dos mais diversos assuntos, apontam para a permanencia de determinadas prati-

cas e comportamentos que ja fazem parte do padrao cultural da cidade de Prince-

sa Isabel. No entanto, nao podemos deixar de pontuar que essas permanencias 

observadas sofreram, ao longo dos anos, algumas modula96es que nos obrigam a 

encara-las como permanencias ressignificadas. 
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Com as observacoes que elaboramos, ao longo 

da pesquisa, percebemos que o corte temporal que fizemos revela um leve pro-

cesso de flexibilizacao do faccionalismo politico observado em Princesa Isa-

bel. Essa flexibilizacao, a nosso entender, e motivada por mudancas efetivadas 

na ordem juridico-politico-economica, que se materializam nas iniimeras re-

formas institucionais pelas quais passou a sociedade brasileira. 

Princesa Isabel nao deixa de sofrer os influxos 

da economia nacional, o que garante a sua insercao no ambito do capitalismo; 

os produtos consumidos na regiao sao os mesmos da maioria dos grandes cen-

tros urbanos. Ha uma certa "modermzacao" na estrutura economica da cidade, 

o que pode ser observado nas microempresas que ali se tern instalado ultima-

mente, a exemplo de uma fabrica de confeccoes que produz roupas vendidas 

praticamente em todo o Nordeste. Esta e outras empresas de pequeno porte 

hoje dinamizam a economia da cidade, fazendo-a tornar-se, outra vez, um 

polo comercial, nao tao forte como na decada de 20, mas de consideravel im-

portancia em relacao as cidades circunvizinhas, que dela tambem dependem no 

que diz respeito a saiide e a educasao, ja que e em Princesa Isabel que estao as 

melhores escolas e hospitais da regiao. Outra atividade economica que comeca 

a se projetar ai, ainda que de forma bastante incipiente, e o garimpo de ouro, 

que se encontra no momento sob intervencao judicial. 

Apesar disso, a cidade nao sofreu modificacoes 

radicais na sua estrutura de poder, protegida que esta pela ideologia e pela eti-

ca do liberalismo, uma vez que se encontra intrinsecamente ligada a moderni-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

za9ao capitalista manifestada globalmente. O que ocorreu, de fato, foi uma 
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acomodacao das "oligarquias" dominantes, havendo uma redefinicao da sua 

estrutura faccional, que ha muito tempo caracteriza as redoes politicas e a 

vida social da cidade. 

As mudancas que pudemos apontar ao longo 

deste trabalho aconteceram sobretudo pela perda do carater totalizante que en-

volvia, no passado, as redoes politicas e pessoais. Se, antes, havia um ali-

nhamento entre as variaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA institui96es sociais, definindo os individuos a partir 

de sua inclusao em uma das fac9oes, hoje, surge um novo espa90 definidor de 

um modelo faccionalista, com o discurso modernizador surgindo como neces-

sidade de reativar o tradicional poder de voto das oligarquias. 

Como vimos, atraves das praticas clientelistas 

(na saiide, no empreguismo, na concessao de serv^os publicos), houve uma 

modula9ao, que permitiu a estrutura faccional adquirir uma nova for9a. Os 

elementos eticos, ai envolvidos, adaptaram-se para que a logica interna do fac-

cionalismo se mantivesse preservada, ou seja, o faccionalismo se modificou em 

prol de sua propria permanencia. 

O faccionalismo e alimentado, no novo contex-

to, pela continuidade estrutural dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ideologia da rivalidade, uma vez que a vida 

social tern gerado novas possibilidades de conduzir (mas nao conduzem) os 

habitantes da cidade para o completo arrefecimento das oposi96es. Desse 

modo, a permanencia da ideologia da rivalidade so pode ser compreendida 

pelo componente estrutural definidor da reciprocidade invertida: o seu carater 

ritual. Pois, como vimos, a rivalidade que ha entre as familias Pereira e Diniz 

se tornou uma condi9ao necessaria a sobrevivencia da vida social da cidade, 

onde o conflito exposto no faccionalismo se da em fun9ao da importancia dos 

la9os pessoais. 

Nem mesmo as mudan9as historicas relaciona-

das ao desenvolvimento da economia foram suflcientes para modificar o fac-
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cionalismo que caracteriza Princesa Isabel: nem a maior insercao da cidade no 

ambito do capitalismo, nem as pressoes economicas e ideologicas que se or-

ganizam a nivel nacional, conseguiram desestruturar suas redoes politicas, 

que continuam marcadas por um forte componente dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoaliza9ao. Assim, e 

possivel perceber que a logica interna do faccionalismo e marcada por uma 

erica pessoalizante que se estabelece como um padrao de sociabilidade. 

As rela96es politicas tambem nao foram supri-

midas pela organiza9ao partidaria do tipo moderno. Desta forma, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos local 

permanece marcado pela configura9ao pessoalizante das redoes pessoais, 

contrariando a perspectiva de alguns autores, que, embora se referindo a con-

textos diferentes, enfatizam o fim das redoes pessoais, em virtude da sua in-

compatibilidade com o estado liberal e a logica de mercado.103 

A partir das investiga96es desenvolvidas ao lon-

go desta disserta9ao, procuramos apreender a dinamica das redeflni96es e/ou 

permanencias das redoes de poder, em Princesa Isabel, como um dispositivo 

no qual se encontram as experiencias cotidianas de seus habitantes, que sao, 

dessa forma, sujeitos participes do processo historico-cultural. 

No que diz respeito ao perfil das personagens 

envolvidas na trama das redoes de poder, pudemos constatar que elas se fun-

dam em codigos eticos baseados na pessoaliza9ao, caracterizando um caso ti-

pico de lideran9as fundadas em padroes de patronagem, com as rela96es defi-

nidas pelos termos comunidade/na9ao. Estas redoes de poder influenciam na 

forma9ao de praticas alternativas ao acesso a determinados bens, obriga9oes e 

direitos dos cidadaos inclusos no espa90 relativamente autocontido de Princesa 

Isabel. 

!

. Ver, a esse respeito, as consideracoes de Boissevain (1977: 89), Gellner (1977: 31), Graziano (1977: 

362), Lande (1977: XXX). 
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A personagem do mediador, presente em todos 

os momentos do nosso trabalho, revela um dado necessario para o entendi-

mento das relacoes politicas, tanto da familia Pereira quanto da familia Diniz: a 

autoridade de que se revestem os seus lideres justificam a condicao de patrao 

que assumem, numa estrutura social desigual, onde o sistema de troca deixa os 

seus clientes sempre em constante divida (que sera paga com a moeda da leal-

dade eleitoral). 

Constatamos ainda que a representatividade ou 

legitimidade dos chefes politicos e conferida por meio do reconhecimento de 

sua autoridade, a qual se encontra articulada ao seu status social, a sua situa-

cao economica e as suas relacoes do tipo direto, face-a-face, permitindo a 

existencia da confianca naturalmente constituida numa relacao de amizade que 

implica um conjunto de relacoes pautadas num padrao etico pessoalizante. As-

sim, detectamos um quadro em que a lideranca personalista se mantem legitima 

e operante nas redoes politicas. 

A analise exposta comprova a nossa hipotese 

inicial de que a permanencia das familias Pereira e Diniz no poder politico de 

Princesa Isabel tem se adaptado as mudancas ocorridas no sistema politico, 

economico e social, de modo que as praticas de articulacao do padrao tradicio-

nal frente as pressoes modernizadoras do capitalismo que se organizaram a ni-

vel nacional nao criaram novaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi96es capazes de substituir um tipo de pa-

drao de tratamento por um outro qualquer, ao longo da historia local. 

O que de fato ocorreu na localidade estudada foi 

a sobrevivencia de determinadas redoes adaptadas a uma nova conjuntura. E 

o exemplo mais evidente disso esta nas relacoes politicas (refletidas na vida 

social), onde ate hoje podemos constatar um forte componente de pessoaliza-
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cao, mesmo diante de uma organizacao partidaria do tipo moderno
104

. Quando 

chegamos a esta conclusao nao estamos, naturalmente, afirmando que nao 

aconteceram mudancas em Princesa Isabel. Apenas queremos enfatizar que as 

novas condicoes impostas nao impediram que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA traditional e o moderno se 

remodulassem, se adaptassem, fazendo permanecer a mesma estrutura faccio-

nalista instituida em 1930, ainda que ressignificada. 

Isso que acontece em Princesa Isabel, acreditamos, nao se reduz apenas ao piano local, mas e ja reflexo 
das relacoes que se dao de uma forma mais ampla, no piano nacional, configurando caracteristicas pro-
prias da sociedade brasileira. 
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Nominando Muniz Diniz (nomeado) 1930-1935 Familia Diniz 

Manoel Florentino de Medeiros (eleito) 1935-1937 Familia Pereira 

Jose Pereira Cardoso (nomeado) 1938-1940 Familia Pereira 

Armando Caminha de Barros (nomeado) 1940-1945 Familia Pereira 

Ademar William de M. Caldas (nomeado) 1945-1946 Familia Pereira 

Manoel F. de Medeiros (nomeado) 1946-1947 Familia Pereira 

Benedito Florentino Lima (nomeado) 1947 Familia Diniz 

Nominando Muniz Diniz (eleito) 1947-1951 Familia Diniz 

Zacarias Sitonio (eleito) 1951-1955 Familia Pereira 

Nominando Muniz Diniz (eleito) 1955-1959 Familia Diniz 

Antonio Maia (eleito) 1959-1963 Familia Dimz 

Luiz Gonzaga de Souza (eleito) 1963-1969 Familia Pereira 

Antonio Nominando Diniz (eleito) 1968-1973 Familia Diniz 

Francisco Sobreira Duarte (eleito) 1973-1979 As duas familias 

Sebastiao Feliciano dos Santos (eleito) 1977-1983 Familia Diniz 

Luiz Gonzaga de Souza (eleito) 1983-1989 Familia Pereira 

Francisco Bezerra Lima (eleito) 1989-1993 Familia Pereira 

Luiz Gonzaga de Souza (eleito) 1993-1997 Familia Pereira 

Francisco Bezerra Lima (eleito) 1997 Familia Pereira 
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ANEXO 3: QUALIFICACAO DOS INFORMANTES 

Aloysio Pereira Lima 75 anos - Entrevista realizada em 30/07/95 

Antonio Nominando Diniz 74 anos - Entrevista realizada em 31/03/95 

A.F.S. 41 anos - Entrevista realizada em 22/12/95 

A.N.D. 57 anos - Entrevista realizada em 26/10/95 

A.P.F. 62 anos - Entrevista realizada em 31/03/95 

A.P.S. 65 anos - Entrevista realizada em 29/07/95 

C.J.P. 38 anos - Entrevista realizada em 21/12/95 

Dr. Dede 38 anos - Entrevista realizada em 08/09/95 

Dominguinhos 39 anos - Entrevista realizada em 05/09/95 

D.S.M. 39 anos - Entrevista realizada em 02/04/95 

D.S.R. 51 anos - Entrevista realizada em 27/12/95 

F.B.M. 32 anos - Entrevista realizada em 27/07/95 

F.L.C.B. 59 anos - Entrevista realizada em 31/07/95 

F.S.S. 35 anos - Entrevista realizada em 09/09/95 

Gonzaga Bento 67 anos - Entrevista realizada em 01/04/95 

G.R.S. 39 anos - Entrevista realizada em 08/09/95 

Ines Diniz 62 anos - Entrevista realizada em 02/04/95 

J.D.L. 35 anos - Entrevista realizada em 23/12/95 

J.L.C.B. 30 anos - Entrevista realizada em 10/09/95 

J.P.S. 54 anos - Entrevista realizada em 22/10/95 
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