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DEDICATORIA 

Esta e uma dedicatoria diferente e especial. Diferente porque este modelo nao e 

comum em dissertacoes e especial porque este trabalho foi fruto nao so de uma pesquisa ardua 

e de tantas leituras que venho fazendo ao longo de minha carreira academica, mas porque 

tambem foi fruto da orientacao incontestavel do meu etemo amigo e mestre Fabio Gutemberg. 

Como posso olhar os meus escritos e nao lembrar de tudo que conversamos, das 

sugestoes que me deu, das correcoes que fez? Como posso nao me emocionar se ao escrever 

estas linhas tenho certeza que tern tanto de voce escrita nelas... Ah, meu amigo, meu mestre, 

meu irmao... Por que te ausentaste nesta hora em que eu mais precisava de ti? Por que Deus 

nao esperou mais um pouco para te levar e nos privar de ma companhia tao alegre, tao seria, 

tao timida, tao querida? Infelizmente nao sei responder, mas acho que as pessoas la do outro 

lado tambem queriam compartilhar de ma companhia e de tua sabedoria. 

No entanto, agradeco a Deus porque tive o privilegio de te conhecer, de compartilhar 

os melhores e mais emocionantes momentos de ma vida nestes ultimos anos, de saber que 

voce estava tao feliz com tudo e de tambem fazer parte desta tua alegria. Sao estas lembrancas 

que levarei comigo para sempre, das varias festas na ma casa, dos jogos de Sume, das 

conversas do Bar do Brito, das "Noites de Queijos e Vinhos", dos encontros no Parque do 

Povo nas festas juninas, do arrasta-pe no Bode Rei em Cabaceiras, das cachacas do Bregareia 

e, nos ultimos meses, da alegria que exalavas no teu casamento e da inesquecivel viagem que 

fizemos ao Piaui. E Fabio, voce esta fazendo muita falta. 

Nunca esquecerei de ti , meu grande amigo. Este trabalho e dedicado especialmente a ti 

e ao homem integro e honesto que voce sempre foi. Obrigada por ter orientado meu trabalho 

ate o fim. Hoje reuno forcas para seguir adiante na defesa desta dissertacao porque tenho 

certeza que se nao vais estar presente fisicamente, certamente estaras comigo em espirito. 

Em homenagem a tudo que voce foi e e, nao so para mim, mas para todos que te 

amavam, faco minha as palavras do poeta: 

( 



"Amigo e coisa pra se 

guardar 

Debaixo de sete chaves 

Dentro do coracao 

Assim falava a cancao 

Que na America ouvi 

Mas quern cantava chorou 

Ao ver seu amigo partir 

Mas quern ficou 

No pensamento voou 

Com seu canto 

Que o outro lembrou 

E quern voou 

No pensamento ficou 

Com Iembranca que o outro cantou. 

Amigo e coisa pra se guardar 

No Iado esquerdo do peito 

Mesmo que o tempo e a distancia 

Digam nao, mesmo esquecendo a cancao 

O que importa e ouvir 

A voz que vem do coracao 

Pois seja o que vier 

Venha o que vier 

Qualquer dia amigo eu volto 

A te encontrar 

Qualquer dia amigo a gente 

Vai se encontrar." 

(Cancao da America, Milton Nascimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pois e, Fabio, tenho certeza que a gente vai se reencontrar e eu vou ouvir voce dizer de 

novo para mim: "e ai mulher, tudo bem?" 

Saudades, Uelba. 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo central de nosso trabalho e mostrar como os discursos dos letrados de 

Campina Grande no periodo entre 1930 e 1950, especialmente juristas e jornalistas, pensaram 

e instimiram um lugar para as meretrizes e quais as atimdes delas diante dessas falas, que 

frequentemente eram de exclusao, em suas praticas cotidianas e nas relacoes com diferentes 

pessoas e grupos sociais. 

Para realizar este percurso, analisamos os discursos juridicos atraves dos processos 

criminals que, apoiado nos discursos medicos, tentavam excluir e marginalizar as prostitutas 

com o objetivo tanto de "sanear" a cidade, no momento em que ela passava por reformas 

urbanas, dando um "ar mais civilizado e ordenado" sem a presenca de "certas" mulheres que, 

para eles, representava o contrario de tudo isso, e afasta-las da sociedade para que elas nao 

colocassem em cheque a moral e os bons costumes. 

Ao mesmo tempo percebemos que as meretrizes que viveram naquele periodo muitas 

vezes burlavam estas interdipoes ou mesmo se apropriavam de determinados codigos sociais 

para poderem escapar das malhas da justipa. 

Analisando suas praticas cotidianas atraves dos processos criminals, percebemos que 

estas mulheres tentavam mostrar que o mundo em que elas viviam nao era tao desregrado e 

degenerado como afirmava os discursos medico, juridico e jornalistico, pois criavam uma 

rede de solidariedade e amizade entre si que esposavam valores, muitas vezes, advindos da 

sociedade burguesa, para construirem ou representarem um mundo ao seu redor que se 

assemelhasse aos valores cultivados nesta mesma sociedade. 
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INTRODU^AO 

A prostituicao e uma tematica bastante ampla e que atualmente ganha espaco nas 

discussoes entre historiadores, sociologos e antropologos. E interessante perceber que cada 

vez mais este tema se torna tambem uma chave para compreendermos um pouco mais sobre a 

logica da cidade, sociedade e a construcao de sociabilidades em que todos estao envolvidos. 

Mas ainda percebemos que ha muita resistencia em nossa sociedade, notadamente 

ainda muito preconceimosa e patriarcal, em perceber as meretrizes como trabalhadoras ou 

mesmo como "mulheres normais". Essa resistencia vem de longa data, dos primordios das 

civilizacoes, intensificando-se marcadamente a partir do seculo XIX. 

Mas por que esse interesse em demarcar fronteiras distintas entre a prostiruta e as 

mulheres ditas "normais" ou honestas? Por que a tentativa de marginalizar as prostitutas? Ate 

que ponto estigmas e pre-nocoes influenciam ou nao suas acoes cotidianas? 

Pensando nisso, nosso trabalho tern por objeto mostrar como os discursos dos letrados 

de Campina Grande no periodo entre 1930 e 1950, especialmente juristas e jomalistas, 

pensaram e mstiruiram um lugar para as meretrizes e quais as atitudes delas diante dessas 

falas, que frequentemente eram de exclusao, em suas praticas cotidianas e nas relacoes com 

diferentes pessoas e grupos sociais. 

Procurando contextualizar nossos questionamentos e coloca-los no ambito de uma 

discussao mais ampla analisamos, em seguida, alguns esmdos sobre a prostituipao e as 

prostitutas. 

Inicialmente, nossa preocupacao esta em compreender como os discursos juridicos 

nomeiam e classificam as prostitutas e a pratica da prostituipao em Campina Grande entre 

1930 e 1950. No entanto, localizamos no seculo XIX a fonte destes discursos e atraves de 

alguns esmdos, especialmente o de Magali Engel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Meretrizes e doutores
1

, compreendemos 

que o discurso juridico apoiava-se no discurso medico sobre essas praticas. 

Mesmo estando distante temporal e espacialmente do estudo de Magali Engel, esse 

trabalho tornou-se fundamental porque muitos juristas campinenses, em varios processos 

1 ENGEL, Magali. Meretrizes e Doutores - Saber Medico e Prostituigao no Rio de Janeiro (1840-1890). Sao 

Paulo: Brasiliense, 1989. E fundamentalmente a partir desta obra que reriramos os discursos medicos sobre a 

prostituicao. Mesmo fazendo referenda a cidade do Rio de Janeiro, entendemos que este saber circulava pelas 

academias de medicina de todo pais, inclusive a da Bahia, onde parte dos medicos paraibanos se formava. Outros 

livros que trazem o discurso medico sobre a prostituicao: RAGO, Margareth. Os Prazeres da Noite. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991; e ROBERTS, Nickie. As Prostitutas na Historia. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 

1998. 
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criminals pesquisados, utilizam como referenda os mais importantes criminologos paulistas, 

tais como Candido Motta, Evaristo de Morais, Francisco J. Castro e especialmente Viveiros 

de Castro, todos estudiosos das praticas de prostituicao e do lenocinio, para caracterizar 

crimes cometidos por mulheres e prostitutas ou crimes que as envolviam. E todos eles 

estavam baseados nos discursos medicos que defendiam a teoria regulamentarista da 

prostituicao tao em vigor no seculo XIX e muito presente ainda no seculo XX, como 

observamos nos 73 processos criminals pesquisados, que sao as fontes principals de nosso 

trabalho. 

Magali Engel analisa em seu livro as teses da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, memorias, artigos e debates publicados nos Anais da Academia de Medicina entre 

1840 e 1890 sobre a prostimi?ao, mostrando a importancia que a chamada "medicina social" 

exercia nas abordagens literarias, policiais e juridicas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que "(...) a perspectiva medica de 

ordenar a desordem urbana, viabilizando as mudangas que anunciavam a construgao de uma 

nova ordem burguesa na sociedade brasileira (...)" se fez muito presente nas reformas 

urbanas que muitas cidades do pais empreenderam nas primeiras decadas do seculo X X . 2 

Essa preocupacao com as meretrizes se intensifica no seculo XIX ao mesmo tempo em 

que aumenta o discurso sobre a sanitarizacao da cidade e higienizapao da sociedade, num 

momento em que as grandes metropoles europeias se modernizavam e se transformavarn em 

centros a serem imitados pelo resto do mundo "civilizado". E e justamente seguindo os passos 

da medicina europeia que os medicos brasileiros vao construir o seu discurso sobre o sexo, 

representando o coroamento do que Marilena Chaui chamou de "cientifizacao do sexo."3 

Seguindo uma linha foucaultiana, Engel busca compreender os discursos medicos 

sobre a prostituicao deixando, segundo ela, "de concebe-los como fontes de informagao para 

considerd-los, tao somente, comoprocesso de significagao, lugar de sentidos."
4 

Para nos, os discursos sao importantes porque instituem lugares e normatizam 

condutas na sociedade, mas nao podemos esquecer que estes discursos nao sao percebidos ou 

sentidos nas praticas cotidianas das pessoas da forma como querem os seus agentes. 

Por mais que se fale em normas, comportamentos, regras, policiamento de condutas, 

modelos a serem seguidos pela sociedade, sempre ha quem nao se dobre as imposicoes, 

reagindo a tudo isto de forma, muitas vezes, sub-repticia, quebrando e burlando a ordem 

imposta, como propoe Michel de Certeau: 

2 Idem, p. 12. 
3 CHAUI, Marilena. Repressao Sexual. Sao Paulo: Brasiliense, 3". Edicao, 1984. 
4 Idem, p.12. 
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"Se e verdade que por toda parte se estende e se precisa a rede de 'vigilancia', mais 

urgente ainda e descobrir como e que uma sociedade inteira nSo se reduz a ela: que 

procedimentos populares (tambem minusculos e cotidianos) jogam com os 

mecanismos da disciplina e nao se conformam com ela a nao ser para altera-los 

( - ) " 5 

Por isso, se ha uma tentativa de disciplinarizacao e ordenacao do espaco urbano e 

social por parte das elites medica, juridica e letrada como sugere Engel, tambem se deve levar 

em consideracao os impactos dessa ordem na vida cotidiana dessas pessoas, particularmente, 

das meretrizes, que e o que tentaremos desenvolver em nosso trabalho. 

Os medicos do seculo XIX vao caracterizar a prostituicao como um espaco de 

sexualidade pervertida e doente, porque o sexo era tido como uma atividade organica 

vinculada a reproducao, uma necessidade fisiologica. No entanto, a sua livre manifestacao 

resultaria na destruicao do organismo, pelo "excesso de prazer" e/ou ausencia de finalidade 

reprodutora. 6 

Alem disso, a prostituicao vista pelo olhar medico do seculo XIX, apresentava-se 

tambem como uma doenca social que degenera o trabalho e a propriedade e, 

consequentemente, a riqueza da nacao. Pelo seu enriquecimento ilicito e ocioso, ela gera a 

incapacidade para o trabalho e a devastacao da propriedade, produzindo individuos inuteis 

para exercer a cidadania. 

Num momento em que o Brasil se construia como uma nacao voltada para o 

"progresso e a civilizacao", em que o trabalho aparecia como a fonte da riqueza e da 

moralidade, a propriedade privada era um bem inalienavel e a cidadania um dever para com a 

patria, nada mais devastador do que a ameaca de sua queda. Era esta dimensao que os 

medicos queriam dar para a prostituicao e todos os que se enredavam em suas malhas: a da 

degeneracao.7 

Sendo assim, grande parte dos debates e discursos medicos, segundo Magali Engel, 

vai girar em torno das teorias regulamentanstas e nao-regulamentaristas sobre a prostituicao, e 

cada projeto vai ter seus defensores e criticos. 

5 CERTEAU, Michel de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A invengdo do Cotidiano - Artes de Fazer, vol, 1. Petropolis: Vozes, 1990, p.41. 
6 ENGEL, Magali. Op. ci t , p. 71. 
7 A imagem de ociosidade e da impossibilidade em exercer outros trabalhos rodeava os chamados gigolos, 

homens que enriqueciam a custa das prostitutas, tao bem retratado no livro biografico de Marcus Rey sobre 

Mariano, um dos maiores boemios e exploradores de mulher na Sao Paulo dos anos 1930. REY, Marcos. 

Memorias de um Gigolo. Rio de Janeiro: Rio Grafica, 1986. 
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De urn modo geral, os regulamentanstas defendiam a necessidade de normatizar a 

prostituicao, ou seja, de criar normas de condutas a serem seguidas por elas, visto a 

prostituicao ser considerada um "mal necessario"8 para a sociedade, pois alem de inevitavel, 

ela nao poderia ser extinta porque o equilfbrio do homem dependia dela, no sentido de 

descarregar seus instintos sexuais, realizar fantasias e sentir prazer. Tudo isso no intuito de 

preservar as mocas e mulheres honestas dos desejos masculinos. 

Como a prostituta era tida como mercadoria, nada mais justo do que haver certo 

"controle de qualidade" para proteger a saude do consumidor, visto o alto indice de doencas 

venereas assolar o Brasil no seculo XIX, especialmente a sifilis. 9 

Sendo assim, os regulamentanstas alem de propor uma serie de visitas a bordeis afim 

de higieniza-los, tambem propunham o cadastramento das meretrizes, visitas obrigatorias aos 

medicos, internacao em hospitals em caso de necessidade, tira-las das areas centrais da cidade 

e segrega-las nos seus anedores. 

E interessante observar que em Campina Grande, no im'cio dos anos 1930, ocorre a 

transferencia da zona de meretricio das areas centrais, rua Major Juvino dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, para a 

periferia, especificamente para a regiao da feira, que ficou conhecida mais tarde como bairro 

da Mandchuria. Apesar da distancia com as discussoes das teorias regulamentaristas que 

permearam o seculo XIX, percebemos que ela ainda encontrava ecos na Paraiba, 

especialmente em Campina Grande, o que e reforcado pelos processos criminals e pelos 

jornais da cidade, que exigem a transferencia da "zona" para um local mais afastado dos olhos 

da "boa sociedade", como frisamos anteriormente. 

Por outro lado, os anti-regulamentaristas ou abolicionistas, desde 1850 vinharn se 

opondo nos debates sobre a regulamentacao, alegando que a prostituicao era uma "doenca que 

tern cura" e, portanto, nao era um mal necessario. 

Para eles, a regulamentacao da prostituicao atraves do tratamento medico e de seu 

cadastramento, so a transforma num comercio imoral e infame, legitimando-a ao inves de 

combate-la; o melhor metodo de combate a prostituicao seria atraves da repressao policial a 

esta pratica e a prevencao por meio do exercicio da fe (Igreja), do exercicio da mente 

O historiador Jacques Roussiaud localiza essa ideia da prostituicao como mal necessario no sec. XIV, quando a 

Igreja percebe a impossibilidade de se extinguir o meretricio ao mesmo tempo em que percebe a "funcao social" 

da prostituta em "preservar a honra das mocas e mulheres casadas" do assedio sexual do homem. ROUSSIAUD, 

Jacques.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Prostituigao na Idade Media. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 45 e seguintes. 
9 Sobre esta questao ver o texto de CARRARA, Sergio. "A Luta Antivenerea no Brasil e seus Modelos". In: 

Richard Parker e Regina Maria Barbosa (orgs). Sexulalidades Brasileiras. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 

1997, p. 17-37. 
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(educacao) e do exercicio do exemplo (familia). Nao e a toa que a ordem burguesa vai se 

apoiar neste tripe: Igreja, Estado e Familia. 

Mas ainda havia um outro projeto que tentava unir os dois projetos anteriores, 

adotando e criticando determinados pontos trabalhados por ambos: eram os neo-

regulamentaristas. Os defensores deste projeto pretendiam fazer reformas nos hospitais-prisao 

e extirpacao da punicao as meretrizes internadas; criticavam a intensa intervencao da policia 

no meretricio e defendiam uma campanha educativa antivenerea para a populacao, alem de 

varias outras medidas. 1 0 

De um modo geral, todo esse debate, que durou por todos os anos 1920, tinha um 

unico objetivo abrangente, um ponto em comum: orientar no sentido de promover a 

modernizacao da sociedade e dos costumes. Neste proposito, tanto medicos quanto juristas e 

letrados em geral se uniam numa so corrente para combater a imoralidade e preservar a moral 

e os bons costumes. 1 1 

Percebemos claramente esta preocupacao nos processos que pesquisamos, na 

constante tentativa da justica em moralizar as relacoes de amor e a vida das meretrizes em 

Campina Grande entre 1930 e 1950. Relacoes estas que se referem a elas e seus clientes, 

amantes, amasios, cafetoes e cafetinas, nas lutas cotidianas em busca do melhor espaco, do 

melhor fregues, do amante perdido; lutas por inveja entre outras coisas que pretendemos 

abordar em nossa dissertacao. 

Sao estas relacoes cotidianas que pretendemos enfatizar, nao apenas entende-las a 

partir de discursos que as produzem desta ou daquela maneira. 

E necessario tambem mergulhar nestezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA microcosmo para entender que o bordel, por 

exemplo, nao era local apenas de prazer, mais de sociabilidades entre homens e mulheres; o 

complemento da renda familiar de musicos, dancarinos e garcons; local onde os intelectuais 

iam discutir literatura e recitar poemas e politicos analisar os ultimos acontecimentos de 

ordem local, estadual e nacional; enfim, era uma rede de solidariedade e sociabilidade que 

envolvia muitos. 1 2 

1 0 Sobre as teorias neoregulamentaristas ver o artigo de MAZZIEIRO, Jose Batista. "Sexualidade Criminalizada: 

prostituicao, Lenocinio e outros Delitos - Sao Paulo 1870-1920". In: Richard Parker e Regina Maria Barbosa 

(orgs/ Sexulalidades Brasileiras. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1997. 
1 1 Sobre o debate em torno da questao das mudancas e permanencias em relacao a moral e os costumes, tanto no 

ambito juridico quanto na sociedade paraibana, ver o trabalho de SILVA, Keila Queiroz e. Entre as Normas e os 

Desejos: as mutagoes do feminino e do masculino em 50, 60 e 70 na Paraiba. Mestrado em Hist6ria, UFPE, 

Recife, 1999. 
1 2 Sobre as sociabilidades que envolviam o bordel, ver otimo artigo de RAGO, Margareth. "Prostituicao e 

Mundo Boemio em SSo Paulo (1890-1940)". In: Richard Parker e Regina Maria Barbosa (orgs). Sexulalidades 

Brasileiras. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 1997. 



Por isso, nossas analises se aproximam do que Clifford Geertz 1 3 chama de "descricao 

densa". pois entendemos que a cultura e semiotica e que todo comportamento humano 

apresenta uma acao simbolica. O mundo da prostituicao e cheio de simbologias e quando 

temos acesso a ele, atraves dos processos criminals, percebemos o quanto e importante tentar 

desvenda-lo e conhece-lo para desfazermos muitos esteredtipos. 

A reconstrucao que tentamos fazer da zona de meretricio de Campina Grande e seu 

cotidiano nao e uma tarefa facil, pois fazemos este movimento apoiados em um tipo de 

material muito especifico, os processos criminals, articulando-os com o material jornalistico. 

As cancoes que utilizamos a partir do capitulo I I sao para ilustrar e mostrar ao leitor que 

fizeram parte do cotidiano de homens e mulheres, marcando decisivamente suas paixoes e 

seus desenganos. Por isso, a nossa interpretacao do mundo do meretricio foi informada por 

esses diferenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus documentais. 

Corremos certo risco, e verdade, porque muitas vezes a interpretacao cultural pode nos 

distanciar um pouco da analise teorica e e justamente esse alerta que Geertz nos faz. No 

entanto, concordamos com ele quando nos afirma que "a abordagem semiotica da cultura 

auxilia-nos a ganhar acesso ao mundo conceptual no qual viveram nossos sujeitos de forma a 

podermos conversar com eles. "
 14 

E e pensando justamente nesse dialogo que encaramos nosso trabalho como uma 

antropologia historica ou historia antropologica, nos dizeres de Peter Burke.1 5 

Enfim, sao as relacoes sociais e o cotidiano da prostituicao que tentamos reapresentar, 

analisar e compreender, desfazendo esteredtipos e preconceitos que foram produzidos sobre 

as prostitutas que viveram em Campina Grande entre 1930 e 1950, regras de conduta moral 

que nao cabiam no microcosmo da prostituigao, no seu cotidiano, nas suas relacoes diarias, 

mas que lhes serviam muito bem quando convinha, perante a justica, para resolverem os seus 

casos de amor e odio, de interesses particulares e de vinganca. 

Outra obra importante para nosso trabalho e Os Prazeres da noite
16

, de Margareth 

Rago, que trabalha a prostituicao em torno das imagens estereotipadas que foram construidas 

discursivamente para elas por medicos, juristas, policiais, letrados e populares, justamente 

num momento em que ha um intenso crescimento urbano-industrial em Sao Paulo, no final do 

seculo XIX e inicio do XX. 

1 3 GEERTZ, Clifford. A Interpretacao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
1 4 Idem, p 35. 
1 5 BURKE, Peter. "Unidade e Variedade na Historia Cultural." In: Variedades de Historia Cultural. Rio de 

Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000, p. 231-267. 
1 6 RAGO, Margareth. Os Prazeres da Noite. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 



Esse crescimento urbano-industxial, segundo Margareth Rago, altera as relacoes 

sociais de homens e mulheres na sociedade burguesa, exigindo-se uma mudanca nas relapoes 

familiares a partir do modelo normativo burgues que vigorava na Europa do seculo XIX e se 

perpetuou pelas primeiras decadas do seculo XX. A mulher torna-se o centro difusor da 

moralizacao e por isso, os comportamentos desviantes, ameacadores e impuros deveriam ser 

• • 17 

expurgados da sociedade, e ai estava incluida a prostituicao. 

E interessante perceber que, do mesmo modo que em Sao Paulo, guardadas as devidas 

proporcoes, em Campina Grande nas primeiras decadas do seculo XX, percebe-se a 
• 18 

preocupacao com a moralidade piiblica e a definicao dos codigos de conduta da mulher ; 

preocupacao advinda com o aumento do comercio e dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boom do algodao e dos seus 

corolarios, a chegada de forasteiros e as transformacoes urbanas por que passava a cidade: 

"A area central de Campina Grande passou por uma radical reforma entre 1935-

1937 e 1940-1945 em duas gestoes do prefeiro Vergniaud Wanderley. A abertura 

de avenidas, construfao de pracas, alinhamento de ruas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA destrui95o  de becos e 

largos, derrubada de casaroes coloniais, saneamento basico, constru9ao  de predios 

municipals e estaduais, etc., fizeram parte da reforma empreendida pelo prefeito 

19 

Vergniaud Wanderley." 

No entanto, Margareth Rago hipertrofia em seu trabalho a construcao discursiva da 

conduta moral da prostituta em detrimento das cartografias da zona de meretricio e das 

relacoes sociais, perdendo um pouco de apreender as relacoes ambiguas em torno da 

prostituicao. 

Vendo por este prisma, em Campina Grande, de acordo com os processos criminals 

que nos servem de fonte, percebemos que esta e uma relacao complexa: a conduta da meretriz 

incomoda e deve ser passivel de punicao em caso de desobediencia das normas, mas a sua 

presenca nas ruas e a localizagao da zona de meretricio incomodam igualmente. Era 

1 7 RAGO, Margareth. Do Cabare ao Lar -A Utopia da Cidade Disciplinar (1890-1930). Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1985, p. 18. Neste livro a autora visa estudar a cultura operaria atraves de sua d isciplinariza9ao  industrial 

e dos valores burgueses impostos, especialmente os referentes a familia e a mulher. 
1 8 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Mulheres Modernas, Mulheres Tuteladas: o Discurso Juridico e a 

Moralizacao dos Costumes - Campina Grande 1930-1950. Disserta9&o de Mestrado em Historia, UFPE, Mar90 

de 2002, p. 01-12. Nesta disserta9ao , a autora tenta entender como o ideal burgues foi se constituindo em 

Campina Grande como processo de laiciza9ao , racio n aliza9ao  e m e dicaliza9ao  da familia, da sexualidade e dos 

castigos, alem de perceber como a sociedade campinense absorveu e reapropriou-se dos discursos moralizantes e 

disciplinadores da jus t i9a. Por isso este trabalho € fundamental para entendermos tambem os valores da 

sociedade da epoca, assim como os trabalhos de Keila Queiroz e Silva, Maria do Socorro Cipriano e Antonio 

Clarindo Barbosa de Souza (ver bibliografia no final do trabalho). 
1 9 SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de. Cartografias e Imogens da Cidade: Campina Grande 1920-1945. 

Doutorado em Historia Social, Campinas, UNICAMP, 2001, p. 245-318. 
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necessario afastar o maximo possivel da vista das mo9as e mulheres honestas, a pessoa da 

prostituta, porque ela representaria a dissolu9ao dos valores burgueses; seria umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pdria que 

amea9ava o bom funcionamento da sociedade. 

Mesmo com toda essa tentativa de exclusao das prostitutas da sociedade, o comercio 

do sexo se aprimorava. E e no contexto de transforma9oes por que passava a cidade de Sao 

Paulo em fins do seculo XLX e im'cio do XX, que Margareth Rago identifica o 

desenvolvimento de uma "cultura do bordel" como industria capitalista sofisticada do prazer. 

Tambem e a mesma percep9ao que o historiador Emmett Murphy tern em seu livro sobre os 

bordeis, enfatizando que este e o reflexo da sociedade na qual se insere: 

"(...) o que confere interesse extraordinario ao bordel e o modo como ele reflete a 

sociedade onde funciona. Tanto quanto a musica, a pintura ou a literature, o bordel 

(...) retrata a cultura da epoca. E, obviamente, antes de mais nada, a sociedade onde 

esta inserido." 2 0 

Neste sentido, a industria luxuriosa e capitalista vem acompanhada do 

aburguesamento da sociedade e dos costumes e, por este motivo, as cafetinas e cafetoes que 

administram este negocio fazem de tudo para transforma-lo num ambiente que reflita estes 

costumes, dando enfase ao glamour e a modernidade dos bordeis chiques. 

Alem de todo prazer que ele proporcionava aos seus clientes, o cabare elegante 

tambem servia como "(...) uma escola de civilidade, onde os frequentadores aprendiam 

regras de etiqueta e interagdo social, alem de observar a moda francesa, degustagao de 

bebidas finas ao som de boa musica ". 

Esta associa9ao entre bordel elegante e civilizado, nos moldes burgueses, tambem se 

fez sentir no mais famoso Cassino-Cabare de Campina Grande: o Eldorado . Funcionando 

2 0 MURPHY, Emmett. Historia dos Grandes Bordeis do Mundo. Porto Alegre: Artes e Oficios, 2 a. Edicao, 1994, 

p . l l . 
2 1 RAGO, Margareth. Op. Cit., p. 172, 1991. 
2 2 Nickie Roberts, ex-stripper das noites londrinas e hoje escritora, afirma no seu livro "As Prostitutas na 

Historia" que foi por volta de meados do sec. XLX que os sal5es europeus transformaram-se em grandes 

complexos conhecidos como CASSINOS, que alem de danca incluiam tambem uma grande variedade de 

atividades como apresentacoes teatrais, operas e, posteriormente, prostituicao. Ver ROBERTS, Nickie. As 

Prostitutas na Historia. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1998, p. 231. O Eldorado em Campina Grande nao era 

uma casa apenas voltada para os servicos sexuais, mas servia tambem como casa de jogos, ponto de encontro da 

elite local e ambiente do que chamamos de "trocas de sociabilidades". Tudo isso regado a boa comida, bebidas 

finas e e" claro mulheres bonitas e atraentes que eram educadas com a finalidade de servir muito bem aos clientes 

que apareciam, afinal, nao era todo mundo que podia freqiientar o Eldorado. 
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com todo ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA glamour entre 1937 e 1947, suas proprietarias23 procuravam dar um ar de 

"civilidade" e educa9ao ao bordel, como afirma um de seus frequentadores mais assiduos, 

Zito Napy: "(...) primeiro, para se entrar, tinha que ser de gravata, paleto e sapatos limpos, 

a idade minima era de 18 anos. Na portaria tinha a chapelaria. O uso do perfume era um 

status que ninguem queria desmerecer. "
24 

Ou na visao de uma das mulheres que "fazia salao" no Eldorado, Maria Garrafada: 

"(...) as mulheres daquele tempo eram mulheres de linha, educadas e bem vestidas. "
 2 5 

Tudo isso tinha o objetivo de transformar o ambiente num lugar agradavel, elegante e 

civilizado, mas aqui e acola havia brigas e confusoes e ate mesmo mortes, como afirma Zefa 

Tributino, uma das proprietarias do Eldorado: "(...) vez por outra era um tiro, uma 

punhalada." 

Desta forma, relacionar-se com uma dama da noite fina e elegante, em Campina 

Grande ou em Sao Paulo, era tambem sofisticar-se, aprender as regras de civilidade e de boa 

educa9ao. Mas no mundo dos desejos pulsantes tambem existia a violencia e toda uma rede de 

interesses com que elas tinham que aprender a lidar. Dai a importancia das redes de 

solidariedade e amizade que se formavam entre as prostitutas ou mesmo com pessoas tidas 

como importantes da cidade e do Estado, como afirma Emmett Murphy: "Nas cidades 

pequenas o bordel funciona quando a Madame e os politicos locais funcionam em perfeito 

acordo. Nas cidades grandes e necessario um arranjo triplo entre Madames, intermedidrios 

do poder e sabichoes. "
 27 

Neste sentido, podemos compreender o grande poder de articula9ao de Madame Zefa 

Tributino em Campina Grande entre as decadas de 1930 e 1940, que sempre arranjava "um 

jeitinho" de escapar ou de salvar suas protegidas quando passavam por algum problema na 

policia ou na justi9a. 

Assim como os discursos e as imagens produzidas sobre a prostituta sao importantes 

para percebermos o porque dessa produ9§o, tambem as praticas cotidianas o sao. E e 

justamente nas a9oes cotidianas das prostitutas que podemos compreender a rede social no 

qual elas estavam inseridas. Melhor dizendo, assim como Michel Maffesoli2 8, e na existencia 

2 j O Eldorado funcionou entre 1937 e 1941 sob o comando de Carminha Villar, amante do comerciante 

campinense Joao Verissimo, que o construiu para ela; entre 1941 e 1947 foi administrado por Josefa Tributino, 

Zefa ou Zefinha para os intimos, que o arrendou de Carminha Villar em 1941, quando da separacao de seu 

amante JoSo Verissimo. 
2 4 DINOA, Ronaldo. Memorias de Campina Grande, vol. 2. Campina Grande: Eletronicas, 1993, p. 552. 
2 5 Idem, vol. 1, p. 559. 
2 6 Idem, p. 554. 
2 7 MURPHY, Emmett. Op. cit., p. 240. 
2 8 MAFFESOLI, Michel. O Conhecimento Comum. Sao Paulo: Brasiliense, 1998. 
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cotidiana, que se caracteriza por ser fragmentada e polissemica, que podemos conhecer a 

conjuntura do mundo moderno e perceber nesse intenso movimento de acoes cotidianas, que 

aparentemente indicaria simples repeticoes do corpo social, se esconde toda uma rede de 

socialidade que da sustentafao e constitui a arquitetura social. E por este motivo, segundo 

Maffesoli, que para se conhecer o social deve-se conhecer a socialidade que se da atraves das 

experiencias cotidianas. 

E percebendo esse movimento entre discurso e praticas cotidianas que Martha de 

Abreu Esteves, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Meninas Perdidas
29

, reconstitui como os papeis sexuais foram criados 

historicamente para as mulheres e difundidos como valores universais, e como estes valores 

vao sendo "distorcidos" por diversos comportamentos ditos "desviantes". 

Martha de Abreu mostra como os discursos juridicos vao "impor" comportamentos 

para as mulheres do meio popular que, na visao da sociedade burguesa que estava se 

constituindo, era o foco principal no combate aos comportamentos desviantes. Por que esta 

preocupacao? Porque era a mulher o centro difusor da moralizacao dos costumes. 

"Sua conduta tornou-se objeto de conhecimento cientifico (medico e juridico) e 

construiram-se verdades universais em relacao a elas (...). Dando enfase ao quadro 

geral de sua vida, [os juristas] refletiam em seus discursos os papeis sociais ideais 

de uma sociedade disciplinada, onde a mulher era o centro difusor da moralizacao 

dos costumes." 3 0 

Essa intensa preocupa9ao em moralizar a sociedade, tendo a mulher como centro 

difusor, nada mais era do que a preocupa9§o com o crescimento da prostitui9ao nao so no Rio 

de Janeiro, mas em todo o Brasil. E isto tambem se refletia em Campina Grande na primeira 

metade do seculo XX, como tern demonstrado os processos crimes e os jornais que 

pesquisamos. 

O combate a prostitui9ao nao so visava o controle higienico dos bordeis e das 

prostitutas, mas tambem toda uma politica moralizadora que abarcasse homens e mulheres. 

Aos homens casados cabia ser o chefe e provedor das familias31 e aos solteiros bastava ser 

trabalhador para legitimar sua boa conduta. 3 2 

ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas - os Populares e o Cotidiano do Amor no Rio de Janeiro da 

Belle Epoque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
j 0 Idem, op. cit., p. 41. 
3 1 MALUF, Marina; MOTT, Ma. Lucia. "Recdndidos do Mundo Feminino". In: Nicolau Sevcenko (org). 

Historia da Vida Privada no Brasil, vol. 3. Sao Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 368-421. Neste artigo, as autoras 

analisam a Revista Feminina para perceber as mudancas de comportamento feminino que ocorreram nas tres 
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O trabalho de Martha Abreu nos ajuda a compreender melhor os discursos juridicos 

instituidos sobre a prostituicao, o modo de viver e se comportar das meretrizes, que em sua 

grande maioria mostram-se de uma forma na justica, mas se comportam de outra na sua vida 

cotidiana, nas suas relacoes de amor e odio, no trato com os clientes e nas sociabilidades 

criadas entre elas para se defender de ameacas externas. 

O mundo da prostituicao tambem e cheio de normas, regras de comportamento e, 

porque nao, de toda uma rede de codigos e simbologias3j que, na medida do possivel, 

tentaremos desvendar em nosso trabalho. 

Por isso Martha nos alerta para se ter cuidado especial na leitura dos processos 

criminals porque neles estao contidas duas versoes a serem analisadas, pois ambas, em alguns 

casos, tern concepcoes morais diferentes e conflitantes: a versao da justica e a versao dos 

populares. 

Os processos criminals, apesar de serem uma fonte filtrada pelos discursos juridicos, 

nos dao muitas pistas de como era o cotidiano daquelas mulheres e homens, sempre vigiados 

pela policia e pela justica que tentavam a todo custo puni-los pelos seus "desvios". 

Neste sentido, Esteves, que trabalha tao bem este contraponto em seu livro, vai nos 

ajudar a compreender melhor os discursos juridicos instituidos sobre a prostituicao, o modo 

de viver e se comportar das meretrizes, que em sua grande maioria mostram-se de uma forma 

na justica, mas na sua vida cotidiana, nas suas relacoes de amor e odio, no trato com os 

clientes, agem de outra forma, quebrando muitas vezes toda a malha discursiva produzida 

sobre ela e para ela e, de certa maneira, desconhecendo ou ignorando tal conjunto de 

discursos. 

Toda essa tentativa de controle e disciplinarizaipao demonstrava que, no fundo, era o 

medo que os homens tinham de ver suas mulheres honestas, honradas, higienicas e assexuadas 

sendo confundidas e/ou associadas as mulheres desonestas, desonradas, anti-higienicas e, 

como diz Anthony Giddens, vivenciando umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sexualidade pldstica (...) descentralizada, 

liberta da necessidade de reprodugao "
 3 4 , que era representada pelas meretrizes. 

primeiras decadas do sec. XX, analisando os papeis sociais que elas deveriam desempenhar em seu lar, assim 

como o marido que deveria ser o provedor da casa. 
3 2 ESTEVES, Martha de Abreu. Op. cit., p. 76-79. 
j 3 Entendemos simbolos aqui no sentido trabalhado tanto por Robert Darnton e Natalie Zemon Davis como algo 

com multiplos sentidos e que pode ser interpretado de varias maneiras por pessoas diferentes, quanto a nocao de 

Clifford Geertz, ja referida. DARTON, Robert. O Beijo de Lamourette. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1990; 

DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do Povo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990; GEERTZ, Clifford. A 

Interpretacao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
3 4 GIDDENS, Anthony. A Transformacao da Intimidade - Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades 

Modernas. Sao Paulo: UNESP, 1993, p. 10. 
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Desta forma, assim como em Sao Paulo ou no Rio de Janeiro, em Campina Grande as 

"mulheres da vida" tambem inventavam o seu cotidiano, driblando a teia da justica e a 

sanitarizafao medica da cidade e da sociedade, utilizando, como diria Michel de Certeau, 

taticas de apropriacao de uma ordem vigente para tirar proveito de uma situacao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) a 

tdtica joga com os acontecimentos exteriores para transformd-los em algo a seu favor. E ai 

que o fraco tira proveito do forte. "
 35

. 

E ai que o homem ordinario, ou melhor, a mulher ordinaria se faz presente e atuante na 

sociedade em que se insere, escapando, escorregando, driblando discursos ou mesmo 

apropriando-se deles para conseguir sobreviver numa sociedade que em muito Ihe era adversa. 

Levando em consideraipao estes e outros trabalhos sobre mulher e a prostituicao no 

Brasil, em particular em Campina Grande, organizamos a nossa dissertacao da seguinte 

forma. 

No capitulo I temos por objetivo fazer uma analise dos discursos sobre a prostituicao 

em Campina Grande, especialmente os discursos juridicos, levando em considera?ao que estes 

discursos estavam intrinsecamente ligados aos discursos medicos que vigoravam no Brasil. 

Entretanto, e preciso entender todo o contexto historico nos quais estes discursos 

foram produzidos, os interesses e o lugar de quern os produziram. Sendo assim, e necessario 

voltar um pouco no tempo, ate o seculo XIX, para entender as transformacoes por que a 

sociedade europeia passava com a consolidacao da ordem burguesa. Estas transforma9oes se 

refletiam tanto nas reformas urbanas e esteticas das grandes metropoles, como Paris e 

Londres, quanto nas formas de sociabilidade e nos costumes dos seus habitantes. 

Desta forma, a mulher passa a ter "certa importancia" na ordem burguesa porque e ela 

que gera e educa os filhos que serao os cidadaos do futuro. Portanto, a grande missao da 

mulher era casar e ter filhos. Por este motivo, elas se tornam alvo de uma "politica sexual" 

que visa controlar o seu comportamento e sua vida. As mulheres que "negavam" a 

maternidade viviam sua sexualidade Iivremente e comercializavam seu corpo nao poderiam 

ser "normais", ao contrario, eram a nega9ao de tudo isto, na otica burguesa. 

Entao, era preciso esmdar o corpo feminino para entender o porque desta nega9§o: a 

partir dai as mulheres, especialmente as meretrizes, passam a ser objeto cientifico de medicos 

e juristas. Esta preocupa9ao nao so atingiu a Europa, mas tambem o Brasil, que entre o final 

do seculo XIX e o initio do X X passava por reformas em suas principals capitals, como Sao 

CERTEAU, Michel de. Op. cit., p. 46-47. 
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Paulo e Rio de Janeiro, e o controle da prostituicao fazia parte dos pianos de seus 

reformadores. 

Esta preocupaipao tambem se fez presente em Campina Grande, pois identificamos em 

varios processos crimes das decadas de 1930-1950 a tentativa de controlar, cercear, 

disciplinar ou mesmo afastar do convivio social aquelas que praticavam a profissao mais 

antiga do mundo, as prostitutas. 

Tanto juristas quanto letrados em geral, especialmente entre as decadas de 1920 e 

1930, se apropriam dos discursos de famosos criminalistas e higienistas brasileiros para 

"justificar" a prostituicao e "punir exemplarmente" as mundanas que provocavam desordem e 

colocavam em cheque a moral e os bons costumes em Campina Grande. 

Assim, nosso objetivo e analisar estes discursos e perceber como eles ajudaram a 

construir uma rede de normas e interdicoes em torno das meretrizes no intuito de marginaliza-

las. 

No capitulo JT analisamos o cotidiano das meretrizes e suas praticas, atraves dos 

processos criminais, na tentativa de mostrar que o mundo da prostituicao nao era tao 

desregrado e degenerado como sugeriam as elites letradas da cidade e especialmente a justica. 

Alem disso, percebemos tambem que suas acoes cotidianas sao cheias de simbologias que 

efetivamente sao compartilhadas por todos que moravam na zona de meretricio. 

Nosso objetivo e perceber o confronto dos discursos juridicos com as praticas 

cotidianas das meretrizes num movimento de (re)apropriacao que elas empreendem para 

tentar escapar das malhas da justica quando cometem ou estao envolvidas em algum crime. 

Neste sentido, percebemos que as meretrizes criam uma "identidade" ou uma rede de 

codigos e agentes para lhes ajudarem no sentido de livra-las dos incomodos da justica, ou 

punir individuos que cometem crimes contra elas ou que podem colocar em risco seus 

negocios. Mas quando as querelas e brigas ocorrem entre as proprias prostitutas, essa 

"identidade" ou rede desaparece ou se redefine, dando lugar a um complexo e emaranhado 

jogo de interesses, o que nos sugere que essa "identidade" e flutuante ou se metamorfoseia, 

aparecendo e desaparecendo de acordo com as circunstancias. 

Alem disso, tentaremos mostrar que as "mariposas" desenvolvem sociabilidades e 

esposam valores, muitas vezes advindos da sociedade burguesa, para construirem ou 

representarem um mundo ao seu redor que se assemelhe aos valores cultivados nesta 

sociedade, o que poe em cheque os discursos que colocam a zona apenas como lugar de 

desordem, desregramento, arruacas e devassidao. 
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No capitulo I I I , analisamos as relacoes amorosas e conflituosas entre as 

meretrizes e as autoridades policiais, que constantemente frequentavam a zona de prostituicao 

de Campina Grande, nao so para "vigiar e punir" as "mariposas" e "manter a ordem", mas 

tambem para ganhar algum dinheiro as suas custas, sendo conivente ou protegendo-as em 

determinadas situacoes, entregando-as ou punindo-as em outras e, acima de tudo, 

relacionando-se amorosamente com elas, a ponto de, paradoxalmente, cometer crimes e 

violencias por seus amores e favores. 

Assim, convidamos o leitor a seguir em frente e trilhar conosco pelos discursos que 

tentavam inferiorizar e enquadrar as meretrizes, caminhar pelos becos e ruas mal iluminados e 

"fedorentos" do meretricio para observarmos, nas pensoes, cabares e pontas de rua, suas 

praticas cotidianas que se revelam, muitas vezes, iguais as nossas, bailar pelo salao do 

Eldorado ao som da sua orquestra que toca os maiores sucessos dos cantores do radio, 

observar a promiscuidade da policia e sua conivencia com as prostitutas e, por fim, parar um 

pouco numa mesa de bar, na madrugada fria de Campina Grande mal iluminada, conhecer 

boemios inveterados, travar uma boa conversa de "amigos de infancia", cantarolar tangos, 

boleros e sambas para recordar ou venerar amores. Tudo isso regado a uma boa cachaca, 

experimentando assim ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doce veneno da noite. 



"Vener ando J ulgador ! 

( . . . ) O mer et r icio e um cr ime? A quer n cabe a culpa de minha 

const it uint e ser  mer et r iz? Como pr o ver a, j ur idicament e, negar  a 

at enuant e em apr ego? 

S e o mer et r icio e um cr ime e, est e, pr at icado sob a guar da da lei, 

t acit ament e... 

S e est a pr of issdo vai de encont r o ao car go et ico de uma pr ova, 

t odavia "muit a coisa f ulminada pela et ica e t oler ada pela lei!" 

Sendo culpada, como conf essa, minha const it uint e, nao se sabe a 

quer n cabe a culpa de sua j uvent ude per dida... E assim, vemos, 

desgr agadament e, miser avelment e, hor r ivelment e, mulher es at ir adas 

pela necessidade ou pela j uvent ude ao comer cio de seu pr dpr io cor po, 

per dendo assim gr ande cont ingent e da sua nat ur eza f / or  nobr e e 

delicado no seu sent iment o... 

Escr evemos est as f er idas do/ or osas, mesmo por que Deus me livr e de 

debat er  mat er ia t ant as vezes r ej eit ada, t ant as vezes exaur ida pelos 

que sabem a essencia do mundo e pelos que sabem a essencia do Ceu!" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Sever i no Bar bosa Le i t e , em d e f esa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Maria A ur i a Lessa ( me r e t r i z ) . 

M aco 0 1/ 0 3 / 19 3 2 a 0 3 / 10 / 19 3 2 ) 
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CAPITULO I 

A BOCA QUE MALDIZ : A PROSTITUICAO NOS DISCURSOS 

MEDICO-JURIDICOS 

Introducao 

Neste capitulo temos por objetivo fazer uma analise dos discursos sobre a prostituicao 

no Brasil e especialmente em Campina Grande, levando em consideratpao os discursos 

medico-juridicos que se intensificaram no momento em que o Brasil, e a Paraiba, passavam 

por transformacoes urbanas, que tinham o objetivo de sanear e higienizar as principais cidades 

brasileiras que ocorreram no final do seculo XIX e primeiras decadas do seculo XX, nas 

cidades do centro-sul, e na Paraiba a partir da decada 1920. 

Devemos esclarecer, no entanto, que estas transformacSes nao ocorreram de forma 

igual para todo o Brasil e especialmente na Paraiba, onde as reformas urbanas, que muitas 

vezes nao tinha nada haver com reformas e embelezamento das cidades e sim com a aquisiijao 

de equipamentos modernos, visavam dar "um ax" de civilidade e progresso as cidades 

ocorreram de forma mais desigual ainda. Em Joao Pessoa, por exemplo, as reformas urbanas 

visavam a preservacao de grande parte do patrimonio historico, alem de aberturas de vias 

mais largas, construcoes de parques e logradouros e a conquista de bens materials e 

simbolicos, como afirma o historiador Gervacio Batista Aranha: 

"Assim, na impossibilidade de pensar a experiencia urbana nortista, em seu vinculo 

com a ideia de vida moderna, a partir dos chamados ritmos sociais, resta a 

alternativa de pensa-la com base no impacto provocado por certas conquistas 

materiais que passam ao imaginario urbano como simbolos do modemo." " 6 

Desta forma, toda e qualquer novidade acerca da aquisicao de simbolos modernos que 

vinham do estrangeiro era considerado pela populaipao das cidades nortistas, especialmente na 

3 6 ARANHA, Gervacio Batista. "Seducoes do moderno na Parahyba do Norte: trem de ferro, luz eletrica e outras 

conquistas materiais e simbolicas (1880-1925)". In:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Paraiba no Imperio e na Republica. Joao Pessoa: Ideia, 

2003, p. 79-132. 



16 

Paraiba, que fosse de pequeno ou medio porte, como uma conquista material e simbolica do 

"moderno", ou seja, aquela cidade estaria na rota do mundo civilizado. 

Entretanto, e preciso entender todo o contexto historico em que os discursos sobre a 

prostituicao foram produzidos, os interesses e o lugar de quem os produziram. Por isso, faz-se 

necessario voltarmos ate o seculo XIX, para entendermos as transformacoes que ocorreram na 

sociedade europeia. Estas transformacoes foram sentidas tanto nas reformas urbanas e 

esteticas das grandes metropoles, como Paris e Londres, quanto nas formas de sociabilidade e 

nos costumes dos seus habitantes. 

Dentro desta otica de reformas e transformacoes nas cidades europeias percebemos 

tambem uma mudanca nos costumes e a construcao de novas sociabilidades entre as pessoas, 

notadamente na classe burguesa, em relacao, dentre outras coisas, a condicpao feminina. 

Assim, a mulher, nesta otica que se delineia em meados do seculo XTX na Europa e 

fins deste mesmo seculo no Brasil, passa a ter "certa importancia" na ordem burguesa porque 

e ela que gera e educa os filhos que serao os cidadaos do futuro. Portanto, a grande missao da 

mulher era casar e ter filhos. Por este motivo, elas se tornam alvo de uma "politica sexual" 

que visa controlar o seu comportamento e sua vida. 

As mulheres que "negavam" a matemidade viviam suas sexualidades livremente e 

comercializavam seu corpo nao poderiam ser "normais", ao contrario, era a nega9ao de tudo 

isto, na otica burguesa. 

Entao, era preciso estudar o corpo feminino para entender o porque desta nega9ao. 

Neste sentido, as meretrizes passam a ser objeto de esmdos cientificos e preocupa9ao de 

medicos e juristas, tanto na Europa quanto no Brasil em especial, entre o final do seculo XIX 

e o im'cio do XX. 

Tambem encontramos em Campina Grande esta preocupa9ao, pois identificamos em 

varios processos crimes das decadas de 1930-1950 a tentativa de controlar e afastar as 

prostitutas do convivio social. 

Tanto juristas quanto medicos e letrados brasileiros se apropriaram dos discursos de 

famosos medicos e criminalistas europeus para "justificar" a prostitui9ao e "punir 

exemplarmente" as mundanas que provocavam desordem e colocavam em cheque a moral e 

os bons costumes. As discussoes que marcaram o final do seculo XIX no Brasil e no mundo 

ainda eram sentidas em Campina Grande entre as decadas de 1930 e 1950, mesmo chegando 

nesta cidade com certo atraso. 
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Por isso e importante entendermos as discussoes e as medidas de controle que foram 

tomadas na Europa, especialmente em Paris e Londres, em relacao a prostituicao e como estas 

discussoes foram recebidas aqui no Brasil e, mais especificamente, em Campina Grande. 

Assim, nosso objetivo e analisar estes discursos e mostrar como eles ajudaram a 

construir uma rede de normas e interdicoes em torno das meretrizes no intuito de inferioriza-

las e marginaliza-las. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. O Brasil nos bracos do "mal ": a normatizacao da prostituicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ela tern vivido e viverd sempre no seio de todas as sociedades, 

como um beneficio a honra e probidade do lar das familias, que 

tern ai como que uma vdlvula de seguranga. "
 3 7 

J. F. de Souza 

A prostituicao torna-se um dos principais pontos de discussao e combate na Europa 

por parte dos medicos higienistas que tinham um projeto civilizatorio voltado para o 

progresso da sociedade e dos grandes centres urbanos, como Londres e Paris. Neste sentido, a 

prostituicao torna-se um empecilho para tal projeto e por isso seria necessario elaborar formas 

de combate-la, seja regulamentando-a ou nao. 

A malha discursiva que se tecia na Europa em torno da prostituta e da prostituicao vai 

chegar ao Brasil com toda forca a partir da segunda metade do seculo XIX, mais 

especificamente a partir da Proclamaipao da Republica em 1889. E justamente neste periodo 

de reajuste da ordem politico-social no Brasil e das transformacoes urbanas que vao ser 

empreendidas nas grandes cidades brasileiras que o debate em torno da prostituicao vai se 

tornar mais intenso, nao so por medicos, mas por todos aqueles que almejavam uma "cidade 

disciplinar". 

Neste esforco de "civilizar" e "levar o progresso" para a cidade, as prostitutas 

aparecem nos discursos medico-juridicos como "desordeiras, incivilizadas e perigosas", 

capazes de levar a familia e a sociedade a rufna. Assim era necessario elaborar um "projeto 

civilizatorio" para a sociedade no intuito de diminuir e controlar a prostituicao: por isso, se 

encontra em obras literarias, decretos policiais, posturas municipals, processos criminals e 

3 7 SOUZA, J. F. de. "Memoria sobre as medidas a adotar contra a prostituicao no pais". In: Anais Brasilienses de 

Medicina. Rio de Janeiro: Tip. Universal Laemmert, 1877, vol. X V I I I , no.8, 9 e 10, jan 1877, fev. 1877, mar 

1877. 
j 8 Sobre esta questao ver RAGO, Margareth. Do Cabare ao Lar: a Utopia da Cidade Disciplinar - Brasil (1890-

1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
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livros dos criminologistas brasileiros a orientacao medica referente ao problema da 

prostituicao. Era a influencia da medicina social nos mais diversos campos do conhecimento e 

instituicoes. 

Para Magali Engel, 3 9 os medicos do seculo XLX caracterizaram a prostitui9ao como 

um espaco de sexualidade pervertida e doente, pois o sexo era tido como uma atividade 

organica vinculada a reprodu?ao, ou seja, uma necessidade fisiologica. Portanto, a sua livre 

manifesta?ao resultaria na debilidade do organismo, pelo excesso de prazer e/ou ausencia de 

fmalidade reprodutora. 4 0 

Neste sentido, a prostituicao se delineia, na visao medica, como perversao, doen9a e 

degeneracao fisica, associadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as imagens do cancro, da chaga, da ulcera, da gangrena e do 

virus (...) que revelavam um dos diagnosticos presentes nos discursos: a prostituiqao e uma 

enfermidade do corpo, um foco infeccioso que ameaca a saiide e a vida. "
 41 

Nessa mesma perspectiva e dire9ao caminhavam os advogados campinenses na decada 

de 1930 quando queria justificar crimes cometidos por meretrizes, utilizando das concep96es 

medicas para legitimar o desequilibrio e a deforma9ao do organismo da prostituta, como neste 

discurso do advogado Severino Barbosa Leite: 

"(...) de fato a vida irregular e desregrada da meretriz, arrastando-se nesse ambiente 

de corrupyao e de briga. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA substitui9ao  das penas do natural repouso pelas longas 

vigilias em que se forgam e se desgastam as energias sexuais, a devassidao, 

descrenca e incerteza do presente e as fundas apela9oes sobre os desgracados 

sofredores de um futuro sombrio. Sao tantas causas da incessante deformacao 

morbida que afetam, resolutamente, ao mais resistente e equilibrado organismo 

nervoso." 4 2 (grifos nossos) 

Podemos perceber que o discurso medico era muito presente na justi9a campinense, 

especialmente entre as decadas de 1930 e 1940. A ideia de que a zona de meretricio e um 

mundo desregrado e degenerado, e que a vida das prostitutas era uma devassidao, permaneceu 

durante muito tempo e ate hoje permanece, pois muitas pessoas da nossa sociedade 

compartilham deste estigma, resquicio de um periodo marcadamente preconceituoso e que 

ainda continua. 

3 9 ENGEL, Magali. Meretrizes e Doutores - Saber Medico e Prostituicao no Rio de Janeiro (1840-1890). Sao 

Paulo: Brasiliense, 1989. 
4 0 ENGEL, Magali. Op. Ci t , p. 71. 
4 1 Idem, p. 74. 
4 2 Severino Barbosa Leite, em defesa da re Laura Anizia, em 06/05/1932, processo crime s/n, res Regina Emilia 

da Co n ce i9ao  e Laura Anizia, ma90 19/04/1932 a 26/12/1932. 
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propriedade e, consequentemente, a riqueza da nacao. 4 6 Pelo seu enriquecimento ilicito e 

ocioso, ela gera a incapacidade para o trabalho e a devasta^o da propriedade, produzindo um 

individuo inutil para exercer a cidadania. 

Neste sentido, todo homem que se envolve com meretrizes e nomeado pelos juristas 

como "vagabundo", "desclassificado", "de ma indole", "amant-de-coeur", "gigolot", "tipos 

inescrupulosos", "tarados", "mau carater" e tantos outros epitetos que recheiam os processos. 

Sao pessoas que ao entrarem em contato com o mundo da prostituicao ou que se envolvem 

com prostitutas se "degradam" e se "degeneram", e por isso, no entender da justi9a e dos 

medicos, nao tern condi96es de exercer a cidadania. 

Justamente no momento em que se construia a imagem de uma na9ao voltada para o 

"progresso da civiliza9ao", em que o trabalho era a fonte de riqueza e de moralidade, a 

propriedade privada era um bem inalienavel e a cidadania um dever para com a patria, nada 

mais devastadora para uma na9ao que se dizia voltada para a ordem e o progresso do que a 

amea9a constante de sua queda. Era esta dimensao que os medicos higienistas queriam dar a 

prostituta: a de degenera9ao. 4 7 E esta concep9ao tambem foi adotada pelos juristas de todo 

Brasil, inclusive os de Campina Grande, durante toda a primeira metade do seculo XX. 

Portanto, todos os debates e discursos vao girar em torno da regulamenta9ao ou nao da 

prostitui9ao, sendo cada projeto profundamente influenciados pelas discussoes que ocorriam 

na Europa, guardando certas particularidades no Brasil. Para entendermos um pouco sobre 

estas discussoes convidamos o leitor a conhecer, de forma geral, estes debates. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. O surgimento da teoria regulamentarista. 

Para podermos entender os discursos produzidos sobre a prostitui9ao e necessario, 

como ja afirmamos voltar um pouco no tempo ate o seculo XIX que, para a maioria dos 

estudiosos, e o momento em que surge a preocupa9ao com a moral e os bons costumes 

advindos da institui9&o da ordem burguesa. 

A ascensao da burguesia trouxe para a sociedade o conceito de mulher como 

"Madona" ou "Prostituta", criando assim lugares sociais opostos para as mulheres e que so o 

4 6 ENGEL, Magali. Op. Cit., p. 101. 
4 7 A ideia de ociosidade e da impossibilidade para outros trabalhos nao esta associado apenas as prostitutas, mas 

a todos que a rodeiam e que aproveitam-se do seu oficio para enriquecer, como no caso das cafetinas 

campinenses Carminha Villar e Josepha Tributino, nas quais falaremos no capitulo I I I , ou cafetinas conhecidas 

nacionalmente como a "Eny de Bauru", imortalizada no livro biografico de Lucius de Melo, ou ainda como no 

caso do gigolo tao bem retratado por Marcus Rey no livro biografico sobre Mariano, um dos maiores boemios e 

exploradores de mulher na Sao Paulo dos anos 1930. MELLO, Lucius de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eny e o Grande Bordel Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2002; REY, Marcus. Memorias de um Gigolo. Rio de Janeiro: Rio Grafica, 1986. 
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homem podia transpor estas esferas atraves do chamado "duplo padrao": ele tinha tanto 

acesso a santidade do lar quanto ao "covil do vicio" do bordel. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preocupa9ao com o aumento da prostituicao nas duas capitals mais famosas do 

seculo XIX, Londres e Paris, se deu a partir do momento em que estas cidades passavam por 

transforma9oes urbanas para seu embelezamento e a burguesia come9ava a reivindicar para a 

cidade um saneamento publico, com a reordena9ao das ruas, cria9ao de pra9as e boulevares, 

ilumina9ao, redes de agua e esgoto, destrui9ao de velhos casaroes e casebres das ruas centrais, 

e um "saneamento" moral, que era a retirada das ruas centrais dos pobres, vagabundos e 

prostitutas, alem de acabar com todos os vicios. Essas reivindica9oes, no entanto, nao foram 

colocadas em pratica da forma e do jeito que a burguesia desejava, pois os populares nem 

sempre compartilhavam destes novos ideais. 

Desta forma, vai haver uma crescente preocupa9ao das autoridades sanitarias com o 

aumento da industrializa9ao, porque com ela crescia tambem o numero de prostitutas 

circulando pelas ruas, especialmente as de Paris, tida como centro irradiador de cultura e 

civiliza9ao no mundo ocidental, seguida de perto por Londres e imitada pelos paises da 

America, inclusive o Brasil. 

A moral publica e o controle social se tornam importantes pontos de debate entre a 

burguesia e as autoridades governamentais que c o n t a i n a tomar uma serie de medidas para 

tentar resolver o problema da prostitui9ao: nascia assim a teoria regulamentarista. 

A regulamenta9ao da prostitui9ao ja era uma pratica que a Fran9a havia adotado no 

seculo X V I I I para controlar o aumento do numero de prostitutas, bordeis e casas de 

tolerancia. Mas foi no seculo X I X que a regulamenta9ao alcan90u o seu apice tendo inclusive, 

apoio de medicos, autoridades policiais e magistrados, todos interessados em realizar uma 

"limpeza" na moral e nos bons costumes: era o processo do aburguesamento da sociedade que 

48 

se deu de forma heterogenea e marcada por uma serie de conflitos. 

Uma das primeiras medidas tomadas pelas autoridades parisienses no intuito de 

atender as reclama9oes da "boa sociedade" foi a cria9ao em 1810 da "Policia da Moral", que 

tinha por finalidade cadastrar as prostitutas no registro central da policia, no intuito delas 

participarem do programa de regulamenta9ao. 

Uma vez cadastradas, as meretrizes tinham a obriga9ao de se apresentar mensalmente 

ao medico da policia para a "inspe9ao vaginal". Caso fosse detectada doen9a venerea, as 

mulheres eram confinadas para tratamento, mesmo contra a sua vontade, no temido Hospital-

4 8 Sobre este processo longo e conflituoso que foi o aburguesamento da sociedade ver BRESCIANI, Stella.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paris 

e Londres no SeculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XIX: o Espetdculo da Pobreza. 4 a. Edicao. Sao Paulo: Brasiliense, 1987. 
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prisao Sao Lazaro. Vale salientar que o Sao Lazaro era um hospital sem as minimas condicoes 

de higiene e muitas vezes as mulheres eram submetidas a tratamentos de choque e ate 

espancamentos, numa tentativa de faze-las sair "da vida". Na maioria dos tratamentos, a 

mulher saia de la muito pior do que havia entrado. 

Mas a regulamentacao nao se limitava ao tratamento no Sao Lazaro. Varias interdicoes 

foram colocadas em pratica para cercear a liberdade das prostitutas e das operarias e mulheres 

comuns, que quase sempre eram "fichadas" na policia: as mulheres eram proibidas de andar 

juntas, perambular pelas ruas, formar grupos, tomar conta das cal?adas, abordarem os 

transeuntes, provocar escandalos com palavreados e roupas indecentes. 

Tambem foram aprovadas leis para retirar as prostimtas das ruas, alamedas, jardins e 

pracas publicas, proibindo-as de se sentarem nas janelas ou ficar na soleira das portas, ou 

ainda de frequentar locais desertos e escuros, assim como cabares, hoteis, tavernas, casas de 

tolerancia, etc. Nao podiam de modo algum se dirigir aos homens acompanhados por 

mulheres e crian9as, ou mesmo se dirigir a qualquer pessoa em voz alta e insistente. 

Em Campina Grande, observamos que varias leis e decretos foram dados pela policia 

no intuito de coibir o "footing" das prostimtas pelas ruas do centro da cidade, de frequentarem 

determinados locais publicos em horario inferior as 22:00 horas, de circularem pelos 

"pavilhoes chiques" frequentadas pelas elites campinenses nas festas de Natal, Ano Bom e 

Padroeira49 e, finalmente, proibir a entrada delas nos clubes da cidade no periodo 

carnavalesco, como afirmava o edital da policia colocado no jornal Voz da Borborema de 

1939: 

"Da Policia 

Edital: 

O delegado de policia, usando das atribuicoes do seu cargo, previne que durante os 

TRES DIAS DE CARNAVAL, nao e permitido as mulheres meretrizes 

ingressarem em clubes ou blocos carnavalescos em corso pela cidade, nem tambem 

infiltrarem-se em meio das brincadeiras de serpentina e lancas perfumes nas ruas. 

recomendando ainda, aos senhores folioes de clubes e blocos, moralidade e ordem, 

ficando sujeitos a rigorosas providencias todo aquele que infligir a presente 

determinacao policial. Campina Grande, 13 de Fevereiro de 1939. TENENTE 

CABOCLO, Delegado de Policia." 5 0 (grifos nossos) 

4 9 Sobre estas festas que ocorriam na cidade e a "separacao" dos ambientes em "da elite" e "do povo", ver otima 

caracterizacao de SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de. "Sob o ceu nem sempre estrelado - os divertimentos 

em lugares abertos", cap. I I . In:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lazeres Permitidos, Prazeres Proibidos: Sociedade, Cultura e Lazer em 

Campina Grande(1945-1965). Tese de Doutorado, UFPE, Recife, 2002, p. 93-111. 
5 0 Voz da Borborema, quarta-feira, 15 de fevereiro de 1939, Ano I I I , numero 12, s/p. 
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Interessante e perceber que apesar de todozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esfor90 policial em afastar cada vez mais as 

prostitutas da sociedade a partir dessas proibi9oes, elas criavam maneiras de tambem se 

divertir com as festas que ocorriam na cidade. Se nao podiam sentar nas mesas dos "pavilhoes 

chiques", como o "Deus e Caridade" por exemplo, podiam se sentar nas mesas do local que 

ficou conhecido como "Lagoa de Ro9a" para atrair clientes ou simplesmente paquerar e/ou 

conversar.31 

Alem disso, as meretrizes tambem organizavam festas carnavalescas e juninas na zona, 

para onde afluia grande numero de homens, o que tambem preocupava as autoridades 

policiais que tambem nao tiravam o olho das festas promovidas nos bordeis e casas de pensao 

da zona, como anunciava o Cel. Jose Mauricio, delegado de policia, nas suas "instru9oes" no 

jornal Voz da Borborema em 1938:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "12.0 - nos "cabarets "da cidade a policia exercerd 

rigorosa vigildncia sendo revistados os seus frequentadores. "
 52 

Desta forma, segundo o regulamentarismo frances, as meretrizes so podiam trabalhar 

em bordeis regulamentados e licenciados pela policia da moral. Neles, a policia teria acesso 

livre para inspecionar as mulheres e os clientes, atraves das madames, que tinham por 

obriga9ao manter um livro com o registro dos frequentadores. Caso a madame ou as mulheres 

nao quisessem cooperar com a policia, a licen9a do bordel era revogada e as mulheres 

processadas. 

O sistema regulamentarista frances encontrou no medico Alexandre Parent-Duchatelet 

um grande aliado. Estudioso da prostitui9ao em Paris53, Parent-Duchatelet ficou bastante 

famoso depois de escrever um livro publicado em 1836 sobre este tema, tomando-se o porta-

voz e a maior autoridade do regulamentarismo na Europa, servindo de modelo para outros 

paises que queriam combater a prostitui9ao. 

O famoso medico Parent-Duchatelet explicava em seu livro que eram as circunstancias 

economicas que atraiam as mulheres para a prostitui9ao, como o desemprego, baixos salarios 

e a miseria em geral, alem do que tambem defendia que a mulher pobre ja era predisposta ao 

comercio do sexo pela sua "tendencia natural" a "desocupa9ao e licenciosidade". 

5 1 A area conhecida por "Lagoa de Roca" era um local construido nas festas de Natal e Ano Bom, juntamente 

com os pavilhoes das elites, para abrigar bebados, poetas, boemios, malandros, jogadores, desocupados em geral 

e, e claro, prostitutas. Localizava-se nas ruas adjacentes a festa, que ficava na rua da Matriz, hoje Floriano 

Peixoto. SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de. Op. cit., p. 108-110. 
5 2 Voz da Borborema, sabado, 26 de fevereiro de 1938, ano I I , numero 13, s/p. 
5 3 PARENT-DUCHATELET, Alexandre J. B.. De la Prostitution dans la Ville de Paris sous le Rapport de 

L'hygiene Publique, de la Morale et de L"administration. 2 a ed. 2 vols. Paris: Bailliere, 1837. Este medico ficou 

bastante conhecido pela sua frase: "As prostitutas sao tao inevitaveis em uma grande cidade quanto os esgotos, 

as fossas e os depdsitos de lixo. A conduta das autoridades deve ser a mesma com relacao a cada um deles." 
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Por isso as ideias de Parent-Duchatelet vao influenciar profundamente os estudos de 

cientistas e criminologistas na segunda metade do seculo XIX, como Cesare Lombroso. 

Lombroso, assim como varios cientistas, apoiavam-se nas analises medicas para 

desenvolver seus esmdos. Neste momento de intenso crescimento industrial e de 

transformacoes nas grandes cidades europeias, a ordem era sanear e higienizar nao so a 

cidade, mas tambem a sociedade. E para os burgueses o "grande mal" que impedia o 

progresso e a civilizacao, a fonte de toda degradaipao moral era a prostituta. 

Se a "mulher normal" era considerada um ser naturalmente inferior fisica e 

mentalmente, emotiva, passiva, assexuada e facilmente ludibriada, as prostitutas passaram a 

ser vistas como "mulheres inacabadas", ou melhor, defeituosas, degeneradas, amorais e 

corruptoras dos bons costumes. E para provar tudo isso, cientistas, medicos e criminologos 

uniram-se para devassar o corpo das prostitutas, na tentativa de encontrar caracteristicas que 

denunciassem sua condicao miseravel, como esta caracteriza9ao feita por Dr. H. Lippert, 

medico alemao na segunda metade do seculo XIX: 

"Atraves da pratica diaria de sua profissao durante muitos anos, seus olhos adquirem 

uma expressao penetrante. giratoria; sao um pouco indevidamente proeminentes, em 

conseqUencia da tensao continua dos miisculos oculares, pois os olhos sao 

principalmente empregados para espionar e atrais clientes. Em muitas, os orgaos da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mastiga9ao s3o  fortemente desenvolvidos; a boca em continua atividade, comendo 

ou beijando, e conspicua; a fronte e em geral plana; a regiao occipital e as vezes 

extremamente proeminente; o cabelo de sua cabefa e em geral escasso - na verdade, 

muitas podem se tornar realmente carecas. Para isso, nao faltam razoes: acima de 

tudo, o modo de vida desassossegado; a continua perambulafao em qualquer 

sirua9ao  climatica a ceu aberto, as vezes com a cabe9a descoberta (...) a incessante 

esco va9ao , m anipula9ao , encrespamento e excesso de cremes de cabelo; e, entre as 

prostitutas de classe baixa, o uso do conhaque. A voz rouca e a caracteristica 

fisiologica da mulher que perdeu suas fun96es proprias - aquelas da mae".54 

Lombroso aperfei9oou estas caracteristicas do medico alemao, ja no final do seculo 

XIX, e seus esmdos ficaram bastante conhecidos em todo mundo5 5, inclusive no Brasil, 

influenciando toda uma gera9ao de especialistas. Para ele, todas as prostitutas tinham 

caracteristicas fisicas de seu desenvolvimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA retardado, incluindo fronte estreita ou recuada, 

ossos nasais anormais, enormes mandibulas, as genitais, por serem muito usadas, 

5 4 Idem, p. 271. 
5 5 LOMBROSO, Cesare; FERRERO, G. A mulher criminosa e a prostituta. Paris: Felix Alcan, 1896. 
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apresentavam crescimento exagerado dos pelos pubicos, 16% delas apresentavam hipertrofia 

dos labios vaginais e 13% clitoris enormes, alem dos seus cerebros serem menores do que os 

das "mulheres normais". 

Para o criminalista italiano e seus seguidores, a mulher "normal" era aquela em que a 

sua sexualidade era submetida ao sentimento materno. A prostituta era o seu inverso, nao 

apresentava inclinacao para a maternidade e, desta forma, era uma "mulher defeituosa", a 

"imperfeicao na evolucao humana", mais proxima do selvagem, como concebia o famoso 

criminalista. 

No ambito psicologico, Lombroso acreditava que as prostitutas eram "pobres de 

espirito", e como tal, eram inconseqiientes, futeis, moralmente insensiveis, atrevidas, egoistas, 

vaidosas, sem vergonhas, sentiam gosto pelo prazer imediato e pela notoriedade. 

Mas o que mais intrigava Lombroso e os cientistas em geral que o seguiam, era o fato 

das prostitutas serem sexuadas, ou seja, "gostarem" de sexo. Logo ele providencia uma 

explica?ao para o fato afirmando que a prostituta sofre de "loucura moral" e de varios 

disturbios fisicos e que por isso e impelida a sentir desejo sexual, mas nao sente prazer porque 

ela, assim como toda mulher, e frigida:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esta maior frigidez e passividade da mulher no coito 

e comum, alias, a todas as femeas do mundo zoologico. "
 56 

Dai o motivo de tantos esmdos que devassavam suas vidas e corpos: a tentativa de 

justificar a sexualidade desta "mulher insubmissa" e "anormal" que, aos olhos da medicina e 

da criminologia, era frigida. 

Enfim, as ideias de Cesare Lombroso sobre a prostituta eram as mesmas de sua tese 

sobre a criminalidade: a prostiruta e o equivalente feminino do criminoso, ou seja, toda 

mulher era uma "prostituta nata", mas para que se desenvolvesse essa condicao o meio em 

que ela vivia tinha que ser viciado e de degenerescencia fisica e moral, que so existia nas 

camadas mais baixas da populacao. Assim, toda mulher pobre, para Lombroso, era uma puta 

em potencial. 

O regulamentarismo chegou ao seu apice nas ultimas decadas do seculo XIX com os 

cientistas, medicos e criminologistas defendendo a sua aplicabilidade, afinal, mesmo sendo a 

prostituta considerada "um mal", ela era "necessaria" porque protegia as mo9as solteiras de 

familia dos impulsos e desejos sexuais dos rapazes e a casadas do "prazer luxuriante" de seu 

marido, contribuindo de certa forma para a manutencao da "honra da familia". 

LOMBROSO, Cesare; FERRERO, G. op. cit., p. 57. 
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Na verdade, a "moral burguesa" concebia a prostituta tambem num "duplo padrao", ou 

seja, ao mesmo tempo em que ela representava a causa imediata da dissolu?ao e corrup9ao 

dos bons costumes e da familia, tambem representava a "santa protetora" da "honra" das 

mo9as honestas e do pudor das mulheres casadas. 

Mas nem todos aceitaram as teorias regulamentanstas como a saida para resolver os 

problemas do crescente aumento da prostitui9ao. Para estes, a prostitui9ao nao era um "mal 

necessario", mas um mal que deveria ser "cortado pela raiz". 

Nas ultimas decadas do seculo XIX o regulamentarismo ainda era a op9ao favorita de 

medicos, policiais, criminologistas e militares para o "controle do mal", ja que nao se 

conseguia extingui-lo. Mas surgia tambem um outro grupo de pessoas que condenava as 

teorias regulamentaristas: eram os abolicionistas ou anti-regulamentaristas. 

Os primeiros a defenderem a aboli9ao do regulamentarismo foram as feministas de 

classe media, lideradas pela inglesa Josephine Butler que tambem era crista ferrenha. Ela 

defendia a luta contra o mal da prostitui9ao que estava na deploravel situa9ao economica das 

mulheres, mas tambem nao apontava solu96es para resolver este problema. Ela via estas 

mulheres como "vitimas" da opressao do Estado e da devassidao dos homens e por isto 

precisavam de uma "mao amiga" para sair deste mundo. Era a vitimiza9ao da prostituta que 

nascia como um estigma, permanecendo vivo ate hoje, porque a sociedade burguesa nao 

conseguia entender a prostitui9ao como um trabalho e que muitas das mulheres que se 

prostituiam nao eram for9adas a esta pratica. 5 7 

Josephine Butler e seus seguidores simplesmente negaram este fato porque acharam 

"mais convenientes" encara-las como vitimas. Sua campanha de vitimiza9ao estava apoiada 

no apelo popular, de certa forma estimulando a vaidade masculina da classe trabalhadora que 

considerava a prostitui9ao 

"como um aspecto da opressao de classe da qual eles podiam patriarcalmente 

proteger suas esposas e filhas. A descricao das prostitutas e das mulheres 

trabalhadoras como vitimas encorajou os homens trabalhadores a moldar suas 

familias em tomo da imagem do homem provedor, e excluir as mulheres de muitas 

formas de trabalho..." 5 8 

Nickie Roberts mostra muitos casos de mulheres que entraram para o mundo da prostituicao porque quiseram 

e nao porque foram impelidas pelo meio em que viviam. Em Campina Grande, por exemplo, a "dama da noite" 

Severina Carmem de Sousa, a Nina, diz em sua entrevista a Ronaldo Dinoa que "entrou" para o mundo da 

prostituicao porque quis. DINOA, Ronaldo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Memorias de Campina Grande, vol. 1. Campina Grande: 

Eletronicas, 1993. 
5 8 Idem, p. 298. 
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Este ja era o germe da moral burguesa brotando entre os populares que viam apenas 

duas alternativas para as mulheres: o casamento ou a prostitui9ao. 

Butler conseguiu formar uma associacao nacional de damas inglesas para Iutar contra 

os registros das prostimtas na policia e os exames for9ados aos quais deveriam se submeter, 

porque para ela, ao inves de por fim a prostitui9§o, este metodo apenas refor9aria a 

manuten9ao do comercio do sexo. Alem disso, tambem promoveu debates e a9oes em prol da 

aboli9ao dos metodos regulamentaristas para o controle da prostitui9ao e incentivou a cria9ao 

do movimento da pureza social. 

Pelo menos na Inglaterra a luta de Josephine Butler e seus seguidores foi vitoriosa, 

pois em 1883 o Parlamento ingles aboliu os Atos de Doen9as Contagiosas59 e os metodos 

regulamentaristas. Mas no restante da Europa o regulamentarismo ainda tinha bastante for9a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. As duas faces do "mal" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sejamos prdticos. A prostituta exerce um comercio; e preciso 

portanto que o objeto vendido esteja em bom estado(...) "
 60 

J. C. M . Brasil 

A preocupa9ao medica com a prostitui9ao no Brasil (em especial em Campina 

Grande), que se reflete atraves dos discursos dos magistrados, vai ganhar uma conota9ao 

muito mais ampla do que ela tinha na Europa: a prostitui9ao e entendida como um "mal que 

ameaga a saude fisica, moral e social do conjunto da populagao urbana. "
 6 1 Neste sentido, 

tanto medicos regulamentaristas quanto os nao regulamentaristas concordavam neste ponto, 

mas divergiam quanto as formas de combate que deveriam ser aplicadas no tratamento da 

"doen9a".62 

No Brasil os regulamentaristas vao defender a necessidade de normatizar a 

prostitui9ao, ou seja, de criar normas de conduta a serem seguidas por elas, visto a 

5 9 Os Atos de Doencas Contagiosas foram medidas tomadas pelo Parlamento ingles para acabar com o grande 

numero de doencas venereas dentro do Exercito e da Marinha, atraves da detencEio, fichamento e inspecao das 

prostitutas em qualquer hora e lugar pela policia, pois elas eram consideradas transmissoras das doencas. 

BRAZIL, J. C. M . Regulamentacao Sanitaria da Prostituicao e Sifilis ocular no Rio de Janeiro. Anais da 

Academia de Medicina do R. J. Rio de Janeiro: Laemmert, 1890, vol. LV. P. 213-357. 
6 1 ENGEL, Magali. Op. Ci t , p. 103. 
6 2 Para Engel, os medicos concebiam a prostituicao e a prostituta como uma "doente" porque eles se baseavam 

nas concepcoes vigentes no final do sec. XIX e primeiras decadas do sec. X X de que a mulher era assexuada e 

frigida. A mulher prostituta, neste sentido, e vista como um "desvio da verdadeira mulher", ou seja, uma mulher 

"inacabada ou defeituosa", como figurava nas concepcoes do famoso criminalista italiano Cesare Lombroso (ver 

pag. 24 e 25). 
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prostituicao ser considerada como "um mal necessario" para a sociedade, pois alem de ser 

inevitavel, nao poderia ser extinta. 6 3 

O equilibrio do homem dependia da prostituta, pois este equilfbrio so era atingido 

quando seus instintos nem eram totalmente reprimidos, nem totalmente livres; por isso seu 

apetite sexual era descarregado, suas fantasias realizadas e seu prazer atingido plenamente 

com a prostituta. A nocao de que o homem buscava o prazer pelo prazer justificava a 

prostituifao para a preservacao das instituicoes sociais como a familia, afinal, era da "natureza 

do homem" sentir desejo sexual e este era uma "necessidade organica" que precisava ser 

satisfeita. Dai a importancia da prostituta como "mediadora". 

Como a prostituta era tida como uma mercadoria, nada mais justo do que haver certo 

"controle de qualidade" para proteger a saude do consumidor, visto o alto indice de doencas 

venereas que assolavam o Brasil em fins do seculo XIX, especialmente a sifilis. 

Sendo assim, os regulamentaristas alem de proporem uma serie de visitas a bordeis 

afim de higieniza-los, tambem propunham o cadastramento das meretrizes, visitas 

obrigatorias dos medicos para examina-las, intemar em hospitals caso fosse necessario, tira-

las das areas centrais da cidade e segrega-las nos arredores, para que seu dinheiro ganho 

"facilmente", ou a ostentacao de seu luxo nao se fizesse visivel e atrativo para as mocas 

pobres. Alem disso, aquelas meretrizes que se recusassem ao cadastramento seriam 

perseguidas, porque nao eram higienicas, portanto, portadoras em potencial de doencas 

venereas. 

O projeto regulamentarista da prostituicao nao se restringiu apenas a Academia de 

Medicina do Rio de Janeiro, ele se espalhou para outras areas do conhecimento, 

especialmente o Direito. Em Campina Grande percebemos uma forte tendencia dos juristas as 

teses neo-regulamentaristas, uma juncao das duas tendencias embora prevalecendo o 

regulamentarismo, que era nao so uma referenda mundial, mas a que prevaleceu em todo 

Brasil, diferentemente da Europa em que os abolicionistas ganharam a briga dos 

regulamentaristas. 

Desta forma, nao coincidentemente, muitos juristas campinenses citam criminologos 

paulistas como Candido Motta, Evaristo de Morais, Francisco J. Castro e Viveiros de Castro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A concepcao da prostituicao como um "mal necessario" remonta ao sec. X I I I , segundo o historiador Jacques 

Roussiaud. Para ele, com o inicio do funcionamento dos Tribunais da Santa Inquisicao, a Igreja aumenta a 

repressao em torno dos hereges e concubinas, compreendendo que para o bom funcionamento da sociedade e da 

"honra das mulheres honestas" era necessario uma prostituicao controlada e ordenada. Neste sentido, Sao Tomas 

de Aquino reflete bem em suas palavras o posicionamento da Igreja com relacao ao tema: "A prostituicao nas 

cidades e como a fossa no palacio: tire a fossa e o palacio vai se tornar um lugar sujo e mal cheiroso." 

ROUSSIAUD, Jacques. A Prostituicao na Idade Media. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 13. 
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para caracterizar crimes cometidos por mulheres e prostitutas ou crimes que as envolviam. E 

todos eles estavam informados pelos discursos medicos que defendiam a regulamentacao da 

prostituicao. 

Neste sentido, foi decretada em 1924, a lei n° 2034, criando a Delegacia dos Costumes 

e Jogos em Sao Paulo e o decreto n° 4405-A, de 17/04/1928, em que todas as delegacias 

deveriam ter o livro de registro de prostitutas, que passavam a ser controladas pela Guarda 

Civil. Em Campina Grande houve medidas parecidas como a chamada "policia dos 

costumes", em que os guardas noturnos eram responsaveis, entre outras coisas, por policiar a 

zona de meretricio e repreender e/ou prender todos que atentassem contra a moral e os bons 

costumes dos campinenses. 

Mesmo os regulamentaristas nao tendo colocado o seu projeto totalmente em pratica, 

muitas das medidas sugeridas por eles foram adotadas por varias delegacias de policia e por 

autoridades governamentais, especialmente a segregacao dos prostibulos em locais afastados 

do centro da cidade e o cadastramento de meretrizes, alem de outros decretos que delimitavam 

a hora que as prostituas deveriam freqiientar certos locais publicos ou mesmo proibi-las de 

circularem em determinadas areas e locais da cidade. 

Enfim, o objetivo dos regulamentaristas, segundo Engel, erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "promover a utilidade da 

prostituigdo publica, convertendo-a em um espago ordenado, sujeito a regras de cardter 

moral e higienico. Isso se refletia, por exemplo, no comportamento que, segundo a justica, 

uma prostituta deveria ter: nao ser arruaceira, nao provocar brigas e badernas no meio da rua, 

nao circular em determinadas horas em locais frequentados pelas "boas familias", promover 

sempre a limpeza e a higiene dos cabares e casas de pensao e assim por diante. 

Por outro lado, os anti-regulamentaristas ou abolicionistas65, entendiam que a 

prostituicao nao era um mal necessario porque ele tinha causas identificaveis e combativeis, 

como a falta de orientacao religiosa, ignorancia e miseria. Para os que defendiam este projeto, 

a prostituicao era um "mal", mas um "mal" que tinha cura e que regulamentar significava 

legalizar este "mal." 6 6 

6 4 ENGEL, Magali. Op. Ci t , p. 104-105. 
6 5 Para os medicos abolicionistas a melhor forma de combater o projeto regulamentarista era mostrar as falhas e 

os fracassos dessas medidas nos paises que a adotaram como a Franca, mostrando os guetos e a submissao destas 

mulheres aos policiais e medicos. Ja para os regulamentaristas a melhor forma de impor o seu projeto era mostrar 

a situacao dos paises que nao adotaram essas medidas mostrando os altos indices de doencas venereas e da 

prostituicao desgovernada, como era Londres. Ver ROBERTS, Nickie. "Vergonha, Vergonha, Horror!: o 

abolicionismo e a luta pela pureza social." In: As Prostitutas na Historia. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 

1998, p. 290-320. 
6 6 Idem, p. 118-119. 
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A regulamentacao atraves do tratamento medico e de seu cadastramento, so a 

transformaria em um comercio "imoral e infame", regulando a prostituicao e tornando-a 

legftima ao inves de combate-la. E o melhor metodo de combate-la era atraves da repressao 

legal, com a mstituicao de leis punitivas e policiais visando o exterminio ou a reducao do 

comercio do sexo. 

No intuito de prevenir as mocas e as mulheres do "mal", era necessaria, como 

dissemos anteriormente, uma frente triplice que fosse totalmente eficaz no combate a 

prostituicao: 1. o exercicio da fe, atraves da Igreja; 2. o exercicio da mente, atraves da 

educacao; 3. o exercicio do exemplo, atraves do lar. Em resumo, dever-se-ia aliar as tres 

instituicoes mais poderosas para combater a prostituicao: a Igreja, o Estado e a Familia. 

Alem disso, os medicos anti-regulamentaristas defendiam tambem que nao era preciso 

leis especiais para combater o "mal" porque como a prostituicao era um atentado a moral e a 

saude publica, a propria policia municipal deveria criar decretos e leis proprias para combate-

la, recomendando o art. 280 do Codigo Penal para puni-las como pratica atentatoria ao pudor 

e moralidade publica. 

Mas ainda havia um outro projeto que tentava unir os dois anteriores, adotando e 

criticando determinados pontos de ambos: eram os neo-regulamentaristas que surgiam no 

final do seculo XIX e initio do XX. Os defensores deste projeto pretendiam fazer reformas 

nos hospitals e extirpar a punicao das meretrizes internadas; criticavam a apao violenta e a 

intensa intervencao da policia na zona de meretricio; e defendiam uma campanha antivenerea 

para a populacao, alem de varias outras medidas67. 

De um modo geral, todos estes debates que duraram ate o final dos anos 1920, mas 

permaneceram imortalizadas em obras e tratados medico-juridicos, tinha um unico objetivo 

abrangente, um ponto em comum: orientar homens e mulheres no sentido de promover a 

modernizacao da sociedade e dos costumes, ao mesmo tempo em que, tanto medicos e juristas 

quanto letrados e policiais, se uniam numa so corrente para combater o que eles chamavam de 

imoralidade. 

Sobre esta questao ver texto de MAZZIEIRO, Jose Batista. "Sexualidade Criminalizada: prostituicao, 

lenocinio e outros delitos - Sao Paulo 1870-1920" InzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo: 

ANPUH/Humanitas Publicacdes, vol. 18, no. 35, 1998. 
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4. Disciplinando corpos, fabricando desejos: a criminalizacao da prostituicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Considerando que a acumulagao de mulheres publicas em 

determinados predios de ruas centrais desta capital (...) 

constitui verdadeiro artificio para iludir o preceito terminante 

do art. 278 do Codigo Penal com grande escdndalo publico e 

flagrante restricdo da liberdade das familias honestas (...) vos 

recomendo com maior empenho que empregueis medidas 

decisivas atinentes a remover tal situacad".
68 

Oliveira Ribeiro 

Prostituta, prostitui9ao, lenocinio e rufianismo. Todas estas palavras convergem para 

uma so: o comercio do sexo. Pratica antiga, a prostituifao e considerada como a profissao 

mais antiga do mundo, no entanto, classifica-la ou enquadra-la em leis punitivas sempre foi 

tarefa dificil. Basta observarmos a quantidade de medicos que tentavam classificar as 

prostitutas de diferentes formas e maneiras sem muito sucesso. 6 9 Mas a criminalizafao da 

prostitui9ao foi mais dificil. 

No Codigo Penal de 1830, por exemplo, no art. 268 que trata sobre o estupro, os 

magistrados afirmavam que para o estupro de "mulher virgem ou nao", mas honesta, a pena 

variava de 1 a 6 anos de prisao, mas se a vitima fosse uma "mulher publica", a pena seria de 6 

meses a 2 anos de prisao. 

Este mesmo artigo permaneceu no Codigo Penal Republicano de 1890. Mas por que 

havia esta disparidade nas penas previstas para uma violencia cometida sobre o corpo da 

mulher? Para responder a esta questao vamos nos remeter aos padroes de honra feminina que 

foi sendo construida pela sociedade burguesa, com muitos conflitos e resistencias, no Brasil e 

tambem na Paraiba. 

No final do seculo XIX para initio do X X o Brasil, como ja afirmamos, passava por 

intensas transforma9oes no aspecto fisico das principals capitals dos Estados, como Sao Paulo 

e Rio de Janeiro, transforma9oes impulsionadas, entre outras coisas, pelo advento da 

Republica que, para se diferenciar do Imperio, era visto e classificado pelas elites como um 

Oliveira Ribeiro chefe de Policia de Sao Paulo, em decreto de 03/09/1901. 
6 9 Sobre estas classificac5es ver trabalho de Magali Engel, ja citado, e os de RAGO, Margaretha. Os Prazeres da 

Noite - Prostituicao e Codigos da Sexualidade Feminina em Sao Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1991; ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas - os Populares e o Cotidiano do Amor no Rio de 

Janeiro da Belle Epoque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
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sistema "atrasado", "traditional" e "conservador", e denominava esse "novo sistema" como 

"moderno" e "liberal", caracteristica dos novos tempos. 

Este periodo marca de modo profundo a vida e o cotidiano das cidades, devido ao 

proprio desenvolvimento do capitalismo em todo mundo, a expansao industrial, as revolucoes 

tecnico-cientificas, as "revolucoes nos costumes" e a modernizacao. Por isso, Nicolau 

Sevcenko afirma que: 

"(...) nunca em nenhum periodo anterior, tantas pessoas foram envolvidas de modo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tao complexo e tao rapido, seus modos de percepcao e ate seus reflexos instintivos 

pela expansao do capitalismo: a energia, o petroleo, os altos fornos, o 

desenvolvimento da industria quimica e metalurgica, e tambem da bacteriologia e da 

bioquimica, os impactos de novas medidas de higiene e profilaxia, isso e muito mais 

influenciou definitivamente o cotidiano, bem como controle de doencas, da 

natalidade e prolongamento da vida." 7 0 

Esta "revolucao nos costumes" e nas formas de comportamento vao tentar ser 

difundidas pelas elites e se espalhar de forma desigual pelo Brasil e muitas pessoas vao 

absorver ou dar novos sentidos a estes comportamentos, que atingiam homens e mulheres. 

Na tentativa de romper com o passado de "atraso" do Brasil e instituir uma "Republica 

moderna", a moral burguesa vai se voltar para civilizar os costumes dos populares e nada 

melhor do que a familia, como nucleo base da sociedade, para difundir esta moral, e mais, a 

mulher vai passar a ser vista nao apenas como esposa-mae-dona de casa, mas principalmente 

como a ordenadora e difusora dos bons costumes. 

Tanto a moral burguesa quanto a conservadora, que neste sentido tinham opinioes 

iguais com algumas ressalvas, instituia que a "natureza feminina" estava impelida para o lar e 

sua fiincao maior era casar e gerar filhos. O que vai diferenciar entre uma opiniao e outra e 

que grande parte dos burgueses entendia que a mulher deveria educar seus filhos para eles se 

tornarem os futuros cidadaos. Era necessario, entao, que a mulher fosse educada nao so para o 

lar, mas que fosse instruida nas letras, para melhor formar seus filhos, o que nao ocorria na 

opiniao dos conservadores. 

SEVCENKO, Nicolau.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia da Vida Privada. Vol. 3. S3o Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 24. 
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Desta forma, a imagem construida pelo discurso burgues correspondia ao que era 

pregado pela Igreja atraves da EnciclicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rerum Novarum
 71

, ensinado pelos medicos e 

juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela Imprensa.7 2 

No Codigo Civil de 1916 a inferioridade e a submissao da mulher em relacao ao 

homem estavam sacramentadas, pois afirmava que "ao homem cabia ser o chefe da familia, a 

administragao dos bens comuns do casal e dos particulares da esposa, alem do direito de 

fxxar ou mudar o domicilio da familia. "
 7 3 . Neste sentido, a mulher continua a ser vista como 

uma propriedade do marido, ja que para o Codigo Penal de 1916 ela era incapaz de 

administrar os seus proprios bens. 

Esta visao correspondia ao que a Enciclica Rerum Novarum (1891) afirmava sobre o 

lugar da mulher, e que inclusive serviu de inspiracao para o Codigo de 1916, demonstrando 

que a justica tambem era influenciada pela Igreja Catolica. 

Sendo incapaz "por natureza" e de sensibilidade marcante, a denominacao de "sexo 

fragil" caia muito bem para que a justica e nao mais a familia passasse a tutelar74 a mulher no 

sentido de protege-la contra eventuais investidas e agressoes masculinas. 7 5 Violar o corpo 

feminino, neste momento, e violar as regras da familia, do Estado, da Igreja e da sociedade. 

A mulher desvirginada ou deflorada perdia a sua "honra", ou melhor, manchava a 

honra da familia, tornando-se alem de "anormal" e inabilitada para o casamento, uma 

vergonha para o lar. Dai a ideia de "lavar a honra com sangue", matando o "malfeitor". Com 

o tutelamento da mulher atraves da justica "moderna", este crime passava a ser punido nos 

"rigores da lei" e nao com as "proprias maos", numa clara identificacao da justica com os 

valores modernos e na tentativa desta de moralizar e disciplinar os costumes populares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Re ru m N o va ru m  e uma enciclica escrita pelo Papa Leao X I I I a 15 de Maio de 1891. Era uma carta aberta a 

todos os bispos, debatendo-se com as condigoes das classes trabalhadoras. No entanto, no item "Protegao do 

trabalho dos operdrios, das mulheres e das crianga", o papa Leao X I I I disserta sobre a condicao feminina 

insistindo que o lugar da mulher e no lar. Para ver o texto integral da Enciclica Rerum Novarum acesse o site 

h t tp:/ / www.m o n t fo rt .o rg .br/ 
7 2 MALUF, Marina; MOTT, Maria Lucia. "Recondidos do Mundo Feminino". In: Nicolau Sevcenko (org.). 

Historia da Vida Privada no Brasil, vol 3. Sao Paulo: Companhia das Letras. 1998, p. 374. 
7 3 Idem, p. 375. 
7 4 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Mulheres Modernas, Mulheres Tuteladas: o Discurso Juridico e a 

Moralizagao dos Costumes - Campina Grande (1930-1950). Dissertacao de Mestrado, Recife, UFPE, Marco de 

2000. Nesta dissertacao, a autora tenta entender como o ideal burgues foi se constituindo em Campina Grande 

como processo de laicizacao, racionalizacao e medicalizacao da familia, da sexualidade e dos castigos, alem de 

perceber como a sociedade campinense absorveu e reapropriou-se dos discursos moralizantes e disciplinadores 

da justica. 
7 5 Idem. A autora observa que entre as decadas de 1910 e 1920 ha uma incidencia muito grande de homicidios e 

espancamentos aos criminosos que desonram ou estupram mulheres honestas por parte de seus familiares, numa 

atitude de "lavar a honra da familia". Ja nas decadas de 1930 e 1940 vai haver uma procura maior das familias 

"desonradas" em busca da justica do Estado, obrigando os defloradores a casar com a vitima ou puni-los com a 

prisao. Em caso de estupro de mulheres honestas a condenacao e certa. 
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A jurisprudencia republicana afirmava que o defloramento para ser qualificado, 

dependia do comportamento e da conduta moral da mulher, ou seja, se a mulher em questao 

era "honesta" e "honrada". Mas como saber isto? 0 aparato juridico tinha condicoes de faze-

lo atraves dos depoimentos das testemunhas sobre a vitima e o acusado, como afirma Martha 

de Abreu: 

"(...) ao ser julgado um crime de defloramento, estupro ou atentado ao pudor (...) 

emergiam os valores sociais mais amplos da sociedade, pois era tambem na quebra 

de outras normas morais e sociais que se determinava a absolvicao ou condenacao 

do reu. Ou seja, a conduta moral do individuo e que iria ou nao, redimi-lo do crime; 

nao estava em pauta apenas o que havia sido feito, mas aquilo que o acusado e a 

ofendida eram, poderiam ser ou seriam." 7 6 

Neste sentido, se a mulher era "honesta", estas qualidades teriam que ser provadas 

atraves dos depoimentos prestados na justica pelas testemunhas. Caso sua "honestidade" nao 

ficasse comprovada a justica via nesta mulherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma mulher publica e se assim o e nao 

pertence a ninguem, tambem, o Estado nao se responsabiliza por ela, a nao ser quando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

77 

miserdvel ou louca (...)". No caso da prostituta isso fica muito mais claro, pois sendo "de 

todos", ela nao podia reivindicar para si "honestidade" por causa da vida que levava, nem 

muito menos "honradez", visto que ja havia sido desonrada ha muito tempo. Isso entao 

justifica o porque das punicoes, quando elas ocorrem, serem tao dispares entre mulheres 

"honestas" e as "publicas". 

Na Paraiba, estas concepcoes nao diferiam muito do que era discutido em todo Brasil 

porque os juristas paraibanos, atraves dos processos crimes, e especialmente os campinenses, 

adotavam estas concepcoes e deixavam bem claro nos processos crimes, como os de seducao 

e defloramento, por exemplo, que se a ofendida nao conseguisse provar a sua honestidade e 

inocencia ela passaria de vitima a acusada e o reu de acusado a vitima, como revela o discurso 

de um advogado campinense defendendo seu cliente de crime de seducao em 1939: 

"Aqui, nesta cidade, onde a devassidao campeia desassombrada, existe caracteres de 

toda natureza e e por essa razao que se leva as malhas de um processo, um cidadao 

que deveria antes ser premiado, por sua vida modelar. Joaquim de Andrade e um 

pequeno comerciante que conduz sua vida, empregando toda sua atividade ao 

trabalho honrado. Era preciso aparecer uma Aurea Batista para servir de estorvo a 

ESTEVES, Martha de Abreu, op. cit, 1989:41. 

CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Op. Cit., p. 37. 
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sua vida. Moca desprovida de bom senso moral (...) imaginou um crime contra o 

acusado, pensando tirar proveito de sua malevola imaginacao(...). O Tribunal, depois 

de verificar os autos decidiu que faltava uma prova de seducao, pois o reu, sendo 

casado, e o seu casamento sendo um fato do conhecimento da ofendida, nao podia 

haver seducao. (...) Como nos ensina Viveiros de Castro, a possibilidade de 

casamento e a sua promessa sao os linicos motivos de seducao, e, se nao existe essa 

possibilidade nao pode haver seducao (...)." 7 8 (grifos nossos) 

Enfim, a virgindade da mulher e um bem da familia, uma propriedade que nao deve 

ser tocada antes do casamento. A prostituta nao tem familia que a proteja, nao tern honra a ser 

zelada e por isso mesmo nao e "mulher honesta". A justica campinense, assim como a de 

outros lugares, guardado as devidas proporcoes, entendia que eram as condutas do acusado e 

da vitima o mais importante em casos de violencia contra a mulher, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a moralizacao 

falava mais alto do que a propria credibilidade das provas e do processo. "
 79 

No Codigo de Processo Criminal de 1832, art. 12, § 2°, de 29 de novembro de 1832, 

incluia-se entre as atribuicoes do Juiz de Paz:"Obrigar a assinar termo de bem-viver aos 

vadios, mendigos, bebados por hdbito, prostitutas, que perturbam o sossego publico, aos 

turbulentos, que por palavras ou acoes ofendem aos bons costumes, a tranquilidade publica e 

a paz das familias."
 8 0 (grifo nosso) 

Ainda que fossem medidas paliativas para as prostitutas e a prostituicao, o Codigo 

Criminal de 1832 trazia uma novidade: a preocupacao com a postura das meretrizes que 

circulavam pelas ruas provocando escandalos e perturbando o sossego das familias honestas. 

Mas o primeiro passo dado pela justica para a criminalizacao da prostituicao foi a inclusao, 

pela primeira vez no Brasil, do lenocinio 1 no Codigo Penal de 1890, artigos 277 e 278, do 

decreto 847 de 11/10/1890. Isso significa que a justica passou a se preocupar com esta pratica 

nao so porque era algo constantemente pedido pelos medicos e higienistas, mas especialmente 

pelo fato da prostituicao ser considerada um entrave para o processo modernizador do pais. 

No entanto, a repressao a prostituicao em si permaneceu sem definigao, podendo a 

prostituta ser enquadrada no art. 282 dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ultraje publico ao pudor", com pena de 1 a 6 

meses de prisao: "Ofender aos bons costumes com exibiqoes impudicas, atos ou gestos 

obscenos, atentatorios do pudor, praticados em lugar publico e que ultrajam e escandalizam 

Citado por Silede Leila Cavalcanti de Oliveira, op. Cit., p. 78-79. 
7 9 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Op. Cit., p. 87. 
8 0 ENGEL, Magali. Op. Cit., p. 31. 
8 1 Lenocinio e a pratica delituosa de induzir ou atrair alguem a prostituicao ou facilitar ou impedir que alguem a 

abandone. 
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a sociedade"; ou poderiam ser enquadradas no capitulo I I I , do art. 399 "dos vadios e 

capoeiras", com pena de 15 a 30 dias de prisao aos que provessem "(...) a subsistenciapor 

meio de ocupagao proibida por lei, ou manifestantemente ofensiva da moral e dos bons 

costumes ". 

Essas medidas, segundo Joao Batista Mazzieiro, era uma forma de punir o 

comportamento das meretrizes e nao de punir a prostituicao em si: "Implantou-se, portanto, 

uma penalizagao quanto a "conduta anti-social (anti-higienica ou desmoralizante)" das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

it 82 

meretrizes que ofendessem a sociedade e o Estado. " 

Como a prostituicao nao era considerada crime a ideia era punir o seu comportamento 

escandaloso, que agredia a moral publica. Por isso, nos processos crimes que envolviam 

prostitutas, muitos advogados utilizavam esta "abertura" da justica para salvar suas clientes de 

situacoes as mais diversas. Assim, o advogado Severino Barbosa Leite, na defesa de sua 

cliente "de vida alegre", questiona a propria justica que nega a atenuante de bom 

comportamento para as meretrizes envolvidas em crime de agressao, simplesmente por elas 

serem meretrizes: 

"...0 meretricio e um crime? A quern cabe a culpa de minha constituinte ser 

meretriz? Como se provera, juridicamente, negar a atenuante em apreco? Se o 

meretricio e um crime e. este. praticado sob a guarda da lei, tacitamente (...). Se esta 

profissao vai de encontro ao cargo etico de uma prova, todavia muita coisa 

fulminada pela etica e tolerada pela lei!" 8 3 (grifos nossos) 

Fica claro a critica de Severino Barbosa Leite. A propria justica nao poderia punir uma 

prostituta por ela "fazer a vida", comercializar seu corpo, e muito menos poderia julga-la aos 

olhos da etica porque, justamente, "muita coisa fulminada pela etica e tolerada pela lei!" 

Depois do Codigo de 1890, que nao trazia nenhum capitulo especifico sobre a 

prostituicao, o Codigo Penal de 1940, baseado na lei n° 2.848 de 7/12/1940 8 4 , ja tras 

novidades: no capitulo V intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Do Lenocinio e do Trafico de Mulheres", define o 

lenocinio nos artigos 227 e 228 como o ato de "induzir alguem a satisfazer a lascivia de 

outrem " e "induzir ou atrair alguem a prostituigao, facilitd-la ou impedir que alguem a 

abandone", com penas variaveis de 1 a 10 anos de prisao conforme o agravante. Note-se aqui 

8 2 MAZZIEIRO, Joao Batista. "Sexualidade Criminalizada: Prostituicao, Lenocinio e Outros Delitos - Sao Paulo 

1870/1920". Revista Brasileira de Historia, v.18, n° 35, Sao Paulo, 1998, p. 02. 
8 3 Processo n° 32, maco 01/03/1932 a 03/10/1932, res Maria Auria Lesse e Santina Chispim do Nascimento. 
8 4 O Codigo Penal Brasileiro de 1940 continua ate hoje quase sem modificacoes e ainda e utilizado para julgar 

crimes, o que da margem para varias interpretacoes e brechas que facilitam muitas vezes a impunidade. 
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que nao se trata do comercio individual da prostituicao, mas o favorecimento dela por 

terceiros. Isso nos leva a concluir que para a mulher que quer se prostituir por livre e 

espontanea vontade nao ha punicao, pois ela esta exercendo o seu livre-arbftrio e o direito a 

liberdade. 

Em todos os processos criminals que pesquisamos entre os anos de 1930 ate 1960 8 5 , 

encontramos apenas um processo referente a pratica de Lenocinio, que foi o caso de Julia 

Xavier Costa, solteira, 24 anos, lavadeira de roupas, analfabeta e com um filho ilegitimo de 6 

anos, residente na rua Rio de Janeiro, n° 108, no bairro da Liberdade, datado de 1952.8 

Julia foi acusada por Raimunda Pereira Gomes, mae da menor de 18 anos Francisca 

Sales Gomes, conhecida por Nene, de facilitar encontros amorosos entre sua filha, que era 

casada mais o marido estava no Estado do Rio de Janeiro ha dois anos, com Manoel 

Lourenco. O interessante e que todas as testemunhas que depuseram no caso afirmaram que 

Nene havia sido iludida por Julia para manter um "controle" com Manoel em sua casa e com 

isso a propria Julia ganhava dinheiro: 

"... que Julia era alcoviteira de Nene e Manoel Lourenco e que com isto ganhava 

dinheiro; que sabe que Nene se encontra nesta cidade amasiada com Manoel 

Lourenco; que como a prevaricacao de sua filha depende tinica e exclusivamente das 

insinuacoes da prostituta Julia, solicita a autoridade policial a instalacao de um 

inquerito contra a prostituta visto tratar-se de um crime de acao publica." 8 7 (grifos 

nossos) 

Todo o processo se da nao por causa da facilitacao dos encontros amorosos que Julia 

promovia entre Nene e Manoel, mais porque esta fugiu com ele na noite de sabado, 

09/08/1952, por volta das 20:00 horas. Por mais que todas as testemunhas qualificassem Julia 

como "prostituta" na clara intencao de pum'-la, elas nao conseguiram convencer que Julia 

mantinha uma "casa de recurso", ou seja, local em que os casais pagavam certa quantia para 

terem relacoes sexuais por um determinado tempo e depois iam embora. Pelo contrario, as 

testemunhas nao conseguem fazer esta afirmacao porque Julia nao tinha tal comportamento. 

Ela devia ser vista com maus olhos porque era mae solteira e porque facilitava "controles", 

como o de Nene e Manoel: 

Tambem pesquisamos processos referentes aos anos 1900 a 1929, para tentar localizar algum processo 

referente aos artigos 277 e 278 do Codigo Penal de 1890, e nao encontramos nenhuma pessoa processada por 

Lenocinio, Casa de Prostituicao ou Rufianismo. 
8 6 Acao penal n° 3224, re" Julia Xavier Costa, maco 24/01/1952 a 30/11/1952. 
8 7 Depoimento da mae de Nene, Raimunda Pereira Gomes, em 14/08/1952. 
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"... que ha certo tempo tem notado um certo "controle" de Nene para com Manoel, 

cujas palestras se dao na casa da prostituta Julia, sempre as escondidas; que Julia 

recebe muitos presentes de Manoel a fim de facilitar a entrada de Nene em sua casa; 

que apesar de Julia ser prostituta. nao sabe se ela mantem uma casa de mulheres de 

vida facil e se o faz e muito oculto e tarde da noite..." 8 8 (grifos nossos) 

A propria Julia em depoimento na delegacia (16/08/1952) desmente todas as alegacoes 

feitas pelas testemunhas dizendo que "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao exerce aprofissao de que Ihe acusam e vive de 

trabalhos domesticospara se manter e ao seu filhinho de 6 anos... " 

Mais o que surpreende no caso e o seu desfecho final 8 9 . Depois de "ser raptada" por 

Manoel Lourenco, como ele havia informado a depoente Antonia Silva Clementino que o 

encontrou perto da difusora da Liberdade, ambos foram morar num quarto alugado por 

Manoel no bairro da Prata, vivendo felizes por... dois meses! 

Por ironia do destino, Manoel abandonou Nene e foi morar no Rio de Janeiro 

deixando-a nuraa situacao complicada. Como Nene nao quis mais voltar para casa de sua 

mae, porque esta a mantinha como uma prisioneira, e, no entanto, ela conseguiu manter um 

"controle" com Manoel por cinco meses antes de fugir com ele, decidiu "fazer a vida" no 

meretricio. Poucos meses depois, Nene decide ir para o Rio de Janeiro, talvez na tentativa de 

encontrar seus dois amores, o marido que a havia deixado dois anos antes e seu amante 

Manoel Lourenco, ou exibir/oferecer sua beleza e formosura na praia de Ipanema. 

Ao fim, D. Raimunda, a mae de Nene, deixou o caso de lado, das quatro testemunhas 

que depuseram na policia so duas compareceram perante o juiz, relatando com indiferenca os 

acontecimentos e apenas Julia e seu filhinho sairam perdendo diante de tudo isso: ela foi 

condenada a pena de reclusao por 1 ano e multa de Cr$ 1000,00 nos termos do artigo 277 e § 

3°. Do Codigo Penal, alem do pagamento de taxa penitenciaria de Cr$ 20,00, em 27/08/1953. 

Terminava assim o unico caso de Lenocinio que encontramos no periodo que aborda esta 

dissertacao. 

Retomando a discussao sobre o Codigo Penal de 1940, encontramos no art. 229 

referente azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casa de prostituicao, a pena de reclusao de 2 a 5 anos e multa ao individuo que 

"manter, por conta propria ou de terceiro, casa de prostituigao ou lugar destinado a 

encontros para fim libidinoso, haja, ou nao, intuito de lucro ou mediagao direta do 

8 8 Depoimento de Cicero Eugenio Clementino, em 14/08/1952. 
8 9 Esse desfecho do caso foi baseado no depoimento de Nene na delegacia em 08/11/1952, tres meses apos sua 

fuga e no das duas testemunhas que compareceram ao juiz, Antonia Silva Clementino e seus esposo Cicero 

Eugenio Clementino em 26/03/1953. 
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proprietdrio ou gerente". Tambem aqui neste artigo fala-se da punicao de terceiros que 

mantenham direta ou indiretamente estabelecimento que sirva para encontros libidinosos com 

a finalidade de lucro ou nao. Ou seja, o(a) dono(a) da casa, pensao, cabare, cafe, bar ou 

"samba" e punido, coisa que praticamente nao acontecia, mas a prostituta nao. 

Ironicamente, nao so a prostituta continuava exercendo seu oficio como todas as casas 

de prostituicao continuavam funcionando, independente das acoes punitivas da justica. A 

vultosa quantidade de processos criminais que pesquisamos com casos que envolviam direta 

ou indiretamente meretrizes e donos (as) de pensoes, cabares, cafes, sambas, bares e casas de 

recurso provam isto. 

Por fim, o artigo 230 que qualifica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rufianismo a pessoa quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "tirar proveito da 

prostituiqao alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo 

ou em parte, por quern a exerca " com pena de reclusao variavel de 1 a 8 anos e pagamento de 

multa. Neste caso a justica qualifica o homem conhecido como "gigolo" ou cafetao/cafetina, 

que nao trabalha e vive dos ganhos da prostituta. Embora a justica qualifique os dois no crime 

de rufianismo por explorar mulheres, no mundo da prostituicao havia diferencas entre gigolo 

e cafetao. 

Na entrevista concedida a Margareth Rago, Madame O. dizia que "o gigolo e aquele a 

quern voce da uma boa vida. Se voce tern, tudo bem, senao ele nao pode reclamar, enquanto 

que o cafetao quer x por dia, entao a mulher tern que trabalhar, senao apanha. " 9 0 O gigolo e 

amante da prostituta, enquanto o cafetao seria uma especie de "gerente de vendas", exigindo 

da mulher "uma meta" a ser atingida por dia. 

Em certa medida, no Brasil prevaleceu a figura do gigolo muito mais do que a do 

cafetao, embora este tambem atuasse na administracao de casas de prostituicao. Tudo o que 

importava a este explorador de mulheres era a boa vida que poderia ter sem fazer o minimo de 

esforco, como dizia o famoso Mariano retratado por Marcos Rey: "fiz o que pude, ora sem 

tostao, ora com dinheiro que caia do ceu, mas passando a distdncia das fdbricas e de todo 

lugar onde se trabalha no duro. "
9l 

Gigolo profissional, tinha um jeito todo especial de "controlar" suas amantes "apenas 

com olhares obliquos, contundentes e imperativos ". 

Quern nao gostava nada disso eram as cafetinas, donas de cabares e pensoes alegres, 

que abominavam a figura e a presenca de gigolos em seus estabelecimentos, especialmente se 

9 0 RAGO, Margareth. Op. Cit., p. 271. 
9 1 REY, Marcos. Op. Cit., p. 5. 
9 2 Idem, p. 146. 



40 

estes eram de luxo. Madame Gina, uma das famosas cafetinas de Porto Alegre, retratada por 

Eny no livro biografico escrito por Lucius de Mello, dizia para as meninas recem chegadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nada de gigolos. Meu negocio e rentdvel ate hoje porque sempre o administrei com maos de 

ferro, entenderam? Tenho horror, despejo qualquer uma de voces que trouxer um gigolo para 

dentro desta casa. "
9 

Orientacao parecida deve ter sido dada por Josefa Tributino as suas "meninas" do 

Eldorado em Campina Grande, pois uma de suas "funcionarias", Nina, relatou que "ninguem, 

naquele tempo, queria saber de gigolo e bigodete, nao. Se batiam na porta, a gente nem 

ouvia. Tambem as portas eram fechadasl " 9 4 . Madame Zefa nao brincava com negocios em 

se tratando de suas "meninas": mandava fechar as portas assim que acabavam as noitadas no 

Cabare e so permaneciam la aqueles que pagassem o "pernoite" com as meninas. 

As portas do cassino so voltavam a abrir de noite ou nas tardes de domingo para as 

marines e so entravam pessoas selecionadas e com dinheiro para gastar. Mas em relacao a sua 

vida a coisa era meio diferente. Diziam as "mas linguas" que foi Emfdio Silva, um dos 

amantes de Zefa Tributino, o responsavel pelo abalo financeiro do famoso Cassino Eldorado... 

Mas esta ja e outra historia. 9 5 

Percebemos como a criminalizacao da prostituicao era extremamente dificil, pois nao 

havia meios legais para deter, por meios coercitivos, o crescimento desta pratica como ja 

afirmava o delegado de policia e famoso criminologista paulista Candido Mota em finais do 

seculo XIX: 

Havia tambem criminologistas que defendiam a prostituicao enquanto trabalho porque 

de um lado, havia a oferta do corpo, e de outro, a procura de satisfacao sexual. Existiria, pois, 

uma "troca de uma prestacao de prazer por uma prestacao de dinheiro". Segundo Evaristo de 

Moraes, a prostituicao nao podia ser comparada com a vagabundagem, acao unilateral, pois o 

MELLO, Lucius. Op. Cit., p. 110. 

DINOA, Ronaldo. Op. Ci t , vol. 2, p. 568. 

Sobre a historia de Josefa Tributino e Emidio Silva ver capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in desta dissertapao. 

MOTTA, Candido. Prostituiqao, Policia de Costumes e Lenocinio. Sao Paulo, 1897, p. 316. 

"... a prostituicao e considerada como um fenomeno social fatal e necessario, como o 

crime, uma resultante de fatores antropologicos, fisicos e sociais. A sua necessidade 

explica-se pelo derivativo que oferece as excitacoes genericas muito intensas, que 

sem ela nao respeitariam, talvez, nem a infancia, nem o lar domestico."96 
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meretricio era bilateral:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sem a intervengao de duas pessoas, das quais uma se prostitue a 

outra, e incompreensivel a triste industria do prazer. "
 97 

Assim, segundo as palavras de Evaristo de Morais, a prostituta so existe porque ha 

pessoas que compram seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90 s: elas sabem muito bem o que vendem e a que preco e eles 

sabem muito bem o que estao comprando. Desta forma era uma relacao, segundo o 

criminologista, de venda e compra de mercadoria, uma "industria do prazer ". 

No entanto, uma outra questao vai ter bastante importancia entre os magistrados que 

e a ideia da vitimizacao da prostituta. Neste sentido, o leitor percebera na discussao abaixo 

que era muito mais facil para a ju s t i9 a pensar que elas eram "vitimas" da sociedade do que 

tentar compreender o mundo que as cercavam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Marias e Madalenas: a vitimizacao da prostituta 

"A natureza humana tern os seus caprichos. A um dd uma vida 

cheia de conforto, de sossego e de alegrias. A outros oferece 

um ambiente de desassossego, desconforto e de miseria. A 

desigualdade se exterioriza sob multiplos aspectos. "
98 

Ascendino Virginio de Moura 

A prostituta adquire no final do seculo XLX, especialmente pelo papel desempenhado 

pelo discurso medico-juridico, o carater de negasao ou empecilho para o progresso, sendo 

assim, ela estava rodeada de imagens que lhes atribuiam estes discursos: mulher 

independente, de vida livre, decafda, vitima e agente das miserias humanas. 

O crescimento urbano-industrial das grandes cidades brasileiras no initio do seculo 

XX, especialmente Sao Paulo e Rio de Janeiro, vai alterar as redoes de genero na sociedade, 

o que provoca m udan9as nas redoes familiares a partir do modelo normativo burgues 

europeu. A mulher torna-se o centro difusor da m oraliza9ao e por isso, os comportamentos 

desviantes, amea9adores e impuros deveriam ser expurgados da sociedade, e ai incluia-se a 

pratica da prostituicao. 

Mas como a p r ost itu i9ao era dificil de ser banida da sociedade, ela teria ao menos que 

seguir determinadas "regras" concebidas pela justica no sentido de coibir tais 

comportamentos. Aquelas que infringissem estas "regras" comportamentais deveriam ser 

9 7 MORAIS, Evaristo de. Ensaios de Patologia Social. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1921, p. 238-249. 
9 8 Inicio da defesa feita pelo advogado Ascendino Moura de sua cliente Sebastiana Soares, maco 04/07/1939 a 

30/12/1939, acusada de agredir a dentadas sua rival Severina de Arruda Camara, ambas meretrizes. 
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punidas exemplarmente. Por isso a necessidade da justi?a em caracterizar as prostitutas como 

"vitimas do destino" e ao mesmo tempo como "degeneradoras". 

Tentando colocar "ordem" no mundo do meretricio de Campina Grande, juizes, 

advogados e promotores, a partir do referential dos grandes criminologos e medicos 

brasileiros, caracterizavam como as mulheres "de vida airada" deveriam se comportar. Ja que 

era impossivel acabar com a prostitui9ao, o intuito da justi9a era "higienizar" a prostituta, ou 

seja, que ela pudesse exercer sua "profissao" dentro dos padroes higienicos estabelecidos pela 

medicina national, seguindo a otica do regulamentarismo estavam proibidas de provocar 

escandalos ou brigar publicamente, de circular nas ruas da cidade antes das 22:00 horas, de 

provocar arrua9as nas "pensoes alegres", enfim, de atentar contra a moral e a honra das 

familias honestas. Caso houvesse o descumprimento destas "posturas" a meretriz deveria ser 

punida. 

Mas nem sempre a prostituta era punida pelos delitos que cometia. Embora a justi9a 

tentasse sempre enquadra-la de acordo com a lei era esta mesma lei que a soltava porque nao 

conseguia qualificar a prostituta, porque a prostitui9ao nunca foi considerada crime, como 

afirma o Codigo Penal Interpretado, falando sobre os sujeitos do delito:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Tambem quanto ao 

sujeito passivo, a lei nao distingue e pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, excluindo-

se, entretanto, a prostituta, que se presta voluntariamente a lascivia de outrem, sem 

induzimento, nao se violando sua liberdade sexual, a moralidade publico ou os costumes. "
 9 9 

As "mulheres decaidas", segundo a justi9a, nao poderiam ser responsaveis, muitas 

vezes, pelos seus atos porque eram verdadeiras vitimas do mais baixo grau de miserabilidade 

humana. E assim como concebia o grande criminalista italiano Cesare Lombroso no final do 

seculo XLX, os juristas campinenses concebiam a prostituta como um produto do meio em que 

• • 100 
viviam. 

Um exemplo disso e a defesa do ilustre advogado Ascendino Virginio de Moura em 

favor de sua cliente, Sebastiana Soares da Costa, meretriz, solteira, de 28 anos, filha de 

Manoel Soares da Costa e Francisca Cesario da Costa, residente a travessa 5 de Agosto, baixo 

meretricio de Campina Grande, que foi acusada por Severina de Arruda Camara, de 20 anos, 

meretriz, solteira, filha de Severino Joaquim da Silva, residente na Vila America, 373, de 

agredi-la a dentadas e bofetadas porque nao permitiu que pernoitasse em sua casa o 

amante/gigolo de Severina, um conhecido "gatuno" da cidade: 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Codigo Penal Interpretado. Sao Paulo: Atlas, 1999, p. 1347. Texto atualizado de 

acordo com as leis n°s 9.677, de 02/07/1998; 9.714, de 25/11/1998; e 9.777, de 29/12/1998. 
1 0 0 Ver concepc5es de Lombroso nas paginas 24 e 25 deste capitulo. 
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"Sebastiana Soares e uma pobre mulher vitima do destino. que para ganhar o pao, 

para assegurar a sua subsistencia, foi obrigada a arraniar uma pensao. para nela 

receber mulheres de vida mundana. A sua profissao humilde na sua essentia, 

acarreta ainda mais humilhacao em sujeitar-se ao destempero, dos caracteres mais 

diferentes (...)"• (grifos nossos) 

Seguindo as ideias que vigoraram no seculo XIX, especificamente a teoria 

Determinista de Hippolyte Taine 1 0 1, e que ainda encontravam eco na Paraiba da primeira 

metade do seculo XX, Ascendino Moura continua: 

"O individuo e o produto do meio. A prostituta vivendo num meio de devassidSo e 

de miseria moral, nao pode conservar uma indole ordeira, pacata e boa. Por forca das 

circunstancias torna-se, em contato com os despoios da sociedade, e intoxicada pelo 

alcool que e o unico lenitivo dessas infelizes, torna-se degenerada nos seus ultimos 

sentimentos e qualidades". (grifos nossos) 

A tese que era defendida pela maioria dos medicos na Academia de Medicina do Rio 

de Janeiro em favor do regulamentarismo, era a mesma defendida por Ascendino Moura, em 

que os medicos entendiam a prostituta como uma degenerada e por isso mesmo 

impossibilitada de ter uma boa conduta moral. 

Mas ela era necessaria. Tao necessaria que mesmo nao tendo uma "boa indole" era a 

preferida nao so peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "despojos da sociedade ", mas tambem por aqueles que tinham muito 

dinheiro para pagar, especialmente nos cabares mais finos da cidade, porque a libido sexual 

masculina nao poderia ser totalmente contida nem reprimida, devendo, pois, haver os 

"receptaculos" para canalizar os desejos masculinos e proteger de suas investidas as "mocas 

casadoiras". 

Dai, portanto, a necessidade da prostituicao para a sociedade e a legitimacao do 

"duplo padrao" masculino. Sendo a prostituta uma degenerada, sem "sentimentos nem 

qualidades", Ascendino Moura ainda vai mais longe, desqualificando moralmente as duas 

meretrizes: 

1 0 1 Hippolity Taine foi um filosofo criador da teoria Determinista segundo a qual os homens tern seu 

comportamento determinado por tres fatores: a hereditariedade, o meio social e o momento em que vive. Essa 

mesma concepcao foi defendida por Lombroso em sua tese sobre a criminalidade. A16m disso, grandes obras da 

literatura brasileira foram influenciadas por esta teoria e certamente eram obras obrigat6rias para leitura de 

magistrados, tais como O Cortico e Casa de Pensao, de Aluisio de Azevedo. 
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"Desaparece a bondade, porque nao a compreendeu na sua verdadeira acepcao. 

Extinguiu-se nas faculdades psicologicas os sentimentos de dedicacao, respeito e 

obediencia. A irresponsabilidade moral e social e o sentimento pr6prio da sua 

conduta no meio em que vive. Perdida sua melhor, a sua primordial virtude (que e a 

honra). cancelado esse sentimento nobre que Ihe da timidez e inspira respeito, 

atrofiou-se tambem os demais sentimentos. Aquilo que para outrem e" um freio. um 

limite. um obstaculo a expansao passional, para ela nada significa." (grifos nossos) 

A honra, como ja dissemos, era o principal bem da mulher. E honra significava nao so 

respeito aos bons costumes, mas virgindade. Virgindade perdida, honra maculada. Como a 

meretriz nao tinha mais o que preservar, segundo o ilustre advogado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Que importa a uma 

prostituta a prisao, a cadeia?... Que discriminagao pode isso Ihe trazer, se ela ja e tao 

diminuida, tao humilhada? E dahi o epiteto - mulher "perdida ". Mulher que nada mais tern a 

zelar, do que a sua propria vida vegetativa, a sua conservacao anormal. " (grifo nosso) 

Ascendino Moura, numa jogada discursiva extremamente bem elaborada, reconhece 

que sua cliente Sebastiana Soares e meretriz e vive de sua pensao alegre. Mas tenta salva-la 

das malhas da justica alegando a miseria em que vive e que a impeliu para o negocio, alem do 

seu "bom comportamento", que e confrrmado pelas testemunhas do caso: "Que conhece a 

denunciada ha muito tempo, e apesar de ser a mesma de vida fdcil, tern bom comportamento, 

pois nunca provocou ou cometeu barulho algum. " (depoimento de Maria de Lurdes, 25 anos, 

meretriz); "Que conhece a denunciada ha uns 5 anos e afirma ser ela, apesar de meretriz, 

uma mulher de bom comportamento, respeitadora e muito calma. " (depoimento de Francisco 

Ferreira de Lima, 65 anos, barbeiro); "Que a denunciada presente e uma mulher de bom 

comportamento, tanto assim que todos quantos a conheciam tern lastimado esta ela 

respondendo a este processo." (depoimento de Jose Ferreira de Araujo, 23 anos, barbeiro); 

"Que (...) Sebastiana e mulher que sempre procedeu regularmente, pois ha 24 meses que 

trabalha no servico da guarda noturna, e nunca registrou qualquer fato em que a mesma 

denunciada estivesse envolvida." (depoimento de Jose Pereira de Almeida, 30 anos, guarda 

noturno) 

Sebastiana havia quebrado as "regras" de boa conduta, foi agressora e nao vitima. Mas 

como o recurso da vitimizacao era recorrente na justica, o advogado Ascendino Moura alega 

que ela teve motivos para isso, pois "(...) por temor, com receio de ser atacada na sua 

propriedade por um gatuno, ou por um gesto de dignidade, nao quis que a sua vitima, que era 

sua pensionista, trouxesse para pernoitar em sua casa um homem que era ladrao contumaz e 

conhecido. " (grifo nosso) 



45 

Num ultimo gesto discursivo para sensibilizar o juiz, Ascendino Moura apela mais 

uma vez para a condicao desgracada da meretriz no intuito de sensibilizar o magistrado, 

afirmando-lhe que a vida ja Ihe dava a maior punicao, que era a condicao do meretricio para 

sobreviver: 

"Nada Ihe 6 mais pezado na vida do que a condenacao do seu proprio destino. Mas 

outra condenacao, e sempre um espinho a mais a Ihe castigar e a Ihe aumentar os 

sofrimentos. Sabemos que a justica e cega e nao tem coracSo. mas, dentro da prova 

colhida espera-se o seu pronunciamento com acatamento e respeito". (Ascendino 

Moura, Campina Grande, 30/01/1941). (grifo nosso) 

No entanto, o juiz nao se comoveu com a apelacao do advogado da re, afirmando que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a mulher que faz profissdo do meretricio nao pode invocar em seu favor a atenuante do 

exemplar comportamento anterior, porque a sua propria condicao de vida e de molde a 

repelir o reconhecimento dessa circunstdncia." Assim, o Dr. Paulo de Morais Bezerril, em 

10/02/1941, condena Sebastiana Soares a pena de tres meses e quinze dias de prisao simples. 

Mas como ela era re primaria, foi-lhe concedido o sursis por dois anos, com anuencia do 

promotor publico. 

Mas este nao e o unico caso em que advogados se utilizam do recurso da vitimizacao 

para livrar meretrizes de serem condenadas pela justica. As argumentacoes dos advogados 

chegavam a ponto de apelar para a imagem de Maria Madalena, a prostituta convertida, para 

provocar esse sentimento de pena dessas pobres mulheres que "desgracadamente, 

miseravelmente, horrivelmente" sao "atiradas pela necessidade ou pela juventude ao comercio 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Y) • • • • 

de seu proprio corpo." Na defesa de Maria Auria Lesse , Severino Barbosa Leite utihza este 

argumento dizendo: 

"Venerando Julgador! 

Conta-se que quando Cheauvcau Legarde, defendendo a princesa Elizabeth, falou 

dai em qualidade de coracao, o presidente do Tribunal o interrogou para dizer que 

ele estava corrompendo os costumes publicos. E certo que, no caso em apreco, nao 

estava Ermile, nem o menino no Termo de Conjuracao, onde e santa, cuja data se 

comemora em 19 de novembro, e a criatura de que se fala. N6s, as vezes, cremos 

que a fogueira mais brilhante da humanidade, e ao mesmo tempo, mais comovedora, 

1 0 2 Maco 01/03/1932 a 03/10/1932, processo 32, res Maria Auria Lesse e Santina Chrispim do Nascimento, 

vulgo Santa. 
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e a da mulher adultera apedrejada pela multidao e amparada, convertida e santificada 

pelo Cristo e festejada em 22 de julho." 

Esclarecendo que a sua cliente era mesmo culpada do crime de agressao, o mesmo 

advogado se questiona entao a quern cabe a culpa da mesma ter perdido a sua juventude na 

prostituicao se nao ao proprio homem: 

"Sendo culpada, como confessa minha constituinte, nao se sabe a quern cabe a culpa 

de sua juventude [perdida]; mesmo porque, muitas vezes, na verdade, ela desce 

arroteada por nos, ao charco imenso da extrema degeneracao moral, mas tambem, a 

consciencia prova que o oferecimento da mulher e a degradacao do homem sao 

conseqtiencia natural da inconstancia das unioes..." (grifo nosso) 

Em outro processo, o mesmo Severino Barbosa Leite faz a defesa de sua cliente, Laura 

Am'zia, prostituta, processada porque agrediu a colega de profissao, Regina Emilia, nos 

mesmos termos de desqualificacao e infantilizacao da mulher que exerce o meretricio, 

colocando-a como vitima fatal da miseria e da necessidade: 

"A vida de meretriz e uma fatalidade. Muitas vezes induzida a miseria, atirada pela 

necessidade. sao levadas, justamente pela desventura, ao comercio do seu proprio 

corpo, perdendo, enfim, grande contingente do que a natureza pos de nobre e 

delicado nos sentimentos da mulher e de fremente e sensual na volupia da carne..." 

1 0 3 (grifos nossos) 

Desta forma, a vitimizacao da prostituta foi um argumento muito utilizado entre os 

advogados no intuito de livrar ou dirninuir a pena destas mulheres dos crimes que cometiam 

enquanto agressoras ou de justificar sua condicao miseravel e degenerada para eximi-la de 

culpa. 

No entanto, quando se tratava das relapoes amorosas no meio da prostituicao a coisa 

mudava de figura: os amasiamentos, pratica bastante comum no meio popular e tambem entre 

as meretrizes, nao eram vistos com bons olhos e era condenado pela justipa como uma forma 

de "disciplinar" os habitos da populapao e punir, muitas vezes, aqueles que alem de se 

envolverem em "sociedade de mulheres de vida livre", viviam amasiados com elas. 

Maco 19/04/1932 a 26/12/1932, res Regina Emilia da Conceicao e Laura Anizia. 
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6. Vivendo maritalmente: os amasiados perante a justica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) e inconcebivel admitir-se atenuante de otimo 

comportamento em favor de pessoas sem moral que vivem ou 

viveram em pleno estado de concubinato. " 

Antonio Pereira Diniz 

As relacoes amorosas no mundo da prostituicao se constituiam em sua totalidade de 

homens e mulheres que se amasiavam pelos mais diversos motivos: porque mantinham uma 

relacao amorosa estavel, porque era conveniente a ambos ou pela liberdade de trocar de 

parceiro caso a relacao nao desse certo. 

Mesmo amasiados, os casais que viviam na/da zona, eram tidos como "casais 

normais", ou seja, casados. Os lacos que uniam homens e mulheres nao so no meretricio, mas 

no meio popular tambem, eram de facil "desatar", pois viver amasiado nao significava dizer 

que se tinha obrigacao de manter uma relacao que nao dava mais certo. Neste sentido, a 

undoes eram bastante cambiantes e por isso mesmo condenavel nao so pela justica mas pela 

Igreja tambem, que anunciavam o matrimonio legal como a unica forma de manter a 

estabilidade e a ordem social. 1 0 4 

Um casal amasiado frente a justica era tido como "sem moral" e "de mau 

comportamento", e quase sempre eram punidos nos "rigores da lei" pelos seus crimes 

simplesmente porque eram amasiados, e isto quase sempre era considerado um "agravante" 

nos casos que envolviam meretrizes e seus companheiros, como no caso de Theodoro Gomes 

dos Santos e Silvina da Silva 1 0 5 em que o promotor Antonio Pereira Diniz lhes nega o 

atenuante de bom comportamento: 

"As testemunhas disseram que eles tem bom comportamento, entretanto essa 

declaracao nao procede, pois, NAO PODE PLEITEAR A ATENUANTE DO 

EXEMPLAR COMPORTAMENTO ANTERIOR QUEM VIVE EM 

CONCUBINATO PUBLICO, ISTO E, EM ESTADO PERMANENTE DE 

CONTRAVENCAO A U M PRECEITO UNIVERSAL DE MORAL CRISTA. 

(Supremo Trib. Appl. Crim. n° 1055 de 09/11/1928)." 

1 0 4 DEL PRIORI, Mary. Historia do Amor no Brasil. Sao Paulo: Contexto, 2006, p. 253. 
1 0 5 Processo criminal n° 27, reus, Theodoro Gomes dos Santos e Silvina da Silva, maco 01/03/1932 a 

03/10/1932. 
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Escrevendo em letras garrafais o promoter publico quis chamar a atencao do 

magistrado para a situacao ilegal em que viviam Theodoro e Silvina para efetivamente 

condena-los nao so pelo crime de agressao mutua em que se envolveram, mas tambem pelo 

fato de viverem numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Estado de contravengao ". 

No entanto, o advogado dos reus, Argemiro de Figueiredo, rebate a acusacao do 

promotor chamando a atencao do juiz para o fato de as relacoes amorosas, legais ou ilegais, 

nao podem ser motivo de exclusao da atenuante de bom comportamento porque nem sempre 

quern era casado legalmente tinha bom comportamento: 

"... Relacoes amorosas, mesmo quando nao ha casamento legal ou religioso, nao 

exclui, por si so. o bom comportamento dos reus, pois para tal seria preciso admitir 

tambem que o casamento sancionado pela Lei e pela Religiao valesse por si so. 

como atestado de boa conduta dos nubentes, o que e um absurdo." (grifos nossos) 

Mas o juiz Severino Montenegro nao se sensibiliza com as colocacoes de Argemiro de 

Figueiredo e condena efetivamente o casal ha 8 meses, 22 dias e 12 horas de prisao simples, 

afirmando o seguinte: "Os reus viviam amasiados. Nao podem, por isso, invocar, em seu 

favor, a atenuante de exemplar comportamento. " 

Punir os casais amasiados era tido pela justica como uma atitude exemplar, pois eles 

com suas "unioes instaveis" e cambiantes davam maus exemplos para a sociedade. Mas 

encontramos um exemplo de casal que mantinha uma pensao de mulheres, inicialmente na 

Major Juvino dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 e depois na Manoel Pereira de Araujo, que viviam maritalmente ha 16 

anos. Sabemos disso porque em um processo crime de 1930 encontramos o casal Manoel 

Pedro e Josefa Cassimiro das Neves envolvidos em crime de agressao: ele havia batido nela 

porque Josefa, embriagada, foi brigar com sua vizinha por ciumes de Manoel. Aqui, ela 

afirma que e amasiada com Manoel ha seis anos. 

Num segundo momento encontramos o mesmo casal, agora num processo de 1940, 

numa situacao inversa: Josefa troca de amante e Manoel Pedro, enciumado e "roendo", entra 

na Pensao de sua ex-amasia para agredi-la. 1 0 6 

Esses e tantos outros casos que nao chegaram a virar processos sao exemplos de que 

as unioes nao eram tao instaveis assim e que podiam durar muito tempo. O que era 

inconcebivel para a justica era o fato de estas unioes serem desfeitas e homens e mulheres 

arranjarem outros parceiros. 

1 0 5 Primeiro processo: Sumario crime n° 77, reu Manoel Pedro da Silva, maco 09/01/1930 a 12/12/1930; segundo 

processo: processo crime s/n, reu Manoel Pedro da Silva, maco 15/01/1941 a 20/03/1941. 
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Era a plasticidade das unioes, de que nos fala Anthony Giddens, que assustava os 

nossos magistrados, pois a modernidade, segundo ele, trouxe inovacoes nas formas de se 

relacionar, em que o chamado "amor romantico", que valorizou a maternidade e construiu a 

imagem de "esposa-mae", se contrapoe ao "amor confluente", que vive intensamente uma 

relacao ate quando durar o amor, porque este pressupoe a confluencia de doacao e 

recebimento emocionais e sexuais do casal. 1 0 7 Nao havendo mais esta confluencia, nao havia 

sentido para se continuar junto. 

Por isso os amasiamentos eram vistos com maus olhos, por causa da liberdade e 

plasticidade que essas unioes representavam para a justica, alem do que, para os parametros 

judiciais, so era possivel qualificar homens e mulheres em tres estados civis: solteiro (a), 

casado (a) ou viuvo (a). Neste sentido, 

"A Justica desprezava outras opcoes e ate, didaticamente, repassava o preconceito de 

que a qualificacao de casados era so para os possuidores do "papel passado". 

Inclusive, caso as testemunhas [ou reus] amasiadas tivessem sido casadas antes ou 

fossem viuvas, a Justica mantinha o estado civil anterior ao amasiamento." 1 0 8 

Assim, podemos concluir que os casais que vivenciaram esta plasticidade em suas 

relacoes nao eram "respeitados" pela justica e mesmo podia-se agravar sua situacao caso se 

envolvessem num processo. Mas ao contrario do que queria os magistrados, homens e 

mulheres construi'am suas unioes da forma que lhes conviesse, embora houvesse regras 

tambem para tais relacoes, como mostraremos no proximo capitulo. 

Neste capitulo podemos perceber como o saber medico foi importante para a 

construcao de um discurso que inferiorizava nao so as mulheres em geral, como as prostitutas 

em particular. 

As pessimas condicoes do operariado europeu, a falta de emprego, os baixos salarios e 

a exploracao do trabalho feminino e infantil fizeram com que os paises europeus, 

notadamente a Franca e a Inglaterra, crescessem desordenadamente aumentando tambem a 

miseria da populacao e o numero de prostitutas. Ao mesmo tempo em que as principals 

capitals europeias cresciam havia o desejo das elites dirigentes de transformar tanto a area 

1 0 7 GIDDENS, Anthony.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Transformacao da Intimidade. Sao Paulo: UNESP, 1993, p. 72-75. 

108 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: os Populares e o Cotidiano do Amor no Rio de Janeiro da 

Belle Epoque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 181. 
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urbana quanto as relacoes sociais e, a nova otica da sociedade modema que se construia, 

apagar por completo os resquicios do absolutismo e conservadorismo e enveredar pelos 

caminhos de uma sociedade republicana e liberal. 

Preocupados tanto com as reformas empreendidas para o embelezamento das cidades 

quanto com a moralizacao dos costumes, as elites letradas e endinheiradas comecam a debater 

com as autoridades governamentais a solucao para resolver os problemas de ordem social e 

moral, a exemplo do combate a prostituicao que vinha crescendo em ritmo acelerado e era 

considerado um empecilho a ordem, a civilizacao, ao progresso e a moralidade piiblicas. 

Enveredando por este debate, os medicos franceses iniciaram estudos no sentido de 

elaborar projetos para conter o aumento ou mesmo coibir a prostituicao em Paris e outras 

capitals europeias. Foi a partir dessa preocupacao que surgiram as teorias regulamentaristas e 

abolicionistas de controle e contencao do meretricio na Europa, defendidas nao so por 

medicos, mas tambem por toda elite letrada e especialmente por criminalistas de renome, 

numa demonstracao de que estes debates nao se restringiam apenas as academias de medicina, 

mas envolviam tambem literatos, juristas, jornalistas e criminologos. 

A preocupacao com a "modernizacao" da sociedade e as transformacoes fisicas 

ocorridas na cidade advindas do progresso material tambem preocuparam as elites brasileiras. 

Observando de perto as transformacoes fisicas das cidades europeias e seu embelezamento a 

elite letrada e dirigente do pais tambem sentiu a necessidade de trazer a "civilizacao e o 

progresso" para os tropicos antes mesmo da proclamacao da Republica e com esta, o Imperio 

passara a ser considerado uma forma de governo ultrapassada. 

Assim, criou-se a necessidade tambem de empreender uma reforma urbana nas 

principals capitals brasileiras, especialmente Sao Paulo e Rio de Janeiro, para que a ordem e o 

progresso pudessem finalmente se estabelecer no pais. 

Mas assim como na Europa, havia tambem no Brasil empecilhos para que este projeto 

desse certo plenamente e um deles era a prostituicao: a dimensao que a prostituicao vai 

assumir no Brasil a partir do discurso medico-juridico, vai ser semelhante, ou talvez ate 

maior, ao das principals capitals europeias, assumindo uma dimensao de ameaca fisica, moral 

e social que poderia devastar toda a sociedade. Digo maior porque o Brasil, diferentemente de 

Londres e Paris, era um pais a "civilizar", comecando pela propria populacao de maioria 

negra e mulata que incomodava profundamente a pequena elite branca 1 0 9 , e a prostituicao 

assumia proporcoes muito mais alarmantes do que no Velho Continente. 

Sobre esta questao ver ENGEL, Magali. "A Cidade, as prostitutas e os medicos." In:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Meretrizes e Doutores -

Saber Medico e Prostituicao no Rio de Janeiro (1840-1890). Sao Paulo: Brasiliense, 1988, p. 17-52. 
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Seguindo o projeto regulamentarista proposto pelo medico frances Alexandre Parent-

Duchatelet e pelas nocoes criminalisticas de Cesare Lombroso, os medicos brasileiros 

propunham medidas de controle da prostituicao para serem aplicadas pela justica, que 

seguindo a mesma otica da medicina, entendia as prostitutas como mulheres incapazes, 

inferiores, degeneradas fisica e moralmente, doentes do corpo e da alma, vitimas do destino, 

imersas no lamacal e no charco do vicio. Enfim, toda uma gama de estereotipos foi feita no 

sentido de devassar e conhecer o corpo feminino tao enigmatico e atrativo para medicos e 

magistrados. 

Nem mesmo inserindo a pratica do comercio do sexo nos codigos penais de 1890 e 

1940 a justica teve meios para punir legalmente a prostituta, pois a venda do corpo por livre e 

espontanea vontade nao era e nem e considerada crime porque na sociedade liberal o 

individuo tern direito a liberdade de escolha. No entanto, o estigma e o preconceito serviam 

como punicoes para as mulheres que decidiam impelidas ou nao, ao comercio do proprio 

corpo. 

Mas como as prostitutas campinenses viviam em meio a toda esta malha discursiva 

que tentava enreda-la? Como as "mariposas" vivenciaram suas relacoes amorosas neste 

contexto? Que codigos sociais eram compartilhados pelos moradores (as) da zona? Essas e 

outras questoes serao discutidas no proximo capitulo. 



BA I RRO CH I N EZ ... 

(Luis Peixe) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Fomos em uma dessas noit es, meia sombr a, meia luz, conhecer  de 

per t o esse f amoso r ecant o da nossa ur bs. 

O bair r o Chinez er a, mesmo ent ao, um / ado dif er ent e da placida e 

ingenua f isionomia dest a t er r a: dif er ent e, por que alegr e, de uma 

a/ egr ia de esgar es escandalosos... 

Havia cdr eas bdr bar as e esquisit as por  t oda par t e. Caf es cant ando a 

nost algia dos abandonados e dos t r aidos, pela voz de boemios e 

r ameir as embr iagados de sonhos e de Husoes f anadas. I df / ios 

impossf veis de amor es mer cadej ados, e uma mult idao de cr iat ur as que 

t r esandavam a um odor  mist o de cachaga e suor , desse suor  que 

por ej a da exist encia desgr agada dos que lut am no vicio par a depois 

ser  em vend dos... 

O Bair r o Chinez, ent r et ant o, indif er ent e a dor  que enchia as suas 

baiucas de gr it os lancinant es, ou as r isadas cr ist alinas que vinham de 

dent r o dos seus cabar et s luxuosos, er a a Cosmdpolis ululant e que 

impr essionou vivament e a alma do homem inat ualisado, do cavaleir o 

andant e da f ant asia, que aceit a a desvent ur a com a cor agem dos 

sant os, e "ama a vida, pela glor ia de ser  poet a e galant eador ..." 

(Voz da Bor bor ema, Ano 1, n°34, Campina Gr ande, quar t a- f ei r a, 

10/ 11/ 1937, s/ p.) 
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CAPITULO II: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESVENDANDO CODIGOS: SOCI ABI LI DADES E 

RELACOES AMOROSAS NO M E RE TRI CI O 

Introducao 

Neste capitulo, alem de conhecermos a zona e os locais de prostituicao em Campina 

Grande entre 1930 e 1950, pretendemos abordar as praticas cotidianas da prostituicao, 

analisando asnicias e estrategias utilizadas pelas meretrizes para escaparem e/ou burlarem a 

rede de controle disciplinar imposto pela sociedade e pela justica, alem da dimensao 

simbolica que estas praticas sugerem. 

Nosso objetivo e perceber, atraves das praticas cotidianas das meretrizes, como estas 

mulheres constroem uma rede de sociabilidades entre si e com todos que moram ou trabalham 

na zona de meretricio, percebendo tambem como elas se (re)apropriam dos discursos juridicos 

na tentativa de escapar das malhas da justica quando cometem ou estao envolvidas em algum 

crime. Por isso, elas criam uma "identidade" ou uma rede de codigos e agentes para lhes 

ajudarem no sentido de livra-las dos incomodos da justica, ou punir individuos que cometem 

crimes contra elas ou que podem colocar em risco seus negocios. No entanto, quando as 

querelas e brigas ocorrem entre as proprias prostitutas, essa "identidade" ou rede desaparece 

ou se redefine, dando lugar a um complexo e emaranhado jogo de interesses, o que nos sugere 

que essa "identidade" e flutuante ou se metamorfoseia, aparecendo e desaparecendo de acordo 

com as circunstancias. 

Alem disso, tentaremos mostrar que as "mariposas" desenvolvem sociabilidades e 

esposam valores, muitas vezes advindos da sociedade burguesa, para construirem ou 

representarem um mundo ao seu redor que se assemelhe aos valores cultivados nesta 

sociedade, o que poe em cheque os discursos que colocam a zona apenas como lugar de 

desordem, desregramento, arruacas e devassidao. 

Sendo assim, comecaremos a andar pelos becos e ruas do meretricio de Campina 

Grande entre 1930 e 1950 avisando ao leitor que queira nos seguir que caminharemos por 

lugares com pouca ou nenhuma iluminacao, sem saneamento basico, com deficit de agua 

potavel (caso queiram parar para beber agua), ruas empoeiradas e becos insalubres. De vez 
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em quando pararemos em uma casa de pensao ou quartinho apertado feito de taipa e chao 

batido para observarmos o movimento de homens e mulheres conversando, bebendo, trocando 

caricias, acertando o preco da "dormida" ou da noitada e muitas vezes veremos brigas, 

xingamentos, corre-corre, pancadaria, pexeirada, tiroteio, mesas viradas e copos e garrafas 

atirados ao chao ou em alguem. Esse nao e um mundo comum para nos, esse e um mundo 

comum para eles e elas. 

Carninhar pelas ruas e becos do meretricio e uma aventura prazerosa e, as vezes, 

perigosa para um leitor menos avisado. Mas nao se preocupem, nossas andancas vao ser 

cuidadosas, "sub-repticias", e por isso mesmo podemos observa-las em seus momentos de 

diversao, sociabilidades e prazer. Caminhemos! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Cartografias do prazer: um passeio pelo meretricio de Campina Grande 

No final do seculo XLX para initio do seculo XX, o Brasil passava por mudancas nas 

suas principals cidades, Sao Paulo e Rio de Janeiro, e essas mudancas se caracterizavam por 

pretender tornar as cidades mais belas, higienicas e modernas, inspiradas nas reformas de 

Paris empreendidas pelo Barao de Haussman.110 

As mudancas que transformaram as cidades vieram acompanhadas tambem de 

mudancas nos habitos, nas relacoes sociais e culturais das pessoas. Campina Grande, entre os 

anos 1930 e 1950 tambem passa por mudancas, com suas especificidades de cidade do 

interior do Nordeste, e elas, entre outras coisas, visavam modificar o aspecto do centro da 

cidade, onde existiam varias ruas labirinticas, becos e esgotos a ceu aberto, o que nao 

correspondia, para as elites campinenses, aos foros de civilizacao e progresso que Campina 

deveria ostentar. 1 1 1 

As elites e os letrados de Campina vinham, desde o final do seculo XLX, reivindicando 

as autoridades o saneamento da cidade, para dar um melhor aspecto ao centro comercial, no 

intuito de atrair mais gente, tornando a cidade mais agradavel aos olhos das pessoas, atrair zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • 112 
mais negotios e movimentar mais a cidade, tornando-a "moderna". 

Sobre as reformas empreendidas no Brasil no final do s6c. XLX ver SEVCENKO, Nicolau.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Literatura como 

Missao: Tensoes Sociais e Criacao Cultural na Primeira Republica. Sao Paulo: Brasiliense, 3a.edicao, 1989. 
1 1 1 Para melhor compreender estas mudancas no centro da cidade de Campina Grande, ver SOUS A, Fabio 

Gutemberg R. B. de. Cartografias e Imogens da Cidade: Campina Grande 1920-1945. Doutorado em Historia. 

Campinas: UNICAMP, 2001, p. 27-49. 
1 1 2 O cronista Cristino Pimentel, que viveu na cidade neste periodo, e um dos exemplos mais fortes do desejo que 

as elites tinha de "modemizacao" de Campina e quase todas as suas cronicas estao voltadas para reivindicar 

melhorias para a cidade. Sobre as cronicas de Cristino Pimentel ver SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de. 
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Desta forma, ao folhear as paginas do jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brasil Novo vamos encontrar a seguinte 

materia de um articulista anonimo, vociferando contra as casinhas denominadas "caixas de 

fosforos": 

"Ha, na Travessa da Luz, uns casebres que a giria denominou de "caixas de 

fosforos". O apelido nao traduz o que eles sao. Era necessario um cognome que 

significasse porcaria, nojo, repugnancia, e tudo o quanto o dicionario possui com 

essa significacao. De fato, sao uns casebres de taipa, pendidos uns sobre os outros, 

inclinados para o solo, como pedindo um empurrao que lhes joguem por terra. (...) 

Mulheres sordidas continuam morando la. e por ser uma arteria movimentada. 

exibem aos transeuntes, a sua miseria e a sua porcaria. Quase todas meretrizes de 

baixo calao, de vestes porcas e imundas. repugnam, pelo exibicionismo de suas 

mazelas." 1 I j (grifo nosso) 

Percebe-se que esta e uma materia que denuncia nao so a falta de higiene e estetica de 

casebres que "enfeavam" a cidade, mas tambem as mulheres que se "exibem aos transeuntes", 

mostrando suas "miserias e porcarias". 

A prostituicao em Campina Grande tornou-se um problema para os letrados da cidade 

no final dos anos 1920 e im'cio dos anos 1930. A area central da cidade, que era composta 

praticamente pela rua Grande, Venancio Neiva e Emboca1 1 4, eram areas de constantes 

denuncias dos nossos letrados, visto a cidade estar crescendo e, em certa medida, se 

"modernizando", por isso mesmo nao poderia existir em pleno centro da cidade algo tao 

"repugnante" como as "caixas de fosforos" e o "exibicionismo" de meretrizes "de baixo 

calao". Para o articulista do Brasil Novo, "aquilo se tolera em subiirbio, nao no centro de uma 

cidade como a nossa" 1 1 5 . Dai a necessidade de se transferir aquelas mulheres para um local 

mais afastado, onde suas "vestes porcas e imundas" nao incomodassem a visao e o olfato de 

homens e mulheres que queriam respirar e sentir "ares modernos". 

As denuncias nao partiam apenas dos jornalistas da cidade, muitas vezes estavam 

presentes nos processos criminals que tivemos acesso, especialmente se a questao da moral e 

"Cristino Pimentel: Cidade e Civilizacao em Cronicas". I N :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Paraiba no Imperio e na Republica: Estudos de 

Historia Cultural e Social. Joao Pessoa: Ideia, 2003, p. 133-184. 
1 1 3 "As Caixas de Fosforos" em Brasil Novo, n° 06, 14/12/1931, p. 06. 
1 1 4 A rua Grande virou Maciel Pinheiro; a Venancio Neiva era mais estreita e sinuosa, com inumeros becos e 

casinhas populares, com algumas casas comerciais e de couro e um esgoto a ceu aberto ficando popularmente 

conhecida como "beco do mijo ou da merda" ; a rua do Emboca virou Peregrino de Carvalho, e era habitada por 

populares e pensSes de meretrizes. Sobre estas ruas na decada de 1920 ver a tese de SOUSA, Fabio Gutemberg 

R. B. de, op. Cit., p. 27-28. 
1 , 5 Brasil Novo, op. Cit., p 06. 
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dos bons costumes estava em jogo. E o que lemos na defesa do reu Ignacio Ferreira da 

Silva 1 1 6 , policial, acusado de atirar no popular Domingos Caja, choffer, porque este andava no 

carro com prostitutas descumprindo a lei baixada pelo tenente e delegado de policia, Jose 

Mauricio. Era, alias, contra as "prostitutas de toda especie" que "invadiam" a cidade em 

crescimento para tambem lucrar com ele que a verve do advogado Generino Maciel, em 

28/04/1928, se dirigia e apontava como principal motivo do desastroso acontecimento. 

Vejamos: 

"Campina Grande, urbe cosmopolite de portas abertas a mais complexa imigragao, 

comecou. com a via ferrea e outros melhoramentos. a receber alienigenas de toda 

parte, Veio-lhe dahi. incontestavelmente. o progresso que hoie ostenta; mas, 

tambem, dahi se lhe originou o quase esvanecer-se daquella moral media em que se 

ap6ia o respeito publico a sociedade, nesta comprehendidos os lares com os entes 

que nos sao mais caros e com seus sentimentos affectivos, ou a familia no que a 

instituicao tem de mais veneravel." (grifos nossos) 

Para dar mais densidade a defesa de seu cliente, Generino Maciel evoca a historia 

recente da cidade, com a chegada do trem de ferro em 1907 e com ele alguns melhoramentos, 

equipamentos modernos, que davam a impressao para as elites que a cidade "crescia e se 

modernizava"117, e inevitavelmente os "alienigenas", comerciantes de outras cidades, estados 

e ate paises que aqui se estabeleceram; e e claro, junto com o "tao propalado progresso", 

vieram muitas mulheres que, ao prazer ou desgosto de alguns, comercializavam seu proprio 

corpo, o que para muitos era o "reverso" deste progresso que fazia "esvanecer-se" a "moral 

media em que se apoia o respeito publico da sociedade": 

"AssimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que mulheres livres, de vida airada, vindas em multidao dos quadrantes 

nacionais, e ate algumas do estrangeiro. aqui fixaram tenda de seu torpe comercio e 

abominavel trafico. E foram ellas, ao pouco e pouco, cumpliciadas com certos 

individuos menos deseiaveis. pervertendo os costumes regionais. malbaratando a 

1 1 6 Apelacao Criminal n° 101, reu Ignacio Ferreira da Silva, maco 24/11/1931 a 22/12/1931. Apesar de datado 

em 1931, o crime aconteceu no dia 09/12/1927, as 19:00 horas da noite, correndo o processo entre recursos da 

promotoria e advogados ate a sentenca final em 08/09/1932 dada pelo Egregio Tribunal. Portanto, o processo 

ficou 5 anos em tramitacao na justica. Mais detalhes sobre o crime e o processo no terceiro capitulo desta 

dissertacao. 
1 1 7 Segundo Gervacio Batista Aranha, nao se pode pensar a experiencia urbana no Nordeste tendo como base a 

ideia de vida moderna a que certas capitais europeias pensavam em fins do seculo XLX, mas pensa-la com base 

no impacto provocado por estes simbolos do moderno, tais como o telegrafo, telefone, trem de ferro, agua 

encanada e/ou esgotos, luz etetrica piiblica ou privada, parques, pracas, etc. ARANHA, Gervacio Batista. 

"Seducoes do Moderno na Parahyba do Norte: trem de ferro, luz el&rica e outras conquistas materials e 

simbolicas (1880-1925)." IN : A Paraiba no lmperio e na Republica. Joao Pessoa: Iddia, 2003, p. 79-132. 
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ethica do meio e pondo em cheque as consuetudes dos nossos velhos habitos de 

gente honesta e pudica." (grifos nossos) 

Interessante perceber nestas linhas o discurso de certo "patxiarcalismo" muito forte 

ainda na decada de 1920 em que os "velhos habitos de gente honesta e pudica" sao mesclados 

com o discurso do "progresso e da civilizacao" marcadamente burgues de uma gente que 

mora numa "urbe cosmopolita" 1 1 8 . E ai ele continua: 

"Hetairas, marafonas ou quixueladas, no exercicio pecaminoso de sua detestavel 

profissao, deram para mostrar-se as escancaras, creando-se portanto situacoes, nao 

raro, de verdadeiro veixame as pessoas medianamente possuidoras do senso de 

honestidade familiar: situac5es terriveis verificadas em nossos cinemas, em nossos 

passeios. em toda parte! Nao satisfeitas ainda, aquellas transviadas de comum 

acordo com alguns typos inescrupulosos, inclusive certos cinesiphoros audaciosos, 

inventaram os famigerados banhos no Acude de Bodocongo, aonde de automovel se 

dirigiam - primeiraroente, a horas mortas da noite: em seguida. logo apos o tombar 

do sol: e, por ultimo, ate em plena luz merediana!!" (grifos nossos) 

Pelo que vimos as "hetairas" cresceram tambem de numero no final da decada de 

1920, a ponto de incomodar e distorcer os valores da sociedade campinense, causando 

"vexaime as pessoas medianamente possuidoras do senso de honestidade" ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa96es 

embara90sas nos cinemas e passeios publicos. Alem disso, as "marafonas" ousaram ainda em 

criar os famosos "banhos" no A9ude de Bodocongo, que na verdade se traduziam, muitas 

vezes, em "encontros amorosos" em suas margens ou apenas em banhos divertidos, regados a 

cacha9a, gargalhadas e quern sabe, sexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Um divertimento (quase) proibido: os "banhos" em Bodocongo 

Podemos perceber que nao era apenas nas areas centrais que as prostitutas se 

concentravam, pois eram tambem atraidas para locais mais afastados como o bairro de 

Bodocongo, que desde o final dos anos 1920 vinha crescendo e se tornando uma area de 

Sobre o processo de aburguesamento da familia campinense e a modemizacao e moralizacao dos costumes 

ver o trabalho de CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mulheres Modernas, Mulheres Tuteladas: o Discurso 

Juridico e a Moralizacao dos Costumes - Campina Grande (1930-1950). Dissertacao de Mestrado, UFPE, 

Marco de 2000. 
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industrias e curtumes, alem de ser a principal via de acesso para o sertao atraves da rua 

Arrojado Lisboa, conhecida por rua da Rodagem ou do Sertao119. 

Por isso mesmo, atraia operarios e prostitutas, assim como donos de pensoes, cafes, 

mercearias, quitandas, bodegas e cabares. Mas os famigerados "banhos", que nao eram apenas 

uma pratica das mulheres "de vida airada", eram a causa constante das reclamacoes da 

popula9ao mais pudica e a causa das preocupafoes da justi9a e das autoridades policiais, que 

recebiam constantes "chamadas" nos jornais da cidade para tentar resolver o problema, como 

esta da coluna "Queixas e Reclama9oes" de um articulista do jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Seculo: 

"Pessoas residentes nas proximidades de Bodocongo trouxeram-nos uma justa 

reclamagao a respeito dos banhos publicos no acude daquele adiantado subiirbio. 

Ha muitas casas nas immediacoes do acude. alem da Fabrica e da estrada que passa 

sobre a sua barragem, muitissimo transitada. como sabem. por pedestres e 

automoveis. 

Pois, grande numero de despudorados senhores. banham-se nas margens mais 

proximas, a vista de quem quer que passe pela estrada, em roupas de Adao. e com 

uma semcerimonia de meter raiva nos moradores daquellas circunvizinhancas, 

conforme nos assegurou um dos reclamantes, alias pessoa idonea. 

Com vista a policia para prohibir terminantemente o abuso e ao Estado para mandar 

construir banheiros apropriados." 1 2 0 (grifos nossos) 

Tomar banho em Bodocongo era uma diversao para seus moradores e 

tambem para pessoas que saiam de outras areas da cidade em busca de refrescar o corpo 

naquelas aguas ou mesmo para, no caso de algumas "marafonas", conseguirem um 

"dinheirinho extra". Sete anos depois desta reclama9ao do articulista de O Seculo, os banhos 

ainda continuavam e foram eles que motivaram o desentendimento entre Severina Luiza de 

Araujo 1 2 2, 19 anos, casada, meretriz, natural de Itabaiana e residente na Pensao Modema de 

Josefa Tributino e Noemia Mota, de 28 anos, natural de Quixada (Ceara), tambem pensionista 

de Josefa. Atraida por este "dinheiro extra", Noemia vai na manha de domingo, 20/01/1935, a 

Bodocongo tomar banho. Mas a novata da Pensao, que havia desembarcado em Campina ha 

1 1 9 Sobre o bairro de Bodocongo ver SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de., op. Cit., p. 226-234 
1 2 0 "Queixas e Reclamacoes", O Seculo, sabado 03/11/1928. 
1 2 1 Entendemos "diversao" como atividades organizadas espontaneamente pelo povo, diferente de "lazer", que 

seriam atividades programadas para este fun, como por exemplo, a festa do Natal, Ano Bom e a festa da 

Padroeira organizada no largo da Matriz pelas elites e autoridades governamentais e eclesiasticas. Sobre os 

conceitos de divers3o e lazer ver SOUZA, Antonio Clarindo B. de. Lazeres Permitidos, Prazeres Proibidos: 

Sociedade, Cultura e Lazer em Campina Grande (1945-1965). Doutorado em Historia. Recife: UFPE, 2002, p. 

24-25. 
1 2 2 Processo crime s/n°, re" Noemia Mota, maco: 13/01/1935 a 06/07/1935. 
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quatro meses, esqueceu ou nao quis convidar para a diversao Severina e suas amigas Adalgisa 

e Anita. 

Mesmo com pouco tempo na cidade, Noemia sabia dos famosos banhos no acude e os 

"possiveis lucres" que eles poderiam lhe proporcionar. Por isso, Noemia foi divertir-se 

sozinha. Ao chegar na Pensao, Severina interpela Noemia e ambas discutem por causa do 

banho que, afinal, era tambem um momento para relaxar, se divertir e ver outras pessoas. A 

noite, por volta das 22:00 horas, o salao da Pensao Moderna estava cheio e tinha muitos 

clientes, pois domingo tambem era dia de muito movimento na pensao. Severina e as colegas 

Adalgisa e Anita comecam a rir e cochichar olhando para Noemia, que ja estava aborrecida 

pela discussao que teve pela manha com Severina. Neste momento, Severina comeca a 

pilheriar Noemia, e estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sentindo-se ofendida moralmente, repeliu Severina jogando-lhe um 

copo de vidro (...) ferindo-a na fronte". O desentendimento entre Sevenna e Noemia 

acabou na justica e esta foi condenada a passar tres meses e quinze dias no xadrez da capital, 

alem de pagar 100 mil reis pelas custas do processo.124 

Com isso podemos perceber que os banhos no a<mde atraiam nao so as pessoas que 

moravam nas proximidades, mas tambem pessoas de outros locais da cidade, inclusive 

prostitutas. Era uma diversao semelhante a "ir a praia", pois muita gente afluia para as bandas 

de Bodocongo, especialmente nos fins de semana, para mergulhar seus corpos naquelas aguas. 

No mesmo ano de 1935 encontramos em um artigo intitulado Casas de Lenocinio, no 

jornal A Batalha, alem da denuncia de abertura de novas casas de prostituicao na cidade o 

articulista chama atengao das autoridades policiais para os "banhos publicos" : "... Mormente, 

as margens do Bodocongo e do Aqude Velho, onde as creaturas despem-se dos ultimos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' a 125 

resquicios da moral e apresentam-se com os andrajos miserdveis de que sao possuidores. " 

Mas os "famigerados banhos" ainda continuaram como diversao popular por muito 

tempo, apesar das proibicoes e perseguicoes das autoridades policiais, ficando na memoria 

das pessoas: 

Idem, p. 07 do Inqudrito Policial. 
1 2 4 O advogado de Noemia Mota, Dr. Severino Barbosa Leite pede o sursis da re por ela ser criminosa primaria, 

sendo concedido pelo juiz em 14/06/1935. 
1 2 5 "Casas de Lenocinio", jornal A Batalha, 14/03/1935, p. 3. 
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"Quando me lembro de Campina Grande 

Pego noticias e voce mande 

Tenho saudade de Campina Grande 

Da lagoa dos candrios e do Ze Pinheiro 

Dos banhos do domingo no Bodocongo 

De Zacarias Cotd, banho no Louzeiro 

Lembrando a Borborema passo o dia inteiro 

E vem o Agude Velho na imaginagao 

Nao esquego serenatas que fiz no Emboca 

E as modinhas de Bioca com seu violdo... "
 126 

Desta forma, percebe-se que os banhos tao falados no agude de Bodocongo atraiam 

muitas pessoas que, com o passar do tempo, "foram perdendo a vergonha" e "sem cerimonia" 

despiam-se para se refrescar nas aguas salobras do agude a luz do dia e, tambem, a luz da 

lua... Como cantava Jackson do Pandeiro: 

"Eu fuifeliz, la no Bodocongo, 

Com meu barquinho, de um remo so, 

Quando era lua, com meu bem, remava a toa, 

Ai, ai, ai, que vida boa, 

La no meu Bodocongo. 

Bodd, bodd, bodd, bodd,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Congo, 

Meus candrio verde, ai meus curio, 

Bodd, bodd, bodd, bodd, congd, 
127 

Minha Campina Grande, eu vivo aqui tao so !" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. O bairro chines de Campina Grande: a Mandchuria 

Durante todos os anos 1920 o local onde se concentrava o maior numero de prostitutas 

e casas de pensao em Campina Grande era a antiga rua 4 de Outubro, atual Major Juvino do 

6, mais conhecida popular e sugestivamente como "R6i Couro" 1 2 8. Era uma das ruas centrais 

da cidade que ficava relativamente proxima as ruas mais frequentadas pelas elites, como a rua 

Grande por exemplo. Essa proximidade incomodava, especialmente porque as mulheres 

"Saudade de Campina Grande", cantada por Marines. 
1 2 7 "Bodocongo", de Humberto Teixeira e Cicero Nunes, interpretada por Jackson do Pandeiro. 
1 2 8 O Major Juvino dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 era um grande proprietario de terras da cidade que conseguiu esta patente com muitos 

contos de reis e bastante influencia. Foi praticamente o construtor de toda a rua que leva seu nome e deve ter 

ficado inconformado com a alcunha que ela recebera dos populares. Mesmo mudando o nome da rua para 4 de 

Outubro, os populares continuavam a chama-la de "roi couro", mesmo depois da transferencia da zona de 

meretricio para a regiao dos currais. Sobre as propriedades do Major Juvino do 6 ver DONATO, Eronides 

Camara. ldentidade, Identidades: Um Estudo sobre os Trabalhadores do Serrotao - Campina Grande. 

Dissertac2o de Mestrado em Sociologia Rural, UFPB, Campina Grande, 1995; sobre a rua que leva seu nome ver 

"Ruas de Campina: Jovino do 6", suplemento Tudo do jornal Didrio da Borborema, 06/11/1983; e tese de 

SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de, op. Cit., p. 22-23. 
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circulavam e se exibiam muito proximas as "familias de bem" e repugnavam os letrados, 

fazendo com que eles carregassem nas tintas e pedissem insistentemente para as autoridades a 

transferencia do meretricio daquele local para um mais afastado. 

Como os pedidos eram muitos e a solicitacao de tomadas de providencia por parte dos 

prefeitos da cidade eram constantes, as prostitutas foram transferidas nos primeiros anos da 

decada de 1930 para a regiao dos Currais, onde funcionava a feira de gado da cidade. Este 

local era uma area ainda marcadamente rural e pouco habitada, formada por pequenas 

casinhas e sitios cobertos de mato. O nucleo central desta area ficava a pouco mais de 100 

metros da Vila Nova da Rainha, antiga rua das Barrocas (local em que se deu a origem do 

sitio que mais tarde se transformou em Campina Grande) e uns 300 metros da Igreja 

Matriz. 1 2 9 

O local para onde se dirigiram as prostitutas e sua corte foi chamado de Mandchuria 

ou Bairro Chines, numa provavel associagao com o episodio da invasao japonesa a regiao da 

Mandchuria na China por volta de 1931: 

"A transferencia dos cabares para os currais foi simbolicamente associada aquela 

invasao, talvez porque assim compreendessem os moradores que naquelas 

proximidades viviam, quando da chegada, ou "invasao", da area pelas prostitutas e 

seus seqiiitos. Chegaram aquele lugar, que ate entao concentrava boiadas e 

negociantes, raparigas mal-vestidas, marafonas, gigolos, boemios, cafetinas e 

caftens, como invasores a ocupar e dividir o lugar com matagais, boiadas, cavalos, 

burros, merda e muito mau cheiro." 1 3 0 

Foram transferidas, segundo Jose Americo de Almeida , mais de 600 putas que 

"sifilizavam" os sertoes da Paraiba. 

Com as reformas ocorridas no centro da cidade a zona foi transferindo-se para as 

proximidades da feira central, entre as ruas Marcilio Dias, 12 de Outubro (atual Carlos Agra), 

Quebra Quilos e Manoel Pereira de Araujo (antiga 5 de Agosto), que comportava os melhores 

cabares da cidade, ficando conhecida por "Rua Boa" . Segundo alguns memorialistas, a rua 

1 2 9 SOUSA, Fabio Gutemberg R, B. de, op. Cit. P. 209. 
1 3 0 Idem, p. 208-209. 
l j I ALMEIDA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jos6 Americo. A Paraiba e seus Problemas, 3". Edicao, Revista. Joao Pessoa, 1986, p. 460. 
1 3 2 Sobre as reformas que ocorreram no centro da cidade no final da decada de 1930 ver SOUSA, Fabio 

Gutemberg R, B. de. "Imagens da cidade: letrados, politicas e memorias", capitulo IV. Op. cit., p. 245-318. 
1 3 3 Veja no ANEXO 1 uma lista de alguns bares e cabares que conseguimos identificar nos processos criminais 

que tivemos acesso, localizados especialmente na Manoel Pereira de Araujo. 
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erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um esplendoroso mercado de luxurias, que sobrevivia gragas a um tipo de comercio 

confiscadopelas leis divinas, mas legalizadopela liberdade inconsciente dos humanos. "
m 

Havia tambem a chamada rua da Pororoca, nas proximidades da Maternidade Elpfdio 

de Almeida, que era conhecida e nomeada pelos seus frequentadores como "Boa Boca", onde 

se encontrava um dos mais conhecidos cabares da cidade que era o de Maria Pororoca, 

eternizada na musica de Jacson do Pandeiro juntamente com Josefa Tributino e Carminha 

Vil lar 1 3 5 : 

Oh lindaflor, linda morena, 

Campina Grande minha Borborema 

Eu me lembro de Maria Pororoca, 

De Josepha Tributino e Carminha Villar 

Bodocongo, Alto Branco, Ze Pinheiro 

Aprendi tocarpandeiro nos forros de la... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zona permaneceu forte ali ate o final da decada de 1940, quando o comercio do 

algodao entrou em decadencia e tambem pela retirada dos contingentes militares da cidade 

apos o fim da I I Guerra Mundial. Logo se transferiu novamente para o centro, para a regiao 

conhecida como Boninas, onde la permaneceu por volta das decadas de 1950, 1960 e 1970, 

• 136 

mas sem o mesmo encanto dos anos anteriores 

Foram surgindo no final da decada de 1930 e inicio da decada de 1940 outros locais de 

prostituicao em Campina Grande nos bairros de Jose Pinheiro, Liberdade, local que era 

conhecido como "Deserto" 1 3 7 e Bodocongo, especialmente na Arrojado Lisboa e nas 

proximidades da conhecida "Volta do Ze Leal", que segundo o memorialista Antonio Calixto, 

o local ficou conhecido como "Boca Quente", por causa das constantes batidas policias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1  3R 

ocasionadas pelos conflitos que la ocorriam. 

Mas para termos uma dimensao maior do que era o mundo da prostituicao em 

Campina Grande entre 1930 e 1950, vamos percorrer nao so os becos e ruas da Mandchuria, 

embora a maior parte do nosso trabalho abranja a sua formacao, auge e declinio, mas de 

outros locais que foram surgindo na cidade no final dos anos 1940; ambientes de luxo e/ou de 

1 3 4 DINOA, Ronaldo. Memorias de Campina Grande. Campina Grande: Eletronicas, 1993, vol. 1, p. 551-552. 
1 3 5 "Forr6 em Campina", de Jacson do Pandeiro. 
1 3 6 Sobre os divertimentos e locais de prazer na cidade entre 1940 e 1970, ver SOUZA, Antonio Clarindo B. de, 

op. Cit. 
1 3 7 Era chamado de "deserto" porque era um local mais afastado do inicio do povoamento do bairro, que cresceu 

em tomo da fabrica de algodao da SAMBRA e por isso se caracterizou como um bairro operario. O "deserto", 

segundo moradores mais antigos do bairro, localizava-se nas proximidades de onde hoje 6 o Colegio Pedro 

Serrao. 
1 3 8 Citado por SOUSA, Fabio Gutemberg R B. de, op. Cit., p. 226-234. 



62 

extrema pobreza onde se praticava "as artes de amar"; as relagoes de amor e odio; as redes de 

influencia que criavam; os conflitos que se envolviam; as redes de solidariedade que 

formavam; e a convivencia com sentimentos tao fortes e ambfguos que tomavam uma 

dimensao bem maior na zona de meretricio, como a paixao e o ciume, por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A "cosmopolis ululante" das relacoes: amor, chimes e pulsoes violentas no submundo 

da prostituicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voufalar-te com franqueza/ eu ja tenho certeza, 

Nao queres nem mais saber 

Sei bem que fui culpada/ Eu nao soube ser amada 

Eu nao soube te prender 

Transformei o nosso ninho/ num inferno eu bem sei 

Ouvindo a minha defesa/ tu, ficards com certeza 

Por te amar foi que eu errei 

Sem teu amor nesta vida/ sou uma barca perdida 

Nao me abandones, tern do! 

Se eu contigo brigava/ tudo porque receiava 

Que me deixasses, tao so 

Perdoa a quern te adora/ mas por favor, nao vd embora 

Pois eu nao resistiria 

Esquecerei meu ciume/ nao ouvirds meus queixumes 

Quando vens da boemia !... "
 139 

A noite de 26 de setembro de 1932 parecia calma e tranqiiila na zona de meretricio de 

Campina Grande. Mas na 5 de Agosto era comum ocorrer alguma "alteracao" nas Pensoes 

alegres e isso ja fazia parte do cotidiano daquela rua que comportava muitos cabares da 

cidade. 

Por volta das 22:00 horas, Santina Chispim do Nascimento140, conhecida como 

"Santa", de 28 anos, esperava o seu amasio chegar na "Pensao Bohemia" onde trabalhava, de 

propriedade do senhor Manoel Pedro que ficava na rua 5 de Agosto n° 100. Assim como 

outras mulheres, Santa esperava o seu amante, conhecido como "Periquito Verde", para este 

lhe dar o dinheiro da feira, uma obrigacao para todos aqueles que queriam manter suas 

amasias como "exclusivas". Mas parece que o "Periquito" nao estava mais interessado em 

Santa e logo ao chegar na Pensao foi conversar com Maria Aury Lessa, uma cearense de 25 

"Meu Ciume", tango de Francisco Lacerda e Oswaldo Audi. Em todo este capitulo utilizaremos letras de 

musicas referentes ao periodo estudado, especialmente os tangos, valsas e sambas muito tocados nos cabares da 

cidade e de todo Brasil. Porem, no site que pesquisamos, uma parte das letras que tivemos acesso nao tinha a 

data de sua composicao, mas o site avisa que sao musicas das primeiras decadas do seculo XX. Para maiores 

detalhes ver www.musicasantigaseletras.com.br. 
1 4 0 Processo crime n° 32, res Maria Auria Lessa e Santina Crispim do Nascimento, maco 01/03/1932 a 

03/10/1932. 
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anos, que apesar de ser conterranea de Santa, nao se davam muito bem porque sempre 

disputavam clientes e viviam em conflito. 

Nesta noite em especial, Santa estava irritada com seu "Periquito" porque ele nao 

havia deixado o seu dinheiro da ultima vez que se encontraram e isto a incomodava porque 

ela pressentia que o seu amante estava interessado em outra. Ao sair de seu quarto, Santa viu 

Periquito conversando com sua rival Maria Lessa e foi ao encontro dos dois. Ela puxa o 

amante pelo braco exigindo que ele fosse com ela ao quarto, ao que ele respondeu para ela 

espera-lo la. Contrariada Santa obedeceu, mas devido a demora do seu amante em vir ela 

resolveu sair do quarto e percebeu que Periquito nao estava mais na sala da Pensao e nem 

Maria Lessa. 

Como Santa ja estava desconfiada de que Maria estivesse "roubando seu macho", ela 

vai ate ao quarto da rival, e descobre que "Periquito" esta la, "deitado no quarto de Maria" e 

avisou que ia entrar. Enfurecida de ciumes ela exigiu o pagamento do amante e este se negou 

a dar-lhe o dinheiro alegando que "nao lhe devia". Numa tentativa de provocar ciumes, Santa 

leva um outro rapaz para seu quarto, ao quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Maria Lesse comecou a pilheriar, resultando 

disso uma discussao, porque Maria Lessa, alem de pilherid-la, deu uma forte pancada na 

porta do quarto dela interrogada"
141 (grifo nosso). 

Paremos um pouco para analisar dois aspectos deste episodic Primeiro, tanto Santina 

quanto Maria Lessa eram prostitutas e viviam disputando clientes e espago na pensao onde 

moravam. Mesmo morando debaixo do mesmo teto, a concorrencia entre elas era acirrada e 

muito mais ainda quando entrava em jogo o amor de Jose de Tal, o "Periquito Verde", mistura 

de gigolo/amante e cliente de Santina. O que percebemos e que, nao so neste processo, mas 

em outros que pesquisamos os gigolos sempre trocavam de amante quando lhes convinha, 

especialmente quando aparece uma mais nova ou mais bonita que lhe de mais dinheiro, e 

neste caso Santina tinha 28 anos, o que ja era considerado no mundo da prostituicao uma 

"meia idade", visto o exercicio do oficio encerrar-se por volta dos 30 e mais tardar 35 anos, e 

Maria Lessa ter 25 anos, e alem de ser mais nova do que Santina 3 anos, deveria tambem ser 

mais bonita, o que atrairia mais clientes. 

O segundo aspecto diz respeito a pilheria. Pilheriar uma pessoa e quase um 

chamamento para briga porque ela ganha um aspecto de "provocacao". A pilheria no mundo 

da prostituicao ganha aspectos mais fortes, porque ela vai muito mais alem da provocacao, ela 

1 Depoimento de Santina Chrispim do Nascimento, em 27/09/1932. 
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beira a "agressao moral" . No caso em apreco, vemos Maria Lessa "pilheriar" Santina, 

chamando-a para briga e, alem disso, desrespeitando-a, porque dava chutes na porta do seu 

quarto no momento em que ela estava com um cliente. 

Neste sentido, vale a pena acompanhar a narrativa de Santina sobre o que aconteceu 

depois: 

"(...) que abriu a porta e mesmo dentro do referido quarto[dela Santina], agarrou-se 

com Maria Lessa, havendo ali uma luta corporal entre ambas, que se esbofetearam; 

que na luta, a sua colega Maria Pereira interveio, acabando-se a luta; que o dito 

rapaz que estava com ela interrogada. era estranho e quis acabar a luta, mas ela 

interrogada nao consentiu porque a briga era de mulheres. e o dito rapaz era 

estranhoC..)" (grifo nosso). 

Percebemos aqui uma outra dimensao das relacoes amorosas no mundo da 

prostituicao. O rapaz que estava com Santina no quarto era um "estranho" e por ser 

"estranho" nao tinha o direito de intervir "em briga de mulheres". Essa percepcao nos remete 

a discussao que Pierre Mayol faz sobre o Bairro 1 4 3. Para ele, o bairro, para alem do local de 

moradia das pessoas, e tambem o local onde as pessoas se reconhecem e sao reconhecidos, 

que existem codigos de sociabilidades e costumes comuns que sao compartilhados por todos, 

ou quase todos, e que acima de tudo e um lugar de consumo e apropriacao do usuario. 

Segundo Mayol, e no bairro que se acham reunidas todas as condicoes para este 

exercicio de consumo e apropriacao porque o 

"Conhecimento dos lugares, trajetos cotidianos, relacSes de vizinhanga (politica), 

relagoes com os comerciantes (economia), sentimentos difusos de estar no pr6prio 

territ6rio (etologia), tudo isso com indicios cuja acumulagao e combinagao 

produzem, e mais tarde organizam o dispositivo social e cultural segundo o qual o 

espago urbano se torna nao somente o objeto de um conhecimento, mas ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lugar de 

um reconhecimento." 1 4 4 

No decorrer deste capitulo e do capitulo I I I forneceremos alguns casos em que a pilheria ganha conotagoes de 

agressao moral, provocagao e ate mesmo de reagoes extremadas como assassinatos. 
1 4 3 CERTEAU, Michel de; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Invengao do Cotidiano, vol 2: Morar, Cozinhar. 

Petr6polis: Vozes, 1996. Este segundo volume da Invengao do Cotidiano foi concebido sem Michel de Certeau 

por causa do seu falecimento em 1986. Antes de morrer, porem, encarregou Luce Giard da edigao de sua obra e 

como ele tinha alguns textos escritos sem publicagao, resolveu, junto com a colaboragao de Pierre Mayol, 

escrever o tomo 2 da Invengao do Cotidiano. Ambos participaram do grupo de pesquisas de Certeau (a CNRS) e 

tornaram-se seus colaboradores, escrevendo textos e artigos sob sua orientagao. Para maiores esclarecimentos ler 

o "Introito" escrito por Certeau e Luce Giard, p. 17-29. 
1 4 4 MAYOL, Pierre. "O Bairro". In: A Invengao do Cotidiano, vol.2., op. Cit., p. 45. 
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Neste sentido, percebemos que o bairro e um local de conhecimento e reconhecimento, 

de pertencimento, e que a presenca de pessoas "estranhas" ali atraem "olhares" dos que la 

moram. Na Mandchuria, esta era uma convivencia diaria, mas mesmo os que nao eram de la, 

que iam apenas para se divertir, deveriam saber minimamente dos codigos que regiam aquele 

mundo, especialmente quando se tratava de cabares e pensoes de mulheres. Um cliente que 

freqiientava uma determinada pensao pela primeira vez, nao tinha o direito de se meter ou 

opinar "em brigas de mulheres" simplesmente porque ele era estranho ao ambiente, a rua ou 

ao bairro. Ele, como estranho, nao pertencia aquele lugar e por isso mesmo nao deveria se 

meter em assuntos que nao lhe diziam respeito, diferentemente daquele usuario que ja era 

conhecido no ambiente e por todos do local. 1 4 5 

Retomando o momento da briga, na luta corporal que se travou entre as contendoras, 

Maria Pereira de Carvalho, de 22 anos e tambem moradora da Pensao Bohemia, corre para 

apartar a luta que em seu augezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as mesmas contendoras estavam armadas, cada uma com um 

sapato em punho, agarradas pelos cabelos uma da outra, esbofeteando-se uma a outra com 

os ditos sapatos"
 1 4 6 . Mas nao pensem os leitores que a contenda acaba aqui, porque tanto 

Maria Lessa quanto Santina nao se sentiam completamente "desforradas" ou vingadas. 

Separam-se momentaneamente e cada uma vai para o seu quarto. 

Por volta das 3:00 horas da manna, Maria Lessa, muito embriagada e com raiva de 

Santina por ela ter "espantado" o seu "Periquito Verde" (que com a luta aproveitou para algar 

voo, deixando a noite de amor para outro dia), vai novamente bater na porta do quarto de 

Santina, que tambem estava embriagada, talvez afogando as magoas por ter perdido o seu 

"Periquitinho", e bota a porta abaixo, arrombando a fechadura da porta. Ja "esquentada" com 

a aguardente que tinha tornado Santina nao agtientou e "indignada com esse absurdo, ambas 

armadas de sapatos em punho, agarraram-se e brigaram apegadas nos cabelos, uma da 

outra, rolando por cima de macas e pelo chao, quebrando diversos utensilios, inclusive copos 

de vidros que estavam numa banca do quarto ".
147 (grifo nosso) 

Neste ultimo embate, tanto Maria Pereira interferiu novamente quanto o dono da 

pensao, Manoel Pedro, que estava dormindo no "seu reservado" e acordou com a arruaca das 

duas mulheres, pondo fim a luta. 

1 4 5 Em quase todos os processos que pesquisamos percebemos que as brigas entre prostitutas sao "apartadas" por 

pessoas conhecidas, e portanto, sao pessoas que "podem interferir". 
1 4 6 Depoimento de Maria Pereira de Carvalho em 27/09/1932. 
1 4 7 Depoimento de Santina Chrispim do Nascimento, op. Cit. 
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Essa descrigao que e feita por Santina da ultima briga com Maria Lessa nos indica que 

as pensoes e os quartos das pensionistas eram bastante simples, pelo menos nos primeiros 

anos da decada de 1930, periodo de formacao da Mandchuria e anterior ao Cassino Eldorado, 

que abriu suas portas em 1937. Na Pensao Bohemia de seu Manoel Pedro, percebemos que os 

quartos nao eram mais que tres, visto a casa so ter tres pensionistas, e o "seu reservado", 

quarto separado em que o cafetao dormia com sua amante; no quarto das mulheres havia 

apenas uma cama ou maca, que servia para as relacoes, uma banca para guardar objetos 

pessoais, uma quartinha de agua e copos (as vezes podia ter uma cachacinha tambem), uma 

bacia para se lavar e um pano para se enxugar148. 

Alem disso as pensoes e cafes mais simples que abrigavam marafonas e boemios, 

como a pensao de Judith e o cafe de Maria Bedon localizados tambem na 5 de Agosto, eram 

compostos por uma pequena sala para dancas, uma outra com mesas e cadeiras para o 

consumo de bebidas e petiscos e uma cozinha. Em alguns casos os quartos podiam ter mais de 

uma cama ou maca que eram separados apenas por um pano ou cortina nistica, deixando 

entreouvir gemidos e suspiros de homens e mulheres no apice do prazer. 

Mas o que chama a atengao neste caso e em outros semelhantes149 e justamente o que 

move estes embates entre prostitutas: o ciume. Este sentimento tornou-se preocupagao para os 

criminologistas do final do seculo XLX e inicio do XX porque ele era o sentimento que estava 

no cerne dos crimes passionais, juntamente com a paixao, e na maior parte das agressoes 

sofridas e praticadas por prostitutas. 

Sendo assim, vemos surgir duas escolas de criminalistas que tinham visoes opostas do 

crime passional e das agressoes praticadas por amantes: os criminalistas classicos, que 

achavam que mesmo imbuido da mais violenta paixao o individuo nao perdia as faculdades 

mentais que o faziam discernir entre o bem e o mal; e os criminalistas da Escola Positivista 

Italiana, liderados por nosso velho conhecido Cesare Lombroso, que tirava a responsabilidade 

do criminoso passional porque, segundo ele, certas paixoes identificam-se com certas formas 

1 4 8 Essa descrigao esta baseada em alguns poucos processos em que aparece a descrigao de objetos quebrados 

devido a brigas em pensoes no meretricio, tais como: agao criminal n° 38, reu Oscar Francisco Correia, mago 

17/02/1933 a 14/12/1933 e sumario crime n° 75, reu Joao Belo do Nascimento, mago 15/01/1935 a 30/03/1935. 

Alem disso, no livro biografico da cafetina Eny, ela conta que era comum as meninas, apos as relagoes, "se 

lavarem" nao so por higiene mas para "evitar" gravidez, o que muitas vezes nao acontecia. MELLO, Lucius de. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eny e o Grande Bordel Brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 171 ess. 
1 4 9 Agao criminal n° 143, res Maria de Oliveira da Silva e Luiza Alves dos Santos, mago 09/01/1930 a 

12/12/1930, agrediram-se mutuamente com dentadas e uma barra de ferro porque Maria pilheriou Luiza de 

"catraia" e por esta ultima ter lhe tornado dois amasios; processo crime s/n, re Maria Ferreira de Sousa, 

conhecida por "Maria Mato Grosso", mago 02/02/1935 a 27/11/1935, agrediu Joana Muniz de Araujo, conhecida 

por "Janoca", com pauladas porque esta lhe tomou o amasio; agao criminal n° 2179, re Maria Leal, vulgo "Maria 

de Tranquilino", esfaqueou a atual amasia de seu gigolo pelas costas e depois fugiu, mago 19/01/1943 a 

23/11/1943. Todas as mulheres trocadas pelos amasios/gigolos eram mais velhas que as rivais. 
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de loucura, e esta pode anular o discernimento do individuo levando-o a cometer um crime. E 

um individuo louco nao tern consciencia do que faz, descaracterizando o crime de doloso para 

culposo1 5 0 ou mesmo nao sendo considerado responsavel pelo seu ato criminoso. 

O crime passional, segundo a Escola Positivista que, alias, foi a que vigorou com mais 

enfase no Brasil, era explicado pela proximidade do amor e da paixao com a loucura, como 

afirma Mary Del Priore: 

"O italiano Gabrielle D'Annunzio e um, entre tantos autores [criminalistas da Escola 

Positivista] cuja obra esta cheia de situacoes em que o amor e o ciume estao na raiz 

dos gestos mais impulsivos. Psicologos e juristas preocupavam-se em mostrar que o 

chamado crime passional era uma mera expansao brutal do instinto sexual que cabia 

a civilizagao controlar, sendo esse instinto ativo no homem, enquanto na mulher ele 

se manifestava pela passividade. E a conviccao da inertia feminina era tao forte que, 

mesmo cometendo gestos horriveis, elas vao sendo lentamente excluidas dos piores 

castigos." 1 5 1 

O ciume torna-se uma doenga em que o(a) acometido(a) e levado(a) aos gestos mais 

tresloucados, como o assassinato, ou agressoes que beiram ao comico, como "sapatadas" e 

"tamancadas". Foi usando este argumento que o advogado de Santina, Dr. Acacio de 

Figueiredo, pediu sua absolvigao numa interessante defesa que vale a pena acompanhar: 

"(...) Ora. e muito sabido que o ciume e uma paixao violenta, determinada pelo 

amor. Nessa situagao de estado passional, a agao da pessoa nSo representa um 

procedimento claro e perfeito da sua vontade. Age como que automaticamente 

diante da alma misteriosamente perturbada pela paixao. Por isso mesmo, in juritas, 

os inspetores cientificos - grandes mestres na materia - consideram o ciume como 

equivalente da alienagao mental, porque esse sentimento leva a pessoa a pratica de 

atos incompativeis com a sua personalidade, tirando-lhe os caracteres normais. 

Por estes fundamentos, in juritas, os melhores mestres da medicina mental e ate" em 

tribunais, percebem quer o ciume ou a paixao, incluem responsabilidade penal. 

Se assim 6, se o ciume tern sido movido ate mesmo como demente capaz, portanto, 

de incluir a responsabilidade penal, como se chegar ao absurdo de considera-lo 

como motivo frivolo para agravar a situagao da acusada? Um motivo de tal ordem 

jamais podera ser considerado como frivolo." 1 5 2 

1 5 0 O crime doloso e aquele em que o individuo teve a intengao de matar ou agredir e o culposo e aquele em que 

ele nao teve a intengao de matar ou agredir. 
1 5 1 DEL PRIORE, Mary.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia do Amor no Brasil, 2". Edigao. Sao Paulo: Contexto, 2006, p. 262-266. 
1 5 2 Defesa do advogado Acacio Figueiredo em 06/11/1932, op. Cit. A defesa de Maria Aury Lessa foi utilizada 

no capitulo I , p. 31 e 32 desta dissertagao. 
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Para Acacio de Figueiredo, se ate mesmo os mestres da medicina e da jurisprudencia 

atestavam que a pessoa movida pelo ciume, apesar da "dementia" que este provocava, era 

passivel de "responsabilidade penal", como aceitar que uma pessoa imbuida por tal 

sentimento fosse acusada de ter cometido um crime por motivos frivolos, ou seja, sem causa 

aparente? Para o ilustre advogado, "um motivo de tal ordem jamais podera ser considerado 

como frivolo." 

Mesmo com tanta retorica e demonstracao de conhecimento medico-juridico por parte 

do advogado Acacio de Figueiredo, o juiz Severino Montenegro condena as duas meretrizes, 

em 18/11/1932, a pena de 8 meses, 22 dias e 12 horas de prisao simples. Elas devem ter 

ficado bastante tristes com a condenagao porque tiveram que passar as festas de Natal e Ano 

Bom na cadeia da capital, pois so receberam o sursis em 23/01/1933. Talvez, deitadas na sela 

da cadeia, ambas pensassem no "Periquito Verde", que agora estava solto para realizar outras 

conquistas, e cantarolassem baixinho: "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sem teu amor nesta vida/ sou uma barca perdida/ 

nao me abandones, tern do! / se eu contigo brigava, tudo porque receava/ que me deixasses 

tao so... " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Cafetoes, gigolos e amantes: o sentimento de propriedade. 

Quero esquecer que te amei/porque amar alguem assim 

So e sofrer, so epenar/ e por isso entao almejo 

Esquecer o meu desejo/ o desejo de te amar 

Teu amor e egoismo/ e ciume doentio/ que tortura o coragao 

Quero mais nao posso esquecer/ anseio sempre te rever 

Para acalmar esta paixao, saudade, / de sentir teu beijo quente 

De beijar teu colo ardente/ que me queima com tanto ardor 

Angustia, sinto eu quando sozinho/penso eu que o teu carinho 

Um outro pode talvez conquistar, resisto, / e nao quero humilhar-me 

Nem pedir-te ou implorar-te/' nem dizer que ja nao vivo sem ti 

Porque na minha solidao/mantenho viva a imagem pura da cruel, paixao...
 153 

O mundo das relagoes amorosas na zona de meretricio era bastante complexo e dele so 

temos noticia quando nos deparamos com varios processos crimes ou cronicas de 

memorialistas que nos deixam entrever um pouco deste mundo. 

Falamos anteriormente como as meretrizes lutavam, muitas vezes com unhas, dentes, 

pauladas e sapatos, por seus amores perdidos, pouco importando se suas acoes fossem ou nao 

qualificadas pela justica como ciumentas, descontroladas ou degradantes. O que importava 

1 5 3 "Nostalgias", tango escrito por J. C. Cobian e E. Cadicamo, versao de Juracy Rago. 
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para elas era o amor perdido que tentavam desesperadamente reconquistar, ou quando nao 

conseguiam, se vingar daquela que foi a causa do seu infortunio. 

O que mexia com o brio destas mulheres, alem de ser trocada por outra rapariga, era 

ser trocada por uma rapariga mais jovem e/ou mais bonita. Mas o que acontecia quando a 

coisa se invertia? Ou seja, como era que os homens, amantes, gigolos e cafetoes, encaravam a 

dor de serem trocados, traidos e excluidos da vida de suas amadas? Para a justica, isso era 

inconcebivel! 

Severina Lopes da Silva, de 21 anos, natural de Timbauba, residente a rua Monte 

Santo, n° 521, analfabeta, saiu de casa na tarde de 06/06/1932 com sua prima Joanna Nunes 

da Silva de 17 anos para fazer umas compras na cidade.154 Severina estava muito bem 

arrumada, perfumada e com seu colar de contas que havia ganho ha tempos atras de seu 

amante. 

Sairam de casa em direcao a rua Presidente Joao Pessoa, onde se Iocalizava boa parte 

do comercio local. Passando pela sapataria do senhor Ernesto, Severina encontra seu amante 

Paulo, que a ve de longe, e ao aproximarem-se Paulo pergunta a Severina:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "para onde vai tao 

infronhada? ", ao que ela responde com indiferenca que iria comprar um vestido. Paulo entao 

passa a acompanhar Severina e a prima Joanna, sempre se mostrando aborrecido com o 

comportamento de Severina, que nao lhe dava atengao por estar com raiva dele. Vao entao ate 

a loja de Joao Arruda para saber se tinha "novidades" em termos de vestido e como Severina 

se sentiu incomodada com a presenca de Paulo, nao comprou nada e resolveu voltar para casa. 

Chegando proximo ao campo do Palestra, Severina nao suportou mais os 

aborrecimentos e os ciumes de Paulo e esbravejou: "porque voce nao vai se danar com 

aquela moga que voce namora? " ao que Paulo respondeu que nao se danava e neste momento 

"agarrou-se com Severina, esbofeteando-a e arrochando-a na garganta, no que se partiu 

uma volta de contas que Severina conduzia no pescogo. " 

Parando para refletir um pouco, percebemos que o relacionamento entre prostitutas e 

seus amantes, alem do risco que elas corriam de serem trocadas por outras mais jovens e/ou 

mais bonitas, tinham que conviver com o "fantasma das mocas de familia" com as quais nao 

tinham como competir no braco ou na pancada, embora utilizassem "otras cositas mas". So 

que isso nao garantia que os seus amantes fossem casar com elas, ja que suas vidas estavam 

destinadas, enquanto vivessem da prostituicao, ser sempre a "outra" na vida deles. Isso era um 

fato. 

1 5 4 Processo crime s/n, reus Paulo Almeida da Silva e Severina Lopes da Silva, maco 09/01/1930 a 12/12/1930. 

A descrigao do caso parte da narrativa de Joanna Nunes da Silva por conter mais detalhes. 
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Alias, Paulo Almeida da Silva, de 35 anos, residente a rua da Matriz, n° 94, artista, 

alfabetizado, era casado. Na logica do mundo da prostituicao, elas poderiam se relacionar com 

outros homens, contanto que fossem como clientes e nao como amante/gigolo. Este era "O 

homem", ou "O macho" delas, aquele que vivia do dinheiro de seus "miches", dos favores de 

sua amante153, e quando o dinheiro acabava... trocava-se de amante. Claro que nao era uma 

relagao apenas mercadejada, existia afeicao e muita paixao tambem. Mas nao havia relagao 

que resistisse a falta dele ou a agao incontrolavel do tempo... 

Voltando ao caso de Paulo e Severina, depois de arrancar o colar de contas da amante 

e nao querendo entrega-lo mais, SeverinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sacou de uma tesoura e Paulo de uma faca de 

tenda, e entraram em luta e pegaram-se; que na luta (...) tomou a faca e com ela cortou-se, 

jogando-a no mato, ficando com a tesoura(...)"
 1 5 6 . Algumas pessoas assistiram a luta dos 

amantes, mas nada quiseram/puderam fazer para por fim a contenda. 

Outro aspecto interessante que percebemos neste caso e que as meretrizes "de ponta de 

rua" quase sempre andavam armadas, com "armas brancas", ou seja, objetos perfurantes e 

pequenos tais como tesouras, canivetes, giletes, pregos grandes e pequenas facas, que 

157 

coubessem entre os seios e no momento oportuno sacarem para se defender. Era uma 

pratica corriqueira no submundo da prostituicao. 

Em outro episodio ocorrido tambem no ano de 1932, tres meses antes deste que 

acabamos de narrar, Maria Candida da Conceigao, pernambucana de 25 anos, e Agripino 

Barbosa, de 19 anos, se envolveram numa luta na rua Nova Olinda, no cafe de Adelina Alves. 

Maria deixa Agripino por nao agiientar mais o seu ciume e porque estava se envolvendo com 

seu vizinho Mariano. 

Por volta das 20:00 horas da noite, Agripino estava em sua casa na rua Nova Olinda e 

escutou a amasia de seu vizinho brigar com este porque havia descoberto que ele e Maria 

Candida estavam de chamego. Tornado pela raiva, Agripino vai ate o cafe de Adelina Alves e 

encontra Maria Candida "sentada no colo de um rapaz" ; Agripino puxa Maria pelos cabelos 

Aqui nos baseamos nas descrigoes do livro biografico de um famoso gigolo de Sao Paulo que ficou 

imortalizado no livro de REY, Marcus. Memorias de um Gigolo. Rio de Janeiro: Rio Grdfica, 1986; RAGO, 

Margareth. Os Prazeres da Noite — Prostituiqao e Codigos da Sexualidade Feminina em Sao Paulo (1890-

1930). Sao Paulo: Paz e Terra, 1991; e MELLO, Lucius de. Eny e o Grande Bordel Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2002.; alem das informagoes dos processos pesquisados. 
1 5 6 Depoimento de Severina Lopes da Silva, em 07/06/1932. 
1 5 7 Para citar alguns alem deste: sumario crime s/n, res Jovelina Augusto dos Santos e Josefa Maria da 

Conceigao, mago 20/12/1941 a 29/12/1941; agao penal n° 47, res Dulcinea Nunes de Oliveira e Judite Fernandes 

da Silva, mago 22/02/1946 a 25/11/1946. 
1 5 8 Depoimento de Adelina Alves, dona do cafe, em 06/05/1932, na justiga. 
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e derruba ela no chao. Com a gritaria aflui para o local muita gente, provocando um "ruge-

ruge", resultando disto Maria sair esmurrada e Agripino com uma cacetada na cabeca. 

Mas o interessante do processo esta no fato de que Agripino foi trocado pela sua 

amante e trocado pelo seu vizinho! O casal ja estava separado ha pouco tempo, mas parece 

que Agripino nao se conformava com a separagao e continuava a frequentar a cama de Maria 

Candida, agora como cliente, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mesmo depois da separagao o denunciado auxiliava no 

sustento da re"
 1 5 9 . Isso indicava que Agripino, ao sustentar Maria, exigia dela exclusividade 

como parceira sexual e afetiva, ao que Maria Candida, apesar de ainda nutrir paixao por ele, 

sabia que nao era mais possivel esta relagao. 

Por isso, Agripino se achava no direito de espancar Maria caso descobrisse um outro 

relacionamento dela que nao fosse mercadejado. Dai ele afirmar em depoimento na delegacia 

que "bateu em Maria Candida porque esta havia sido sua amdsia e lhe disse que passava 

com um, dois e tres homens na suafrente". Para o brio do jovem gigolo isso era demais. Mas 

para justiga isso era um absurdo. 

O juiz Severino Montenegro nao conseguia entender como um jovem rapaz podia ter 

ciumes de uma prostituta, ja que ela "pertencia a todos". Neste sentido, caracteriza o crime 

"por motivo frivolo", ou seja, ciumes de uma prostituta. O curador e advogado de ambos, o 

Dr. Severino Barbosa Leite, utilizando mais uma vez de sua verve letrada, apela para o lado 

sentimental afirmando que: 

"Agripino e Maria Candida viviam maritalmente ha varios anos. Por motivo de 

ciumes se apartaram. continuando. todavia, Agripino a visitar Maria Candida, [el 

continuando a se amar respectivamente. Ultimamente, Maria Candida apaixonada 

para sempre por Agripino, quis saber ate aonde ia seu amor e quis uma prova. Entao, 

a sensibilidade deste, provocada acintosamente. viu sua amada nos bracos de outro 

homem. Foi o bastante para que em dada ocasiao, por infortunio do amor. Tela] 

ferisse sua a masculinidade. (...) Reagiu contra aquele ato que para ele, mas que 

qualquer outra coisa, era uma provocacao. O reu agiu sob a pressao de tamanho 

impulso. sob tamanha tempestade(...) que nao utilizou sua completa razao." 1 6 0 

(grifos nossos) 

Pelas palavras do advogado Severino Barbosa Leite, Agripino foi ferido na "sua 

masculinidade", quando viu Maria Candida nos bragos, ou melhor, no colo de outro homem. 

Defesa do advogado dos reus Severino Barbosa Leite em 13/05/1932. 
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Isso nos leva a pensar que as relacoes amorosas no mundo da prostituicao eram 

bastante semelhantes ao das unioes legalizadas pela justica e abengoadas pela Igreja, porque 

no casamento institucionalizado, a mulher era um ser submisso e deveria viver para a casa e a 

familia. Quando o Codigo Civil de 1916 entrou em vigor manteve o compromisso com o 

Direito Canonico e com a indissolubilidade do vinculo matrimonial. Neste codigo, segundo 

Mary Del Priore: 

"(...) a mulher era considerada altamente incapaz para exercer certos atos e se 

mantinha em posicao de dependencia e inferioridade perante o marido (...). 

Comparado com a legislagao anterior, de 1890, o Codigo traz mesmo uma 

artimanha. Ao estender aos "conjuges" a responsabilidade da familia, nem trabalhar 

a mulher podia sem permissao do marido. Autorizava-se mesmo o uso da legitima 

violencia masculina contra os excessos femininos." 1 6 1 

A mulher, ao se casar, nao era mais dona de sua vida porque ela passaria a pertencer 

ao seu marido ao ponto dele utilizar-se de violencia quando esta cometia algum deslize e, em 

caso de traicao, "lavar a honra com sangue" tambem era legitime Mas o que fazer quando as 

undoes, por algum motivo, nao davam certo? Neste caso a Igreja aconselhava a resignagao 

feminina. Mas os tempos eram outros. A partir da decada de 1920 a mulher comeca a ganhar 

mais visibilidade, especialmente na imprensa, na tentativa de conseguir espago para trabalhar 

e nos estudos. 1 6 2 

Com isso as relagoes homem e mulher vao comecar a mudar, surgindo entao uma 

preocupacao intensa com o adulterio e a infidelidade feminina, que ja vinha preocupando 

medicos e juristas desde o final do seculo XIX no Brasil, e na Paraiba intensificando-se nas 

decadas de 1920 e 1930. 1 6 3 

Neste sentido, a insolubilidade das unioes vai ser posta em discussao na tentativa de 

haver uma alternativa as unioes fracassadas e infelizes. Assim, a infelicidade no casamento e 

a falta de compromisso por parte dos homens vao acirrar os debates sobre o divorcio, 

especialmente a partir da decada de 1920. 1 6 4 

1 6 1 DEL PRIORE, Mary. Op. Cit., p. 246. 
1 6 2 Sobre as relagoes de genero que permitiram uma maior visibilidade e dizibilidade feminina a partir dos anos 

1920 na Paraiba, ver o trabalho de SUVA, Alomia Abrantes da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As Escritas Femininas e os Femininos Inscritos: 

Imogens de Mulheres na Imprensa Parahybana dos Anos 20. Dissertagao de Mestrado em Hist6ria, UFPE, 

Recife, Maio de 2000. 
1 6 3 Sobre como o adulterio e a infidelidade da mulher vao se transformar em sinonimia de modernidade e de uma 

suposta superficialidade feminina entre as decadas de 1920 e 1930 na Paraiba, ver o trabalho de CIPRJANO, 

Maria do Socorro. A Adultera no Territorio da Infidelidade: Paraiba nas Decadas de 20 e 30 do Seculo XX. 

Dissertagao de Mestrado em Historia, UNICAMP, Campinas, 2002. 
1 6 4 Idem, p. 90-95. 
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O debate em torno do divorcio dividia-se em duas correntes: os que achavam que ele 

era impraticavel porque as unioes deveriam ser para sempre e, neste sentido, o casal deveria 

agiientar e sustentar o casamento na alegria e na tristeza; e os que defendiam o divorcio 

completamente, porque a mulher poderia reconstruh sua vida sem manchar a honra da familia 

e da patria. 

O divorcio, quando acontecia, era apenas a separagao de corpos, ou seja, o casal se 

separava mais continuava com os vinculos matrimoniais e quando a mulher se relacionava 

com outro homem era caracterizado como adulterio, nao so para com a familia, mas tambem 

para com a patria, visto que naquele momento de construcao da nacao republicana no Brasil, o 

casamento oficial representava a egide da familia enquanto instituigao provedora de cidadaos 

obedientes a Patria. Desta forma, dissolvendo-se o casamento, dissolvia-se a patria. 1 

Portanto, mesmo havendo a separagao de corpos, o vinculo institutional continuava a 

existir. Mas como entender essa logica nas relagoes amorosas no meretricio? Nao e uma tarefa 

facil, mas tentaremos elucidar um pouco essa questao a partir dos processos criminals a que 

tivemos acesso. 

Em primeiro lugar devemos lembrar que a maioria das relagoes amorosas na zona de 

meretricio, e no meio popular tambem, se traduzia em amasiamentos e nao em casamentos 

institucionais. Amasiar-se, alem de ser mais barato do que casar, porque quase sempre o 

casamento saia caro para os conjuges166, era tambem uma alternativa para as unioes entre 

populares e constituiam-se da mesma forma que um casamento legalizado, com a diferenga 

que nos amasiamentos nao havia "papel passado". 

Mas se nao havia "papel passado", o que poderia prender um casal amasiado, ja que o 

amasiamento tambem era entendido como uma "uniao livre", que nao tinha o vinculo 

institutional? A resposta e simples: o amor. Se porventura este sentimento viesse a acabar, 

nao havia nada que evitasse a dissolugao do relacionamento. So que temos que levar em 

consideragao que nem sempre o amor e a paixao acabam igualmente entre o casal e quando 

isto ocorre, e quase sempre ocorre, especialmente na zona de meretricio, o ciume e o 

sentimento de posse e propriedade da pessoa amada explodem em pulsoes violentas, como no 

caso no caso de Paulo e Severina analisados anteriormente em que o ciume, movel do crime, 

torna os individuos "anormais, impulsivos" impossibilitando as pessoas de manterem o 

1 6 5 Idem, p. 95. 
1 6 6 Sobre os amasiamentos e relagoes de sociabilidade e solidariedade em Campina Grande entre as decadas de 

1920 e 1945, ver "O Mundo das Donas de Casa", em SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de. Op. Cit., p. 131-145. 
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juntou-se muita gente no local para apartar e/ou ver o que acontecia e "Chrispim saiu dizendo 

que pessoa alguma nao tinha que ver com isso, porque aquela mulher era dele." 1 7 3 

Desta forma, Chrispim demarcava seu espaco, sua propriedade, e por ainda considerar 

Maria Rosa sua amasia, nao permite que ela se envolva com outro homem porque ainda lhe 

pertencia. Assim pensava tambem o velho Theodoro, que apesar de estar a pouco tempo com 

Silvina, nao admitia "seus maus procedimentos". 

Poderiamos pensar que Chrispim nem gostasse mais de Maria Rosa, mas o fato dela 

sair de casa e "tentar" se engragar com outro homem no mesmo dia em que brigaram, sendo 

ela considerada "sua propriedade", para seu instinto masculino isso era traigao. 

No entanto, depois da agressao, Maria Rosa e Chrispim fazem as pazes e nao 

comparecem mais a audiencia marcada pelo juiz, fazendo com que o processo corresse a 

revelia dos dois. E nao so eles nao compareceram como tambem as testemunhas. Das quatro 

que foram arroladas na delegacia de policia no dia posterior ao fato 1 7 4, em quatro de abril, 

apenas duas comparecem perante o juiz Severino Montenegro com depoimentos evasivos, 

afirmando que sabiam do caso "so por ouvir dizer". 

Diferente foi com Theodoro e Silvina, que levaram o caso adiante, mas com uma 

diferenga: era Silvina que nao queria mais Theodoro e este, insistentemente, nao queria deixa-

la ir embora da casa onde viviam amasiados, na rua Dr. Joao Tavares n° 209. Foi a propria 

Silvina que saiu de casa a procura de outro lugar para morar bem longe de Theodoro, num 

local onde pudesse exercer seu oficio sem ninguem a lhe perturbar com ciumeiras: arrumou 

uma casinha la nos Currais, para onde o meretricio estava se mudando. 

Mais emblematico ainda aconteceu com Manoel Pedro da Silva 1 7 5 de 48 anos e dono 

da Pensao Bohemia, em que ocorreu o desentendimento entre Santina e Maria Lessa em 1932, 

na Manoel Pereira de Araujo, n° 100. 

Manoel era amasiado ha 16 anos com uma "fubana" de nome Josefa das Neves de 37 

anos. Aconteceu que Manoel teve que se ausentar da cidade em 1939 para passar uma 

temporada em Pernambuco, de onde era natural, talvez para rever os familiares. Deixou 

Josefa cuidando dos negocios na Pensao e foi embora. Dois anos mais tarde, em 1941, 

Manoel volta para Campina Grande e encontra tudo mudado. Sua amasia agora era cafetina e 

Depoimento de Manoel Vicente do Nascimento em 04/04/1932. 
1 7 4 As testemunhas arroladas pelo delegado Emilio Pires Ferreira em 04/04/1932 foram: Luiza Maria da 

Conceicao, Jose Felix da Costa, Manoel Vicente do Nascimento e Pedro Lourenco da Silva, que foram 

justamente os que presenciaram todo o ocorrido. S6 compareceram ao Juiz Luiza e Manoel Vicente. 
1 7 5 Processo criminal s/n , reu Manoel Pedro da Silva, mago 15/01/1941 a 20/03/1941. 
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definitivamente dona da Pensao, ja que este lhe deu o predio. E mais, Josefa tinha outro amor 

em sua vida. Passou entao a rejeitar Manoel. 

Para ela isso fazia todo sentido porque Manoel havia lhe abandonado por dois anos 

sem dar noticias. Como eram amasiados e nao casados de "papel passado", Josefa, com toda a 

liberdade, arranja outro amor (ou gigolo) e vai viver sua vida normalmente. So que Manoel 

nao pensava assim. Ele voltou para a cidade e queria que tudo estivesse como antes, com 

Josefa a lhe esperar sofregamente. Mas as coisas nao funcionavam como ele queria ou 

pensava especialmente se tratando de um local em que a rotatividade dos encontros e relagoes 

era freqiiente. Acompanhemos o depoimento do desditoso Manoel Pedro: 

"Que a muito viveu com Josefa das Neves, deixando-a a dois anos passados por ter 

de viajar para a sua terra natal, o que fez; que voltando a esta cidade a dois meses 

passados, encontrou a sua amante antiga amasiada com outro homem de cor preta 

como e o declarante; que nao sentindo-se bem com aquela uniao. entretanto. tolerou 

incondicionalmente; que por mais de uma vez solicitou de Josefa das Neves nao 

viver com aquele homem de quern o declarante n3o gosta pelo [fato] de nao prestar o 

tal sujeito." 1 7 6 (grifos nossos) 

Manoel nao aceitava esta nova uniao de Josefa nao so porque fora "traido", mas de 

certa forma desmoralizado porque ela preferiu troca-lo nao por um branco ou um pardo, mais 

por outro "homem de cor preta" como ele e, quern sabe, mais jovem e bonito. O interessante e 

que ele afirma ter aceitado a relagao de Josefa "incondicionalmente", mas nao e o que mostra 

o processo177 e as proprias palavras dele que "por mais de uma vez solicitou a Josefa das 

Neves que nao vivesse com aquele homem". 

Entretanto, nao era apenas por esse motivo que Manoel Pedro nao aceitava a 

separagao, mais porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "tudo quanto Josefa tern hoje, pertenceu ao declarante, e este foi 

quern fez tudo por ela, mesmo o proprio predio que reside Josefa, foi o declarante quern o 

dera. " Assim, Manoel passa a noite inteira do dia 07 de fevereiro de 1941 bebendo nos cafes 

e cabares da cidade "roendo" por Josefa, ouvindo os boemios cantarem: "Maria, que ninguem 

queria, eu resolvi reformar/ level ao dentista, paguei a modista, ensinei a falar/ fiquei 

Depoimento de Manoel Pedro em 08/02/1941. 
1 7 7 Todas as oito testemunhas do caso afirmam que ele vivia insistindo em voltar com Josefa e por isso, segundo 

o seu advogado Hortencio Ribeiro "(...) andava numa "roedeira" enorme com a ofendida por causa das suas 

const antes infelicidades. " (defesa escrita em 14/06/1941). 
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satisfeito, com o que tinha feito/ um servigo perfeito, um trabalho de artistaf mas Maria era 

esperta/ esqueci a porta abertal e ela fez a pista (...) "
 178 

Logo pela manha, por volta das 7:00 horas, Manoel vai ate a Pensao Bohemia, que um 

dia lhe pertencera, entra sem maiores problemas na casa e se dirige ao quarto de Josefa, que 

um dia foi seu, e, imaginando que ela estivesse dormindo com o seu novo gigolo/amasio, bate 

na porta do quarto dizendo "abra a porta que quero matd-la, sendo boto dentro "
 1 7 9 (grifo do 

processo) , ou seja, levado pelo ciume, pelo sentimento de posse e propriedade Manoel 

ameaca derrubar a porta do quarto. 

Josefa, reconhecendo a voz alterada de Manoel Pedro "compreendeu logo a sua ma 

situacdo, abrindo incontinenti a porta referida" (grifo do processo). Mas uma das 

testemunhas, que inclusive estava com ela no quarto, afirmou que o ex-amasio de Josefa deu 

um soco na porta e esta se quebrou1 8 0, enquanto outra testemunha afirmou que Manoel Pedro 

J • 181 

arrombou a porta do quarto dela com uma espreguigadeira. 

Por que Josefa afirmou que abriu a porta entao? Possivelmente para que na frente do 

delegado ela parecesse uma pessoa calma, de bom comportamento, que evitava brigas e 

barulhos em seu estabelecimento. Essa atitude, que parece insignificante, tinha muita 

importancia no meretricio porque se por algum momento ela e seu estabelecimento fossem 

qualificados como ponto de arruacas e desordens, tanto ela ficaria marcada na policia e na 

justica, como a sua pensao poderia ser fechada. 1 8 2 Isso pode explicar, pelo menos em parte, a 

sua atitude de minimizar o incidente na sua casa comercial. 

Ao abrir a porta do quarto onde estava, "Manoel Pedro entrou com um punhal na mao 

e atirou-se para a declarante, ao que esta agarrando-se com o referido punhal afim de evitar 

um atrito, golpeia-se ligeiramente, pedindo socorro a tres homens que estavam no momento. " 

1 8 3 Enfurecido ele tenta golpea-la, rasgando o mosqueteiro da cama, mas Josefa segura sua 

mao assassina e acaba se cortando, no que Francisco Lima agarra o brago dele e forga-o a 

largar o punhal. Manoel entao segura Josefa pelos cabelos e tenta estrangula-la, mas neste 

momento intervem mais dois homens que la passaram a noite e as cinco mulheres que 

"Maria Que Ninguem Queria", samba escrito por Paulo Vanzolini e gravado por Joao Macacao. 
1 7 9 Depoimento de Josefa das Neves em 08/02/1941. 
1 8 0 Depoimento de Francisca dos Santos, 22 anos, natural do Ceara, em 08/02/1941. 
1 8 1 Depoimento de Francisco Lima da Silva, natural de Pemambuco, casado, 27 anos, em 08/02/1941. 
1 8 2 Ver o caso do reu Joaquim de Albuquerque Costa que esfaqueou um popular na Pensao de Baiana, apelacao 

criminal n° 3606, mago 16/01/1954 a 28/09/1954. 
1 8 3 Depoimento de Josefa das Neves em 08/02/1941. 
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moravam na pensao enquanto Josefa sai correndo para a delegacia prestar queixa de seu ex-

amor e ainda escuta ele dizer que se fosse preso daria cabo dela e do seu amasio.184 

Manoel Pedro estava desolado, ferido de morte, corroido pelo ciume e pelas cachacas 

que havia tornado na noite anterior. Enfim, sentia-se humilhado por ter sido trocado. Nao 

aceitava perder a sua "propriedade", a quem lhe deu de tudo, inclusive a Pensao Bohemia. Era 

uma "amante infiel" que, segundo a pena de Hortensio Ribeiro, advogado do reu ausente 

porque foragiu-se, inspirou seu ex-amante a uma (tentativa de) tragedia shakespereana nos 

moldes de Otelo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "agarrando a sua falsa Desdemona pelos cabelos, rasga-lhe o cortinado 

da cama (...) e faz trejeitos de quem queria est?-angular a sua amante infiel... " So que o nobre 

advogado, talvez por falta de memoria, esqueceu de terminar a historia de Otelo, pois ele 

descobre que Desdemona nunca lhe traiu e que ela e ele haviam sido vitimas de uma trama 

ardilosa montada por seu melhor amigo (ou inimigo?). Mais ja era tarde demais... 

No caso da tragedia-comica da vida de Manoel Pedro as coisas nao acabaram em 

185 

morte, pois ele nao foi encontrado mais na cidade e o processo correu a sua reveha. 

Manoel foi trocado por Josefa das Neves e dela afastou-se por um bom tempo ou mesmo pode 

ter ido embora para sempre de Campina. Mas, quem sabe, guardava a esperanga de um dia 

Josefa voltar e neste momento, lembraria daquela cancao que assim terminava: 

"O tempo passou, e um dia Maria me procurou/ seu jogo rasgou e ja declarou/ que 

apesar do sucesso/ que tinha encontrado em seu caminho/ apesar da riqueza/ 

conservava uma fraqueza pelo meu carinho/ propos que eu voltasse/ que 

compartilhasse de tudo que tinha/ jurou-me ser minha, toda, todinha/ com uma 

excecao natural/ eu nao levei a mal/ mas no mesmo momento/ ja recusei seu 

oferecimento/ orgulho eu nao tenho/ mais sou homem demais pra cinquenta por 

cento." 1 8 6 

Voltando ao caso de Chrispim e Maria Rosa, poderiamos nos perguntar o porque dela 

ter voltado para os bracos daquele gigolo, mesmo sofrendo uma agressao como aquela em 

pleno resguardo. Uma resposta especulativa de nossa parte pode ser um dos caminhos: ela 

deve ter voltado para ele por causa da estabilidade da relagao, afinal 6 anos nao sao 6 dias, 

dos recem nascidos que nao podiam crescer sem a presenca do pai e pela paixao que ainda, 

Depoimento de Francisca dos Santos em 08/02/1941. 
1 8 5 Manoel Pedro da Silva foi condenado pelo Juiz Antonio Gabinio ha 6 meses, tres dias e 18 horas de prisao 

simples, no grau medio do art. 303 combinando com os arts. 39 §§ 12, 5 e 42 § 9 e na forma do art. 409 do 

Codigo Penal, alem de pagar multa de 51 mil reis em selo penitenciario, com direito a fianca de 200 mil reis. 
1 8 6 "Maria Que Ninguem Queria". 
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apesar de tudo, nutria por Chrispim. E so um caminho, sem pretensoes, que da margem para 

varios outros caminhos que ela poderia ter escolhido. 

Quanto a Theodoro, que nao conseguiu prender Silvina com dinheiro, sapatos e roupas 

novas, deveria ter voltado para os bragos de sua legitima esposa, Josepha Maria da Conceigao, 

e, quem sabe tambem, ter procurado Silvina pelas noites de uma Campina Grande pouco 

iluminada naquele ano de 1932, escutando os boemios cantarem pela madrugada fria do 

meretricio: 

"Quero esquecer que te amei/ porque amar alguem assim s6 e sofirer, s6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 penar/ e 

por isso entao almejo esquecer o meu desejo/ o desejo de te amar teu amor e 

egoismo/ e ciume doentio/ que tortura o coracao quero mais nao posso esquecer/ 

anseio sempre te rever para acalmar esta paixao..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Entre beijos, abragos e carinhos... O homem e capaz de matar! 

Nao se deve amar sem ser amado 

E melhor morrer crucificado! 

Deus nos livre das mulheres de hoje em dia 

Desprezam um homem so por causa da orgia! 

Gosto que me enrosco de ouvir dizer 

Que a parte mais fraca e a mulher 

Mas o homem com toda a fortaleza 

Desce da nobreza e faz o que ela quer! 

Dizem que a mulher e parte fraca... 

Nisto e que eu nao posso acreditar 

Entre beijos e abraqos e carinhos... 

O homem nao tendo e capaz de matar. "
187 

O mundo da prostituigao e marcado por manifestagoes de desejo, afeto, amizade e 

solidariedade, mas tambem e um mundo exposto as pulsoes violentas que permeiam as 

relagoes sociais entre as prostitutas, seus amantes, gigolos, cafetinas, cafetoes e especialmente 

entre seus clientes. A meretriz e tida como uma mulher de desejos, de prazer., diferente da 

imagem da esposa tida como assexuada. Ela desperta nos homens seus instintos mais 

"animais", provocando um desejo quase desmesurado, como afirma Georges Bataille: 

1 8 7 "Cassino Maxixe" , primeira versao de "Gosto que me enrosco", composta por Sinho e sucesso na voz de 

Francisco Alves (1928). 
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"A imagem da mulher desejavel, que se nos oferece como tal, seria insipida - ela 

nao provocaria o desejo - se ela nao anunciasse, ou nao revelasse, ao mesmo tempo, 

um aspecto animal secreto, de uma enorme sugestao. A beleza da mulher desejavel 

anuncia suas partes pudendas: justamente suas partes pilosas, suas partes animais." 
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A relacao com os clientes variava de acordo com a categoria de cada um. Nao estamos 

falando de quem tinha mais ou menos dinheiro, mas da frequencia de cada um no quarto 

destas mulheres. Havia o cliente esporadico, que frequentava os cabares e as pensoes de vez 

em quando para se divertir, mas nao tinha preferencia por nenhuma meretriz e nem criava 

vinculos com ela, sendo desconhecido do local. 

Os clientes fixos, que iam com mais frequencia a zona e geralmente se fixavam numa 

meretriz, podendo ou nao criar vinculos afetivos com ela. Era o que se chamava na zona de 

"gostar", ou seja, o cliente ou amante que tinha relacSes sexuais de forma continua com a 

prostituta. Muitas vezes esse cliente confundia sua relagao com a meretriz como uma forma 

de amasiamento, nao aceitando, muitas vezes, que ela tivesse outros homens. Diferia do 

gigolo/cafetao porque este recebia dinheiro da prostituta e era amasio desta, portanto, podia 

"controla-la", mas o cliente fixo nao. 

E por ultimo o habitue ou o boemio, aquele que estava todos os dias na zona, embora 

quase sempre nao tivesse dinheiro para pagar as noitadas, e que ja era conhecido de todos e 

formava vinculos de amizade e solidariedade com a cafetina, que permitia a sua estada no 

cabare sem pagar nada, e vinculos amorosos com suas meninas, que iam para a cama com ele 

de graca. Geralmente dormia com todas de uma pensao para depois se fixar numa so, podendo 

tambem se apaixonar e casar com a sua preferida. 

Mas de um modo geral, as prostitutas tinham de enfrentar os mais variados tipos de 

clientes, que segundo Margareth Rago iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) desde figuras agraddveis ate bebados, 

delinquentes, vagabundos, ladroes, homens violentos e desequilibrados, que nao podiam 
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arcar com os custos dos bordeis mais caros. " 

No entanto isto e bem relativo, pois muita gente da elite e da alta sociedade 

campinense comparecia aos cabares mais chiques da cidade, como a Pensao Moderna de 

Josefa Tributino, a Pensao Estrela de Carminha Villar ou a Pensao Nice de Maria Amelia de 

BATAILLE, Georges. O Erotismo. Porto Alegre: L & PM, 1987, p. 134. 

RAGO, Margareth. Op. Cit., p. 231. 
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Morais, e faziam verdadeiras arruacas, provocando brigas e ate mortes . E mesmo as 

prostitutas mais pobres nao aceitavam certos tipos de clientes que elas consideravam mal 

carater, como Sebastiana Soares que impediu uma de suas pensionistas de pernoitar com um 

famoso "gatuno" da cidade no seu estabelecimento191, numa demonstracao de que mesmo no 

mundo da prostituicao, constantemente nomeado como desregrado, havia regras de conduta e 

uma certa disciplina que elas deveriam seguir para manter um certo "ar de civilidade" nos 

bordeis e casas de pensao. 

Quebrar as regras era ser exclufdo e mal visto no meio, como no caso de Maria Santina 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ9 

Herculano que foi expulsa da pensao de Emilia Marques de Melo, conhecida como Mira, 

porque lhe roubou quatorze mil reis. Prostituta roubar cliente era uma pratica "toleravel" e ate 

muito comura no meio da prostituicao, mas uma prostituta roubar outra era uma pratica 

inaceitavel. 

Assim, a mobilidade e a rotatividade de homens na zona do baixo meretricio era muito 

grande obrigando as "meninas" a conviver com tipos que elas desconheciam ou conheciam 

pouco, estando, por isso mesmo, mais expostas a violencia do que as de pensoes mais 

elegantes. Para mostrar que a relagao entre "mulheres de vida airada" e clientes nao era de 

facil delimitagao, acompanhemos o caso de Inacio Severino da Silva e de sua amante Maria 

de Lurdes. 

Inacio e Maria de Lurdes ja se conheciam desde 1956, pouco mais de um ano. Ele era 

um homem sem sorte no amor: sua primeira esposa morrera pouco tempo depois do 

casamento e a segunda esposa, por obra do destino, o havia deixado com os tres filhos para 

viver com outro homem. Inacio realmente estava desencantado da vida quando conheceu 

Maria de Lurdes, uma linda prostituta de vinte e poucos anos e bastante requisitada dos 

populares na rua "Boa" (Manoel Pereira de Araujo), alem de ser a preferida de Madame 

Nenem, que mantinha uma Pensao onde Lurdes e outras mulheres moravam no n° 225. 

Apaixonado, Inacio tem Maria de Lurdes como amasia e a mantinha do que ela 

precisasse, inclusive havia lhe dado um relogio de presente a poucos dias. No entanto, Lurdes 

tinha Inacio nao como amasio, mas como cliente fixo, e sempre o recebia quando ele aparecia 

1 9 0 Aqui falamos de pensoes que eram bem freqiientadas, organizadas e higienicas antes do surgimento do 

Eldorado, o Cassino-Cabare mais famoso da cidade que abriu suas portas em 1937 sob a direcao de Carminha 

Villar e depois Josefa Tributino. Mesmo no Eldorado, como veremos no proximo capitulo, as coisas nao eram 

tao harmoniosas como disseram alguns memorialistas, pois encontramos varios processos de brigas e ate" de 

morte dentro do Cassino. Sobre arruacas provocadas na zona por membros da elite campinense verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "As elites na 

Mandchuria", SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de, op. Cit., p. 198-208. 
1 9 1 Processo crime s/n, re" Sebastiana Soares, mago 04/07/1939 a 30/12/1939. 
1 9 2 Sumario crime n° 2109, re Maria Santina Herculano, mago 01/04/1942 a 07/08/1942. 
1 9 3 Apelagao criminal n° 3560, reu Inacio Severino da Silva, mago 21/02/1957 a 13/11/1957. 
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na pensao. So que Inacio, depois de tantas tragedias na sua vida amorosa, nao aceitava ser 

traido novamente e exigia de Maria que ela nao dormisse com outros homens. 

Para Maria de Lurdes isso nao tinha cabimento, visto Inacio ser apenas um cliente e 

nao ter direito nenhum sobre ela, muito menos de impedir que continuasse a "fazer a vida". 

Dai o depoimento de todas as amigas de Lurdes que afirmavam textualmente: 

"... que o acusado freqUentava sempre a pensao onde morava; que a vitima era 

prostituta e assim recebia indistintamente quem lhe procurasse..." (grifo nosso) 

"... que o acusado nao era amasiado com a vitima, porem gostava da mesma e a 

frequentava constantemente..." (grifo nosso) 

"... que o acusado nao era amigado com a vitima, apenas gostava dela; que a vitima 

recebia qualquer homem que a procurasse..." 1 9 4 (grifo nosso) 

Alias, os poucos presentes e algumas despesas que ele pagava na Pensao nao eram 

suficientes para ela se manter minimamente confortavel e ate juntar algum dinheiro para o 

futuro. Lurdes continuava a fazer programas. Inacio continuava apaixonado, mas sempre 

fazendo cenas de ciumes e ameacando mata-la, caso a encontrasse com outro homem. 

No mundo da prostituicao era muito comum encontrar clientes apaixonados por 

meretrizes que exigiam exclusividade. Ate esse ponto a relagao nao era dificil de levar, mas 

quando o cliente partia para o desejo de posse e propriedade daquela mulher, e o ciume 

exagerado entrava no jogo amoroso, era sinal de que as coisas nao iriam terminar bem. Por 

isso, quando chegava a este ponto, muitas mulheres resolviam terminar o relacionamento, nao 

recebendo mais aquele cliente. 

Essa atitude de escolha da prostituta nao era aceita pelos homens, pois acreditavam 

que porque pagavam tinham que ser recebidos de qualquer maneira e podiam fazer o que bem 

entendessem na cama. Mas as coisas nao eram do jeito que eles pensavam. A zona tinha 

codigos a serem respeitados e as proprias mulheres que la mercadejavam seu sexo tinham 

igualmente regras de conduta a seguir, por mais que o "imaginario popular" as visse como 

"mulheres do povo", elas nao se consideravam "mulheres de todos". As meretrizes tinham 

suas proprias escolhas, algo que muitas vezes nao era respeitado e por isso ocorria a violencia. 

Foi o caso de Inacio, que ja vinha a algum tempo tendo crises de ciumes com Maria de 

Lurdes. Percebendo o perigo que rondava a sua vida, ela decide aos poucos se afastar de 

Depoimentos, respectivamente, de Elizabete Maria da Conceicao, Inacia Cosmo da Silva e Maria Evaristo 

Barbosa, todas no Forum em 11/11/1957, as 15:00 horas. 
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Inacio. Foi ai que na manna do dia 09 de setembro de 1957 acontece o crime. Acompanhemos 

a narragao de Inacio 1 9 5: 

"... que hoje por volta das sete da manhi, quando regressava do servigo, da padaria 

onde trabalha de propriedade de Dona Carmelita, para dormir (...) ao chegar no 

quarto onde reside a vitima e sua amante, bateu a porta e a vitima Maria de Lurdes 

disse ao acusado que estava acompanhada; que em vista disso o acusado pediu o 

palito e o chapeu que deixara guardado no quarto da vitima e que a vitima entregou 

os referidos objetos por cima da parede do quarto..." 

Podemos perceber aqui dois aspectos interessantes. Primeiro o fato de Maria de 

Lurdes esta acompanhada logo as sete da manha demonstra que ela passou a noite com outro 

homem, o que nos sugere que ela deveria ter um gigolo, pois so ele dormia o restante da noite 

com sua amante depois dos programas. Era com ele que ela sentia prazer e se entregava por 

completo. Com os clientes era diferente. O sexo era menos comprometido sentimentalmente. 

Para o seu gigolo ela entregava seu corpo e alma, suas caricias mais ternas e beijos mais 

ardentes. Para o cliente ela entregava seu corpo e nao se deixava envolver por completo. Era 

ela que sustentava, muitas vezes, seu "homem". Era o cliente que, quase sempre, sustentava 

seus caprichos de mulher. 

Para Inacio era dificil entender essa situacao. Ele queria te-la so para si, no entanto nao 

a tirava da pensao e nem tinha a intengao e/ou condigoes de "montar casa" para ela, visto a 

sua condigao financeira de padeiro nao permitir tal coisa1 9 6. Alem disso, havia a propria 

condicao de meretriz de Maria de Lurdes que nao era bem vista pela sociedade e muito menos 

pela familia dele. 

O segundo aspecto e que Inacio havia estado com Lurdes na noite anterior, visto ter 

deixado o palito e o chapeu no quarto da vitima, num sinal claro de que voltaria pela manha. 

E, no entanto, Lurdes pernoitou com seu gigolo talvez para demonstrar para Inacio que ele 

nao era o unico em sua vida. Por esse ato, Maria de Lurdes vai pagar caro. Acompanhemos a 

continuagao da narrativa do proprio acusado: 

"... que... saiu sem dizer nada e foi para casa, e quando chegou em casa, chegou 

meio desorientado e que suas irmas perguntaram o que havia, o que... disse que ia 

saber "agora" e ao dizer estas palavras voltou a padaria onde trabalha. na rua Joao 

1 9 5 Depoimento de Inacio Severino da Silva em 09/09/1957, no dia do crime, na delegacia de policia. 
1 9 6 Sobre a condigao dos padeiros e vendedores de paes ver SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de, op. Cit., p. 92-

102. Apesar do trabalho de Fabio Gutemberg abranger o periodo de 1920 a 1945, sabemos que a condigao 

financeira dos vendedores de paes nao se alterou muito na decada de 1950, visto que em alguns processos que 

pesquisamos referentes a esta decada nos informam que tais profissionais moravam, quase sempre, nas zonas de 

meretricio espalhadas por diversos bairros da cidade, que ja eram muitas no final da decada de 1940 e toda a 

decada de 1950. Inacio morava no Jose Pinheiro, na rua Fernando Vieira n° 751, com suas irmas e filhos. 
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Suassuna e depois saiu dirigindo-se para a rua do Imboca e ao chegar na venda de 

propriedade do senhor Agra pediu para botar uma "chamada": que o dono da venda 

disse que nSo porque achava que ele ja estava meio desmantelado ao que disse 

"estou mesmo"... 

Inacio estava desorientado com a cena que acabava de presenciar na casa de sua 

amante. Por isso, chegando em casa meio "desorientado", suas irmas perguntaram o que tinha 

acontecido. Neste momento toma coragem e volta a padaria, talvez no intuito de pegar uma 

faca, e como nao consegue o que queria vai ate a rua do Emboca e pede uma dose de 

aguardente ao senhor Agra. Este, percebendo a perturbacao de Inacio, nao da aguardente para 

ele. No entanto lhe oferece algo pior:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o dono da venda aindaperguntou... 'seu caso e matar 

gente?' e ...respondeu "depende"ao que o dono da venda respondeu "gato sem unha nao 

briga" e foi lhe oferecendo uma faca peixeira nova... " 

Seu Agra vendeu a peixeira para Inacio por Cr$ 40,00, sendo repreendido por sua 

esposa que percebeu o estado em que se encontrava o comprador. Ele entao responde para a 

esposa: "eu quero Id saber disso, quero saber se vendo ". Horas depois, seu Agra e a esposa 

ficaram sabendo do que tinha acontecido. 

Inacio, depois de tomar um cruzeiro de aguardente e muita coragem, sai em diregao a 

Manoel Pereira de Araujo, chegando por volta das nove horas da manha. Lurdes ja havia se 

despedido do seu gigolo, ja tinha arrumado o quarto e trocado os lencois de cama. Estava 

neste momento conversando com suas colegas Elizabete e Inacia em seu quarto. Nervoso e 

cego de raiva, ao entrar no quarto nao ve sua amante e pergunta a Elizabete: "quede Lurdes? " 

e esta responde-lhe "olha ai, quase tu pisa nela". Maria entao vai buscar um copo de cafe 

para Inacio que joga este em cima da cama, ao que ela diz: "Inacio nao faca isso, o lengol esta 

• • 197 

tao limpmho" , e este lhe responde irritado: "o que e que voce pensa de mim?" e da um 

empurrao em Maria de Lurdes, que se retira para a cozinha ao que e seguida por Inacio. 

Na cozinha, percebendo a raiva do amante e tentando "amansa-lo", senta-se no seu 

colo e lhe faz algumas caricias ao que este lhe abraca e, beijando-lhe no pescoco, num ultimo 

gesto de amor, crava-lhe a faca no abdomen. Maria de Lurdes nao suportou o ferimento e 

morreu pouco tempo depois. Inacio, apesar de alguma manobras da justica e dos depoimentos 

de seus amigos padeiros que insistiam em dizer que ele vivia "maritalmente"198 com Lurdes, 

1 9 7 Depoimento de Elizabete Maria da Conceigao, no dia do crime, em 09/09/1957. 
1 9 8 A insistencia dos seus amigos em dizer que ele e Lurdes viviam maritalmente era uma estrategia para livra-lo 

da condenacao, pois assim o crime se justificaria como passional. Mas o juri nao levou em consideragao esse 

aspecto e, por incrivel que pareca, levaram em conta os depoimentos de suas colegas meretrizes, que se uniram 

em solidariedade a amiga para punir o criminoso. Ainda aqui, na decada de 1950, encontramos o discurso da 
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depois de varias instancias na justiga, e condenado a 19 anos de reclusao e mais um ano de 

intemamento na penitenciaria agricola de Mangabeira. 

Na prisao, Inacio possivelmente tenha refletido sobre todas as desditas que passou pela 

vida: a viuvez precoce, o abandono da esposa infiel, lhe deixando os filhos pequenos e o 

desatino de matar com um beijo mortal sua Maria de Lurdes. Deve ter pensado naquela 

musica famosa, cantada por Francisco Alves, o "Rei da Voz" da Radio Nacional, sucesso ha 

anos atras:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao se deve amar sem ser amado/ E melhor morrer crucificado! Deus nos livre 

das mulheres de hoje em dia/Desprezam um homem so por causa da orgia!... " 

Este e um caso, assim como outros que pesquisamos , em que a relagao 

prostituta/cliente/ amasio ou gigolo e bastante complexa e com uma linha demarcatoria muito 

tenue. Como vimos o cliente fixo confunde, muitas vezes, sua relagao com a meretriz com um 

amasiamento. Para elas, essa distingao e muito clara, embora elas nao falassem para estes 

amantes contmuos essa diferenga, que, alias, so era percebida pelos moradores e trabalhadores 

da zona. 

Mas nem todos os casos terminavam tragicamente como este, pois a gama de 

relacionamentos que as prostitutas tinham abria um leque de possibilidades para outros tipos 

de casos. 

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hoje e dia de feira... e de Cabare! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fugindo da nostalgia/ vou procurar alegria 
Na ilusao dos cabares/ sinto beijos no meu rosto 

E bebo por meu desgosto/relembrando o que tu es. 
E quando bebendo espio/ uma taga que esvazio 

Vejo uma ilusao qualquer/ nao distingo bem o vulto 
Mas deve ser do meu culto/o vulto dessa mulher... 
Quanto mais ponho bebida/mas a sombra colorida 
Aparece em meu olhar/ aumentando o sofrimento 

No cristal em que, sedento/ quero a paixao sufocar. 
E no anseio da desgraca/ encho mais a minha taga 
Para afogar a visao/ quanto mais bebida eu ponho 

Mais crescente a mulher no sonho/na taga e no coragao.200 

vitimizacao da prostituta por parte do promotor Antonio de Farias, que sensibilizou o juri , em contraposicao ao 

discurso da passionalidade escrito por nada menos do que Raymundo Asfora, advogado dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T6U.  
1 9 9 Outros casos semelhantes encontramos nos processos: agao criminal n° 2822, reu Pedro Eloy de Sousa, mago 

02/01/1950 a 06/12/1950, condenado com a mesma sentenga, acrescentando que ele deveria passar 8 anos sem 

exercer cargos publicos; e recurso criminal s/n, reu Manoel Azevedo da Costa, mago 21/02/1957 a 13/11/1957, 

que evadiu-se da cidade e nao cumpriu pena, tendo o processo corrido ate 1966. 
2 0 0 "A Mulher Que Ficou na Taga" (1934), composigao de Orestes Barbosa e Francisco Alves, cantada por 

Francisco Alves. 
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Ja falamos anteriormente que a zona de meretricio de Campina Grande havia sido 

transferida, no inicio dos anos 1930, para a regiao dos Currais, visto as constantes 

reclamacoes dos letrados da cidade e da elite campinense. Aos poucos, as prostitutas e toda 

sua corte foram sendo distribuidas entre as ruas que vieram a compor o chamado Bairro 

Chines ou Mandchuria. 

Os dias de maior movimento da zona eram justamente os dias de feira, ou seja, as 

quartas e sabados, quando afluiam para Campina Grande feirantes de toda a regiao para 

comercializarem seus produtos de dia e, como nao "eram de ferro", frequentava os cabares a 

noite. Nestes dias, a movimentagao nos cafes, bares, pensoes, restaurantes e quartinhos de 

marafonas dobrava. E eram justamente nestes dias, em que o dinheiro "corria mais solto", os 

mais alegres para nossas personagens da vida real. 

Havia dancas e sambas em quase todas as pensoes, o que fazia com que a concorrencia 

e a rivalidade entre as "fubanas" aumentasse muito. Mas se cada uma permanecesse em seu 

"lugar", na ponta de rua, calcada ou janela que lhe era devido, nada de grave aconteceria e a 

noite correria mansa, terminando com varios mil reis ou cruzeiros na caixinha, que seriam 

utilizados para pagar a dona da pensao, comprar batons, ruge, po-de-arroz, perfumes, vestidos 

e sapatos novos, alem de bijuterias. Guardar um dirmeirinho extra para o futuro tambem era 

uma boa pedida, mas nem todas as meninas conseguiam fazer isso, pois muitas tinham que 

sustentar seus gigolos e amantes, que lhes davam protecao e arranjavam clientes. 

Nao se podia esquecer de guardar um pouquinho para as novenas que muitas delas 

participavam especialmente as do mes de Maio, consagrado a virgem Maria, porque rezava o 

costume catolico que toda mulher que se chamasse Maria deveria participar dessas novenas, e 

muitas "fubanas" da zona tinham esse nome, embora nem todas fossem catolicas.201 

Enfim, dia de feira era um dia especial, nao so para elas como para os homens 

tambem, pois la eles encontravam uma boa conversa, uma boa bebida, podiam escutar os 

boemios cantarem nostalgicas cancoes dos mais populares cantores brasileiros, especialmente 

os "Reis" da Radio Nacional, como Francisco Alves, Carlos Galhardo, Orlando Silva e Silvio 

Caldas (ANEXO 2), grandes tangos, sambas e boleros que fizeram sucesso entre as decadas 

de 1930 e 1940, alem de poder dancar com lindas garotas e, quem sabe, leva-las para cama. 

Acreditamos que as prostitutas, mesmo estigmatizadas e proibidas de irem a Igreja, eram bastante religiosas e 

quando podiam participavam das novenas na Matriz ou em outras Igrejas espalhadas pelos bairros mais 

distantes, onde poucas pessoas as conheciam. Em relacao as novenas de Maria no mes de Maio, encontramos um 

processo que faz referencia a ela, onde prostitutas se juntavam para assistir as novenas no bairro de Jose 

Pinheiro. Ver recurso criminal s/n, reu Manoel Azevedo da Costa, maco 21/02/1957 a 13/11/1957. 



87 

Diante deste mundo de festa e diversao, nao poderia faltar os rasga-rasga, corre-corre, 

quebra-quebra, ruge-ruge, fecha-fecha, barulhos, arruagas e fhrdungus202. Ou seja, confusoes 

pelos mais diversos motivos. E o que nos chama a atengao nestes casos e muito mais a relagao 

entre prostimtas e clientes do que as brigas em si. Desta forma, vamos nos preparar para 

entrar no cafe e pensao de Maria Bedon na Manoel Pereira de Araujo, n° 112. 

Era quarta-feira, dia 09/08/1933, as 20:00 horas da noite 2 0 3. Maria Bedon e seu amante 

estavam na porta da pensao recepcionando os clientes que ali chegavam. Estava tendo um 

baile no salao de dancas, que era pequeno e estava cheio. Muitos homens e mulheres 

desconhecidos dancavam ali naquele salao apertado, inclusive Esmerina Maria da Conceigao, 

25 anos, que embora nao fizesse parte do quadro das "meninas" de Maria Bedon estava a 

dancar acompanhada de um cliente, que possivelmente pagou para entrarem juntos naquele 

lugar. 

Tambem dangava ali Jose Preto, um negro que morava na rua das Piabas, casado, 26 

anos e freqiientador assiduo do meretricio em dias de feira. Por estar o salao cheio, era 

comum que as pessoas que ali dancavam de vez em quando batessem umas nas outras, o 

chamado "encontrao". Mas Jose Preto estava incomodado com as pessoas batendo nele 

constantemente, ate que por uma infelicidade, o rapaz que dangava com Esmerina da um 

encontrao em Jose Preto, que irritado, comega a ameagar esbofetear os dois. Abre-se uma 

discussao entre os tres e Esmerina, conhecendo a indole de Jose Preto, toma a frente do rapaz 

na discussao e acaba levando um soco no nariz. Dai comega o corre-corre e Jose Preto e 

expulso do salao pelo amante de Maria Bedon. Pouco tempo depois chega a policia que 

prende Jose Preto e Esmerina para prestarem esclarecimentos na delegacia. 

O que chama a atengao no caso, alem da grande quantidade de pessoas que estava no 

local, e o fato de Maria Bedon e Esmerina nao se conhecerem, demonstrando que outras 

meretrizes podiam freqiientar os bailes e pensoes mesmo sem fazer parte do seqiiito da 

cafetina. 

Outro elemento interessante e que no momento em que Jose Preto esbofeteia 

Esmerina, um homem o expulsa do local, provavelmente o amante/gigolo de Maria Bedon. 

Essa atitude nos revela a nogao de "conveniencia" de Pierre Mayol 2 0 4 . 

Todas sao expressoes que encontramos nos processos criminals que indicam brigas e confusSes na zona de 

meretricio. 
2 0 3 Processo crime s/n, reu Oscar Francisco Correia, vulgo Jose Preto, mago 17/02/1933 a 14/12/1933. Outro 

processo tambdm ocorrido em dia de feira, mas que homens disputam meretrizes e o sumario crime n° 25,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6U 

Joao Belo do Nascimento, mago 15/01/1935 a 30/03/1935. 
2 0 4 M A Y O L , Pierre. "A Conveniencia". In: A Invengao do Cotidiano, vol.2., op. Cit., p. 46-70. 
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Para ele, o bairro e composto de uma coletividade em que todos se conhecem mais ou 

menos e que mantem uma rede de relagoes integradas, como circulos de amizade, lagos 

familiares e etc. Um individuo que nasce ou se instala no bairro tern de aprender os codigos 

de sociabilidade do local, embora estes nao estejam escritos, mas sao legiveis para todos os 

usuarios do bairro atraves da linguagem e do comportamento. 

A aceitagao desses codigos, ou a sua transgressao, e objeto de comentarios dos 

moradores que passam, de certa forma, a "olhar diferente" para ele. Para Pierre Mayol, o 

corpo na rua representa, simbolicamente, os codigos que os usuarios se utilizam no bairro e 

esses codigos sao conhecidos atraves da conveniencia. Ser conveniente e se portar de forma 

adequada nos locais que freqiienta, e se ajustar aos habitos e costumes do local, e e por isso 

que um dos aspectos importantes da conveniencia e a "repressao minuscula", ou seja, "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

conveniencia exerce a fungao reguladora dos comportamentos sociais, reprimindo o que 

"nao convem ", e o que "nao se faz ".
 5 

Neste sentido, Jose Preto estava sendo inconveniente, por isso foi expulso do cafe de 

Maria Bedon. No entanto, ele era conhecedor dos codigos da zona, pois morava ali proximo 

no canal das Piabas, utilizou deles para tentar se livrar da policia, pois 

"... retirou-se para casa, mas sabendo que a policia o prenderia. resolveu voltar para 

o cafe onde se deu o fato, afim de ser preso logo, porque no dia seguinte nada mais 

sofreria. e sim. seria solto pela prisao anterior; que ainda esta preso. por6m sup5e ser 

posto em liberdade; ... que foi preso pela policia e nao se opos a prisao. pois voltou 

ali com o fim mesmo de se entregar a policia. caso esta nao o procurasse; que agora 

mesmo o sargento que preside este inquerito, disse-Ihe por em liberdade, visto nao 

haver prejuizo para a justica, em ele interrogado continuar solto..." 2 0 6 (grifos 

nossos) 

Com esta declaragao podemos perceber que Jose Preto dominava os codigos sociais da 

zona de meretricio, pois ele sabia muito bem que se fugisse seria cagado pela policia e logo 

encontrado, preferindo entao entregar-se para ser posto em liberdade em seguida. Quanto a 

Esmerina, de nariz quebrado, nao conseguiu clientes naquela noite e nem nas seguintes 

porque provavelmente estava se recuperando da bofetada que levou de Jose Preto, afinal, uma 

das coisas mais importantes para uma "mariposa" era sua aparencia. E nao so a aparencia, 

mas o direito de escolher tambem os clientes com quem elas queriam se relacionar. 

Idem, p. 49-50. 

Depoimento de Oscar Francisco Correia, vulgo Jose Preto, em 11/08/1933. 
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Um dos estereotipos que a sociedade pensa sobre a prostituta e o fato dela, porque 

mercadeja o seu corpo, aceitar todo tipo de homem em sua cama. O que percebemos e que 

elas tambem escolhem seus clientes, especialmente se estes ja sao conhecidos na zona como 

fixos e assiduos frequentadores dos cabares. 

Fato interessante foi o que ocorreu na madrugada de sexta para sabado, pela 1:30 da 

madrugada, do dia 26/04/1940. Waldir Cordeiro, 19 anos, e Paulo Gomes da Silva 2 0 7, 17 anos, 

vinham de uma noitada na Mandchuria, ao passar pela "Boa Boca" (rua da Pororoca) 

encontraram duas belas prostitutas, Charita e Nevinha, que saiam do cabare de Maria 

Pororoca. Elas se encantaram com o jeito diferente dos dois rapazes falarem e, apesar da 

pouca luz, perceberam que tinham tra?os fisicos bem diferentes daqueles que elas eram 

acostumadas. 

Ao caminharem os quatro juntos, logo Charita e Nevinha descobriram que aqueles 

rapazeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bem apanhados nao eram paraibanos: Waldir era natural do Amazonas e 

trabalhava no comercio de Campina Grande, e Paulo do Rio de Janeiro, era vendedor de 

romances. Os rapazes estavam indo em diregao a republica onde moravam, na rua Joao 

Pessoa, n° 381 e elas se dirigiam para o bairro da Bela Vista. No entanto uma atragao surgiu 

naquele momento: eles querendo sexo, mas sem dinheiro para pagar porque tinham gasto tudo 

na noitada, e elas querendo vender sexo, no entanto, se sentiam atraidas pelos "estrangeiros" a 

ponto de ate mesmo "irem" com eles de graca. 

A empolgagao da conversa tomava conta dos quatro que, ao entrarem na rua Joao da 

Mata, perceberam que dois outros rapazes vinham correndo atras deles: era Bio Barrado e 

Pedro Cebo. Charita e Nevinha conheceram logo os individuos, assiduos frequentadores do 

meretricio, e concluiram que Bio Barrado iria aprontar algo, pois ja era acostumado a praticar 

arruacas na zona e, segundo Paulo Gomes, "... e habituado a bebidas alcoolicas e apromover 

disturbios e espancamentos quando em farras [encontra] com populares a noite 

perambulando pelas ruas, ja tendo ate procurado desautorizar a policia quando de patrulha 

para corrigir a malandragem... " 

Com a comvencia de policiais, Bio Barrado se sentia quase o "dono" do meretricio, e 

por isso mesmo ele e Pedro Cebo resolvem encarar os "forasteiros" e os manda embora, 

Processo crime s/n, reu Paulo Gomes da Silva, mago 05/01/1940 a 06/11/1940. 

Expressao que quer dizer "bem arrumado ou bonito", na giria do meretricio. 

Depoimento de Paulo Gomes da Silva em 26/04/1940. 
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tomando as mulheres para si. Waldir e Paulo nao puderam fazer nada porque os dois que os 

ameacavam eram bem mais fortes do que eles, visto serem chapeados.210 

As mulheres Charita e Nevinha tambem nada puderam fazer para impedir aquela 

situagao, no entanto, se negaram a transar com eles. Por causa disto, Bio Barrado e Pedro 

Cebo discutem com elas, talvez querendo mostrar que tinham dinheiro para pagar e que elas 

nao podiam rejeita-los, sendo que Pedro da um empurrao em Charita e Bio Barrado segura 

com forga no braco de Nevinha. Neste momento, Paulo observando de longe o acontecido 

chama a atengao de Waldir e grita:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "deixem estas mulheres cobras safados" e comegam a 

atirar pedras nos dois, que partem para alcanga-los enquanto as "meninas", assustadas e talvez 

frustradas, voltam para o cabare de Maria Pororoca. 

O interessante deste processo e justamente a atitude das prostitutas em se recusarem a 

Bio Barrado e Pedro Cebo, numa demonstragao de que elas tinham escolhas e nem sempre 

transavam com quem pagasse mais. A empatia com o cliente e importante no mundo dos 

"amores ilicitos", nao so no baixo meretricio como na prostituigao de luxo, porque tambem 

2 1 1 

encontramos caso semelhante no Cassino Eldorado . 

Mas nao era so Bio Barrado que se sentia "dono" do meretricio. Outros frequentadores 

da zona, comegando a carreira na boemia, se sentiam verdadeiros "galos" da Mandchuria, 

como era o caso de Wilsom Eloi de Almeida, conhecido por Bisquila, de 19 anos, filho de 

uma das familias ricas de Campina Grande. 

Apesar de jovem, Bisquila era frequentador assiduo da zona de meretricio, mas so 

frequentava bares e cabares que a sua condigao permitia como o Bar Elite e o Cassino 

Eldorado. Na madrugada de 16 de fevereiro de 1943, Bisquila estava no Bar Elite, na "Rua 

Boa" a cantar e recitar poemas com uns colegas que havia conhecido ali naquele momento. 

Cantava os maiores sucessos de Francisco Alves e, especialmente, do "Cantor das Multidoes", 

Orlando Silva. 

Chapeado ou carapuceiro eram denominagoes para homens que trabalhavam no carregamento e 

descarregamento de produtos dos caminhoes na rua Joao Pessoa e que por seu servigo pesado eram bastante 

fortes e corpulentos. Sobre o modo de vida dos chapeados e carapuceiros ver "O Mundo dos Carregadores", in 

SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de, op. Cit., p. 108-118. 
2 1 1 Processo criminal s/n, reu Silvio Alves de Lima, mago 08/03/1935, agrediu prostituta por ciumes desta com 

seu irmao; agao criminal n° 1978, reu Adauto Inacio da Rocha, mago 05/02/1941 a 03/11/1941, agrediu meretriz 

no Eldorado porque esta nao quis fazer programa de dia; apelagao criminal n° 203, reu Valni Ramos Borburema, 

mago 22/01/1943 a 27/04/1943, assassinou meretriz no Eldorado que se negou a transar com ele; agao criminal 

n° 2463, reu Antonio Pinheiro Guedes, mago 03/02/1945 a 28/11/1945, agrediu meretriz porque nao aceitava ser 

rejeitado por ela; e ag§o criminal n° 3396, r6u Garibaldi Pereira de Ataide, mago 08/03/1956 a 09/11/1956, 

assassinou soldados que queriam transar com sua puta. 
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Neste momento entram no bar Maria Jose Ribeiro e Idalina Fernandes de Morais, 

batendo no balcao e dizendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...que queriam beber e que estavam roendo...,"
212 

provavelmente porque nao haviam conseguido clientes naquela noite ou por causa de algum 

"amor" nao correspondido. Como ja.conheciam Bisquila, comecaram a pilheria-lo por causa 
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da sua fama de "gostosao" e porque ele so "... queria ser o "galo " da Mandchuria " 

E interessante percebermos aqui a relacao que os boemios e clientes tinham com o 

lugar. Assim como Jose Preto e Bio Barrado, Bisquila tambem conhecia os codigos da zona e 

se gabava por ser um "grande conquistador", um "Casanova", um verdadeiro "galo" que 

domina o "galinheiro" e tern todas as "galinhas" quando bem quer. Mas esse "galo 

conquistador" tambem era conhecido como "galo de briga", pois tres das cinco testemunhas 

que depuseram na delegacia, apesar de o defenderem, afirmam ser ele vim verdadeiro 

arruaceiro. 

Por causa das pilherias dirigidas a Bisquila, este se atraca com as mulheres para 

"mostrar quern e que mandava ali", porque aquele bar nao era para ser frequentado por 

qualquer tipo de "marafona", apesar de estar localizado na rua mais movimentado do 

meretricio. Por estes espancamentos, o jovem boemio acaba se envolvendo em um processo e 

condenado a seis meses de detencao e fianca de Cr$ 300,00, alem de pagar o selo 

penitenciario de Cr$ 20,00. 

Mas o caso nao acaba aqui. O advogado de Bisquila, Alvaro Gaudencio de Queiroz, 

pede o sursis para ele por ser "delinqiiente primario", ao que o juiz Antonio Gabinio concede 

em 14/07/1943, mas impoe ao sumariado as seguintes medidas correcionais: 

"a) nao frequentar cabare a qualquer hora do dia ou da noite; b) nao andar pelas ruas 

ou frequentar cafes depois das 11:00 horas da noite, salvo em casos especiais e com 

licenca previa do juiz da l a Vara desta comarca; c) nao usar bebidas alcoolicas; d) 

nao jogar e nem entrar em casas de jogos; e) nao andar armado; f) nao se retirar do 

municipio sem previa comunicacao a este juizo; g) pagar dentro do prazo de tres 

meses as custas do oficial de justi9a que atuou em seu provento; h) pagar o selo 

penitenciario referido na sentenca condenat6ria." 

No entanto, Wilson Eloi, aprendiz de boemio, nao se conforma com as medidas 

correcionais impostas pelo juiz. Nao resistindo ao chamado da noite, das mulheres, das 

cancoes, das bebidas e dos amigos de farra, cai nos bracos da zona. E encontrado pelo 

Depoimento do garcom do Bar Elite Joao Montenegro de Lucena, em 16/02/1943. 

Depoimento de Maria Jose Ribeiro em 16/02/1943. 
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delegado Tiburtino Rabelo de Sa no Cassino Eldorado, por volta das 11:30 horas da noite 

bebendo cerveja, em clara atitude de desobediencia ao juiz de Direito. Por essa atitude, o 

sursis e revogado e Bisquila e recolhido ao xadrez. 

Mas como sua familia era influente e tinha muitos cobres para gastar, contrata o 

advogado Alufsio Afonso Campos para lhe defender e tirar-lhe da prisao. Ate mesmo o 

promotor do caso, Paulino Barros, pede ao juiz para lhe conceder liberdade, visto Bisquila ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... um menor de 20 anos, portanto, ainda nao tern inteiro discernimento das conseqiiencias 

inteiras dos seus atos... " 

Com o pedido da promotoria, o juiz decide conceder liberdade vigiada ao menor em 

14/08/1943. Mas como aprendiz de boemio, Wilson Eloi nao suporta a ideia de ter sua 

liberdade vigiada, sem poder fazer o que mais gosta: beber, cantar e se divertir na zona e nos 

bracos das mulheres. Desta forma, nao era possivel continuar na cidade. 

Assim, no dia 16/09/1943 o juiz lhe concede a mudanca de domicilio para Sao Paulo, 

onde provavelmente ele iria frequentar os mais famosos cabares da rua Libero Badaro e cantar 

os versos de Francisco Alves: "Fugindo da nostalgia/ vou procurar alegria/ Na ilusao dos 

cabares/ sinto beijos no meu rosto/ E bebo por meu desgosto/ relembrando o que tu es... " 

Apesar da vida noturna na Mandchuria ser bastante movimentada, especialmente em 

dias de feira, devemos ressaltar que nao era so dos "prazeres da noite" que as mariposas 

viviam. Muitas delas tambem exerciam outras atividades durante o dia, como veremos a 

seguir. 

8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De dia Maria, de noite Madalena. 

Nao sei/ que intensa magia/ teu corpo irradia 

Que me deixa louco assim Mulher. 

Nao sei/ teus olhos castanhos/profundos, estranhos 

Que misterios ocultarao Mulher. 

Nao sei dizer Mulher/ so sei que sem alma 

Roubaste-me a calma/ e a teus pes eu fico a implorar 

O teu amor tern um gosto amargo... 

Eu fico sempre a chorar nesta dor/ por teu amor/ por teu amor... Mulher™ 

A Mandchuria era um bairro que congregava todos os tipos de pessoas e das mais 

diferentes profissoes: prostitutas, comerciantes, policiais, chapeados, pequenos agricultores e 

lavradores, feirantes, vendedores dos mais diversos tipos de produtos, marceneiros, 

encanadores, mecanicos alem de proprietarios(as) de casas de pensao, cafes, cabares e bares. 

2 1 4 "Mulher" (1940), composicao de Custodio Mesquita e Sadi Cabral, cantada por Orlando Silva. 
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De tudo tinha um pouco, por isso nao podemos caracterizar a zona de meretricio apenas como 

local de prostituicao, pois ate as prostitutas exerciam outras tarefas durante o dia. 

Nos diversos processos que pesquisamos encontramos as meretrizes quase sempre 

qualificadas como tal na Delegacia de Policia, certamente porque eram os policiais e 

delegados as pessoas que mais proximos estavam do cotidiano e da realidade daquele bairro 

tendo conhecimento das mulheres que la moravam. Mas na justica as meretrizes quase sempre 

qualificam sua profissao como domestica, lavadeira, engomadeira ou passadeira e de servicos 

domesticos. 

No entanto, nao era apenas uma qualificacao para se livrar das malhas da justi9a, pois 

qualificada como meretriz seu depoimento pouco valia perante os magistrados, alem do que 

"prostituta" nao era considerado profissao. 

As mulheres que exerciam o meretricio quase sempre tinham uma atividade paralela 

ao comercio do corpo justamente para complementar os seus rendimentos, podendo tambem 

se verificar o contrario, mulheres que utilizam a prostituipao para complementar sua renda, 

especialmente quando estas tinham filhos. Sim, a maternidade era algo comum na zona, por 

mais que ela fosse condenada pela justica e pela medicina, as meretrizes tinham filhos e os 

criavam nao nos moldes que a sociedade burguesa exigia, mas ao seu proprio modo. 

Um exemplo emblematico foi o caso de Maria Valdevino Alves da Silva 2 1 5, vulgo 

Maria Benta, de 32 anos, residente na rua 5 de Agosto s/n. No seu auto de qualificacao feito 

pelo Sargento Severino Dias Novo, em 06/06/1935, quando este lhe pergunta do que vive, ela 

responde:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que apesar de ser meretriz, tern uma vida um pouco reservada e por esse motivo 

serve mais de trabalhos domesticos. " 

No entanto, pelos depoimentos colhidos no processo, Maria Benta vivia de um cafe 

boemio que funcionava apenas nas noites de sabado, na feira de animais, e durante a semana 

assava milho verde em frente a sua casa para os freqiientadores da zona. Possivelmente fazia 

esse servi?o durante alguns meses do ano, especialmente entre os meses de maio e julho, 

quando a safra de milho era grande. No restante do ano devia mesclar suas atividades 

noturnas com servicos domesticos. Coincidencia ou nao, Maria Benta tinha um filho de 13 

anos. 

Um ano antes deste caso, encontramos um garoto menor de 10 anos a brincar de sujar 

a parede do cafe "Cova da Onca" com uma pedra de carvao numa manha de domingo, 

28/10/1934. So que o dito cafe era de propriedade de Isabel de Fran9a Medeiros, inimiga de 

Processo crime s/n, res Maria Valdevino Alves da Silva, vulgo Maria Benta, e Felicia Cavalcanti da Silva, 

maco 13/01/1935 a 06/07/1935. 
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Ana Maria da Conceicao, mae do garoto. Por Isabel repreender o menino, Ana Maria escuta 

as repreensoes e sai em defesa do garoto entrando em luta corporal com Isabel. 

Tambem tinha uma filhinha recem nascida a engomadeira Anita Gomes da Silva, 

moradora da "Boa Boca" (Pororoca) quando numa furia de ciiimes foi assassinada pelo seu 

gigolo e amasio Pedro Eloy de Sousa216 e suas ultimas palavras e pensamento foram para sua 

pequena quando recebeu a primeira de tres punhaladas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Pedro, deixa-me viver para criar a 

minha filhinha... nao me mate. " 

Por esses e outro processos podemos afirmar que parte das prostitutas tinha filhos, 

embora ser mae exercendo o oficio nao fosse nada facil e provavelmente nao era aceito pelas 

cafetinas. Nas memorias de Eny, grande cafetina de Bauru entre as decadas de 1930 e 1960, 

encontramos ela dando conselhos para suas meninas nao engravidarem. Primeiro porque a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cr ian 9a nao podia ser criada naquele meio e segundo porque uma prostituta com filhos tinha a 

vida mais dificultada com a maternidade. Entao ela apontava dois caminhos: ou ela tern o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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filho e da ele para ado9ao ou aborta no inicio da gravidez. 

Alias, os metodos abortivos mais comuns naquele periodo (1930-1960) eram os chas e 

quando estes nao davam jeito apelava-se para a u t iliza9ao de algum metal perfurante que era 

introduzido na vagina "para fazer sangrar". Para evitar essa pratica, muitas prostitutas 

recorriam "as lavagens", ou seja, apos o coito jogar agua na vagina para evitar a gravidez, no 

entanto, era mais comum a realiza9ao do coito interrompido. Nao temos in form a9oes se em 

Campina Grande vendiam-se os "saquinhos membranos", especie de camisinha, que eram 

bastante comercializados em Sao Paulo e Rio de Janeiro no com e90 do seculo XX. 

Mesmo exercendo o meretricio e outras atividades paralelas, as prostitutas tinham 

tempo para criar seus filhos e tambem para o exercicio da fe. Encontramos referencias a 

praticas religiosas na zona. E como aquele local era bastante procurado, havia espa9o para as 

diversas praticas religiosas, sendo que as mais comuns eram o catolicismo e o candomble. 

Podemos perceber estas praticas quando analisamos um processo criminal ocorrido em 

1933. Nele encontramos a cafetina Josefa Tributino 2 1 8, que nessa epoca era proprietaria da 

Pensao Moderna e rival de Maria Amelia, proprietaria da Pensao Nice, envolvida numa 

disputa por clientes e por causa de um "catimbo" que ela havia feito e jogado em cima da 

Pensao Nice de Maria Amelia em 1932, motivo pelo qual se tornaram inimigas, no claro 

objetivo de, com a ajuda da magia, acabar com os negocios de sua rival. 

2 1 6 Acao criminal n° 2822, reu Pedro Eloy de Sousa, vulgo Pedro Carneiro, maco 02/01/1950 a 06/12/1950. 
2 1 7 MELLO, Lucius. Op. Cit. P. 169-173. 
2 1 8 Acao criminal s/n, r€s Djanira de Tal, Alice Tenorio e Josefa Barbosa, maco 24/07/1933 a 28/12/1933. 
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No ano seguinte, em 1934, encontramos a meretriz Joana Carlos retornando da missa 

do domingo na Matriz para sua casa de pensao na rua 5 de Agosto n°207, onde ficou sabendo 

da briga entre Ana Maria e Isabel de Fran?a no cafe "Cova da Onca". 

Essas e outras referencias nos dao pistas de que o sentimento de religiosidade tambem 

era vivenciado no meretricio, embora estas mulheres fossem constantemente nomeadas como 

desregradas, anormais e frias de sentimento. 

E possivel que em cada quarto de pensao ou cabare estivesse presente uma imagem 

dos santos catolicos preferidos de cada meretriz, especialmente Santo Onofre, popularmente 

conhecido como santo das meretrizes e dos cachaceiros, porque era padroeiro da fortuna e da 

subsistencia, responsavel por nunca deixar faltar clientes (e cachaca) para a casa que o tem. 

Podia tambem ter uma imagem de Sao Gonfalo, padroeiro dos matrimonios junto com 

Santo Antonio, que ficou conhecido por promover bailes e festas onde cantava e dancava com 

meretrizes, dando-lhes dinheiro para nao se prostituirem mais e arranjando-lhes bons 
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casamentos . 

Alem do sentimento de religiosidade e das crencas que vigoravam no meretricio, um 

outro aspecto que chama a aten9ao neste mundo de redoes tao complexas e a cumplicidade 

entre prostitutas e gigolos. Falamos anteriormente que o ciume e o sentimento de propriedade 

levavam muitos destes homens a praticar crimes contra suas amantes e amasias. Mas devemos 

ressaltar que eles tambem eram cumplices delas e muitas vezes praticavam crimes ou 

acabavam levando a pior quando tentavam defende-las. 

Como aconteceu com Francisco Alves, conhecido por Chico Panta, 23 anos . No dia 

09/02/1959, domingo, as 13:00 horas, estava acontecendo um forro na casa de Manuel 

Guedes. La dan9avam varias meretrizes, mas Dioclecio achou de se engra9ar com Clotilde, 

amante de Chico Panta. No meio do forro pe de serra, Chico observava sua amante do 

pequeno palco, enquanto tocava sanfona para o arrasta pe dos forrozeiros. Clotilde se nega a 

dan9ar com Dioclecio porque este estava embriagado, mas ele nao aceitava ser rejeitado por 

uma prostituta que, para ele, podia ser de qualquer um. 

Pela sua negativa, Clotilde recebe tres bofetadas e cai no chao. Seu amante desce do 

palco e da um soco em Dioclecio, ao que este responde com uma pexeirada na barriga de 
2 1 9 Santo Onofre foi um monge egipcio que nasceu e morreu no seculo IV, tendo passado toda sua vida como 

eremita no deserto, por isso e representado em meio a florestas, com longos cabelos por todo corpo, com uma 

cabaca e um alforje pendurado no pescoco. Sao Goncalo foi um padre peregrino e depois eremita em Amarante, 

Portugal, vivendo entre 1200 e 1262(7); alem desses santos temos uma infinidade de santas que eram prostitutas 

e converteram-se, como por exemplo Santa Maria Madalena, Santa Tais e Santa Maria Egipciaca. Sobre a 

religiosidade e crencas no mundo da prostituicao ver,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Crendices e superstigdes das profissionais do sexo ", In 

Anuario do 36° Festival do Folclore - 13 a 20 de Agosto de 2000, ano X X V I I , n°30, Olimpia, Sao Paulo. 
2 2 0 Ac3o criminal n° 3751, reu Dioclecio Jacinto da Silva, maco 18/14/1959 a 24/11/1959. 
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Chico Panta e ainda saca de uma mauser para atirar nele, no que e impedido pelos que ali 

dancavam. 

Quatorze anos antes, em 27/06/1945, Manoel Alexandrino de Meio foi enredado por 

uma artimanha promovida pela meretriz Josefa Silva Oliveira, conhecida por Zeze, de 17 

anos, seu amante Gentil Jose de Oliveira e o irmao Jose de Oliveira. A historia e um 

verdadeiro epico. 

Ja fazia algum tempo que Zeze mantinha relacoes amorosas as escondidas com 

Manoel, pequeno comerciante e morador da rua Campos Sales n° 263, bairro da Prata. Mas 

ele, espertamente conhecendo as artimanhas das prostitutas, nao dava dinheiro suficiente para 

Zeze, que sempre lhe pedia mais visto ser ele comerciante e, na visao dela, tinha bastante 

dinheiro. 

Resolvendo se vingar, fala para seu amante Gentil que Manoel vinha lhe assediando 

fazia algum tempo, o qual bolou uma estrategia para apanha-lo. Na noite do dia 27/06/1945, 

as 20:00 horas, Zeze marca com Manoel para este ir ate a sua casa, na travessa Campos Sales, 

para terem relacoes. Na hora referida ele comparece a casa de Zeze, entra e vai em seguida 

para o quarto, despindo-se. Ao pressentir que poderia estar caindo numa armadilha, veste-se e 

diz para Zeze que vai ate a sua casa pegar sua mauser. Ela nao permite e neste momento 

surgem na sua frente Gentil, seu irmao Joao e mais um homem que Manoel nao reconhece. 

Gentil o encara com uma arma combblaim na mao e lhe diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Jd sabe que vai 

morrer? " Mas com extrema habilidade Manoel arrebata a pistola da mao de Gentil jogando-a 

longe. Nao havendo tempo para apanhar a arma Gentil pega uma borracha e investe contra 

Manoel, assim como fizeram os outros. Zeze, espertamente, vasculha os bolsos de Manoel 

atras de sua carteira que tinha Cr$ 1.000,00, mas tambem com bastante agilidade ele consegue 

arrebatar a carteira das maos de Zeze. 

Inesperadamente e pego pelos tres homens e amarrado pelos bracos sendo arrastado 

para o meio da sala sob ameaca de que ia morrer. Mas novamente, com agilidade Manoel 

Alexandrino percebe que a porta da casa esta entreaberta e salta para a calcada, mesmo 

amarrado, pedindo socorro aos transeuntes. 

Com o barulho, muitas pessoas vao para o local e veem Manoel ser espancado na 

calcada pelos irmaos Oliveira. Um conhecido de Manoel, Antonio Alves de Oliveira, passa 

pela rua e ve toda a aglomeracao de pessoas. Logo percebe que o espancado e seu 

companheiro e vai a seu socorro, tentando lhe salvar do espancamento. Espertamente, os 

irmaos Oliveira dizem que Manoel e um ladrao e que arrombou a casa de Zeze, sendo por isso 

pego por eles. Mas Antonio garante que Manoel nao e ladrao e que por isso deve ser solto. 
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Assim Manoel Alexandrino e libertado e imediatamente vai para a delegacia dar parte 

do caso. Os irmaos Oliveira desaparecem da cidade e o processo cone a revelia de ambos. 

221 • 

Com estes e outros casos , podemos dizer que a relacao entre prostitutas e gigolos, 

amantes e amasios nem sempre era marcada pela violencia, mas por cumplicidade, 

solidariedade, afeto e paixao. Essa relacao, que tambem era vivida por muitos casais ditos 

"normais", permeada de seducao e misterio, fez com que o "Cantor das Multidoes", Orlando 

Silva, cantasse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao sei/ que intensa magia/ teu corpo irradia/ Que me deixa louco assim 

Mulher./ Nao sei/ teus olhos castanhos/ profundos, estranhos/ Que misterios ocultarao 

Mulher". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Matriz ou filial 

Quern sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela 

Se eu nao posso sustentar os sonhos dela 

Se nada tenho e cada um vale o quern tern. 

Quern sou eu pra sufocar a solidao da sua boca 

Que hoje diz que e matriz e quase louca 

Quando brigamos diz que e a filial. 

Afinal se amor demais passou a ser o meu defeito 

E bem possivel que eu nao tenha mais direito 

De ser matriz por ter somente amor pra dar. 

Afinal o que ela pensa em conseguir me desprezando 

Se sua sina sempre e voltar chorando. " 
222 

Sabemos que a relacao entre prostitutas e gigolos/amasios era bastante tumultuada, 

mas recheada com muita paixao e doses de chimes (as vezes excessiva), alem da 

cumplicidade em todos os aspectos. Mas quando a relacao entre uma prostituta e um homem 

casado era construida, a situacao complicava, pois muitas vezes eles nao levavam em 

consideracao um terceiro elemento na historia: a esposa. 

A sociedade burguesa impunha um modelo de mulher casada como obediente, 

submissa, assexuada. O homem por seu lado tinha que ser o provedor, trabalhador e sexuado. 

O relacionamento entre esposa e marido deveria ser quase uma amizade: o homem so 

procuraria a mulher para o sexo quando tivesse a intencao de procriar, pois segundo o modelo 

burgues, o marido nao poderia sentir prazer com sua esposa, pois a estaria ofendendo. O 

2 2 1 Outros casos de cumplicidade e solidariedade entre prostitutas e gigolos: processo crime s/n,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T6 Ana Maria da 

Conceic3o, maco 02/10/1934 a 24/12/1934; processo criminal s/n, res Maria Valdevina Alves da Silva, vulgo 

Maria Benta, e Felicia Cavalcanti da Silva, maco 13/01/1935 a 06/07/1935; e processo crime s/n, T6U Francisco 

Rocha, maco 04/07/1939 a 30/12/1939. 
2 2 2 "Matriz ou Filial", composicao de Lucio Cardim, cantada por Nelson Goncalves. 
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prazer sexual so seria alcancado e realizado com as prostitutas e/ou concubinas. Alias, ja 

falamos que a traicao era algo comum no mundo masculino e nao era punida pela justica, 

diferentemente da traicao feminina, que manchava e envergonhava a familia e a patria. 2 2 3 

Mas no mundo dos populares as coisas nao eram tao simples assim. As mulheres que 

vinham de familia humilde nao se enquadravam exatamente como a sociedade burguesa 

desejava nesse modelo de mulher. Assim, quando seus maridos resolviam se meter em 

"sociedade" com mulheres da vida, elas muitas vezes nao aceitavam passivamente a traicao. 

Observemos o caso de Maria Jose da Silva, 27 anos, casada, servicos domesticos e residentes 

na Travessa da Independencia, n° 88, atraves de seu depoimento da delegacia de policia em 

10/01/1946224:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Estava informada por ouvir dizer que seu marido Antonio Gonqalves, andava 

se comunicando e acoitado com a mulher prostituta Josefa Leite; ficou silenciosamente 

procurando uma ocasiao de ter umaprova mais evidente... " (grifos nossos) 

Percebemos aqui dois pontos importantes: o primeiro e a circulacao das informafoes 

que se davam rapidamente, especialmente entre as mulheres, quando se tratava da "vida 

alheia" e das traicoes dos maridos; e o segundo aspecto e a propria astiicia de Maria Jose em 

ficar esperando o momento certo para apanhar seu marido com a boca na... botija! 

"... que ficou desconfiada do seu marido que ha dias vinha Lhe maltratando; que no 

dia 08 do corrente mes, pelas vinte e uma horas, seu marido nao estava em casa e a 

depoente estando informada que ele frequentava casas de servicos com a referida 

mulher. a depoente saiu a procura de seu marido; que aquelas horas encontrou seu 

marido com a referida mulher Josefa Leite. na rua Coronel Jose Andre, onde ha uma 

casa de recurso. segundo foi informada..." (grifos nossos) 

Maria Jose comecou a desconfiar que o marido estivesse lhe traindo quando ele muda 

de atitude com ela, rejeitando-a sexualmente e maltratando-a. Esses, segundo os codigos 

sociais, eram os sinais claros de trai9ao. Por isso Maria Jose faz questao de estar "bem 

informada" de todos os passos do marido: seguindo-o sem ser vista ou mandando alguem 

segui-lo, ate que o descobre numa "casa de recurso" na Cel. Jose Andre. 

E importante fazer uma observacao. As "casas de recurso" so comecaram a aparecer 

em Campina Grande a partir da decada de 1940, porque ela difere das pensoes, cabares e 

Sobre a condicao feminina na familia burguesa ver MALUF, Marina, e MOTT, Maria Lucia. "Recondidos do 

mundo feminino". In: Nicolau Sevcenko (org.). Historia da Vida Privada no Brasil, vol. 3. Sao Paulo: Cia das 

Letras, 1998, p. 368-421. 
2 2 4 Acao criminal n° 2441, re Maria Jose" da Silva, maco 22/01/1946 a 09/11/1946. 
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cafes boemios que funcionararn por toda decada de 1930. Casa de recurso se refere a 

residencia que serve como "motel", ou seja, havia uma proprietaria mas esta podia ou nao 

abrigar meretrizes em sua residencia, pois apenas cedia seus quartos por uma determinada 

hora e quantia, para os casais que la chegassem; ela nao tinha obrigacoes para com as 

meretrizes que por ventura se hospedassem nessas casas. As pensoes, cafes e cabares 

abrigavam meretrizes como pensionistas e estas pagavam pelo quarto e por tudo que era 

consumido la dentro que ia desde a comida ate joias e roupas. 

Voltando ao caso de Maria Jose, e interessante como ela se dispoe a sair em busca do 

marido, justamente para pega-lo em flagrante e assim conhecer a rapariga que estava lhe 

roubando o esposo. Essa atitude de Maria nao era aceita pelos codigos sociais da familia 

burguesa, pois a mulher deveria ficar em casa esperando o marido chegar . Continuando sua 

narrativa: 

"... que no dia 10 do corrente mes, pelas 11:00 horas a depoente notou que Josefa 

Leite passou pela sua porta, dizendo pilherias referentes a ela depoente, nada 

havendo nessa ocasiao; que as 11:30 Josefa Leite volta passando por sua porta com 

dizeres, a depoente ouviu Josefa Leite dizer que ia matar ela do coracao; que diante 

daqueles insultos a depoente chegou ao pe da calcada de sua residencia e referiu a 

referida mulher prostituta que procurava inquietar a ela depoente, sendo uma mae de 

familia e casada..." (grifos nossos) 

Perceba-se aqui o contraponto que Maria Jose faz propositalmente. Coloca-se como 

"mae de familia e casada" enquanto Josefa era a "mulher prostituta". Neste momento ela 

invoca para si a qualidade de protetora do Iar e da honra de sua casa, pois sabia muito bem 

que a justica nao iria punir uma mulher "honrada e digna" para salvar uma "prostituta", que 

por si so ja e desqualificada, desonrada, degenerada e anormal. Assim, Maria Jose conclui sua 

desdita: 

"... que a repeliu porque aquilo nao dava certo; que Josefa chamou a depoente de 

prostituta e atracou-se com ela; que houve luta corporal e quedas; que Josefa bateu a 

cabeca na calcada ou na parede, recebendo o ferimento que apresenta; que a 

depoente nao fez uso de pau para bater na mulher; que se houver testemunhas que o 

Sobre como deveria ser o comportamento da mulher burguesa no Brasil ver MALUF, Marina, e MOTT, 

Maria Lucia, op. Cit.; D'lNCARO, Maria Angela. "Mulher e familia burguesa". In: Mary Del Priori (org). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Historia das Mulheres no Brasil. SiSo Paulo: Contexto, 1997, p. 223-240; e sobre os casamentos e relacoes 

amorosas no Brasil entre as decadas de 1930 e 1950 ver DEL PRIORI, Mary. "Da modinha a revolucao sexual". 

Historia do Amor no Brasil. Sao Paulo: Contexto, 2006, p. 231-311. 
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diga, nao estao dizendo a verdade; que nao sabe se na hora da luta houvesse pessoas 

que presenciasse." 

Maria Jose coloca-se na posicao de vitima e logo se apressa em dizer que nao agrediu 

Josefa e sim que foi esta quern partiu para cima dela, alem de negar todo e qualquer 

depoimento de testemunhas que afirmem o contrario. Maria Jose foi astuta, mas nao o 

suficiente para ludibriar a justica, como fez sua "socia no amor" Josefa Leite. 

Nao so Josefa afirma que foi Maria Jose quem agrediu primeiro como as tres 

testemunhas do caso, que narram que quando Josefa ia passando em frente sua casa esta 

pegou um pau e desfechou-lhe uma cacetada na cabeca que jorrou muito sangue e enquanto 

batia dizia que era para ela nunca mais querer "chamegar" com seu marido. 

Josefa, uma bela jovem de 18 anos, pernambucana, tambem residente na Travessa da 

Independencia n° 126, sabia muito bem, por ser prostituta, que se revidasse as agressoes da 

esposa de seu amante provavelmente seria punida e indiciada como agressora. Astuta, ela nao 

revida e depois do espancamento vai para delegacia dar parte de Maria Jose que acaba sendo 

indiciada sozinha por crime de agressao. 

Embora o advogado da re Jose de Sousa Arruda apelasse para o ciume como causa do 

espancamento, o juiz Darci Medeiros nao se sensibiliza com suas colocacoes e decide punir 

Maria Jose da Silva, em 05/04/1946, a tres meses de detencao, taxa penitenciaria de Cr$ 20,00 

e fianca de Cr$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 200,00. 

Aqui percebemos como as prostitutas dominavam os codigos nao so da sociedade, mas 

da justica tambem. Josefa Leite joga com esses codigos e acaba levando a melhor, numa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* i 226 

apropriacao astuciosa dos comportamentos femininos daquela epoca . 

Tambem saiu ganhando Isabel Araujo de Sousa, conhecida por Bezinha, 10 anos 

depois desse caso. Isabel era uma prostituta muito bonita e atraente que por causa de clientes, 

resolveu mudar-se da Mandchuria para a Arrojado Lisboa, n° 152 e la transformou sua casa 

num recurso ou "rendez-vous", na linguagem da justica.. Apesar de nao ser tao jovem para 

exercer o oficio, Isabel estava com seus 33 anos, no entanto, conservava ainda toda beleza e 

frescor da juventude, para irritacao das suas vizinhas, especialmente Maria de Almeida 

Barbosa. 

Nem sempre as prostitutas levavam a melhor em todas as situacoes. Encontramos um processo em que ela e 
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Bezinha, que vinha atraindo os olhares e desejos dos homens da Arrqjado Lisboa, 

despertou o interesse do marido de Maria Barbosa, que desta forma, passou a ter um caso com 

ela. Bilhetes e juras de amor foram escritos por ambos e, por ironia do destino, um desses 

bilhetes (ANEXO 3) caiu nas maos de Maria Barbosa. Furiosa com a ousadia de Bezinha, 

Maria vai ate sua casa com um cacete na mao e desfecha-lhe um golpe pelas costas, no que 

Bezinha, ao inves de revidar, sai correndo em direcao ao posto policial da Arrqjado Lisboa 

para prestar queixa contra Maria Barbosa. 

Em seu depoimento na delegacia (26/10/1956), Maria Barbosa utiliza-se da mesma 

estrategia que Maria Jose utilizou dez anos antes: desqualifica Isabel e se coloca como 

mulheres honestas e casadas, vejamos: 

"Que desconhece o fato, de vez que nunca teve aproximacao com a mundana Isabel 

pois respeita profundamente sua condicao de mulher casada, tendo, apenas, que dar 

explicacoes de seus procedimentos ao seu marido, que os resolve; que a mundana, 

que reside a uma certa distancia de sua casa. vive a cometer toda sorte de desatinos 

naquela rua, dando-se como perdida. ao abuso de conquistar homens casados. tendo 

inclusive mandado, no dia 12/10/1956, uma carta ao seu marido [veja carta em 

anexo], ao que pede para ser juntada aos autos; que em face desse procedimento 

abusado da mundana, conquistando nao apenas o marido da declarante mais outros 

homens casados da rua, as habitantes daquela arteria fizeram um abaixo-assinado ao 

delegado pedindo a retirada da mulher do seio das familias da Arroiado Lisboa, ao 

que pede para ser juntada aos autos..." (grifos nossos) 

Alem de toda a desqualificacao e contrapontos que Maria Barbosa faz em relacao a 

Isabel, ela ainda consegue mobilizar todas as mulheres casadas da Arrqjado Lisboa para, com 

um abaixo-assinado, retirar aquele elemento desagregador e "inconveniente" da rua, tida 

como ameaca a paz e a ordem das boas familias daquela arteria da cidade. O que chama 

atencao no abaixo-assinado (ANEXO 4) e que o numero de homens que assinam e bem 

inferior ao de mulheres: 17 homens e 33 mulheres. Possivelmente estes senhores, admiradores 

de Isabel, fossem "coagidos" por suas mulheres para assinarem tal documento, pois os que 

depuseram no processo, qualificam Isabel como "bem comportada", com excesao do soldado 

Celso Bernardino Gomes, do posto policial da Arrqjado Lisboa e morador da rua Martins 

Junior na Liberdade, que afirmou ter interrogado todos os vizinhos de Isabel e estes eram 

contra a sua permanencia ali. 
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Ao fim do processo, Maria Barbosa foi condenada a 3 meses de detencao, a pagar a 

taxa penitenciaria de Cr$ 50,00 e custas processuais, arbitrando o juiz Onildo Farias uma 

fianca de Cr$ 300,00. 

O jogo amoroso entre homens casados e prostitutas as vezes podia ser bem 

tumultuado, especialmente quando as esposas, nem sempre doceis, nao aceitavam 

passivamente seus maridos sendo "enfeiticados" por mulheres da "vida facil", como se, nesse 

aspecto, eles invertessem os "papeis" construidos socialmente para as mulheres, tornando-se 

fracos e indefesos quando da seducao desses "diabos de saia". Nos dois processos que 

analisamos, nao encontramos depoimentos dos maridos, que possivelmente ficaram assistindo 

passivamente o desenrolar dos acontecimentos, afinal, suas "necessidades" sexuais o 

impeliam para procurar fora de casa a satisfacao de seus desejos e isso nem era cogitado pela 

justica, que considerava "normal" essa atitude do homem. A esposa sim, deveria se preocupar 

com a decencia e a continuidade do seu lar, afastando todo e qualquer perigo que pudesse 

abalar e desfazer a sua familia. 

Jjc $ $ $ $ 

Neste capitulo fizemos todo um roteiro em torno das praticas e do cotidiano das 

prostimtas que viveram na zona de meretricio de Campina Grande entre os anos 1930 e 1950. 

Vimos como se formou o bairro chines ou Mandchuria e apresentamos outras areas de 

prostimi9ao que se formaram a partir da decada de 1940, como a regiao do "Deserto", no 

bairro da Liberdade, e na area do outro lado do riacho das Piabas, onde se formou o bairro do 

Jose Pinheiro, alem e claro do bairro de Bodocongo, que desde fmais da decada de 1920 vinha 

atraindo pessoas para trabalhar na Fabrica de Currume e prostimtas que desejavam "ganhar a 

vida" divertindo seus operarios. 

Percorremos muitos cafes, pensoes, cabares, bares e casas de recurso que formavam o 

local mais atraente para muitos jovens, homens casados, ricos e pobres. Todos iam para a 

zona com a intenfao de se divertir: comer, beber, dan9ar, conversar, contar modas, cantar, 

tomar banho, como era no caso do a9ude de Bodocongo, e, e claro, trepar. 

Observamos como as mariposas amavam, se relacionavam com seus amantes, clientes 

e gigolos e como estes percebiam estas mulheres e as tinha, muitas vezes, como propriedade. 

Vimos que seus relacionamentos eram repletos de paixao e muito desejo, que muitas vezes 

acabavam em explosoes violentas de chimes. 
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E por fim desvendamos alguns codigos da zona, descobrindo, por exemplo, que elas 

escolhiam, muitas vezes, seus clientes, que eram religiosas e freqiientavam missas e novenas, 

numa demonstra9ao de que, acima de tudo, eram cidadas como qualquer outra pessoa. 

Ao analisarmos alguns aspectos do cotidiano no mundo da prostitui9ao em Campina 

Grande entre 1930-1950 nos deparamos tambem com outro personagem que frequentemente 

estava presente na vida e nas redoes amorosas, de amizade e de interesse com as meretrizes: 

os policiais. Neste sentido, abordaremos no proximo capitulo como era vivida essa rela9ao e, 

mais ainda, como os policiais e autoridades policiais se envolviam nos conflitos no mundo da 

prostitui9ao, muitas vezes aliando-se com outro personagem nao menos controvertido deste 

meio: a cafetina. 



"Co/ he-se dos depoiment os das t est emunhas sumar iant es, em abona 

das consider agoes (...), que Acelino Fer r eir a da Silva quando 

pat r ulhava a zona do baixo mer et r icio, na sua f ungao de policial, 

pr ocur ando dar  por  t er minada uma discussao ent r e o individuo 

Alf r edo Nunes da Silva e uma sua amdsia f oi, pelo menos, 

violent ament e agar r ado sendo, ent ao, par a se desvencilhar , obr igado 

a empur r d-lo (...). Ebr io, a discut ir  em plena r ua com sua amdsia, a 

policia est ava na obr igagao, er a dever  imper ioso de sua f ungao 

int er vir  de modo ef icient e par a evit ar  consequencias maior es. Opapel 

pr imor dial do policial nao e r epr imir ; o ideal ser ia podesse sempr e os 

agent es da segur anga publico, como no caso em especie, evit ar  a 

f ungao pr event iva post a em agao (...). Ser ia f inalment e a inver sao dos 

papeis os cr iminosos t r ansf or mados em vit imas angelicais e o 

mant enedor  da or dem pr eso e condenado. Todos os ebr ios, os 

per t ur bador es da t r anqui/ idade est ar ao ent ao de par abens, e poder ao 

impunement e compear  pela cidade sob a vigilancia unica do Dr . 

Pr omo t or  de J ust iga." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Plinio Lemos, em def esa do policial Acelino Fer r ei r a da Silva acusado 

de esbof et ear  violent ament e um popular  na Mandchur ia. Maco 

21/ 01/ 1936 a 30/ 12/ 1936) 
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CAPITULO III 

PROMISCUA INSTITUI^AO: POLICIA, PROSTITUICAO E 

C A F E T I N A G E M NA ZONA DE M E R E T R I C I O . 

Introducao 

Neste capitulo temos por objetivo analisar as relacoes amorosas e as tensoes entre as 

meretrizes e as autoridades policiais entre as decadas de 1930 e 1950, que constantemente 

frequentavam e muitas vezes moravam nos locais de prostituifao de Campina Grande ou nos 

arredores. 

A rela9ao entre prostitutas e policiais militares era bastante complexa e quase sempre 

permeada pela barganha, algo comum nos locais de prostitui9ao da cidade. Mas nao era so 

isso, as prostitutas necessitavam de certa forma, da presen9a dos policiais na zona, mesmo que 

esta presen9a fosse quase sempre marcada por arbitrariedades. 

Portanto, a partir da documenta9ao que pesquisamos, tentaremos desvendar um pouco 

desta rela9ao entre as pessoas que viviam e trabalhavam na zona de meretricio, sejam elas 

"mariposas" e cafetinas com as autoridades policiais que, teoricamente, estavam ali para 

manter a ordem e preservar o "patrimonio moral" da cidade. 

Embora este seja um tema extremamente importante para o estudo do cotidiano da 

prostimi9ao na cidade, devemos ressaltar que a bibliografia que retrata o tema e muito escassa 

e mesmo os trabalhos especificos sobre prostitui9ao que trabalhamos ao longo da disserta9ao 

falam muito pouco ou mesmo nada sobre esta rela9&o tao complexa. Por isso nosso 

trabalho torna-se inovador e aponta para outras perspectivas neste sentido. 

Apesar de a bibliografia ser escassa no que se refere as redoes prostimtas e policiais 

no campo da Historia a mesma coisa nao se pode dizer em reIa9ao aos processos criminals 

que tivemos acesso. Analisamos pouco mais de vinte processos que envolvem diretamente 

prostitutas e policiais e por uma questao de metodologia escolhemos os mais significativos 

para trabalhar ao longo deste capitulo, que, alias, se baseou essencialmente nesta 

documenta9ao para ser constrm'do. 

2 2 7 O unico livro de historia que faz referenda a esta relacao e a instituicao da policia e o de BRETAS, Marcos 

Luis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Ordem na Cidade: o exercicio cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro 1907-1930. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1997. A maior parte da bibliografia que faz referencia aos estudos sobre a policia sao da area de 

Sociologia, o que pouco nos ajuda porque sao estudos recentes e de casos especificos. 
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Assim, seguimos adiante para tentar compreender um pouco deste universo de amor, 

de brigas, desavencas e barganhas que constituia as relacoes entre prostitutas e policiais na 

zona de meretricio de Campina Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Policiais na ronda da noite 

Folheando as paginas do jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Batalha, de 1935, encontramos um artigo sugestivo 

de um articulista sobre a abertura de casas de lenocinios na cidade: 

"Temos presenciado, de alguns tempos para ca, que as casas suspeitas, estao 

aumentando o seu come>cio. E vemos na sombra da noite fatos que escandalizam e 

merecedores de um olhar severo da policia. Mormente, as margens do Bodocongo e 

do Acude Velho, onde as creaturas despem-se dos ultimos requisitos da moral e 

apresentam-se com os andrajos miseraveis de que sao possuidores. (...) O nosso 

patrimonio moral precisa ser resguardado desses ataques, cercadas essas casas e 

presos os que la estiverem para por os acontecimentos em pratos limpos. Maos a 

obra, senhores da policia". 2 2 8 

Esses e outros artigos de jornais que pesquisamos argumentam e vociferam para que a 

policia coiba a acao de prostitutas, de viciados em jogo, dos gatunos, bademeiros, boemios e 

toda e qualquer acao que venha a perturbar a ordem e os bons costumes da Campina Grande. 

229 

Quase sempre os artigos clamam para que a policia tome atitudes energicas, que 

cumpra o seu dever de mantenedora da ordem. E quase sempre os policiais atendiam aos 

rumores dos articulistas e da populacao mais abastada que via nos divertimentos populares um 

230 

pengo. 

Assim, a acao policial muitas vezes extrapolava os limites da lei e estes homens 

cometiam inumeras arbitrariedades justificando suas a9oes violentas em nome da lei e da 

ordem, como se pode observar no caso do chofer Domingos Caja. 2 3 1 

2 2 8 "Casas de Lenocinio", A Batalha, quinta-feira, 14/03/1935, p. 03. 
2 2 9 Outros jornais que fazem referenda a abertura de "casas suspeitas" na cidade: "Prossegue escandalosamente a 

jogatina na cidade", O Rebate, 10 de Janeiro de 1937, s/p.; "Vicios", O Rebate, 04 de outubro de 1949, p. 04.; e 

"O jogo campeia abertamente no bairro de Jose Pinheiro", O Momento, domingo, 05 de novembro de 1950, s/p. 
2 3 0 Sobre a tentativa de cercear os divertimentos populares ver SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de. Cartografias 

e Imogens da Cidade: Campina Grande 1920-1945. Doutorado em Historia. Campinas: UNICAMP, 2001:171-

245; e SOUSA, Antonio Clarindo Barbosa de. Lazeres Permitidos, Prazeres Proibidos: Sociedade, Cultura e 

Lazer em Campina Grande (1945-1965). Tese de Doutorado, UFPE, Recife, 2002:42-51 e 63-73. 
2 3 1 Apelacao criminal n° 101, reu Ignacio Ferreira da Silva, maco 24/11/1931 a 22/12/1931. 
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Era o mes de dezembro, um mes especial porque se comemorava as festas de Natal e 

Ano Bom na cidade e os animos de seus moradores exaltavam-se em torno de tao esperada 

festa. E nao era diferente para o chofer Domingos Caja. Na noite do dia 09 de dezembro de 

1927, depois de despedir-se do seu patrao, o entao prefeito Ernani Lauritzen, dirigiu-se, por 

volta das 19:00 horas, a barraca do seu primo, Severino Alexandre de Almeida, conhecido 

quitandeiro que tinha sua barraca por tras da Fabrica de Fia9ao dos Campos, no bairro de 

Bodocongo. 

Domingos sabia que a barraca de seu primo nao era apenas um otimo ponto comercial 

que servia os mais variados quitutes e "bebidas afrodisiacas", mas tambem era um ponto de 

encontro de homens e "lindas garotas" que circulavam naquelas imediafoes para mostrar e 

oferecer o que tinham de melhor. Por isso o chofer, depois de um dia de trabalho, resolveu se 

divertir um pouco, afinal ninguem e de ferro e todo mundo e filho de Deus. 

Chegando a barraca de seu primo o encontrou conversando com o agricultor Militao 

Leite e mais tres "pequenas": Maria Teixeira, Isabel e Severina. Animadamente, Domingos 

convidou a todos para darem um passeio com ele no carro e irem "tomar banho" em 

Bodocongo. Tres homens e tres mulheres. A farra prometia! 

Severino aceita prontamente, talvez excitado com a ideia de uma noitada inesquecivel, 

e manda um de seus funcionarios preparar uma "cachimbada"232 para levarem ao banho. 

Maria Teixeira nao queria aceitar o convitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) porque tinha receio que a deixassem no 

meio do caminho", mas Domingos a convenceu "(...) dizendo que era capaz de traze-la 

novamente para a cidade ". 

Quando todos estavam no carro preparados para sairem para a noitada, eis que chega o 

soldado Ignacio Ferreira da Silva, que naquela noite estava rondando os "trechos de 

habitagoes de meretrizes que existem ali depois da fabrica de fiagao dos Campos bem como 

uma barraca de reuniao costumeira de meretrizes e capadois (?), ao passar defronte da 

mesma barraca viu que estava junto um automovel parado, cheio de prostitutas das mais 

vasabundas epaisanos de baixa classe (...)"
 2 4 (grifo nosso). 

Todos naquele carro sabiam, com excecao de Severina Pequena, recem chegada de 

Pernambuco, da recente ordem dada pelo delegado de policia, Tenente Jose Mauricio da 

"Cachimbo" ou "cachimbada" e referenda a uma bebida muito apreciada pelos populares, que era cachaca 

com mel ou com frutas, como caju e abacaxi. Geralmente era servida aos amigos quando da visita ou 

comemoracao ao nascimento de uma crianca. 
2 3 3 Depoimento de Maria Teixeira, 25 anos, solteira, meretriz, em 18/12/1927, na Delegacia. 
2 3 4 Depoimento de Ignacio Ferreira da Silva, 26 anos, solteiro, militar, em 11/12/1927, as 7:00 horas da manha 

na Delegacia. 
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Costa quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) era proibido meretrizes chamegarem dentro de automdveis com homens para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7"̂ S 

banhos em Bodocongo (...) ". 

O soldado Ignacio Ferreira abordou o chofer questionando-o se ele nao sabia desta 

ordem, ao que Domingos, com certa petulancia, respondeu que "(...) nao sabia e tornando a 

seguir o soldado disse que era proibido" e Domingos, ainda dentro do carro, voltou-se 

novamente para o soldado dizendo-lhe que "o carro era dele e ele botava quern quisesse 

dentro dele". Sentindo-se afrontado na sua autoridade, o soldado intima todos a 

comparecer a delegacia para se explicarem com o Tenente Jose Mauricio. Irritado com 

tamanho abuso de poder do policial, e ainda mais por este querer frustrar-lhe a noite, 

Domingos nao aceita a intimacao e sai do carro dizendo: "nao vou a Delegacia e o senhor e 
7^7 

quern vai comigo no auto a casa do senhor Ernani Lauritzen ". 

O chofer do prefeito sabia muito bem que poderia recorrer a autoridade maior da 

cidade, que estava acima do soldado e do proprio delegado, que era o coronel Lauritzen. Nao 

se intimidando com o ardil lancado por Domingos, o soldado desembainhou a arma que 

carregava e sem mais conversa atirou no chofer. Assustados com o tiro, desceram da boleia do 

carro Militao e as tres mulheres, enquanto Severino foi interceptado por Ignacio exigindo que 

fosse ate a delegacia com eles e um outro popular de nome Manuel Maria de Franca que 

passava naquele momento por ali. 

Ferido e perdendo muito sangue, Domingos foi obrigado pelo soldado a dirigir o carro 

ate proximo a Igreja do Rosario, quando nao mais pode faze-lo devido aos ferimentos que 

recebera. Ignacio manda Manuel Maria correr ate a delegacia para chamar o cabo Marinheiro, 

que chegou ao local e providenciou um outro chofer para levar Domingos ferido para uma 

farmacia. 

Este caso do chofer Domingos Caja repercutiu por toda cidade como um caso de 

violencia esuipida e gratuita por parte do soldado Ignacio Ferreira, especialmente porque, no 

dia seguinte, o chofer nao resistiu aos ferimentos causados pelo tiro que recebeu e veio a 

falecer. 

E importante ressaltar que do final dos anos 1920 para im'cio dos anos 1930, a Paraiba 

vivia sob a egide das oligarquias em que a autoridade dos coroneis era incontestavel. Por isso 

a atitude do chofer Domingos Caja em levar a presenca do prefeito Ernani Lauritzen aquele 

Depoimento de Severina Pequena, natural de Pernambuco, 16 anos, solteira, em 10/12/1927, na Delegacia. 

Depoimento de Severino Alexandre de Almeida, 40 anos, casado, quitandeiro, em 09/12/1927, na Delegacia. 

Idem. 



110 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ilustrar o papel da poh'cia na pratica de crimes, muitos dos acusados sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . . ,, 244 

policiais. 

No entanto, esses crimes muitas vezes permitiam que as diferentes forpas policiais, 

como a guarda noturna, mostrassem seus antagonismos e se criticassem mutuamente, mas na 

maioria dos casos os antagonismos terminavam em violentas brigas e ate mesmo em 

assassinatos, demonstrando uma luta constante entre instituipoes que mediam o tempo todo 

suas forcas pelas ruas da cidade e pelo meretricio. 

2. Guardas noturnos e Policiais: uma relacao nada amistosa 

"(...) OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser vi90  que esta sendo realizado, entre nos, pela guarda noturna desta 

cidade, tem sido, ja se pode dizer, d'alguma sorte apreciavel, gra9as ao esforco e a 

operosidade do Sr. Antonio Nunes, chefe desta corporacao, que se tem empenhado 

fortemente no sentido de assegurar, a nossa cidade, uma vigilancia a altura do que 

esta precisando. (...) Com um auxilio do nosso executivo, os guardas poderao 

aumentar de numero, tomando-se mais facil, deste modo, a realizacao de um 

servi?o cada vez mais eficiente e organizado de seguran9a noturna" . 2 4 5 

As palavras do articulista do jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voz da Borborema em 1938 vinham exaltar a acao 

dos guardas noturnos, nas noites frias de Campina Grande daqueles anos, que protegiam as 

ruas das acoes de larapios e arruaceiros que por ventura viessem a perturbar o sono das 

familias campinenses. 

No entanto, o nosso articulista nao ficaria nada satisfeito e talvez mudasse ate de 

opiniao se tivesse conhecido e acompanhado de perto as peripecias do guarda noturno Joao 

Alves, mais conhecido como "Joao do Sinai". 2 4 6 

A rua Manoel Pereira de Araiijo ja nao era a mesma naqueles anos 1950. Com o fim 

da Segunda Guerra Mundial e a saida dos contingentes militares da cidade, o movimento das 

pensoes alegres arrefeceu muito e por isso boa parte das "meninas" mudou-se para as 

Boninas, especialmente porque a area havia ficado "carregada" demais para o comercio do 

2 4 4 BRETAS, Marcos Luiz. Op. cit, p. 179. 
2 4 5 "A Guarda Noturna desta cidade e sua eficiencia",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voz da Borborema, Ano II, n° 09, sabado, 12/02/1938, s/p. 
2 4 6 A9 a o penal n° 4014, reus Aristides Francisco de Oliveira, conhecido como Beb6, e Joao Alves, vulgo "Joao 

do Sinai", m a9 0  21/01/1955 a 19/11/1955. Joao Alves tinha este apelido porque tinha um sinal grande na face 

esquerda do rosto. 
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sexo mais sofisticado. Ate mesmo o Cassino Eldorado, tao decantado pelas elites e 

memorialistas, havia perdido seu brilho ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA glamour.
 247 

Era neste cenario que Joao e seu companheiro, tambem guarda noturno, Aristides, 

conhecido por Bebe, atuavam como "espancadores de mulheres prostitutas, desordeiros, 

desclassificados e cachaceiros habituais "
 2 4 8 Eram individuos extremamente perigosos que 

viviam a cometer absurdos na zona sem ter nenhuma pirnicao justamente por serem guardas 

noturnos. Ao inves de protegerem as ruas eram eles mesmos contumazes arruaceiros no 

meretricio. 

Na noite de 23 de agosto de 1955, pelas 23:00 horas, o sanfoneiro Joao Fernandes da 

Silva saia do Baile Azul, que estava acontecendo na Pororoca, atras de um individuo que 

havia lhe furtado um pandeiro. Ao procurar o tal individuo pelas ruas do meretricio chegou 

perto da feira de carvao proximo a Maternidade Elpidio de Almeida e ficou parado ali de pe 

para ver alguma movimentacao, quando ouviu por tras de si alguem dar um "psiu". Ao virar-

se para tras percebeu que era Joao do Sinai e seu amigo Bebe, que ja lhe apontava a arma. 

Para tentar se defender "(...) tirou sua faca do bolso e ficou parado para defender-se 

de qualquer cousa que por ventura lhe aparecesse "
 2 4 9 e ao perceber que o guarda estava de 

arma em punho saiu correndo ao que foi atingido com um tiro no pe e outro pelas costas que 

saiu pelo intestino. Nesse mesmo instante as meretrizes Maria Regis da Silva e Maria de 

Lurdes da Conceicao iam passando pelo local e ao perceberem que Joao do Sinai atirava no 

sanfoneiro Duda ficaram paralisadas, ao que ele apontou a arma para elas dizendo "o que e 

que vai querer puta safada"
 2 5 ° ; como nada responderam os individuos sairam correndo em 

direcao a Jose Pinheiro. 

Este crime praticado contra o sanfoneiro Duda nao teve explicacoes e mesmo sendo 

uma violencia gratuita e que denunciava as arbitrariedades de alguns guardas noturnos da 

cidade o processo se arrastou por quatro anos porque os denunciados nunca foram 

encontrados para darem seus depoimentos, correndo o processo a revelia. 2 5 1 

Mais o que realmente impressiona no processo e o medo das pessoas que depuseram e 

ao mesmo tempo a indignacao delas por existirem ali tantas "autoridades" da lei que 

promoviam verdadeiras badernas na zona de meretricio simplesmente pelo fato de acharem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 4 7 Sobre o Eldorado e a decadencia da zona da feira ver SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de, op. cit., p. 323-

342. 
2 4 8 Todos os termos foram retirados dos depoimentos das cinco testemunhas que depuseram no caso. 
2 4 9 Depoimento de Joao Fernandes da Silva, conhecido como Duda, casado, 40 anos, residente a Almirante 

Barroso, em 25/08/1955, no Hospital D. Pedro I, na presenca do delegado Major Jose Cesarino da Nobrega. 
2 5 0 Depoimento de Maria Regis da Silva, solteira, 25 anos, prostituta, residente a Manoel Pereira de Araiijo, n° 

24, no dia 24/08/1955, na Delegacia. 
2 5 1 Joao do Sinai e Bebe foram condenados a tres anos de reclusao em 29/12/1959. 
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que aquele ambiente era um local desregrado e promiscuo e que por este motivo podiam fazer 

o que bem entendessem ali. Essa convivencia conflituosa levava muitos populares a descrenca 

e desconfianca tanto em relacao a polfcia militar quanto a guarda noturna da cidade, 

preferindo esperar pala "Lei da Compensacao", tao falada e depois musicada por Jackson do 

Pandeiro. 

O advogado dos reus, Raimundo Asfora, um dos mais brilhantes bachareis de 

Campina Grande, tenta defende-los argumentando que um dos motivos que levou a fuga dos 

seus clientes se deu em virtudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) da velha animosidade existente entre guardas noturnos e 

soldados, invariavelmente em choque dentro das noites campinenses"
 252

 , o que demonstra 

que por isso mesmo as noites nao eram tao tranquilas como queriam alguns letrados. 

Possivelmente, o ilustre advogado estivesse fazendo referenda aos inumeros processos 

em que guardas noturnos e policiais se enfrentaram pelas ruas da cidade, seja nos locais de 

prostituicao, nas ruas centrais ou nos suburbios da cidade. Como nao podemos dar conta de 

todo esse universo de conflitos escolhemos apenas os que fazem referenda as zonas de 

meretricio da cidade, local, como ja nos referimos, considerado por eles como permissivo a 

toda sorte de desregramentos. 

Foi com esse pensamento que alguns soldados do Exercito, dentre eles Antonio 

Marinho da Silva, praticavam toda sorte de desordens na zona da Mandchuria. 2 5 3 Era 

madrugada do sabado, dia 07 de marco de 1954. Por volta das tres horas da madrugada 

chegam a Pensao de Bastinha Barbosa na Manoel Pereira de Araiijo, n° 313, tres soldados do 

exercito e tres civis. A pensao encontrava-se fechada porque as meninas precisavam dormir 

mais cedo para trabalhar ate mais tarde no dia seguinte, afinal era dia de feira e a zona sempre 

ficava muito movimentada nesses dias. 

Mas os homens batiam insistentemente na porta para entrar, no que foram atendidos 

por Maria Regis. Numa demonstracao de valentia, todos empunhavam suas peixeiras para ver 

qual era a mais amolada de todas e logo apos beberem alguns goles de cachaca foram embora, 

sendo que o soldado Marinho havia deixado sua tunica no quarto de Maria Regis, prometendo 

voltar mais tarde para pega-la. 

Embriagados, todos iam subindo a rua do mercado publico a cometer desordens, sendo 

que o soldado Marinho era o mais agressivo de todos: ele batia nas portas das casas querendo 

por abaixo as portas das meretrizes e ainda jogou uma garrafa na janela de um rapaz porque 

este a abriu para ver o que acontecia. Armado de peixeira e um cassetete, o soldado Marinho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 2 Defesa previa dos r6us pelo advogado Raimundo Asfora em 29/03/1958. 
2 5 3 Acao criminal s/n, reu Sebastiao Herculano da Silva, maco 14/01/1956 a 10/08/1956. 
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conduzia a garrafa de aguardente nas maos, bebericando e perturbando por onde passava, ate 

que ouviram o apito do guarda noturno Sebastiao Herculano que fazia sua ronda por ali. 

Marinho, embriagado e metido a valentao, comecou a insultar o guarda noturno assim 

como seus companheiros, e logo depois disse em alto e bom som quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) ia pesar aquele 

guarda para servir de mulher para ele; que nesse interim, o referido guarda respondeu que 

se eles fossem homens se aproximassem"
 2 5 4 (grifo nosso). Neste momento, o soldado 

Antonio Marinho e os outros dois soldados que o acompanhava partiram pra cima do guarda 

noturno Sebastiao Herculano de peixeira na mao e para se defender dos agressores, o guarda 

sacou de um revolver e atirou em Antonio Marinho, enquanto os outros dois fugiam deixando 

o soldado estirado sem vida no chao. 

Este caso nos mostra a relacao de forca e poder que era o tempo todo medida entre os 

soldados do Exercito e a guarda noturna da cidade, como atesta Marcos Luiz Bretas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O relacionamento entre a policia civil, a policia militar e a guarda noturna sempre 

foi tenso, marcado pela diferenca de recursos e de autoridade de cada uma das 

forcas. A policia civil tinha o poder definitivo que provocava ciumes e conflitos 

(...). Em contraste, a policia militar baseava sua forca no seu contingente muito 

mais numeroso, sobre o qual a policia civil nao tinha controle devido as estruturas 

paralela de comando (...). A guarda noturna, mantida por contribuicoes particulares 

[ou pelas prefeituras municipals] era objeto de chacota como forca policial."2 5 5 

Talvez por ser motivo de chacota entre militares e civis, os guardas noturnos muitas 

vezes necessitavam impor sua presenca e respeito dentro do espaco da cidade, e da zona em 

particular, com violencia. Talvez por esse mesmo motivo, o militar Antonio Marinho quisesse 

"se servir" do guarda noturno Sebastiao Herculano, levando este a cometer o crime exposto. 

No entanto, diante desta briga por espaco e respeitabilidade, quem sofria na realidade 

eram as prostitutas e moradores da Mandchuria que nunca conseguiam se livrar destes 

"tranca-ruas" que sempre apareciam na zona 

O soldado Antonio Marinho ja era bastante conhecido nao so nos locais de 

prostituicao por suas arruacas, mas tambem no Batalhao em que servia como afirma um de 

seus companheiros: "que serviu no Exercito com vitima e afirma que Antonio Marinho 

Depoimento de Joao Florentino Filho, solteiro, 23 anos, viajante, residente a Afonso Campos, n° 214, em 

04/07/1955. Joao era um dos civis que estava no grupo com Marinho. 
2 5 5 BRETAS, Marcos Luiz. Op. cit., p. 147-148. 
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sempre foi desordeiro, tendo respondido a processos militares, pois ate armas do Exercito ele 

roubava e enterrava".
 256 

O que nos surpreende e o fato de um soldado ser tao desordeiro desta forma, tendo ate 

sido processado e condenado internamente pelo Exercito varias vezes, como afirmou o Sgto. 

Francisco Joaquim do Nascimento , continuar no exercicio pleno de suas funcoes. Esse e 

um misterio que nos nao conseguimos resolver. 

No entanto, Antonio Marinho, apesar de nunca ter sido condenado efetivamente pela 

justica comum pelos crimes que cometeu, encontrou-se com a morte, pondo fim ao seu 

"reinado" de arruacas e espancamentos praticados na zona de meretricio da cidade. 

O mesmo destino atravessou o caminho dos soldados Adauto Santino e Antonio Bispo 

do Espirito Santo. Um pertencia, ao II Batalhao da Policia Militar e o outro, ao III Batalhao 

Ferroviano. 

Era mais ou menos 19:00 horas do dia 10 de marco de 1956 quando Garibaldi Ferreira 

de Ataide saia do quartinho de aluguel em que vivia na rua Rio Grande do Sul, Liberdade, 

para comparecer a festa de casamento de um amigo de trabalho da SANBRA, na rua da 

Repiiblica no bairro do Moita. Estava bem vestido para a ocasiao: calca branca, camisa de 

seda listrada e sapato marrom. Nao usava chapeu para nao assanhar o cabelo que estava com 

brilhantina, afinal era o penteado da moda. 

Permaneceu ali ate por volta das 21:30 quando olhou para o relogio e percebeu que ja 

estava na hora de encontrar-se com sua amante. Apesar de pouco tempo juntos, apenas oito 

dias, Garibaldi mostrava-se muito interessado naquela moca de 19 anos, extremamente 

charmosa e atraente pelo frescor da idade. Inacia tambem sentira a mesma atracao sexual que 

Garibaldi sentira por ela e nao descartava a possibilidade dele tornar-se seu amante/gigolo 

defmitivo. 

Assim, Garibaldi continua sua Jornada em direcao a casa de diversao do sub-tenente 

Moreno no bairro do 40. Ao chegar la encontra sua amante Inacia mais bela do que nunca e 

resolvem ficar por ali ate por volta das 22:30. Sairam daquele baile para outro proximo dali, o 

de Jose Neves. 

E interessante fazermos uma pausa para percebermos aqui alguns elementos que nos 

dao subsidio para entender esta relacao de policiais com a prostituicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 6 Idem. 
2 5 7 Depoimento de Francisco Joaquim do Nascimento, casado, 46 anos, sargento reformado da Forca Policial do 

Estado, residente a rua Sao Paulo, n° 275, em 04/07/1955. 
2 5 8 Acao criminal n° 3396, reu Garibaldi Pereira de Ataide, vulgo Bodinho,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m a9 0  08/03/1956 a 09/11/1956. 



115 

Mesmo sendo coibida pelas autoridades policiais e pela justica, a prostituicao era algo 

que atraia especialmente porque dava lucros, nao so a prostituta, mas tambem quern a 

favorecia. E se a pessoa que promovia bailes e encontros sexuais fosse do Exercito era melhor 

ainda, porque as meretrizes sentiam-se mais seguras nestes ambientes, na certeza de que 

estavam acobertadas pelas autoridades policiais. Claro que elas pagavam por esta protecao, e 

pagavam caro. Nao so com dinheiro, mas com "favores" sexuais tambem. Para algumas 

prostitutas, por mais paradoxal que seja, era bem mais interessante ter um cafetao/gigolo da 

policia como protetor e amante, apesar de muitas vezes eles serem seus algozes, do que uma 

• 259 

cafetma. 

Dai entendemos o porque dos bailes promovidos pelo subtenente Moreno serem tao 

freqtientados por prostitutas, policiais e populares. 

Um outro aspecto e a sensacao de poder e controle que a instituicao da policia exercia 

sobre os homens. Ser policial ou guarda noturno era a mesma coisa que ser uma autoridade. 

Sendo autoridade, eles tambem eram a Lei. E se sentindo como tais, tanto policiais quanto 

guardas noturnos se achavam no direito de poder fazer o que bem entendessem com os 

populares e em especial, com as prostitutas na zona de meretricio ou locais de prostituicao, 

como afirma Marcos Luiz Bretas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os donos deste saber [o conhecimento que a policia tem de seu "poder"] podem 

ser capazes de obter diferentes graus de assentimento dos policiados, e portanto 

exercer seus poderes com maior ou menos rigor, mas a fiincao primordial 

permanece intocada: a policia e um corpo de tecnicos que aplica um conhecimento 

incontestavel a objetivos essencialmente bem-sucedidos, sejam eles progresso ou 

opressao." 2 6 0 

Foi investido por este sentimento que o policial Joao Nunes, que era amigo de 

Garibaldi antes de entrar para o Exercito, afastou-se dele, por entender que nao fazia mais 

parte do grupo de populares, e sim de um grupo especial: o dos soldados do Exercito 

Brasileiro. 

Garibaldi e Inacia permaneceram no baile de Joao Neves, dancando, e justamente por 

ser atraente aos olhos dos homens que ali estavam o soldado Joao Nunes, achando-se no 

direito de interferir na vida de Inacia por entender que "prostituta nao era dona de sua vida" 

Sobre essa questao falaremos mais adiante. 

BRETAS, Marcos Luiz. Op. cit., p. 14-15. 
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, segura pelo seu braco e ordena que ela, a partir daquele momento, ficasse com seus 

colegas tambem soldados Adauto Santino e Antonio Bispo do Espirito Santo. 

Nao aceitando esta imposicao de Joao Nunes, Inacia diz que esta acompanhada. Mas 

seu colega, Adauto Santino, que estava fardado, insiste em fazer com que Inacia fique com 

ele. Entendendo a situacao perigosa em que se encontrava, Garibaldi nao reage: prefere deixar 

que a poeira baixe para logo sair dali, porque bem sabia que se arrumasse briga naquele 

ambiente, provavelmente sairia em desvantagem, pois naquele baile a presenca de policiais 

era bastante grande. Quando Adauto largou Inacia, que resistia as suas investidas, tratou logo 

de sair do baile. 

No entanto, Adauto e seu companheiro Antonio Bispo nao se conformaram com a 

negativa de Inacia, afinal eles eram soldados e por isso deveriam ser obedecidos, 

especialmente em se tratando de uma meretriz. 

O jovem casal sai do baile abracado e ruma em direcao a uma casa de familia na rua 

Vidal de Negreiros, onde Inacia trabalhava durante o dia. Neste percurso, quando "(...) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

chegaram no meio da ladeira no trecho compreendido entre as oficinas e a garagem da 

Autovidria Rainha da Borborema e o baile de Jose Neves, foi advertido por uma voz que 

disse: "vamos tomar a mulher deste cabra safado e dor nele. "
 262 

Garibaldi nao estava armado e disse para sua amante que estavam perto do quartel da 

policia e que la encontraria auxilio daquela unidade para se defender. No entanto, o casal foi 

alcancado pelos policiais que investiram contra Garibaldi dizendo-lhe: "nao pense que nao 

tomo nao cabra safado, que eu tomo. " 

Pela fala dos policiais percebemos esta atitude de "autoridade" e ao mesmo tempo de 

afrrmacao nao so do poder policial, mas tambem do poder do macho que quer mostrar ao 

outro a forca que tem para realizar suas vontades. 

Sendo assim, Garibaldi foi espancado, derrubado no chao e pisado pelos dois policiais. 

Em seu depoimento na policia, o jovem operario da SANBRA relata que foi nao so agredido 

fisicamente, mas tambem moral, porque aqueles homens estavam querendo tomar-lhe a 

amante. Sem ter como se defender daquelas agressoes, no meio da luta, "(...) armou-se com 

uma faca peixeira que se encontrava em poder de um dos seus agressores " que a deixou cair 

e assim golpeou-os. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre a questao do sentimento de propriedade que muitos homens tinham em relacao as prostitutas veja o 

capitulo II desta dissertacao no ponto intitulado: "Cafetoes, gigolos e amantes: o sentimento de propriedade." 
2 6 2 Depoimento de Garibaldi Pereira de Ataide, solteiro, 22 anos, operario da SAMBRA, em 19/03/1956, na 

delegacia 
2 6 3 Depoimento de Inacia Maria da Conceicao, solteira, 19 anos, residente na Volta dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z€  Leal, em 21/05/1956. 
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O destino de Antonio Bispo e Adauto Santino e conhecido: ambos morreram pelas 

maos de Garibaldi que tentava se defender das agressoes sofridas e da humilhapao de ter a 

amante tomada de seus bracos. Inacia, no initio da luta, havia fugido e nao viu o seu 

desfecho. Voltou para o baile na casa de Joao Neves e contou tudo para sua amiga Lindalva, 

voltando para casa acompanhada com mais duas outras companheiras de oficio. 

Mas o caso nao acaba por aqui, pois ele ainda teve outro lance interessante. Garibaldi 

consegue fugir e vai para sua casa, so sabendo no outro dia que os soldados tinham morrido. E 

e ai que acontece um fato inusitado, que e narrado pelo proprio Garibaldi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...que dias depois resolveu se apresentar ao delegado de policia, porque soube que 

estava sendo procurado por forcas do Exercito que queriam fuzila-lo, e tanto isto e 

verdade que na noite de 13/03/1956 [tres dias depois do assassinato], estando o 

depoente na SANBRA, soube que tropas estavam cercando a empresa para pega-lo, 

tendo o depoente conseguido fugir; que nesse cerco a SANBRA, as mesmas tropas 

fizeram fogo no autom6vel de passageiro que passava pela estrada, ferindo um 

passageiro do carro a bala." 2 6 4 (grifos nossos) 

Percebe-se que o Exercito, neste caso, queria resolver a questao a seu modo, tanto e 

que fazem um cerco a SANBRA para pegar Garibaldi e quern sabe ate dar-lhe uma boa surra, 

ou coisa pior, antes de entrega-lo ao delegado de policia. Espertamente ele consegue fugir e 

esconder-se no matagal que ficava por tras da empresa, so saindo de la tres dias depois para 

entregar-se, e se livrar do flagrante, confiando, como ele mesmo disse,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "na sua razdo quando 

foi obrigado a cometer o crime para nao morrer. " ' 

Esse e outros processos que pesquisamos nos indicam que a disputa entre soldados do 

Exercito e populares era uma constante em varios bairros da cidade como em Bodocongo, 

Quarenta, Mandchuria e Acude Velho, especialmente quando apareciam figuras de valentoes 

como Adauto Santino e Antonio Bispo e tranca-ruas como Joao do Sinai e Antonio Marinho. 

Esses constantes conflitos entre guardas noturnos, policiais e populares chegaram a ser tema 

de musica para Rosil Cavalcanti e Jackson do Pandeiro, niraia demonstracao de que quando 

nao havia justica formal que punissem tais arruaceiros, havia a possibilidade de esperar pela 

"Lei da Compensacao": 

Depoimento de Garibaldi Pereira de Ataide em 13/04/1956, no Forum. 
2 6 5 Garibaldi Pereira de Ataide foi absolvido por unanimidade de votos por Iegitima defesa em 29/08/1956. Este 

£ um dos poucos casos em que alem do processo correr rapido, cinco meses, promotoria e defesa trabalharam 

juntos pela defesa de um reu. Promoter : Estacio Tavares; Advogado: Raimundo Asf6ra. 
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Severino Serrotao la de Campina Grande 
Freqiientava toda dan9a em Bodocongo 
Na volta do Ze Leal era bem respeitado 

E la na rua do Arrojado ele estava so 
Certa vez apareceu um tal de Garrafao 
E topou com Serrotao um certo bafafa 

Quatro murros, quatro quedas, desapareceu 
Porque Serrotao lhe deu mesmo pra matar 

Garrafao virou garrafa, fugiu la de Campina 
Passou a ser chamado "vidro de penicilina". 

Existe no mundo meu irmao, a Lei da Compensacao! 
Mas um dia atras do outro e coisa muito boa 

Serrotao foi aumentando a sua valentia 
Na cintura ele trazia pistola e peixeira 
E soltava brincadeira com a policia. 

Certa vez no Bar da Caca Serrotao estava 
Entrou o Cabo Vaqueiro com o destacamento, 

Meteu a lenha pra cima, deu como queria, 
Serrotao pegou a trilha e disse "eu nao aguento" 

De Campina ele mudou-se para Euclides da Cunha 
Passou a ser chamado "serrinha de aparar unha". 

Existe no mundo meu irmao, a Lei da Compensacao! 

Se as disputas entre policiais, guardas noturnos e populares eram constantes, 

especialmente quando se tratava de medir forcas na incessante busca pelo desejo de "poder" 

2 6 6 , as disputas entre estes pelo amor de uma meretriz se apresentavam muitas vezes como 

perigosa e violenta, ainda mais quando elas rejeitavam este amor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. As mil e uma faces dos "amores ilicitos" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Boneca de trapo, pedago da vida 
Que vive perdida no mundo a volar 
Farrapo de gente que inconsciente 
Peca so por prazer, vive pra pecar. 

Boneca eu te quero com todo pecado 
Com todos os vicios, com tudo afinal. 

Eu quero esse corpo que a plebe deseja 
Embora ele seja prenuncio do mal 
Boneca noturna que gosta da Lua 

Que e fa das estrelas e adora o luar 
Que saipela noite e amanhece na rua 
E ha muito nao sabe o que e luz solar 

Boneca vadia de manha e artificios 
Eu quero para mim seu amor porque 

Aceito seus erros, pecados e vicios. 
Porque na minha vida meu vicio e voce. "

 26 

Outros processos que envolvem disputas entre policiais, guardas noturnos e populares sao: acao criminal n° 

2465, maco 15/01/1945 a 28/04/1945; acao criminal n° 2483, maco 1944; acao criminal n° 2280, maco 

06/01/1946 a 26/07/1946; acao criminal n° 3085, maco 16/01/1950 a 23/12/1950; e acao criminal n° 2857, maco 

10/02/1950 a 27/11/1950. Todos esses processos fazem referenda a agress5es e homicidios praticados em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mf i r r e ar i f ls h a i l e s e sal f ie s He Hanca e n vn l ve n do sol dados do e xe r ci t n .  da nn l i e i a e. fmarHas nnt i i r nns e m Hiversr i '; 
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Eu quero para mim seu amor porque 

Aceito seus erros, pecados e vicios. 

Porque na minha vida meu vicio e voce. " 2 6 7 

Com o im'cio da Segunda Guerra Mundial em 1939 e o envolvimento do Brasil nela a 

partir de 1943, instalou-se na cidade o 1° Grupo de Obuzes, uma unidade militar responsavel 

pela guarnicao da cidade nestes anos de guerra. Com isso, aumentou o numero de militares 

circulando pelas ruas de Campina Grande e, consequentemente, o numero de soldados que 

buscavam divertimento e sexo. 

As ruas da Mandchuria viviam sempre cheias, especialmente nos finais de semana, o 

que gerava grande lucro nao so para os cabares mais sofisticados como tambem para 

pequenos comerciantes e pensoes alegres mais acessiveis aos populares. 

E se aumentava o numero de homens circulando, aumentavam tambem as disputas 

amorosas e, especialmente, a "autoridade" dos militares sobre os populares. O que os 

militares nao conseguiam entender e que, circulando pelo meretricio com ou sem a farda, 

eram tratados como clientes em potencial assim como os outros:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Um ponto obvio e que as 

prostitutas prestavam seu servigo a policiais, que faziam parte do universo de homens jovens 

que caracterizava a cidade. " 

Um exemplo disso foi a agressao a Severino Virginio feita pelo soldado do 30° 

Batalhao aquartelado na cidade, Irenio Correia. 

Passava das 24:00 horas do dia 26 de Janeiro de 1945 quando o popular Severino 

Virginio saia da Mandchuria acompanhado de Maria das Dores em direcao ao bairro Jose 

Pinheiro. Ao passar pelo baldo do A9ude Velho, proximo a Lagoa das Canarias, deparou-se 

com o soldado do exercito Irenio e sua amante, Maria Balalaica, discutindo. 

Irenio estava naquela noite bastante aborrecido com sua amasia, certamente por causa 

de algum cliente da mulher, e para fazer "pirrafa", bebia e farreava com mais tres mulheres ao 

mesmo tempo. Por volta das 22:00 horas o soldado decide ir embora quando sua amasia chega 

dizendo que vai embora com ele, ao que Irenio respondeu que se ela o seguisse iria bater nela. 

E justamente ai que, ao chegar no baldo do A9ude Velho, o soldado tirou o cinto para 

espancar sua amasia, enquanto esta escondia-se por tras de Jose Flor Lopes que ia com Irenio, 

"(...) o qualpor cima do depoente, vibrou-lhe umapancada com o cinto e ainda Ihe deu um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 6 7 "Meu Vicio e Voce" (1956), Nelson Goncalves. 
2 6 8 BRETAS, Marcos Luiz. Op. cit., p. 199. 
2 6 9 Acao criminal n° 2380, reu Irenio Correia, maco 22/01/1943 a 28/05/1843. O processo refere-se a 1945, 

portanto, esta no maco errado. 
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murro na face. " Maria Balalaica pede socorro ao popular Severino que ia passando por ali 

ao que este pede ao soldado que nao a espanque mais. Irenio manda o paisano ir embora, o 

qual segue seu caminho. O soldado entao se vira furioso para Jose Flor e sua amasia e 

arrotando valentia diz: "agora ninguem fala, se nao apanha e todo mundo ". 

Mas Irenio nao ia deixar barato a intromissao daquele paisano na querela com sua 

amasia, porque como dizia o ditado popular "em briga de marido e mulher nao se mete a 

colher". Achando pouco o que havia feito com a amante que se encontrava ensangiientada, o 

soldado diz "eu vou dar naquele filho da puta " e segue atrds de Severino mandando que ele 

"esbarrasse."
 2 7 1 

Foi ai que Severino entrou em luta com o soldado Irenio, "(...) recebendo logo uma 

lapada que o dito soldado Ihe dera com o cinto que Ihe atingiu por cima do olho esquerdo e 

em seguida uma tapa do mesmo lado; que o soldado atracou-se com o depoente e houve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

979 

bofetes de ambas as partes tendo o soldado dado cabecadas no depoente (...)" 

Neste momento, chegaram para acabar com a luta diversas pessoas que por ali estavam 

demonstrando que o local era frequentado por casais e tambem pelas rondas policiais, pois 

pouco tempo depois do ocorrido chegou ao local o Sargento Abrahao, do 31° Batalhao, e um 

soldado da policia. 

Neste episodio temos dois aspectos interessantes. O primeiro deles e que Irenio havia 

sido incorporado ha pouco tempo no exercito, pois sua profissao era barbeiro, como ele 
•  •  •  97"3 

mesmo afirma no seu interrogatorio perante o juiz Darci Medeiros. 

Aqui nos podemos ter a dimensao do quanto o poder da "farda" de policial atraia e 

dava "certos" poderes aos homens, supostamente dando-Ihes o "direito" de espancar e 

cometer crimes ao seu bel prazer, afinal, era uma autoridade e autoridade merecia respeito. 

Essa nocao de respeito que a farda impunha esta diretamente ligada aos valores sociais 

instituidos na Era Vitoriana 2 7 4 na Inglaterra do seculo XLX e que foram assimilados pela 

policia inglesa e, consequentemente, pela instituicao policial brasileira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depoimento de Jose Flor Lopes, 41 anos, solteiro, marceneiro, residente no Jose Pinheiro, em 23/03/1945, no 

Forum. 
2 7 1 Na giria da 6poca esbarrar significava parar. 
2 7 2 Depoimento de Severino Virginio da Silva, 26 anos, casado, residente na Vila de Totaquasi, em 26/01/1945, 

na Delegacia. 
2 7 3 Qualificacao e rnterrogat6rio de Irenio Correia em 02/03/1945, no Forum. 
2 7 4 A Era Vitoriana (1837-1901) refere-se ao reinado da rainha Vitoria na Inglaterra que foi marcado, entre outras 

coisas, pelo puritanismo moral. Sobre este periodo ver a obra de GAY, Peter. A Experiencia Burguesa. Da 

Rainha Vit6ria a Freud. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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"A escolha da carreira policial ja implicava estar de acordo com um certo tipo de 

valores sociais, tradicionalmente associados a classe media emergente ou a busca 

de uma certa posicao "respeitavel" na sociedade. A nocao de respeitabilidade esta 

no ceme do debate sobre os valores sociais vitorianos, e deriva basicamente da 

adesao a esses mesmos valores. No Brasil, a respeitabilidade conferida por uma 

carreira policial - ou mesmo toda nocao de respeitabilidade - deriva principalmente 

da pequena parcela de autoridade obtida; mesmo uma fracao diminuta de poder na 

sociedade signiflca respeitabilidade."275 

Mas nao era apenas o "poder" da farda que dava certa "autoridade" aos policiais e 

militares. Naquele contexto, por volta de 1945, em que se viviam os momentos finais da 

guerra e a proximidade da vitoria dos Aliados, isto causava ainda mais euforia nos militares 

que se sentiam os "verdadeiros" herois da guerra. 

O segundo aspecto e justamente o conhecimento dos cddigos do Exercito pelo recem 

incorporado soldado. Em seu interrogatorio perante o juiz ele afirmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que procurou a 

delegacia de policia para ver se amenizava o seu caso e o quartel do Batalhao nao tomava 

conhecimento do caso, porem o delegado telefonou para la e o acusado foi preso pela escolta 

de seu batalhao, onde passou oito dias preso e tres detido. " (grifo nosso) 

Apesar de pouco tempo no Exercito Irenio ja conhecia alguns codigos e na tentativa de 

"amenizar sua situacao", ou seja, convencer o delegado a nao contar nada para o capitao do 

30° BC, resolve se entregar para que o caso nao chegasse ao conhecimento do quartel e ele 

saisse impune das agressoes praticadas no popular Severino. 

No entanto, ele parecia subestimar as rixas entre policiais militares e soldados do 

Exercito e, apesar da sua insistencia, nao conseguiu impedir que o delegado Jose de Sousa 

Arruda telefonasse imediatamente para o capitao do 30° BC para serem tomadas as devidas 

providencias. 

Irenio foi condenado a 8 meses de detencao, pagar a taxa penitenciaria de Cr$ 20,00 e 

as custas do processo. No entanto, como era reu primario, o juiz concedeu-lhe o sursis e Ihe 

impos a liberdade condicional por tres anos. Pela agressao o ex-soldado nao pagou na cadeia, 

mas deve ter se sentido extremamente incomodado com as imposicoes do juiz Darci 

Medeiros, que dentre outras coisas, Ihe proibiu de frequentar casas de tavolagem ou de 

bebidas e cabares. 2 7 6 

BRETAS, Marcos Luiz. Op. cit., p. 145. 

Sentenca do juiz em 04/06/1945. 
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Semelhante caso ocorreu com Antonio Pinheiro Guedes e sua amante Maria Helena 

Ferreira, na rua Manoel Pereira de Araujo, tres dias depois da sentenca proferida pelo juiz 

Darci Medeiros. 

Era final de tarde na Mandchuria quando Antonio Pinheiro chegou a casa de pensao de 

Mme. Alice Falcao, uma das mais sofisticadas da rua, bem prdxima ao Cassino Eldorado, n° 

88. Maria Helena ja nao mais suportava relacionar-se com Antonio devido a sua 

agressividade e ciumes excessivos, por isso pos fim ao relacionamento havia alguns dias. Mas 

Antonio nao se conformava com a situacao e por diversas vezes tentou reatar o romance com 

Maria Helena. 

Sentindo-se rejeitado, abandonado e humilhado por sua ex-amante, o "investigador da 

policia" resolve partir para a violencia: perturbado pela rejei9ao e pela falta do sexo da ex-

amante, Antonio Pinheiro invade a pensao e dirige-se ao quintal da casa a fim de falar com a 

meretriz, chamando-a para ir ao quarto com ele. Maria Helena, mesmo com medo da reasao 

de Antonio, nega-se mais uma vez. 

Flechado pelo ciume e pelo "sentimento de posse" da jovem "mariposa", o 

"investigador policial" desfecha um golpe de cacete em Helena e agarra-lhe pelas "guelas" 

dando-lhe diversas pancadas e arrastando-a para dentro de casa. Neste momento chega a sala 

da casa Mme. Alice e Severina Alves para socorre-la e tirar-lhe das garras de Antonio. A 

primeira recebe um murro e a segunda uma cadeirada. 

O "investigador" parecia incontrolavel. Helena, para Antonio, representava essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doce 

veneno que a todo instante ele tinha vontade de provar. 

Naquele instante em que pegava a cadeira para agredir Severina Alves, Maria correu 

para tentar escapar da sanha de seu ex-amante, mas este ainda a alcan?a na calcada da pensao 

e reinicia a sessao de espancamento. Aos gritos de socorro acode Pedro Figueiredo que pega 

Antonio Pinheiro por tras e o sustenta. Neste momento chega um comparsa do "investigador" 

e manda Pedro soltar o "homem porque ele tinha responsabilidade. "
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Pedro, ouvindo as palavras daquele homem estranho, solta Antonio e este saca de uma 

peixeira e tenta golpea-lo, ao que Pedro tenta defender-se e acaba por ferir a mao esquerda. A 

essa altura ja havia muitas pessoas observando ao longe as agressoes de Antonio Pinheiro, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depoimento de Pedro Figueiredo de Brito, 25 anos, solteiro, comerciante, natural de Caico, RN, residente a 

Manoel Pereira de Araujo, n° 96, em 08/06/1945, na Delegacia. "Ter responsabilidade", na giria do meretricio, 

era uma pessoa que tinha algum cargo importante, ou muito dinheiro e devia ser respeitada. 
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mas ninguem teve coragem de atravessar o seu caminho, ate porque ele esbravejava palavroes 

e dizia para todos quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "podia aparecer qualquer um que se acabava com ele. "
 2 7 8 

Ainda ameacando todos que ali estavam, Antonio quebrou os vidros do carro de Mme. 

Alice, os vidros da janela de sua pensao e furou as portas com sua faca. Em seguida, Amaldo 

Bacalhau, o comparsa que estava esperando do lado de fora da pensao, botou o valentao para 

dentro do caminhao e foram embora do local deixando a zona em polvorosa. 

Um aspecto interessante do processo e o fato de Antonio Pinheiro Guedes dizer que 

era investigador de policia sem ser: na verdade ele era funcionario publico municipal. Isso 

tem um significado bastante interessante porque ser investigador de policia era um status e 

tambem dava "autoridade" ao individuo. 

Desta forma era importante para um homem mostrar-se de forma diferente, ousada e 

ate agressiva, caso fosse necessario, para manter a pose e o status na zona. Mas nunca 

esquecendo de respeitar os limites e os codigos do local, afinal, no meretricio, quase sempre 

quern causava disturbios eram pessoas "de fora" e muitos que se diziam "mantenedores da 

ordem". 

Apesar dos problemas que a policia muitas vezes causava no mundo da prostituicao 

eles eram necessarios la, especialmente por causa da violencia e da presenca de grupos de 

desordeiros os mais diversos, e por isso mesmo todos necessitavam de encontrar um jeito de 

conviver: "O convivio da policia com a prostituiqao era tao intimo - em muitos sentidos - e 

constante que nao podia ser meramente repressivo. O relacionamento era muito mais 
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complexo, e policiais e prostitutas tinhorn de encontrar formas de coexistencia. " 

Assim, envolvido com este processo Antonio nao parava de aprontar na zona, fazendo 

valer a sua fama de arruaceiro e "trancador de cabares": surrou um rapaz na frente do cinema 

Capitolio e provocou um disturbio no Cassino Eldorado um dia antes de depor perante o juiz. 

Por tudo isso, Antonio Pinheiro Guedes foi condenado a 18 meses de detencao na 

cadeia de Joao Pessoa, pagamento de Cr$ 50,00 em selos penitenciarios e Cr$ 500,00 de 

fianca. 2 8 0 

Foi movido pelo desejo de posse e pelo orgulho ferido que Antonio cometeu tantos 

desatinos na Mandchuria. Ele nao foi o unico, pois dois anos antes do seu caso amoroso com 

Maria Helena e seus desdobramentos, todos haviam ficado chocados com as barbaridades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 7 8 Depoimento de Lecionel Ferreira, 32 anos, solteiro, operario, natural de Bananeiras, residente na rua Silva 

Jardim, n° 70, em 09/06/1945, na Delegacia. 
2 7 9 BRETAS, Marcos Luiz. Op. cit., p. 199. 
2 8 0 Pelo que o processo indica ele ficou mesmo preso porque quando alguem paga a fianfa para ser solto o 

comprovante aparece em anexo no processo, o que nSo se verifica. Sentenca do juiz Antonio Gabinio da Costa 

Machado em 13/02/1946. 
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cometidas pelo soldado do Exercito do 1° Grupo de Obuzes, Antonio Tomaz dos Santos, 
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movido pelo desejo de ter a meretriz Rita Chaves Rodrigues. 

Sentindo-se investido de autoridade pelo peso que a farda Ihe dava, o soldado 

promoveu um verdadeiro "fecha-fecha", "rasga-rasga" e "corre-corre" na Manoel Pereira de 

Araujo as 5:00 horas da manha do dia 21 de junho de 1943. 

Rita Chaves, uma linda cearense de 25 anos, havia aportado em Campina Grande 

havia algum tempo e ja se encontrava mais ou menos familiarizada com os codigos que 

regiam a zona. Naqueles anos de guerra e de intenso controle do Estado Novo, a freqiiencia de 

soldados e policiais havia aumentado muito no "recanto chines" (Mandchuria) da cidade. 

So que Rita nao havia percebido que havia um soldado em especial que ja Ihe 

observava de longe. Era Antonio Tomaz, de 26 anos. Ele ainda nao havia tido a oportunidade 

de aproximar-se dela, pois quase sempre estava acompanhada e, pelos codigos que regiam o 

meretricio, prostituta que estivesse acompanhada nao deveria ser abordada porque "ja 

pertencia" a outro, pelo menos momentaneamente. E mexer com mulher assim era sinonimo 

de confusao na certa. 

Acompanhemos a trajetoria feita por Antonio Tomaz na noite anterior ao crime a partir 

de sua propria narrativa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Que no dia vinte de junho saiu de casa onde discutira com sua mulher e 

contrariado com o que se passara, procurou esquecer o motivo da contrariedade; 

passara a noite do dia vinte fora de casa; fora a "Marinho" e voltando as 22:00 

horas; ficou no bairro do "Santo Antonio" ate as 2:00 horas de vinte e um; depois 

dirigiu-se para a zona do baixo meretricio. entrando no "Churrasco" para fazer um 

lanche (...)" 2 X 2 (grifos nossos) 

Note-se aqui a trajetoria feita por Antonio naquela noite. Provavelmente aqueles 

bairros pelos quais passou eram locais em que poderiam estar acontecendo algum 

divertimento, pois naquela semana comemorava-se a proximidade da festa do Sao Joao e era 

bastante comum em alguns bairros intensificarem-se os forros: 

2 8 1 Acao penal n° 1615, reu Antonio Tomaz dos Santos, maco 08/04/1943 a 19/10/1943. 
2 8 2 Depoimento de Antonio Tomaz dos Santos, 26 anos, solteiro, mas vive maritalmente com D. Cezarina 

Madeira dos Santos, praca de sete de abril de 1934, servindo atualmente no 1° Grupo de Obuzes, em 07/07/1943, 

no Quartel do 1 ° Grupo de Obuzes, na presenca do Capitao Hermes Nunes. Paralelamente ao inquerito policial o 

acusado tambem passava por um inquerito no quartel, e foi justamente no quartel que ele deu mais informacoes 

sobre o caso, talvez por confiar mais no capitao Hermes do que no delegado Tiburtino Rabelo de Sa e no juiz 

Antonio Gabinio. 
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"Durante toda a decada de 1950 ainda existiam muitos cabares, sambas e forros nas 

imediacSes do Centro da cidade e na regiao da Feira, mas aos poucos alguns 

bairros, que ia tinham tradicao de festeios populares. foram comecando ganhar vida 

propria, criando mais alternativas de diversSes populares." 2 8 3 (grifos nossos) 

Acreditamos que, na decada de 1940 e mesmo antes, muitos forros e bailes aconteciam 

nos bairros porque encontramos referenda a um numero significativo de processos que nos 

indicam que as festividades de Sao Joao eram bastante comemoradas, em especial na "zona 

rural". Dai o motivo das andancas de Antonio Tomaz por esses locais antes de chegar na 

Mandchuria. Continuando sua narrativa, o soldado do Exercito narra o momento em que 

encontra Rita:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) encontrara ai a mulher Rita com a qual ficou no Churrasco ate as tres 

horas e tanto tomando cerveja; a essa hora o dono do Churrasco disse ser hora de fechar. " 

Antonio ficara contente ao encontrar Rita sozinha. A hora havia chegado e ele nao 

poderia desperdica-la, pois ha tempos vinha "paquerando" com aquela morena cearense e 

nunca tinha chegado o momento certo de "convida-la" a passar a noite com ele. 

Rita e convidada a beber com Antonio e outros rapazes que estavam com ele no 

Churrasco. Para ela, aqueles individuos Ihe eram desconhecidos, mas nao estranhos. Tinha a 

impressao de ja ter visto todos na zona por isso aceitou o convite "(...) bebendo uns quatro 

dedos de Vermuth; entre os desconhecidos o indiciado Ihe perguntou "se estava so"; 

respondeu que nao e que nao podia ficar com ninguemporque estava doente (...)" (grifos 

nossos) 

Antonio nao podia acreditar no que acabara de ouvir. Rita negava-se a passar a noite 

com ele. Negava-se por "vontade propria" e nao porque estava com alguem, pois havia 

chegado ao Churrasco sozinha, e, alem disso, da a desculpa que todas as mulheres da zona 

davam quando nao queriam transar com um homem: dizer que estava "doente". O soldado 

sabia que era mentira porque se ela estava doente como dizia, porque entao aceitou beber? E 

mais, porque estava ali aquela hora da madrugada? Lugar de doente nao era em casa? Nao, ele 

nao poderia aceitar tal desculpa. Logo ele que ja vinha a tanto tempo ardendo de desejo por 

aquele corpo moreno. Nao, ele nao poderia aceitar, ainda mais porque seus companheiros de 

farra "tiravam sarro" da sua cara por ele ter sido rejeitado por uma meretriz. 

Rita, ao recusar-se a passar a noite com Antonio nao fazia ideia do que iria Ihe 

acontecer naquele fim de noite, se soubesse, possivelmente teria aceitado prontamente. Mas 

2 8 3 SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de. Op. cit., p. 374. 
2 8 4 Depoimento de Rita Chaves Rodrigues, 25 anos, casada, prostituta, residente a rua Manoel Pereira de Araujo, 

n° 74, em 08/07/1945, no Quartel do 1° Grupo de Obuzes. Tambem e depondo no quartel que Rita da mais 

informac5es sobre o caso. 



126 

nao, preferiu ir para casa. Entrou na casa de Pensao na rua Manoel Pereira de Araujo e 

dirigiu-se para seu dormitorio que ficava no quintal da casa. 2 8 5 Como tudo estava tranqiiilo, 

apenas encostou a porta do seu quarto. Despiu-se, ficando apenas de combinacao. 

Neste interim, Antonio ja estava dentro da pensao, pois havia seguido Rita, e chegando 

em frente ao seu quarto comeca a tirar a roupa, ficando apenas de "culote verde" portando 

uma faca em punho. Entra no quarto da meretriz e Ihe pergunta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o que quer voce?". 

Assustada Rita manda-lhe sair do quarto e este se lanca sobre ela querendo violenta-la. Rita 

resiste, mas nao consegue impedir a furia contida e reprimida ate entao em Antonio: este Ihe 

golpeia varias vezes. pelo corpo, mas nenhuma gravemente. A meretriz comeca a gritar por 

socorro, acordando os vizinhos e as pensionistas que estavam dormindo. 

Num movimento brusco Izaura Gomes de Sousa, amiga de Rita, levanta-se e vai ate 

seu dormitorio e "verificou que a mesma se achava coberta de sangue e um soldado do 

exercito ainda Ihe espancando. "
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Izaura pede ao soldado para nao fazer mais aquilo e, virando-se para ela, Antonio da-

lhe um murro no braco que a faz cair no chao e ao levantar-se falou para o soldado: "ainda hd 

justiga nessa terra, vou dor parte ". Ao ouvir estas palavras o soldado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) correu em sua perseguicao ate que alcancou-a nos fundos de uma casa vizinha, 

tendo ai, dado-lhe uma queda formidavel e em seguida dera-lhe uma pesada na 

cabeca que o sangue jorrou, continuando a bater-lhe na cabeca comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA peda90 s de 

tijolos apanhados no quintal; que o soldado depois de ve-la semi-morta, disse: "vou 

agora acabar de matar a outra" em seguida ainda lancou mao de uma grande pedra 

que apanhou no mesmo quintal jogando-a sobre sua cabeca; que a declarante, para 

evitar que fosse novamente apedrejada pelo referido soldado, nao deu mais um 

gemido, ficando deitada sobre o solo como se estivesse morta." 2 8 7 

Perceba-se a agressividade utilizada pelo soldado do Exercito movido pelo desejo 

incontrolavel de ter aquela mulher. Alem de tentar estupra-la ainda agride barbaramente sua 

amiga. Possivelmente estava "colocando pra fora" os impulsos sexuais, violentos, que estava 

reprimindo desde o momento em que se encantou pela beleza e pelo corpo de Rita Chaves. 

Rita morava, juntamente com outras meretrizes, em quartinhos de aluguel localizado no quintal das casas de 

pensao na zona de meretricio. Essa era uma forma da dona da pensao ganhar mais dinheiro com o aluguel desses 

pequenos quartos que muitas vezes eram feitos de taipa. 
2 8 6 Depoimento de Izaura Gomes de Sousa, solteira, 27 anos, prostituta, residente a Manoel Pereira de Araujo, n° 

74, em 21/06/1943, na Delegacia. 
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Ao sair do quintal em direcao a ao dormitorio de Rita, percebeu que duas mulheres o 

observavam da porta de seus quintals e esbravejou para elas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "entre para dentro e faga de 

conta que nao viu nada" e "voce vai dor parte de mim? " , como responderam que nao ele 

verificou se Izaura ainda estava viva e foi embora. Ao voltar para o quarto nao encontrou Rita 

que havia corrido quase nua em direcao a cidade quando este foi agredir Izaura. A esta altura, 

quase toda rua ja estava acordada com os barulhos provocados naquele inicio de manha. 

Antonio foi preso logo em seguida pela policia local e remetido ao quartel do 1 0 Grupo de 

Obuzes, no qual foi submetido a processo interno. 

Mesmo depois de todas essas barbaridades cometidas, o soldado nao foi expulso do 

Exercito. Permaneceu detido no quartel enquanto foi julgado e condenado pela justica 

comum. Mas como era comum acontecer, foi sursiado, ficando impune. O interessante e que 

ao mesmo tempo em que respondia a este processo, tambem respondia por outro crime 

cometido em Recife. E mesmo assim o juiz Ihe concede a suspensao da pena por quatro 

anos, mas sujeitando-lhe a liberdade condicional nos seguintes termos: a) nao usar bebidas 

alcodlicas; b) nao andar armado a nao ser em servico militar ou com ordem de seus 

superiores; c) nao frequentar o bairro do meretricio depois das 12:00 horas da noite; d) pagar 

a multa em selo penitenciario. 

Talvez Antonio tenha se arrependido, talvez nao. Mas com certeza iria ficar na sua 

lembranca o dia em que a mulher que ele tanto desejava Ihe rejeitou. Nem pagando, nem 

utilizando de sua forca fisica e mesmo ate do "poder" que sua farda emanava nao conseguira 

ter o objeto de seu ardente desejo. Quern sabe se, nas noites enluaradas do ceu de Campina, 

muitos anos depois, Antonio nao recordaria daquela musica de Nelson Goncalves: "Boneca 

de trapo, pedago da vida/ Que vive perdida no mundo a rolar/ Farrapo de gente que 

inconsciente/ Peca so por prazer, vive pra pecar./Boneca eu te quero com todo pecado/ Com 

todos os vicios, com tudo afinalJ Eu quero esse corpo que a plebe deseja/ Embora ele seja 

prenuncio do mal." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depoimentos de Severina Ferreira, 21 anos, e Maria Rodrigues Silva, de 24 anos, moradoras da Manoel 

Pereira de Araujo, n° 116, em 22/06/1943, na Delegacia, respectivamente. 
2 8 9 Antdnio Tomaz dos Santos foi condenado a 20 meses de prisao, selo penitenciario de Cr$ 20,00, flanca de 

Cr$ 500,00 a ser cumprida na prisao de Joao Pessoa. Sentenca dada pelo juiz Antonio Gabinio em 31/01/1944 e 

a suspens§o da pena em 08/05/1944. 
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4. Um furacao chamado Hilda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Para que comegar / O que jd estava acabado 

Para que persistir / Se e fato consumado 

Sacrificios eu nao farei / Nem voce tambem 

Insistir nesse amor eu jd sei /Nao nos convem. 

A renuncia e um dom / Que eu trago do bergo 

Tudo que hd de bom /Eu jd vi nao mereqo 

A beleza da vida e sonhar/A tendencia da nuvem e passar 

Sendo assim as estrelas do ceu / Voltarao a brilhar. "
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O relacionamento entre prostitutas e policiais era algo comum na zona de meretricio 

de Campina Grande, seja ele amoroso, economico, de amizade ou de barganha. Quase sempre 

encontramos nos processos essa intrincada rede de relacoes quando analisamos casos de 

envolvimento entre eles. Mas um caso nos chamou a atencao por ser diferente de todos os 

processos que pesquisamos ate hoje: o poder de seducao da meretriz Hilda Magalhaes Paiva e 

seu "coloquio" amoroso com o capitao do 31° Batalhao de Cacadores, Jose Praxedes dos 

Santos.291 

Hilda era muito bonita no auge dos seus vinte e poucos anos. Era o prototipo de 

mulher que atraia especialmente porque era bem diferente das outras meretrizes: pele morena, 

cabelos pretos longos e lisos, olhos escuros e um corpo exuberante. Tinha saido de Belem do 

Para em 1945 para fazer a vida em outras paragens: Recife, Joao Pessoa e Campina Grande. 

Chegou nesta cidade em novembro de 1945 e, logo que a viu, Mme. Carminha Villar nao teve 

duvidas: chamou-a para trabalhar na Pensao Estrela, de sua propriedade, na rua Manoel Farias 

Leite, n° 70. Com aquelas feicoes indigenas certamente faria muito sucesso entre os homens 

campinenses, logo, traria muito dinheiro para a pensao. 

Mme. Carminha estava certa. Assim que ela desfilou no salao da Pensao Estrela, os 

homens ricos da cidade logo puseram os olhos em Hilda e de inicio, emplacou um romance 

com o rico comerciante da cidade, Olivio Rique, e um outro com o capitao Praxedes. Talvez 

pelo fascinio da patente e a importancia de seu cargo, Hilda apaixonou-se pelo capitao, mas 

continuava com seu romance secreto com o poderoso Olivio Rique. 

Sua capacidade de encantar e seduzir os homens era na mesma proporcao de sua 

"periculosidade": Hilda era contumaz arruaceira e, quando bebia, provocava ainda mais 

escandalos na pensao, como atesta o depoimento de Mme. Carminha-

 "que Hilda bebia muito 

e havia dias em que se tornava insuportdvel na pensao, brigando com seus amantes, 

provocando escandalos" e no depoimento de algumas de suas pensionistas, como Helena 

2 9 0 "Renuncia" (1942), composicao de Marino Pinto e Mario Rossi, cantada por Orlando Silva. 
2 9 1 Acao criminal n° 2459, re Hilda Magalhaes Paiva, maco 24/01/1946 a 02/04/1946. 
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Dantas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que Hilda e uma mulher muito errada; que em Joao Pessoa Hilda jd tern cometido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

909 

muitos absurdos e vive sempre detida por absurdos que comete onde reside. " 

Mesmo assim, era uma fonte de lucres para a cafetina e so por isso Mme. Carminha 

nao mandava ela embora. Mas a situacao de Hilda na Pensao Estrela iria mudar naquela noite 

de 22 de fevereiro de 1946. 

Naquela noite, por volta da 1:00 hora da madrugada, enciumada com o capitao 

Praxedes, Hilda da-lhe uma bofetada, ao que o capitao respondeu dizendo a ela que "so nao 

Ihe bateria, o que ela merecia, por se tratar de uma mulher, porem que daquela hora em 
293 

diante, nao queria mais negocio com ela. " 

Praxedes saiu dos aposentos de Hilda e foi conversar com Mme Carminha e Ihe 

informou que nao se responsabilizava mais pela pensao de Hilda. No entanto, em seu 

depoimento o capitao afirma que "(...) mantinha relacdes sexuais [com Hilda] nao tendo, 

entretanto, nenhuma responsabilidade com a mesma, de vez que Hilda tern um amante rico e 

nao era interessante ao declarante manter uma intimidade afetiva com Hilda."
 2 9 4 (grifos 

nossos) 

E interessante como o capitao Praxedes parecia querer se isentar da responsabilidade 

com sua amante. Se ele pagava as contas dela na Pensao Estrela, isso significava que ele era o 
•  90S 

seu mantenedor, ou seja, assim como nos relacionamentos entre amasios que o homem 

devia prover a familia, entre as prostitutas era do mesmo jeito. Aquele que mantem uma 

amante deve responsabilizar-se por ela nao so provendo de tudo que ela necessitasse, mas 

tambem pelos seus atos. Por isso o capitao afirma que "so tinha relagoes sexuais com ela" 

porque o papel de mantenedor cabia ao seu "amante rico". Assim, "nao era interessante" para 

ele ter uma relacao afetiva com ela, embora no depoimento de Mme. Carminha ela afirme 

claramente que era o capitao quern pagava as despesas de Hilda. 

Ainda conversando com a dona da Pensao Estrela, Hilda, arrependida pelo que tinha 

feito, especialmente porque ia perder o amante poderoso e influente que Ihe pagava as 

despesas, volta para o salao e, utilizando de suas armas de seducao, "(...) solicitou ao 

declarante se aproximar aos seus aposentos, a Jim de ter com o mesmo um entendimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depoimentos de Maria do Carmo Vilar, 34 anos, solteira, comerciante (cafetina), em 02/04/1946, no F6rum; e 

Helena Dantas, natural do RN, solteira, 26 anos, residente na pensao de Carminha Vilar, em 23/02/1946, na 

Delegacia. 
2 9 3 Depoimento de Maria do Carmo Vilar, op. cit. 
2 9 4 Termo de declarac5es que presta o Cap. Jose Praxedes dos Santos, natural de Sergipe, solteiro, 34 anos, do 

31° BC, no Hospital Pedro I. 
2 9 5 Sobre a relacao entre amasios rever o capitulo I desta dissertacSo, p. 34 e seguintes. 
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intimo e particular; que atendendo a solicitagdo de Hilda, se dirigiu ao dormitorio da mesma 

e ambos trocar am ideias a respeito de seu afastamento definitivo (...)"
 2 9 6 

Mesmo com raiva dela, Praxedes nao resiste aos encantos daquela morena faceira e 

sobe novamente com Hilda para o quarto. No meio da conversa, mais um desentendimento. 

So que desta vez Hilda se cala e dirige-se a sua penteadeira. Despe-se, como que realizando 

um strip-tease, ficando apenas de sutia e combinacao. Poe um pouco de liquido numa 

pequena cacarola, sendo observada pelo capitao que estava deitado na cama, achando tudo 

normal porque acreditava que ela estivesse tomando banho de asseio 

Hilda se volta para Praxedes e joga-lhe o liquido no rosto e nesse instante o capitao 

percebe que aquele liquido nao era agua, e sim alcool. Num impulso, ele levanta-se e vai ao 

encontro dela ao que Hilda com um fosforo ateia fogo no capitao provocando um incendio. 

Desesperada com o que tinha feito, Hilda comeca a gritar vendo o capitao pegando fogo. 

Nesse instante chega ao quarto Arnaldo Bacalhau e Chiquinha Morena, tambem conhecida 

como "Chica Boa", e arrombam a porta do quarto dando passagem para Hilda correr seminua 

pelo salao. Mme Carminha ainda chama a sua atencao, mas ela sai correndo e entra no 

automovel de aluguel de Joao Ferreira de Sousa. 

Chiquinha conseguiu apagar o fogo que incendiava o capitao jogando-lhe uma toalha e 

em seguida o conduziu para seu quarto conseguindo fazer os primeiros socorros na vitima 

"colocando nata de leite sobre as queimaduras e mandando Arnaldo Bacalhau procurar um 

medico."
 2 9 8 

Mme Canninha, muito bem relacionada, mandou chamar o Subtenente Andre Urtigas 

na rua Siqueira Campos, n° 188, para fazer as diligencias e prender Hilda. Mas nao precisou 

que ele saisse a sua procura: ela foi conduzida pelo chofer de volta a Pensao Estrela. Vejamos 

o que aconteceu com ela apos cometer o crime, na narrativa do capitao Antonio do Amaral 

Braganca 2 9 9 , encarregado do relatorio policial: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" ... tomou o automovel de aluguel. de chapa 921, dirigido pelo motorista 

profissional Joao Ferreira de Sousa, que estava estacionado na porta da pensao. 

mandando-o dirigir-se para o Edificio Sibral. situado na Av. Joao Pessoa; no meio 

do percurso Hilda pediu ao motorista para leva-la a residencia de Olivio Rique: nao 

Depoimento do Cap. Praxedes, op. cit. 
2 9 7 A pratica do banho de asseio era comum entre as meretrizes antes e apos as relacoes sexuais. Sobre esta 

questao reveja o capitulo II desta dissertacao: "De dia Maria, de Noite Madalena." 
2 9 8 Depoimento de Francisca de Araujo Bastos, 26 anos, no F6rum, em 02/04/1946. O capitao Praxedes teve 

queimaduras de 1°., 2°. E 3°. Graus do rosto ao torax, no pescoco, olhos, maos e bracos. 
2 9 9 Relat6rio policial escrito em 25/03/1946. 
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sendo atendida, foi para o Edificio Sibral, onde ficou, mandando o motorista 

chamar Olivio Rique, com quern ela dizia precisar falar..." 

Note-se aqui dois aspectos interessantes: primeiro, o fato de que nas pensoes alegres e 

cabares mais chiques da cidade sempre havia motoristas de aluguel parados em frente a essas 

casas, o que demonstra que a profissao de chofer tambem se beneficiava da prostituicao e 

estavam sempre a disposicao das Madames e seus ricos "amigos" para o que quer que fosse, 

afinal, elas eram clientes endinheiradas e em potencial desses professionals. Alias, os choferes 

pareciam seguir o itinerario "do poder e do dinheiro", devido aos deslocamentos das pracas de 

automoveis pela cidade, como afirma Fabio Gutemberg R. B. de Sousa: 

"Do inicio do seculo aos anos 1920, o centro politico e economico da cidade 

gravitava em torno do palacete de Crisfiano Lauritzen, na praca Epitacio Pessoa, o 

que paulatinamente foi se modificando nos anos 1930, quando ve-se o seu 

deslocamento em direcao as ruas Joao Pessoa e Marques do Herval, que 

concentravam o comercio no atacado e, especialmente, o comercio do algodao. Por 

fim, com a derrocada dos casar5es coloniais da Macial Pinheiro, na primeira 

metade dos anos 1940, encontramos as elites com suas moradias e clubes em outras 

ruas e com seus rituais nos cafes, confeitarias, cinemas e bares localizados em torno 

da praca da Bandeira, onde ficavam ate certas horas da noite, quando entao alguns 

rapazes e senhores se dirigiam ao Cassino Eldorado. Os choferes e os autos que 

conduziam pareciam seguir as trilhas do poder, inclusive ate os cabares." 3 0 0 

O segundo aspecto diz respeito a atitude ousada de Hilda de ir procurar o seu "amante 

secreto", Olivio Rique, na madrugada, seminua. Primeiro dirige-se ao predio de sua 

propriedade e em seguida a sua residencia, querendo acorda-lo. Como o chofer achou 

inconveniente chamar o comerciante aquela hora, voltou para o Edificio Sibral e recebeu 

ordens da Hilda para chamar Olivio Rique em sua residencia. 

Era nao so ousadia, mas atrevimento. Como e que uma meretriz, de madrugada, quase 

despida, vai ate a casa de um homem da sociedade? Claro que nao ia pegar bem para a 

reputacao dele, especialmente para sua familia. Por isso Olivio, em depoimento a policia, diz 

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "conhecia Hilda como pensionista de Madame Carminha, porem, nao sake a que 

atribuir o fim que ela tinha em vista ao procurd-lo tao insistentemente apos o cometimento do 

fato, seja no apartamento que aluga no edificio Sibral, seja nafirma onde ele trabalha. " 

SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de. "O mundo dos choferes". Op. cit, p. 119-131. 



132 

Voltemos ao itinerario de Hilda naquela madrugada- "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sem esperar o regresso do 

motorista Hilda foi a praca da Bandeira, onde asarrou o civil Raimundo Aragdo, pedindo-

Ihe para leva-la para casa; surpreso, aquele senhor levou-a ate o automovel de aluguel de 

chapa 917 e disse ao motorista, Antonio Pantaledo Martins, para a conduzir para onde ela 

quisesse... " (grifo nosso) Note-se que Hilda mais uma vez utiliza-se de seu poder de seducao 

e, seminua, agarra-se com um popular, certamente fazendo-se de vitima, e pede-lhe que a leve 

para casa como se fosse "uma donzela em perigo". Cavalheiro, o senhor Raimundo fala com 

o motorista Antonio Pantaleao para levar Hilda "onde ela quisesse." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando o automovel estava em movimento Hilda mandou o motorista seguir para a 

cidade de Jo2o Pessoa, sem parar no caminho, dando-lhe um colar de medalha, que 

disse valer mil cruzeiros, como pagamento; ao passar pela prensa de algodao da firma 

Araujo. Rique & Cia.. Hilda mandou parar o automovel e. mais uma vez. procurou 

Olivio Rique. pedindo ao vigia para Ihe acordar; nao sendo atendida, ordenou o 

prosseguimento da viagem para a cidade de Joao Pessoa, porem, o motorista 

desconfiado que a passageira tivesse cometido algum crime deu volta ao automovel e 

foi para a pens3o de Madame Carminha; la chegando e mal havia parado, o automovel 

foi cercado por elementos da policia e o Sub-Tenente Andre Severino Urtigas, da 

forca piiblica estadual, prendeu Hilda em flagrante (...) conduzindo-a , no mesmo 

automovel, para a delegacia de policia desta cidade, onde ficou presa." (grifos nossos) 

Naturalmente presa em flagrante delito, Hilda nao poderia sair da cadeia. No entanto, 

todos na delegacia sabiam que ela era a amante do capitao Praxedes e por isso, nao lavraram o 

auto de prisao em flagrante, que impediria sua saida da cadeia. Como ela ja havia 

"conquistado coracoes" dentro da policia, nao so o do capitao, rapidamente chega a delegacia 

seu advogado Hiaty Leal com um habeas-corpus para solta-la antes mesmo da lavratura da 

prisao em flagrante ser expedida. Vejamos como e narrada esta "falha" da policia pelo capitao 

Antonio do Amaral Braganca: 

"Apesar de ter sido presa em flagrante delito Hilda Magalhaes Paiva foi logo depois 

assistida por um advogado que, incontinente. requereu ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de 

Direito da 2" Vara uma ordem de habeas-corpus a seu favor, que foi concedida, 

devido a uma graciosa informacao prestada pelo primeiro suplente de delegado de 

policia, em exercicio. muito antes de expirar o prazo legal para a lavratura do auto 

de prisao em flagrante. Essa informacao parece ter sido dada com muita pressa, 

pois, nem mesmo uma copia da mesma ficou no arquivo a delegacia de policia 

desta cidade." (grifos do processo) 
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Percebe-se claramente o movimento que os policiais militares fazem para soltar a 

"ilustre" presa, o que irritou profundamente o capitao Antonio, que queria ve-la atras das 

grades. Como grande parte deles ja a conhecia ate mesmo no sentido bfblico, sabiam que se a 

ajudassem, poderiam receber "aqueles favorzinhos" e mais sua "etema gratidao", nao so em 

termos, digamos, corporais, mas financeiros tambem, pois Hilda era uma das poucas mulheres 

da zona que ganhava muito dinheiro. 

O capitao Antonio, percebendo toda essa armacao, denuncia, em seu relatorio, essa 

verdadeira "sabotagem" realizada bem ali, na cara da justica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Acresce, ainda, que as autoridades policiais, por motivos misteriosos, sabotaram a 

acao da justica civil, nao lavrando o auto de prisao em flagrante de Hilda 

Magalhaes Paiva, nao obstante ela ter sido presa em flagrante e o seu prendedor ou 

condutor, Sub-Tenente Urtigas, haver mandado acordar o primeiro suplente de 

delegado de policia, em exercicio, Sr. Joao Elpidio da Cunha, que falou com o 

escrivao Manoel do 6 Junior, sobre a necessidade da lavratura do auto de prisao em 

flagrante, sem, todavia, o lavrar, no que pese o fato do condutor, Sub-Tenente 

Urtigas, permanecer na delegacia de policia entre as tres e quinze horas do dia 23. 

So mesmo de ma fe podia o delegado de policia em exercicio agir desta maneira tao 

prejudicial a justica." (grifos nossos) 

Ainda com torn de indignacao, o capitao continua seu relatorio mostrando que ate 

mesmo o delegado Major Ademar Nasiasene, quando reassumiu suas funcoes, nao agiu 

corretamente com a justica e nao lavrou o termo da prisao em flagrante, apesar do prazo ainda 

estar em vigor. A esta altura, o habeas-corpus ja se encontrava nas maos do Dr. Hiaty Leal na 

espera de ser posto em vigor, vejamos: 

"Mesmo assim [ainda estando dentro do prazo] o Sr. Delegado de policia efetivo 

nao tomou qualquer providencia para sanar as irregularidades praticadas por quem 

o substituiu durante a sua ausencia eventual, limitando-se a instaurar um inquerito 

que foi concluido rapidamente. no qual pediu a prisao preventiva de Hilda, 

parecendo haver fundamento esse pedido no fato da vitima ser alta patente do 

Exercito. conforme se depreende pelo oficio do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2". 

Vara. Sem fundamento legal o pedido de prisao preventiva foi negado. A vista 

disso tudo foi que o encarregado do inquerito policial militar levou as 

irregularidades verificadas ao conhecimento do Sr. Comandante do 31°. BC, para a 

salvaguarda da justica." (grifos nossos) 
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E impressionante como ate mesmo o delegado Ademar Nasiasene nao percebe o erro e 

pede a prisao preventiva de Hilda sem ter sido lavrado o auto de prisao em flagrante. A ironia 

utilizada pelo capitao Antonio reflete muito bem esse descaso, porque o delegado, achando 

que a patente do capitao Praxedes resolveria tudo, expede uma solicitacao ao juiz de prisao 

preventiva sem nenhum fundamento legal e por isso mesmo foi negado. Dias depois e que o 

encarregado do inquerito percebe o erro e leva ao conhecimento do comandante do 31° 

Batalhao de Cacadores. Essa foi uma astucia da policia que ficou registrada para a 

posteridade, especialmente em se tratando de uma mulher tao bonita como Hilda. 

Mas as estrategias e astucias envolvendo Hilda e seus parceiros nao acabam por aqui. 

Apesar de ter sido condenada a quatro anos de reclusao, a serem cumpridos na cadeia da 

capital paraibana, ela ainda consegue outras "proezas" com sua arte de seduzir e, como diria 

Antony Giddens 3 0 1 , utilizando de sua "sexualidade plastica" e descompromissada para se 

envolver com o preso mais "carregado" da cadeia, Pedro Alves de Lima, conhecido por 

Pedrao, que mandava e desmandava na cadeia de Campina Grande, saia a noite para farrear 

nos cabares e voltava bebado para dormir na prisao; torna-se a "protegida" do delegado 

Ademar Nasiasene e, de quebra, mantinha um, ou melhor, tres casos fortuitos com os 

carcereiros da cadeia: Jose Silveira Vasconcelos, Henrique Pereira e Manoel Gomes da Silva 

. E foi justamente com a ajuda deles que ela e Pedrao fugiram da cadeia de Campina 

Grande, pegaram o rumo de Juazeiro da Bahia, mas foram recapturados e trazidos de volta a 

cidade. 

Mas como ela era uma garota de sorte, so cumpriu um ano e dois meses da pena que 

Ihe foi imposta, pois pela resolucao do art. 87, n° XLX, da Constituicao, Hilda foi indultada de 

sua sentenca, sendo posta em liberdade em 25/06/1947, por ordem do presidente Eurico 

Gaspar Dutra. 

Realmente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nunca houve uma mulher como Hilda! 

Esse deve ter sido um dos pensamentos do capitao Praxedes, agora, marcado 

definitivarnente pelas garras daquela paraense. Deve ter pensado assim o Major Ademar 

Nasiasene, que era respeitado por todos os seus subordinados, mas que "perdeu" esse respeito 

perante as caricias alucinantes daquelas maos. Deve ter pensado assim Olivio Rique, que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 1 Sobre o conceito de sexualidade plastica ver GIDDENS, Antony.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Transformagao da Intimidade. Sao Paulo: 

UNESP, 1993. 
j 0 2 Acao criminal n° 2964, reus Jose Silveira Vasconcelos, Henrique Pereira e Manoel Gomes da Silva, acusados 

de facilitacao de fuga de Hilda Magalhaes Paiva e Pedro Alves de Lima, vulgo "Pedrao", maco 06/01/1946 a 

26/07/1946. A fuga do casal se deu na madrugada de 14 para 15 de maio, antes de Hilda ser transferida para 

Joao Pessoa. 



135 

apesar de ser homem casado, pai de familia, rico comerciante da cidade, deixou-se embriagar 

pelo odor do pecado exalado daquele corpo moreno. Deve ter pensado assim Pedrao, que 

encontrou nao so uma parceira, mas uma incondicional amante. Por fim, os carcereiros 

Henrique, Manoel e Jose Silveira tambem devem ter pensado assim, quando sentiram o gosto 

e o prazer de terem seus desejos saciados. 

Mas nenhum deles a conseguiu para sempre, porque todos sabiam que ela era de todos 

e de ninguem ao mesmo tempo. Certamente, em algum momento de suas vidas, eles devem 

ter recordado aquela cancao cantada pelo "cantor das multidoes", quando dizia quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A 

renuncia e um dom / Que eu trago do bergo/ Tudo que ha de bom / Eu jd vi nao merego/ A 

beleza da vida e sonhar / A tendencia da nuvem e passar/ Sendo assim as estrelas do ceu / 

Voltarao a brilhar." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Torre de Babel: cafetinagem e relacoes de poder no meretricio. 

"Foi num cabare da Lapa que eu conheci voce 

Fumando cigarro, entornando champagne no seu soiree 

Danqando um samba, trocamos um tango por uma palestra 

So saimos de Id meia hora depois de descer a orquestra 

Em frente a porta um bom carro nos esperava 

Mas voce se despediu e foi pra casa a pi 

No outro dia Id nos Arcos eu andava 

A procura da Dama do Cabare 

Eu nao sei bem se chorei no momento em que lia 

A carta que recebi (nao me lembro de quern) 

Voce nela dizia que quern e da boemia 

Usa e abusa da diplomacia 

Mas nao gosta de ninguem."
 303 

Quando se fala no mundo da prostituicao e nas relacoes que nele sao construidas, nao 

se pode esquecer de uma figura central que dornina todos os codigos sociais e que e a chave 

dessas relacoes na zona: a cafetina. 

Ela e a responsavel por tudo que acontece em sua casa, desde cuidar do ambiente, dos 

clientes, da escolha dos funcionarios e ate mesmo da vida de suas meninas. Como observa 

bem Hilario Tacito 3 0 4 em seu livro, a cafetina tern o tempo todo que ter diplomacia no 

relacionamento com os fregueses, sutileza, absoluta discricao, informacoes sobre os clientes e 

suas preferencias, jogo de cintura no relacionamento com suas pensionistas, ser bastante 

"Dama de Cabare" (1936), Noel Rosa. Vale a pena lembrar que Noel fez esta miisica para seu grande amor 

Juracy Correia de Morais, a Ceci, que trabalhava no Cabare Apolo, no bairro da Lapa, em Sao Paulo. 
3 0 4 TACITO, Hilario.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Madame Pommery. Sao Paulo: Atica, 1998. 
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"esterilizasse" algumas de suas meninas, as que segundo ela engravidavam frequentemente, 

para que elas nao engravidassem mais e assim evitar fazer abortos. So que isto nao era 

comunicado para as meninas. Quando as prostitutas iam fazer abortos no consultorio do 

medico, ele aproveitava e retirava o seu utero sem elas saberem. 

Para Margareth Rago, a cafetinas era a figura da modemidade e aquela pessoa que 

ensinava os codigos de sociabilidades nao so aos freqiientadores do cabare, mas tambem as 

proprias meninas, que inclusive ela mesma inspecionava e contratava, sempre as mais belas e 

jovens:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Controlava os minimos gestos das "alunas" do bordel, a quern introduzia nos 

codigos da mundanidade: ensinava como agradar ao fregues, como vestir-se atraentemente, 

como ter gestos e atitudes charmosos, e exigia que as prostitutas incentivassem os seus pares 

a consumir o mdximo possivel. " 

Nos cabares mais sofisticados de Campina Grande, como o Eldorado, a Pensao 

Moderna, a Pensao Estrela e a Pensao de Mme Alice, suas proprietarias procuravam 

glamourizar o ambiente organizando e enfeitando os espacos interaos, para criar ambientes 

saudaveis, de fantasia e erotismo, providenciando um bom estoque de bebidas e comidas finas 

e requintadas. No Eldorado, por exemplo, quando acontecia a colheita do algodao, era comum 

se festejar no Cassino as safras colhidas e o salao era todo enfeitado com flocos do "precioso 

ouro branco", tudo para agradar os "medalhoes" que por la apareciam de todos os recantos da 

Paraiba e estados vizinhos. 

No entanto, de todas as cafetinas que atuaram no comercio do prazer em Campina 

Grande, uma merece destaque especial, nao so porque e a mais conhecida, mas porque e a que 

temos o maior numero de informacoes e processos nos quais ela se envolveu direta e 

indiretamente e pelo seu incrivel poder de articulacao: Madame Josefa Tributino. 

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1. Josefa Tributino: "filha de Eva" 

Nascida em 07 de junho de 1900, na cidade de Macaparama, Pernambuco, Josefa 

Barbosa de Lima (ANEXO 5) chegara em Campina Grande aos 7 anos de idade, na primeira 

viagem de trem para a cidade. A infancia da menina Josefa nao foi tao boa, mas logo seu pai, 

Jose Barbosa de Lima, lhe arrumou um casamento promissor aos 12 anos com o coronel 

Tributino, patenteado de terras e gados em Cabaceiras. Mas o coronel era fazendeiro e 

MELLO, Lucius de. Eny e o Grande Bordel Brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 171-175. 

RAGO, Margareth. Os Prazeres daNoite. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 175. 
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politico em Campina Grande e tinha uma rixa politica com outro coronel da cidade, chamado 

Salvino Figueiredo.309 

Josefa, muito nova para o homem feito e maduro como era o coronel Tributino, ficou 

viuva tambem muito jovem, aos 24 anos. Na flor da idade e no auge do frescor da juventude, 

a menina Josefa nao teve diividas: com o dinheiro deixado pelo coronel Tributino, investiu 

suas economias "nos negocios de amor". 

A primeira casa de Zefa foi comprada na rua do "Roi Couro", hoje Major Juvino do 6, 

de um cafetao chamado Henrique "Pe-de-Mulambo", na qual colocou o nome de Pensao 

Moderna. Com a transferencia da zona para a regiao dos currais, a Pensao Moderna passou a 

se localizar proximo a Vila Nova da Rainha, mais precisamente na Travessa do Oriente. 

Quando arrendou o Cassino Eldorado (ANEXO 6) em 1941, fechou as portas da Pensao 

Moderna e passou a investir tudo que tinha em seu novo empreendimento. 

Mme. Josefa, como era conhecida entre as meninas, desde que comecou a trabalhar 

como cafetina, sempre se mostrou muito bem articulada com os "poderosos" da cidade. Nao 

era raro na Pensao Moderna aparecer pessoas ilustres da cidade, como prefeito, advogados, 

promotores, delegados de policia, coroneis endinheirados, ricos comerciantes e altas patentes 

do Exercito. E essa demonstracao de poder e barganha ela deixou bem claro num processo 

crime em que foi acusada por uma rival, tambem cafetina, de mandar surrar a dona da pensao 

e suas pensionistas.310 

Josefa e Maria Amelia eram desafetas ja havia algum tempo. A inimizade se deu pelo 

simples fato de que Maria Amelia, cansada de ser explorada por Mme. Zefa, resolveu 

abandonar a Pensao Moderna e montar o seu proprio negocio, afinal, Maria Amelia j a passava 

dos 30 anos e, para os padroes da epoca, essa era mais ou menos a idade de uma meretriz 

abandonar o oficio. De nome afrancesado, a casa passou a se chamar Pensao Nice. Zefa, 

como Josefa Triburtino era conhecida popularmente, obviamente nao gostou da concorrencia 

e logo ali, bem do seu lado, pois a pensao Nice ficava contigua a Pensao Moderna. 

3 0 9 Sobre o coronel Salvino Figueiredo ver DINOA, Ronaldo. "Coronel Salvino Figueiredo". Op. cit, p. 187-193. 
3 1 0 Acao criminal s/n, res Djanira de Tal, Alice Ten6rio e Josefa Barbosa, maco 24/07/1933 a 28/12/1933. 
3 1 1 A idade media para se tomar cafetina era mais ou menos a partir dos 30 anos, pois a media para comecar o 

oficio variava entre 12 a 14 anos. Fazemos essa afirmacao baseada nos processos que pesquisamos e nas 

entrevistas de memorialistas da epoca, em especial das proprias damas da noite contidas no livro de Ronaldo 

Dinoa. Nos processos tivemos o cuidado de sempre verificar a idade das meretrizes e constatamos que essa idade 

variava entre 15 a 28 anos. Ja a idade das cafetinas era sempre acima dos 30 anos. Mesmo aquelas mulheres que 

nao conseguiam chegar a este estagio, abandonavam ou diminuiam o oficio e se dedicavam a outras atividades 

como lavadeiras, cozinheiras, passadeirase arrumadeiras, em casas de familia ou nos proprios cabarets que 

trabalhavam. Outras, mais sortudas, conseguiam um bom casamento e "saiam da vida" para se tornarem 

mulheres de boa familia. Ver DINOA, Ronaldo. "Nina". Op. cit., p. 565-571. 
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A questao entre elas se agravou mais ainda no final de 1932 porque Mme Zefa, 

bastante supersticiosa, teria mandado fazer certo "catimbo" para que a Pensao Nice nao 

tivesse sucesso e com isso Maria Amelia havia dado parte a policia desse "catimbo". Como o 

delegado de policia era amante de Maria Amelia, este comecou a persegui-la. Mas Zefa nao se 

intimidou, e continuou a exercer sua fimcao. 

Numa segunda-feira, dia 21 de agosto de 1933, a dona da Pensao Moderna manda um 

empregado seu, Manoel Corrimbamba, subir ate o telhado da pensao para ver se havia algum 

"catimbo" feito por Maria Amelia. Neste momento, a dona da Pensao Nice percebe o 

movimento em cima do telhado de sua casa e "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chama a atengao de Manoel Corrimbamba 

perguntando-lhe se queria mandar na casa dela depoente, e disse-lhe mais que se era 

catimbo, podia botar a vida toda, pois nao tinha medo... "
 3 1 2 

Como Zefa havia ouvido as palavras de Maria Amelia comecou a "esculhambar" com 

a rival do quintal de sua casa, chamando-a para brigar, e ainda dizendo que se ela quisesse "... 

podia prestar queixa a policia, mas ela Josefa nao tinha medo, pois tinha garantia do chefe 

de policia" e ainda disse mais, em torn desafiador, que "aparecesse o bom para me prender e 

que era ela depoente que podia ir presa. " 

Mas nao era so a relacao de poder entre Zefa e Maria Amelia que aparecia ali. 

Tambem havia uma disputa amorosa entre a pensionista Djanira, da Pensao Moderna, e 

Alaize Cavalcanti, da Nice, por um cabo da policia chamado Pedrosa. O cenario estava 

armado para a disputa final. 

Na noite de 23 de agosto, as 19:00 horas, Djanira e Alice invadem a pensao Nice, 

armadas de uma corda de caroa, e pegam a primeira vitima, Alaize, que logo levou umas 

cipoadas de Djanira. Com os gritos correram para o local Maria Alves, que recebeu umas 

bofetadas, Lurdes Barbosa, que levou logo uma cadeirada, e Maria Amelia que, antes de 

apanhar, ouviu Djanira dizer: "sabe que vai apanhar de corda a mando de Josefa Tributino? 

E desta tenho garantia. " A confusao durou meia hora e logo em seguida Djanira e Alice saem 

da Pensao Nice e entram no carro do chofer Antonio Fernandes da Silva, que ja as esperava, e 

rumam para Recife, sem mais voltarem a Campina Grande. E onde estava Josefa nisso tudo? 

Sendo ameacada pelo subdelegado Sgto. Brazilino, amante de Maria Amelia, e pelo 

delegado Tenente Joao de Souza, Mme. Zefa viajou para a capital do Estado a fim de pedir 

"garantias" ao comandante geral da policia do Estado, Severino Procopio, para que este lhe 

protegesse contra a sanha vingativa dos delegados de Campina. Realmente, ele devia estar 

3 1 2 Depoimento de Maria Amelia de Morais, solteira, 32 anos, em 24/08/1933, na Delegacia. 
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furioso com Mme. Zefa porque, sendo intimada a comparecer a delegacia, ela nao foi e ainda 

em seu depoimento, quase dois meses depois do ocorrido, ela afirmou que nao foi porque "... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao se sentindo bem humorada com essa intimacdo, resolveu ocultar-se para nao comparecer 

a delegacia e, em seguida, foi a capital, e Id, falando com o Dr. Severino, este Ihe entregou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T I T 

um cartao para o delezado desta cidade, tenente Jodo de Souza. " (grifo nosso) 

Atendendo ao pedido de Zefa, o comandante entrega-lhe um "cartao", possivelmente 

mandando que o tenente Joao de Souza fosse a capital "conversar com ele". Na terca-feira 

pela manna, as 10 horas, Zefa chega a Pensao Moderna e diz em alto e bom som: "eita puta 

dos diabos, eu agora trouxe ordem de alta autoridade para te dar surra e mais ordem para 

demitir o tenente Joao de Souza, o delegado desta cidade. "
3 1 4 

A tarde, Zefa manda entregar o referido cartao ao delegado e este, em resposta, intima 

novamente a dona da Pensao Moderna que se refugia em Galante, na casa de uma amiga, 

enfurecendo ainda mais o delegado e o sub-delegado. 

Varias pessoas importantes da cidade depoem em favor de Mme Zefa, atestando sua 

boa conduta e a perseguicao que ela vinha sofrendo do delegado Joao de Souza e do sub-

delegado Brazilino, como os comerciantes Jose Mariano Ramos, Olivio Rique Ferreira e, 

indiretamente, Joao Verissimo de Sousa, amante de Mme. Carminha Vilar, e o amante de 

Zefa, Manoel Monteiro, alem de varios outros pequenos comerciantes amigos da cafetina. 

Acionada a rede de poder da dona da Pensao Moderna, ela so poderia sair isenta do 

caso, porque ate a justica ficou a seu favor. Assim, o juiz Severino Montenegro aflrma em sua 

sentenca: "... Dada a rivalidade existente entre as mulheres da Pensao Moderna e as da 

Pensao Nice, a agressao que se verificou tanto podia resultar da iniciativa propria das duas 

acusadas Djanira e Alice, como de um mandado. Esta ultima hipotese, porem, nao ficou 

provada.(...) Nessa situacao de espirito, nao considero provada a acusaqdo contra Josefa 

Barbosa, a quern tambem chamam de Josefa Tributino. "
3 1 5 

Mme. Zefa venceu esta batalha. Com muita articulacao e poder de barganha, 

conseguiu veneer a pressao dos delegados campinenses e, ao que tudo indica, conseguiu a 

substituicao deles. 

j 1 3 Depoimento de Josefa Barbosa de Lima, 33 anos, no Forum, em 13/10/1933. 
3 1 4 Depoimento de Lurdes Ferreira Barbosa, solteira, 21 anos, natural de Macei6, residente na Pensao Nice, em 

28/08/1933, na pr6pria pensao Nice, em face de estar impossibilitada de ir a Delegacia. 
3 1 5 Sentenca do juiz Severino Montenegro em 17/03/1934. 
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Neste mesmo ano de 1933, mais especificamente no dia 30 de dezembro, por volta das 

23:30 horas, ocorre um assassinato dentro da Pensao Moderna.3 1 6 Era um sabado e se 

comemorava por aqueles dias as festas de Natal e Ano Bom na cidade.317 As elites 

costumavam permanecer nos pavilhoes que ficavam em frente a Igreja da Matriz enquanto os 

populares se dirigiam para a area que ficou conhecida como "Lagoa de Roca", mas nada 

impedia de todos circularem nos mesmos ambientes. 

Tambem era costume, apds terminarem as comemora9oes da noite, alguns membros da 

elite campinense, depois de marcarem presen^a entre seus pares, "descerem" para os lados da 

Mandchuria para farrearem com as mulheres nas casas de pensao. Foi com esse espirito que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Jose Arruda, filho de Juvencio Arruda, Lucas Arruda [tio de Jose], Euclides Andrade e 

Jeronimo Guedes estavam fazendo grande consumo de bebidas" no Pavilhao "Deus e 

Caridade" localizado no patio da Matriz. 

Depois de beberem mais ou menos trinta garrafas de cerveja, desceram para as casas 

de pensao da Mandchuria, onde o forro estava animado. Inicialmente se dirigiram para a 

Pensao Nice, e como la nao tinha muita gente, sairam e foram para a Pensao Moderna, onde 

tinha gente demais, como atesta Jose Flavio de Carvalho: 

"... que no momento em que entrava na Pensao Modema, notou estarem sentados 

em torno de uma banca os senhores Euclides Gomes, vulgo Lavareda, o chofer 

conhecido por Pretinho e a mulher Auta Mendes, nada estando de anormal neste 

ambiente; que nessa ocasiSo. os rapazes a que ja se referiu. estavam em pe na porta 

que dava para o salao. onde Euclides Lavareda, Pretinho e Auta Mendes estavam 

sentados; que nesse momento. verificou que estava naquele local muitos homens e 

poucas mulheres e por isso retirou-se para a pens5o vizinha..." 3 1 9 

Jose Flavio parece que estava adivinhando o que iria acontecer: como o salao estava 

cheio e havia poucas mulheres, o jovem de 23 anos saiu dali porque pressentiu que poderia 

dar alguma "altera9ao" no local. O tao afamado "catimbo" que Mme. Josefa possivelmente 

teria feito para Maria Amelia parece que tinha dado certo e mais, o delegado havia sido 

trocado, pois quem estava em seu lugar no inquerito policial era o 2° Tenente Joao Rique 

Acao criminal s/n°, reu Jose Arruda, filho de Juvencio Arrudo, 17 anos, foragido, maco 11/01/1933 a 

31/12/1933. 
3 1 7 Sobre as festas de Natal e Ano Bom que se comemoravam em Campina Grande, ver 6tima caracterizacao 

feita por SOUZA, Antonio Clarindo Barbosa de. "A festa de Natal e Ano Bom - crime e castigo." Op. cit., p. 93-

111. 
3 1 8 Depoimento de Jos6 Flavio de Carvalho em 31/12/1933. 
3 1 9 Idem. 
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Primo como delegado oficial. Vale salientar que os homens da familia Rique eram bastante 

conhecidos e arnigos de Mme. Josefa, pois o proprio Olivio Rique depos no processo 

anteriormente analisado. 

Por causa de uma cadeira puxada pelo jovem Jose Arruda da mesa de Euclides 

Lavareda, travou-se uma discussao. Jose Arruda, filho de abastada familia, achando-se de tal 

importancia, sem mais nem menos e sem pedir licenca puxa a cadeira da mesa na qual 

Lavareda estava com o braco em cima esperando a mulher Auta Mendes voltar de uma dan9a. 

Em defesa do sobrinho, Lucas Arruda agarra-se com Lavareda. Neste momento Pretinho sai 

em socorro de Lavareda e recebe um tiro de Jose Arruda e este ainda da tres tiros em Euclides 

Lavareda, ferindo-o mortalmente. 

Como a familia Arruda era bastante conhecida e muitos de seus membros do sexo 

masculino eram assiduos frequentadores da Pensao Moderna, Mme. Zefa no seu depoimento 

na delegacia omite o fato de conhecer o acusado e seus comparsas: "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que tern ouvido dizer 

que o autor desses dois atos delituosos foi Jose Arruda, o qual e um rapazinho, segundo 

ouviu dizer, pois nao o conhece..." Era o dever dela, como cafetina, preservar e proteger 

seus clientes e seu estabelecimento. 

Ela omitiu o fato de conhece-lo por dois motivos: primeiro porque o acusado era 

menor de idade e o juiz Darci Medeiros, que era o juiz de menores daquela epoca, nao 

permitia a entrada de menores nos cabares ou pensoes alegres e Mme. Zefa, mesmo que nao 

cumprisse essa determina9ao, nao poderia afirmar que conhecia o dito rapazinho, pois isso 

significava que ela estava descumprindo a determinafao do juiz de menores; e segundo 

porque os tios do garoto, Lucas Arruda e Joao Arruda, eram frequentadores da Pensao 

Moderna e se Zefa o acusasse, estaria perdendo dois e ate mais clientes ricos para sua 

concorrente, a Pensao Nice de Maria Amelia. Por isso, ela preferiu omitir "certos" fatos. 

Uma outra coisa interessante no depoimento de Josefa Tributino e o fato dela negar 

que o tio de Jose Arruda, Joao, estava coagindo as testemunhas do processo, coisa que 

realmente aconteceu, pois um dos depoentes, Joao Aprigio Sobrinho, conhecido por Doca, 

tinha ido a policia "pedir garantias" ao delegado porque estava sofrendo coacao de Joao 

Arruda. 

Supondo que as meninas de Mme. Zefa tinham recebido instrufoes para negar a 

autoria do crime, o delegado pergunta se esta informa9ao era verdadeira, ao que ela responde: 

"que supoe que pessoa alguma nao pediu as mulheres de sua pensao para negarem os crimes 

Depoimento de Josefa Tributino em 11/01/1934, na delegacia. 
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em aprego, pois nao ouviu falar nisso; que as mulheres de sua pensao nao tern compromisso 

com nenhum homem, pois sdo de visita para qualquer homem que as procure." (grifos 

nossos) 

Uma mao lava a outra, um favor se paga com outro. E assim funcionavam as relacoes 

entre as cafetinas e seus clientes mais abastados da cidade, com a policia, que imediatamente 

chegou ao local do crime, com os delegados, que quase nunca fechavam as pensoes quando 

ocorria um crime desta especie e com uma infinidade de pessoas que ganhavam e sobreviviam 

do meretricio. 

No entanto, Josefa Tributino quando queria resolver as questoes que lhe diziam 

respeito diretamente nao media esforcos. E so perceber a questao com Maria Amelia, a dona 

da Pensao Nice. E quando o negocio partia para dinheiro a coisa esquentava mesmo. 

Na madrugada de 10 de novembro de 1941, Mme. Zefa, que tinha arrendado o 

Eldorado de Carminha Vilar naquele mesmo ano, estava esfuziante com a arrecadacao do 

Cassino naquela noite: 1 $1885500 (um conto, cento e oitenta e oito mil e quinhentos reis). 

Resultado do jogo, bebidas e comidas servidas so naquela noite! Sem falar na "pensao" que as 

meninas lhe pagavam. 

As quatro horas da manha, o garcom Antonio Medeiros havia lhe prestado contas de 

todo aquele montante, o qual colocou em cima da penteadeira que tinha em seu quarto. Saiu 

de la, fechou a porta e saiu do Cassino para resolver "um negocio" na rua Maciel Pinheiro, na 

qual demorou apenas cinco minutos. Ao chegar em casa, percebeu que a importancia que 

havia deixado na sua penteadeira havia desaparecido. Saiu imediatamente do Cassino e 

perguntou a Gisa, gerente do Churrasco, que ficava junto ao Eldorado, se ela tinha visto 

alguem passar por ali com uma grande soma em dinheiro, ao que ela respondeu que tinha 

visto passar por ali Dinaldo Pinheiro, jovem dentista da cidade, contando certa quantia 

debaixo de um poste defronte a casa de Maria Paulina: e ai que comeca a saga de Zefa atras 

do dinheiro. Vejamos pela sua propria narracao do ocorrido: 

"Que mediante essa noricia, a declarante mandou chamar o Cabo Gato para fazer as 

diligencias que fossem necessarias ao caso; que poucos minutos depois. chegava o 

referido cabo. acompanhado do soldado Cicero Ferreira Cavalcante. os quais, junto 

a declarante. vieram de automovel em busca do referido rapaz, encontrando-o a 

porta dos pais do mesmo a rua da Floresta..."3 2 1 (grifos nossos) 

1 Sumario crime s/n°, reu Dinaldo Pinheiro, maco 20/02/1941 a 29/12/1941. 
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Note-se a articulacao e a influencia de Mme. Josefa. Ela MANDA chamar o Cabo 

Gato, que, alias, estava dormindo, mas prontamente atende ao chamado da cafetina, assim 

como o soldado Cicero que de carro, juntamente com ela, saem em perseguicao ao larapio. 

"Que o cabo Gato intimou a ele Pinheiro para acompanha-lo ate a delegacia a fim 

de prestar declaracoes sobre o desaparecimento do dinheiro, o qual, obedecendo, 

entrou no carro, ja acima citado, para a delegacia de policia; que, logo ao chegar, 

a declarante pediu licenca a Pinheiro, para revista-lo. o que fez, encontrando 

somente nos bolsos do mesmo, uma certa quantia de dinheiro de metal e umas 

fichas pertencentes a sua casa..." 

(grifos nossos) 

Aqui Josefa exerce o papel do policial, revistando o acusado para ver se encontrava 

o dinheiro roubado. Era uma ousadia que so uma cafetina do seu porte poderia ter em frente a 

delegacia! 

"Que a declarante pediu ao cabo Gato para ir acordar o senhor Tenente delegado de 

policia. para que o mesmo tomasse conhecimento do fato em apreco, ao que o 

senhor Tenente ordenou ao cabo Gato que fosse revistar a residencia dos pais de 

Pinheiro. para ver se encontrava a importancia supra mencionada, que havia 

desaparecido da penteadeira da declarante..." (grifos nossos) 

Mme. Zefa nao perdeu tempo e pediu ao cabo para ACORDAR o delegado, que estava 

em sua casa, dormindo, mas tambem atendeu ao chamado da cafetina que, alias, tambem 

freqiientava o Cassino de vez em quando e pediu ao delegado que mandasse o cabo revistar a 

casa dos Pinheiro em plena madrugada. Nem precisava Mme. Zefa ter acordado o delegado 

para isso, pois pelo jeito que ela se expressa no depoimento, mais parecia ela o delegado 

dando ordens, alias, ela sabia onde se localizava a residencia dos Pinheiro, o que demonstra 

que a "deusa do cassino" conhecia bem as "boas familias campinenses": 

"Que o cabo Gato. acompanhado do soldado Cicero e da declarante. foram a 

residencia ja aludida. onde penetraram com a licenca do sr. Jose" Maciel Pinheiro, 

pai do acusado Pinheiro, onde encontraram no dormitorio deste. a importancia de 

novecentos e quarenta e quatro mil r&s. importancia esta, que estava espalhada, em 

cedulas pelo piso do dormit6rio do mesmo Pinheiro; que apreendida que foi essa 

importancia, o sr. Tenente delegado de policia. ordenou. fosse o mesmo Pinheiro 

detido e incomunicavel na Penitenciaria desta cidade para os fins de direito..." 

(grifos nossos) 
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0 Tenente Antonio Correia Brasil nao participou da diligencia a casa dos Pinheiro 

que, alias, era uma familia abastada, mas foi a propria Mme. Josefa, na defesa do seu 

patrimonio, que fez tudo, inclusive PENETRAR na casa do jovem larapio, entrar no seu 

quarto e encontrar a grande soma em dinheiro espalhada pelo quarto. Antes de apanharem o 

dinheiro, o cabo Gato e o soldado Cicero chamaram o pai da acusado e mandaram que ele 

observasse o dinheiro espalhado, so depois e que pegaram o dinheiro do furto e contaram na 

presen9a de todos, inclusive de Mme. Zefa, A influencia da poderosa cafetina era tab grande 

que o Tenente prendeu Dinaldo Pinheiro na mesma hora que soube da apreensao do dinheiro, 

o que quase nunca acontecia, porque ele nao era qualquer gatuno "mulambento", era um 

gatuno rico, de uma familia conhecida. 

A cafetina, entao, passa a narrar como foi a noite que Dinaldo passou no Eldorado, 

comendo, bebendo e acompanhado das damas mais bonitas, bem vestidas, perfumadas, 

educadas e pagas do meretricio: 

"Que Dinaldo, na noite de ontem para hoje, esteve no Cassino da declarante, onde 

bebeu muito acompanhado de mulheres do mesmo Cassino, nao tendo podido pagar 

as despesas feitas. naturalmente por falta de dinheiro. oferecendo para cobertura de 

suas despesas. um re!6gio de pulso de sua propriedade. o qual a declarante aceitou 

como penhor daquela despesa: que o acusado, poucas vezes frequenta o Cassino da 

declarante, mas, tern demonstrado boa conduta as poucas vezes que lhe tern 

freqiientado." (grifos nossos) 

Percebemos dois elementos bastante curiosos e interessantes nesta fala de Mme. 

Josefa. Primeiro, o fato de ela aceitar o relogio de Dinaldo como penhor de suas dividas. No 

mundo do meretricio, seja ele do "baixo" ou do "alto", a barganha era uma das formas mais 

comuns que se tinha para pagar uma noite ou algumas horas de sexo. Homens importantes, 

por exemplo, que frequentavam as casas mais sofisticadas, davam muitos "presentes" as 

meninas que serviam como pagamento da noitada. Nina, uma das "meninas" do Eldorado, 

tinha um coronel que a "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cobria de joias, pulseiras de brilhantes, color de ouro e de tudo 

que eu precisasse. " Quando se tinha um homem assim, as meninas nao cobravam pelas 

noitadas, mas quase sempre eles deixavam dinheiro para elas. 

Nao era so no Eldorado que acontecia esse tipo de barganha. Em menor proporcao, as 

meninas dos cabares mais populares tambem recebiam presentes como forma de pagamento, 

3 2 2 DINOA, Ronaldo. Op. cit., vol. 2, p. 570. 
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embora muitos dos homens que faziam esse tipo de negocio eram "seixeiros" ou "xexeiro", 

aquele que dava calotes nas meretrizes. 

Antonio Pereira de Morais, um memorialista, escreveu em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi, Ouvi e Senti zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

323 

a historia de um homem trapaceiro, a quern chamou de "Thier", que era conhecido 

galanteador e gigolo de mulheres. 

Esse gala, que conhecia todos os cabares da cidade, passou uma noite inteira com uma 

"dona" e ao amanhecer o dia, chegando a hora de paga-la, o espertalhao disse para ela: "olha, 

querida, passa amanhd na minha sapataria, na rua Maciel Pinheiro, que eu vou te dar um 

par de sapatos do melhor que tiver." Um pouco triste por nao receber dinheiro vivo, mais 

entusiasmada porque nao ia sair sem nada, a mulher aceitou. No dia seguinte andou a Maciel 

Pinheiro inteira e nao encontrou a sapataria do "conquistador". Como iria encontrar uma 

sapataria que nao existia? 

Decepcionada, a jovem meretriz contou tudo para a cafetina da pensao onde morava, e 

ela prontamente lhe passou a ficha de "Thier": "Minha filha, ele nao tern sapataria, nem 

nada, e um vagabundo, um xexeiro". Revoltada, a pequena "fubana", juntamente com a 

cafetina, resolveu aprontar contra Thier. Nao levou o caso a policia porque nao dava jeito, 

afinal, se a policia fosse resolver todo calote que as "horizontals" recebiam a delegacia nao 

tinha outra coisa pra fazer. Decidiu resolver "a moda da zona". 

Dois dias depois, aparece Thier na pensao de novo. Ela, muito alegre, disse: "Querido, 

eu ja estava com saudade de voce. Eu nao pude ir a rua ainda. Olha, hoje e meu aniversdrio, 

e voce vai brindar comigo, mais esta primavera." Talvez o Thier tenha ido la pagar, mas 

como ela "ainda nao tinha ido a rua", deixou para a proxima. Sentaram os dois numa mesa. 

Passado alguns minutos ela levantou-se dizendo que ia a geladeira pegar uma cerveja bem 

geladinha e dois copos para brindarem a sua saude. Ela encheu o copo de Thier e colocou um 

pouco no seu, fez que bebeu e nao bebeu, enquanto o galanteador bebeu seu brinde quase que 

de uma vez. 

Fazendo uma cara meio ruim, Thier sentiu um "gostinho" diferente na cerveja e disse: 

"Querida, essa cerveja parece esta choca". A meretriz comecou a rir sem parar e por fim, 

com uma cara vingativa e debochada, disse ao "Dom Juan": "Que choca que nada, seu 

xexeiro, voce ta bebendo e mijo pra deixar de ser safado. " O "gostosao", querendo da uma de 

brabo, fez mencao de reagir, mas ela pegou seu tamanco e o fez recuar. Thier saiu do cabare 

cuspindo o mijo daquela que ele havia enganado. 

j 2 3 MORAES, Antonio Pereira de. Vi, Ouvi e Senti - Cronicas da Vida Campinense e Outras Narrattvas. 

Campina Grande, 1985, p. 48-49. 
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Esse e iim dos exemplos mais bem humorados que citamos para ilustrar que alem das 

meretrizes receberem, ou nao, certos presentes como pagamentos das noites de sexo, tambem 

resolviam seus pequenos problemas a sua maneira sem, muitas vezes, recorrer a policia. 

Voltando ao depoimento de Mme. Josefa, o segundo aspecto que percebemos e a 

"protecao" que ela faz de Dinaldo Pinheiro, afirmando que ele "poucas vezes ia ao Cassino", 

sendo que no depoimento do jovem dentista ele afirma que nao so frequentava assiduamente o 

CassinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como "... nao e a primeira vez que o depoente deixa ali o seu reldgio penhor ado 

para pagamentos daquela natureza. "
 3 2 4 Interessante que, naquela noite, fazendo companhia 

a Dinaldo, estavam Ernesto Bombastt, Bento Ferrais e o promotor publico do Estado, Dr. 

Ivaldo, numa demonstracao que ate a JUSTICA, frequentava e estava ao lado da famosa 

cafetina. 

O pai de Dinaldo, o sr. Jose Maciel Pinheiro, deve ter ficado decepcionado com seu 

filho. Alem de ter ficado decepcionado, passou pelo constrangimento de ter a casa "revistada" 

por uma cafetina. E mais, como a soma encontrada nao perfazia o total que havia sido furtado, 

o sr. Jose teve que completar a soma para que seu filho saisse da cadeia: teve que pagar mais 

244S000 (duzentos e quarenta e quatro mil reis). No dormitorio de Dinaldo, alem do dinheiro 

encontrado, tinha 61 $500 (sessenta e um mil e quinhentos reis) em fichas de jogo e 10$000 

(dez mil reis) que ele havia dado de gorjeta ao agricultor Cassimiro da Mata Ribeiro por te-lo 

acompanhado ate sua casa. 

Articulada, influente e decidida, Mme. Josefa defendia seu patrimonio a todo custo. 

De personalidade forte, dava a impressao de nao se deixar trapacear e enganar por ninguem. 

Seu relacionamento com a policia e as autoridades policiais era permeado, na maior parte das 

vezes, por camaradagem e cumplicidade, pois era comum na zona de meretricio se dar 

"presentinhos" a estes em troca de sossego e protecao, como fazia Mme. Eny de Bauru: 

"As vistas grossas, o silencio e a camaradagem dos policiais, muitas vezes custava 

caro. Eny agradecia os homens do delegado, presenteando-os discretamente com 

litros de uisque ou com recheadas gorjetas. Sentava-se com eles no bar do bordel e, 

quando percebia que nao havia ninguem olhando, entregava o dinheiro por debaixo 

da mesa." 3 2 5 

Depoimento de Dinaldo Pinheiro, 20 anos, prot&ico dentario, residente a rua Cel. Joao Lourenco Porto, 

solteiro, em 19/10/1941, na Delegacia. 
3 2 5 MELLO, Lucius de. Op. cit., p. 210. 
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Mesmo com toda essa fortaleza interior e apesar de toda influencia e poder de 

articulacao e mobilizacao que Mme. Josefa Tributino tinha, ela sucumbira nos bracos da 

paixao desenfreada que sentira por Emidio Silva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. A Deusa do Cassino. 

Mme. Josefa Tributino foi uma mulher de muitas paixoes fortuitas, mas de poucos 

amores. Depois de enviuvar do coronel Tributino, emplacou um romance com um gigolo 

chamado Alberto Seresteiro, extremamente charmoso e atraente, embora vigarista. Foi 

embora da cidade levando "alguns trocados" da cafetina. 

Em seguida emplacou um romance sereno com Manoel Monteiro, socio do Dr. Joao 

Tavares em uma farmacia. As referencias a Manoel Monteiro encontramos nos processos em 

que Mme. Zefa se envolveu, como o do caso com Maria Amelia, a dona da Pensao Nice, em 

1933. 

Manoel Monteiro ja aparece no processo depondo a favor de Josefa Tributino e nao e 

so por isso, no segundo processo que ela depoe, quando do assassinate do chofer Euclides 

Lavareda por Jose Arruda, ha uma referenda de uma das pensionistas da Pensao Moderna que 

diz que "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a dona da pensao se achava em outra sola jogando relancine com o seu amigo " 

3 2 7 . Esse amigo era Manoel Monteiro que a propria Josefa confirma em seu depoimento: "... 

que estava na sola de jantar de sua pensao jogando relancine com Manoel Monteiro 

Carneiro da Cunha... "
 3 2 8 

Por volta de 1941, quando Josefa Tributino ja tinha arrendado o Cassino Eldorado de 

Mme. Carminha Vilar, ela conhece a sua grande paixao, e tambem sua perdicao, Emidio 

Silva. Mas nao pensem que ela acabou o romance com Monteiro: ela permaneceu com os dois 

porque "Monteiro era a seriedade, a tradigao; Emidio era a emogao, a boemia. Nos tres nos 

ddvamos muito bem." 

Toda esse parte construimos a partir de relatos da propria Zefa como tambem dos boemios e meretrizes que a 

conheceram, todos contidos nos dois volumes do Iivro de Ronaldo Dinoa, e tambem um pouco de criatividade da 

nossa parte. 
3 2 7 Acao criminal s/n°, reu Jose" Arruda, filho de Juvencio Arrudo, 17 anos, foragido, maco 11/01/1933 a 

31/12/1933. Depoimento de Maria Clementina Lima em 01/01/1934. 
328 

Depoimento de Josefa Tributino em 11/01/1934, na Delegacia. A expressSo "amigo", naquela epoca, 

indicava a pessoa com quem a meretriz tinha um caso ou era seu amante. Por isso acreditamos que Manoel 

Monteiro ja era amante de Josefa naquela epoca. 
3 2 9 DINOA, Ronaldo. "Zefa Tributino". Op. cit., p. 553. 
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Emidio Silva, pemambucano, veio para Campina Grande fazer um estagio de 

cabaretier no Eldorado, uma especie de aprendizado pratico do oficio. O Eldorado havia 

tido como cabaretier o russo Trotski, bailarino do Cassino da Urea no Rio de Janeiro que veio 

para a estreia do Eldorado, em 16 de Julho de 1937. Depois Jovelino de Sousa, o famoso 

"Gaucho" ; em seguida Catalano, um artista de cinema do Rio de Janeiro, e por ultimo, 

Emidio Silva. Este havia conquistado o coracao de Mme. Zefa para sempre, numa 

circunstancia, que segundo ela, foi interessante. 

Era madrugada de julho no Cassino Eldorado. Tempo frio. A chuva caindo la fora, 

batendo na telha e escorregando pelas janelas. Mme. Josefa mandara fechar as portas do 

Cassino, pois naquela madrugada os convidados haviam ido embora mais cedo. Tocando 

piano estava Jaime Seixas e encostado nele estava Emidio, elegantemente vestido com terno 

preto. Sentada numa mesa estava Mme. Josefa, a escutar os suaves acordes tocados pelo seu 

pianista. O salao de dancas estava deserto. 

Desde que Emidio havia chegado, por volta de um mes, ambos vinham trocando 

olhares. Mas por respeito a dona da casa, que vivia sempre acompanhada do seu "amigo" 

Manoel Monteiro, calara dentro de si aquele sentimento. 

Mas aquela noite iria ser diferente. Manoel nao ficara a noite com a dona da casa. 

Num gesto de combinacao com Jaime Seixas, Emidio comeca a cantar, olhando para Josefa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ninguem foge ao seu destino 
E por isso num Cassino 

Eu vim a te conhecer 

Como louca borboleta 
Voluvel como a roleta 

Deusa do luxo e do prazer 

Sentada na minha /rente 
Jogavas, nervosamente, 
Sem acertar uma vez... 

Era um duelo de morte, 
Que sustentavas com a sorte, 

Com teu destino, talvez. 

As tuas maos vaporosas, 
Mexendo as fichas nervosas, 

Tinham presos aos olhos meus 

0 "Cabaretier" era a pessoa que apresentava os shows nos cabares de luxo. Era uma especie de "Mestre de 

Cerimonias". 
3 3 1 Sobre Gaucho, ver sua entrevista a Ronaldo Dinoa, op. cit., p. 329-323. 
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Nas fichas mais valiosas, 

Nas dez fichas cor de rosa, 

Das pontas dos dedos teus 

A tua boca vermelha, 
Com as copas se assemelha, 

No teu feitio e na cor, 

Boca que vale um tesouro, 
Vale mais que o as de ouro, 

Numa sequencia de amor." 332 

Ao ouvir Emidio cantar daquele jeito, olhando e se aproximando da mesa em que 

estava, Mme. Josefa sentira a flecha do amor transpassar seu peito. Um calor fulminante 

rasgava-lhe a alma. Sentia a valsa percorrer seu corpo, tomando conta de seu espirito. Emidio 

a dominava com sua voz aveludada, seus gestos, seus olhares ardentes de desejo. Num 

movimento delicado, ele estende sua mao a convidando para dancar. Ela, incendiada pelo 

calor da paixao, comeca a valsar com Emidio pelo salao do Eldorado. 

Ao final da musica, Emidio a enlaca, sentindo o calor que emanava de seu corpo, e 

percebeu que Mme. Josefa sentia a mesma coisa que ele. Num gesto apaixonado e avido, um 

beijo alucinante ecoou pelos quatro cantos do Cabare. Depois do beijo mais longo que ja dera 

em sua vida, Emidio olha para Zefa e diz: "A Deusa do Cassino e voce, meu amor!". 

Inebriados pelo desejo ardente da paixao, Emidio e Josefa passam a mais fogosa noite 

de amor. Segundo a propria "Deusa", relembrando aquela noite:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "So me lembro que, no dia 

seguinte, ao me acordar, na cama, ao meu lado estava Silva, dormindo. Ate hoje nao sei 

como foi aquilo." 

Foi a miisica de Orlando Silva que marcou a vida amorosa tumulruada de Emidio e 

Josefa, assim como tantas outras marcaram as relacoes de amor no meretricio. Ambos 

terminaram e recomecaram varias vezes o relacionamento. Falando nas maiores emocoes que 

ja tinha passado na vida, Mme. Josefa nos relata que: 

"Deusa do Cassino" (1938), valsa composta por Newton Teixeira e Torres Homem, cantada por Orlando 

Silva. 
3 3 j DINOA, Ronaldo. "Zefa Tributino". Op. cit., p. 553. Toda essa cena recriada da conquista de Josefa Tributino 

foi baseada em seu depoimento e tambem na nossa percepcao do acontecimento. Podem me acusar de ser 

"criativa" ou "imaginativa" demais. No entanto, nao me furtei de escrever estas linhas so por causa do risco que 

corro. Escrevi estas linhas porque senti na narracao de Mme Josefa a forca da intensa paixao que ela sentia, ate" 

sua morte, por Emidio Silva, porque nas suas memorias imortalizadas por Ronaldo Dinoa, ela chora a saudade 

do romance desfeito e da epoca em que era muito amada, procurada e requisitada pelos homens... 
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"Uma das maiores [emocoes] da minha vida foi quando fui ao Rio de Janeiro 

buscar meu grande amor Silva, viajando num aviao de carga, cuja passagem 

custava quinze cruzeiros. Fui e trouxe Silva de reboque, com resultado muito 

proveitoso. E isso foi em 1949, quando eu estava no maximo de minhas forcas 

fisicas. Foi uma noite sem igual, Silva arrependido e reconciliado, cantando 

musicas de Orlando Silva, cantor este recentemente falecido. Nem a primeira 

vez com Tributino foi tao alegre e vigorosa. Eu estava na plenitude da vida." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

334 

A relacao dos dois terminou porque, segundo alguns memorialistas, foi ele o 

responsavel pelo abalo financeiro que "quebrou" Mme Josefa, pois quando se tornou, 

juntamente com Manoel Monteiro, o amante oficial da dona da casa, ficou responsavel pelos 

rendimentos do Cassino. Talvez por sua experiencia de vida, ela nao aceitasse que suas 

meninas, assim como outras cafetinas, mantivessem gigolos. Essa era a mesma orientacao que 

Mme. Pommery dava a suas hospedes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Au Paradis Retrouve que Hilario Tacito nos mostra: 

"O gigolo era, em suma, o seu maior inimigo. Fazia constantes praticas morais a 

cada uma das discipulas, demonstrando com exemplos as tremendas calamidades 

que a paixao por um gigolo costuma chover, sobre a insensata que o recebe. Sao 

noites perdidas, pouca atencao aos coroneis, quebradeira, desespero, loucura, 

suicidio - uma escala ascendente de martirios e de horrores. "Filhas!, dizia ela, nao 

pode ser mais desgracada a mulher que tem um gigolo! " 3 3 5 

No entanto, tanto Mme. Pommery quanto Mme. Josefa Tributino tinham seus 

"namorados". 

Claro que aliado a isto esta a decadencia do comercio do algodao que prejudicou nao 

so os negocios da mais famosa cafetina da Mandchuria, mas como todos os cabares da 

Manoel Pereira de Araujo no final da decada de 1940, levando a "Deusa do Cassino" a 

devolve-lo a Mme. Carminha Vilar em 1947 e esta, a vende-lo de vez. 

Idem, p. 554. 

TACITO, Hilario. Op. cit. P. 106-107. 
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6. Concorrencia e praticas sexuais no meretricio 

Alem dos amores, que eram muitos e irresistiveis, na zona de meretricio, havia 

tambem uma concorrencia muito grande entre as meretrizes que nao trabalhavam no 

Eldorado. 

Analisando os processos, percebemos que a violencia entre as meretrizes e na propria 

zona aumentou muito, especialmente a partir de 1937, com a decretacao do Estado Novo por 

Getulio Vargas no qual aumentou consideravelmente a presenca de policiais nos locais de 

prostituicao, mas tambem com a abertura do Cassino, que provocou inumeras disputas por 

clientes nas outras pensoes da Mandchuria e entre as meninas de "ponta de rua". 

Dentro do universo da Mandchuria havia tambem certa hierarquizacao entre as 

"mulheres dos populares" e as "prostimtas chiques", onde as que trabalhavam no Eldorado 

eram vistas com certo despeito pelas outras porque la se ganhava mais, se conhecia e se 

relacionava com gente poderosa da cidade. 

Nao so o Cassino era cobicado pelas prostimtas mais simples, mas outros 

estabelecimentos que, embora nao tivessem seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, eram bastante organizados e bem 

freqiientados, como a Pensao Estrela, de Mme. Carminha Vilar, e a Pensao de Mme. Alice, a 

que ja nos referimos anteriormente. 

Esse "despeito" gerava conflitos entre as mulheres, que aos olhos da justica apareciam 

como "questoes de somenos importancia", mas que podiam adquirir uma dimensao maior e 

muito forte entre as prostimtas. 

Num dos processos pesquisados, a meretriz Judite Fernandes da Silva, de 25 anos, 

e acusada de soltar pilherias e insultar Dulcineia Nunes Oliveira, conhecida por Baiana, 

tambem meretriz e residente na Manoel Pereira de Araujo, n° 63. Ambas freqiientadoras do 

Eldorado, ja na sua fase de decadencia. Judite teria pilheriado Baiana de "bundeira e 

chupadeira". 

Se para as prostimtas hoje ainda ha certa resistencia com determinadas praticas 

sexuais, naquela epoca estas praticas eram tidas e vistas com profundo desprezo pela 

sociedade e pelas proprias meretrizes. A acusacao de uma pratica de sexo anal e oral era 

considerada como insulto por elas. Dai o motivo da agressao de Baiana. 

Acao Penal n° 47, res Dulcineia Nunes de Oliveura e Judite Fernandes da Silva, maco 22/02/1946 a 

25/11/1946. Outro processo que envolve disputas entre meretrizes por clientes 6 a acao criminal s/n, res Jovelina 

Augusto dos Santos e Josefa Maria da Conceicao, maco 20/02/1941 a 29/12/1941. Jovelina e Josefa se juntaram 

para dar uma surra numa jovem prostituta que circulava pelo "ponto" onde elas "pegavam" clientes. 
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Magali Engel afirma que essas praticas eram consideradas como perversao sexual, 

depravacao, e que a prostituta que praticasse esse tipo de sexo era considerada "anti-higienica 

pelo discurso medico porque o sexo anal e oral era visto como "antinatural e antifisico."3 3 7 

Ainda nos anos 1940 em Campina Grande, assim como no Rio de Janeiro dos anos 

1910 estudados por Engel, as praticas higienicas eram bastante cobradas tanto pelos medicos 

quanto pelo proprio codigo de conduta moral da "sociedade moderna". Pode parecer estranho, 

mas as "meninas" tentavam de certa forma seguir esses codigos, mas ao seu proprio modo, ou 

seja, apropriando-se das normas vigentes. Muitas delas adequavam-se ao modelo-padrao de 

conduta sexual definido pelos medicos e incorporado ao senso comum, que era o tipico 

"papai-mamae". 

Apesar de haver as que se enquadravam, outras destoavam do senso comum, mas nao 

de forma explicita, porque isto poderia lhes prejudicar, visto o preconceito existente tanto na 

sociedade quanto entre elas mesmas, mas de forma implicita, podendo cobrar a mais pelo 

servico ou mesmo fazer porque gostavam e sentiam prazer. Mas esse tipo de sexo, mesmo 

praticado na surdina por algumas, jamais poderia vir a publico. 

Margareth Rago afirma que as prostimtas francesas, por exemplo, radicadas em Sao 

Paulo nas primeiras decadas do seculo XX, eram conhecidas pelas suas praticas exoticas, pelo 

sexo diferente que faziam, sendo preferidas em detrimento das brasileiras.3 3 8 

No depoimento de Nina, uma das "funcionarias" do Eldorado, percebemos que a 

preferencia pela pratica do "papai-mamae" era quase unanimidade em detrimento de outras 

posicoes que, segundo suas memorias, eram desconhecidas por elas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "naquele tempo, era 

papai-mamae e acabou-se a historia. Esse negocio de mulher com mulher, como a gente ve 

hoje em dia, nao existia naquela epoca nao. "
 3 3 9 No depoimento de outra freqiientadora do 

Eldorado, Maria Garrafada, percebemos mais explicitamente o preconceito e o 

"desconhecimento" de outras praticas: "era papai-mamae, porque naquele tempo nao existia 

cachorrada nao. Agora e que estamos na devassidao do mundo."
 3 4 0 Ou ainda na visao do 

boemio Moacir Tie: "Olha, a transa daquela epoca mais procurada pela turma era o "papai-

mamae ". Esse negocio de sexo anal e oral a gente nem ouvia falar, como tambem mulher 

com mulher. No tempo do Cassino, esse tipo de coisa nao existia. "
 3 4 1 

3 3 7 ENGEL, Magali. Op. Cit., p. 72. 
3 3 8 RAGO, Margareth. op. Cit., p. 80. 
3 3 9 Entrevista com Severina Carmem de Sousa, a Nina, concedida a Ronaldo Dinoa, op. cit., vol.2, p. 570. 
j 4 0 Entrevista com Maria do Carmo Barbosa, a Maria Garrafada, concedida a Ronaldo Dinoa, op. cit., vol. 1, p. 

558. 
3 4 1 Entrevista com Moacir Tid, concedida a Ronaldo Dinoa, op. cit., p. 546. 



154 

As duas "damas da noite" do Eldorado esquecem, porem, que elas vivenciaram um 

ambiente diferente do cotidiano da prostitui9ao nas ruas de Campina Grande. Elas poderiam 

nao praticar outras posicoes sexuais, mas quern pode nos garantir que entre quatro paredes, 

seja do Eldorado ou de um pequeno casebre a margem do Riacho das Piabas, nao se praticava 

o sexo considerado anti-higienico? A vergonha e o pudor, que sao proprios de uma epoca, 

fecharam as portas e lacraram as janelas da memoria daquelas mulheres e homens que hoje 

jazem esquecidos nos cemiterios, mas que deixaram uma fra9ao de suas vidas marcadas nos 

processos criminais ou nas lembran9as dos memorialistas. 

As possiveis praticas sexuais de que Baiana era acusada, servem como exemplo para 

quebrar essa imagem de que "naquele tempo nao existia cachorrada" e que poderia haver sim 

outros tipos de praticas sexuais, pois as meretrizes usavam seu espaco de liberdade, entre 

quatro paredes, para fazer, satisfazer, realizar e sentir prazer das mais diferentes formas. 

Diante disso, percebemos o quanto havia preconceitos e barreiras dentro da zona de 

meretricio, o que demonstra que nesse ponto ela nao e tao diferente do restante da sociedade e 

que nao era um local "tao livre" como muitos pensavam. 

Isso parece confirmar que praticas destoantes do senso comum podiam estar dentro 

dos codigos que regiam o mundo da prostitui9ao tanto em Campina Grande quanto em Sao 

Paulo ou no Rio de Janeiro, onde havia uma rede de comerciaIiza9ao do sexo bem maior e 

mais organizada do que em Campina. 

O interessante do processo pesquisado e que a agressao fisica sofrida por Judite girava 

em torno de duas palavras que ela proferiu contra Baiana:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "bundeira e chupadeira". Como 

explicitamos, as implicacoes medicas e morais das praticas sexuais destoantes assumiam, no 

mundo da prostimi9ao, um significado muito forte. 

A pilheria, motivo de agressao de Baiana tinha a conota9ao de agressao moral. Antes 

mesmo de espancar Judite na frente de sua casa, Baiana teria gritado: "puta, sem-vergonha, tu 

nao diriges mais pilherias a mulheres ", e se atracou com ela. 

Esta frase de Baiana, ofendida e agressora, nos da tres dimensoes interpretativas, tanto 

do seu gesto de bater quanto no de proferir aquelas palavras: primeiramente, percebemos a 

agressividade presente no cotidiano das "meninas" no intuito de demarcar espaco de 

privacidade que estava sendo invadido; segundo, essa agressividade, que e utilizada para 

demarcar privacidade, tambem e utilizada para defender a "honra" e a "reputacao" que estava 

sendo abalada naquele momento; e terceiro, porque essa "honra" e "reputacao" estava sendo 

descortinada deixando cair a mascara da "prostituta ideal", roupagem feita pelo senso comum, 

transparecendo a nudez da "prostituta real", aquela que faz o sexo que embaraca e que 
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deixava as faces ruborizadas. Assim, mesmo num ambiente tido como "desonrado", as 

"mulheres da vida" possuiam codigos de honra. 

Uma das amigas de Baiana, Maria Jose de Farias, corifirma que esta possivel 

caracteristica sexual e peculiar da amiga tinha ficado no passado e naquele momento ela era 

uma pessoa bastante honrada:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) Baiana, ultimamente, vem se mantendo numa linha de 

conduta exemplar e que sabe que, anteriormente, Baiana era muito avoada"
 3 4 2 (grifo 

nosso). 

Dulcineia ja era "bem conhecida" no meretricio, pois todas prostimtas que depoem na 

delegacia afirmam que ela era conhecida arruaceira, metida a valente e que dava em todo 

mundo. Antes de espancar Judite, ficava soltando pilherias, passando na sua frente dizendo 

que "... ia tomar um litro de Cinzano e mais tarde faria um "miche". 

Percebe-se, que a questao da "conduta exemplar" e muito forte na zona. Podemos 

afirmar que esta seria uma tentativa de incorporar o discurso normatizador, mas tambem de 

nega-lo, tentando burlar as normas vigentes e esconder suas outras faces e posturas: mulher 

que deseja e faz, quer seja por dinheiro, por prazer ou simplesmente que nao fazia porque nao 

queria. 

Michel de Certeau chamaria essas praticas de cultura ordinaria, em que a "ordem e 

exercida por uma arte, ou seja, ao mesmo tempo exercida e burlada"
 3 4 4 ' . Sao essas faces e 

posturas diversas que inventam e reinventam o cotidiano da prostituicao, principalmente no 

que diz respeito a conduta que cada uma delas tinha que ter. Neste sentido, analisando a 

linguagem ordinaria presente no depoimento das prostimtas nos processos, podemos conhecer 

as diversas formas que as prostimtas utilizavam para burlar as normas, alem de saber um 

pouco mais do cotidiano e das praticas que foram (re) inventadas por elas nos seus espacos de 

sociabilidade. 3 4 5 

Esta preocupacao das "meninas" com a conduta tinha sentido porque elas precisavam 

demonstrar que estavam "obedecendo" as normas vigentes, caso contrario, seriam marcadas 

pela imprensa, policia e juristas, que apesar de expressarem normas de comportamento 

diferenciado para as prostimtas, devido ao modo divergente como cada grupo se relacionava 

Depoimento de Maria Jose de Farias, 26 anos, em 04/11/1946, na Delegacia. 

Depoimento de Maria do Carmo Rodrigues, 28 anos, em 04/11/1946, na Delegacia. 

CERTEAU, Michel. Op. cit., p. 20. 

Idem, p. 70-71. 
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com elas, todos tinham um unico objetivo: impor regras de conduta para serem seguidas, e as 

"mundanas" que nao as respeitassem, seriam punidas.346 

Uma outra questao que fica bem clara nos depoimentos dos memorialistas e o fato de 

nao existir na zona relacionamentos entre mulheres. Segundo indicios e fragmentos deixados 

nos processos que pesquisamos, a coisa nao era bem assim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Os amores que nao se deixam dizer: homossexualismo feminino na zona zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Maria Fumaga, fumava cachimbo, bebia cachaca... 

Maria Fumaca, fazia arruaga, quebrava a vidraga, 

E so de pirraga, mata as galinhas, de suas vizinhas, 

Maria Fumaga, so achava graga na propria desgraga. 

Dez vezes por dia, a delegacia, mandava um soldado, prender a Maria, 

Mas quando se via na frente do praga, Maria sumia, tal qual a fumaga. 

Maria Fumaga, nao diz mais chalaga, nao faz mais trapaga... 

Somente ameaga que acaba com a raga, bebendo potassa, perdeu o rompante, 

Foipresa em flagrante, roubando um baralho, 

Nao faz mais conflito, esta no distrito, lavando o assoalho... "
347 

A relacao homossexual entre prostimtas nao e coisa facil de se perceber em processos 

criminals e muito menos na literatura sobre o tema, pois ha poucas obras sobre o assunto, o 

que dificulta bastante a compreensao deste universo. Ate mesmo o historiador Luis Mott, que 

e especialista no tema homossexualidade, reconhece que ha poucas informacoes sobre o 

assunto em relacao as mulheres, em contraposicao aos homens. O que faremos aqui e 

simplesmente tentar compreender um pouco deste universo, no meio de um mundo bastante 

complexo como o da prostituicao, a partir de uns poucos processos criminals que nos sugerem 

este tipo de relacao. 

As memorias de algumas prostimtas bastante conhecidas no mundo boemio de 

Campina Grande entre 1940 e 1950, nos revelam que estas praticas nao existiam como 

citamos o exemplo de Nina e Maria Garrafada, ao afirmarem que naquele tempo so era papai-

mamae. 

Mas diferentemente do que elas falaram a relacao entre mulheres existia sim e era ate 

uma pratica relativamente comum no meretricio, embora fosse marcada por preconceito entre 

Cristiana Schettini afirma que a repressao as prostitutas era muito comum no Rio de Janeiro no final do sec. 

X I X e inicio do XX, visto que muitas delas ignoravam as imposicoes, burlando as normas. Alem disso, cada 

grupo social relacionava-se de forma diferente com as prostitutas, cada um delimitando pressupostos sobre maus 

e bons comportamentos e modos de exercer a prostituicao. PEREIRA, Cristiana Schettini. Experiencia de 

Prostituicao e Exclusao Social no Rio de Janeiro (1870-1917). Doutorado em Historia Social, abril de 1997 

(projeto). 

^ 7 "Maria Fumaca", samba de Noel Rosa. 
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as proprias prostitutas. Muitas mulheres faziam programas com homens, mas muitas vezes 

preferiam se relacionar amorosamente com outra mulher. 

Na literatura brasileira, apesar de poucos exemplos, temos alguns livros que retratam 

esta relacao homossexual entre prostimtas, como o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vertigem, de Laura Villares, que 

relata os amores entre a cocote francesa Liliane Carrere e a paulista Luz Alvarenga nas 

primeiras decadas do seculo XX; ou o Virgindade Inutil e Anti-Higienica de Ercilia Nogueira 

Cobra, que relata a vida da cortesa Claudia que engravida e decide ter a filha sozinha. 

Perguntada sobre a aparencia da crianca Claudia responde que ela nao parece com o pai, mas 

com uma moca com quern tivera relacoes sexuais durante a gravidez. 3 4 8 

Assim, como afirmamos, encontramos poucos processos que nos indicam esta 

relacao, no entanto, sao extremamente significativos para nos, pois apesar de nao haver a 

indicacao explicita dessas relacoes podemos subentender como funcionavam essas praticas no 

meretricio. 

No dia 08 de abril de 1932, pelas onze horas da manha, as "meninas" da pensao de 

Maria Rochinha ainda dormiam ou estavam acordando da noite anterior. Regina Emilia da 

Conceicao349, de 17 anos, novata na casa, por ainda nao conhecer plenamente os codigos de 

sociabilidade e da boa convivencia do local, acha de ir ate o quarto de Laura Anizia, de 19 

anos, conhecida como Moca, por causa dos seus problemas auditivos, pedir um cachimbo que 

esta lhe havia emprestado anteriormente. Sem avisar, abre a porta do quarto de Moca e a ve 

dormindo na cama com a dona da pensao, Maria Rochinha. Irritada com a atitude de Regina, 

Moca esfrega-lhe o cachimbo na cara, da-lhe uma queda e fica em cima dela dando-lhe 

murros, e de quebra, pega um facao de ponta em cima do balcao e faz cortes em seu braco 

esquerdo. Em seguida arrocha-lhe a "guela" e puxa-lhe os cabelos. 

Regina nao entendeu o motivo de tanta violencia por parte de Moca, e mesmo se 

soubesse, nao diria ao delegado nem ao juiz. Quando perguntada pelo motivo da agressao esta 

responde ter sido por causa do cachimbo. 

Laura Anizia diz em seu depoimento que estava na cama com Maria Rochinha e, 

enquanto esta dormia, ela fumava o cachimbo emprestado de Regina. Para a justica, Moca 

afirma que o motivo da briga teria sido o cachimbo. 

3 4 8 VILLARES, Laura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vertigem. Sao Paulo: Antonio Tisi, 1926; COBRA, Ercilia Nogueira. Virgindade Inutil 

e Anti-Higienica. Sao Paulo: 1927; alem desses exemplos tambem encontramos essa pratica no final do seculo 

X I X no livro O Cortico, de Aluisio de Azevedo, em que a cocote francesa Leonie assedia e consegue ter relacoes 

amorosas com Pombinha, moradora do cortico e depois transformada em cortesa por sua amante, AZEVEDO, 

Aluisio. O Cortico. Sao Paulo: Scipione, 1995. 
3 4 9 Processo crime s/n, res Regina Emilia da Conceicao e Laura Anisia, maco 19/04/1932 a 26/12/1932. 
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Claro que elas nao poderiam deixar transparecer o motivo real da briga, pois a relacao 

entre mulheres era vista com certo preconceito mesmo na zona de meretricio e, por isso 

mesmo, deveriam ser mantidas em segredo. 

Outro exemplo que podemos citar e o assassinato da prostituta Maria de Lurdes por 

Felicia Cavalcanti da Silva, conhecida ha muito tempo como arruaceira e cachaceira, e pelo 

que sugere o processo, tambem homossexual.350 

Felicia, que ja era conhecida como "negra arruaceira e dada ao vicio da cachaca", 

assassinou sua companheira por esta ter dito no meio da Manoel Pereira de Araujo, em pleno 

sabado, dia de feira, e a luz do dia, que esta tinha "um ovo", ou seja, que era "mulher-

homem". Nao suportando o descortinar de uma pratica sexual que so a ela interessava e 

sabendo que as pilherias e insultos a sua preferencia sexual continuariam Felicia golpeia 

Maria de Lurdes com uma perna de tesoura enferrujada e sai em disparada pelas ruas da 

Mandchuria, para ser presa pouco tempo depois dentro de um aparelho sanitario na 

propriedade do senhor Lauro Camara, nas proximidades da rua Tavares Cavalcanti. Nessa 

epoca, os aparelhos sanitarios ficavam fora da casa, numa casinha feita especialmente para 

esse fim. Dai Felicia ser encontrada la dentro, escondendo-se da policia. 

Felicia, em depoimento na policia, confirma o motivo do assassinato e, segundo as 

testemunhas, nao se mostrava nem um pouco arrependida com o que praticara. Nenhuma 

testemunha foi arrolada em sua defesa, porque todas elas se negaram a faze-lo. Como ja era 

bem conhecida na zona, as testemunhas que depuseram, num claro movimento de 

solidariedade a vitima Maria de Lurdes, qualificam Felicia com todos os adjetivos ja citados 

com a intencao de afasta-la daquela zona: era realmente um elemento desagregador e 

indesejado no bairro. Assim, ela e condenada a sete anos de reclusao em 03 de Janeiro de 

1944, tres anos apos o assassinato. Como ja havia cumprido parte da pena na cadeia, ela pede, 

atraves de seu curador Jose de Oliveira Pinto, o livramento condicional dias depois. 

O juiz Antonio Gabinio, apesar dos maus antecedentes da re, decide dar a liberdade 

condicional a Felicia, invocando, mais uma vez, a sua condicao de prostituta miseravel e 

vitima do destino. No entanto, impoe-lhe algumas condicoes, tais como: "a) fixar residencia 

na capital do Estado; b) comunicar mensalmente e pessoalmente ao juiz as suas ocupacoes; c) 

tomar qualquer ocupacao honesta dentro do prazo de 60 dias; d) nao tomar bebidas alcoolicas; 

e) nao usar armas proibidas." (31/07/1944). 

3 5 0 Processo criminal n° 1923, re Felicia da Cavalcanti da Silva, maco 28/01/1941 a 01/12/1941. Felicia tambem 

se envolveu em outro processo por agressao e por isso ja era conhecida da policia e da justica campinense: 

processo crime s/n, res Maria Valdevino Alves da Silva, vulgo Maria Benta, e Felicia Cavalcanti da Silva, maco 

13/01/1935 a 06/07/1935. 
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Assirn, Felicia teve que mudar-se de Campina Grande e deixar, ou pelo menos fingir 

que deixou a vida de meretriz. Alem disso, teria que parar de beber suas cachacas e nao usar 

nenhum tipo de arma. As meretrizes da Mandchuria devem ter comemorado a saida dela para 

a capital, enquanto as "meninas" de la... 

Os relacionamentos entre mulheres nao eram tao diferentes de um relacionamento 

heterossexual. Elas se apaixonavam, brigavam e sentiam ciumes. Muitas vezes agiam com a 

mesma violencia masculina quando eram rejeitadas pela outra ou quando nao aceitavam o frm 

de um relacionamento, como aconteceu com Lidia Nascimento.351 

Lidia, de 25 anos, e Maria das Dores, de 21 anos, ja se relacionavam a algum tempo. 

Prostimtas, viviam a "fazer a vida" numa casa de pensao na rua 12 de Outubro, e o mais 

curioso: Lidia era quem arranjava homens para Maria das Dores como se fosse uma especie 

de gigolo! 

Por questoes de ciumes, Maria das Dores briga com a dona da pensao, provavelmente 

por causa do seu relacionamento com Lidia ou por ciumes desta com a dona da casa, e sai de 

la para outra pensao na mesma rua, no numero 40. Lidia nao aceita o rompimento da relacao e 

continua a insistir em voltar para Das Dores, inclusive lhe arrumando encontros amorosos. 

Como Maria se negasse a aceita-la de volta, Lidia, que erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "metida a valente e jd tinha 

cometido alguns absurdos naquele hairro e jd sendo presa vdrias vezes... ",
 5 2 na vespera do 

feriado da Proclamacao da Republica (14/11/1953), decidiu fazer novas investidas para 

reconquistar sua amada. 

Para tomar coragem toma umas "chamadas" de aguardente e decide que se Das Dores 

nao lhe quisesse mais, iria marca-la para sempre com a faca peixeira que sempre trazia 

consigo. Assim, Lidia ruma em direcao a casa de recurso de Maria Augusta da Costa, na 12 

de Outubro, n° 162, onde Maria recebia seus clientes, e levava consigo um rapaz que desejava 

fazer programa com Das Dores. Por que esta atitude? Porque se Maria aceitasse o rapaz era 

um sinal de que elas poderiam voltar, afinal, Lidia era quem arrumava clientes para seu ex-

amor quando estavam juntas. Era uma possibilidade de reconciliamento. 

Por volta das 16:00 horas, Lidia chega na casa de recurso de Maria Augusta e la 

"convidou Maria das Dores para ter um encontro com um rapaz que lhe esperava; que 

3 5 1 Acao criminal n° 3457, re Lidia Nascimento, maco 16/01/1954 a 28/09/1954. Tambem encontramos um outro 

processo referente a briga entre prostimtas que moravam juntas na indios Cariris por ciumes: acao criminal n° 

2279, r6 Sebastiana Maciel de Farias, maco 02/01/1944 a 18/04/1944. 
j 5 2 Depoimento de Iraci de Assis da Silva, prostituta, 33 anos, natural de Natal e residente a rua 5 de Agosto, n° 

28, em 16/11/1953. 
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Maria disse que nao aceitava o convite porque estava acompanhado... " e com isso Lidia 

pega-lhe nos cabelos e se atraca com ela, sendo separadas pelas mulheres que la estavam. 

Em seguida, Lidia vai embora retornando pouco tempo depois, entra de novo na casa e 

fica a espera de Das Dores, que estava no banho. Quando esta sai do banheiro, Lidia derruba-a 

no chao e vibra-lhe um golpe de peixeira no joelho e faz um corte na sua testa proximo ao 

olho esquerdo. Era a marca que Lidia havia de deixar para sempre no seu amor... 

Por esta atitude podemos compreender que os relacionamentos entre mulheres nem 

sempre eram tranquilos e estaveis, especialmente em se tratando de prostitutas que viviam na 

zona de meretricio, local que muitas pessoas denominavam como desregrado, mas que tinha 

sua propria logica e preconceitos tambem. O interessante e que as testemunhas que depuseram 

na delegacia nao compareceram na justica, o que nos indica que, possivelmente, as amantes 

resolveram suas diferencas, pois nem mesmo Lidia compareceu a justt^a, correndo o processo 

a revelia. 

A propria justica nao da tanta importancia ao caso, visto que a senten9a so vai sair tres 

anos depois, em 25/05/1956, sendo Lidia condenada a pagar Cr$ 200,00 de multa mais a taxa 

penitenciaria de Cr$ 20,00. Talvez elas tenham voltado ou mesmo arranjado outros amores, 

afinal a vida continuava independente da morosidade da justica campinense e brasileira. 

A vida de uma prostituta lesbica nao era facil, pois alem de enfrentar os preconceitos 

na propria zona ainda tinha que lidar com a dura vida do baixo meretricio. Nao era facil 

agiientar "a dor e a delicia de ser o que e", mas cada um tinha suas proprias escolhas e tinha 

que arcar com elas. Neste sentido muitas vezes encontramos prostimtas revoltadas com a 

condifao de ser mulher e vez por outra, essa revolta transformava-se num quebra-quebra para 

aliviar e descarregar a tensao da vida cotidiana. Foi o que aconteceu com Albertina Gomes 

Freitas na madrugada do dia 06 de maio de 1945, no bar Churrasco da Noite na rua Manoel 

Farias Leite. 3 5 4 

Chegando no bar por volta das duas horas da manna, Albertina senta perto do balcao e 

numa atitude tresloucada diz que "vai virar homem" e comefa a quebrar garrafas, virar as 

mesas, atirar copos para mdo que e lado. Tentando acalma-la de sua furia um cliente do bar, 

Severino Araujo, foi aconselha-la e acabou levando um soco na cara, caindo no chao. Ainda 

continuou a quebrar os moveis do bar e arremessar cadeiras, chegando a quebrar o vidro do 

fiteiro que estava num canto do bar. Os homens que estavam presentes tentaram agarra-la 

' Depoimento de Maria Augusta da Costa, dona da casa de recurso, em 16/11/1953. 
i 4 Acao criminal n° 2439, re Albertina Gomes Freitas, maco 23/04/1945 a 03/12/1945. 
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pegando em seus bracos e arrochando sua garganta. Neste momento chega o investigador de 

policia Hermes Ferreira Ramos e da voz de prisao a Albertina. 

Ninguem entendia o motivo daquela revolta, apenas Albertina. So ela sabia as razoes 

da sua desventura. So ela compreendia a dor e a delicia de ser o que e. Depois do ocorrido ela 

nunca mais apareceu na zona... Desapareceu naquela madrugada fria de maio... 

O processo correu a sua revelia e ela foi condenada a dois meses de detencao, sem 

nunca ter sido encontrada para cumprir a sentenca. Os boemios e as prostimtas que estavam 

no Churrasco da Noite naquela madrugada possivelmente devem ter cantado aquele samba de 

Noel Rosa, relembrando o episodio estranho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Maria Fumaga, fumava cachimbo, bebia 

cachaga.../ Maria Fumaga, fazia arruaga, quebrava a vidraga(...)/Dez vezes por dia, a 

delegacia, mandava um soldado, prender a Maria,/ Mas quando se via na frente do praga, 

Maria sumia, tal qual a fumaga... " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A relacao amorosa entre mulheres era bastante dificil e complicada, como acabamos 

de ver. Certamente podiam existir relacoes mais tranqiiilas do que estas que acabamos de 

narrar. No entanto, quase sempre era permeada por desavencas e disputas. Mas nao menos 

tumultuada e turbulenta era a relacao entre prostimtas e policiais. Relacoes estas que iam para 

alem da paixao e do amor... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Relacoes perigosas: a conivencia entre prostitutas e policiais 

Durante todo o capitulo mostramos as relacoes mtrincadas e sub-repticias, muitas 

vezes, entre as prostimtas, cafetinas e autoridades policiais. Mostramos que a relacao entre 

esses grupos sociais era permeada pela barganha e por relacoes de poder que a farda da 

policia impunha. 

No entanto, nada se compara com a conivencia que muitas prostitutas tinham com os 

policiais. Quando acontecia de uma dama da noite se tomar "a protegida" de um policial, e 

isso era frequente, ela era considerada "quase intocavel". Se alguem na zona "mexesse" com 

uma delas, o tempo fechava no meretricio. Foi o que aconteceu com o jovem Herculano, no 

que provavelmente foi a noite mais longa e marcante da sua v ida . 3 5 5 

Paulina Tonel, jovem prostituta de 24 anos, era o xodo do soldado Cicero Cavalcante. 

Apesar de saber que Paulina exercia o oficio, o soldado nao permitia que ela recebesse 

ninguem quando ele aparecesse em sua casa. Na madrugada do sabado para o domingo, de 25 

Acao penal n° 2343, rtus Cicero Cavalcante Ferreira, Severino Mariano de Lima, Antonio Figueira da Silva e 

Joao Donato Feitosa, maco 11/03/1944 a 03/10/1944. 
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de marco de 1944, depois do baile que promoveu em sua casa, Paulina convida o jovem 

Herculano Alves de Sousa, 20 anos, para passar a noite com ela dizendo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "voce nao vai 

agora, porque vai dormir comigo. "
 3 5 6 

Herculano nao poderia resistir a uma "ordem" dessas e obedecendo a Paulina fica em 

sua casa. Mas ele nem de longe imaginava o que estava para acontecer. 

Do outro lado da cidade, saiam, por volta das onze horas da noite, do Quartel do 2°. 

Batalhao o soldado Cicero, que estava preso havia quatro dias por desordens praticadas na 

zona de meretricio, e seus colegas Antonio Figueira, Severino Mariano e Joao Donate Sairam 

do quartel dois a dois e se juntaram nas imediacoes da estacao da Great Western, todos 

armados de cipo pau e Cicero com uma pistola "teibei". Dali rumaram para o bairro do 

meretricio via Prado. Ao chegarem a zona, Cicero e os soldados tomaram umas bicadas e 

depois o soldado decidiu ir ate a casa da amante Paulina Tonel, isso ja por volta das tres horas 

da manha. 

Desconfiado que a amante estivesse com algum "macho" em sua casa, Cicero resolve 

montar uma cilada para o rapaz: Antonio e Joao ficaram na frente da casa e Cicero e Severino 

se dirigiram para os fundos. 

Ao chegar la, Cicero bate na porta. Paulina reconhece, pelas batidas, o amante. Por 

mais que ela pedisse ao amante para "nao empatar sua vida", o soldado nao dava ouvido e 

sempre cometia desatinos quando a pegava com outros homens. 

Cicero chama por Paulina e esta teve certeza de que se tratava do seu amante. Ao abrir 

a porta, o soldado pergunta quem e que estava com ela no quarto e ela respondeu que era um 

rapaz. Neste momento, Cicero invade a casa de Paulina, e esta, ja sabendo da violencia do 

soldado, consegue fugir, so de combinacao, da sanha vingativa do amante pelas ruas do 

meretricio. 

Ao entrar no quarto Cicero ve Herculano nu, deitado sobre a cama de Paulina, 

apreensivo com o que estava acontecendo. Acompanhemos agora a narrativa da desdita do 

rapaz: 

"Que nao fugiu igualmente como Paulina porque se achava completamente despido 

e nao podia sair nestas condicSes; que Cicero dera-lhe diversos murros por todo o 

corpo e arrastou-o a uma valeta de onde o transportou para a rua 12 de Outubro e la, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

357 

obrigou-o a beijar-lhe por todo corpo, inclusive o seu membro." 

Depoimento de Herculano Alves de Sousa, em 28/03/1944, na Delegacia. 
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0 soldado Cicero e seus comparsas promoveram uma verdadeira baderna na zona 

naquela noite. Era madrugada do domingo, dia de feira, e o meretricio sempre ficava 

movimentado. Esta cena foi assistida por muita gente, mas nem todos quiseram depor na 

delegacia porque conheciam o genio do soldado arruaceiro e tranca-ruas. Ele havia arrastado 

Herculano da rua Manoel Pereira de Araujo para a 12 de Outubro, parando em frente a Pensao 

de Mme. Alice. Todo ato aconteceu la. 

Em seguida, depois de ter mandado o rapaz fazer sexo oral nele, Cicero lhe pergunta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"quantas vezes voce botou na minha rapariga? Ao que a vitima respondeu que tinha sido 

somente uma vez; que nesse interim o soldado Cicero disse para ele: "voce vai agiientar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ICQ 

somente uma vez, portanto ajoelhe-se para receber o meu pau." Que Herculano, 

tremendo e chorando pediu a Cicero que "pelo amor de Deus e de seus filhos nao faqa isto 

comigo "; ao que Cicero respondeu: "eu nao tenho filho, seu filho da puta, porque eu sou um 

bandido."
359 

O soldado Cicero ainda arrastou Herculano para um local mais escuro e mandou que 

ele arriasse as calcas para praticar sexo anal. Os outros comparsas de Cicero fizeram uma 

rodinha em torno daquele ato dantesco, chamando palavroes e batendo em Herculano quando 

da sua submissao. Depois de alguns minutos, Cicero termina a relacao e incentiva para que 

seus colegas facam o mesmo que ele, mas chega neste momento o soldado Edison Ferreira e 

impede que a barbarie continue. Cicero, esbravejando valentia, saca uma faca e investe contra 

o soldado Edison e neste momento Herculano consegue fugir das garras medonhas daqueles 

soldados ensandecidos. 

Segundo o jovem sodomizado, Cicero ainda lhe furtou em dinheiro a quantia de doze 

cruzeiros e sessenta centavos dizendo para Herculano que "... tinha que preparar para 

Paulina a quantia de quarenta cruzeiros que devia entregar-lhe na proximo quarta-feira; que 

o declarante sob ameaqa de Cicero, prometeu que lhe entregaria os quarenta cruzeiros... " 

Depois de praticada esta desordem, Cicero se dirigiu novamente para a casa de Paulina 

com os amigos e ao entrar no salao dirigiu-se ao bufet, onde Paulina guardava suas 

mercadorias e bebeu meia garrafa de vinho e outro soldado chupou tres mangas. Cicero disse 

para a empregada de Paulina, que estava completamente assustada: "nao pude pegar Paulina, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
360 

mas peguei o seu macho, dei-lhe uma surra e lhe comi o cu ". 

Depoimento de Edison Ferreira de Oliveira, soldado do 40°. Batalhao de Cacadores, em 27/03/1944. 

Depoimento de Alice Falcao, solteira, 40 anos, cafetina, em 27/03/1944, na Delegacia. 

Depoimento de Minervina Maria de Lima, 35 anos, domestica, em 27/03/1944, na Delegacia. 
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Ao sairem de la os soldados foram praticar mais arruacas pela zona e urn deles, Joao 

Donato, provavelmente excitado com a cena de sexo e violencia que acabara de presenciar, 

dirigiu-se para o cabare de Chiquinha, na Manoel Pereira de Araujo, n° 78, 

"... procurando saber se tinha ali, alguma mulher, ao que Lhe foi apontada a 

declarante; que interpelada pelo soldado Joao Donato que lhe disse querer ter 

relacoes sexuais por todas as "vias"; que antes de ouvir qualquer outra ameaca. 

entregou-se ao referido soldado. porem, antes de manter relacoes. este examinou-a 

por toda parte para ver se estava doente; que depois disso Joao Donato ainda lhe 

deu algumas cinturaozadas com seu proprio cinto; que em seguida bateu em outras 

361 

pessoas que se achavam dormindo ali..." (grifos nossos) 

Alaides, outra vitima do abuso de autoridade dos soldados, como era novata na casa, 

foi a primeira a ser apontada pelas outras colegas para servir a Joao Donato. Sem nenhuma 

resistencia, entregou-se, o que demonstra sua pouca experiencia na zona e no offcio, pois uma 

prostituta experiente, por mais que apanhe nao se entrega a qualquer homem contra a sua 

vontade. E so revermos os casos que citamos no inicio deste capitulo. 

Alem do mais, note-se o cuidado que o soldado Joao Donato teve de analisa-la para 

saber se ela estava com alguma doenca sexualmente transmissivel, se precavendo de alguma 

contaminacao, diferentemente do seu comparsa Cicero que estava completamente cheio de 

doencas venereas (ANEXO 7). O pobre do Herculano ainda teve que enfrentar mais dois 

suplicios: de ter feito um exame no anus para comprovar o "estupro", o que, segundo a pericia 

dos medicos, nao encontraram vestigio de dilatacao. Claro que eles nao iriam encontrar, pois 

o exame so foi feito depois de tres dias! E, por fim, de ser contaminado por doencas venereas 

(ANEXO 8). Alem de todo esse constrangimento fisico, ainda teve que enfrentar o 

constrangimento moral de ter sido "estuprado" no meio da rua. Por um policial!!! 

A empregada de Paulina Tonel ficou estarrecida com a narrativa de Cicero e esperou a 

patroa chegar para lhe contar o que havia acontecido. Quando amanheceu o dia, chegou 

Paulina, ao que imediatamente Minervina lhe conta o que aconteceu. A amante do soldado, 

disse em torn ameacador:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "se voce for dizer a Policia que o soldado Cicero esteve aqui, dou-

Ihe uma surra e lhe pico de peixeira. " Por causa desta ameaca, Minervina abandonou a casa 

de Paulina e se apresentou espontaneamente na delegacia para prestar seu depoimento. 

Paulina e Cicero eram cumplices um do outro. Apesar de ser violento, ele era um 

homem interessante para ela porque lhe dava protecao e nao deixava que ela levasse xeixo de 

3 6 1 Depoimento de Alaides Maria Conceicao, 15 anos, em 28/03/1944, na Delegacia. 



165 

ninguem. Por isso ela ainda procurava inocenta-lo, dizendo na policia que soube do caso 

apenas por ouvir dizer. 

O soldado e seus companheiros foram expulsos imediatamente do Quartel, no dia 

seguinte as badernas praticadas, e ainda ficaram presos ate o dia do julgamento. Pelo menos 

neste caso, a justica foi feita: Cicero Cavalcanti foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusao; 

Antonio Figueira e Joao Donato a 7 anos de reclusao e Severino Mariano a 2 anos de 

reclusao. Pagaram multas de Cr$ 4.000,00, Cr$ 3.000,00 e Cr$500,00, respectivamente. 

Outro caso emblematico de conivencia entre prostitutas e policiais ocorreu sete anos 

apos o caso de Cicero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' i f . ' )  

Antonio Almeida Sobrinho , vulgo Tota, era conhecido como "o terror da 

Mandchuria". Pela alcunha, pode-se imaginar o quanto Tota devia ser uma pessoa, no 

minimo, "interessante". 

Na tarde de 04 de dezembro de 1951, por volta das 13:00 horas, D. Antonia Maria da 

Conceicao estava em sua casa, na rua da Cajarana, por tras da Manoel Pereira de Araujo, n° 

83, reclamando de um sapato que alguem havia lhe furtado. Nesse instante, passava por ali o 

guarda civil Tota, aborrecido, dizendo que a senhora estava fazendo muito barulho que 

incomodava os vizinhos. Na verdade, Tota estava se referindo a sua amante Zerife, ex-dama 

do Cassino Eldorado, que tinha seu quintal de frente para casa de D. Antonia. 

Ja com medo do guarda, a senhora lhe respondeu que estava falando de um calcado 

que lhe haviam furtado, ao que Tota, sem mais nem porque,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mandou a vitima tirar o 

tamanco e de posse deste calcado, enrolou em um pano e comegou a bater com ele por toda 

parte do corpo da velhinha. "
363 

Neste momento, chega a filha de D. Antonia, Auri Maria, que pede ao guarda civil que 

nao bata mais em sua mae ao que ele nao atendeu e continuou a espanca-la, sendo que Auri 

tambem comecou a ser esbordoada. Quanto mais ela pedia para nao bater em sua mae, mais 

ele batia e, devido a gritaria que se espalhou, muitas pessoas se deslocaram para o local para 

ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, o guarda civil dizia: "... e a lei de Chico de 

Brito, aqui e o Tota Falado e que briga com todo mundo "; que algumas pessoas acorreram 

3 6 2 Acao criminal n° 3195, reu Antonio Almeida Sobrinho, maco 23/01/1952 a 30/12/1952. Outros processos 

neste sentido sao: acao criminal s/n, reu Acelino Ferreira da Silva, maco 21/01/1936 a 30/12/1936, em que o 

soldado Acelino agride um popular porque este "se intromete" na conversa dele com sua amasia; ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 9 8 0  criminal 

s/n, reus Pedro Soares da Silva, Edson de Andrade, Severino Paixao de Figueiredo e Antonio Grande, todos 

soldados do exercito, maco 04/01/1937 a 29/11/1937, agrediram um popular na zona de meretricio porque este 

queria tomar de volta de uma meretriz um dinheiro que ela havia furtado do pr6prio popular. 
3 6 3 Depoimento de Auri Maria da Costa, 24 anos, filha de D. Antonia, em 05/12/1951, na delegacia. 
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para o local e o guarda olhando para aquelas pessoas disse: "o que voces estao olhando? 

Voces sao machos dela? Mulher e no cacete e macho e no tiro e aqui e o Tota Falado. "
3 6 4 

O guarda civil vivia promovendo disturbios e arruacas na zona de meretrfcio, batendo 

nao so em mulheres, como em homens tambem. As testemunhas que depuseram no processo 

sao unanimes em afirmar que: 

"... todo mundo na zona da Mandchiiria teme ao dito guarda, porque ele bate em todo 

mundo dizendo que e a ordem de Chico de Brito; que Tota ainda disse nos cabares que 

se alguem viesse a policia contar qualquer coisa ele mataria muita gente." 

(Depoimento de Auri Maria da Costa, em 05/12/1951, na delegacia) 

"... se tornou um TERROR NA MANDCHURIA e todo mundo teme ao mesmo em 

vista do seu modo arruaceiro; que Tota espanca todos que entram em seu desagravo, 

mulheres e homens..." (depoimento de Joao Torquato de Araujo, 35 anos, barbeiro, 

residente a 12 de Outubro, em 06/12/1951, na delegacia) 

"... e o maior desordeiro da zona de meretricio e vive constantemente cometendo 

arruacas de toda natureza; que Tota e o TERROR daquela zona e e habituado a 

satisfazer as vontades de pessoas para bater em qualquer criatura" (depoimento de 

Euclides Rodrigues de Araujo, 28 anos, pedreiro, residente a Antonio Francisco de Sa, 

n°138, em 06/12/1951, na delegacia) 

"... o guarda vive constantemente na Mandchiiria a espancar todas as pessoas que nao 

lhe caem em agrado, submetendo-se ate a satisfazer vontades de outras pessoas, 

quando estas querem espancar qualquer criatura..." ( depoimento de Luiz Antonio da 

Silva, 25 anos, pedreiro, residente a Antonio Francisco de Sa, s/n, em 06/12/1951, na 

delegacia) 

Diante da surra que havia levado, D. Antonia resolveu "dar parte a policia". Mas 

quando se dirigia para a delegacia, foi surpreendida novamente por Tota que a prendeu e a 

levou para a delegacia como "desordeira". 

No dia anterior a este episodio, Tota havia espancado Auri Maria e dias antes, uma 

meretriz chamada Regia, que a deixou prostrada. E nao foi so isso, no dia seguinte a agressao 

a D. Antonia, ele espancou uma outra meretriz e, segundo Joao Torquato, com um pouco de 

3 6 4 Idem. Nao encontramos nenhuma referenda a essa tal de "lei de Chico de Brito" que Tota dizia, mas 

podemos imaginar que tambem deveria ser um valentSo que aterrorizava todos na Mandchuria. 
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exagero,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "deu umas vinte surras em uma semana na rua da CajarancT. Tota nao era 

exatamente um "amor de pessoa." 

Pelo menos para sua amante e amada Zerife, ele era sim. Atraida pelo terror que seu 

amante praticava e fascinada pelo poder que "emanava de sua farda", ela, na verdade, era a 

possfvel mandante de todos esses crimes. Ao menos e o que nos indica os depoimentos de 

Joao Torquato e Euclides Rodrigues, quando foram depor no Forum perante o juiz Onesipo 

Aurelio de Novais, em 20 de abril de 1953: "... que o acusado era amigado com a mulher 

Zerife, vizinha a casa da vitima; que Zerife discutiu com Antonia e no dia relatado na 

denuncia, ela pediu ao seu amante que batesse na vitima." e "... que Tota tinha um 

"chamego" com Zerife (...); que o acusado, sob qualquer pretexto, procurava defender 

Zerife, quando ocorria qualquer anormalidade ali... " 

Tota confiava tanto na sua absolvicao e impunidade, que nem se interessou por sua 

defesa no processo e o seu advogado, Claudio Agra Porto, de tao irritado, desistiu de defende-

lo "por falta de provas de sua inocencia" e pede ao juiz sua condenacao. 

Assim, "Tota Falado", o terror da Mandchuria, foi condenado a quatro anos de 

detencao, a pagar a taxa de Cr$ 200,00 e pagar as custas do processo, alem da fianca ser 

fixada em Cr$ 2.000,00, em 24/07/1953, um ano e meio depois da agressao. 

Como estava preso desde o final de 1952, Tota teve reducao da pena e cumpriu so 

mais dois anos de prisao e saiu em 1955. O "terror da Mandchuria" estava solto novamente 

para cometer mais arruacas e trazer de volta a "lei de Chico de Brito". Naquele mesmo ano, 

"Tota Falado", zombando das leis civis, deve ter pulado carnaval pelos clubes da cidade, a 

cantar, jogando confete e serpentina, a marcha que fez muito sucesso naquela epoca: 

"Maria Escandalosa 

Desde crianca sempre deu alteracao, 

Na escola, nao dava bola, so aprendia o que nao era licao. 

Depois a Maria cresceu, 

Juizo, que e bom encolheu, 

E a Maria Escandalosa, 

E muito prosa, e mentirosa, mas e gostosa. 

Hoje ela nao sabe nada, 

De historia, de geogrqfia, 

Mas seu corpo de sereia, 
365 

Da aula de anatomia... " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

***** 

"Maria Escandalosa" (1955), marcha de Klecius Caldas e Arnaldo Cavalcanti, gravada por Blecaut. 
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Neste capitulo, procuramos mostrar que a relacao entre as policias civil e militar, 

soldados do exercito e guardas notumos com as prostitutas e cafetinas era constantemente 

permeada pela barganha e pelas relacoes e posicoes de poder que estas instituicoes implicam. 

Vimos que a suposta autoridade policial, incumbida de manter a ordem e preservar o 

patrimonio moral da cidade, muitas vezes era o esteio das arruacas e desordens, que 

provocavam os mais diversos tipos de arbitrariedades, simplesmente pelo fato de se sentirem 

"detentores da lei". 

Conhecemos personagens que, a seu modo, invertiam completamente os papeis com as 

autoridades policiais, como no caso de Mme. Josefa Tributino, ou utilizavam de seu poder de 

seducao para escapar das malhas da justica e "queimar" coracoes, como Hilda Paiva. 

Descobrimos um pouco sobre as relacoes amorosas no meretricio que nem sempre 

eram relacoes pacificas, especialmente quando se tratava de casais de homossexuais 

femininos, ou mesmo na complexa relacao de amor e conivencia entre prostitutas e policiais 

valentoes. 

Entramos na intimidade das relacoes sexuais praticadas pelas meretrizes e percebemos 

que nem sempre o sexo que as meninas diziam que faziam, coincidia com as praticas que 

muitas delas exerciam. 

Tentamos mostrar que as relacoes prostitutas - policiais era ao mesmo tempo desejada 

e odiada por todos que moravam na zona, pois a policia era uma instituicao sempre presente 

no cotidiano do meretricio e por isso mesmo todos deveriam encontrar formas, as mais 

diversas possiveis, de conviver, apesar de muitas arbitrariedades praticadas pelas 

"autoridades" policiais. E sao justamente estes aspectos que torna o nosso trabalho inovador e 

importante para abrir outros caminhos nesta perspectiva. 

Enfim, fizemos um passeio pelo cotidiano da zona de meretricio da cidade analisando 

a relacao promiscua que a policia tinha com o chamado "submundo" e que nesta relacao 

envolvente e luxuriosa prevalecia o desejo de amor, poder, paixao e posse do corpo e das 

vontades daquelas a quern os medicos e juristas tentavam qualificar como degeneradas e 

desordeiras, mas que na verdade era o maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doce veneno que tantos deles queriam provar... 
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EPILOGO: DE PROSTITUTAS E CABARES 

Ser prostituta ou viver da prostituicao em Campina Grande entre 1930 e 1950 nao era 

nada facil. As mulheres que enveredaram por este caminho tiveram que se (re)apropriar ou 

mesmo criar codigos de sociabilidades para tentar sobreviver em meio a este "submundo" tao 

violento e, ao mesmo tempo, lutar para nao ser tao marginalizadas pela sociedade. 

Apesar dos discursos medico e juridico insistirem na marginalizacao, higienizacao e 

criminalizacao das prostitutas elas continuavam exercendo seu oficio e iam muito mais alem, 

construindo relacionamentos amorosos duradouros com seus parceiros e/ou parceiras, como 

no caso de Chispiniano Noberto e Maria Rosa da Conceicao; se apaixonavam perdidamente, 

como Zefa Tributino e Emidio Silva; eram maes, apesar de toda adversidade do meio em que 

viviam; frequentavam a missa aos domingos na Matriz ou outra Igreja qualquer da cidade, 

como fazia Joana Carlos; estabeleciamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la90 s de solidariedade entre si para se defenderem das 

hostilidades policiais e da justica, mas tambem desfaziam estes mesmos lacos quando a rixa 

era entre elas mesmas, criando o que nos chamamos de "identidade flutuante"; enfim, 

tentavam levar suas vidas da mesma forma que o restante da sociedade. 

O intuito de todo esse esforco era nao so para mostrar para a sociedade, mas tambem 

para elas mesmas que no mundo da prostitaicao tambem se cultivava valores, se estabeleciam 

lacos e se criavam codigos de sociabilidades, pondo em cheque os discursos que colocavam a 

zona de meretricio como lugar de desordem, desregramento e devassidao. 

Tentamos mostrar em nosso trabalho um outro lado da vida das meninas para alem do 

seu oficio, um lado que quase sempre nao aparece nos trabalhos academicos: a humanizacao 

destas mulheres. Atraves de seu cotidiano, podemos perceber que na zona de meretricio as 

relacoes nao eram apenas mercadejadas, mas tambem relacoes de amor, de odio, de paixoes 

avassaladoras, de solidariedade e ajuda miitua. Que os cabares e pensoes alegres nao eram 

apenas casas de venda de sexo, mas locais de trocas de sociabilidades entre homens e 

mulheres, ponto de encontro entre amigos para conversar sobre os mais diversos assuntos, 

tomar uma "lapada" de cachaca ou um copo de cerveja, cantar a vida e os amores nos acordes 

de um violao boemio, dancar ao som de um trio de forro e ouvir as musicas mais famosas dos 

"Reis da Radio Nacional" atraves da famosa orquestra do Eldorado ou outra qualquer. 

Claro que nao esquecemos que viver neste mundo nao era nada facil porque havia 

tambem muita violencia e relacoes interessadas. Alias, que relacoes nao sao interessadas? 
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No entanto, o mais importante para nos foi mostrar um pouco de como estas mulheres 

viviam, do que gostavam, seus divertimentos, outros trabalhos que exerciam para 

complementar a renda mensal, como por exemplo, o de passadeiras, arrumadeiras, 

domesticas, engomadeiras, garconetes, cozinheiras e tantos outros tipos de trabalho que elas 

faziam para sobreviver, alem de mostrarmos a relacao conflituosa (e amorosa) delas com as 

autoridades policiais. 

Mas o descortinar do mundo da prostituicao nao para por aqui. Ha muita coisa ainda 

por pesquisar e aprofundar, afinal, nosso trabalho e apenas uma versao dos acontecimentos 

historicos e antropologicos aqui narrados, ou nos dizeres de Michel Maffesoli, e uma 

"verdade aproximada" baseada numa determinada fonte documental que utilizamos. Isso nada 

impede que outras historias sejam escritas a partir de outras fontes e pontos de vistas. 

Muitas perguntas permaneceram sem respostas em nosso trabalho, como por exemplo: 

O que pensavam sobre seu oficio? Que motivacoes as levaram para a prostituipao? Como as 

prostitutas receberam a noticia de que iriam ser transferidas para a regiao dos Currais? Essa 

transferencia foi pacifica ou teve resistencias? Sera que aplaudiram as reformas urbanas 

empreendidas pelo prefeito Vergniaud Wanderley? Estas e outras questoes ainda permanecem 

sem resposta e que podem ser pensadas para futuros trabalhos. 

Enfim, tentamos mostrar em nosso trabalho que as meretrizes acima de tudo sao 

mulheres e que tern problemas e dificuldades iguais a todo mundo. Sao cidadas como 

qualquer outra pessoa que pagam seus impostos, trabalham e sustentam seus filhos e por isso 

mesmo merecem respeito. O que nao podemos fazer e simplesmente excluir estas mulheres da 

historia por causa da profissao que exerciam, e ainda exercem, por causa de preconceito. 

Chegamos ao fim de nossa caminhada pela cidade e especialmente pelo meretricio, 

depois de conhecermos tantas pessoas e historias. Estas sao apenas fracoes de vida deixadas 

por mulheres e homens que compuseram este mundo tao atraente e fascinante ao mesmo 

tempo em que perigoso, e que nos ensinaram que ser prostituta nao as diferenciava de 

ninguem e nem as tornava anormais, como pensavam os medicos, nem criminosas, como 

pensavam os criminalistas. Eram simplesmente mulheres que exerciam seu trabalho e que 

queriam ser respeitadas como qualquer outra, apesar do discurso de exclusao estigmatiza-las e 

marginaliza-las. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando as prostitutas tiverem os mesmos direitos e liberdades dos 

outros cidaddos, vamos saber que a sociedade tomou um passo 

decisivo rumo a maior democracia para todos nos. (...) So entdo as 

mulheres poderao dizer que sao realmente livres, e viverem em uma 

sociedade livre. " (Nickie Roberts) 
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FONTES PRIMARIAS 

1. PROCESSOS-CRIME 

1° Tribunal do Juri de Campina Grande, Forum Afonso Campos. 

1. Acao Criminal, res Maria de Oliveira da Silva (meretriz) e Luiza Alves dos Santos 

(meretriz), agressao mutua por ciumes, maco 09/01 a 12/12/1930; 

2. Sumario Crime, reu Manoel Pedro da Silva (comerciante), agressao em amasia na 

Mandchuria (zona do meretricio), maco de 09/01 a 12/12/1930; 

3. Acao Criminal, reu Jose Antonio da Silva (agricultor), por ciumes, assassinou a mulher, 

maco de 20/02 a 05/11/1931; 

4. Sumario Crime, reu Ignacio Ferreira da Silva (soldado), apos discussao, atirou em chofer, 

maco de 24/11 a 22/12/1931; 

5. Acao Criminal, reus Christiano Norberto (agricultor) e Maria Rosa da Conceicao (meretriz), 

luta seguida de agressao a ex-amasia na Mandchuria, maco de 02/02 a 14/12/1932; 

6. Acao Criminal, reus Paulina Silva de Oliveira, Odete de Tal (meretrizes) e Joao Verissimo 

Filho (soldado), agressao por questoes de ciumes na Mandchuria, maco de 02/02 a 

14/12/1932; 

7. Acao Criminal, reus Joao Vaz Ribeiro (criador) e Antonio Lourenco Ribeiro (agricultor), 

primos agrediram amasia acusada de traicao na Mandchuria, maco de 02/02 a 14/12/1932; 

8. Acao Criminal, reus Agripino Barbosa (jornaleiro) e Maria Candida da Conceicao 

(meretriz), luta corporal por questoes de ciumes, maco de 01/03 a 03/10/1932; 

9. Acao Criminal, reu Teodoro Gomes dos Santos (artista) e Silvina da Silva (meretriz), 

amasiados lutam por questao de ciumes, maco de 01/03 a 03/10/1932; 

10. Acao Criminal, res Regina Emilia da Conceicao e Laura Anizia (meretrizes). Luta 

corporal por causa de um cachimbo, maco de 19/04 a 26/12/1932; 

11. Acao Criminal, reu Sebastiao de Paula Cavalcanti (mecanico), assassinou amasia por 

ciumes, maco de 19/04 a 26/12/1932; 

12. Acao Criminal, reu Joaquim Florencio Goncalves (soldado), agressao na Mandchuria por 

questao com prostitutas, maco de 09/01 a 04/11/1933; 

13. Acao Criminal, reu Jose Arruda (menor), assassinou chofer a tiros em pensao da 

Mandchuria, maco de 11/01 a 31/1211933; 
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14. Acao Criminal, reu Oscar Francisco Correia (agricultor), agressao em baile na 

Mandchuria, maco de 17/02 a 14/12/1933; 

15. Acao Criminal, res Djanira de Tal, Alice Tenorio (meretrizes) e Josefa Barbosa (cafetina), 

disputa e espancamento entre mulheres de pensoes na zona do meretricio, maco de 24/07 a 

28/12/1933; 

16. Sumario Crime, re Ana Maria da Conceicao (domestica), agrediu mulher s amasio na 

Mandchuria, maco de 02/1 0 a 24/12/1934; 

17. Sumario Crime, reu Joao Belo do Nascimento (agricultor), agressao em baile na 

Mandchuria, maco de 15/01 a 30/03/1935; 

18. Acao Criminal, re Noemia Mota (meretriz), agrediu mulher com copo na Mandchuria 

maco de 13/01 a 06/07/1935; 

19. Acao Criminal, res Maria Valdevina Alves da Silva e Felicia Cavalcanti da Silva 

(meretrizes), luta entre desafetas, maco de 13/01 a 06/07/1935; 

20. Sumario Crime, re Maria Ferreira de Sousa (meretriz), armada com cacete, espancou 

desafeta, maco de 02/02 a 27/11/1935; 

21. Apelacao Criminal, reu Jose Alves Neto (guarda do fisco estadual), armado, fez disparos 

na Mandchuria, maco de 19/01 a 15/11/1935; 

22. Sumario Crime, reu Severino Justino da Silva (pintor), agressao apos discussao em jogo, 

maco de 08/03 a 11/04/1935; 

23. Acao Criminal, reu Silvio Alves de Lima (auxiliar de mecanico), esbofeteou mulher na 

Mandchuria, maco de 08/03 a 11/04/1935; 

24. Sumario Crime, reu Acelino Ferreira da Silva (soldado do exercito), agrediu civil por 

causa de meretriz na Mandchuria, maco de 21/01 a 30/12/1936; 

25. Acao Criminal, reu Joao Candido Dias (soldado), homicidio por causa de mulher, maco de 

21/01 a 30/12/1936; 

26. Sumario Crime, reus Edson Andrade e Outros (policiais), espancaram popular na 

Mandchuria, maco de 04/01 a 29/11/1937; 

27. Sumario Crime, reu Clementino Cavalcanti (artista), agrediu ex-amasia na Mandchuria, 

maco de 08/01 a 31/12/1938; 

28. Sumario Crime, reu Francisco Rocha (qualificacao ignorada), agrediu - meretriz que o 

provocou, maco de 04/07 a 30/12/1939; 

29. Acao Criminal, re Sebastiana Soares (meretriz), agrediu companheira por causa de amasio 

gatuno, maco de 05/06 a 19/11/1940; 

30. Sumario Crime, reu Paulo Gomes da Silva (gazeteiro), disputa por meretrizes e agressao 
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quando vinham da Mandchuria, maco de 05/01 a 06/11/1940; 

31. Sumario Crime, reu Jose Silvestre da Silva, vulgo Jose Negrao (sem qualificapao), assedio 

e agressao a meretriz na Mandchuria, maco de 05/01 a 06/11/1940; 

32. Acao Criminal, reu Rita Maria da Conceicao (meretriz), agrediu companheira com quern 

disputava amor de chofer, maco de 02/01 a 13/06/1940; 

33. Sumario Crime, reu Joao Machado do Amaral (funcionario publico), no Cassino 

Eldorado, agrediu cabaretier que ridicularizou sua roupa, maco de 11/01 a 23/04/1940; 

34. Apao Criminal, reus Quiteria Gomes (meretriz) e Antonio Felinto da Silva (artista), foi 

apartar briga e agrediu meretriz na Mandchuria, mapo de 11/01 a 23/04/1940; 

35. Sumario Crime, re Felicia da Silva (meretriz), matou desafeta na Mandchuria, mapo de 

28/01 a 01/12/1941; 

36. Sumario Crime, reu Joao Chaves Correia (comerciante), por ciumes, agrediu meretriz na 

Mandchuria, mapo de 28/01 a 01/12/1941; 

37. Sumario Crime, res Jovelina Augusto dos Santos (meretriz) e Josefa Maria da Conceipao 

(meretriz), feriram desafeta a peixeira, mapo de 20/02 a 29/12/1941; 

38. Sumario Crime, reu Dinaldo Pinheiro (protetico dentario), furtou dinheiro de Josefa 

Tirbutino, proprietaria do Cassino Eldorado, mapo de 20/02 a 29/12/1941; 

39. Apao Criminal, reu Manoel Pedro da Silva (comerciante), agrediu ex-amasia na 

Mandchuria, mapo de 15/01 a 20/03/1941; 

40. Apao Criminal, reu Adauto Inacio da Rocha (jornalista), agrediu meretriz no Cassino 

Eldorado, mapo de 05/02 a 03/11/1941; 

41. Sumario Crime, re Raquel Araujo (meretriz), agrediu esposa de amasio mapo de 05/02 a 

03/11/1941; 

42. Sumario Crime, re Maria Santina Herculano (meretriz), agressao companheira por 

suspeita de furto, mapo de 01/04 a 07/08/1942; 

43. Apelapao Criminal, reu Valni Ramos Borborema (funcionario publico), agrediu meretriz e 

discutiu com policiais no Cassino Eldorado, mapo de 22/01 a 27/04/1943; 

44. Sumario Crime, reu Wilson Eloi de Almeida (menor), espancou meretriz na Mandchuria, 

mapode 19/01 a 23/11/1943; 

45. Apao Criminal, re Maria Tranquilino (meretriz), agrediu desafeta a faca, mapo de 19/01 a 

23/11/1943; 

46. Apao Penal, Antonio Thomaz dos Santos (soldado do exercito), feriu meretriz na 

Mandchuria, mapo de 08/04 a 19/10/1943; 

47. Apao Criminal, reu Irenio Correia (soldado), agrediu paisano que interveio em briga com 
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meretriz, mapo de 22/01 a 28/05/1943; 

48. Apao Penal, reus Cicero Cavalcanti Ferreira e Outros (policiais), agrediram e obrigaram 

popular a pratica de pederastia passiva, mapo de 11/03 a 03/10/1944; 

49. Apelapao Criminal, re Cleonice Barbosa da Silva (aparece como operaria, meretriz e 

gatuna), furtou diversas pepas de roupas, mapo de 28/01 a 13/11/1944; 

50. Apao Criminal, re Sebastiana Maciel Farias (meretriz), feriu companheira por causa de 

brincadeira, mapo de 02/01 a 18/04/1944; 

51. Apelapao Criminal, reu Vicente Tomaz de Aquino (soldado do exercito), em baile na 

Mandchuria, discutiu e assassinou civil, mapo de 03/02 a 28/11/1945; 

52. Apao Criminal, reu Antonio Pinheiro Guedes (funcionario publico), agrediu amasia na 

Mandchuria, mapo de 03/02 a 28/11/1945; 

53. Apao Criminal, re Albertina Gomes de Freitas (meretriz), embriagada depredou pensao na 

Mandchuria, mapo de 23/04 a 03/12/1945; 

54. Apao/Apelapao Criminal, reu Geraldo Cavalcanti Castro (auxiliar de comercio), em baile 

de carnaval, agrediu meretriz no Cassino Eldorado, que morreu no dia seguinte, mapo de 

15/04 a 20/07/1946; 

55. Apao/Apelapao Criminal, reu Valni Ramos Borborema (comerciante), assassinou desafeto 

em pensao na Mandchuria, mapo de 04/07 a 12/12/1945; 

56. Apao Penal, re Maria Alves da Silva (meretriz), por questoes de ciumes, assassinou 

amasio em pensao na Mandchuria, mapo de 10/07 a 06/12/1946; 

57. Apao Criminal, reu Jose Silveira Vasconcelos, Henrique Pereira Filho e Manoel Gomes da 

Silva (carcereiros), facilitaram fuga da cadeia publica de Hilda Magalhaes Paiva e Pedro 

Alves de Lima, vulgo Pedrao, mapo 06/01 a 26/07/1946; 

58. Apao Criminal, re Hilda Magalhaes Paiva (meretriz), ateou fogo no capitao do Exercito 

Jose Praxedes, mapo 24/01 a 02/04/1946; 

59. Apao Penal, res Dulcineia Nunes de Oliveira e Judite Fernandes da Silva (meretrizes), 

agressao mutua na Manoel Pereira de Araujo (Mandchuria), mapo 22/02 a 25/11/1946; 

60. Apao Criminal, re Maria Jose da Silva (domestica), por ciumes do marido desfechou uma 

cacetada em Josefa Leite da Silva (meretriz), mapo 22/01 a 09/11/1946; 

61. Apao Criminal, reu Pedro Eloy de Sousa, vulgo Pedro Cameiro (operario de caminhao), 

assassinou amasia que nao queria viver mais com ele, mapo 02/01 a 06/12/1950; 

62. Apao Criminal, reu Arlindo Guedes de Amorim (sapateiro), agrediu meretriz porque esta 

nao queria dormir com ele, mapo 08/02 a 11/12/1950; 

63. Apao Criminal, reu Antonio Almeida Sobrinho (guarda civil) conhecido como "o terror da 
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Mandchuria", agrediu a mulher Antonia Maria da Conceipao dizendo-se mantenedor da 

ordem, mapo 23/01 a 30/10/1952; 

64. Apelapao Criminal, apelante Mauro Barros da Silva (musico), agrediu a outro musico no 

Cassino Eldorado, mapo 03/01 a 14/10/1952; 

65. Apao Penal, re Julia Xavier Costa (aliciadora), foi acusada de aliciar Francisca Sales para 

a prostituipao, mapo 24/01 a 30/11/1952; 

66. Apelapao Criminal, apelante Severina Rodrigues da Silva (meretriz), vulgo "caneca 

amassada", assassinou musico na Manoel Pereira de Araujo (Mandchuria), mapo 01/01 a 

27/11/1954; 

67. Apao Criminal, re Lidia Nascimento (meretriz) foi acusada de ferir a faca outra meretriz 

na rua 12 de Outubro, mapo 16/01 a 29/09/1954; 

68. Apelapao Criminal, apelado Joaquim de Albuquerque Costa (comerciante), conhecido por 

"Joaquim do Ponto Certo", assassinou popular na Pensao de Baiana, mapo 16/01 a 

28/09/1954; 

69. Apao Penal, reus Aristides Francisco de Oliveira e Joao Alves, vulgo "Joao do Sinai" 

(guardas noturno), agrediram a tiros de revolver ao musico Joao Fernandes da Silva na 

Pororoca, mapo 21/01 a 19/11/1955; 

70. Apao Criminal, reu Sebastiao Herculano da Silva (guarda noturno), assassinou soldado na 

Mandchuria, mapo 19/01 a 10/08/1956; 

71. Apao Criminal, reu Garibalde Pereira de Ataide (operario da SAMBRA), vulgo Bodinho, 

assassinou soldado que quis forpar sua amante a ficar com ele, mapo 08/03 a 09/11/1956; 

72. Apao Criminal, re Maria de Almeida Barbosa (domestica) acusada de agredir a prostituta 

na Arrojado Lisboa, mapo 15/01 a 23/10/1957; 

73. Apelapao Criminal, apelante Inacio Severino da Silva (padeiro), assassinou amasia na 

Manoel Pereira de Araujo, mapo 21/02 a 31/11/1957. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. JORNAIS 

2.1 Brasil Novo, Campina Grande, 1931. 

2.2. Jornal de Campina, Campina Grande, 1933. 

2.3. A Batalha, Campina Grande, 1934-1935. 

2.4. Voz da Borborema, Campina Grande, 1937-1950. 

2.5. O Rebate, Campina Grande, numeros avulsos de 1932, 1937, 1943 e 1944. 
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ANEXOS 



ANEXO1 

Alguns bares, cafes, pensoes e cabares que compuseram a Manoel Pereira de Araujo 

entre as decadas de 1930 e 1950: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—+ n° 43 - Cassino Eldorado 

—• n° 45 - Pensao de "mulheres" 

—* n° 88 - Pensao de Mme Alice Falcao 

—> Travessa do Oriente 

—» Travessa 12 de Outubro 

-> s/n° Bar Elite 

—• n° 96 - Bodega de seu Pedro 

—*• n° 100 - Inicialmente era uma mercearia antes de 1930 e passou a ser Pensao Bohemia, de 

Manoel Pedro ate 1939 e dai em diante passou para as maos de sua amante Josefa das Neves. 

—• Travessa Capitao Mendonca 

—• Travessa 5 de Agosto 

—* n° 112 - Pensao de Maria Bedon 

—* s/n° Bilhar de Severino Herculano 

—• n° 125 - Cafe Cova da Onca, de Feliciano Leite de Farias, depois Pensao de Isabel de 

Franca. 

—» n° 129 - Pensao de Paulina Tonel 

—• n° 167 - Quartinhos de Joana Muniz de Araujo, D. Joaninha. 

—• n° 191 - Barbearia de Francisco Ferreira de Lima 

—*• n° 195 - Pensao de Sebastiana Soares da Costa 

- * n° 201 - Posto Policial (a partir de 1957) 

—• n° 225 - Pensao de Nenem 

—» n° 239 - Barbearia de Jose Martins dos Santos, depois transformada em uma Republica. 

—• n° 313 - Pensao de Bastinha Barbosa 

OBS: Estas sao algumas pensoes, cabares e outras casas comerciais que identificamos nos 

processos crimes e que, possivelmente, deveria existir muito mais do que estas que 

localizamos 



ANEXO 2 

OS R E I S DA RADIO NACIONAL 

Carlos Galhardo, 

"O Rei da Valsa" 

(1913-1985) 

(1915-1978^ 



ANEX0 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- , '.J/ / 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . / 'If. , 
Bilhete escrito por Bezinha ao marido de Maria Barbosa , - i * 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Yf ,1 

& Jrt&£&- eJihv-cK i^cut^f c^eji/u^uj^ &y?cn~ dtzc&i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

-4 



ANEXO 4 

Abaixo-assinado feito por Maria Barbosa para retirar Bezinha da Arrojado Lisboa / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXO 5 e 6 

Madame Josefa Tributino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Fonte: DINOA, Ronaldo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Memorias de Campina 

Grande, vol. 2. Campina 

Grande: Eletronicas, 1993. 

m m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 

• i | i l l 

Replica do Cassino Eldorado em tamanho 

natural exibida no Parque do Povo no periodo 

junino em Campina Grande (10/06/2006). O 

famoso Cassino abriu suas portas em 16 de 

Julho de 1937, no qual a primeira atracao foi 

um casal de bailarinos russos, Trotski e Teda 

Diamente, que tambem era cantora. vindos do 

Cassino da Urea do Rio de Janeiro. 



ANEXO 7 — < 

Exame feito no penis de Cicero Cavalcanti atestando DST's —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AUTO Dji EXAME 

AOs v i n t e e nove d i e s do mez dc Mar'go'de m i l nove 

c e n t s e q u a r e n t a e„ .quatro ,nesta cidade de Campina Grande , oa 

••Delegncia de P o l i c i a . omde s'fe
k

. achava 0 s n r . Cap-M. A r r i i f a Assfs 

JDelegado de. P o l i o i a comigo e s c r i v i o ao f i n a l - a s s i n o d o 'presen-

t e a ^ s o p e r i t o s nomeados e n o t i f i e o d o s s r s . d r s . j o a o Tavares 

... de" 'Meld
 ;

CaValca n t e ,medico s p r o f is'siorcais ' £ r e s i d e n t e s n e s t a 

cidad.e.a;,.autOiridude o r i e n o u aos mesmos que orocedessem no e-

•xanie de corpo.de d e l i t . o na peqspa de Ci-oero C a v a l c a n t e F e r r e i -

r a e respondessem as s e g u i n t e s q u e s i t o s : 1 ? 0 p a c i e h t e e s t a 

00 ntaminado d-d doencns venereas? 21 No cas'o o f i r m a t i v o ^ p o d e r -

" r a ..'transmeti-las ,a ulgu^&^por . meio do a t o l i b i d i n o s o ? 35 Ainda 

' no "mesmci".. caso, ooderao a ^ & f c i t o s d e s c r e v e r as e s e c i e s des'sas 

• "do'enoas "vener l a s ? . 4.!'"-.iuias se jam e l a s ? Em consequencia passa-

ram -os
1

'pe'ri-tos o ' T o s e r o exame ordenado e i n v e s t i g a g o e s que 

j u l g a r a m n e c e s s a r n i n . f l n d o s os quafc decararam: Exameprodedido 

nopessoa'de C i c e r o Cavalcante F e r r e i r a . A p r e s e n t o u - s e ao exame 

urn i n d i v i d u o de sexo mascolino de cor b r a n c a , b r a s i l e i r o , R a t a 

que dis'se ch'amar-seCicero C a v a l c a n t e F e r r e i r a ,, praca da Forca 

P o l i c i a l do Estado,que d e c l a r o u s e r p o r t a d o r de m o l e s t i a s ve

nereas ; a o^exmae a t u a l , m o s t r a a e x ' i s t e n o i a
v

 de uma u r e t r i t e cara 

t e r i s a d a
1

 p e l o c o r r i m e n t o de s_ecrec3p puru.lenta , cu j o n a t u r e z a 

so podpra-'--ser afi^mada,,p^CV,.vaxame l ? a c t e r i o l o g i o o e f e t u a d o em 

l a b o r a t o r i o ' s e n d o por seus c a r a c t e r e s c l i n i c o s p r o v a v e l t r a t a r 

se de'gonococica ;apresenta ainda,no s u l c o b a l a m o - p r e D u c f a l e 

f o l h a i n t e r n a do orepu -Rio, v a r i a s oequenas lesoes,de bordos con 

, t.inuos , r e c o b e r t o s oor . s e c r e j i i o se.ro-p'urulenta , su'oeitas de oan-

cro s venereas de D u c r e y , h i p o t e s e que so pod era ' s e r of i r m a d a 

pelo'ecame b o c t e o r o l o g i c o . Aos q u e s i t n s respondemos:'Ao 15 Sim. 

' ,C'"paciente e p o r t a d o r de m o l e s t i e s '
:

veneresns ."Ad 'SrmYAo 3? 

Pro v a v e l e m e n t e . Ao 4? C i l n i o a m e n t e ,Blenornagia-.e cancrps venere-

os de Ducrey.E C O M nada mais houvessem d e c l a r o d o os p e r i t o s 

mando'uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a^a l i t o r ^ d a d e e'ncerrar. e t e auto q u e , l i d o e achado c o n f o r -

._.Oi
e

_.as.si_i|a'^.l;aJla-u^ Manoel dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 J u n i o r , a u x . 

esc. clas . ' 3 V J

,'servindo. de e s o r i v a o o d a t i l o g r o f e l e a s s l n o 



ANEX0 8 

Exame feito no anus de Herculano Alves de Sousa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DELE GAG IA DE POLICIA" Dl' CAMPINA GRAi'JDE 

:•. Campina Grande,-£e_e Marco dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1944 

••re Trf-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c . ^ b i ^ t I : n o i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. - ' r . • r-.. \ . 

:3C'..c rn 

Exame p r o c e d i d o na pess'oa de Herculano' A l v e s
v

 de Sousa-

pentou-se a exame urn i n d i v i d u o do sexo m a s c u l i n o . . de c o r 

^^^ZI^i^£S2^^E2lX^I^Blj^£Bl^ _dade~~de~ bo a~c o n s t i t u i q a o 

•  V _ - _ _ _ _ _ _ 

f _ z i c a ; q u e " ~ a i s q e chamar-se n e r c u l a h o "Alves d~e Souza , b f a s i l e i -

r o , e s e r n a t u r a l der.te Estado, e que** r e f e r e t e r s i d o a ^ r e d i -
socos e s e v i c i a d o por q u a t r o soldados de p o l i c i a que o do 

o b r i g a r a m a submet'ffr-se a a _ _ d_ p p ^ p r a ^ t i a g a t e n t a d o ao 

s u d o r , f a t o e s t e o c o r r i d o na raadru^ada do d i a v i n t e e s e i s do 

c o r r e n t e mez, n e s t a Cidade; ao exame a t u a l , n a o facontraaos 

•0 CJ.
; 

i :>i:-ir'j:S ( 
nenhuma l e z a o c o r p o r a l no p a c i e n t e , acuzando . porem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0' mesrr.o 

a i n d a s e n t i r dores na cabeca, esuaduas. r e ? i a o lombar e na-

d e g a s , o r i u n d a s dos socos r e e e b i d o s ; o exame do anus do oa-

. c i e n t e , nan r e v e l ou exi. s t enoi a __ d i 1 at.aogn T r e 1 a££____ dn 

r r f i i "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 • ' • H I : «i :''• :• • .;-. •>_•  • : i.cn-.r.fn: ( .1 i . : 
e s f i n c t e r , e r o s o e s ou laceracoes.comorovadoras do- o o i t o a n a l 

on do ftst.nprn , p p f j p r a s t i r.ru ; 

0 v uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r  : : 


