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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo da Historia Brasileira podemos encontrar variacoes analiticas references ao 

conceito de coronelismo, inclusive para a origem, apogeu e declinio das praticas 

politicas ditas "coronelisticas", abordados por diversos autores. Tais variacoes acabam 

atribuindo caracteristicas que associam o conceito de coronelismo as praticas politicas 

atuais, fazendo-lhes sempre uma comparacao. Nestes discursos, o espaco aonde as 

praticas ditas "coronelisticas" irao se firmar e manter a sua perpetuacao e o Nordeste 

brasileiro, por ser uma regiao que se instituiu sob o signo do atraso. A Paraiba se insere 

neste contexto, por isso o presente trabalho busca problematizar as relacoes de poder 

ditas "coronelisticas" do final do seculo X I X ao inicio do seculo X X , neste Estado, 

tendo como objetivo verificar, por meio da analise de discursos, de qual forma se 

configura a alusao as praticas "coronelisticas" no Estado da Paraiba durante o referido 

periodo, considerado, majoritariamente, como momento de instituicao e consolidacao de 

tais relacoes de poder. 

Palavras Chave: Coronelismo, relacoes de poder, Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Throughout Brazilian History, we can find analytical variations related to the concept o f 

coronelismo, including the origin, top and decline o f political practices considered 

"coronelisticas", investigated by several authors. Such variations end up attributing 

characteristics that associate the concept o f coronelismo to current political practices, 

which allows comparisons between them. In these discourses, Brazilian Northeast is the 

space where practices considered "coronelisticas" w i l l establish and maintain its 

perpetuation; it happens because this region was instituted under backwardness. Paraiba 

fits in this context, so this paper intends to problematize power relations considered 

"coronelisticas" o f the late nineteenth century to the early twentieth century in this 

State; its goal is verifying, through the analysis o f discourses, the way that reference to 

practices which are "coronelisticas" happenned in the State o f Paraiba during this 

period, which is considered mostly as a moment o f institution and consolidation o f such 

power relations. 

Key words: Coronelismo. Power Relations. Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O coronelismo e entendido por estudiosos da tematica como urn "fenomeno" que 

se configura como exercicio do poder local, obtendo maior vigor na Primeira Republica, 

tambem denominada Republica dos Coroneis. Considera-se que esse "fenomeno" se 

estabelecia atraves da relacao existente entre os poderes instituidos: municipal, estadual 

e federal. 

Contudo, ao longo da Historia do Brasil podemos encontrar, nos discursos dos 

estudiosos desta tematica, variacoes teoricas referentes ao coronelismo como tambem 

para sua origem e suas caracteristicas. Nesse debate destaco, inicialmente, o estudo de 

Victor Nunes Leal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coronelismo, Enxada e Voto- o municipio e o regime representative 

no Brasil (1975), que, em meio a outras obras de carater tambem relevantes, e um 

parametro de referenda, no qual o autor aborda a politica interiorana no Brasil durante o 

periodo da Primeira Republica. 

Para Victor Nunes Leal o sistema politico coronelistico se restringe ao periodo 

da Primeira Republica, um movimento que e datado historicamente. Contudo, para 

outros estudiosos ainda continuou existindo, ao longo da Historia do Brasil, uma forma 

camuflada de praticas que configuraram o coronelismo. Neste sentido, defendem que as 

praticas ditas coronelisticas existiram na Primeira Republica, com um poder local 

dominante, mas, ainda persistem em muitas regioes interioranas, inclusive nos dias 

atuais, ainda que sob novas configuracoes. 

Com base no exposto, este trabalho busca, pois, por meio de uma pesquisa 

bibliografica, analisar como tern sido pensadas as relacoes de poder ditas 

"coronelisticas" no Estado da Paraiba no final seculo X I X e inicio do seculo X X , 

verificando de que forma se configura a alusao da existencia de praticas ditas 

coronelisticas nesse estado nos discursos de estudiosos do poder local. Nessa 

perspectiva a analise dos dados documentais, tera como fundamento mostrar "alem do 

conteudo, como esta sendo usado determinado conteudo e quais as consequencias deste 

uso [ . . . ] . A analise do discurso envolve algo mais do que saber o que se fala, envolve 

saber quern fala, para quern fala, como falam e para que falam, pois o discurso pode ter 

inumeras funcoes e significados." (EITERER, 2008, s/p) 

A escolha do Estado da Paraiba se deu justamente pelo fato de ser paraibana, e 

deste estado se situar no Nordeste brasileiro, onde os estudiosos da tematica defendem a 

perpetuacao de praticas ditas "coronelisticas" com a vigencia de novos "coroneis", bem 
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como pelo desejo de contribuir para pesquisas academicas futuras em torno do estudo 

da historia politica do Estado Paraibano. 

No primeiro capitulo, objetivo entender como foram caracterizadas, nos 

discursos de estudiosos do poder local, as relacoes de poder "coronelisticas" que se 

exercitaram no final seculo X I X e inicio do seculo X X . Para tanto, verificarei as 

variacoes teoricas a respeito do coronelismo, considerando a elaboracao do conceito, as 

caracteristicas e a origem das praticas ditas "coronelisticas", fazendo uma 

contextualizacao de como o fenomeno e abordado na historiografia para melhor situar o 

objeto de estudo, e entender como se estabelecia a relacao entre a ordem publica e a 

ordem privada, que configuraram a instituicao da ideia de coronelismo para alguns 

estudiosos, enquanto relacao de dominacao e dependencia. 

No segundo capitulo, farei uma discussao bibliografica acerca das relacoes de 

poder e do coronelismo no Nordeste, problematizando como, o coronelismo 

considerado enquanto exercicio de poder local que teve maior vigor na Primeira 

Republica, como praticas que definiam a politica que remonta a todo o Brasil, sofre um 

deslocamento, apos a chamada crise da Primeira Republica, passando a configurar as 

relacoes de poder nas regioes consideradas mais "fragilizadas". Verificarei como os 

autores vao estabelecendo um novo lugar para a perpetuacao do coronelismo, e a partir 

de que parametros este novo lugar e apresentado nos discursos destes. 

No terceiro capitulo, abordarei as relacoes de poder ditas "coronelisticas" na 

Paraiba no final do seculo X I X e inicio do seculo X X , afunilando ainda mais a pesquisa 

e buscando compreender como e ate que ponto as praticas politicas paraibanas deste 

periodo, corroboram com os discursos academicos sobre o coronelismo e 

problematizando a elaboracao e o uso desse conceito e a forma como ele enuncia as 

relacoes de poder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMAQAO DE PR0FES30RES 

B1BLI0TECA SET0R1AL 
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C A P I T U L O I : 

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

Nos discursos dos estudiosos do poder local, geralmente, o coronelismo e 

caracterizado como um fenomeno que se configura como o exercicio do poder local, 

relacionando-se com outros poderes instituidos, no caso, com o poder estadual e federal, 

tendo maior expressao, na Primeira Republica ou "Republica dos Coroneis". 

Contudo, analisando os textos que tratam desta tematica, percebe-se que se trata 

de um fenomeno que nao e compreendido de forma homogenea, ganha contornos 

diferenciados quanto a regiao, mesmo sendo considerado como elemento do mesmo 

sistema politico, que, por sua vez, vem sendo utilizado para definir as praticas politicas 

brasileiras. Ou seja, este conceito, apesar de ser elaborado em uma dada epoca e de ser 

utilizado para remeter as praticas politicas da Primeira Republica, ainda aparece nos 

discursos de muitos estudiosos da tematica, a ideia de que tais praticas ainda persistem 

na politica brasileira, mais especificamente na regiao Nordeste. 

Para sobreviver como poder economico em estrutura que se 

diversifica, de senhor de terras passa a comerciante, e ate mesmo a 

empreendedor industrial, um tanto shumpeteriano em seu arrojo, 

falseando o seu status economico original e sua linhagem. (VELAQA; 

ALBUQUERQUE, 1988, p.19) 

No discurso destes autores, percebemos um direcionamento para a existencia de 

novos "coroneis", com novas roupagens e que vao se adaptando aos novos momentos 

historicos. Nesta mesma linha de pensamento, Janotti (1989, p.80), remete ao 

coronelismo uma estrutura plastica que permite a sua adaptacao aos novos momentos. 

Autores insistiram no ocaso do coronelismo, talvez por nao terem se 

detido na observagao dos seus novos compromissos. Apos a 

Revolucao de Trinta modificacoes sao registradas nas redoes 

coronelisticas, mas nao a ponto de determinar sua extincao. Nao ha 

diivida que Getulio Vargas se valeu dos coroneis do Sertao, dos 

estancieiros gauchos e mesmo dos fazendeiros paulistas para tomar o 

poder e nele se manter. O mesmo poder-se-ia dizer de todos os 

governos da Republica, ate hoje. O coronelismo demonstra, portanto 

ter uma estrutura bastante plastica, adaptando-se a sucessivos 

momentos historicos. 
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E preciso ressaltar que existe uma vasta bibliografia 'no que diz respeito ao sistema 

coronelista, abordagens com perspectivas gerais e regionais e tambem locais. Sem 

desconsiderar este aspecto, faremos uma breve analise acerca de como estudiosos da 

tematica trabalham o conceito, a origem e caracteristicas que configuraram as relacoes 

de poder ditas "coronelisticas" e como e apresentada a imagem do coronel, para melhor 

situarmos nosso objeto de estudo e para entendermos os desdobramentos dos proximos 

capitulos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 O Conceito do Coronelismo: origem e caracterizacoes 

Nos diversos discursos sobre a tematica e possivel perceber divergencias existentes 

quanto a origem do coronelismo, suas caracteristicas e, inclusive, quanto a propria 

elaboracao do seu conceito, apresentados sob variadas formas, onde a imagem do 

coronel esta sendo sempre reelaborada. 

O conceito de coronelismo e a imagem do coronel foram construidos e 

reelaborados desde a decada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 0 do seculo passado por uma vasta 

producao intelectual e literaria, e vem sendo utilizados para 

caracterizar os jogos da politica, atraves de enunciados, durante toda a 

historia do Brasil (FORTUNATO, 2 0 0 8 , p.7 ) 

Para Leal (1975), o coronelismo e caracteristico da Primeira Republica, mesmo 

que muitos dos elementos que ajudaram a compor este fenomeno fossem do Imperio e 

ate mesmo do periodo Colonial. Baseado na relacao entre o poder privado decadente e o 

poder publico fortalecido, se configura como o fenomeno que caracteriza a vida politica 

no interior do Brasil, nao se tratando de um fenomeno simples. 

E da relacao entre o poder publico e o poder privado que Leal (1975, p.20) 

defende a existencia de outras caracteristicas do coronelismo. 

Desse compromisso fundamental resultam as caracteristicas 

secundarias do sistema "coronelista", como sejam entre outras o 

mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a desorganizacao 

dos services publicos locais. 

1

A esse respeito confer ir : Blondel (1994); Carneiro (2009); Carvalho (1991 e 2001); Diniz (2004); Faoro ( 

1998); Fortunato ( 2008); Rolim (2006). UNIVERSIDADE FEDERAL 

DECAMPINA GRANDE 
CENTRO DE F0RMAQA0 DE PR0FES30RES 

BIBLI0TECASET0RIAL 

CAJAZEIRAS -  PARAIBA 
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Segundo Leal, o mandonismo e referente a perseguicao e recusa de favores aos 

adversarios; o filhotismo esta na convoca9ao de agregados para fazerem parte de cargos 

municipals, estes por sua vez, contribuem para a desorganizacao da administracao 

municipal, ao lado da utilizacao do dinheiro do municipio para disputas no periodo das 

eleicoes, cujo processo utilizado, para o falseamento dos votos e o bico de pena, sobre o 

qual Rolim (2006) descreve que, como o voto nao era obrigatorio, muitas vezes nao era 

necessario o comparecimento fisico do eleitor, e os mesarios se encarregavam de 

preencher as listas de presencas e fazer o deposito das cedulas nas urnas, com votos a 

favor dos "coroneis". 

Os Coroneis eram caracterizados como prestadores de servicos a popula9ao 

dependente, pobre, que apelava para o seu chefe em praticamente tudo, como em casos 

de saude, de dividas, por exemplo, alem de obter a garantia para o seu sustento. E esta 

dependencia em relacao ao coronel, juntamente com o estado de pobreza e ignorancia, 

que muitas vezes permitiram a criacao da imagem deste como um benfeitor. Para Leal, 

mais acertadamente e que sem consciencia de seus direitos, estes apoiariam sempre o 

coronel. Tambem para Faoro (1998) ha a falta de consciencia daqueles que se 

encontram ao mando do seu senhor. 

EssazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dom ina9ao implantada atraves da lealdade, do respeito e da 

veneracao, estiola no dependente ate mesmo a consciencia de suas 

condicdes mais imediatas de existencia social, visto que suas redoes 

com o senhor apresentam-se como um consenso e uma 

complementaridade, onde a protecao do mais forte tern como 

ret r ibu i9ao honrosa o servi90 que, consensualmente, e exercido para o 

bem [...] (FRANCO 1969 apud FAORO, 1998, p.633). 

Assim, "e atraves da sua situa9§o economica e social de dono de terras que o 

coronel detinha a for9a eleitoral (os votos de cabresto) que lhe asseguraria prestigio 

politico". (Leal, 1975, p. 23). O Coronel enquanto poder local trocava os votos que 

ficava sob seu comando para o recebimento de favores do governo do Estado, desde 

arranjar emprego ao mais simples favor. 

Entre os favores concedidos, alem dos de ordem pessoal, tais como: arranjar 

emprego, apadrinhar casamento, obter creditos em casas comerciais, descritos por Leal, 

tambem deparamos com os de ordem financeira, que esta na dependencia dos recursos 

financeiros do Estado para a realiza9ao de obras de utilidades publicas. 
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Outro aspecto importante do coronelismo, para Leal, assim como para Faoro 

(1998), trata-se do sistema de reciprocidade, baseado na troca de favores e na relacao 

mutua entre o poder publico e o poder privado. 

E assim nos aparece este aspecto importantissimo do "coronelismo'", 

que e um sistema de reciprocidade: de um lado, os chefes municipals e 

os "coroneis", que conduzem magotes de eleitores como quern troca 

tropa de burro; de outro a situacao politica dominante no Estado, que 

dispoe do erario, dos empregos, dos favores e da forca policial, que 

possui em suma, o cofre das gracas e o poder das desgracas. (LEAL, 

1975, p.43) 

Segundo Carone (1978), o coronelismo e um fenomeno do Imperio, fruto do 

desequilibrio existente entre o centralismo e o federalismo. Esse desequilibrio permitiu 

a formacao e a autonomia de liderancas locais. Para este, o termo coronel surge da 

patente da Guarda Nacional, que por sua vez, poderia ser concedida ou comprada nao so 

por fazendeiros, mas tambem por comerciantes e industrials locais, pertencentes a classe 

dominante. 

No discurso de Carone, o coronel exerce muitas funcoes no municipio, e o chefe 

do cla (envolve familia, agregados e amigos), e o juiz, comerciante, agricultor, homem 

de fe, hospitaleiro, conselheiro. Tern como aliado, o doutor que se utiliza da oratoria, 

auxilio nos assuntos da advocacia e medicina. Mediante a isso, o coronel tem o 

comando total em seu municipio. Para este, o fato do coronel desempenhar muitas 

tarefas, fazia com que o mesmo fosse temido e obedecido, por aqueles que viviam em 

fimcao de sua forca, de seu prestigio, e tambem do dinheiro que dispunha seu chefe. 

Para assegurar sua posicao de comando, na perspectiva do autor, o coronel 

utiliza-se dos votos. E atraves da quantidade de votos que consegue angariar e que pode 

oferecer ao candidato ao cargo de governador ou deputado, que o coronel obtem favores 

do Estado, necessarios para manter a sua articulacao e prestigio dentro do municipio, 

sendo que, quanto maior quantidade de votos, mais favores sao recebidos. Mediante a 

isso, ainda para o autor, ha o aumento do dominio dos coroneis, que recebem liberdade 

administrativa, financeira, podendo nomear o chefe policial e, ainda, remover juizes de 

seus cargos, caso estes ajam com imparcialidade. 

Para manter ou conquistar a lideranca, os coroneis disputam com os governos 

estabelecidos ou disputam entre si, o privilegio nas relacoes, sendo estas lutas aspectos 

normais da politica coronelistica. 
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A criacao de forcas armadas e as consequentes lutas entre si ou contra 

os govemos constituidos sao fenomenos constantes e representatives 

do coronelismo. De Norte a Sul do pais, do inicio ao fim do periodo, 

os coroneis mantem tropas para combates e afirmacao de seu poderio 

[...] (CARONE, 1978,p.256) 

Na compreensao de Carone, os elementos que caracterizam o coronelismo 

apresentam-se de formas distintas entre os Estados que ele denomina de mais 

adiantados e os Estados que possuem um sistema de comunicacao menos eficiente e 

onde a autoridade e menor ou mais dificil a sua atuacao. Nestes ultimos, a economia e a 

politica aparecem mais fragilizadas, o que permite uma maior liberdade, individualismo 

e uma maior inclinacao as lutas ou disputas do que nos estados mais adiantados, que 

possuem uma maior atuacao do governo. 

Para alguns autores como Faoro (1998), e Queiroz (1997) da mesma forma que 

Carone, a origem do Coronelismo esta no Imperio. Segundo Faoro, 

O fenomeno coronelista nao e novo. Nova sera a sua coloracao 

estadualista e sua emancipacao no agrarismo republicano, mais liberto 

das peias e das dependencias economicas do patrimonialismo central 

do Imperio. (FAORO, 1998, p.621) 

Para Faoro, o elemento principal que garante ao coronel a sua articulacao no 

municipio, como o seu dominio, esta no aliciamento dos votos e preparo das eleicoes. 

As despesas eleitorais, em regra, fleam sob a responsabilidade do coronel, devidamente 

ao seu patrimonio. Entretanto, a origem do poder do coronel, para o mesmo, esta mais 

relacionada ao seu prestigio, tradicionalmente reconhecido, da sua honra social, mais do 

que da sua situacao economica. 

Tambem para Faoro, o coronel recebe o seu nome da Guarda Nacional, recaindo 

a nomeacao sobre a pessoa que tern uma qualificacao social e detentora de bens. Ao 

lado deste, prospera o "coronel tradicional", que e tambem chefe politico. Recebe 

poderes instituidos pelo poder publico, delegados principalmente devido ao comando do 

eleitorado. 

Desse modo, o coronelismo se manifesta em uma relacao de compromissos. Leal 

defende ser essa relacao, uma das caracteristicas que configuraram o coronelismo. 

Nessa relacao ambos se beneficiam. Caso nao haja apoio por parte dos coroneis, estes 

tambem perderao o apoio por parte do poder publico que lhes garantem sua posicao de 

lideranca, mediada pelos poderes de atuacao no municipio. 
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Sabe, por isso, "o coronel" que sua impertinencia so lhe traria 

desvantagens: quando, ao contrario, sao boas as relacoes entre o seu 

poder privado e o poder instituido, pode o "coronel" desempenhar, 

indisputadamente, uma larga parcela de autoridade publica. (LEAL, 

1975, p.42-43) 

E do apoio da situacao estadista local, que os chefes locais dependem a obtencao 

dos favores pessoais; para a nomeacao de funcionarios destinados aos cargos estaduais e 

ate federals; para a composicao de obras de utilidade publica; para despesas eleitorais e 

a nomeacoes dos chefes de policia, sob seu comando. 

De acordo com Leal, Carone e Faoro, o que garante a afirmacao da lideranca do 

coronel esta no comando dos votos que este pode manipular. Este seria o elemento 

principal que permitiria firmar o seu comando. Ja Queiroz coloca que a lideranca do 

coronel esta no carisma o que traria uma obediencia espontanea de um grupo. 

Para Rego (2008, p. 70), a concessao de patentes da Guarda Nacional, seria 

apenas uma forma de legitimar formalmente o prestigio que o coronel ja dispunha. O 

recebimento de tais patentes nao esta veiculado a origem de seu poder. 

O coronelismo e a Guarda Nacional sao geralmente apresentados 

como faces da mesma moeda, em razao da intensidade de suas 

relacoes. O fato de pertencer a essa instituicao era assim uma forma de 

legitimacao formal do prestigio do coronel, mas nao se constituia na 

origem de seu poder. Nesse sentido, sua extincao em 1918 foi de 

pouca relevancia para o coronelismo como fenomeno sociopolitico, ja 

que, a partir de entao, os coroneis tornaram-se chefes de fato e nao 

somente de direito, autoproclamados ou aclamados pela comunidade. 

Para Vilaca e Albuquerque, o coronel herda seu nome da ordem semi-patriarcal 

e semi-feudal, que tern como caracteristicas, a autoridade e arbitrio social. O coronel 

possui uma influencia muito grande, atraves da sua posicao economica, que nao se 

restringe apenas aos seus dominios. "Assim o coronel, por for9a de seus poderes e dominios, 

torna-se senhor tambem de povoados, de vilas; de cidades e de municipios. Dono tambem de 

riquezas, de terras, de boiadas; dono ate de gentes." (1988, p.24) 

Segundo estes autores, os coroneis exerciam muitas funcdes para o proprio 

beneficio. Era o juiz, o medico, o advogado e o padre. Por sua vez, era temido e 

obedecido. O seu poder e sua autoridade era indiscutida e aceita passivamente. Com a 

penetra9ao do Estado em seus dominios despersonaliza-lhe as decisoes ou o seu 

exercicio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esses poderes pessoais de policia e de juiz, e claro que se atenuam 

com a penetracao do Estado como autoridade em seus dominios. No 

entanto, na maior parte dos casos, continua o coronel-politico a 

exerce-los, se bem que despersonalizados, atraves de delegados e de 

juizes que indica aos governos, e que remove, quando lhe desagradam. 

(VILAQA; ALBUQUERQUE, 1988, p.35) 

O machismo, a brabeza e a valentia tambem sao apontados por estes autores, 

como elementos que caracterizam os coroneis, desde que sejam mesmo coroneis. Tais 

elementos sao justificados "pela estrutura autoritaria, a fragilidade da coercao estatal 

organizada, a base patriarcal e pastoril e um certo grau de pioneirismo ligado a 

conquista da terra." ( V I L A Q A ; ALBUQUERQUE, 1988, p.35) 

Para Fortunato (2008), a imagem do coronel foi construida como um simbolo 

referente a patente fornecida aos coroneis da Guarda Nacional pelo Estado, apos a 

extincao das unidades de comando e servico desta instituicao, os coroneis sao 

identificados nao mais como coroneis de jure, mais de fato, juntamente com uma 

posicao de dominio no jogo politico, passando a se configurar a partir dos vestigios do 

coronel simbolico. 

O coronel passa a ser identificado, entao, nao mais em relacao direta 

com a patente outorgada atraves da Guarda Nacional, cujo status quo 

se concentrou nos municipios. A simbiose do coronel patenteado com 

o considerado coronel politico-aquele que e de fato mas nao de jure-, 

serviu como imagem para a construcao do coronelismo, pode ser 

vislumbrada nos diversos discursos que tentam identificar o coronel 

com a politica. (FORTUNATO, 2008, p. 170-171) 

Diante do que foi exposto, percebemos as diferenciacoes apontadas ao 

coronelismo, quanto a origem, que aparece no discurso de alguns autores, sedimentada 

no Imperio, ja para outros, estabelecem que este fenomeno teve inicio na Republica. 

Ainda nos discursos, percebemos divergencias, ate mesmo, quanto a base do poder do 

coronel, assegurada ora pelo prestigio do coronel, na honra social; ora no carisma; ora 

pela sua condicao de detentor de terras. 

Para Carvalho (1991, p. 16), por exemplo, na medida em que, os rocados passam 

a ser inseridos dentro do processo de acumulacao, o Nordeste passa a ser conhecido 

como o "Nordeste dos coroneis". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sem duvida que o monopolio da terra e a base material do controle 

sobre os homens que se traduz em formas de coer9§o extra-economica 

tipicas de redoes servis que emprestam ao Nordeste a sua marca 

regional. 

A partir dessa concep9ao, Carvalho defende que durante a Primeira Republica, o 

coronelismo referia-se ao quadro politico nacional, vindo a se configurar como referente 

a politica regional nordestina, depois de 1930. Tambem para Fortunato, pode-se afirmar 

que o conceito de coronelismo foi inventado depois de 1930, mais precisamente, por 

Victor Nunes Leal, no final da decada de 1940, para dar validade a praticas de 

domina9ao que pareciam decadentes e, so a partir desse momento, o conceito passou a 

ser utilizado nos discursos academicos, seja com o objetivo de perpetua-las ou de 

critica-las. 

De acordo com a compreensao acima, o conceito do coronelismo, e legitimado 

ora como forma do exercicio personalizado do poder, ora como uma rela9ao existente 

entre os chefes politicos de localidades tidas como mais fragilizadas e o Estado. Diante 

disso, frisamos a complexidade de como e tratado, e o fato de que a elabora9ao do 

conceito de coronelismo nao enuncia, apenas, um simples "fenomeno". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Coronelismo: rela9ao entre "poder publico" e "poder privado"? 

Apesar das varia9oes conceituais, das divergencias existentes a respeito das 

raizes do coronelismo, bem como das suas caracteristicas e da base do poder local do 

coronel, todos os discursos que analisamos tratam o coronelismo como o mesmo 

sistema politico. 

Segundo Vila9a e Albuquerque, a rela9ao do coronel com o poder publico seria 

para firmar a sua permanencia, uma vez que esta rela9ao, o tornava cada vez mais 

dependente de governos e do comando dos votos, para o exercicio de mando que ja 

possuia. O coronel exercia muitas fun9oes dentro dos seus dominios, com esta rela9ao, 

passa a exercer so que despersonalizado. " A fun9ao de arbitro social, que decorre do seu 

poder e do medo da vingan9a, tambem se explica por seu papel definidor e interprete 

indiscutido e ate prazerosamente acatado da sociedade que domina". ( V I L A Q A ; 

ALBUQUERQUE, 1988, p. 34) 
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Segundo o discurso destes autores, o coronel ja possuia um poder de mando que 

e seu originariamente, o que tambem defende Faoro, quando diz que a origem do poder 

do coronel, esta mais relacionada ao seu prestigio, tradicionalmente reconhecido, da sua 

honra social, mais do que da sua situacao economica. 

Ja Leal aponta para a existencia de uma ligacao mutua entre ambos, 

extremamente dependentes, em que sem o apoio de ambas as partes, uma ficaria 

debilitada em relacao a outra. Pois temos de um lado, o prestigio proprio dos coroneis e, 

do outro lado o prestigio que e concedido pelo poder publico para firmar uma maior 

lideranca do coronel, frente aos eleitores. 

[...] o prestigio proprio dos "coroneis" e o prestigio de emprestimo que 

o poder publico lhes outorga - sao mutuamente dependentes e 

funcionam ao mesmo tempo como determinantes e determinado. Sem 

a lideranca do "coronel", firmada na estrutura agraria do pais, o 

governo nao se sentiria obrigado a um tratamento de reciprocidade, e 

sem essa reciprocidade a lideranca do "coronel" ficaria sensivelmente 

diminuida. (LEAL, 1975, p.43) 

Na compreensao de Leal (1975, p.50) os chefes municipals governistas amigos 

do situacionismo estadual - dispunham de uma autonomia extralegal. Neste caso, a 

maior essentia do compromisso coronelista, refere-se: 

Da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidatos do 

oficialismo nas eleicoes estaduais e federals; da parte da situacao 

estadual, carta-branca ao chefe local governista de preferencia o lider 

da faccao local majoritaria em todos os assuntos relativos ao 

municipio, inclusive na nomeacao de funcionarios estaduais do lugar. 

De acordo com Rolim (2006), desde o Imperio, o poder cabia a familias que 

possuiam o dominio e posse de terras, a conexao com o poder publico constiruiu o 

coronelismo, tendo maior expressao na Republica Velha, onde passa a assumir como 

sistema de poder. Para este, o sistema coronelista pode ser caracterizado pela articulacao 

entre chefes locais e estaduais e, estes com o poder central. Essa articulacao gera um 

sistema de compromissos, onde ambos se beneficiam. 

A caracteristica definidora do sistema coronelistico e a articulacao 

entre chefes locais e grandes chefes estaduais, e destes com o poder 

central, gerando uma teia de compromissos em que o poder publico 

oferta cargos da burocracia, que, por sua vez, consolidam e ampliam o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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suporte do mando local. Este em troca assegura os votos necessarios a 

manuten9ao das oligarquias estaduais. (ROLIM, 2006, p. 63) 

No discurso do autor, ha um patrimonialismo presente desde a epoca da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

colon iza9ao, encontrando-se firme em todas as etapas de forma9ao do nosso Estado 

brasileiro, elencando que a u t iliza9ao de bens publicos para fins privados persiste no 

decorrer dos anos. 

Com efeito, persiste ao longo dos anos, a transforma9ao do publico 

em privado, o uso para fins de enriquecimento-pessoal, familiar, 

grupal ou politico- do patrimonio publico. Misturam-se. Confude-se 

negocios privados e interesses coletivos. (ROLIM, 2006, p. 241) 

Para Faoro (1998), o coronel representa uma forma peculiar de delega9ao do 

poder publico no espa90 privado. Da mesma forma que Leal, Faoro define que o 

coronelismo se manifesta numa rela9ao de compromissos ou em uma troca de proveitos 

entre o poder local e o poder estadual. Aos chefes politicos locais caberia o preparo do 

eleitorado e as despesas eleitorais, em troca receberiam os empregos publicos, com a 

indica9ao para os cargos municipals e estaduais, sendo que as funcoes publicas nao 

institucionalizadas ficariam sob seu comando. Ainda no seu discurso, Faoro coloca que 

o Brasil herdou do pais colonizador, Portugal, toda uma estrutura patrimonialista, onde 

os donos do poder detinham a m an ipula9ao de bens publicos para fins privados. 

"Obviamente a linha entre o interesse particular e o publico, como outrora, seria fluida, 

nao raro indistinta, frequentemente utilizado o poder estatal para o cumprimento de fins 

privados." (FAORO, 1998, p.631) 

Diferentemente de Leal, que enfatiza o coronelismo como uma rela9ao entre o 

poder privado decadente e o publico fortalecido, Faoro evidencia uma rela9ao, onde os 

chefes locais dispunham de um excessivo poder privado devido a fragilidade do poder 

publico e do comando do eleitorado. 

De acordo com Carone (1978, p.255), o poder estadual, concede aos municipios 

liberdade administrativa e financeira, essa liberdade permite que o dinheiro publico seja 

utilizado para fins pessoais. 

As constituintes estaduais dao aos municipios completa liberdade 

administrativa e financeira: a autonomia permite as camaras controle 

total das rendas e verbas, o que as leva comumente ao uso pessoal 

deste dinheiro, tanto em obras particulares como em beneficio de seus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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simpatizantes. A nomeacao do chefe de policia depende tambem dos 

grupos no poder: o apoio do governo estadual permite que eles 

indiquem o seu candidato, o que lhes possibilita o dominio de todos os 

trunfos, sendo seus desejos facilmente realizados, ao mesmo tempo 

que a policia pressiona a oposicao. Finalmente as tentativas de 

dominar os cargos judiciarios completam o quadro os juizes vitalicios 

tem seus cargos garantidos, o mesmo nao se dando com os juizes 

temporarios. 

Mediante o que foi exposto, observa-se que o poder publico aparece como 

dissolvido no poder privado, funcionando como que indistintamente, onde o poder 

estatal aparece sendo utilizado para fins particulares do coronel, assim como define 

Faoro (1998, p.637), em que o mesmo nao raro, acaba misturando a organizacao estatal 

e seu erario com seus bens, ao utilizar-se dos poderes a ele outorgados. 

A relacao existente entre o setor publico e o setor privado se resume numa 

relacao de compromissos, numa interdependencia, onde os autores colocam esses 

compromissos como necessarios para a legitimacao de ambas as partes, apesar da 

distincao de objetivos entre estes setores, na medida em que, todos se beneficiam. O 

setor privado detinha os empregos publicos e o setor publico, por sua vez, detinha o 

apoio eleitoral garantido pelo chefe local. 

O conceito do coronelismo sofre um deslocamento, uma vez que remetia a todo 

o pais e apos a chamada crise da Primeira Republica, passa a configurar as relacoes de 

poder no Nordeste. Visando problematizar este deslocamento, verificaremos como, e a 

partir de que parametros, esse novo lugar ira sendo apresentado e legitimado pelos 

discursos historiograficos e sociologicos como o espaco de perpetuacao do 

Coronelismo. 
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CAPfTULO I I : 

R E L A C O E S D E PODER E CORONELISMO NO NORDESTE 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nordeste brasileiro passou a se configurer como o espaco de perpetuacao das 

praticas ditas "coronelisticas". De acordo com Fortunato (2008), a partir da chamada 

crise das oligarquias, o conceito de coronelismo passa por um deslocamento, do campo 

nacional para o campo regional, passando a ser tratado como um fenomeno que remonta 

a todo Brasil, mas e no Nordeste que passa a ser legitimado como espaco de 

continuacao de relacoes de poder personalistas. Neste sentido, o Nordeste passa a ser 

retratado como o lugar do atraso, do tradicionalismo, da imobilizacao, o que possibilitou 

a perpetuacao do coronelismo. 

Para Fortunato, o conceito de coronelismo foi estabelecido a partir das ideias e 

criticas em relacao as praticas politicas da Primeira Repiiblica. No seu discurso, os 

vitoriosos da Revolucao de 1930, acabaram construindo uma imagem para si, como um 

contraponto das oligarquias e dos coroneis, que detinham o poder de mando na Primeira 

Repiiblica, aparecendo assim veiculados a uma ideia de "democracia" e 

"nacionalizacao" do pais atraves de um "Estado Autoritario". 

Dessa forma, os "vencedores" da chamada Revolucao de 1930, 
apoiados na ideia de construcao de "uma verdadeira democracia" e da 
"nacionalizacao" do Brasil atraves da institucionalizacao de um 
"Estado Autoritario" que, respeitando as desigualdades sociais, 
visasse o "bem estar coletivo" por meio da igualdade de 
oportunidades, construiram, para si, uma imagem apoiada no fato de 
que seriam o contraponto das oligarquias e dos coroneis, considerados 
o "cancro" do sistema representativo ate entao desenvolvido pelo 
Regime Republicano instaurado em 1889. (FORTUNATO, 2008, p. 
87) 

Na compreensao da autora, a Revolucao de 1930 aparece na historiografia como 

um fato historico, que transformou o pais e que permitiu a queda das oligarquias. Dessa 

forma, as praticas ditas "coronelisticas" sao enunciadas como referentes as relacoes de 

poder da Primeira Repiiblica, quando o pais era considerado especialmente agrario e o 

Estado Patrimonialista. 

[...] a criaeao do fato "revolucao de 1930" elevou as praticas politicas 
da Primeira Repiiblica a categoria de praticas oligarquicas e 
coronelisticas e possibilitou a construcao do conceito de coronelismo 
como tentativa de caracterizacao dessas ditas "praticas" de forma r r r , , _ O A , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"objetiva". Mas, esse conceito so adquire um estatuto tematico, e se 
torna imprescindivel aos estudiosos do poder, exatamente a partir da 
decada de 1940, quando ja se colocava em suspeicao as orientacoes 
politicas do "Estado Novo". Ou seja, do "Estado Autoritario" 
instituido apos a "Revolucao de 1930". (FORTUNATO, 2008, p.92-
93). 

De acordo com essa compreensao, o coronelismo passa a se configurar, como 

signo do atraso e do conservadorismo, sendo o Estado Autoritario como um elemento 

da modernidade. Dessa forma, as praticas ditas "coronelisticas", continuam permeando 

as regioes consideradas mais "fragilizadas", onde a modernizacao ainda nao se faz 

presente, como e o caso do Nordeste. 

Esse conceito foi reproduzido e/ou reelaborado permanentemente, 
servindo como modelo das praticas politicas dos estados considerados 
"mais atrasados", tipicamente como o Nordeste como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de sua 
reprodueao. (FORTUNATO, 2008, p.l 10) 

Neste sentido, foi estabelecido um lugar que daria continuidade a sua atuacao, a 

partir do momenta que ganha o signo do atraso e do conservadorismo, passando a se 

configurar nas regioes tidas como mais fragilizadas do pais, como discutiremos a seguir. 

2.1 Nordeste: lugar do "traditionalism©" e espaco de atuacao dos "coroneis 

De acordo com Fortunato, o coronelismo e a imagem do coronel obtem uma 

legitimidade e continuidade na medida em que ha um deslocamento do coronelismo do 

campo nacional para o campo regional. 

Apesar do conceito do coronelismo ser datado historicamente para representar as 

praticas politicas na Primeira Republica, muitos discursos apontam para a eminencia de 

novos coroneis. Neste sentido, o fim do coronelismo, para muitos autores, nao quer 

dizer que os coroneis tenliam deixado de existir. 

Assim percebemos que ha uma busca da origem do coronelismo para 
afirmar que os coroneis sobreviveram a morte deste. Essa busca, 
concebendo a historia como linear e continua, tern por base o 
entendimento de que a elaboracao da imagem do coronel para tentar 
da homogeneidade as relacoes de poder possui um referencial 
concreto nas praticas politicas que se estabelecem, sobretudo, na 
"Primeira Republica", quando o Brasil era considerado um pais 
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essencialmente agrario e o Estado era visto como um Estado 
Patrimonialista. (FORTUNATO, 2008, p.l 17) 

De acordo com Carone (1978, p. 260) nos estados onde a economia e a politica 

sao mais frageis existe uma liberdade maior, as lutas pelo poder nestes estados, tambem 

sao maiores, diferentemente dos "Estados mais adiantados", onde certas acoes do 

governo sao mais eficientes e ate mesmo quando essas acoes se chocam com interesses 

particulares, pois nestes ultimos o controle do partido dominante e maior. 

Nos Estados economicamente e politicamente mais frageis, as 
liberdades sao maiores e o individualismo impera mais abertamente. E 
por isto que os casos de lutas e querelas nestes Estados sao mais 
abundantes. O que nao quer dizer que o mesmo nao se de nos 
primeiros; o que acontece e que as suas lutas passam frequentemente 
do piano pessoal ao politico e partidario. 

Neste discurso, pode-se perceber que a imagem do coronel continua sendo 

reelaborada permanecendo viva a ideia de dominacao politica dos "coroneis", cujas 

praticas coronelisticas continuam permeando o Nordeste de modo atemporal. 

A figura do coronel nordestino se alia, nos ultimos anos, a do chefe 
politico. Na verdade, todo chefe politico do remoto interior ainda 
conserva - seja ele ate um letrado: medico, padre ou bacharel - muito 
dos metodos, atitudes e outras caracteristicas tipicamente 
coronelisticas. (VELAGA; ALBUQUERQUE, 1988, p. 37) 

Carvalho frisa que nos meios academicos opera-se o argumento que o processo 

de modemizacao-centralizacao da Nova Republica, nao eliminou as bases coronelistas 

existentes no Nordeste, o que permitiu o acentuamento desta regiao como lugar do 

atraso. No discurso da autora, 

A historia do Nordeste, especificamente a do sertanejo, torna-se assim 
a "saga dos coroneis", que vencem e subomam todos os projetos de 
desenvolvimento que formalmente o Estado enderecaria aos 
trabalhadores, ou aos pequenos produtores rarais da regiao. Na decada 
de 1970 quando se registra uma nitida ruralizacao da politica de 
desenvolvimento regional, constatada no crescente numero de 
programas e recursos para o setor agropecuario, mais uma vez, a 
producao academica busca formulas de reduzir as mudancas operadas 
na estrutura rural ao denominador comum do coronelismo. 
(CARVALHO, 1991, p. 65-66) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na visao de Carvalho, (1991, p. 69), mesmo que o processo de modernizacao, 

estabelecido pelo Estado no Nordeste tenha sido considerado conservador, nao se pode 

mais utilizar o coronelismo para vislumbrar a politica regional. A mesma coloca que o 

espirito coronelista foi definitivamente perdido, 

[...] a medida que o Estado, via politicas de desenvolvimento rural, 
unificou a nova natureza da terra nao mais como mera "condicao 
natural" de producao mas, como equivalente de capital. O significado 
da concentracao da terra no Nordeste ja nao e, portanto, diferente do 
que se registra a nivel nacional [...]. Se e verdade que a terra continua 
a ser uma importante fonte de poder, isto nao implica que este poder 
se exerca do mesmo modo, com os mesmos propositos e conduzindo 
aos mesmos resultados. Ou seja, a motivacao para adquirir ou 
preservar terras nao e a de manter o dominio sobre as pessoas, nao e a 
de produzir "votos cativos" em nome de uma funcionalidade politica 
abstrata de legitirnacao do regime. 

No discurso da autora, os cenarios, os personagens e as relacoes de trabalho nao 

sao os mesmos, mas ainda ha tentativas de reducao das novidades a estrutura 

tradicional. No entanto, retrata que a ocorrencia de muitas mudancas no meio rural, nao 

quer dizer que, se caracterizam apenas como mutacoes, onde o coronelismo se eterniza. 

Os argumentos de que os grupos politicos nos municipios sao os 
mesmos, que tern raizes oligarquicas tradicionais, sao insuficientes 
como garantia da identidade coronelista, na medida em que as bases e 
as relacoes atraves das quais se sustentam o seu dominio se alteram. 
(CARVALHO, 1991, p. 80) 

O fenomeno coronelista aparece associado ao Nordeste nos discursos dos 

autores que defendem a perpetuacao do coronelismo, no sentido de que, o atraso nas 

relacoes de producao e na economia, devido a existencia de relacoes nao escravistas, 

permitiu a perpetuacao do coronelismo nesta regiao, assim como tambem e abordado de 

acordo com Fortunato, na perspectiva de Andrade (1995), a presenca dos neo-coroneis e 

tido como um reflexo das relacoes socioeconomicas da Regiao Nordeste. 

Carvalho afirrna que as relacoes de trabalho nao sao mais as mesmas, a 

articulacao entre o Estado e os trabalhadores rurais, nao se faz necessario a mediacao 

dos coroneis. Os trabalhadores do campo encontram-se associados a sindicatos exigindo 

a regulamentacao das relacoes com os proprietaries da terra, alem do crescimento do 

numero de conflitos envolvendo ambas as partes, em que os trabalhadores nao aparecem 
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mais como doceis rebanhos eleitorais. Sendo assim, "olhar a politica regional com as 

lentes do coronelismo comporta riscos, nao apenas pelo fato que nao se pode ver atraves 

delas, mas pelas imagens distorcidas que elas produzem." (CARVALHO, 1991, p. 87) 

Para Fortunato (2008, p. 154), os autores que trabalham com o conceito do 

coronelismo ao nivel local, o reproduzem ou naturalizam a sua existencia, 

No interesse de compreender as distancias, as diferencas que 
bloqueiam a sintese nacional e impedem uma superacao do 
"coronelismo", os analistas politicos veem nos "estados economica e 
politicamente mais adiantados", um regionalismo de superioridade 
que simboliza a modernidade e a civilizacao. Estes analistas trazem a 
luz, para materializar e definir "os estados mais atrasados, elementos 
como o cangaco, o messianismo e o coronelismo". 

Sendo assim, em muitos discursos, a imagem do coronel aparece como uma 

reliquia da Primeira Republica, permanecendo viva na sociedade nordestina, assim 

como um entrave para a modernidade, a partir da observaeao nos discursos abordados. 

Quer tenha sido usado como reliquia que entrava, ou como areaismo 
que se moderniza, o conceito de coronelismo impoe-se como 
"verdade" pela repeticao das imagens e praticas que ele agencia-nos 
mais diversos discursos e/ou paradigmas teoricos. Contudo, na medida 
em que eles tentam analisar um espaco especifico, onde as relacoes 
sao mais particulates e e possivel se trabalhar para alem de um nivel 
de abstracao conceitual, com relacoes que se exerceram 
quotidianamente, e extrapolam o uso de conceito para alem da 
Primeira Republica", a homogeneidade- que para esse periodo de 
consolidacao e institucionalizacao do coronelismo, ja e complicada-, 
racha-se e o discurso se complexifica. (FORTUNATO, 2008, p. 154-
155) 

Dessa forma, foi necessario que varias tipologias fossem construidas para que se 

estabelecesse nao apenas um lugar para o coronelismo, mas tambem, uma identidade 

para os coroneis, sendo a partir de tal desdobramento, que o conceito do coronelismo e 

positivado e se configura como referente as praticas politicas. 

O Estado da Paraiba, localizado no Nordeste brasileiro, aparece inserido neste 

contexto. Os discursos que versam sobre a Paraiba durante a Primeira Republica 

enfatizam "o poder de base familiar, em sua forma mais conhecida o coronelismo". 

(Lewin, 1993, p. 367). Portanto, investigaremos, nestes discursos, como sao tracados 

elementos que permitiram a consolidacao do coronelismo neste periodo, ao mesmo 
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tempo em que, tambem sao destacados fatores atribuidos a permanencia deste fenomeno 

apos a chamada crise da Primeira Republica, tambem conhecida como a Republica dos 

Coroneis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I I : 

REPENSANDO AS R E L A C O E S DE PODER NA PARAIBA NO FINAL DO 

S E C U L O X I X E INICIO DO S E C U L O X X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entre os autores que trabalham sobre as relacoes de poder na Paraiba, destaca-se 

Linda Lewin (1993), enfatizando as relacoes entre politica e parentela como eixo 

principal de sua pesquisa. 

Para Lewin, as oligarquias surgiram no Segundo Imperio resultando do 

casamento de um sistema eleitoral nacional com os clas parentais (clas familiares 

extensos). O coronelismo distribuia-se como sistema de domina9ao dos chefes locais, 

vindo a espalhar-se rapidamente por todo o pais, onde o chefe do partido local aparece 

como intermediario entre os interesses da familia de elite e o governo central. 

Lewin alega a superficialidade do tratamento que tern recebido o papel dos lacos 

de parentesco na politica oligarquiea do Imperio e Republica, periodo em que a maioria 

dos estudiosos apenas menciona a dependencia da politica brasileira em relaeao ao 

parentesco, sem atribuir a importancia e implicacoes dessa rela9&o atraves do tempo. 

Neste sentido, Lewin, faz um "estudo de caso" da Paraiba, cujo objetivo e: 

[...] fazer uma contribuicao a literatura academica atraves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esbo90, 

com referenda a Paraiba, de como a for9a de parentesco na politica 
brasileira passou por uma transforma9ao complexa e, em vez de 
evidenciar um declinio linear abmpto e rapido, sobreviveu ate 
avan9ado o presente seculo. Tao sofisticada foi sua adapta9§o a 
mudan9a, que ele continuou a influenciar a politica de formas nem 
sempre facilmente perceptiveis. (LEWIN, 1993, p. 9) 

Para a autora, a influencia dos vinculos de familia e parentesco sobreviveu 

fortemente na vida politica da Paraiba, apresentando-se com maior intensidade nas 

primeiras decadas do seculo X X e se exercitando como permanencia do modelo de 

dependencia que, em tempos anteriores caracterizava com maior vigor a organiza9ao 

politica de todo o pais. 

De acordo com esse discurso, e preciso ressaltar que, na Paraiba a organiza9ao 

politica nao se firmava particularmente em vinculos associativos familiares, havia 

tambem os vinculos informais que incluiam a amizade politica, dai a utiliza9§o do termo 

"grupo de base familiar". Esses vinculos garantiriam a sobrevivencia da oligarquia. 

Cada oligarquia recebia o nome pessoal de seu lider. 
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Na epoca do advento da Republica, os lacos familiares, por si sos, nao 
poderiam fornecer um nexo adequado para a organizacao e 
mobilizacao politica local. Mesmo antes disso, ja nao se confiava tab 
estritamente como outrora nos lacos de parentesco para assegurar os 
interesses vitais de uma parentela de elite. E na verdade, eles nunca 
haviam sido os vinculos de conexao exclusivos na politica. (LEWIN, 
1993, p.10) 

Como se pode perceber, esse discurso enfatiza que membros dos grupos de base 

familiar, que envolviam tanto parentes como amigos, organizavam o eleitorado para o 

fornecimento dos votos, defendiam os interesses do partido no seu municipio e 

ocupavam cargos politicos, sendo, tambem, nomeados para cargos publicos. O que, de 

acordo com Lewin, nao foi diferente nas primeiras decadas do seculo XX. Dai a 

importancia de problematizarmos como tern sido enunciadas as relacoes de poder na 

Paraiba dos seculos XIX e XX. 

3.1 O poder local na Paraiba: relacoes entre politica e parentela 

Para os estudiosos do poder local, as oligarquias de base familiar correspondem 

a um fenomeno intrinsecamente brasileiro, que ocorreu em todo o pais, entre o final do 

seculo XIX e inicio do seculo XX. Neste contexto, o Estado da Paraiba, por exemplo, e 

considerado como exemplo de espaco onde a influencia dos vinculos familiares na 

politica se faz sentir claramente. 

O coronelismo, o minimo denominador comum da oligarquia, 
distribuia-se por toda a nacao como um sistema de chefes locals. Ate 
1930, o sistema politico nacional, consequentemente, assentou em 
meios politicos costumeiramente violentos, fraudulentos e nepotistas. 
O coronelismo apresentava mais semelhancas do que diferencas 
atraves do pais. Acima de tudo, todavia, ele associava ao nivel local, o 
poder familiar e o poder politico, e perpetuava a forca do parentesco 
na politica nacional, definindo as divisoes verticals em cada partido 
oligarquico que se baseava. (LEWIN, 1993, p. 29) 

De acordo com essa compreensao, a despeito das diferencas regionais, a 

organizacao politica e economica do pais era caracterizada como oligarquica e 

dependente dos vinculos familiares. No Estado da Paraiba, por exemplo, 

Durante o primeiro periodo republicano o poder passou a ser exercido 
pelos coroneis e as oligarquias que controlavam a Paraiba. Como as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coisas nao mudaram muito e a Provincia agora convertida em Estado, 
continuou pobre com a populaeao ainda mais carente, as oligarquias 
assumiram o lugar do Imperio unitario. Com isso, a chamada 
Republica Velha de 1889 a 1930, e tambem denominada na Paraiba 
como no Brasil, de republica oligarquica, isto e, de predominio das 
oligarquias. Nesta fase o Estado passou por tres oligarquias: o 
venancismo (Venancio Neiva), o alvarismo (Alvaro Machado), 
epitacismo (Epitacio Pessoa) (JOSIAS, 2007, s/p) 

Ao pensar a legitimacao das relacoes de poder no Estado da Paraiba Gurjao 

(1994) tambem afirrna que, o Epitacismo, corresponde ao apogeu da ordem oligarquica 

na Paraiba. Segundo essa autora, a trajetoria politica de Epitacio Pessoa remonta a fase 

inicial do governo republicano neste estado, e se confunde com os arranjos das suas 

oligarquias dirigentes. 

Para Lewin, outras duas coligacoes marcaram a consolidacao do Epitacismo. 

Foram as coligacoes oligarquicas Venancista e Alvarista, cujos nomes, referem-se a 

coligacao de parentes de Venancio Neiva e Alvaro Machado, sob a lideranca desses 

chefes politicos de maior destaque dentro do grupo2. 

A Oligarquia Venancista (1889-1891), apoiada pelo Partido Conservador, foi a 

primeira a assumir o poder na Paraiba, porem seu mandato nao durou muito, apenas 

dois anos. Epitacio Pessoa foi Seeretario Geral do governo Venancista, sendo nomeado 

posteriormente como deputado federal do Estado. Foi, portanto, atraves dos Venancistas 

que Epitacio iniciou-se na carreira oligarquica. 

De acordo com Lewin (1993, p. 211) a atencao central do governo Venancista 

estava na consolidacao de sua maquina politica. 

Embora a gestao de Venancio tenha concluido a grande tarefa de 
redigir uma constituicao na Assembleia Constituinte da Paraiba, a 
atencao central do governo dirigiu-se para a consolidacao de sua 
maquina politica. 

Sendo assim, Venancio, no controle do artefato administrativo e politico do 

Estado, logo incorporou sua rede de parentes e amigos para a constituicao de sua 

maquina politica. 

2 Centraremos nossa discussao sobre as oligarquias referenciadas acima, por serem consideradas as de 
maior destaque na Paraiba, e, de acordo com os estudiosos do poder local, representantes do auge da 
dominacao do sistema coronelistico no Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] o pai e nomeado, contador; um irmao paralitico, major; o outro, 
porteiro da alfandega e administrador das capatazias; o bicunhado, 
procurador fiscal da tesouraria; o genro, promotor publico; o irmao do 
genro, promotor publico em Areia; o outro irmao do genro, capitao de 
policia; Epitacio Pessoa, sobrinho pela mulher do irmao, secretario do 
Govemo. E assim por diante" (LISBOA 1909 apud CARONE (1978, 
p.283) 

Neste discurso, percebe-se a dependencia da parentela na politica do Estado, por 

meio de um nepotismo exacerbado, para estender e fortalecer a rede de base familiar. 

Com o afastamento do presidente Deodoro da Fonseca, atraves do golpe de 

Estado aplicado pelo vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, em 1891 os 

governadores estatuais instituidos por Venancio foram substituidos por politicos de sua 

confianca. Alvaro Machado foi escolhido por Floriano para vir a suceder os 

Venancistas. Inicia-se o dominio de uma nova oligarquia de carater similar, a Oligarquia 

Alvarista (1892-1912), com uma duracao mais longa que a primeira, prolongando-se 

por vinte anos, ate a morte de seu lider em 1912. 

Valfredo Soares dos Santos Leal, primeiro vice-governador da oligarquia 

Alvarista, por ser clerigo, dispunha de grande popularidade e prestigio no Brejo 

paraibano, mostrando-se muito habil na politica. Juntamente com Alvaro formaram o 

PRP (Partido Republicano da Paraiba), tendo os cargos politicos distribuidos entre as 

suas parentelas, que, por sua vez, enfrentavam a oposicao do Partido Autonomista de 

Venancio Neiva e Epitacio Pessoa, seu aliado, na tentativa de reintegrar os seguidores 

de sua faccao, que foram destituidos por Floriano, na faccao Alvarista. 

De acordo com Lewin (1993, p. 219), a politica paraibana neste periodo era de 

carater personalista, de modo que o PRP (Partido Republicano da Paraiba) exercia uma 

tarefa meramente organizational, "... quase que exclusivamente dedicada ao objetivo 

estreito de veneer as eleicoes e conseguir votos para os candidates que [...] designava 

oficialmente para os niveis local, estadual e federal". 

Diante do exposto, percebemos que grande parte da atividade politica de tais 

grupos estava voltada para a solidificacao de superioridades eleitorais a sua maquina 

politica, que refletiam nas aliancas dentro do Estado. Dessa forma, a politica funcionava 

em torno das eleicoes, uma vez que, de acordo com Faoro, a eleicao era o argumento 

utilizado para legitimar o poder. Sendo assim, "as alteracoes as regras eleitorais eram 

comuns e constantes e feitas sempre com a finalidade de alimentar a estrutura de 

dominacao pelas oligarquias locals". (CARNEIRO, 2009, p. 90) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nas manobras dos Alvaristas para manter sua dominacao no jogo politico, 

Alvaro fez uma importante mudanca processual [...] que perdurou ate 
1930 e veio a fortalecer a autoridade do govemador sobre os 
municipios. Atraves de uma emenda a eonstitui9ao estadual, em 1895, 
os cargos locais de prefeito e vice-prefeito deixaram de ser eletivos e 
foram transformados em cargos de confianca, a serem preenchidos por 
nomea9§o do governador. (Lewin, 1993, p. 220) 

Esse argumento, tambem e defendido por Carneiro (2009, p. l 10), quando afirma 

que: 

"emendar a Constitui9§o ou reformar a lei e regulamentos eleitorais 
vigorantes foi uma pratica comum do Alvarismo a frm de permitir o 
rodizio entre as principals liderancas de sua fac9§o politica, tanto nos 
cargos de governador e de vice-governadores, seja nos cargos 
legislatives federals". 

Diante de tal situa9ao, percebemos que Alvaro fez uso da constitui9ao ao seu 

favor, uma vez que, o govemador nomeava o "chefe local", de acordo com os interesses 

oligarquicos dominantes, o qual seria encarregado de proporcionar os votos para os 

candidates oficiais do Estado. 

Caso nao tivesse um bom desempenho eleitoral, no sentido de 
fornecer os votos esperados pelo governador, o chefe politico local 
alem de ser substituido por outro correligionario ou ate por membros 
da oposi9ao, o que era mais grave, perdia o monopolio que os seus 
parentes e agregados exerciam sobre os principals cargos na 
localidade. (CARNEIRO, 2009, p. 112) 

Neste sentido, para evitar perder a lideran9a e sua substituigao pela oposi9ao, era 

comum, nesse periodo, o uso da violencia e da corrup9ao por parte dos chefes locais. 

Sendo assim, considera-se que "... na Paraiba, durante a Primeira Republica, as lutas 

entre familias foram uma constante. A corrupgao e a violencia caraeterizavam as 

disputas entre a oligarquia situacionista e oposicionista nos municipios." (GURJAO, 

1999, p. 56) 

De acordo com Lewin, Alvaro enfrentava um problema de saiide que se agravara 

em fins de 1911, desta forma, surgiu uma disputa pelo controle do partido, por Epitacio 

de um lado e Valfredo e Joao Machado de outro. Mas, em 1912, Epitacio assume o 

Senado juntamente com Pedro da Cunha Barbosa, indicado para ocupar o lugar de 
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Alvaro e Valfredo Leal que fora reeleito para o Senado. (LEWIN, 1993, p.270). Logo 

depois, Epitacio Pessoa torna-se chefe do entao FRCP (Partido Republicano 

Conservador Paraibano) em 1913. Epitacio via Valfredo e Joao Machado como uma 

ameaca a sua lideranca na oligarquia paraibana e logo buscou alternativas para elimina-

los. A boa relacao que dispunha com o presidente da Republica, Hermes da Fonseca, 

eleito em 1910, ajudaria a compor sua vitoria. 

Logo que foi eleito, chefe partidario estadual, em fevereiro de 1913, 
Epitacio desenvolveu uma estrategia politica que lhe permitiria 
controlar todas as indicaeoes para cargos estaduais e federals da 
Paraiba. Antes de mais nada eliminou seu rival mais fraco e menos 
popular, o ex-governador Joao Machado, que esperava que Pedro da 
Cunha Pedrosa renunciasse a cadeira no senado em favor dele. 
Epitacio vetou tal manobra, numa declaracao perante uma grande 
audiencia de amigos [...]. Apos reafirmar sua lideranca no FRCP, 
insistiu em que Pedrosa nao deveria ceder sua cadeira a Joao 
Machado. (LEWIN, 1993, p. 272). 

Para Lewin, Epitacio ao contrario de Alvaro, assegurou seu titulo e cargo de 

chefe partidario estadual durante o mandate no Senado, porem durante sua presidencia, 

mas precisamente em 1920, transferiu o cargo para Solon de Lucena, governador do 

Estado. Entretanto, a autora afirma que, independentemente de quern passasse a ocupar 

o cargo, Epitacio mantinha "a autoridade primordial, reservando para si [...] o veto final 

no processo oligarquico de tomada de decisao, [...] a prerrogativa crucial de escolher a 

delegacao da Paraiba ao Congresso Nacional". (LEWIN, 1993, p. 276) 

Nesta perspectiva, Trigueiro (1982, p. 102) resume a politica aplicada por 

Epitacio Pessoa na Paraiba: 

Era assim a politica do tempo; era deste estilo o comando de Epitacio. 

Os cargos de governo e da representacao dependiam de sua disposicao 

exclusiva e so por vontade sua e que se podia ser eleito para 

qualquer deles [...]. 

O auge da oligarquia Epitacista coincidiu com o governo de Solon Barbosa de 

Lucena (1920-1924) e seu declinio com o governo de Joao Suassuna (1924-1928) tendo 

o seu fim com o governo de Joao Pessoa (1928-1930). 

O apogeu no governo de Solon e explicado justamente por coincidir com o 

comando de Epitacio Pessoa na Presidencia da Republica, o que garantiria uma maior 
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quantidade de verbas para o Estado, ao passo que, contribuia para manter o coronelismo 

e fortalecer as oligarquias. 

Ja a crise da oligarquia Epitacista na Paraiba, atraves do governo de Joao 

Suassuna, foi marcada por: 

[...] uma conjuntura economico-fmanceira e politica bastante 
desfavoravel [...]. Ao lado disto, as contradieoes acumuladas nos anos 
imediatamente anteriores (initio da decada de vinte) emergem no 
recrudescimento do cangaco, no agravamento das disputas inter-
oligarquicas, e no fortalecimento das praticas coronelisticas. Assim a 
fragilidade da estrutura economica, submetida cada vez mais aos 
interesses extemos, sobretudo, as injuncoes do capital international 
aliada ao baixo grau do desenvolvimento de suas forcas produtivas e 
acentuada nesta fase de retrarmento do mercado externo. (GUBJAO, 
1994, p. 66) 

A Oligarquia Epitacista (1912-1930) e referenciada, pois, como a de maior 

relevo na Paraiba, legitimada pelos discursos dominantes como correspondente ao 

apogeu da ordem oligarquica na Paraiba. 

A partir do exposto acima, pereebemos as taticas do governo Epitacista para 

manter sua lideranca politica, permitiu o dominio de sua oligarquia no Estado por um 

tempo expressive: primeiramente buscou a eliminacao da sua oposicao, depois de 

conseguir eliminar Joao Machado, veio a eliminacao de Valfredo Leal em 1915, quando 

Epitacio assumiu um rompimento politico formal com o mesmo, passando a assumir a 

lideranca hegemonica do Estado. 

A questao que causou a ruptura foi a da composicao da chapa para a 
eleicao federal que viria a realizar-se em marco. Assim Epitacio impos 
aos chefes locais, antes da eleicao de 31 de Janeiro de 1915 para a 
Assembleia estadual a necessidade de escolher um dos lados. Esta 
manobra possibilitou-lhe dirigir seus partidarios a votar somente nos 
candidatos Epitacistas, retirando o apoio aos Valfredistas. (LEWIN, 
1993,p.273) 

Mediante esta postura de Epitacio, podemos perceber como a realizacao de 

manobras pelos governadores funcionava como uma caracterizacao do comportamento 

e das acoes politicas dentro do estado. "Epitacio comecou a reorganizar o PRCP 

segundo orientac5es que reduziriam as faccoes de oposicao a uma representacao 

meramente simbolica." (LEWIN, 1993, 276) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Lewin (1993, p.277), o estilo personalista de Epitacio tambem contribuiu 

para a sua domina9ao na politica. 

[...] Epitacio agradeceu pessoalmente aos "amigos e aliados de 1915", 
confirmando-os ou nomeando-os novamente como chefes partidarios 
locais. Esses chefes seriam a espinha dorsal de sua maquina eleitoral 
ate 1930 [...] e, mesmo quando ocupou a presidencia, Epitacio 
permaneceu acessivel, atendendo aos seus pedidos especiais ou 
julgando suas querelas locais. 

A partir desta compreensao, era pela nomea9ao do governador do Estado, que o 

chefe local adquiria o poder de administra9ao no municipio, sendo assim, estes chefes 

locais, ficavam sob compromisso de apoio incondicional ao chefe estadual. 

O governo estadual garante, para balxo, o poder dos coroneis sobre os 
seus dependentes e seus rivais, sobretudo cedendo-lhe o controle dos 
cargos publicos, desde o delegado a professora primaria. O coronel 
hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de votos. Para 
cima, os governadores dao seu apoio ao presidente da Republica em 
troca do reconhecimento deste e do seu dominio no Estado. 
(CARVALHO, 1997, s/p) 

Neste sentido, percebemos que as redoes de poder estabelecidas na Paraiba, no 

periodo por nos enfocado, sao pensadas, sobretudo, por meio de uma interdependencia, 

entre todas as esferas do poder, a local, a estadual e a federal. 

Apesar da existencia de contrastes tanto no estilo como na organizacao 

oligarquica entre as coalizoes faccionais em competi9ao na Paraiba, Lewin estabelece 

que ao longo das duas primeiras decadas da Primeira Republica nao ha distin9ao nos 

interesses das mesmas. 

[...] dependendo de constituirem a coalizao dominante ou a sua 
oposi9ao, os politicos oligarquicos esfor9avam-se por manter o 
monopolio existente em todo o estado sobre os cargos politicos ou por 
capturar o controle da maquina eleitoral que lhes viria conferir tal 
monopolio. (Lewin, 1993, p.207) 

Oswaldo Trigueiro (1982, p.46) tambem compartilha dessa visao, para ele, 

[...] os desentendimentos entre as fac9oes nunca se verificaram por 
motivo de interesse publico, ou seja, em razao de uma reforma 
institucional, um problema administrativo, uma posi9ao de natureza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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moral. Tudo girava em torno do provimento dos cargos, 
piincipalmente os da representacao federal, que eram os mais bem 
remunerados [...]. 

Como vemos, a partir da compreensao acima, para as coalizoes faccionais em 

cornpeticao na Paraiba, apenas interessava a quern caberia a direcao e o dominio dos 

cargos politicos e nao, notadamente, a que atividades se poderia empreender ou a que 

ideologia partidaria se poderia defender. Diante disso, o que havia era considerado 

como uma identidade fundamental, nos objetivos das oligarquias, era exatamente o 

controle da direcao na politica, sobretudo ate os anos 1920, como define Lewin. Para a 

autora, os poucos recursos materials do Estado ou do governo federal, refletia essa 

situacao. Assim, a principal questao recaia sobre a governabilidade. 

Por esta razao, considera-se que as lutas entre as oligarquias foram constantes 

em todo o periodo "... entre chefes politicos maiores e menores, em luta ora latente, ora 

violenta uns contra outros, fazendo e desfazendo alianeas, disputando o poder local, de 

um lado, e, do outro, o regional, pela busca de apoio dos chefes politicos da familia...". 

(QUEIROZ, 1997, p. 159) 

Para Carone a organizacao politica da Paraiba se deu nestes termos porque ha 

uma diferenciacao na organizacao politica entre os Estados mais desenvolvidos e os 

menos desenvolvidos. Nos ultimos, o controle do grupo ou familia e quase absoluto, 

em detrimento aos estados mais desenvolvidos. Esse pensamento aparece em Lewin. 

Para esta, as oligarquias dos estados mais subdesenvolvidos na Primeira Republica 

foram mais similares do que diferentes. Se as mudancas trazidas com o crescimento 

economico, como a industrializacao e a urbanizacao nos estados tidos como os mais 

poderosos (Sao Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais), proporcionaram o desgaste 

da base familiar das oligarquias, a marca da familia se fez presente na organizacao 

politica dos estados "mais atrasados". Assim, referenciou-se uma cultura politica , na 

qual a Paraiba corresponde a um estado menos desenvolvido, com caracteristicas 

presentes nos sistemas politicos de base familiar, tambem foram encontradas em outros 

estados similares. 

Embora a literatura academica sobre parentesco e politica deixe 
muitas questoes sem resposta, o modelo de organizacao da Paraiba 
parece ser tipico do Nordeste brasileiro e similar ao da maioria dos 

3 Por cultura politica entendemos: "um conjunto de atitudes, de crencas e sentimentos que dao origem e 

significado a um processo politico" (GOMES, 2005, p. 40-41) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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outros estados mais subdesenvolvidos. Embora houvesse variacoes no 
grau de familismo ou personalismo nas diferentes oligarquias 
estaduais, uma avaliacao prudente das vinte oligarquias estaduais que 
governaram o Brasil na Republica Velha revela que pelo menos dez 
delas estavam organizadas de modo muito similar ao da paraibana. 
Todas tendiam a ser rurais e orientadas em torno de economia simples 
de exportacao, usualmente monoculturas [...]. A simplicidade dos 
arranjos economicos e a rigidez da estrutura social, somando-se a 
forca dos grupos de base familiar j a instalados, respondiam pelo lento 
surgimento de grupos formalmente organizados. Alem disso, a cultura 
politica impedia o aparecimento de outros grupos funcionalmente 
especificos porque reforcava os lacos corporativos da familia, do 
clientelismo, da Igreja e dos militares. (LEWTN, 1993, pp. 23-24) 

De acordo com os autores estudados, a lideranca de Epitacio na oligarquia 

estadual se defrontava com um conflito entre a autonomia local de fato e os esforcos 

centralizadores dos governos. Mas Epitacio Pessoa, na condicao de presidente nacional, 

soube como canalizar os confiitos e tambem favorecer uma centralizacao gradual. 

Tentou catalisar estas disparidades a partir da patronagem atraves da IFOCS - (Instituto 

Federal de Obras contra a Seca) na Paraiba, alicercando o relacionamento entre o estado 

e os chefes locais municipals. Estas obras contra as secas auferiam grandes lucros aos 

coroneis. 

Porem, a decada de 1920 foi marcada, como define Lewin, por tendencias 

confiitantes de mudancas e continuidades na Paraiba. Nessa epoca houve um grande 

crescimento no setor economico do Estado. Na visao da autora, "a Republica Velha nao 

testemunhou nenhuma ruptura aguda da politica de parentela na Paraiba, apenas um 

gradual deslocamento que permaneceu imperceptivel ate os anos 1920." (LEWTN, 1993, 

p. 198). 

Diante disso, esse periodo e marcado por implicacoes que se concretizariam em 

1930, para a desagregacao da oligarquia de Epitacio. O crescimento economico do 

periodo abordado favorece a expansao das classes medias urbanas e trabalhadoras que 

manifestavam crescente insatisfacao devido a sub-representaeao no governo, tambem se 

faz presente, o acirramento das cis5es oligarquicas, o movimento tenentista, que lutava 

pela reforma do Estado, fazem parte das mudancas que incidlam na decada de 1920. 

Assumindo o governo da Paraiba em 1928, por indicacao de seu tio Epitacio, 

Joao Pessoa assinalou uma importante mudanca na direcao da politica paraibana, com 

medidas que subordinavam os chefes locais ao comando centralizador do governo. 
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Quanto as medidas saneadoras de Joao Pessoa, destacaram-se: 
substituicao das chefias municipals; subordinacao do fisco, da politica 
e da justica diretamente a suas ordens; eliminacao do acumulo de 
cargos; desarmamento dos "coroneis"; prisao de criminosos 
homizidiados em suas fazendas; adminlstracao direta das obras 
piiblicas e fiscalizacao dos "coroneis" contratantes de obras 
(GURJAO, 1994, p.71) . 

Neste sentido, as medidas de Joao Pessoa se desenvolviam em uma direcao 

contraria ao que fora estabelecido por decadas, visto que, suas medidas iam de encontro, 

como vimos anteriormente, a familias que havia dedicado lealdade e apoio a Epitacio 

por muitos anos. As familias locais sertanejas teriam que abandonar, inclusive, suas 

proprias forcas armadas, seus capangas importantes para o dominio local, assim como 

os demais fatores, rompia com o compromisso existente, que a partir da concessao de 

votos que os chefes locais poderiam angariar ao Estado, estes dispunham de livre 

liberdade dentro dos municipios, portanto, os chefes locals estabcleceriam a sua 

"ordem" nos seus dominios e os meios utilizados, para manter essa "ordem" nao eram 

confrontados, pois fazia parte do sistema. 

E a partir desses enunciados que Leal (1975, p.50) defende que no sistema 

coronelista havia: 

[...] da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidates do 
oficialismo nas eleie5es estaduais e federals; da parte da situacao 
estadual, carta-branca ao chefe local governista de preferencia o lider 
da faccao local majoritaria em todos os assuntos relativos ao 
municlpio, inclusive na nomeacao de funcionarios estaduais do lugar. 

Lewin frisa que, Joao Pessoa, durante seu governo, buscou solucionar a 

dependencia da Paraiba em relacao a Pemambuco, dessa forma, "os impostos de 

exportacao foram elevados com a finalidade de desencorajar o fluxo do algodao para 

mercados de fora do estado e diminuir o papel de Recife em relacao a eeonomia 

paraibana..." (1993, p.338). No entanto, estas reformas voltaram-se contra o Epitacismo, 

como defende Melo. 

No exercicio do governo, Joao Pessoa logo revelou-se inflexivel. As 
reformas de Joao Pessoa voltavam-se contra o epitacismo que 
formalmente, constituia sua base de sustentacao [...] na area financeira 
Joao Pessoa, lancou mao de uma agressiva politica tributaria -
impostos de barreiras para fazer com que as mercadorias que ajudadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pelo contrabando eseoavam para as pracas vizmhas passarem a ser 
exportadas pelo porto de Cabedelo. (MELO, 2001, p. 172-173) 

As medidas intervencionistas e centralizadoras de Joao Pessoa visavam 

aumentar os recursos do Estado e seu papel na economia e modifiear o centro da 

economia para a capital do Estado. Por conseguinte, tambem geram tensoes aos grupos 

de base familiar local, que vinculadas ao mercado de exportacao, tais medidas iriam 

prejudicar sua relacao com o mercado externo. Gurjao afirma que, comerciantes da 

capital e alguns grupos empresariais deram apoio ao governador, quanta a essa medida. 

As oligarquias algodoeira, pecuaria e acucareira nao compactuavam com esse novo 

direcionamento. Portanto, alavancaram interesses opostos, que repercutiriam na sua 

queda e no rompimento da oligarquia Epitacista, na medida que, sua politica, repercutia 

em contradicao ao compromisso, pelo qual, se assentava. "Durante o governo de Joao 

Pessoa, os coroneis experimentaram os seus declinios e sofreram, por ironia do destino, 

as maiores perseguicoes advindas do sobrinho e do candidate epitacista." (CARNEIRO, 

2009, p. 155) 

Mas, a postura de Joao Pessoa e vista por alguns autores como vinculada ao 

contexto historico da epoca, 

[...] O final da decada de 20 gerou condicoes, que, mesmo a 
contragosto, empurraram os governos estaduais para uma definicao de 
fronteiras, ou seja, diante das crescentes reivindicacoes de 
participacao politica dos estados que estavam fora do eixo cafe com 
leite, e da crescente crise economica de 1929, a sobrevivencia politica 
financeira e administrativa dos estados dependia de uma nova 
redefMcao estrutural face ao contexto nacional. Nessas condicoes, a 
adrninistracao de Joao Pessoa nao foi um ato heroico, mas uma 
necessidade de adequacao economica da Paraiba frente as 
transformacoes do mercado interno - havendo de considerar que a sua 
adrninistracao deu apenas os primeiros passos nesse sentido." 
(AMORJM, 1987, apud NETO, 2007, p. 29) 

Para autores como Neto (2007, p. 29) 

E certo que nao podemos extrair Joao Pessoa do seu bereo 
oligarquieo, tampouco, das suas raizes e vinculos com o Partido 
Epitacista. Contudo, tambem nao podemos dizer que, enquanto ele 
esteve a frente do governo da Paraiba, tenha sido conivente com as 
mesmas praticas que reforcavam a reproducao das relacoes 
oligarquicas no estado. O que tornou a adrninistracao de Joao Pessoa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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intrigante e inovadora nao pode ser entendido acompanhando somente 
as transformacoes do espaco politico interestadual. 

Temos ai a ideia do coronelismo como praticas politicas associadas ao "atraso" 

que se verifica no Nordeste brasileiro. Por meio da interpretacao dos discursos 

referenciados, percebemos que os mesmos se instituiram como enunciativos do discurso 

dominante, possibilitando a manutencao da ideia de que ao longo da historia do Brasil, 

ainda que no Nordeste, os "coroneis" conseguiram adaptar-se, aos novos contextos, aos 

novos tempos, por meio de novas taticas que garantiram a sua sobrevivencia. 

Vale aprofundar essa discussao, no sentido de pensar ate que ponto as mudancas 

operacionalizadas nos jogos de poder no Estado da Paraiba a partir dos anos 1920, 

corroboram ou nao com a ideia de que com a chamada "Revolucao de 1930" ocorre o 

declinio do coronelismo. 

3.2 Ruptura do coronelismo? 

O declinio das oligarquias em ambito nacional e considerado na historiografia a 

partir da chamada "crise da politica dos governadores" e da ascensao de Getulio Vargas 

ao poder, em 1930. A partir de entao, Vargas adota uma seria de medidas, que iam de 

encontro as bases de sustentacao do coronel, como a nomeacao de interventores no 

estado e o voto secreto, tendo suas primeiras medidas fortalecido o poder do executivo 

federal em detrimento das autoridades estaduais, objetivando, sobretudo combater a 

influencia das oligarquias locais. 

Um dos primeiros atos de Vargas visando fortalecer a sua politica de 

centralizacao politica - institutional, 

[...] foi a dissolucao do Congresso, e a substituicao dos legislatives 
estaduais e municipals por interventores federals. Vargas subordinou 
os estados ao poder central e os proibiu de contrairem emprestimos 
sem a anuencia do governo central, limitando a autonomia dos estados 
membros. As dlvidas externas estaduais foram entao transferidas para 
o Governo Central, tendo como contrapartida a crescente 
centralizacao da arrecadacao tributaria e a concentracao das receitas 
nas maos da Uniao. (COSTA, 2011, p. 21) 

Para Costa, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os mecarrismos centralizadores refletiam-se nao so nesse esfor9o pela 
fedcralizacao do processo decisorio para diferentes areas de politica 
economica, traduzindo-se tambem no sistema de interventorias, 
montado emtodos os estados brasileiros, tendo como objetivo facilitar 
o esvaziamento da autonomia regional. Alem disso, esse esforeo de 
centralizacao politica manifestou-se pela criacao de institutes, das 
autarquias e dos conselhos economicos [...] Finalizando, eu diria que a 
centralizagao do poder e a federalizacao das decisoes economicas 
representaram uma ruptura com o momento anterior. (DINI/.. Eli, 
(2004) apud COSTA (2011), p. 21) 

Para esses autores o sistema coronelistico-oligarquico se rompe com a ascensao 

de Getulio Vargas ao poder, na medida em que, a politica adotada, contrariava o 

compromisso estabelecido, baseado nas rela9oes miituas entre as esferas local, estadual 

e federal. 

Entretanto, estabelecido o rompimento com o sistema coronelistico ao nivel 

nacional, o discurso dominante acena para a perpetuacao das praticas "coronelisticas", 

sob o uso de novas roupagens. 

Rego (2008, p. 98), aponta que embora a situafao tenha mudado apos a 

Revolu9ao de 1930, pois a partir disso o vote tornou-se secrete, esse fato nao permitiu a 

extin9§o do coronelismo, acarretou na sua adapta9§o aos novos tempos, pois, 

o coronel conseguiu encontrar outros meios de controle, como, por 
exemplo, os votos marcados: quando duvidava da fidelidade de um 
eleitor, bastava-lhe ordenar o vote em um candidate estranho ao 
municipio, ou a sua anula9ao de maneira previamente definida, para 
facilitar a identifica9ao do votante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xAssim, a influencia do coronelismo nao foi eliminada com a ascensao de Vargas 

ao poder, apenas modificou-se, em dire9§o a uma nova forma de domina9§o 

oligarquica, uma vez que, a centraliza9ao aplicada pelo governo de Vargas foi 

contrabalanceada por uma certa autonomia reconhecida as oligarquias locais. 

Na compreensao de Gurjao, apesar da imposicao de interventorias, por Vargas, 

visando a centraliza9ao do poder, as oligarquias paraibanas tinham assegurada sua 

solidez no piano estadual, na medida em que, foi preservada a sua traditional estrutura 

de apropria9ao e domina9ao, a partir de uma nova reordena9ao da rela9ao destas e o 

poder central. 

Diante disso, a autora defende que nos anos pos-trinta ha uma redefini9ao e 

recomposi9&o do sistema coronelistico-oligarquico. Assim, na visao da autora, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reestraturacao politica ocorreu atraves de uma nova forma de articulacao, entre os tres 

poderes instituidos: o poder local, regional e central. 

Neste contexto, 

As oligarquias paraibanas acabaram conciliando com a politica 
economica do governo federal, sob a intermediacao das interventorias. 
Em contrapartida, tinham assegurada sua solidez no piano estadual, na 
medida da preservacao da sua traditional estrutura de apropriacao e 
dominacao. Assim, a elite agraria reiterava forrnas de trabalho nao 
capitalistas, alimentando o sistema oligarquico-coronelistico. A 
maquina clientelistica, os processos polfticos-eleitorais, as dissensoes 
intemas e as coalizoes, nos moldes da Primeira Republica, 
reproduziram-se, assim, sem grandes percalcos. (GURJAO, 1994, 
p.197-198) 

Percebe-se que o posicionamento da autora tambem acena para a perpetuacao do 

coronelismo, que apesar de novos condicionamentos historicos, parece sobreviver sob 

novas roupagens, a partir do momento que foi se adaptando aos novos tempos. Ou seja, 

a compreensao de Gurjao, assim como a de Rego e de que o coronelismo nao 

desapareceu com a ascensao de Getulio Vargas, pelo contrario, soube se adequar as 

modificacSes ocorridas e continuou operando. 

Jose Murilo de Carvalho, por sua vez, no artigo intitulado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As metamorfoses do 

coronel, reconhece a continuidade dos coroneis ao longo do tempo. Para este autor o 

coronel tipico da Primeira Republica que dependia do governo para manter-se no poder, 

sendo governista por definicao tern seu poder reduzido a partir de 1930, 

O coronelismo, como sistema nacional de poder, acabou em 1930, [...] 
o centralismo estado-novista destruiu o federalismo de 1891 e reduziu 
o poder dos governadores e de seus coroneis. Mas os coroneis nao 
desapareceram. Alguns da velha estirpe ainda sobreviveram ao Estado 
Novo. E surgiu o novo coronel, metamorfose do antigo, que vive da 
sobrevivencia de tracos, praticas e valores remanescentes dos velhos 
tempos. (CARVALHO, 2001, s.p) 

Diante disso, Murilo de Carvalho elenca que os coroneis resistiram as mudancas, 

a partir do surgimento de um novo coronel, pelo qual, o autor elenca ser a metamorfose 

do antigo. Este novo coronel vive atraves da sobrevivencia de tracos, praticas e valores 

dos velhos tempos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por fim, quando se fala, melhor, quando eu falo, de coroneis hoje uso 
a parte pelo todo. O coronel de hoje nao vive num sistema coronelista 
que envolvia os tres niveis de governo, nao derruba governadores, nao 
tern seu poder baseado na posse da terra e no controle da populacao 
rural. Mas mantem do antigo coronel a arrogancia e a prepotencia no 
trato com os adversarios, a inadaptaeao as regras da convivencia 
democratica, a conviccao de estar acima da lei, a incapacidade de 
distinguir o publico do privado, o uso do poder para conseguir 
empregos, contratos, frnanciamentos, subsidios e outros favores para 
enriquecimento proprio e da parentela. Tempera tudo isso com o 
molho do paternalismo e do clientelismo distribuindo as sobras das 
benesses publicas de que se apropria. Habilidoso, ele pode usar 
mascaras, como a do lider populista, ou do campeao da moralidade. 
Para conseguir tudo isso, conta hoje, como contava ontem, com a 
conivencia dos governos estadual e federal, prontos a comprar seu 
apoio para manter a base de sustentacao, fazer aprovar leis, evitar 
investigacoes indesejaveis. Nesse sentido, o novo coronel e parte de 
um sistema clientelistico nacional. (CARVALHO, 2001, s.p) 

Fortunato, citando Pang (1979), aborda que para o mesmo, houve uma 

modificacao e nao o declinio do coronelismo apos a revolucao de 1930. Neste sentido, 

Pang defende que as modificac5es economicas e sociais ocorridas nas decadas de 1930 

e 1940, acrescentaram uma nova dimensao ao coronelismo. Ainda afirma que depois de 

1945, o poder do coronel vai sendo enfraquecido, devido ao "voto secreto, a 

proliferacao dos partidos politicos, a multiplicacao do faccionismo e o poder de 

expansao dos governos estaduais e federal. Ou seja, para este autor os "novos coroneis" 

continuam diante da cena politica do pais". 

Nao obstante, Pang ainda afirma que "novos coroneis" continuam na 
cena politica da segunda e terceira geracao posteriores aos "coroneis 
tradicionais" da Primeira Republica - em seu maior numero, 
fimcionarios publlcos e/ou funcionarios liberals. Na concepcao deste 
autor, o coronelismo chegou ao ocaso, mas nao desapareceu de todo, 
embora pareca caminhar para o fim. "O novo" coronelismo so se 
configura claramente na decada de 1970 quando o planejamento 
estatal atinge o setor rural e os "novos coroneis" sao transmutados em 
objeto de agio estrategica do Estado. (PANG (1979) apud 
FORTUNATO (2008), p.51) 

De acordo com a compreensao de Pang, so o desenvolvimento e a modernizacao 

permitira o surgimento de uma nova elite social, e assim os coroneis deixarao de existir. 

Gurjao, assim como Pang e Lewin, defendem a ideia de adaptacao do 

coronelismo aos novos tempos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As mudancas quantitativas operadas foram perfeitamente integradas 
as novas formas de dominacao que os "coroneis" conseguiram 
constituir. A mudanca assumiu o carater de metamorfose e os 
"coroneis" e as oligarquias mudaram apenas de roupa. (GURJAO, 
1994, p. 52) 

Este discurso que versa sobre a perpetuacao dos "coroneis" ao longo do tempo, 

Institui a Ideia de que uma vez, rompido o coronelismo no ambito nacional, e 

estabelecida uma nova espacialidade para a atuacao e legitimacao da perpetuacao do 

poder do coronel ao ambito local, que passa a se manter atraves de uma nova roupagem. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus dessa espacialidade e o Nordeste, onde os "coroneis" ainda se fazem presentes 

na cena politica. Diversos fatores sao enfatizados por esse discurso atribuindo a 

sobrevivencia dos coroneis e naturalizando a sua imagem. 

Para Lewin, por exemplo, na decada de 1990. 

O poder de base familiar, em sua forma mais eonhecida, o 
coronelismo, ainda sobrevive ao nivel local na Paraiba e no Nordeste 
do Brasil. Esta nao e uma revelaeao surpreendente, se considerarmos a 
sobrevivencia parentela dos latifundios, das relacoes de exploracao do 
trabalho das zonas rurais, da pobreza, do analfabetismo e da doenca 
em muitas partes dos estados nordestinos. Embora numa escala 
bastante reduzida, tambem sobrevive um dos tracos distintivos do 
coronelismo, as lutas familiares, relembrando aos estudiosos do 
comportamento politico e social que ainda e possivel estudar a politica 
de familia onde o meio que historicamente Ihe deu condicoes de 
existencia tenha permanecido em grande parte inalterado. (LEWTN, 
1993,p.367) 

Neste sentido, a autora defende a ideia do coronelismo como praticas politicas 

associadas ao "atraso" que se verifica no Nordeste brasileiro e, como os demais autores 

anaiisados, nao pensa o coronelismo como um conceito que se gesta e se desdobra 

historicamente. 

No entanto, para Vasconcelos de Carvalho (1991) na medida em que as bases e 

as relacoes que sustenta o coronelismo se alteram, a ideia que os politicos dos 

municipios tern raizes oligarquicas nao e suficiente para se ter uma identidade 

coronelista. Ainda que seja considerado conservador o processo de modernizacao 

exercido pelo Estado do Nordeste brasileiro, e inutil querer encontrar o coronelismo sob 

novas roupagens. 

Fortunato tambem aponta que o coronelismo e a imagem do coronel so obtem 

uma legitimidade e continuidade na medida em que ha um deslocamento da ideia do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coronelismo do campo nacional para o campo regional, no entanto, defende que a 

imagem do coronel, so se institui e se positiva como caracterizadora das relacoes de 

poder posteriores a Primeira Republica, na medida em que passa de simbolo a simulacra 

do poder local. Pois, 

[...] a perpetuagao dessa identidade, e do consequente uso do conceito 
do coronelismo, passa pela reelaboracao constante da imagem do 
coronel, atraves de uma reorganizacao permanente e estrategica, a fim 
de que esta se acomode as mudancas politicas, socials e economicas. 
(FORTUNATO, 2008, p.l67-168). 

E, neste sentido, a ideia de continuidade e forjada como tafica de poder, por 

meio de uma naturafizacao que nao se sustenta. Portanto, Fortunato, assim como 

Vasconcelos de Carvalho nao defendem a ideia de "plasticidade" do coronelismo. Para 

estas autoras, o discurso dominante, ao defender a perpetuacao dos coroneis ao longo do 

tempo, embora acabe naturalizando este conceito como as proprias praticas que ele tenta 

caracterizar e reelaborando, permanentemente a imagem do coronel, por meio de 

adaptaeoes e reinvencoes, ao inves de homogeneizar uma identidade complexificam tal 

imagem, na medida em que apontam para o declinio irregular do coronelismo e/ou para 

a permanencia da figura do coronel na politica, mesmo apos esse declinio. 
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CONSIDERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

Este trabalho abordou as relacoes de poder ditas "coronelisticas" nos fins do 

seculo XIX e inlcio do seculo X X no Estado da Paraiba. 

Mediante ao que foi exposto, percebemos que o conceito do coronelismo foi 

constantemente elaborado e reelaborado para defmir as praticas politicas brasileiras ao 

longo do tempo. O discurso dominante estabelece ao coronel uma serie de fatores, pelos 

quais elaboram uma identidade e a sua sobrevivencia, ao passo que vai positivando a 

imagem do coronel como um "codigo eterno". 

Durante a Primeira Republica, periodo consensualmente considerado como auge 

do coronelismo, a Paraiba fora marcada por tres oligarquias, a Venancista, a Alvarista e 

a Epitacista. Este ultimo e referenciado como o principal expoente do sistema 

coronelistico-oligarquico, que dominou grande periodo da politica no Estado. Epitacio 

Pessoa durante o periodo em que ocupou a presidencia da Republica (1919-1922) 

arrecadou muitas verbas para o Estado, principalmente, atraves da realizacao de obras 

de infraestrutura, construindo acude e rodovias para dar acesso ao sertao nordestino e 

auferindo muitos lucros aos "coroneis" e fortalecendo as oligarquias que se 

encontravam a ele vinculadas. 

No entanto, Joao Pessoa levado pelas condicoes que se processavam na decada 

de 1920, estabeleceu uma mudanca na direcao da politica na Paraiba, com medidas 

disciplinatorias sobre os chefes locais, objetivando submete-los ao comando 

centralizador do governo. Tais medidas iam de encontro ao comprornisso, pelo qual 

assentava, na medida em que, se desenvolviam em uma direcao contraria ao que fora 

estabelecido por decadas. E neste sentido que alguns autores consideram que a crise do 

sistema coronelistico-oligarquico na Paraiba, "tern suas determinaeoes implicitas, na 

propria estrutura do regime politico-economico e nas modificacoes ocorridas em 

consonancia com as necessidades politicas do capitalismo brasileiro". (GURJAO, 1994, 

p.67) 

Diante da discussao abordada, por meio da interpretacao dos discursos 

referenciados, percebemos que as taticas e estrategias utilizadas pelos que 

administravam o exercicio do poder local, como tambem, a sua forma de organizacao, 

revelam o conteudo do discurso dominante, e a positivacao desse discurso por meios da 

consolidacao do "fenomeno coronelista" no periodo abordado, enquanto praticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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politicas. O principal enunciado dessa institucionalizacao se fendamentava na ideia de 

que baseadas em um compromisso mutuo, as esferas do poder encontravam-sc 

dependentes das relacoes clientelisticas e do compadrio. Dependencia essa, que revelava 

as disputas entre as esferas do poder, pela disposicao dos cargos politicos ou da 

maquina eleitoral, como mecanismo de ampliacao do poderio e dominacao, uma vez 

que se considerava que o ultimo garantia o primeiro. Por sua vez, percebe-se que estes 

discursos, tambem acabam naturalizando a existencia dos coroneis, pos 30, a partir do 

momento que encontram causas para a perpetuacao desse sistema nas regioes tidas 

como mais fragilizadas, como e o caso do Nordeste e, mais especificamente, da Paraiba. 

Entretanto, apesar de afirmar que o coronelismo, enquanto pratica de dominacao 

politica, corresponde a um poder historicamente datado, o discurso dominante, ainda 

enfatiza a permanencia de praticas ditas "coronelisticas" no nosso Estado de forma 

atemporal. Muitos afirmam a morte do coronelismo, mas nao dos coroneis, que, sao 

considerados ainda vivos atuando em lugares isolados, ao mesmo tempo em que, outros 

afirmam que o coronel permaneceu sob novas roupagens e continua inserido e atuando 

sob mascaras diversas nestes Estados tidos como mais fragilizados. 

Com base no que foi exposto, o coronelismo considerado enquanto um 

fenomeno que remonta a todo pais, encontra no Nordeste Brasileiro ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da sua 

perpetuacao. E nessa espacialidade que passa a ser legitimada a continuacao das praticas 

ditas "coronelisticas", uma vez que, o coronelismo, associado ao signo do atraso, soffe 

um deslocamento do campo nacional para o campo regional, pelo qual, passa a permear 

as regioes consideradas mais "fragilizadas". 

Dessa forma, o coronelismo, assim como a imagem do coronel ganham uma 

legitimidade e continuidade a partir deste deslocamento. E o Estado da Paraiba aparece 

inserido neste contexto. 

Portanto, ha uma tendencia de manutencao do discurso tradicional de que os 

coroneis sobreviveram ao declinio do coronelismo, ao passo que, foram se adaptando as 

mudancas ocorridas, no ambito das relacoes de poder. Tal tendencia e justificada por 

meio das aliancas politicas entre parentelas, e do poder de barganha que as oligarquias 

conseguem devido a forca que exerce sobre os eleitores. Desse modo, na medida em 

que, nestes discursos, ha a defesa de causas atribuidas a essa sobrevivencia, verifica-se a 

positivacao e legitimacao da imagem do coronel como um elemento que se eterniza, que 

por meio das taticas e manobras consegue sua permanencia no controle do poder local. 
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Mas, consideramos que e de fundamental importancia, pensar a ruptura do coronelismo 

nas relagoes de poder que se exercitam no Estado da Paraiba no final do seculo IX e 

inicio do seculo XX, para alem desse debate. E, neste sentido, percebemos que o 

discurso dominante, bem como as praticas politicas que engendraram a caracterizacao 

do coronelismo, nos remete a ideia de que tais relacoes sao instituldas, nos e pelos 

discursos academicos de tal modo que a problematizacao da elaboracao do conceito de 

coronelismo e da imagem do coronel nao e pensada, pois, esse conceito e essa imagem 

sao abordados como se fossem as proprias praticas politicas que tentam caracterizar. 
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