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Esse texto busca estabelecer re la te s  entre elites politicas e 

fnmilismo, tentando apresentar a relevancia de tal tematica para a 

uHonda dos estudos contemporaneos das Ciencias Sociais brasileira. 

i) objeto empirico sao as re la te s  politicas construidas atraves das 

••‘.l rategias de parentesco e desenvolvidas no seio das “familias 

politicas” do Estado da Paraiba.

Trata-se de entender ate que ponto o familismo e as redes de 

IMientesco ainda importam a compreensao da politica no contexto pos- 

rt'democratizacao? A abordagem sera realizada a partir da perspectiva 

rtimlitica da “sociologia relacional” de Pierre Bourdieu, estabelecendo 

debate com o “marxismo-estruturalista” e "institucionalismo da 

nscolha racional”.

Procura-se, assim, demonstrar a relevancia que tal agenda 

upresenta as Ciencias Sociais contemporanea, incorporando a discussao
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sobre elites politica o fenomeno do familismo e as estrategias df I 

parentesco, tendo como foco de analise as linhagens politica “Cimlin I 

Lima e "Vitais” no Estado da Paraiba, bem como algumas familint I 

que exercem domfnio politico sobre algumas microregioes do referidt) 

Estado.

1. Elites Politicas no debate contemporaneo

0  termo elite se refere, embora de forma imprecisa, aquoltn I 

individuos pertencentes aos grupos melhores situados na estrutum 

social como urn todo. Essa problematica fora inserida na agenda do* 

estudos relacionados a politica a partir das investigates desenvolvida* 

por Gaetano Mosca (1992 [1896]) e Vilfredo Pareto (1984 [1935]). Est<i 

lan^am, a sua epoca, urn programa de pesquisa no qual enfatizam que 

as “minorias politicamente ativas” deveriam ser objeto de analise de 

maior importancia, para os cientistas politicos e, acrescentaria, pain 

os cientistas sociais como urn todo.

E no seculo XX que o exame da anatomia das elites politicas 

converte-se em uma preocupa^ao central da Ciencia Politica. A 

constitui^ao da Classe Politica como maioria organizada em Mosca (1992 

[1896]), a Circulate) das Elites de Pareto (1984 [1935]), a tendencia a 

oligarquizacao das organiza^oes politicas conforme Michels (1982), atb 

o debate entre monistas e pluralistas (DAHL, 1997; PUTNAM, 1976), nos 

anos 1950 e 1960, fizeram deste um dos temas consagrados neste ramo 

de estudo a epoca (MARENCO, 2013).

Conforme Marenco (2008) constata-se que boa parte da 

produgao dedicada aos estudos sobre as configurates das elites 

politicas nas in st itu te s  poliarquicas contemporaneas fora publicada 

ate os anos 1970. Apos esta decada, o que se encontram sao trabalhos
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pmliMis e isolados, descritivos e desprovidos de pretensoes teoricas 

■ mil, losas. Nesse sentido, e possivel, a partir das leituras realizadas, 

um ,i ,itar certo periodo de produijao teorica voltada a compreensao da 

(fiiMinK a e configurate das Elites Politicas (SCOTT, 1995; GRVNSZPAN, 

W%. HEINZ, 1999; CHARLE, 2006).

t  de meados da decada 1970 que havera, contudo, desinteresse, 

|H'i parte dos cientistas sociais no tocante a abordagem acerca das 

p ilm  politicas. Esse desinteresse deve-se, em certa medida, ao fato da 

' i. o< ia Politica e a Sociologia Politica, redescobrirem os estudos sobre 

(mimes, partidos e elei^oes, bem como os estudos acerca da fo rm at0 

1 .1 -.tado Capitalista e suas rela?oes com a economia capitalista, que

.....(xhj polarizando significativamente os estudos nessas decadas, na

hM<)|>a e nos Estados Unidos (PERISSINOTTO E CODATO, 2008).

No Brasil tambem nao sera diferente. Alias, poucos foram os 

niludos no Brasil acerca do recrutamento das Elites Politicas. Talvez 

propria influencia das teorias marxistas na sociologia brasileira 

has decadas de 1960, 1970 e 1980, e tendo em vista que, nesse 

priiodo, na Europa e nos Estados Unidos, essa agenda ja vinha em 

•li'cadencia, os estudiosos da Sociologia e da Ciencia Politica nao 

Mrlbuiram importancia a esse fenomeno. As questoes vinculadas 

h formai^ao do Estado Nacional e a constituito de uma sociedade 

moderna capitalista estiveram no centra do debate (FURTADO, 2007; 

IANNI, 1996; FERNANDES, 2006)

Perissinoto e Codado (2008), afirmam que, para alem do 

Mirgimento desses temas que propiciaram desinteresses no tocante 

a os estudos sobre Elites Politicas, outras razoes estiveram na 

iirlgem. Razoes que se configuraram a partir do surgimento de novas 

perspectivas teoricas e novos programas empiricos de pesquisa, cujas

107



indagacoes nao mais conferiam as elites politicas e sociais um lugar 

central.

Perissinoto e Codado (2008, p. 07) destacam ainda que

o arrefecimento da preocupa?ao dos cientistas sociais pelo tema 
das elites deve-se, em essencia, as criticas formuladas a partir 
de tres perspectivas bem distintas: o estruturalismo marxista, o 
Institucionalismo de escolha racional e a Sociologia Relacion.il 
de Pierre Bourdieu. (PERISSINOTO a CODADO, 2008, p. 07)

Embora se observe que tres perspectivas distintas formulem 

criticas contundentes a constru?ao da abordagem desenvolvida 

pelos classicos construtores da Teoria das Elites, nao exclui o fato 

de, na realidade, as elites politicas se constituirem um objeto de 

grande relevancia para os estudos da Sociologia e da Ciencia Politico 

na atualidade. Acredita-se que, as tres perspectivas - marxismo 

estruturalista, institucionalismo da escolha racional e sociologia 

relacional - ao lan^arem criticas a abordagem ate entao realizada 

pelos teoricos classicos da tematica, possibilitaram aberturas para 

o enfrentamento de problemas teorico-metodologicos no que diz 

respeito as analises desenvolvidas sobre elites politicas.

1.1. Marxismo-estruturalista

Um dos principal's expoentes do Marxismo-estruturalista e 

Nicos Poulantzas (1982; 1986). De acordo com Perissinoto e Codado 

(2008) Poulantzas recusa veementemente trazer a “problematica" 

das elites politicas para o interior do marxismo. Oliveira (2001) nos 

afirma que a proposta de Poulantzas, dentro da tradi^ao marxista, 

concebe o Estado na rela^ao com a classe dominante. Isto, segundo 

esses autores, decorre-se: 1) que, para Poulantzas, o funcionamento 

do Estado Capitalista e o seu carater de classe devem ser explicados a
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partir de vinculos objetivos existentes entre a estrutura especifica e a 

iedade capitalista; 2) que os individuos que controlam os principals 

stos do aparelho estatal (a burocracia), independentemente de 

•aia origem social, crengas coletivas e m otivates subjetivas, estao 

tinados a reproduzir a “fun^ao objetiva” do Estado, que consiste 

em, ultima instancia, manter a coesao de uma forma^ao social 

Iwseada na domina^ao de classe; e 3) que para uma analise de cunho 

marxista importa entender “que re la te s  sociais o Estado reproduz?”, 

“com que fins?” E nao “quern governa?”, “quern decide?”, “quern 

mlluencia” etc, ja que o que importa, na realidade, sao os efeitos 

Objetivos das decisoes politicas e nao as intensoes subjetivas dos 

(Iccisores. (PERISSINOTO E CODADO, 2008)

A analise marxista, de perspectiva Poulantziana, nao 

.id ibui centralidade aos estudos sobre elites politicas, pelo fato de 

que, compreender a forma^ao das elites a partir das trajetorias e 

iccrutamento de parlamentares, e langar entendimento sobre o Estado 

( npitalista a partir da aparencia do fenomeno. Haja vista que o Estado 

( npitalista e constituido, nao somente a partir dos individuos, atraves 

ijOS seus valores, mas, e, fundamentalmente, a partir da luta de classe 

que se constitui no seio da forma^ao historica da sociedade capitalista. 

i: os individuos, por assim dizer, reproduzem a logica fundante da 

wciedade capitalista no seio do Estado que sao os interesses da classe 

dominante.

Dai a importancia atribuida a compreensao acerca das re la te s 

•■ociais que o Estado reproduz e quais as finalidades e objetivos 

.dmejados pelo Estado, enquanto institui^ao moderna, palco de lutas e 

dos conflitos de classe. Por este motivo, o Estado e definido e explicado 

por aquilo que ele reproduz e nao pela natureza de seus ocupantes 

(THERBORN, 1989, p. 155-157)
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Corroborando com a perspectiva de Perissinoto e Codariu

(2008, p. 08),

Mesmo que se aceite a afirmaqao segundo a qual os efeltov 
das decisoes tomadas pela elite politica nao correspondcm 
as intencoes originais dos seus membros - e nao e preciso m  i 

adepto do marxismo estruturatista para acatar essa evident In 
- ainda assim a natureza da elite (seus perfis sociais, atribulm 
profissionais, valores mentais) pode vir a ser um fator important# 
para a explicacao dos fenomenos politicos.

Isto se torna mais importante quando se ve que a elite 

politica brasileira esta constituida a partir das redes de parentesco e 

de parentela (OLIVEIRA, 2001; LEWIN, 1993). Assim, compreender as 

elites politicas atraves dos seus perfis sociais, atributos profissionais, 

valores mentais, torna-se fundamental para lanqar luz acerca do 

comportamento dos dirigentes politicos em nosso Pais. O estudo 

acerca das trajetorias desses agentes, a partir das redes de relates 

fundamentadas nos laqos familiares e de parentesco, pode-se se 

configurar em uma agenda de pesquisa extremamente significativa. 

O que nao exclui situar os agentes dentro de um campo de disputa, 

no qual os mais diversos capitals sao essenciais a compreensao de 

ocupa0es de cargos e postos estrategicos na esfera estatal.

Com isso, nao se quer, de forma alguma, negar ou mesmo atribuir 

menos importancia a dimensao estrutural da formafao da sociedade 

capitalista. O que nao se pode e negligenciar ou mesmo analisar o 

fenomeno a partir de uma unica causa. A constitui^ao e formapao de 

Elites Politicas se dao atraves de fatores multicausais. O que implica 

compreender diversas variaveis, para alem, e tao somente, da variavel 

economica. As diversas variaveis formam um todo complexo no ambito 

da realidade investigada. Nos estudos sobre Elites Politicas no Brasil, 

por exemplo, a variavel familia e negligenciada. Esse estudo tern como
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in>'ii>nsao verificar empiricamente ate que ponto a variavel familia 

mi.porta (OLIVEIRA, 2012) no que diz respeito a compreensao das Elites 

hill! leas.

I,A Institucionalismo da escolha racional

0  Institucionalismo de escolha racional parte do pressuposto 

que o comportamento dos individuos e orientado a partir das 

IliMItui^oes e conforme as regras do jogo. Os individuos sao, por 

iMiureza, seres racionais. A racionalidade aqui e concebida como 

Hl(|o dado aprioristicamente. Nao compreende a racionalidade como 

unm constru^ao social. Assim, na perspectiva do Institucionalismo de 

olha racional, o contexto institucional e a variavel independente que 

.•■plica a conduta de atores politicos tidos como seres eminentemente 

i .ii ionais.

Para os autores desta perspectiva, as “regras do jogo” 

i uiidicionam o comportamento dos atores e, em consequencia, os 

outputs do sistema politico. (TSEBELIS, 1998, p. 51). Ao estabelecer 

imm compreensao de que o comportamento dos agentes e resultado 

il.c. “regras do jogo" impostas pelas in stitu te s, essa perspectiva 

ilrsc.onsidera, por completo, a historia pregressa da origem de classe 

mi dos valores culturais dos agentes politicos. Porem, inseri a analise 

i. variavel institui^ao, destacando a relevancia que essa assume para a 

i nmpreensao dos fenomenos sociais.

O fato de atribuir enfase, em demasia, a institui^ao, acaba 

t.-slringindo a analise. Supervalorizando o comportamento dos 

..gentes como resultado das “regras do jogo" estabelecido e imposto 

pela instituiqao. Com isso, deixa, em segunda ordem, a dimensao 

iixiologica da constru^ao e do desenvolvimento da aqao humana. Para
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essa perspectiva, os individuos seriam intercambiaveis, isto e, “so|a 

qual for o seu background social (alto, baixo) e ideologico (radical o 

liberal), eles agiriam da mesma maneira exatamente porque sao todon 

atores que racionalmente buscam sempre maximizar seus objetivos", 

(PERISSINOTO E CODADO, 2008, p. 09)

Nota-se que, com essa perspectiva analitica da Cienci.t 

Politica, a enfase nao esta atribuida aos valores societarios, mas, sim, 

as instituigoes. Ou seja, as in st itu te s  definem o comportamento 

dos agentes, atraves das suas normas e regras, as quais orientam o 

comportamento dos agentes.

No universo empirico as escolhas institucionais nao se separam 

da esfera dos valores e das representagoes simbolicas que informam 

os atores que realizam tais opgoes. Como conceber, por exemplo, a 

instituigao “Estado brasileiro” sem levar em consideragao os valores 

que a constituiram? A titulo de informagao do quanto a cultura e os 

valores importam, os classicos do pensamento social e politico brasileiro 

(FREYRE, 2000; HOLLANDA, 1995; OLIVEIRA VIANNA, 1999; FAORO, 

1989) e os estudos mais recentes (SCHWARTZMAN, 1988; LAMOUNIER, 

1990; O’DONNEL, 1991; SCHARZ, 1992) vem analisando e descrevendo 

a cultura politica nacional como

um conjunto rigido de padroes politico-culturais, dotado de 
forte capacidade de continuidade, combinando tragos herdados 
das raizes ‘ibericas’ do pais - isto e, um sistema de valores 
autoritarios hierarquicos e plebiscitarios - com componentes 
‘estatistas’ e antiliberais resultantes do processo de formagao 
do Estado (MOISES, 1995, p. 105)

Os estudos de Souza (2000; 2003) tambem tern versado em 

compreender a importancia que os valores assumem no funcionamento 

e operacionalizagao das in st itu te s  brasileiras. O seu objetivo central
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|(Mli sido perceber quais sistemas de valores que estao subjacentes e 

■ ■ iiiiiirem especificidade a nossa modernidade.

Para tal feito, Souza (2003) se apoia na argumentagao de 

Inylor (1997) no sentido das ideias residirem na imbricagao que elas 

i Miibelecem com os valores e que, portanto, encerram uma avaliagao 

,11 rflalidade, ao delimitar o que e importante do secundario. Apoiado

.... pressuposto e compartilhando com Souza (2000) de semelhante

|M.j|gio, asseguro que “as ideias se entranham no cotidiano e em 

in .ideas sociais, permitindo uma diregao singular aos comportamentos 

mdlviduais e coletivos. Elas se institucionalizam e produzem, a partir 

.Idi, uma seletividade que confere e expressa certa singularidade social 

natural” (SOUZA, 2000, p.160)

Observa-se que tanto o Marxismo-estruturalista quanto o 

titucionalismo da escolha racional tentam compreender a agao 

hos agentes a partir de elementos externos a pratica destes. Dito de 

... .Ira forma, para o marxismo-estruturalista a agao dos agentes que 

i ninpoem a elite politica e resultado da estrutura societaria capitalista 

■ Inc concebe a sociedade a partir da luta de classes; por sua vez, o 

In .litucionalismo da escolha racional concebe a agao dos agentes como 

I,'.ultado das “regras do jogo” imposta pelas instituigoes. Tanto o 

unrxismo-estruturalista quanto o institucionalismo da escolha racional 

nicaram a agao dos agentes como resultados externos a pratica. A 

it.,ao e resultado de uma estrutura que se encontra posta a priori.

O institucionalismo de escolha racional nao explica, por 

i-Aomplo, como se concebe o processo de constituigao dos gostos e 

pieferencia dos agentes politicos (cf. TSEBELIS, 1998, p.54, n.36 Apud 

I'I RISSINOTO E CODADO, 2008). E mais que isso, a especificidade dos 

yostos e das preferencias dos atores nao entra na explicagao dos 

i.omportamentos politicos. Nessa perspectiva, a teoria da escolha
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racional explica o desenvolvimento da agao dos agentes, mas quits* 

nada informa sobre o motivo subjetivo que conduz os atores a aqli 

em uma ou em outra dire^ao. 0  que se constata e que existe, im 

escolha racional, uma racionalidade institucionalmente situada, m.v. 

socialmente desencarnada. (PERISSINOTO E CODADO, 2008, p. 09)

A ausencia de uma sociologia politica que encare os agent m 

como construtores de suas praticas a partir do contexto e dos valorem 

inculcados, em corpos e mentes, tornam as duas teorias supracitadm 

frageis a compreensao da forma^ao e recrutamento das elites political, 

e frageis em termos de explicagao quanto aos elementos subjetivo* 

que orientam as escolhas dos agentes.

Nao e de forma alguma plausivel “supor que os agentes, ao 

ingressarem na politica, dispam-se de todos os valores e preferences 

que Ihes foram inculcados ao longo dos processos de sociatiza^ao 

primaria, secundaria e politica” (PERISSINOTO E CODADO, 2008, p. 

09). Nao perceber essa dimensao axiologica e valorativa, na qual os 

agentes sao constituidos, e a partir dela passam a orientar as suas 

escolhas no mundo, e cair em outro erro, encarar a constru^ao social 

de forma naturalizada. Este problema e resultante do primeiro, visto 

que a a^ao dos agentes e resuttado das estruturas ou das institutes, 

e essas passam a ser naturalizadas. As in stitu te s, nesse sentido, 

nao sao entendidas como produ^ao historica das re la te s  sociais e 

humanas, mas como entidade abstrata, deslocadas do universo social.

1.3.Sociologia relacional e sua contribuiqao ao debate

Outra perspectiva que em muito serviu para criticar os 

estudos sobre elites politicas construidos pelos classicos, ao tempo 

que ampliou o debate acerca de tal tematica, foi, e continua sendo,
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mi.ilise elaborada pelo sociologo Pierre Bourdieu (2001). Trata-se 

uma perspectiva que se propoe a compreender o real de forma 

clonal. Ela esta ancorada em uma analise atraves da qual existe 

nnentemente uma rela^ao entre o individuo e a sociedade, entre a 

iiiitura estruturante e a estrutura estruturada, entre a objetividade 

n uibjetividade. Ao propor tal perspectiva, o citado autor tenta, a 

ii,it i ii de uma perspectiva de sintese, resolver as dicotomias classicas 

Mentes no pensamento sociologico, atraves das quais haviam 

niiM valorizacao de uma dimensao em detrimento da outra.

A tentativa do sociologo frances e avan^ar no sentido de propor 

hum analise na qual a a?ao dos individuos e ou dos agentes, como ele 

Miesino propoe, nao seja mero resultado das estruturas, nem tampouco 

i mi no outro extremo de conceber o individuo como esse ser livre que 

ni1 orienta a partir da sua propria racionalidade. Com esta proposta, 

I'Hiirdieu (1989; 2001) acrescenta novos elementos que nos possibilita 

i.rdsar as elites politicas por outros caminhos, sem que venhamos a cair 

mi extremismo de que as Elites nao importam para a compreensao das 

Hiildan^as na sociedade, reduzindo a analise a elementos estritamente 

i In ordem economica, e sem que caiamos na logica de que apenas as 

institutes determinam o comportamento dos agentes a partir das 

irgras do jogo estabelecidas.

Para tal feito, Bourdieu (1989) retoma urn conceito aristotelico 

de habitus e resignifica. Esse passa a ser urn dos conceitos centrais para 

n construqao da sociologia relacional. Torna-se o habitus a categoria 

line permitira compreender a rela^ao dialetica que se estabelece entre 

t! individuo e a sociedade. De forma que aquele nao se concebe sem 

esta e vice-versa. Atraves do habitus, este enquanto incorporagao da 

I'xterioridade e exteriorizagao da interioridade, os agentes passam a
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agir na sociedade atraves dos valores que sao materializados em sein 

corpos e em suas mentes.

0  corpo, em Bourdieu, passa a ser um agente do procesMii 

de aprendizagem e nao somente a mente, como pensara a teoria (In 

escolha racional. A mente esta eminentemente atrelada ao corpo. ()% 

agentes, por assim dizer, passam a operacionalizar e agir, a partir (In 

que, historicamente, fora internalizado em seus corpos. Nao ha no 

social nada que nao seja produzido socialmente. As in st itu te s  silo 

produzidas historicas e socialmente pelos agentes, ao tempo em que 

os agentes tambem sao constituidos historicos e socialmente nessn 

rela^ao com as institui0es e mais, ainda, com aquilo que a sociedade 

produz. As in s t itu te s  nao se constituem para alem do social. Elas slid 

partes constitutivas do social.

A Sociologia, atraves da analise desenvolvida por Bourdieu I 

(2001), rompe com todo e qualquer aprioristico. Rompe com o pr£- 

construido e com as analises de cunho essencialista e substancialista 

0  real nao existe, senao em sua perspectiva relacional. A Sociologia 

cabe o papel de desnaturalizar processos. Desnaturalizar o quo 

socialmente e construido. Assim, se as elites existem e porque essas 

foram construfdas socialmente. E faz-se necessario compreender os 

processos atraves dos quais elas se formam e constituem em elites 

politicas dominantes em determinado contexto social.

Ao adotar essa perspectiva relacional, Bourdieu nos chama a 

aten<?ao para pensar a sociedade constituida atraves de campos. Esses 

como espago da pratica, locus no qual os agentes agem de acordo 

com os capitais adquiridos ou herdados historicamente. Os agentes, de 

acordo com o quantum de capital que possuem, ocupam posigoes dentro 

dos espacos de realiza^ao pratica. 0  poder passa a ser constituido 

na rela^ao entre diferentes p o s t e s  que distribuem desigualmente
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mi>il.iis especificos de um campo, o que, por sua vez, "confere aos 

(•iiilMntes dessas posi^oes potencialidades distintas para produzir 

ii mhos nas lutas que caracterizam o mesmo campo”. (PERISSINOTO 

| ( ODADO, 2008, p. 10) Assim, o sentido de estudar os atributos dos 

b i t e s  reside no objetivo de captar a “socio-logica” objetiva que 

iiilciita o funcionamento do campo. Fora desse registro nao faz sentido 

kmiidar as Elites, pois pouco serviria, salienta Perissinoto e Codado 

0008) .

}. Quando as elites politicas estao no seio das linhagens das 

(hinilias politicas: a Paraiba como locus de estudo.

Os estudos de Sociologia Politica e de Ciencia Politica no Brasil 

1.1ii it o tern problematizado e versado sobre a rela^ao entre parentesco 

ii i representacao politica. Muito menos tern tentado compreender as 

i > iles de relagoes politicas estabelecidas pelas familias tradicionais no 

Win do Estado de forma a permanecer, ampliar e reproduzir sistemas 

f|r dominacao baseado em sustenta^oes fundamentadas a partir de 

M .uategias familiares e de parentesco no campo da politica no Brasil 

I uiit.emporaneo (OLIVEIRA, 2001; 2012).

Levantar a questao das fungoes das rela^oes de parentesco ou 

ii niilidade dos parentes significa perceber que os usos do parentesco 

um reservados as situagoes oficiais nas quais desempenham uma 

iuii(ao de ordenagao do mundo social e de legitimacao dessa ordem 

illOURDIEU, 2006; 2009).

As re la te s  atraves do parentesco e das redes de parentela 

cxercem poder simbolico atraves dos categoremas, os quais podem 

mm pensados atraves dos nomes proprios, que, como emblemas que

iniicentram todo capital simbolico de um grupo prestigioso, colocam

117



em jogo uma intensa concorrencia. Apropriar-se desses indidos (In 

posi^ao genealogica (fulano, filho de sicrano, filho de beltrano etc), ( l  

de alguma forma se apropriar de um titulo que da direito e privilege 

sobre o patrimonio do grupo. E possuir um capital a mais de importanr In 

fundamental para a concorrencia e disputas dentro do campo politlm 

(BOURDIEU, 2009).

A importancia em estudar essas redes de re la te s  politic.* *', 

fundamentadas no parentesco e na parentela no Estado da Paraiba eslA 

no fato de compreender a logica pratica desses grupos familiares e sens 

mecanismos de domina^ao. Trata-se de entender, sociologicamente, .1 

estrutura de poder constituida no Estado nao como uma abstract), 

mas como se materializa em s itua te s objetivas de posse de riqueza 

(OLIVEIRA, 2001; 2007; 2012) e se reproduz e se consolida gramas .* 

redes politicas fundamentada em re la te s  sociais permeada pelos 

capitais impessoais (MONTEIRO, 2009).

Trata-se de entender as redes politicas de poder atraves das 

conexoes de interesses envolvendo, empresarios, familias e cargos 

politicos no aparelho de Estado (no executivo, no legislative e no 

judiciario), bem como em outros espa^os de poder, buscando assegurai 

vantagens e privileges para os participantes. As redes podem utilizar 

artificios tais como 0  nepotismo, 0  clientelismo e a corrupgao. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 151)

O grafico abaixo, nos traz indicios de quanto os representantes 

da Paraiba, na Camara Federal, se imbricam atraves do “sangue”. 

Ou seja, boa parte da representa^ao politica da Paraiba, na Camara 

Federal, tern lagos de parentesco ou esta no ambito da parentela de 

grupos politicos tradicionais, os quais se reproduzem historicamente. 

Conforme pesquisa realizada junto ao site do Congresso em Foco e 

junto ao TSE (2015), visualizando uma serie historica, compreendendo
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1 , 1  a partir de duas decadas, de 1994 a 2014, veremos que de forma 

essiva a da bancada Federal da Paraiba, apresenta, em termos 

ativos, porcentagem significativa de deputados de linhagens 

liliares.

G R A F IC O  0 1  -  B A N C A D A  D A  P A R A IB A  N A  C A M A R A  FED ER AL C O M  
P A R EN TES  E M  D U A S  D E C A D A S  (% )

83.33%
91.67% 91.67%

111II
700?

route: Elaborado pelos autores a partir de dados do Tribunal Superior 

l leltoral - TSE (2015)

Ao observar esta serie temporal, veem-se indicios de que a 

li.mcada de parentes ou de politicos que tern seus filhos (as), netos (as), 

Ipposos (as), primos (as), no decorrer dos vintes anos, compreendido 

••litre 1994-2014, pos redemocratiza^ao, so tern aumentado. Embora 

Irndo a legislatura para Camara Federal de 1998, uma queda da 

Umcada de parlamentares com parentes, ve-se que em 2002, essa 

Umcada volta a crescer em termos percentuais da ordem de 75% dos

• cpresentantes. O que se mantem na legislatura seguinte e nas de 2010 

<• 2014 chega proximo aos 100%.

O que sempre intrigou varios autores e a analise de continuidade 

•las estruturas de poder ao longo de mudan^as politicas na historia do 

llrasil. Raimundo Faoro (1989), na obra Os Donos do Poder, aponta 

•is questoes da continuidade e da grande adaptabilidade de atores e 

grupos politicos ao longo de diferentes conjunturas.
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2.1. Dominacao politico-partidaria e linha$ens familiares 

“Cunha Lima” e “Vitais” em Campina Grande/Paraiba

0  Estado da Paraiba e um dos que compoe a Regiao Nordestr 

Deste Estado, muitos foram os nomes de familias tradicionais quo 

se destacaram no cenario da politica nacional. Na decada de 1930, 

do seculo passado, destacaram-se varias familias, dentre elB| 

destacam-se os Pessoa. Epitacio Pessoa e Joao Pessoa, tio e sobrinho, 

respectivamente. Epitacio chegando a ser presidente do Brasil. E Joan 

Pessoa, governador do Estado3 *. Atualmente dois grupos politicos dn 

Paraiba, com linhagens familiares, tern se destacado no cenario politico 

nacional sao as familias “Cunha Lima” e “Vitais”, ambas adotaram 

Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraiba, como 

berqio politico.

0  recorte em estudar as redes de parentesco dessas duas familias 

e a ocupa?ao de cargos no ambito local, estadual e federal, deve-se 

ao fato de ambas terem no contexto atual expressiva notoriedade. 

Sao dentre as demais familias politicas que dominam o estado, as que 

adquiriram nos ultimos dez anos, notoriedade, e assumiram cargos 

expressivos na ordem federal, participando das principal's disputas 

eletivas e de comissoes importantes. Os nomes e, portanto, herdeiros 

dessa tradi^ao, estao representados na ordem federal, atraves do 

Senador Cassio Rodrigues da Cunha Lima (PSDBM e do Ex-Senadot
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3 Um dos estudos classicos acerca dessa famitia no Estado da Paraiba ler: LEWIN, 
Linda. Politica e parentela na Paraiba: um estudo de caso da oligarquia de base 
familiar. Rio de Janeiro: Record, 1993.

1 Cassio Rodrigues da Cunha Lima, nasceu em Campina Grande, em 5 de abril de 1963, 
e advogado e politico brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB). E filho do ex-governador da Paraiba Ronaldo Cunha Lima. Ja foi prefeito de 
Campina Grande por tres vezes, deputado federal por dois mandatos e governador
da Paraiba por duas vezes. Atualmente e Senador da Republica.
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(I'MOB) e atual Ministro do Tribunal de Contas da Uniao (TCU) Vital do 

IK'tlo Filho5 .

Uma das possibilidades de interpretacao para a compreensao de 

rtM lutamento politico no Brasil contemporaneo esta em compreender 

fis estrategias utilizadas por essas familias no que diz respeito a 

■ic npa<;ao de espa<;o na estrutura do moderno Estado brasileiro. Trata- 

|t* de um fenomeno complexo e, ao mesmo tempo, uma agenda que 

n'i|tier um estudo minucioso acerca das trajetorias desses agentes. 

Aqiii apenas apontaremos algumas estrategicas que tern sido utilizadas 

I mu essas familias no que diz respeito a ocupacao do Estado: o dominio 

•in partido.

Ao olharmos para a representacao politica da Paraiba na 

l Amara Federal, legislatura (2014-2018) ver-se-a que ocorreu o que 

i.filho denominado de mudanqa de posifao no tocante as familias 

politicas tradicionais. Ou seja, o que na narrativa jornalistica tern 

lido denominado de renova^ao nao passa de uma mera mudan^a de 

posicao construida dentro das regras do jogo democratico atraves das 

••■.I rategias politicas familiares. As familias tradicionais, para alem de 

lerem dominios sobre instancias estrategicas nos estados, elas tambem 

possuem dominio sobre as in st itu te s  que selecionam os candidatos 

l ..na as disputas que sao os partidos politicos.

' I ilho do politico Vital do Rego e irmao do Ex-prefeito de Campina Grande, Venezia- 
no Vital do Rego, nasceu no dia 21 de setembro de 1963, e graduado em Medicina 
pda Universidade Federal da Paraiba e Direito pela Universidade Estadual da Para
iba. Na decada de 1980, participou do movimento estudantil e, em 1988, elegeu- 
se vereador em Campina Grande (PB), sua cidade natal. Foi deputado estadual e 

deputado federal antes de integrar o Senado em 2011, onde atuou ate dezembro 
/014. Durante sua passagem pelo Congresso Nacional, o ministro presidiu comissoes 
importantes, como a de Constituicao, Justi^a e Cidadania; a Comissao Parlamentar 
Mista de Inquerito (CPMI) da Petrobras em 2014; e a CPMI do Cachoeira em 2012. 
Tambem foi relator da reforma do Codigo de Processo Civil e do projeto de Lei de 
Diretrizes Orqamentarias para 2015. 121



Na Paraiba, por exemplo, os Partidos parecem possuir donos I 

Sao os herdeiros das famflias tradicionais quern dominam as legendiv. 1 

De forma que o Estado e dividido por microrregioes, e nessas, os grupot 

politicos tradicionais disputam os espa^os. Sao disputas mateilub 

e simbolicas. Aquetes que herdam o "nome de familia” possiu-m 

um capital simbolico que Ihes permite disputar cargos na esfera tin 

Estado. Dai que os partidos funcionam como in st itu te s  que possucm 

donos. Muito embora as eleigoes e as escolhas sejam externalizad.v., 

atraves do discurso jornalistico e midiatico, para a maioria, como urn 

espago de disputas democraticas no qual todos os individuos podem 

candidatar bastando tao somente querer e se filiar ao partido que sejn 

simpatizante ou ideologicamente esta alinhado.

Ao observar a realidade a luz da sociologia politica o que so 

constata e que o Partido Democrata - DEM, aqui na Paraiba, nao pass,! 

de uma institui^ao comandada pelos Morais, que tern a frente o ex 

senador Efraim Morais6, atual Secretario de Estado da Paraiba. E que 

tern o seu filho Efraim Filho7 como Deputado Federal. 0  partido, nn 

sua visao, so serviria para abrigar a familia Morais. A reagao vem a 

proposito da recente nomeagao de um filho do presidente da legend.i 

para gerir importante empresa estadual, e na manuten^ao do cargo 

antes ocupado pelo proprio. Parece ate que outros membros do partido 

nao estiveram, ate bem pouco tempo, a ocupar posi<;oes na estrutura 

administrativa do Estado. A familia Morais tern como base politica o

6 Filho de Inacio Bento de Morais e Joana de Araujo Morais. Formado em Engenhari.i 
Civil pela Universidade Federal da Paraiba, Efraim Morais iniciou na politica ele 
gendo-se deputado estadual pelo PDS em 1982, sendo reeleito em 1986, ja pelo 
PFL. Em 1990 foi eleito deputado federal, sendo reeleito por duas vezes. Em 2002, 
foi eleito senador pelo estado da Paraiba.

7 E filho do ex-senador paraibano Efraim Morais e de Angela Ventura Morais. Formado
em Direito pela Universidade Federal da Paraiba (UFPB), tendo se especializado
em Direito do Consumidor na Espanha (Granada). E tambem neto do ex-deputado
estadual Joao Feitosa, cujas raizes foram fincadas em Monteiro, e de seu avo poi
parte de pai, Inacio Bento de Morais, tambem ex-deputado estadual e cidadao de
Santa Luzia. Em 2006 foi eleito deputado federal pelo PFL, atual DEM e reeleito
quatro anos depois.
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W  tAo da Paraiba, a microrregiao de Patos8, situada na mesorregiao 

■In Sertao paraibano. Os Morais disputam essa regiao geo-politica com 

■i hmiilia Mota9 atualmente.

0  Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB ate bem 

imiir.o tempo era propriedade indissoluvel de Jose Targino Maranhao10 * * * 

i- ili- seus sobrinhos, Olenka Maranhao e Benjamin Maranhao. Hoje 

*v.e peda^o do latifundio partidario e partilhado pelos “Vitais” - mae 

I- lillios. Vital do Rego Filho, Veneziano Vital do Rego Segundo Neto" e 

Hilda Gondim, filha do ex-governador da Paraiba Pedro Gondim.

0  Partido Popular - PP, ao que parece, propriedade intransferivel 

lie Enivaldo Ribeiro’2 e presente de Paulo Maluf desde priscas eras,

'  A cidade de Patos e sede da 6* Regiao Geoadministrativa do Estado da Paraiba,
■ nmposta por 22 municipios, sendo eles: Areia de Baraunas, Cacimba de Areia, 
i ,n;imbas, Catingueira, Desterro, Emas, Junco do Serido, Mae D'Agua, Malta, Ma- 
tnrdia, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, Sao 
lose de Espinharas, Sao Jose do Bonfim, Sao Jose do Sabugi, Sao Mamede, Teixeira, 
Viirzea. Alem disso, Patos e sede da 14* Vara Federal, que absorve 48 municipios e 
iiitaliza uma populaqao de 462.662 habitantes.

* Francisca Gomes Araujo Motta (PMDB). Atualmente e prefeita de Patos. Durante 
sua carreira politica ja foi vice-prefeita de Patos e deputada estadual por cinco 
mnndatos. Avo matema do Atual Dep. Federal Hugo Mota. Este, por sua vez, e 
neto de Nabor Wanderley, avo paterno, que foi prefeito do municipio de Patos, 
no Sertao da Paraiba, de 1956 a 1959. Tambem politico, o avo materno foi eleito 
deputado estadual por cinco vezes e por duas vezes deputado federal. 0  pai, Nabor 
Wanderley da Nobrega Filho, foi prefeito do mesmo municipio por dois mandatos 
eonsecutivos, de 2005 a 2012.

111 Hasceu em Araruna, 6 de setembro de 1933, e um empresario e politico brasileiro 
flliado ao Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB). Filho de Benjamim 
Gomes Maranhao, ex-prefeito de Araruna, e de Dona Benedita Targino Maranhao 
(Dona YaYa). Foi deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador e 
governador do estado da Paraiba em tres ocasioes, atualmente e Senador.

11 Nasceu em 17 de julho de 1970, filho da Ex-deputada federal Nilda Gondim e do 
jurista e Ex-dep. Federal Antonio Vital do Rego, sobrinho neto de Argemiro de 
l igueiredo e neto de Pedro Gondim e Veneziano Vital do Rego. Em 1975 comega 
a estudar no Instituto Sao Vicente de Paula, fazendo posteriormente o ginasio na 
Escola Virgem de Lourdes (Lourdinas) e o Ensino Medio no Colegio Imaculada Con- 
ceicao (Damas). Em 1987 e aprovado no vestibular de Direito pela Universidade 
Estadual da Paraiba e depois transferido para Centro de Ensino Unificado de Brasi
lia, em decorrencia de seu pai ter sido eleito deputado federal. Em 1996 elegeu-se 
vereador de Campina Grande pela primeira vez, sendo reeleito em 2000. Em 2002 
candidata-se a deputado federal sem exito. Em 2004 e 2008 e eleito prefeito de 
Campina Grande. Eleito deputado federal em 2014.

11 f Filho de Pedro Vaz Ribeiro e de Aurea Moura Ribeiro. Foi Prefeito de Campina 
Grande (1977-1983) e Dep. Federal por duas Legislaturas (1998-2002; 2002-2006).
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tem apenas nos dois filhos do presidente, seus coproprietarios. Qi I 

deputados Agnaldo Ribeiro'3 e Daniela Ribeiro14 se revezam ocupandn 0  

tempo de TV da legenda, sem ingerencia de outros proceres populist.u 

Por outro lado, o Partido da Republica-PR, desde seu nascedonfii 

na Paraiba, nunca deixou o patrimonio eleitoral do deputado Wellington 

Roberto'5 * e seus filhos, um dos quais, Caio Roberto e deputado 

estadual e Bruno Figueiredo Roberto, participou compondo a chnpfl 

de vice-prefeito da candidata dos “Vitais”, Tatiana Medeiros (PMD11), 

a prefeitura de Campina Grande (2012), na qual disputou com Romero 

Rodrigues (PSDB), atual prefeito de Campina Grande, primo do Senadoi 

Cassio Rodrigues da Cunha Lima (PSDB).

0  Partido Trabalhista - PTB tem como donos, atestado em sun 

escritura, o grupo familiar Santiago. 0  ex-senador Wilson Santiago" 

e seu filho homonimo, deputado federal. 0  Partido Democratic!) 

Trabalhista - PDT - tem sob o comando na Paraiba o deputado Damian

Pai de Aguinatdo Ribeiro ex-ministro das cidades e da deputada estadual Daniell.t 
Ribeiro.

"  Foi Deputado estadual da Paraiba por dois mandates consecutivos (2003 a 2011), 
Elegeu-se deputado federal em 2010, sendo reeleito em 2014, sempre pelo Partido 
Progressista (PP). Assumiu o comando do Ministerio das Cidades em sub stitu te  
Mario Negromonte, do mesmo partido. Deixou a pasta em 17 de m a r t  de 2014 em 
uma reforma ministerial promovida pela presidente Dilma Roussef. Atualmente .• 
deputado federal pelo PP.

' 4 Daniella e filha do ex-deputado federal pela Paraiba e ex-prefeito de Campina 
Grande, Enivaldo Ribeiro, e da empresaria e atual prefeita do municipio paraibano 
de Pilar, Virginia Velloso Borges, esta filha de Aguinaldo Velloso Borges e e irma do 
ex-Ministro das Cidades Aguinaldo Ribeiro.

15 Wellington Roberto nasceu em Sao Jose de Piranhas, em 19 de maio de 1959, e urn 
empresario e politico. Filho de Epitacio Roberto Dantas e Maria Roberto Sobrinho, 
ingressou na Universidade Federal da Paraiba em Campina Grande aos vinte ano\ 
sem, contudo, concluir o curso de Engenharia Civil. Empresario do ramo sucroal 
coleiro e de corretagem de veiculos, filiou-se ao PMDB e foi eleito suplente do se 
nador Humberto Lucena em 1994 sendo efetivado apos a morte do titular em abril 
de 1998. Eleito deputado federal em 2002 (PTB), 2006 (PL), 2010 (PR), 2014 (PR)

'*  Ele't0 duas vezes deputado estadual PDT (1994) e PSDB (1998). Deputado federal 
pelo PMDB (2002 ; 2006) Candidate a Senador pelo PMDB (2010) e obteve 820.653 
votes, ficando em terceiro lugar na disputa. Contudo, acabou sendo diplomado
senador devido ao fato de o primeiro colocado, o ex-governador da Paraiba Cassio
Cunha Lima, que obteve mais de um milhao de votes, ter sido barrado pela Lei 
Ficha Limpa.
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it i.ino, deputado federal, que tem atualmente sua esposa, Ligia 

lit mno (PDT), como vice-governadora do Estado.

Os sobrinhos de Jose Maranhao, Olenka e Benjamin Maranhao, 

iii -. cotistas do PMDB, observando que os “Vitais” se fortaleceram 

itio do partido, tornaram-se independentes. E hoje os deputados 

jhmim e Olenka Maranhao sao os donos do Solidariedade - (SDD). O 

i lido da Mobilizaqao Nacional - PMN desde ha muito pertence a Lidia 

mi a e Bala Barbosa. Outros lideres partidarios, nao dividem nem 

i in I parentes o partido que Ihes coube. Maria da Luz tem o dominio 

ire o Partido Republicano Progressista PRP. Os deputados Jutahy 

lezes, Tiao Gomes e Genival Matias, reinam no comando do Partido 

ublicano Brasileiro - PRB, Partido Social Liberal Nacional - PSL e 

I'm tido Trabalhista do Brasil - PT do B, respectivamente.

O PSDB, que ja foi de Cicero Lucena17 *, pertence ao Senador 

i Asslo Rodrigues da Cunha Lima. A forqa do grupo Cunha Lima na 

niiiquina estatal e demonstrada quando se observa que a maior cidade 

.In interior da Paraiba, Campina Grande, seu ber^o politico, o atual

' I mpresario da construgao civil. Sobrinho do politico paraibano Humberto Lucena. 
Iniciou sua carreira politica em 1990 quando foi escolhido para concorrer como 
vice-governador do PMDB na chapa encabetjada por Ronaldo Cunha Lima. A chapa 
venceu a elei^ao no segundo turno. Em 1994, com o afastamento de Cunha Lima 
para candidatar-se ao Senado, Cicero Lucena assume o govemo do estado para o 
lestante do mandate. Com 37 anos de idade, tornou-se o governador mais jovem 
a assumir o governo da Paraiba. Em 1995 chefiou a Secretaria Especial de Politicas 
Regionais, entao orgao do Ministerio do Planejamento. Em 1996, disputou a prefei- 
lura de Joao Pessoa, logrando exito no segundo tumo. Reelegeu-se em 2000. Em 
2001 acompanhou Ronaldo Cunha Lima, que desfiliara-se do PMDB, e ingressaram 
no PSDB. Na campanha eleitoral de 2002, sua esposa Lauremilia Lucena concorreu 
a vice-governadora na chapa liderada por Cassio Cunha Lima, que obteve a Vitoria 
no segundo turno sobre Roberto Paulino, do PMDB.
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prefeito e o seu primo Romero Rodrigues Veiga18 que tem como v!( u, i J  

irmao de Cassio Cunha Lima, Ronaldo Cunha Lima Filho19-

Observa-se, diante do exposto, que os partidos na ParnltH 

estao sob o comando das familias tradicionais. Os “Cunha Lima" u l 

“Vitais” sao atualmente os grupos que disputam o dominio politico m i| J  

a mesorregiao da Borborema, onde encontra-se situado o municlpltt 

de Campina Grande. 0  munidpio e estrategico, em termos politico i*| 

economico, visto que e nele que se concentra o segundo maior colrglmj 

eleitoral da Paraiba. 0  primeiro situado na capital do Estado Joint 

Pessoa.

A forga politica de Campina revela-se atraves dos processos (In

representa^ao. Dos tres senadores que representam a Paraiba, dots

sairam do territorio da Borborema. Ocupar e dominar politicamenti’

esse territorio torna-se estrategico para alcan^ar cargos na esfeni

estadual e nacional. A familia “Cunha Lima”, alem de estar a frenli*

da gestao local, tambem ocupa outras esferas de poder, a exemplii

do poder legislative estadual, no qual tem como representantes

do grupo familiar Bruno Cunha Lima20 e Tovar Cunha Lima2', ambot

'*  Etegeu-se vereador pelo e presidente da Camara Municipal de Campina Grand.- 
pelo PSDB em (1992; 1996; 2000; 2004). Em 2006 foi eleito deputado estadual 
da Paraiba pelo PSDB, sendo o mais votado em Campina Grande. Secretario <l<- 
lnterioriza<;ao do Estado (2007-2008) e, depois, secretario-chefe da Casa Civil do 
Governo da Paraiba (2008-2009), na gestao do entao governador Cassio Rodrigues 
Cunha Lima (PSDB). Em 2010 foi eleito pelo PSDB deputado federal pela Paraiba. 
Em 2012, candidato do grupo Cunha Lima, e eleito prefeito de Campina Grande 
pelo PSDB, com apoio do ex-governador Cassio Cunha Lima. A disputa se da com a 
candidata dos Vitais (PMDB), Tatiana Medeiros (PMDB).

"  Traz o homonimo de seu pai Ronaldo Jose da Cunha Lima. Ronaldo seu pai foi ve 
reador de Campina Grande, deputado estadual da Paraiba por dois mandatos con 
secutivos, prefeito de Campina grande em duas ocasides, governador da Paraiba, 
senador da repubtica e eleito deputado federal por duas vezes. 0  ex-govemador <■ 
atual senador da Paraiba, Cassio Cunha Lima e seu filho. Ronaldo Filho e vice-pre 
sidente da Executiva Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
Ronaldo Filho assumiu o cargo de vice-prefeito em janeiro de 2013.

20 t neto do ex-senador Ivandro Cunha Lima. Este, por sua vez, e advogado, tabeliao, 
proprietario do maior cartorio do munidpio de Campina Grande e proprietario 
rural. Filho de Demosthenes Cunha Lima e Francisca Bandeira da Cunha e irmao 
do ex-govemador Ronaldo Jose da Cunha Lima.

21 Casado com uma prima de Cassio Cunha Lima.
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ilt*|iiii;Bdos estaduais pelo (PSDB); e na esfera nacional Pedro Cunha 

hum (PSDB), deputado federal pelo (PSDB). No Tribunal de Contas 

n. l .tado - TCE Arthur Paredes Cunha Lima22 e Fernando Rodrigues 

a iiir representantes da familia Cunha Lima nesse orgao de controle.

Essa for^a politica local com representa^ao nacional disputa o 

Bfftftrio com outra familia tradicional que sao os “vitais". Os “Vitais” 

Unto quanto os “Cunha Lima” vem de uma linhagem de ocupa^ao de 

W|i.HOsedisputaspoliticas, na ordem da maquinaestatal, que remonta 

fi »(•( ulo XX. Os “vitais” sao herdeiros da tradigao do coronel Francisco

li.i.xlio do Rego29, familia que atuou e dominou politicamente, 

dm ante varias decadas, diversos municipios no estado de Pernambuco. 

Alnalmente, os “Vitais”, alem de ser a forga hegemonica no PMDB 

|t«ialbano, ocupam espa?o de poder no Tribunal de Contas da Uniao, 

aliaves do ex-senador e agora Ministro Vital do Rego Filho. Na camara 

Inieral, com o seu irmao e ex-prefeito de Campina Grande (2004-2012) 

Vi-neziano Vital do Rego Segundo Neto. Ana Claudia Vital do Rego, 

ii .pOsa do deputado federal Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, 

in upa a superintendencia da Funda^ao Nacional de Saude (Funasa) na 

i'll <iiba.

Diante dessa descrigao acerca das linhagens familiares e 

nmpa^ao de cargos na burocracia estatal, observa-se o quanto se faz 

Mcessario estudar o recrutamento partidario atraves das estrategias 

.I® parentesco, bem como a rela^ao que existe entre as elites politicas 

in) estado da Paraiba e as familias tradicionais. Cabe-nos investigar

"  Alual presidente do Tribunal de Contas do Estado. Irmao do ex-governador e se- 
n.idor Ronaldo Jose Cunha Lima e tio do atual Senador Cassio Rodrigues da Cunha 
Uma.

|l Corregedor geral do Tribunal de Contas do Estado, irmao de Gloria Cunha Lima, tio 
materno do Senador Cassio Rodrigues da Cunha Lima.

"  Veja em anexo alguns ramos desta tradigao politica, baseado nos estudos realiza- 
dos por Rf-GO, Andre Heraclio do. Familia e Coronelismo no Brasil: uma historia de 
poder. Sao Paulo, Girafa Editora, 2008.
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quais sao as estrategias utilizadas por essas famflias, para al6m >lii 

“nome de familia” enquanto um capital simbolico (BOURDIEU, 14I1VI 

que se transmite de gera^ao a gera^ao. Que outros tipos de capltnll 

estao relacionados a estes? Sera esse fenomeno algo tipico do PantnA, 

como salienta Oliveira (2001; 2012), e da Paraiba como temos tentwlfi; 

descrever, ou algo que perpassa por todos os estados da federa^ao/ So fl 

um fenomeno que fortalece o acumulo de poder politico e economiro o, 

portanto, capaz de promover e fortalecer dominagao e desigualdadm, 

porque a maioria dos cientistas politicas nao tern destacado a vaii.wo! 

familia em estudos sobre o legislative e o executivo no Brasil? Essas *..m 

algumas questoes que trazemos a reflexao.

Considera<;6es final's

A Paraiba, por assim dizer, apresenta-se, como locus da pesquiMt 

pelo fato de ser este um dos Estados da Federa^ao que apresentn 

uma bancada federal representativa em termos de politicos atreladii 

as linhagens familiares. Dos 12 (doze) parlamentares atualmente, II 

(onze) advem de linhagens familiares na politica paraibana e exen <■ 

dominio sobre alguma microrregiao do estado da Paraiba.

Alem disso, se observa que o fenomeno da representa^ao 

politica e ocupaqao de cargos, atraves das estrategias de parentesco, 

nao e algo tipico das regioes com Indice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) baixo, mas um fenomeno de todas as regioes do Brasil. Inclusive 

das regioes tidas como as mais desenvolvidas.

Destaca-se, ainda, a importancia em estudar esse fenomeno 

sociologicamente, quando se constata que a regiao Nordeste, 

especificamente, no tocante as relaqoes entre linhagens de parentesco 

e poder politico, representa fenomenos em ascensao. A proporqao das

ELITES POll'TICAS, FAMILISMO E REDES DE PARENTESCO MO MORDESTE BRASILEIRO: 0  CASO 111 I

PARAl'BA.
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iii mias com vinculos de parentesco na representagao federal, junto

mara baixa (camara dos deputados) e extremamente significativa.

Os dados nos informa que existe uma tendencia de cada 

mais tornar-se comum linhagens familiares e de parentesco na 

.enta^ao do poder politico. Dai a necessidade de estudar esta 

Alica no contexto do Brasil contemporaneo. Este fenomeno 

hIc a aumentar. Conforme levantamento realizado junto ao site do 

resso em Foco (2012), quanto mais novos os deputados, maior e 

nexao de parentesco politico, ou seja, dos 40 deputados federais 

ii inenos de 35 anos, 32 sao parentes de outros politicos, em termos 

entuais equivale a 87, 5% (oitenta e sete virgula cinco por cento)

Os candidatos mais fortes e com boas condiqoes de elegibilidade 

ncentram mais dinheiro e, muitas vezes, contam com a familia na 

lltica. Isso e um fenomeno tambem de reprodui^ao do poder politico 

<lr constitui^ao de elites politicas. Mesmo, assim, poucos sao os 

indos de Sociologia Politica que tern se debru?ado sobre tal tema.
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