
Memoria, imagindrio e sagragao: a 
heroificagao do presidente Joao Pessoa

Genes Duarte Ribeiro 
jose Luciano de Queiroz Aires

A memoria pelos olhos: uma bandeira rubro-negra ou verde- 
-branca?

No caso da bandeira da Paraiba, as batalhas das memorias aconteceram no desenrolar do processo se sagrayao do heroi - Joao Pessoa, e foi acompanhado por discursos antagonicos postos a partir de conceitos como o antigo e o novo.0 campo da luta simbolica e constituido por sujeitos ligados aos grupos perrepistas e liberals; as imagens sao polissemicas, e suas representayoes variam de acordo com o lugar de quem as esta lendo. Sendo assim, os primeiros, em nome da "tradiyao1', atacam com veemencia a Bandeira do Nego (Figura n9 2), conforme podemos deduzir do depoimento de Manoel Dantas Vilar Filho:
Resultou pra nos a substituiyao da bandeira da Paraiba que 
heraldicamente era muito bem feita, por uma que tern uma mensagem 
negativa e uma inverdade, diferentemente de D. Pedro II [sic] que disse 
diga ao povo que eu fico eie nunca pronunciou a palavra NEGO ta certo?
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I vliim'limlmlip .in |invn ihi Ivn ,iHm i i huh t\ . 1 1  nf'i* Slmbolo falso, ne?
(KntrevlsU roallxiulM 0111 1 1 nnilo

Os perrepistas conslrufram umn if  presenl.iipto do inverdade e negatividade em relaf3o a esse sfmholo, sobretudo, relacionada 
& legenda inscrita na nova bandeira paraibana. Para eles, "NEGO" e uma expressao que traduz sempre uma mensagem negativa, como tambem constitui uma inverdade, jd que, no telegrama com que o presidente Joao Pessoa rompeu com Washington Luis, nao consta essa palavra. Aguiar (2000, p. 118/119) critica, veementemente, esse discurso perrepista e assegura que o ex- presidente Joao Pessoa pronunciou a expressao "NEGO” em uma conferencia realizada em Recife, em 20 de outubro de 1929, a convite do Partido Democratico de Pernambuco, 0 historiador do Instituto Historico e Geografico Paraibano (IHGP) cita 0 trecho da conferencia, na qual Joao Pessoa proferiu o famoso "nego apoio".A "tradifao" que os perrepistas utilizam para se contrapor a uma nova bandeira e justamente a antiga, aqueia da Primeira Republica, que Vilar considera "heraldicamente muito bem feita" (Figura ng 1). Mas entendemos que as razoes eram muito mais de cunbo politico- partidario. Correligionarios de Washington Luis, os perrepistas nao aceitariam jamais uma bandeira rubro-negra que representava a revolupao" e lembrava Joao Pessoa, conforme explicitaremos mais a frente. Entretanto, nesse duelo, os liberais nao tiveram seu projeto ameapado, pelo menos naquele contexto, uma vez que os perrepistas nao tinham mais condipoes, nem poder, de barrar a constituipao desse 

lugar de memoria. Estavam eles perseguidos e/ou refugiados.Dentre os principais lideres perrepistas, Joao Dantas e seu cunhado, Augusto Moreira Caldas, estavam presos na Casa de Detenpao de Recife, onde morreram (suicidio, conforme a
132

visao oficial; "suicidados", como suscitam muitas questbes do episodio); Jose Pereira, apos a intervenpao federal em Pnncesa, ref jgiou-se, escondendo-se no interior de Pernambuco; Joao Suassuna encontrava-se no Rio c(e Janeiro, onde ocupava mandato de deputado federal e tambem acabou assassinado; e Joao Pessoa de Queiroz ex;lou-se em Paris; Jcse Gaudencio e Heraclito Cavalcante, em Portugal, e Acacio Ffgueiredo, na Bolivia (SYLVESTRE, 1993, p. 137). Na capital e no interior, os d rstacados chefes perrepistas eram perseguidos e tapados com se de de vinganpa, enquanto estabelecimentos comerciais que os apiaiavam eram destruidos.Na Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados do grupo perr epista nao comparecia as sessoes, razao por que nao havia possibiiidade ie derrota dos projetos que instauravam a memoria de Joao Pessoa. A luta ficaria mesmo no piano simboiico; com eles rejeitando, ate hoje, a atual bandeira ou o nome da capital, e propondo retornar a "tradipao" antiga.Tambem no interior Alirnpa Liberal, cuja iunpao reuniu formas soctais e ideologias diferenciadas, podemos perceber outro campo de luta simbolica em relapao a criapao da bandeira rubronegra. No embate interno, a ala "revoludonaria” da Alianpa Liberal teria dificuldades maiores do que na batalha travada com os perrepistas paraibanos, impotentes politicamente depois da morte de Joao Pessoa. 0 duelo e fortemente travado com a ala "nao revoludonaria"'. representada pelo sucessor de Joao Pessoa e por alguns poucos aeputados que o acompanhavam.Mais uma vez, 0 conceito de "tradipao" seria enormemente utilizado, agora por liberals, que discordavam da "revolupao" e da nova bandeira. A bandeira que eles defendiam era a mesma dos perrepistas, a verde-branca. criada pela lei n2 266, de 21/09/1907,
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sancionada pelo, entao, vice-presidente, Walfredo Leal. Ela simbolizava a "antiga Paraiba" e continha a inscrifao "5 de Agosto de 1585" em alusao a conquista da Paraiba pelos portugueses, fato fundante do "povo paraibano". As razoes pelas quais essa ala liberal a defendia nao eram as mesmas dos perrepistas, embora ambos os grupos nao fossem adeptos da "revolufao".0 Jornal A Uniao, mais uma vez, tenta incutir a ideia de que o projeto emerge no “meio do povo" sobretudo das mulheres paraibanas, como ocorrera com o do nome da capital. 0 projeto de Lei nE 06 foi impetrado na Ordem do Dia da sessao legislativa de 9 de setembro de 1930, por interniedio do deputado Generino Maciel. Pordm, antes de oficializada, a bandeira do "NEGO" ja havia tremulado no alto do Liceu Paraibano, no dia 29 de julho de 1930, tres dias apos a morte de Joao Pessoa. A mesma flamuia tambem estivera cobrindo a tribuna do oradcr, em sessao solene do IHGP, realizada em 05 de agosto seguinte, em homenagem a rnemoria de Joao Pessoa. No entanto, pelo descrito na ata daquela sessao,
esteve cobrindo a tribuna do orador uma vistosa [bandeira encamada], 
tnedindo ran metro por dois de coinprimento, e tendo em letras brancas 
a palavra "Nego", comemorativa do gestc magnifico do Presidente Joao 
Pessoa e que fora presenteada au Instituto pelo Dr Jose de A vila Lins, 
prefeito da Capital, acres centando que a mesma estivera hasteada na 
torre do Liceu durante o dia 29 de julho em que fora comemorado o feito. 
(Livro de Atas do IHGP, 1929*1932, grirbs nossos).Um detalhe curioso nos chama a atenfao: o documento nao fala da parte negra da bandeira, reporta-se apenas ao encarnado e ao "NEGO". E que existiam varfos formatos para a nova bandeira, ja que ainda nao havia sido oficializada nesse momento.Antes da morte de Joao Pessoa, a Paraiba preparava a festa do Nego, a ser comemorada em 29 de julho de 1930. Tres dias antes, como e notorio, fora morto o presidente do estado. E
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quando aparece a ideia do preto na bandeira, pois, ate entao, tinham sido confeccionadas quinze mil bandeirolas vermelhas, com a inscrifao "NEGO", para a referida festa. O vermelho, ate aquele momento, representava a cor da Alianfa Liberal. Com a morte do presidente paraibano, passou a representar o sangue derramado por joao Pessoa na Confeitaria Gloria. Destarte, o que era para ser festa do Nego acabou transformando-se em luto, e a ideia do preto da bandeira paraibana apareceu (Jornal A Uniao, 27 jul.1930).Os discursos pronunciados na Assembleia Legislativa, na sessao de 3 de setembro, acentuam as divergencias em torno da criafao da bandeira paraibana. Os deputados Generino Maciel e Manoel Velloso Borges1 protagonizaram arrazoados a favor da nova bandeira e contra ela, respectivamente.0 primeiro, ao defender o projeto de lei, e aparteado pelo segundo da seguinte forma: "Mas nossa bandeira ja esta ahi, voltou santificada de sua viagem a capital federal, aonde foi com o corpo do nosso inesquecivel presidente (Ata da sessao legislativa, 3 set.1930). Generino responde, com o seguinte teor:
Essa, a bandeira verde-branca, e o preterito. Nela palpita a poesia da 
saudade. GuardemoLa, reverentes, num templo: o Instituto Historico. A 
porque me bato e a outra... A que ainda nao existe officialmente; mas [ja 
perpetuada se encontra, por selecfao logica da alma popular, no binomio 
de nossa revolta e de nossa dor!] E a bandeira rubro-negra. [Ata da 
sessao legislativa, 3 set.1930, grifos nossos).Nesse ponto, algumas considerables sao pertinentes. Em primeiro lugar, ha a ressaltar um ponto de convergencia entre as duas alas dos liberals: o mito Joao Pessoa. A ala “nao

1 Velloso Borges era deputado estadual epitacista, porem, discordava do 
movimento armado tramado por uma corrente da Alian^a Liberal.
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revolucionaria" usara, como justificativa para defender a "tradifao" antiga, o fato de a bandeira verde-branca ter sido utilizada para cobrir o caixao que conduzira o corpo do ex-presidente a capita! federal, bem como o fato de alguns de seus membros terem ouvido de Joao Pessoa, antes da viagem a Recife, o desejo de retomar aquele si'mbolo. Enquanto isso, a ala “revolucionaria" justificava a invenfdo da trad if So, tambem cultuando Joao Pessoa. Para ela, era a bandeira do luto, da dor e do gesto do ex- presidente. Osias Gomes, em artigo para o Jornal A Uniao, defende uma nova bandeira para a Paraiba e explica a simbologia das cores rubro-negra: “Quanto as cores, essas estavam ja tingindo o corafao da brava gente parahybana e sao o rubro-negro. 0 rubro symbolizando o sangue derramado do [grande martyr da Republica], o negro symbolizando o luto que entenebrece todas as almas parahybanas (Jornal A Uniao, 4 set. 1930, grifos nossos).0 embate do antigo e do novo seria travado pelos discursos o tempo todo. Nesse jogo simbolico, o antigo representa a “ordem", a pacificafao do estado; o novo significa a “revolufao", a tomada do poder pelas armas, ja que nao fora possivel pelo voto. Vejamos, entao, mais trechos de discursos legislatives: "Mas... e a outra, a de nossa tradifao, simples, porem significativa, que talvez reflecte paz e concordia?!" [Um deputado, Ata da sessao legislativa, 03 setl930), Esse aparte e assim respondido pelo deputado Generino Maciel: "Essa e preterito. E a outra, a de que me fafo proselito, e um voo para o futuro nesta alvorada que antes sonhamos, dentro da actualidade sombria em que ora vivemos, e a que chegaremos talvez com a eloquencia da revolufao" (Ata da sessao legislativa, 3 set. 1930).E para defender a agitafao e o movimento armado, contra a pacificafao desejada pelo grupo de Alvaro de Carvalho e Velloso Borges, assim se expressou Generino, atacando a antiga bandeira:
136

0 verde e o sonho de paz, dessa paz que a truculencia do poder central 
anniquilou na Parahyba e quiqa no pai's inteiro; o branco seria a 
tranquilidade, a harmonia ou a concordia, que a poiiticagem egoista dos 
gozadores da vida reduziu a cinzas, a zero, a nadaL.Eternizemos em 
nossa bandeira as cores fortes que nos agitam o espirito [Ata da sessao 
legislativa, 03 set. 1930).O deputado Generino, na defesa do projeto da nova bandeira, fazia questao de notar que a bandeira rubro-negra representava a “revolufao". A outra ala buscava, no proprio Joao Pessoa, os argumentos de refutafao, afirmando que o ex- presidente jamais fora "revolucionario". Assinala Velloso Borges: "Joao Pessoa, magistrado impolluto, homem recto e justo, nunca foi revolucionario. Posso afirma-lo” (Ata da sessao legislativa, 3 set. 1930). Generino responde dizendo que Joao Pessoa fora “revolucionario" nos gestos, nos atos e nas praticas politicas de seu governo. 0 deputado Lima Mindello ironiza: "Oh!... Revolucionario Joao Pessoa! Elle sempre foi contra a Revolufao. Essa, a verdade. E eu so fui revolucionario uma vez, mas me arrependi (risos no recinto)” (Ata da sessao legislativa, 3 set. 1930).Como podemos concluir de trechos dos citados discursos, a grande luta desenrolada no campo da simbologia, sobretudo em torno da bandeira da Paraiba, onde os conflitos foram mais evidentes, era expressao das contradifoes ideologicas da Alianfa Liberal. Fragmentada em ideias e heterogenea na sua composifao, a Alianfa resultaria em um racha, que podemos verificar apos o movimento de outubro, com a formafao de dois partidos politicos e a substituifao do epitacismo pelo americismo no comando do estado.Antes do assalto ao 22e BC e da vitoria da ala "revolucionaria" da Aiianfa Liberal, ocorrera a vitoria do mesmo bloco pela instituifao da bandeira rubro-negra. Vitdria simbolica
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seguida de vitoria militar. Aqui, cabe-nos uma problematizapao: como se deu o desfecho da disputa entre os defensores da antiga e da nova bandeira? 0 deputado Generino Made! apresentou o projeto nQ 06, que criava a nova Bandeira da Paraiba, na sessao do dia 9 de setembro, seis dias depois de intenso debate na Assembieia. A julgar pe!o projeto original da nova bandeira paraibana, havia uma tentativa de conciliar elementos da tradifao de um passado mais remoto com a tradigao inventada a partir da morte de Joao Pessoa. Vejamos o teor do documento:

Projeto Ns 6 - A Assembieia Legislativa do Estado da Parahyba decreta: 
Art. I s - Tera o Estado sua bandeira propria seu uso sera regulado por 
decreto do poder executive. Art. 2® - A bandeira sera rubro-negra, cores 
que se disporao em faixas paralelas de igual largura entre si, em piano 
horizontal e na proporpao de um decimetre para dentro. Art. 3® - No 
alto da bandeira respectivo lado esquerdo havera um paralelogramo 
inscrever-se-a um circulo azul, com a legenda em letras negras "5 de 
agosto de 1585", cercadas de tantas e tantas estrelas quantos forem os 
munidpios do Estado e contornando a peripheria por uma fita branca 
na proporpao de um milimetro para metro, Imediatamente abaixo do 
paralelogramo tambem em fundo rubro figurara na proporpao alludida 
a palavra Nego seguida da inscrippao "29 de julho de 1929". $ Unico - 
estrellas e letras desta data bem como a palavra Nego, serao brancas. Art. 
4fi - Restaurar-se-a para todos os fins officials o himno do Estado; e, para 
todos os effeitos respectivos continuarao vigorando as armas e o escudo 
da Parahyba. Art. 5® - Revogam-se as disposipoes em contrario. 5S em 09 
de setembro de 1930. {a) Generino Maciel.No entanto, tres dias depois, o mesmo parlamentar apresentou emendas que suprimiam a alusao ao mito de origem do "povo paraibano" para criar um simbolo muito mais ligado a invenfao de nova tradipao. Eis as emendas:
Emenda n® 1- Em vez de como esta diga-se: Art 2®- A bandeira tera 
dois terpos em cor rubro e um em cor negra, ficando essa do lado do 
mastro. & Unico- Na parte rubra figurara a palavra "Nego", inscripto em 
caracteres brancos, na proporpao de um vigessimo para o todo. SS em 12 
de setembro de 1930 [a) Generino Maciel, Jose Targino, Jose Queiroga.
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Emenda n® 2- suprima-se o Art. 3® e seu paragrapho. SS em 12 de 
setembro de 1930. (a) Generino Maciel, Jos6 Targino, Jose Queiroga.Nesse ponto, reside uma indagafao: Que raz5es tivera o deputado Generino Maciel para, em tres dias, mudar de ideia em relapao ao projeto da nova bandeira paraibana? 0 certo e que, com as emendas, o parlamentar da ala radical da Alianpra Liberal dava uma cartada final nos pianos "revolucionarios". E como ele mesmo dizia, a bandeira antiga era o passado, enquanto a bandeira nova era o futuro. 0 passado precisava ser riscado do mapa, representava o "perrepismo" no poder, ao passo que o futuro deveria ser construi'do o mais breve possivel, era a "revolufao" e os "liberais" no poder. Dessa forma, a inscrifao "5 de outubro de 1585" foi suprimida do projeto da nova bandeira para sobreviver, atraves do Nego, apenas o "29 de julho de 1929”, dando mais vivacidade aos novos tempos, construindo um novo fato fundante para a Historia da Paraiba.Aprovado na Assembieia Legislativa, o referido projeto foi a sanfao presidencial e foi vetado pelo presidente Alvaro de Carvalho. Eis as alegafoes para o ato:
Usando das attribuipoes que me confere o art. 2® da Constituipao do 
Estado e, considerando que o projeto n® 6 6, em suas linhas gerais, 
como nas minuctas da sua organizapao, uma simples creapao de partido; 
considerando que a bandeira de qualquer Estado e, antes de tudo, um 
symbolo da vida normal, uma syntese ideal das aspirapoes colletivas ou 
a ambi§ncia em que envolve a alma do povo que a elege; considerando 
que a [phrase inscripta na bandeira que elle crea nao 6 historica nem 
figura no telegramma em que o presidente Joao Pessoa nega apoio a 
candidature Julio Prestesj; considerando que -  nego- desacompanhado 
de qualquer explicapao e, por si so incomprehensivel, e encerra um 
grito de pure negativismo, resolvo vetar esse projecto, devolvendo-o a 
Assembieia pare que se cumpram os dispositivos constitucionaes que 
regem o caso. Joao Pessoa, 23 de setembro de 1930. (ASS.) ALVARO 
PEREIRA DE CARVALHO. (JornalA Uniao, 25 set.1930, grifos nossos).
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Pelo exposto, conclui-se que Alvaro de Carvalho acusa o projeto de partidario, partindo da otica de que os si'mbolos oficiais devem ser representapoes coletivas e nao de um grupo politico. Talvez o discurso perrepista de negatividade e inverdade, na leitura da Bandeira do Nego, tenha sido fundamentado nessas alegapoes contidas no veto ao projeto.As razoes do veto caracterizam bem o governo moderado do sucessor de Joao Pessoa. Ele nao era um "revolucionario” fazia parte do grupo dos epitacistas mais antigos e, apos a morte de Joao Pessoa, trabalhou pela "ordem" e a pacificapao do estado, sendo, assim, acusado pela ala "revolucionaria", de "traidor", por manter entendimentos com o Governo Federal. A proposito, vejamos o que diz um auxiliar seu, um dos que, ao lado de Jose Americo, preparou a "revolupao":
Aprovado unanimemente depois de sofrer modificafoes. A repercussao 
desse gesto traduziu-se nas [manifestafoes espontaneas e exaltadas 

<3 ocorridas em todo estado. 0 sr, Alvaro de Carvalho insurgiu-se contra
a vontade coletiva], Vetou o projetq ne 6. Foi inabil, pois, nas razoes 
expendidas, demonstrou uroa intransigencia reacionaria, que ainda mais 
deixou no povo a convicpao de que ia bem adiantado o flirt do governo 
com o Catete (VIDAL, 1978, p339, grifos nossos).0 veto foi rejeitado pela Assembleia Legislativa, em sessao do dia 25 de setembro de 1930, e promulgada a lei ne 704 no dia seguinte, por unanimidade dos parlamentares presentes, assinada pelo Presidente da casa, Antonio Galdino Guedes,Ao termino da sessao, a comissao de mulheres ofereceu uma bandeira a Assembleia Legislativa, seguida de discurso de Celina Rosas Rabello. Prosseguindo com o ritual, as senhoras envolveram uma bandeira em torno do presidente da Assembleia e iniciaram uma marcha clvica pelas ruas da cidade. Da Assembleia, o
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movimento tomou a direpao da Prapa Pedro Americo, formando um cortejo pelas ruas Barao do Triunfo e Maciel Pinheiro. Na Cidade Baixa, falou, da Associapao Comercial, o conego Mathias Freire. Voltando, a marcha percorreu as ruas do Triunfo, Beaurepaire Rohan, da Republica e a Prapa Venancio Neiva, onde discursaram os senhores Jose Alves de Melo e Luis Oliveira. Apos essas falas, a passeata cortou a Prapa “Joao Pessoa", rumo a Duque de Caxias, onde se dissolveu (Jornal A Uniao, 26 set. 1930).
"Arquivo de pedra: a memoria lapidar e marmorea”A ideia de construir um monumento a Joao Pessoa e esbopada imediatamente apos sua morte. Antes mesmo de se cogitar a estatuomania pelas pranas da Paralba, a Assembleia Legislativa discutiu, votou e aprovou o projeto do deputado Generino Maciel, no qual se autorizava o governo paraibano a abrir credito de cem contos de reis para a construpao de um monumento no cemiterio Sao Joao Batista, no Rio de Janeiro, onde descansavam os restos mortais do ex-presidente.0 tumulo de Joao Dantas, por sua vez, foi construido na Fazenda Sao Pedro das Lajes, no municipio pernambucano de Sao Jose do Egito, e nao se constitui lugar de memoria, pois, como define Nora [1993, p.27), e preciso que atenda a tres caracterlsticas para se constituir como tab material, funcional e simbolica. Para o historiador frances, mesmo um lugar como um arquivo que, em si, ja guarda memoria, so e caracterizado como lugar de memoria se a imagina^ao o investe de uma aura simbolica. E preciso ser objeto de ritual, de significafao simbolica.A par desse referenda], concordamos que ambos sao tumulos e tern uma placa com inscri^ao, mas a aura simbolica que reveste o de Joao Pessoa nao aparece no de Joao Dantas. Na
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sepultura de Joao Pessoa, no Rio de Janeiro, anualmente, no dia 26 de julho, Vargas e sua comitiva comemoravam o mito. A sepultura de Joao Dantas, escondida em uma fazenda, parece ter ficado relegada, apenas, a memoria de familia.Na Paraiba, porem, a ideia de ura monumento a Joao Pessoa e legalizada mediante um projeto de lei do mesmo deputado, Maciel, como veremos a seguir;

Projeto nfi 10 - "A Assembleia Legislativa da Parahyba decreta: A rt.lB - 
Erigir-se-S nesta capital em ponto que a prefeitura designar uma estatua 
de tamanho natural ao extincto presidente Joao Pessoa. Art. 2s - Para a 
realizapao de alludido monumento, decretara o governo o necessario 
concurso na comunidade legal e designara uma comissao de quatro 
thecnicos para dizer sobre as propostas dos concorrentes e fiscalizar 
os servifos de construcpao, & Unico- Dessa comissao sera membro nato 
extra numerario o presidente com o voto de qualidade, o director das 
obras publicas. Art. 3fi - Para a confec^ao da estatua, cuja inaugurapao o 
governo procurara levar a effeito dentro de 12 meses e se for possfvel no 
primeiro aniversario da morte do homenageado, abrir-se-a um credito 
indispensavel ate a quantia de SOOtOOOSOOO [quinhentos contos de reis). 
Art. 4s - Revogam-se as disposipoes em contrario. SS em 17 de setembro 
de 1930. (a) Generino Maciel (Livro de Atas da Assembleia Legislativa da 
Paraiba, 1930). /

A documentafao que utilizamos nao trouxe grandes evidencias quanto a realizafao do concurso, Apenas no Jornal A 
Uniao encontramos referenda a outro projeto para a construgao do monumento. Trata-se, porem, de um projeto apresentado pela Auler & Cia. Ltda. de Recife -  PE, assinado pelo arquiteto e escritor, Rudolf Wollf [Jornal A Uniao, 26 jul. 1931).Os monumentos erigidos nas prafas da capital e de Campina Grande foram esculpidos por artistas profissionais contratados pelo estado, porem, pagos com recursos oriundos de "subscrippoes" angariadas na comunidade. A partir do dia 3 de agosto de 1930, muito antes do projeto de lei tramitar no legislative estadual, iniciaram-se as doapoes que objetivavam
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a feitura das estatuas. 0 jornal estatal A Uniao, na data citada anteriormente, divulga uma nota que vem, mais uma vez, tentar incutir a ideia da espontaneidade da populapao na constituipao de 
lugares de memoria do ex-presidente joao Pessoa, A nota anuncia o inicio da "subscrippao" para erigir a estatua na prapa da capital e cita a comissao que estivera na redapao do jornal empenhando suas quantias e solicitando que as contributes fossem realizadas pelas colunas de A Uniao. 0 mesmo sistema foi realizado em Campina Grande, onde foram colocados barris em varios pontos da cidade para que as pessoas pudessem contribuir.0 monumento de Campina Grande foi inaugurado em 1931, pelo entao prefeito, Lafayete Cavalcanti. Trata-se de uma estatua em homenagem ao ex-presidente Joao Pessoa, esculpida pelo escultor Humberto Cozzo2. A prapa, com uma estatua do presidente Joao Pessoa, foi inaugurada nas comemorapoes do primeiro aniversario de morte do ex-presidente. Situada no encontro das Ruas Marques do Herval e das Areias, foi, em 1936, transferida para a Prapa Antonio Pessoa, onde permanece ate hoje. A transferencia foi autorizada pelo prefeito Vergniaud Wanderley, contra a vontade do cronista Cristino Pimentel, que protestou ao extremo contra a atitude do chefe do executivo campinense ao "golpear" a memoria de Joao Pessoa.
2 Humberto Cozzo nasceu em Sao Paulo em 1900. Escultor formado pelo 

Liceu de Artes e Oficios de Sao Paulo, em 1920, frequentou, logo depois, o 
atelie de Amadeu Zani. Entre as premiapoes que conquistou, destacam- 
se o primeiro premio de escultura, no Salao do Centenario, em Sao Paulo, 
1922, e uma medalha de prata, no Salao Nacional de Belas Artes, em 1928. 
Realizou muitas obras para o espapo publico, entre elas, o monumento a Jose 
de Alencar, em Fortaleza, e o monumento a Machado de Assis, no patio da 
Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro. Sua obra integra o acervo do 
Museu Nacional de Belas Artes e de museus de Sao Paulo. No exterior, tern 
obras em museus da Argentina e de Portugal. Humberto Cozzo era o nome 
artistico do cidadao Bartolomeu Co z zd .
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Em rela?ao ao projeto do monumento da capital paraibana, pelo que vimos na leitura das atas da Assembleia Legislativa, nao houve desaven^as internas no bloco dos "liberais", pelo menos enquanto a ideia estava apenas no debate, porem, no papel. 0 conflito de memoria, nesse contexto, ficou mesmo por conta dos liberais e dos perrepistas. No entanto, nao foi o que verificamos tres anos depois, quando o projeto sai do papel e adquire contornos concretos. Decorridos tres anos da morte de Joao Pessoa, o contexto politico brasileiro e paraibano era outro completamente diferente.A partir de 1930, com a ascensao de Getulio Vargas ao poder, foi se configurando um Estado centralizador, intervencionista e nacionalista. Nos estados, os interventores eram coadjuvantes no processo de centraliza^ao estatal e reproduziam os orgaos e as autarquias federais de acordo com a politica do Governo da Uniao. Na Paraiba, e escolhido interventor o ex-secretario de Joao Pessoa, Jose Americo de Almeida, que ocupou o cargo de forma efemera, pois assumiria o Ministerio de Viapao e Obras Publicas. Sucedeu-o, na interventoria paraibana, outro nome da ala "revolucionaria" dos "liberais", Antenor Navarro, que ficou no cargo ate 1932, quando faleceu vitima de acidente aereo. Coube a Gratuliano de Brito ocupar o posto em seu lugar, ate a constitucionaliza^ao do pais. A historiadora Santana (2000, p.68-69) chama a aten^ao para o fato da manipulafao da memoria de joao Pessoa pela prqpria familia, com o fim de legitimar-se como herdeira do legado politico do ex-presidente. Como Epitacio estava no exterior, e receosa da lideran^a de Jose Americo, a familia encontrara em Joaquim Pessoa o sucessor do irmao assassinado, caso ocorresse nova eleipao, o que nao aconteceu.
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Com Vargas aliando-se aos tenentes, no inicio do governo, e Jose Americo com grande influencia no Catete, Epitacio passa a condenar a "revolupao" e dai se sucede a substituipao do epitacismo pelo americismo na Paraiba.Durante a interventoria de Antenor Navarro, ganhara folego o movimento em prof da reconstitucionalizapao do pais, defendida pela ala dissidente comandada por Joaquim Pessoa e Antonio Botto de Menezes. Movimento semelhante se processava em Sao Paulo, com a chamada "Revolupao Constitucionalista de 1932”.Em 1933, Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte. 0 espectro das formas politicas paraibanas divide- se em dois partidos oriundos do movimento de 1930. Jose Americo comanda o Partido Progressista (situapao), e Antonio Botto de Menezes, o Partido Republicano Libertador (oposipao), Contrapondo-se as duas organizapoes, estava a Liga Pro-Estado Leigo, chefiada por Osias Gomes e Joao Santa Cruz de Oliveira, e contra ela estava a Liga Eleitoral Catolica, alem do Partido Popular Paraibano, sob a lideranpa do operario Anacleto Vitorino. Esse contexto historico-politico serve para entendermos a erepao do monumento a Joao Pessoa na prapa da capital.Em maio de 1933, o Jornal A Uniao comepou a divulgar noticias sobre o inicio das obras. Iniciavam-se, assim, os preparativos para a construpao da "memoria lapidar e marmorea” de Joao Pessoa. No dia 10 de junho seguinte, foi colocada a pedra fundamental daquela obra de arte, em solenidade ocorrida as 16 horas. A Associapao Comercial enviou nota ao Jornal A 
Uniao, convidando o comercio a fechar as portas. A Academia do Comercio "Epitacio Pessoa" convidou os corpos docente e discente para participarem da solenidade. Da mesma forma, a Diretoria da Associafao Paraibana pelo Progresso Feminino tambem
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convocava, por via do jornal estatal, as associadas para que se reunissem na sede da associa^ao, com o objetivo de marcharem juntas ao local do evento.0 ato teve a presenfa do arcebispo da Parai'ba, D. Adaucto Aurelio de Miranda Henriques, que lanyou as bentos sobre a pedra fundamental. Em seguida, o "Orpheon" da Escola de Musica, Antenor Navarro, cantou o hino a Joao Pessoa. Dando prosseguimento a cerimonia, falou o conego Mathias Freire, que relacionou a memoria civica a memoria crista.Apos o "conto do vigario", o interventor Gratuliano de Brito, o prefeito da capital Borja Peregrino e o deputado estadual Irineo Joffily desceram a fundafao para lanfar a pedra fundamental do monumento. Dai em diante, come^ava a tomar corpo o projeto que o deputado Generino Made] apresentara na Assembleia em 1930, sancionado pelo entao presidente, Alvaro de Carvalho, como Lei ne 708, de 30 de setembro de 1930.Relatada em detalhes a solenidade, nosso objetivo agora e fazer uma inserfao daquele ato simbolico na conjuntura politica da epoca. Para isso, gostariamos de comepar com uma provoca^ao: Por que o dia 10 de junho de 1933 para a realizafao da solenidade? Que razoes teriam os homens do governo para quere-la justamente naquela data? Nao e tao dificil buscarmos respostas. No dia seguinte a toda aquela comemorafao, ocorreria a eleifao para a Assembleia Nacional Constituinte. Na pratica, a solenidade tinha uni cunho politico-partidario, pois legitimava os sens realizadores, os americistas. Era como se Joao Pessoa, ja um pedafo de pedra, viesse render votos ao Partido Progressista. Dai houve um fato curioso, mas coerente com o momento politico vigente: a ausencia da famllia do homenageado. O Jornal A Uniao afirma que o interventor enviara convite a viuva, que telegrafou ao
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seu cunhado, Oswaldo Pessoa, no seguinte teor: "Rio, 10 - Pedimos representar familia lan^amento pedra fundamental monumento hoje ahi. Abrafos - MARIA LUIZA" (Jornal A Uniao, 11 jun.1933, p. 5). O mesmo jornal afirma que, por motivos de doen^a, Oswaldo Pessoa nao pode comparecer e se fez representar pelo prefeito da capital, Borja Peregrino,Ora, no dia seguinte, haveria eleifoes na qual Joaquim Pessoa concorria ao cargo de deputado, num pleito marcado por violencias, ameafas, censura a imprensa e muita intranquilidade (SANTANA, p. 126). No dia 13 de junho, o Jornal 
A Uniao estampava, na primeira pagina, a foto da inaugura?ao da pedra monumental e, ao mesmo tempo, o resultado das eleifoes em que o PP triunfou quase que por unanimidade, se nao fosse a representa^ao classista do deputado Dr. Vasco de Toledo.A inaugurafao final do monumento estava marcada para o dia 15 de novembro, mas foi antecipada para o dia 8 de setembro. Ocorre que a Assembleia Constituinte ja trabalhava em favor da reconstitucionalizafao do pais, e Vargas ja iniciava campanha para continuar na presidencia da Republica. Sendo assim, o presidente visitou a Paraiba no dia da comemorafao da "independencia" do Brasil.No dia 8 de setembro, o Presidente da Republica, ao lado do ministro Jose Americo, inaugurou o monumento a memoria de Joao Pessoa. A solenidade comefou no inicio da tarde, quando comefou a afluir grande quantidade de pessoas a pra^a. Momentos antes da inaugurafao, tres avioes que compunham a esquadrilha da Marinha de Guerra, que vinham acompanhando a excursao presidencial ao Norte, evoluiram sobre a cidade, fazendo acrobacias sobre a prafa. No final da tarde, saiam
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do Palacio da Redenpao, acompanhando Getulio Vargas, Jose Americo, Goes Monteiro, Juarez Tavora, Gratuliano de Brito e o arcebispo D. Adaucto. Coube ao chefe do Partido Progressista, o ministro Jose Americo, pronunciar o discurso oficiai em nome do Centro Civico "Joao Pessoa”. Falou, em nome da familia, o filho do homenageado, Epitacio Pessoa Cavalcanti. Finalizando, Getulio Vargas e D. Adaucto desataram o la$:o da fita que cobria o monumento, ao som do hino de Joao Pessoa, entoado pelas alunas da Escola Normal.A descri^ao estetica do conjunto escultorico, erigido na Prafa Joao Pessoa, na capital paraibana (Figuras nss 3, 4, 5, e 6), e feita pelo artista Humberto Cozzo, em relatorio enviado ao interventor Antenor Navarro, em 1931, cuja materializafao monumental se configurava em uma maquete, construida pelo escultor, na cidade do Rio de Janeiro. Deixemos que o proprio Cozzo fafa a descrifao:
Ao iniciar o meu projecto, foi meu escopo reunir uni conjunto de linhas 
archittetonicas, sobrias, modernas e harmoniosas entrecortadas entre si 
e que, embora conservando o seu caracter monumental, nao o tornasse 
prezado aos olhos do espectador; assim, iniciando-se por uma ampla 
base de 14 metros por 10, fazendo com que parte integrante da pra^a, 
eleva-se o monumento por uma harmonia de blocos sobrepostos a 
altura de 10 metros. Nas partes lateraes do monumento dois grupos 
grandiosos e symetricos como requer o conjunto, symboliznado em 
syntese, os dois trafos culminantes da vida gloriosa do grande vulto 
que se vae homenagear: AC^AO e CIVISMO. 0 primeiro representado 
por duas figuras masculinas que sustentam em seus brafos vigorosos 
uma bigorna, symbolo do trabalho e actividade, guiados pela figura 
alada do genio. 0 outro, duas figuras determinadas de combatentes, 
dispostos a luta em defeza de seus ideaes, symbolizarao o "Civismo". 
Na parte superior do monumento uma figura energica empunhando a 
bandeira da Parahyba e o brapo direito distendido em synai de protesto, 
symbolizarao a celebre phrase: Nego. Na parte anterior, em attitudes 
serena e natural, a estatua ao grande brasileiro, tendo em seus ombros, 
como complemento decorativo, a toga de magistrado. Nas extremidades 
lateraes da base, dois bancos que serao executados em granito, completa 
[sic.) o monumento. [Arquivo Privado de Joao Pessoa, 1HGP)
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A estetica do monumento de Joao Pessoa faz parte das caracteristicas da arte totalitaria: proporpoes monumentais, estilo hiper-realista, assimilafao de movimentos, linhas retas e homogeneas [geralmente apontando para o ceu) e reverencia ao esforfo fisico, ao trabalho brafal, ao atletismo do corpo3. Com excefao do presidente Joao Pessoa, unico "baixinho" no conjunto escultorico, os outros tres blocos se caracterizam por figuras mitologicas de consideravel estatura e porte fisico bastante atletico. Getulio Vargas, em discurso proferido na Paraiba, quando veio inaugurar o monumento, deixava clara a defesa da ideologia dos regimes totalitarios que avanfava, sobretudo, pela Europa.Ainda quando estava apenas sob a forma de maquete, de acordo com seu autor, Cozzo, o monumento teve a aprovapao de Antonio Pessoa Filho, parente de Joao Pessoa, que acompanhou “com carinho o andamento do projecto”, Tambem a visitou e concordou com seu formato o ministro da Viafao, Jose Americo, como podemos perceber no telegrama que enviou ao interventor Antenor Navarro: "Rio, 10 - Interventor Anthenor Navarro. Joao Pessoa - Visitei hontem conforme seu pedido "Maquette" Joao Pessoa tendo obtido boa impressao. Saudafoes- [a)- Jose Americo de Almeida, Ministro da Viapao” [Arquivo Privado de Joao Pessoa, IHGP).0 tio do homenageado, Epitacio Pessoa, foi outro que visitou a maquete, contudo, nao a aprovou na Integra, pois fez ressalva a um componente do conjunto de estatuas, como vemos a seguir:
Rio, 25- Interventor Federal - joao Pessoa. live boa impressao 
monumento aspecto majestoso concepfao feliz [symbolismo] expressivo

3 wvw.wikipedia.esteticatotalitaria.com.br - acesso em 22 de novembro de 
2006
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digno mesmo tempo Parahyba Joao Pessoa. Pareceu-me apenas ser 
acertado suprimir capa reveste estatua visto monumento destinado 
lembrar personalidade Joao Pessoa nao como magistrado mas como 
governo Patriota Parahyba. Artista esta de acordo. Saudafoes cordiais. 
[a) - Epitacio Pessoa. (Arquivo Privado de Joao Pessoa, 1HGP). Grifos 
nossos.

t fTalvez Epitacio quisesse apagar da memoria social as caracteristicas de autoritarismo e rigor, que a oposipao perrepista atribuia a Joao Pessoa, quando atuara como Ministro do Superior Tribunal Militar, julgando e punindo, severamente, os tenentes rebeldes.0 interventor Antenor Navarro contratara os servipos do artista Humberto Cozzo para dirigir os trabalhos de construpao do monumento. Em maio de 1933, quando Antenor ja falecera, o vapor "Arapatuba" embarcou do Rio de Janeiro, conduzindo "noventa e seis volumes, pesando centro e trinta toneladas”, em direpao £ capital da Paraiba, para a realizapao da obra que, segundo o jornal oficial 
A Uniao, teria custado aos cofres do Estado o valor de 350 contos de reis. Nesse ponto, reside uma duvida: o dinheiro pago para a construpao do monumento foi oriundo do aparato estatal estadual ou por meio das subscripoes populares? Pelo que vimos no Jorna! 
A Uniao, a arrecadapao na capital foi bem inferior a de Campina Grande, portanto, nao correspondia ao valor financeiro da obra. Ainda assim, o que foi feito do dinheiro arrecadado? Entrou como complemento do montante gasto pelo estado?Assim sendo, e visivelmente perceptive! a apao do governo no comando do processo de tradipoes inventadas em homenagem a Joao Pessoa e a "Revolupao de 1930", o que se configurou como tradipoes nitidamente oficiais, comandadas por um grupo que detinha o comando do estado e tinha seus objetivos politicos, para cujo alcance fez uso dessas tradipoes.
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Memorias emolduradas: os retratos do presidente Joao PessoaPara Kossoy (1989), a fotografia, criada dentro do contexto das inovapoes tecnologicas em meados do Seculo XIX, foi uma das invenpoes "que veio pra ficar." 0 autor entende que, a partir do seu consumo crescente e ininterrupto, paralelamente, surgiram "verdadeiros imperios industrials e comerciais", devido a necessidade de se aperfeipoar, gradativamente, a tecnica, atraves de investimento de capital, de pesquisas e da produpao de equipamentos fotossensiveis.0 sucesso do uso fotografico explica-se tambem por ter a fotografia tornado o mundo mais "familiar", ou seja, "o homem passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo de outras realidades que lhe eram, ate aquele momento, transmitidas unicamente pela tradipao escrita, verbal e pictorica" (KOSSOY, 1989 p. 15). Nesse caso, o autor percebe que a fotografia tern um papel fundamental como possibilidade inovadora de informapao e conhecimento, porque permite ao observador fazer viagens por lugares nunca dantes imaginaveis e iniciando um novo processo de conhecimento do mundo, porem fragmentado e descontextualizado.Mauad (1996) nos lembra, entretanto, que, desde entao e ao longo de sua historia, a fotografia foi marcada por polemicas ligadas aos seus usos e funpoes. Uma delas e a preocupapao em utiliza-la como fonte historica, o que vale salientar que e uma questao recente, visto que, ate pouco tempo, o uso fotografico servia como "ilustrapao" ou para referendar uma "prova" ja confirmada e subsidiada pelos textos escritos. Como uma fonte visual, a fotografia comepa a ser trabalhada com mais enfase na Franpa, com Le Goff e Nora, autores que avanpam nas discussoes sobre os novos problemas, as novas abordagens e os novos objetos,
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atribuindo a fotografia o carater de fonte documental e sua importancia para o trabalho de reconstrufao do passado.Nessa perspectiva de problematizafao da fotografia como fonte historica, destacamos os estudos de Kossoy (1989), que trabalha com a imagem fotografica e aponta as limitafoes e as dificuldades nesse dominio especi'fico. Outro ensinamento desse autor e de que "toda fotografia e um residuo do passado", porque nela estao contidos tanto os elementos constitutivos que Ihes deram origem (assunto, fotografo, tecnologia), como tambem aquilo que foi registrado, ou seja, o "fragmento de espafo/tempo" que foi retratado. Como a fotografia tern essas caracteri'sticas, o autor estabelece o seu valor documental, visual ou estetico, uma vez que "toda fotografia e um testemunho segundo o filtro cultural, ao mesmo tempo em que e uma criafao a partir de um visivel fotografico. Toda a fotografia representa o testemunho de uma criafao. Por outro lado, ela representa sempre a cria^ao de um testemunho" (KOSSOY 1989 p. 33).Outra funfao da imagem fotografica, para Kossoy (1989), e seu aspecto de fonte de recordafao e emofao, tendo em vista que as imagens "nos levam ao passado numa fra^ao de segundos", e a "nossa imaginafao reconstroi tramas” de acontecimentos de diferentes epocas e lugares. Nas palavras de Borges (2003), a fotografia se constituiu, desde cedo, como uma prova material da existencia humana, alem de servir como alimento a memoria individual e coletiva de homens publicos e de grupos sociais. Alem disso, ela nos poe em contato com os sistemas de significafao das sociedades, com suas formas de representa^ao, com seus imaginarios. Por isso os estudiosos devem perceber o poder que content as imagens e seus usos distintos, ou seja, percebe-las para alem de sua dimensao plastica. (BORGES, 2003, p. 79)
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Em outras palavras, Cardoso e Mauad (1997 p.402) expressam: "materializafao da experiencia vivida, memorias de uma trajetoria de vida, flagrantes sensacionais ou, ainda, mensagens codificadas de signos. Tudo isso, ou nada disso, a fotografia pode ser.” Concordamos com Le Goff (2003), que afirma que "e a fotografia que revoluciona a memoria: multiplica-a e democratiza-a, da-lhe uma precisao e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memoria do tempo e da evolufao cronologica" (LE GOFF, 2003 p.460).Portanto, apoiamo-nos em Cardoso e Mauad (1997), quando afirmam que e indiscutivel a importancia da fotografia como "marca cultural" de uma epoca, ou seja, "nao somente pelo passado ao qual nos remete, mas tambem, e principalmente, pelo passado que traz a tona." Dessa forma, os autores compreendem dois sentidos da fotografia: o primeiro, individual, quando envolve a escolha efetivamente realizada; e o outro, quando remete ao coletivo, ou seja, o sujeito e a sua epoca. Nesse caso, a fotografia deixa de ser uma imagem "retida no tempo" e passa a ser uma mensagem "que se processa atraves do tempo" tanto como "imagem/documento", quanto como "imagem/monumento" (LE GOFF 2003 p. 525). A imagem fotografica como documento,
revela aspectos da vida material de um determinado tempo passado de 
que a mais detalhada descrifao verbal nao daria conta. Nesse sentido a 
imagem fotografica seria tomada como indice de uma epoca, revelando, 
com riqueza de detalhes, aspectos da arquitetura, indumentaria, formas 
de trabalho, locais de produ^ao, elementos de infra-estrutura urbana tais 
como tipo de iluminafao, fornecimento de agua, obras pubicas, redes 
viarias etc. (CARDOSO; MAUAD 1997 p.406).Entretanto, para o historiador, a transmissao dos elementos do passado contidos na fotografia nao deve se limitar aos aspectos da comunicafao "pura e simples", nem a materialidade
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da fotografia e sua leitura iconografica devem se restringir ao estatuto de mera ilustra^ao. Uma das formas de pensar a imagem/ monumento e percebermos aquilo que, no passado, a sociedade queria "perenizar de si para o future." Para tanto, o historiador deve ultrapassar o “ambito descritivo", ou seja, conceber a fotografia como monumento, "urn produto da sociedade que o fabricou": "nesse caso, ela e agente do processo de uma criafao, de uma memoria que deve promover tanto a legitimafao de uma determinada escolha quanto, por outre lado, o esquecimento de todas as outras." (CARDOSO; MAUAD 1997 p.406)A partir dessas observances, vejamos como foi a demarcafao de affies institucionalizadas em torno da memoria de Joao Pessoa e os diferentes usos da sua imagem fotografica. Por exemplo, em Aires (2006 p.29), encontramos urn quadro sistematico, intitulado "A institucionaliza^ao da memoria de Joao Pessoa pela Assembleia Legislativa da Paraiba", no qual observamos que, desde o dia 07 de agosto ate 20 de setembro de 1930, encontramos "a agilidade” dos deputados que, no decorrer de dois meses, direcionaram a pauta das sessoes legislativas da Assembleia da Paraiba para "projetos de leis que instituiam lugares de memoria ao ex-Presidente paraibano” (AIRES 2006 p.30).Segundo o autor, a ordem do dia dos projetos incluia "um minuto de silencio a memoria de Joao Pessoa, o feriado de 26 de julho, autorizafao do estado da Paraiba para arcar com as despesas dos funerais no Rio de Janeiro, a discussao da construgao do monumento no iemiterio Sao Joao Batista, a instituifao da pensao de 250 mil reis aos filhos de Joao Pessoa, a aprova^ao da mudanfa do nome da capital e a criafao da nova bandeira da Paraiba, um projeto de cria^ao de um monumento na capital em homenagem a Joao Pessoa e a instituifao do Hino Oficial da Paraiba”.
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Apos essa quantidade significativa de Projetos de Lei em funprao de Joao Pessoa, Ribeiro (2008} aponta a assinatura do Decreto n ,l, no dia 07 de outubro de 1930, ocasiao em que o Presidente do Estado da Paraiba, Jose Americo de Almeida4, no clima da "vitoria da gloriosa Revolufao", homenageava o Presidente Joao Pessoa, autorizando o uso do seu retrato como ‘ parte integrante do material didatico nas escolas". Vejamos o conteudo desses artigos:
Decreto N.® 1 -  Administrapao do Exmo. Sr. Jose Americo de Almeida, 
Decreta: Art. 1® "Como parte integrante do material didatico para a 
educapao civico-moral nos estabelecimentos oficiais, equiparados e 
subvencionados de ensino no Estado, figurari obrigatoriamente, o 
retrato do eminente paraibano Presidente Joao Pessoa, que devera ser 
colocado em lugar de destaque na classe". Art. Art. 4B “Revogam-se as 
disposipoes em contr^rio.” [A Uniao, 08 outubro de 1930)Nas considerafoes que foram apresentadas pelo Governo para justificar a criapao do decreto, estava a vida publica e particular de Joao Pessoa, por ter sido "exemplo constante de amor a virtude e a justifa. Devido a sua "alta moral, chegou a sacrificar a propria vida pelo bem do Brasil e da Republica" para, por fim, torna-se “a melhor lifao de patriotismo que se pode ministrar nos estabelecimentos de ensino." Por outre lado, tambem estariam justificados os recursos financeiros para a aquisipao dos retratos, que ora seriam comprados pelo Estado e, posteriormente, pelas proprias escolas.

4 De acordo com Santos Neto [2007), Jose Americo de Almeida assumiu 
a interventoria na Paraiba no contexto pos-30, com o objetivo de fazer 
valerem os principios do "novo Estado revolucionario". Essa interventoria 
teve como exemplo as a^oes administrativas do Governo de Joao Pessoa, 
ao mesmo tempo em que evocava a sua memoria para justificar suas apoes. 
0 Governo de Jose Americo foi interrompido com a sua indicapao para o 
Ministerio da Viapao das Obras Publicas do Presidente Getulio Vargas.
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Nesse sentido, o retrato de Joao Pessoa, que foi devidamente "emoldurado" e mais utilizado de muitas maneiras para alem daquelas apontadas pelo decreto, foi a sua ultima fotografia tirada em Recife, minutos antes do seu assassinato. De fato, entre as diversas fotografias dos varios mementos da vida de Joao Pessoa, uma se tornou um "simbolo oficial" a ser difundido, espalhada por todos os lugares; na capital e no interior do estado, tornou-se uma bandeira de luta largamente reproduzida, conduzida, venerada com objetivos saudosistas e memorialistas bastante claros. Durante as passeatas civicas, nas exposipoes piiblicas, nas romarias estudantis, nas primeiras paginas dos jornais liberals, nas paredes das in stitu te s , nas salas de aula e nas casas dos populares, essa/esse imagem/ monumento foi "reverenciada/o".De fato, durante os dias que se seguiram a assinatura do decreto, o jornal A Uniao acompanhou o seu cumprimento na aposipao do retrato de Joao Pessoa, nao somente nas escolas, como tambem nas repartipoes e nos atos publicos. No dia 10 de outubro, noticiou uma caminhada pelas ruas de Recife, onde o "povo pernambucano" levava o pavilhao nacional e o retrato de Joao Pessoa, "dando vivas a Revolupao e aos seus chefes." No dia 12, em Caico-RN, o prefeito inaugurou a aposipao do retrato na Prefeitura Municipal e comunicou a Jose Americo de Almeida por meio de telegrama.Em 19 de outubro, Jose Americo recebe um convite para o ato de aposipao do retrato de Joao Pessoa no salao do curso da Escola Smith Premier e, no dia 22, na Escola Maria Isabel das Neves, ambas na capital paraibana. Ao descrever o mesmo ato na escola D. Pedro II, em 29 de outubro, o jornal A Uniao nos traz alguns elementos que acompanhavam o ritual de aposipao.
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Segundo o jornal, o quadro estava coberto e, ao descortina- lo, caia sobre ele uma chuva de petalas de rosas atiradas pelos alunos, em seguida de uma salva de palmas e do canto do hino ao morto.0 diretor do colegio fez um breve discurso, lembrando que "o retrato, em vistosa moldura, foi adquirido por contribuipao de todos os funcionarios e dos alunos, antes mesmo da publicapao do decreto, que considerava obrigatorio nas escolas".Nos momentos descritos acima, podemos notar semelhanpas no que diz respeito a "experiencia visual" da socializapao da fotografia de Joao Pessoa. Nesses casos, a foto se torna "fonte de recordapao e emopao" (KOSSOY 1989), uma vez que o envoivimento afetivo com o conteudo da imagem faz o culto da lembranpa. Outro elemento que nao podemos deixar de mencionar e o fato de que as condipoes em que a fotografia foi tirada "emanam a aura" do homenageado bem como os seus ultimos dias de vida e as semanas de "lagrimas” pela sua morte, sempre lembrada aos alunos durante os discursos da aposipao do retrato.Meirelles [2006 p.512) nos conta que, naquela manha de sabado, 26 de julho de 1930, as sete da manha, o Buick presidencial deixou o Palacio sem escolta, como Joao Pessoa exigiu na vespera, com destino a cidade de Recife. Antes de seguir para Pernambuco, o Presidente passou na redapao do jornal A 
Uniao, para pegar alguns exemplares, a fim de distribuir entre os amigos pernambucanos. No jornal daquele dia, novamente havia reportagens sobre a documentapao encontrada no escritorio do advogado Joao Dantas e as possibilidades de divulgapao “dos sensacionais documentos apreendidos pela policia na sua residencia" [A Uniao, 26 de julho de 1930).
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Chegando a Recife, apos a visita ao seu amigo e juiz, Cunha Melo, e fazer compras em uma joalheria, Joao Pessoa e amigos que o acompanhavam, Caio de Uma Cavalcanti, jornalista, urn dos donos do jornal pernambucano, Diario da Manhd, o professor Agamenon Magalhaes, e o comerciante Alfredo Watley Dias, dirigiu-se para o atelie do fotografo Louis Piereck, as quatro horas e trinta minutos da tarde, onde foi convidado para tirar uma foto5. Ao preparar os equipamentos, o fotografo percebe que Joao Pessoa "continua tenso, olhos baixos, expressao congelada, com tristeza na face" (figura n.e 7).A sacralizafao e a divuigafao da imagem de Joao Pessoa, depois do seu assassinato em julho de 1930, adquiriram um aspecto bastante peculiar, ou seja, nas horas em que o seu corpo ficou exposto no necroterio em Recife, sob encomenda de uma empresa especializada de Pernambuco, foi confeccionada uma mascara mortuaria a partir do rosto do seu cadaver em cera e, posteriormente, transformada em bronze.Abreu (1996) ainda ressalta que e no campo da memoria que ocorrem, de fato, o contorno e as delimitafoes essenciais para as construfoes postumas. Para ela, sao as mascaras mortuarias, os discursos por ocasiao do enterro e as biografias os varios recursos para mantera memoria do individuo. Em Recife, nos anos de 1930, Joao Pessoa, morto em carne e osso, e imortalizado no bronze,

5 0 frances, Louis Pierreck, foi, talvez, o primeiro fotografo profissionai de 
Recife. A Casa Pierreck, que ficava na Rua Rosa e Silva, n® 54, hoje atual 
Rua da Imperatriz, no centro da cidade, era "honrada corn a preferencia 
da alta sociedade pernambucana"; os cliches das fotos eram numerados e 
conservados em arquivo para exposifoes dos personagens ilustres que eram 
retratados por ele. Ver. SILVA, Fabiana de Fatima Bruce da. Caminhando na 
cidade de luz e sombras: a fotografia moderna no Recife decada de 1950. 
Tese (Doutorado em HistoriaJ Recife: UFPE, 2005.
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o que permitiu a produfao de outras "imagens", numa "criafao e constru^ao" do homem-imortal em varios lugares onde foi cultuado.Outro grande elemento de suporte a divulgaqao da memoria de Joao Pessoa foi a sua "ultima fotografia". Por exemplo, para dar a noticia do assassinato, os redatores d'A Uniao utilizaram outras fotografias de Joao Pessoa, principalmente tiradas durante o seu periodo de governo na Paraiba, no entanto, a compensa^ao viria nos proximos dias, com o estoque das novas imagens do Presidente tiradas em Recife, aumentando, assim, as diagramapoes, os titulos e subtitulos que davam enfase ao crime.Na edipao do dia 02 agosto, o rosto de Joao Pessoa, ampliado, ocupa toda a primeira pagina do jornal, e a frase abaixo do seu retrato reafirma a ideia da ultima "fotografia", pois, no ritual funebre das sociedades predominantemente laicas, como descrito por Borges (2003), durante o ritual destinado a celebrar a memoria do morto, utiliza-se o retrato dele feito em vida. Para Le Goff (2003), a memoria funeraria das estrelas gregas e os sarcofagos romanos como outras, no Oriente antigo, desempenharam um papel central na evolufao do retrato. Isso significa que, "para cultuar sua lembran^a, a fotografia e um dos recursos mais utilizados" (BORGES 2003 p. 63). Por exemplo, na edifao do dia 30 de agosto de 1930, A Uniao traz a seguinte manchete em sua primeira pagina: “A romaria publica ao retrato do grande Presidente Joao Pessoa". Conforme descreve o jornal A Uniao, era uma semana de "expressivas homenagens," iniciada no dia 26 de agosto. Todos os dias, um quadro com a fotografia de Joao Pessoa ficava exposto no coreto da
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prapa que tem o sen nome; em seguida, "centenas de ramalhetes de flores naturais eram depositadas," e “senhoras, senhorinhas, crianpas e rapazes” ajoelhavam-se para rezar, enquanto se aproximavam "estudantes, deputados e militares” para cantar o hino nacional e o hino em sua homenagem.As cinco horas da tarde, "quando ja era enorme a multidao,'' comeparam os "brilhantes improvisos" a personalidade do eminente desaparecido. Os jornalistas presentes e o padre Matias Freire continuavam a “empolgar a multidao'1 com "vibrantes orapoes" e os pedidos para que a multidao se ajoelhasse em silencio. Atraves da programapao divulgada pelo jornal, a exposipao deveria ficar ate a meia noite, quando o retrato seria conduzido para a residencia de uraa senhora no Bairro Tambia. No entanto, naquela data, "durante a noite inteira, o povo esteve velando o retrato do morto” Somente no dia seguinte e que o retrato seria novamente conduzido "em procissao civica ate a residencia da distinta senhora."Mais tarde, essa tela foi usada como inspirapao para outros quadros, que foram expostos em varios lugares, um deles, no Palacio do Catete, no Rio de Janeiro; outro, no 1HGP, exposto na galeria da "memoria de 1930", e mais um, no Palacio da Redenpao, na capital paraibana.De acordo com o jornal A Uniao, foi inaugurado, no Palacio do Catete, um quadro de tamanho natural, durante as comemorapoes realizadas no Rio de Janeiro, pela passagem do primeiro aniversario da "Revolupao", em 31 de outubro de 1931. 0 grande retrato a oleo foi oferecido ao Governo da Republica pela Paraiba e pelo Centro Paraibano. Nessa solenidade, acompanhada pela banda fanfarra da Policia Militar, estavam presentes o presidente Getulio Vargas, no momento, chefe do Governo provisorio, e
160

ministros e familiares de Joao Pessoa. A aposipao do quadro no salao Silva Jardim, galeria dos "quadros historicos", foi realizada em meio aos "aplausos da multidao” que acompanhava o ritual em frente ao Palacio.Nao identificamos o artista da obra nem o valor da encomenda, mas, a partir dos propositos da inaugurapao e do lugar para onde foi enviado, percebemos varias intenpoes dos que a financiaram. Se o quadro era uma homenagem a Joao Pessoa, portanto, trazia tambem elementos que justificavam a memoria da Revolupao", porquanto varios elementos nos permitem associa- los aos "atores" politicos que mantinham o presidente como realizador da Republica Nova.Outro exemplo que podemos destacar ocorreu durante a semana em que foram realizadas as passeatas e as exposipoes publicas com o retrato de Joao Pessoa. 0 jornal A Uniao chamava a atenpao dos leitores para o concurso que fora realizado pelo jornal 0 Norte com as alunas da Escola Normal e do Colegio das Neves a respeito do "recebimento de impressoes sobre o governo do inolvidavel Presidente” e expressa o numero de quinhentas inscripoes que concorreram a primeira, a segunda e a terceira classificapao,Interessante de perceber sao os premios que foram dados as vencedoras pelo jornal que promoveu o concurso: o primeiro lugar recebeu "um artistico album com diversas fotografias das homenagens funebres em Recife, na capital paraibana e no Rio de Janeiro; ao segundo lugar, foi dado "outro album das homenagens em Recife” e "uma ampliapao do retrato do Presidente Joao Pessoa em linda moldura”, para o terceiro lugar. Durante a semana das homenagens, A Uniao destacou, ainda, as missas que eram celebradas, a distribuipao de distribuidas centenas de retratos de
161
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Joao Pessoa para os fieis e as escolas que fizeram a "aposipao do seu retrato."Burke (2004 p. 83) afirma que "imagens de governantes sao frequentemente em estilo triunfante". Nesse sentido, o autor nos orienta a olhar para esses "retratos de estado nao como imagens ilusionistas de individuos, como pareciam na epoca, mas como teatro, como representapoes publicas de idealizapoes".Nessa perspectiva, uma fotografia nos chamou a atenpao. Embora nao datada e sem autoria, permite-nos observar um evento ocorrido na cidade de Alagoa Grande-PB, a respeito do retrato de Joao Pessoa. Seria uma "passeata civica", em que o retrato do "sufragiado" era conduzido pelo povo para o Papo Municipal. Ela traz ”o ultimo retrato" do Presidente, enfeitado com flores e posicionado bem no alto, entre duas fileiras de mulheres e crianpas, colocado numa especie de esquife, sendo carregado pelas ruas da cidade. Varios homens seguem na mesma ordem, numa posipao de guardas por tras das mulheres. Outros homens estao na frente - deduzimos que sejam as autoridades locais, devido a posipao de destaque em que se encontram na foto, conduzindo o povo e o cortejo. Podemos ver, ainda, varias bandeiras encarnadas sendo trazidas, lenpos no pescopo, faixas nos ombros e vestuarios escuros, o que, naquela ocasiao, poderia estar demonstrando o luto, numa marcha funebre em memoria do primeiro ano de morte do Presidente. (figura n.e 8)A programapao funebre em memoria a Joao Pessoa, na cidade de Alagoa Grande, misturava-se tanto ao apelo religioso durante a missa e as orapoes quanto aos projetos politicos das inaugurapoes programadas no municipio. Enfim, as estrategias
162

de envolvimento da populapao, conjugadas com os interesses politicos, evocaram um sentimento de aclamapao "da vida e dos feitos do ilustre morto", no entanto as benpaos e os aplausos se destinavam tambem aos ilustres vivos.Atraves de uma comissao ou, diretamente pelo prefeito, foi enviada para o jornal A Uniao a programapao de cada municipio para ser divulgada num quadro de comemorapoes. Deveras, entendemos esse gesto como um ato de dar maior publicidade ao evento e de "prestar contas" dos chefes locais ao interventor Antenor Navarro, uma vez que era dificil, naquela ocasiao, omitir o municipio durante as homenagens, em primeiro lugar, pela apao centralizadora da interventoria de Antenor, pautada na heranpa da administrapao de Joao Pessoa, e em segundo, as apoes do poder estatal legitimadas e aprovadas pelos cidadaos paraibanos,6 *Na cidade de Alagoa Grande, palco dessas comemorapoes, foram encontradas situapoes que nos permite auferir o peso do simbolismo mitico, heroico e santificado construido sobre Joao Pessoa. Nesta cidade, morava uma senhora que preservava euforico entusiasmo ao falar do Presidente e guardava no devocionario a fotografia de Joao Pessoa pendurada na parede, nas mesmas condipoes em que zelava pelos seus "santos de devopao" (Figura n.9 9).Ou seja, os discursos, os rituais oficiais e as comemorapoes possibilitaram o personagem emoldurado penetrar o interior paraibano, adentrar nas residencias e permanecer nos oratorios "junto” com os santos de devopao.
6 Sugerimos a leitura do topico “ Estado intervencionista na Paraiba:

legitimafao pela mitificapao" da dissertapao de Santos Neto (2007) p,100.
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Em linhas gerais, as cidades do interior seguiram quase a mesma cartilha da programa^ao que ocorreu na capital do Estado. Assim, percebemos o comprometimento das elites politicas municipals em relapao a proposta de dar notoriedade a data pelo Governo estadual, on seja, uma orquestra pensada e arquitetada nessas localidades, como afirmamos anteriormente. No entanto, a nossa preocupagao foi de identificar em todas elas a importancia que foi dada ao retrato de joao Pessoa e como atendia a diversos fins. Nesse sentido destacamos a forma como se impos o "ultimo retrato" de Joao Pessoa na formata^ao final da consolidagao de sua imagem apos a sua morte, ou seja, para os mais velhos, quern pensar em Joao Pessoa ira visualizar um jovem estadista usando terno, de olhar serio e expressao de for^a; para os mais novos, um senhor de cabelos grisalhos, como os demais chefes politicos, expressando autoridade.Na visao de Sontag (2004), uma foto e tanto uma pseudopresen^a quanto a prova da ausencia. A foto do amante, escondida na carteira de uma mulher casada, o cartaz de um astro de rock, no quarto de um adolescente, e o broche com o rosto de um politico, no paleto de um eleitor, sao exemplos colocados pela autora. Essas fotos exprimem e servem para alimentar sonhos e emofao sentimental, sobretudo, quando sao veiculos de memoria e de estimulo a sentimentos coletivos.Em relafao a fotografia de Joao Pessoa, nao sabemos se a escolha foi intencional ou nao. 0 fato e que o aspecto visual do seu ultimo retrato foi pefa-chave na rponumentaliza^ao de sua pessoa, pois essa fotografia correspondia tambem aquilo que se falava e escrevia sobre ele, visto que a grande enfase que lhe foi dada nas festividades postumas foi justamente a conservafao do titulo de "Presidente" e "imortal".
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Lista de figuras

Figura 1 -  Primeira Bandeira da Parafba Figura 2 -  Atual Bandeira da Parafba

Figura 4 -  CIVISMO Figura 5 -  NEGO

Figura 6 -  Pres. Joao Pessoa Figura 7 -  Ultimo retrato do Presidente JoSo PessoaFigura 8 -  Passeata civica em homenagem funebre ao Presidente jo io  Pes* soa na cidade de Alagoa Grande-PB. Fonte: Acervo particular de Jos^ Avelar Freire, historiador e mo- rador local.

Figura 9 -  Helena Dias de Lima -  devota e admiradora do Presidente Jo3o Pessoa, a quern se referia como um "santo" ou "homem bom que morreu pela Parafba", Foto li- rada em 1997. Mais de meio S^culo apos a sua morte, a fotografia de Joao Pessoa pendurada na parede de sua casa. (Acervo particular)
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