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RESUMO 

Preservar a memoria dos fatos, dos comportamentos, das pessoas, das ideiais e uma 

pratica da tradicao cultural que e portadora de referencias a identidade, acao e heran^a 

resguardada de diferentes grupos da sociedade. O reconhecimento e valorizacao dos 

patrimonios imateriais tern como objetivo manter o registro da memoria de bens 

culturais e de sua trajetoria, com intuito de preserva-los para geracoes futuras. 

Corroborando dessa ideia, buscamos analisar neste trabalho a atuacao da Irmandade do 

Rosario, Congos, Pontoes e Reisados, quais processos dinamicos formaram suas 

identidades afrodescendente no interior do sertao da Paraiba. As irmandades sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n s t i t u i 9 6 e s religiosas que, para funcionar precisavam da a u t o r i z a 9 a o  do Estado e da 

Igreja. Seus integrantes apresentavam na Assembleia Legislativa Provincial um 

documento, denominado de Ordem de Compromisso, onde descreviam o estatuto e as 

i n t e n 9 o e s de sua confraria. Esses documentos, em conjunto com a analise das pesquisas 

bibliograficas e estudos da t r a d i 9 a o  oral dos grupos, concluimos que as Irmandades 

eram um e s p a 9 0  de luta e resistencia, onde o homem negro procurava reorganizar-se 

socialmente, reintegrando-se a sociedade, assumindo papeis que nao eram, 

exclusivamente, o de ser escravo. Essas c o n c e p 9 o e s permearam a f o r m a 9 a o  cultural de 

Pombal - PB, o que nos levou a problematica da pesquisa que e entender o processo de 

d e s v a l o r i z a 9 a o  da cultura local. Com isso, nosso objetivo e avaliar se os grupos 

folcloricos sao considerados patrimonios imateriais da cidade, e que taticas de 

p r e s e r v a 9 a o  sao utilizadas no ambito das redoes sociais. Neste sentido, a monografia 

apresenta-se estruturada em tres capitulos. No primeiro, historiciza-se a f o r m a 9 a o  de 

Pombal - PB, sendo c o n s i d e r a 9 o e s necessarias para entender as redoes que se 

estabeleceram entre o processo de f o r m a 9 a o  da Irmandade do Rosario e o surgimento da 

cidade. No segundo capitulo, propoe-se discutir a cultura de matriz africana como ponto 

de analise das identidades construidas nos e s p a 9 0 S das Irmandades do Rosario que 

cultuam Santa Catolica no alto sertao paraibano. No terceiro capitulo, se estabelece um 

dialogo entre Cultura, Memoria e Patrimonio como substratos de uma c o n s t r u 9 a o  

identitaria, assim pauta-se na possibilidade de pensar as m a n i f e s t a 9 o e s populares dos 

grupos como bem de valor que sao selecionados e consagrados enquanto patrimonio 

devem ser ressignificados e dessacralizados, ao serem considerados como uma pratica 

social que as novas g e r a 9 o e s poderao descobrir seu valor simbolico e recriar no presente 

valores que os manterao vivos e pulsantes atraves de uma consciencia preservacionista 

que se pautara no desenvolvimento e na sustentabilidade, nao sendo mais patrimonios 

esquecidos no tempo. 

Palavras - Chaves: Cultura afrobrasileira, Memoria, Patrimonio. 



ABSTRACT 

Preserves the memory of facts, behaviors, people, the ideal is a practice of cultural 

tradition that carries references to identity, action and inheritance guarded from different 

groups in society. The recognition and valuation of intangible assets aim to keep record 

of cultural memory and its history, in order to preserve them for future generations. 

Corroborating this idea, in this paper we analyze the performance of the Brotherhood of 

the Rosary, Congos, Pontoons and Reisados, dynamic processes which formed their 

identities afrodescendant inside the backlands of Paraiba. The brotherhoods are 

religious institutions that needed to run the authorization of the State and the Church. Its 

members were the Provincial Legislature a document, called the Order of Commitment, 

which described the status and intentions of their fraternity. These documents, together 

with the analysis of literature searches and studies of the oral tradition of the groups, we 

conclude that the Brotherhoods were a space of struggle and resistance, where the black 

man tried to reorganize themselves socially reintegrating themselves into society, taking 

on roles that were not solely to be a slave. These conceptions permeated the cultural 

formation of Pombal - PB, which led us to the issue of research is to understand the 

process of devaluation of the local culture. Thus, our goal is to assess whether the folk 

groups are considered immaterial heritage of the city, and that preservation tactics are 

used in the context of social relations. In this sense, the present monograph is structured 

into three chapters. At first, historicizes the formation of Pombal - PB, and 

considerations necessary to understand the relationships that were established between 

the process of formation of the Brotherhood of the Rosary and the appearance of the 

city. The second chapter proposes to discuss the culture of African as a point of analysis 

of identities constructed in the spaces of the Rosary Confraternity who worship a Holy 

Catholic in the hinterland of Paraiba. The third chapter establishes a dialogue between 

Culture, Memory and Heritage as an identity construction substrates, so the agenda is 

the possibility of thinking the manifestations of popular groups as well that value is 

selected and should be recognized as assets and resignified desacralized , to be 

considered as a social practice that new generations will discover its symbolic value and 

recreate the present values that will keep them alive and pulsating consciousness 

through a preservationist who charted the development and sustainability, not being 

forgotten heritage in time. 

Keywords: Afro-Brazilian Culture, Memory, Heritage. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUgAO 

O presente trabalho se baseia nas discussoes de cultura, memoria como substratos na 

construcao indentitaria e patrimonio como preservacao da memoria, relacionados a afro 

descendencia encontrada nos grupos integrantes da Irmandade do Rosario de Pombal - PB. 

Neste misticismo religioso enfocamos os conjuntos de manifestacoes populares que integram 

os grupos que a realizam. Nessa perspectiva, coloca-se como ponto de partida a possibilidade 

de pensar os "patrimonios culturais" da cidade de Pombal - PB, analisando-os enquanto lugar 

da memoria. 

O reconhecimento e afirmacao da identidade cultural dos individuos os transcendem, 

sendo notoria a forma9ao da identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos 

saem do anonimato para se reconhecer em uma dimensao ampla de signos e representaQoes, 

passam a conhecer sua propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores 

da heran9a cultural. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho e discutir as manifesta9des artisticas culturais 

dos grupos folcloricos, Irmandade, Congos, Reisado, Pontoes, como integrante do patrimonio 

cultural imaterial da cidade de Pombal-PB, resignificando o passado de forma9ao dos grupos 

e os adequando em uma dimensao ampla de bem cultural de significativo valor simbolico, a 

comunidade pombalense, chama de algum lugar seu proprio passado. Partindo desse 

pressuposto, percebemos que o conjunto de bens de valor com signiflcado coletivo, representa 

o patrimonio de um grupo de pessoas, de um pais ou ate mesmo da humanidade. 

Considerando que o homem tern a necessidade de apelar as lembran9as dos outros, a pontos 

de referencias que existem fora dele, na sociedade se expressem claramente em seus atos, pois 

acreditamos que mesmo imbuidos de individualidade os individuos fazem parte de uma 

coletividade em comum, a qual se compartilha aspectos semelhantes. Assim, a memoria 

pessoal transforma-se em fonte historica, justamente porque o individuo esta impregnado de 

elementos que ultrapassam os limites de seu proprio corpo e que dizem respeito aos conteudos 

comuns dos grupos ao qual pertence ou pertenceu. Segundo Oliveira e Moura (2012, p.86): 

Essa procura e facilitada quando se guardam os registros (materiais ou nao) que 

compdem a nossa historia e resgatam nossas raizes, tais comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c o n s t r u 9 6 e s , 

t r a 9 a d o s urbanos, relates, livros e documentos, entre outros que, por sua 

importancia, constituem o patrimonio de uma sociedade. Porem, muitas pessoas 

nao tern acesso a i n f o r m a 9 a o  ao ponto de entender a importancia desse patrimonio 

historico, e por isso, nao comungam da necessidade de sua c o n s e r v a 9 a o . 
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Nessa perspectiva, os grupos folcloricos se constituem compartilhado de uma memoria 

coletiva que compoe a sociedade, dai o porque da necessidade de sua preservacao e registro, 

pois seus bens fiincionam tanto como fontes historicas quanto como lugares de memoria, 

testemunhos do passado, palco de experiencias vivenciadas por atores sociais em tempos e 

espacos diferenciados. Por isso, o estudo desses lugares da memoria nos e signif"icativo para a 

construcao de saberes historica e como objeto da cultura historica local e regional. 

Para Michel de Certeau (1988), a historia compreende a ligacao do lugar social, da 

pratica cientifica, e da escrita. Cada um tern seu lugar particular, mas se relacionam na escrita 

historiografica que constroi o lugar de onde se fala, ou se quer falar, cabe desta forma ao 

historiador assumir posturas na investigacao para se situar na pesquisa, as quais vao depender 

da sua carga de ideias, cultura, linhas de pensamento, e como ele se coloca no espaco e tempo 

seja contemporaneo ou passado. 

O referido autor defende o modelo subjetivo, pelo qual toda interpretacao depende de 

um sistema de referenda, mesmo que o historiador ouse tentar construir uma historia objetiva 

sera impossivel conseguir, pois no pano de fundo de suas ideias estarao reflexoes passadas 

arraigadas de uma ideologia propria, e que essa, teria sido influenciada por outras ideologias 

advindas da carga de leitura do autor, que seria o nao-dito, o que nao se pode controlar, ou 

seja, o saber esta ligado ao lugar, as suas imposicoes sendo impossivel analisar o discurso 

historico fora da instituicao da qual o historiador pertence e se correlaciona com as producoes. 

A intencao e construir uma relacao de causa e efeito, problematizando e questionando o 

proprio discurso historiografico a partir de um conjunto de praticas, que envolvem estudos 

mesmo que particulares, sendo a individualidade de cada historiador avaliado na coletividade 

de outros trabalhos, ou seja, e uma rede de ligacoes institucionais formais que dependem do 

momento de formacao de teorias praticas para ser avaliado. Assim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Fazer historia e uma 

pratica". 

A pluralidade da fragmentacao historica envolve uma evolucao do conhecimento 

historico, que adquiriu segundo o autor, uma melhor capacidade de medir desvios, tanto 

quantitativa como qualitativos. Uma relacao que envolve uma historia por fazer ou refazer, 

que dependendo do fato desenvolve uma linguagem propria, pratica e tecnica para explica-lo, 

combinado com um lugar desenvolvendo assim modelos. O historiador vai procurar trabalhar 

com as margens, as fronteiras, transitara do lado oposto das racionalizacoes adquiridas, olhara 

para o mundo dos esquecidos, desprivilegiados, a loucura, a feiticaria e por essa pratica fara 

aparecer as diferen^as que serao relativas ao o meio analisado. 
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A passagem da pratica para a escrita e um processo complexo, e um lugar social na 

escrita cientifica que envolve pratica e tecnica, pois na escrita se exige um texto estruturado 

que tenha relacao com o corpo social e o saber. Ela sera revestida de simbolos para colocar o 

leitor em um lugar desejado ou identificado dependendo das peculiaridades individuals ou 

coletivas. A cronologia tern o papel a servico do tempo, pois cria possibilidade de recorte em 

periodos do tempo a ser trabalhado na pesquisa historiografica, invertendo a orientacao 

temporal, ou seja, o comeco da pesquisa seria o fim, pois ele chegou a conclusao do que se 

quer trabalhar, e porque, que sao questionamentos do presente para o passado. Organizando o 

discurso para revela-lo ao leitor. 

Com base no exposto, pretendemos interrogar e problematizar a memoria como uma 

construcao seletiva do passado, ao qual grupos Afro-descentes elaboram e reelabora sua 

insercao na comunidade local. E partir desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar 

um novo olhar para o conhecimento de uma realidade pouco explorada do ponto de vista do 

resgate da memoria, e sua relevancia patrimonial historica cultural, que com o crescimento 

economico e urbano das cidades assume para nos a fluidez propria das distintas trajetorias e 

expectativas que se desenvolvem em ritmo dinamico, caracteristica da modernidade e do 

mundo globalizado que vivemos, transformam os espacos para atender uma demanda 

especifica do mercado imobiliario e empresarial no presente. 

A partir desse contexto, a pesquisa foi pensada para atender uma realidade atual dos 

grupos, dar voz e luz aos irmaos de cor e fe de Pombal - PB, aprofundar o debate na 

concepcao de identidade e cultura dos processos que conduziram a escolha e permanencia de 

uma memoria que e relembrada pela formacao e sobrevivencia da Irmandade de negros do 

Rosario, e da propria festa do Rosario. 

A inspiracao para a realizacao deste trabalho parte da necessidade de pensar o lugar da 

memoria como patrimonio cultural, e teve como percurso metodologico a pesquisa 

documental e bibliografica, analise das entrevistas concedidas pelos representantes da 

Irmandade, Congos, Pontoes e Reisado. No que diz respeito aos instrumentos, coleta, 

organizacao e analise de dados, as atividades que comporao toda a fase exploratoria (questoes 

operacionais e teorico-metodologicas) e o trabalho de pesquisa deste estudo, estao 

desenvolvidas em duas etapas, seguindo o seguinte percurso: 

Na primeira etapa da pesquisa, foi feito o levantamento documental e bibliografico a 

respeito do tema, enfatizando os estudos nos trabalhos ja desenvolvidos por pesquisadores, 

priorizando os que se referem a discussao de identidade e cultura como substrato da memoria. 
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A elaboracao e execucao do questionario fizeram parte da segunda etapa, pois exigiu 

conhecimento teorico para compreender os espacos relacionais da Irmandade do Rosario, 

Congos, Pontoes e Reisado. Assim como a sistematizacao dos conceitos em defesa dos grupos 

como patrimonio imaterial da cidade de Pombal-PB, e discussao a cerca da inviabilidade dos 

orgaos publicos com a cultura e a desvalorizacao da propria sociedade que os compoe. 

E importante a viabilizacao do reconhecimento da cultura pombalense na figura 

representada pelos grupos folcloricos, sendo que atraves de acoes de apoio e fortalecimento 

da sua existencia ocorra uma divulgacao para a comunidade local e regional. Muitos 

individuos que habitam a cidade de Pombal nao sabem do valor memorialistico da existencia, 

dos grupos, da festa do Rosario e da propria igreja enquanto monumento do que se quer 

preservar, refletindo desvalorizacao e descaso por parte da cultura pos-moderna que ensina a 

valorizar o que e novo e esquecer da composicao das influencias passadas desse novo. 

O trabalho foi estruturado em tres capitulos, no capitulo I - Formacao Historica de 

Pombal- PB, para tanto trazemos algumas consideracdes sobre a abordagem necessaria ao 

estudo da cidade, concepcoes que introduzem a tematica, atraves do dialogo entre os autores: 

Verneck Abrantes, Wilson Seixas, e Antonio Jose de Sousa, os quais em seus estudos 

colocaram a comunidade pombalense como tema principal de abordagem. Em seguida, 

apresentamos os principios basicos da pesquisa sobre Africa e africanos com intuito de 

compreender o contexto de formacao da Irmandade e da fe que os guiou a resistir e se 

destacar em uma comunidade branca europeizada. 

No capitulo I I - Pela Fe a Nossa Senhora do Rosario, resgatamos o processo de 

Institucionalizacao das Irmandades negras que cultuam Nossa Senhora do Rosario, atraves da 

observacao participante, pois se trata de uma pesquisa em que os grupos eticos assumem a 

cena, como protagonistas recriando ambientes adaptados a sua realidade. Desta forma, 

elegemos a cultura de matriz africana como ponto de analise das identidades construidas nos 

espacos das Irmandades do Rosario no alto sertao paraibano. 

Nessa perspectiva, o capitulo I I I - Patrimonio e Memoria: uma construcao da cidadania, 

consiste em trabalhar os grupos na perspectiva de regate da memoria, os resignificando como 

patrimonios imateriais da comunidade. A problematica que norteia esse capitulo pauta-se em 

avaliar como os grupos se reconhecem e se identificam no processo dinamico da 

modernidade, que taticas sao utilizada para o resguarda da memoria, nesse ideario ha uma 

consciencia por parte da comunidade que valorize esses bens culturais, quais sao as acoes da 

comunidade local com relacao a preservacao e difusao dos patrimonios imateriais. 
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Nas concepcoes de identificacao dos sujeitos enquanto membros de uma coletividade 

consideram-se todos os aspectos sociais e culturais que marcaram sua formacao e serviram 

como pressupostos ideologicos para construcao de sua identidade. Desta forma, para entender 

todo esse processo que forjou identidades no alto sertao paraibano, temos que realizar uma 

analise a respeito da formacao historica de Pombal- PB, abordagem que tera como base os 

estudos de Verneck Abrantes e Wilson Seixas, filhos ilustres dessa cidade, que sempre com 

grande preocupacao e alma de historiadores natos escreveram e publicaram varios trabalhos 

com a tematica. 

As pesquisas que vem sendo realizadas confirmam Pombal como uma das cidades 

brasileiras mais antiga do Estado da Paraiba
1, e apontam como fator decisivo para sua 

colonizacao o Rio Pianco. Precisamente no final do sec. X V I e inicio do seculo X V I I , por 

volta de 1696, o bandeirante Teodosio De Oliveira Ledo
2, depois de muitos combates com os 

nativos Tapuias, Cariris, Pegas e Panatis, que defenderam seu territorio ferozmente, os nativos 

forma derrtodados. Hoje nesse territorio localiza-se as regioes de Pombal, Lagoa, Paulista, 

Malta, Condado, Desterro de Malta. Apos a derrota dos indigenas, foram postos os primeiros 

marcos de domina9ao na regiao em dezembro de 1696, a margem direita do rio Pianco foi 

fundado o Arraial (aldeia) de Piranhas. O entao Capitao- Mor consegue um "bom sucesso" 

frente aos indigenas dominados, e funda em 27 de julho de 1698 a povoa9ao de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso do Pianco. Nesse sentido, Sousa, 1971, faz o relato de como foi 

organizada a expedi9ao para domina9ao efetiva: 

Quer partindo Teodosio de Oliveira Ledo, diretamente das margens do rio Sao 

Francisco, no estado da Bahia, quer organizando-se em uma bandeira, sob os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1A ordem da merropole-atraves das duas cartas regias de 9 e novembro de 1596 e 15 de marco de 1597, dirigidas 

ao governador geral e ao capitao-mor da Paraiba-era para que se estendesse a obra da colonizacao por todo o 

sertao, obra que somente se veio a realizar logo depois da expulsao definitiva dos holandeses. Desta mesma 

epoca, portanto, a nossa colonizacao sertaneja. E Pombal foi o primeiro agrupamento humano que se formou no 

Alto Sertao da Paraiba, centra de irradiacao territorial. (SEIXAS, 1962,p. 130) 
2Tal era a situacao nossa em relacao ao problema etnografico e mesmo antropologico, at€ o ano de 1696, quando 

se efetuaram, oficialmente, as primeiras expedicSes em busca do sertao paraibano, sob a direc3o de Teodosio de 

Oliveira Ledo. Descendo a Borborema, Teodosio chega at£ Pombal e, no rio, " Quintura"-nome com que os 

brasileiras apelidaram o rio Pianco, "que corre de sul para norte e vai fazer barra nas Piranhas"- faz o seu 

primeiro povoamento de colonizacao sertaneja. (...) Assim, o significado de "Quintura"seria uma prova da 

inimizade existente entre aquelas duas tribos, sabendo-se mais que os indios panatis s6 deixaram a civilizacao 

penetrar ali em principios do seculo XVIII, quando o missionario de Santo Antonio e Manuel de Araujo 

conseguiram um tratado de paz com eles. Ao penetrar no Pianco e Piranhas, Teod6sio encontrou ocupado por 

aquelas duas tribos, ramos da familia cariri, o terreno em que hoje esta funda a cidade de Pombal.Os indios 

panatis ocupavam inteiramente o que e modernamente o municipio de Pombal, ao passo que os pegas se 

derramavam no Baixo Piranhas e por todo o Pinharas e Sabugi. Em Pianc6, viviam os Coremas. 

(SEIXAS, 1962,p. 125-126) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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auspicios ao governo paraibano, para "levar mais longe os marcos historicos da 

capitania", vindo do pilar e, navegando o rio Paraiba ate chegar ao boqueirao de 

Cabaceiras, onde se encontrava seu tio, irmao, sobrinho ou filho - Antonio de 

Oliveira Ledo, e dai ate atingir Taperoa, chegou, finalmente, ao local onde foram 

fincados aos marcos da fundacao do aludido Arraial: a margem direita do rio 

Pianco, cerca de seis quilometros de sua confluencia com o Rio Piranhas(...) Mas 

essa fundacao teria sido meramente simbolica, uma vez que Teodosio "a encontrara 

despovoada pelos indios Cariris, que, revoltados, se acharam contra Domingos 

Jorge Velho", que certamente, por ali ja havia transitado. (SOUSA, 1971 ,p. 16) 

Nesse contexto, segundo o autor, a fundacao oficial data de Janeiro de 1701 em virtude 

da carta regia, a qual se dava inicio com a construcao de uma pequena capela de taipa e palha, 

sendo esta a estrategia criada como tentativa de conversao dos indigenas da regiao e marco de 

povoamento. 

O povoamento do sertao continuava, ocupando a vanguarda dos colonos os 

numerosos parentes de Teodosio, guiados por este. Os selvagens recuavam para os 

reconcavos da serrania, numa resistencia tenaz, desesperada e inutil. Cacados, na 

expressao propria do termo, em maioria, como feras acossadas, preferiam a 

brutalidade do exterminio a clemencia humilhame da submissao. 

(SOUSA,1971,p.29) 

Muito embora, as lutas por dominacao continuassem, em 1711 o Rei autoriza o 

Governador Joao da Maia Gama a criacao do Julgado do Pianco (Pombal), o primeiro marco 

de organizacao judiciaria no sertao da Paraiba para o "assucego e bem-estar", foi nomeado 

Juiz Ordinario o coronel Manoel Araujo de Carvalho, alem de Escrivao e Tabeliao. 

Desta forma: 

Nao se sabe realmente a data que foi instalado o julgado do Pianco. Tudo indica, 

porem, que seu trabalho tivera inicio no ano de 1711, pois a partir dessa epoca que 

Manuel de Araujo de Carvalho assumiu o cargo de juiz ordinario, nomeado por ato 

do govenador Joao da Maia da Gama. (SEIXAS, 1962,p. 174) 

Assim, com a criacao do Julgado, muitas providncias foram advindas mediantes a 

necessidade de promover o beneficio a populacao, entre elas se encontravam: o recolhimento 

dos vadios, colocando-os em condicoes de trabalho, os delinquentes eram castigados como 

forma de represalia e estabelecimento da ordem, entre outros. Sobre esses fatos o cartorio do 

1° Oficio da Comarca de Pombal, guarda nos seus arquivos diversas escrituras publicas 

referentes a compra e venda de terrras entre outras, situadas no territorio de Campina Grande 

e Cariri-Velho. 
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Desta forma, em 04 de maio de 1772, foi a povoacao elevada a categoria de vila, com 

a denominacao de Vila Nova de Pombal, na mesma data ocorreu a criacao da Camara de 

Vereadores e sua emancipacao politica. Ja em 21 de julho de 1862, a vila foi elevada a 

categoria de cidade, com a denominacao de cidade de Pombal. Nesse periodo haveria 

provavelmente cem edificacoes entre casas residenciais, uma igreja, uma casa do mercado, 

um cemiterio, a casa da camara e a cadeia publica. Sendo, portanto, a cidade de Pombal 

referenda para o sertao da Paraiba e para algumas cidades e Estados vizinhos como 

Pernambuco, Ceara e Rio Grande do Norte. 

Assim, podemos dizer que as edificacoes construidas nesse periodo tinham uma razao 

de existir, como e o caso da Igreja Nossa Senhora do Rosario cuja historia acompanha a 

historia de Pombal, estando interligadas pelos lacos do tempo e dos fatos, nao subestimando o 

valor dos mesmos, pois todos sao importantes na sua diferenca que os torna individuals, se 

avaliados em uma coletividade de fatos. 

Segundo Glenison (1986), quando se refere aos estudos de Seignobos (1953), 

referentes ao olhar do historiador que: 

O historiador, segundo seu ponto de vista, estuda, ao mesmo tempo, fatos materiais 

conhecidos pelos sentidos(condicoes materiais; atos dos homens) e fatos de 

natureza psiquica(sentimentos, ideias, impulsos), acessiveis somente a consciencia. 

Incluiremos, assim, sob o vocabulario dos "fatos historicos", fenomenos tao 

diferentes entre si quanto os puros acontecimentos, ou os fatos da escrita, da lingua, 

doutrinas, usos e de um grau de generalidade tao incomensuravel quanto os 

costumes e as crencas ou os movimentos e as palavras. Nessa tentativa de definicao 

desembocam, portanto, em surpreendentes incertezas (...) um fato pertence ja ao 

passado e nao poderia ser visto de outra forma pelo observador contemporaneo. 

(GLENISON, 1986.p. 126) 

Sendo assim, os fatos se tornam indiscutivelmente importantes para avaliacao humana, 

quando eles produzem consequencias suficientes que levam ao desejo de interpreta-los, 

estuda-los, problematiza-los. Nesse contexto, compreendemos que o fato historico tanto e um 

fenomeno de opiniao, como tambem um fenomeno material. 

1.2 - A mae Africa e seus filhos escravizados 

Insere-se o monumento da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso erguida em 1701 

na mesma localidade onde nos primordios do povoamento de Pombal - PB, segundo a 

escritura de doacao de patrimonio da Igreja existia uma pequena capela, simples de taipa e 

madeira onde se celebrava os rituais da religiao catolica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No principio era a capelinha tosca, de taipa e madeira, onde um franciscano da 

ordem de Santo Antonio realizava os oficios religiosos e catequizava os 

brasilindios; franciscano cujo nome ainda nao se pode apurar, mas que bendizemos 

porquanto, gracas a seu auxilio, puderam os colonos construir os primeiros nucleos 

habitacionais nos sertoes da Paraiba. (SEIXAS,2004,p.l99) 

Os desbravadores do sertao se utilizaram das missoes catequistas para promover o 

povoamento e a dominacao e controle da regiao, pois a Igreja Catolica nao aceitava a 

escravidao dos indios, personificados como inocentes pelos clerigos por nao conhecem a lei 

de Deus, baseando-se no conceito dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bom selvagem3, que viviam em um paraiso terreno aos 

quais nao teriam ate entao contato com a civilizacao e desta forma, por serem puros eram 

merecedores da educacao religiosa e da salvacao. 

No entanto, as coloca9oes da religiao catolica nao foram suficientes, as tribos 

indigenas quando derrotadas, em sua maioria eram dizimadas e os que ficavam serviam 

muitas vezes de escravos ou eram objetos exoticos. Sendo que quando havia missao 

civilizadora na regiao de domina9ao, os indigenas eram levados aos missionaries. 

No que se refere a a9ao missionaria Seixa (2004) diz que: 

Na Historia do Brasil, em todos os tempos e em todos os lugares, a a9ao 
civilizadora dos missionaries da companhia de Jesus, ao quais, alem do trabalho da 
catequese, defenderam o proprio indio contra os colonos que os queriam 
escravizar, fundaram escolas e colegios e foram quase unicos professores em todo 
periodo colonial. Seus trabalhos foram imensos em favor do desenvolvimento 
social e cultural do nosso povo. Foi realmente um religioso franciscano que, no 
seculo XVIII, pacificou os indios da regiao, o que permitiu as capitao-mor 
Teodosio de Oliveira Ledo fundar o "Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso do 
Pianco", atualmente cidade de Pombal. (SEIXA,2004, p.210) 

Com rela9ao aos negros segundo ALVES (2006), o tratamento dispensado pelos 

missionaries difere dos indios: 

(...) o caso dos negros era diferente, foram tratados como sendo um povo castigado 

por Deus, dessa forma, podiam ser escravizados, sem restri9oes. A Igreja era vista 

pelos negros como uma "propriedade dos brancos", realidade dolorosa para os 

escravos pelo fato da Igreja ser usada para justificar a escravidao de um povo 

essencialmente pagao. Os proprios negros livres nao se sentiam integrados no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3Sobre esta "protecao" aos indigenas, pela Igreja Catolica, no Brasil, existe um ponto discutivel: a questao dos 

aldeamentos. Coordenados por religiosos, os aldeamentos confinavam os indios, que passavam a ser 

comandados por estes religiosos, tambem no desenvolvimento de atividades economicas, como plantacdes e 

coleta de produtos naturais. 
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ambito da Igreja, pois ficavam sempre marcados como descendentes de um "povo 

infiel", o que Ihes impedia o acesso ao sacerdocio e a vida religiosa. De forma 

ambigua, foi, tambem, atraves da Igreja que os homens negros encontraram 

espacos para se inserirem nesta sociedade. As irmandades tornaram-se o meio para 

o homem negro conseguir uma promocao religiosa e social. (ALVES,2006.p.l3) 

Nessa perspectiva, para compreendermos o processo de escravizacao dos africanos 

elencamos algumas premissas necessarias a formacao do processo de escravidao na propria 

Africa, a fragmentacao do poder politico na regiao e uma das colocacoes mais abordadas, pois 

e a partir desse contexto que a Europa se apropria para estabelecer o comercio de escravos. Ja 

existia escravidao
4 na Africa se davam atraves de prisioneiros de guerra entre estados e reinos 

rivais, nao havia a concep9ao de comercio com venda e compra dos nativos, ficando claro que 

a escravidao se encontrava enraizada em estruturas legais e institucionais cravada nas 

sociedades africanas. Segundo Mary Del Piore (2004), o sistema de escravidao na Africa feito 

pelos proprios africanos era a escravidao domestica ou de parentesco, no entanto, com a 

chegada dos Europeus e que passam a reelaborar os conceitos e constituir um comercio de 

individuos: 

Tal defini9ao implica em reconhecer que o trabalho cativo, nessas paragens, 

somente apos a chegada de colonos europeus se tronou comercial, pelo 

estabelecimento-conforme inicialmente ocorreu na ilha de Sao Tome- de fazendas 

monocultoras, voltadas para explora9ao. (...) O trafico internacional de escravos se 

apropriara dessa tradicao e transformara a Africa em fornecedora dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bra90S para 

lavouras e minas localizadas no outro lado do oceano. (PRIORE, 

VENANCIO,2004.p.36) 

Dessa forma, os conceitos de Africa e escraviza9ao se aprimoram para compor as 

peculiaridades de um sistema, que so foi possivel pela cumplicidade das sociedades africanas. 

Entretanto o destino dos africanos que eram apreendidos por guerra de tribos, por 

endividamento, crimes, filhos renegados, mulheres que corrompiam as regras da sociedade, 

sendo acusadas de adulterio ou bruxaria, eram integrados a um grupo familiar senhorial em 

condi9oes de subordinados. Com isso, a escravidao na Africa Atlantica pre-colonial propiciou 

aos comerciantes de escravos a resignifica9ao das praticas escravistas, logo os individuos 

4 O conceito de "escravidao" pode ser assim definido: Dado fundamental do sistema escravista, a 

dessocializacao, processo em que o individuo e capturado e apartado de sua comunidade nativa, se completa com 

a despersonalizac3o, na qual o cativo e convertido em mercadoria na sequencia da retificasao, da coisifica9ao, 

levada a efeito na sociedade escravista. (PRIORE,2004p.l44) 
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prisioneiros iriam abastecer os navios negreiros
5 sendo transportados para outras regioes, 

dando legitimidade ao trabalho forcado e escravo em dimensoes ate entao ineditas. 

No entanto, a Africa provia de mao de obra de outras regioes, perdendo a mao de obra 

para seu desenvolvimento, sendo que os escravos eram uma fonte de trabalho e sua remocao 

em demanda significou uma grande perda, um impacto demografico. Mary Del Piore (2004, 

p. 19) ressalta que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a quebra dos valores tradicionais da escravidao gerou resistencias. O 

trdfwo jamais foi aceito pela massa dos cativos", sendo que quando encontravam uma 

oportunidade de escapar dos comerciantes ou dos senhores aproveitavam o ensejo, e com o 

tempo foram formando zonas de libertos ou escravos fugidos. 

1.3-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O bom filho a casa retorna: processos de resistencia e sobrevivencia negra 

A ruga como resistencia negra e, portanto, um tema complexo, pois ela contempla uma 

serie de caracteristicas advindas das proprias necessidades que os africanos tinham de escapar 

para conseguir, mesmo que fugindo, sobreviver e gracejar de sua "liberdade". Era-lhes 

atribuida uma serie de medidas de intolerancia as suas raizes culturais, sendo que o culto aos 

seus ancestrais tornava-se cada vez mais combatido, pois isso alimentava o sonho de volta 

para sua terra, revelada tambem nas musicas que contavam a historia de suas origens. 

Nessa perspectiva, os cativos negavam a religiao do dominador, sendo que, as suas 

crencas eram incompativeis. Assim, estereotipos de infieis e hereges foram formulados para 

justificarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p e r s e g u i 9 6 e s religiosas, no entanto, os que nao se enquadrassem so nessa categoria, 

eram acrescidos de bruxaria negra. 

O cliche da feiti9aria permitia, assim, que cren9as religiosas de guerreiros 

angolanos, indios tupinambas e camponeses chineses fossem interpretadas e 

combatidas da mesma forma. Paradoxalmente, esse mesmo poder opressor 

propiciava aos escravos uma nova forma de resistencia. (...) a igreja nao 

considerava a tradi9ao religiosa negra como crendices ou supersedes de povos 

primitivos. Ao contrario disso, os inquisidores consideravam os adeptos dessas 

praticas capazes de selar um pacto com o demonio, e, por isso mesmo, capaz 

tambem de promover toda a sorte de sofrimentos, doencas e mortes a quern 

quisessem. (PRIORE,2004.p.90) 

5 Em geral, os barcos pertencentes as companhias de comercio europeias ancoravam nas fortalezas pertencentes 

as feitorias fortificadas de suas nacOes, tinham as mais variadas modalidades, entre elas,transportavam 

mercadorias humanas e materiais. Os escravos transportados eram oriundos de diferentes regiSes e etnias 

africanas, geralmente tratados com extrema violencia, amontoados em ambientes insalubres, propicios a 

proliferacao de doencas. 
6Um seculo antes da organizacao do trafico internacional de escravos, a Igreja vinha perseguindo, sob a acusacao 

de feiticaria, europeus que mantinham crencas e praticas religiosas herdadas da Antiguidade e periodo Medieval. 
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Mediante essas concepcoes, resistir ao catolicismo seria assegurar as suas geracoes a 

liberdade do espirito, o corpo estava acorrentado e flagelado, mas a alma e os pensamentos 

estavam na mae Africa, assim escolhiam a memoria que queriam perpetuar. Entretanto, os 

afrodescendentes viram na religiao catolica uma forma de conviver com sua nova realidade. A 

Igreja por sua vez, passou a acolher o surgimento dos novos devotos, assim mediante alguns 

acontecimentos, os bons cristaos compartilhavam de uma especie de protecao clerical. 

Com isso a igreja continuou sendo vista pelos negros como propriedade dos brancos, e 

desta forma, nao se sentiam integrados como fieis, pois eram distinguidos como descendes do 

povo infiel, sendo impedidas as praticas do sacerdocio e da vida religiosa. No entanto, 

encontraram nessa nova religiao, instituida pelos brancos e por eles mesmos, um espaco de 

insercao na comunidade branca. Atraves das Irmandades
7, o homem negro consegue uma 

promocao religiosa e social. Esse periodo do final do seculo XIX, tambem foi marcado por 

inumeras agitacoes sociais que culminaram a efetivacao da abolicao em 1888. 

Contudo, durante um longo periodo da historia do Brasil que se refere a pos-libertacao 

dos escravos, os negros flcaram a margem pelos historiados, o fato e que muitos dos estudos 

coloniais os tratam como escravo e pronto, as suas experiencias e vivencias especificas 

ficaram restritas ao periodo de cativeiro. Sendo libertos, os ex-escravos e seus descendentes 

desaparecem de alguns registros historiograficos, e so vao reaparecer em estudos 

sociologicos. 

No Brasil, desde a decada de 30, discute-se o papel das Irmandades como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n s t i t u i 9 o e s adotadas pelos Portugueses para acelerar o processo de a c u l t u r a 9 a o  e 

e s c r a v i z a 9 a o  dos negros. Estas i n s t i t u i 9 6 e s seriam o meio pelo qual os negros 

receberiam a e d u c a 9 a o  e a religiao catolica, convertendo-se e aceitando a sua 

c o n d i 9 a o  de escravo como parte integrante dos projetos divinos. Ou seja, Deus quis 

que fosse dessa forma e deve recompensa-lo por isso em um futuro distante, oque 

queria dizer, apos a morte.(ALVES,2006.p.l2-13) 

Desta forma, os homens negros procuravam um lugar para se adaptar dentro desta 

sociedade que era inevitavelmente escravista, considerando a necessidade de se reindentificar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 A principio, pensavamos que eram instituicSes apenas religiosas, mas, logo descobrimos seu carater misto, 

embutido em sua formacao, pois as irmandades eram vinculadas a Igreja e ao Estado. Para o seu funcionamento, 

as confrarias precisavam da aprovacao dessa instituicao, fossem estas de brancos, pardos ou negros, devido ao 

regime de padroado instalado no Brasil desde a colonia e mantido durante o imperio. As irmandades tinham 

como uma de suas principals caracteristicas a devocao a um santo padroeiro e a conservacao de capelas ou 

igrejas, a!6m de garantir um vel6rio e um sepultamento digno para seus irmaos. Mas, no caso das irmandades 

negras surge um conflito etico para a Igreja, discutido por alguns autores que analisam a relacao da religiao 

Catolica com a escravidao. Segundo Hoornaert (1992), a Igreja baseava sua justificativa para a escravidao em 

duas ideias centrais: primeiro era a escravidao uma lei, por isso nao deveria ser descumprida, para que se 

pudesse manter uma "ordem legal"; em segundo lugar, afirmavam ser o "direito de propriedade" um dos direitos 

inalienaveis, e, por isso, deveria ser respeitado.(ALVES,20O6.p.55) 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
U '  CAM PINA GRANDE 

CENTRODt ">RMAQA0DEPR0FESS0RES 

BffiUuTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS-PARAiBA 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

no espaco no qual foi inserido e se estruturar na conquista desse lugar, buscando atraves de 

alternativas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a d a p t a 9 a o  a possibilidade de interagirem socialmente, pois a liberdade 

concedida pelo meio das cartas de alforria no fim do sec.XVIII e inicio do XIX nao lhes 

garantiam este direito, os libertos, e ou, nascidos livres passaram a se reorganizar 

coletivamente para se reestruturar no ambito social, identificando-se pela cor e pela fe. 

Esses processos libertatorios influenciaram a formacao de irmandade em muitas 

regioes. Pombal - PB foi uma das regioes marcada pela difusao dessas irmandades. A historia 

de Pombal esta diretamente ligada a f o r m a 9 a o  da Irmandade do Rosario, os irmaos desse 

grupo trabalharam em prol da v a l o r i z a 9 a o  social e integraram o desenvolvimento economico, 

politico e social da cidade. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho destaca a problematica de coloca-los como 

integrante do patrimonio cultural imaterial desta cidade, valendo-se da pesquisa historica que 

se localiza na r e l a 9 a o  socio cultural de quern a realiza, sendo um constante movimento das 

i n s t i t u i 9 6 e s , dos pesquisadores, dos filosofos historiadores, que mesmo divergindo em alguns 

pontos posteriormente se relacionam para formar atores sociais, pois a pratica historica e 

relativa ao estado estrutural da sociedade, sendo suas mazelas e peculiaridades refletidas na 

pesquisa. E a partir desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar um novo olhar para 

o conhecimento de uma realidade pouco explorada do ponto de vista do resgate da memoria, e 

sua relevancia historica cultural para comunidade. 
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CAPITULO I I 

Pela Fe a Nossa Senhora do Rosario 

O MEU SONHO COM A SANTA 

O vento trouxe em sua asas 

Uma voz que veio me chamar 

Entrou com ela em minha casa 

Nao demorou a me avisar 

Que vira naquela hora 

Numa nuvem, Nossa Senhora, 

Que estava a me esperar. 

Era a voz anonima 

Que gritava, venha ligeiro! 

Atendi-lhe com estima 

Sai de casa para o terreiro 

Tao logo olhei para o ceu. 

Vi a Imagem sem veu 

Ja no momento derradeiro. 

Aquela linda Imagem 

Vi no ceu iluminado 

Que saira duma nuvem 

Deixando-me animado. 

Chamei os meninos e a mulher 

Que atenderam-me com fe 

Naquele momento convidado. 

Na mesma nuvem, ela voltou 

Descendo lentamente 

Nenhuma palavra ela falou 

Saiu da visao da gente 

E depois do meu belo sonho 

Ficando nos versos que componho 

Com o coracao sorridente. 

Edmilson Neri (Irmandade do Rosario) 
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Com a mstifticionalizacao das Irmandades negras que cultuam a Nossa Senhora do 

Rosario em Lisboa de fins do seculo XV, esta pratica se espalha por cidades portuguesas e 

posteriormente nos seculos X V I e XVI I surgem confrarias na Espanha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G r a 9 a s a a t u a 9 a o  

dessas insti tutes, leis sao criadas para proteger os libertos da r e - e s c r a v i z a 9 a o . Contudo, o 

Estado dependia do apoio dos Irmaos do Rosario para que o proprio sistema de escravidao 

fosse resistindo, mesmo que a custa de muitos acordos entre senhores donos de escravos e 

componentes das irmandades. Com isso, os proprios negros de bom comportamento, fieis 

assiduos da religiao, seriam mais ouvidos nas denuncias de maus tratos, mesmo que fosse 

pelos senhores de terras. 

Com essa r e l a 9 a o  de troca, a comunidade Catolica Europeia passa a influenciar nos 

atos e costumes dos africanos atraves da r e g u l a m e n t a 9 a o  das Irmandades, assim, os mesmos 

iriam se adaptar por questao de sobrevivencia expondo-se a metamorfose das c r e n 9 a s e 

t r a d i 9 o e s . Nao se trata de que os negros africanos perderam totalmente suas especificidades, 

mas simplesmente alteraram c o n d i 9 6 e s que permitiram a c o n s e r v a 9 a o  e t r a n s f o r m a 9 a o  da 

memoria coletiva negra. 

O seculo XIX surge com profundas m u d a n 9 a s para a sociedade brasileira, c o n t r a d i 9 o e s  

geradas pelo regime escravocrata que polarizam as f o r 9 a s sociais e politicas em questao, 

dando margem a confrontos entre grupos e classes sociais existentes. Ortiz (1991, p.22-23) 

destaca que: 

As c o n t r a d i 9 6 e s entre a sociedade escravocrata e a organiza9 ao  politica da 

n a 9 a o  brasileira manifestam-se nitidamente atraves do pensamento de Jose 

Bonifacio de Andrade e Silva: "E tempo de irmos acabando gradualmente 

ate os ultimos vestigios de escravidao entre nos, para que venhamos a formar 

em poucas g e r a 9 6 e s uma n a 9 a o  homogenea, sem o que nunca seremos 

verdadeiramente livres, respeitaveis e felizes. E da maior necessidade ir 

acabando com tanta heterogeneidade fisica e civil; cuidemos, pois, desde ja, 

em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrarios, em 

amalgamar tantos metais diversos para que saia um todo homogeneo e 

compacto, que se nao esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsao 

politica". 

Nessa perspectiva, nosso objetivo e discutir e avaliar as m a n i f e s t a 9 o e s artisticas 

culturais da Irmandade do Rosario de Pombal-PB e posteriormente dos grupos que a 

compoem. A partir desse pressuposto, nosso tema geral nesse capitulo esta centrado nas 

Irmandades de negros devotados a imagem de santos catolicos, como a Nossa Senhora do 

Rosario, que cria o imaginario da resistencia no que tange a religiao como forma de 
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sobrevivencia atraves do sincretismo, que mantiveram durante longos periodos escravistas e 

no poszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- l i b e r t a 9 a o , com os seus Deuses camuflados por tras de Santos do catolicismo. 

Durkheim,(2000,p.04), quando discute f o r m a 9 a o  religiosa diz que: 

(...) Os homens foram obrigados a criar para si uma nocao de religiao, bem 

antes que a ciencia das religioes pudesse instituir suas c o m p a r a 9 6 e s  

metodicas. As necessidades das existencias nos obrigam a todos, crentes e 

incredulos, a representar de alguma maneira as coisas no meio das quais 

vivemos, sobre as quais a todo o momento emitimos juizo e que precisamos 

levar em conta em nossa conduta. 

Nesse contexto, os homens negros procuravam um lugar para se adaptar dentro desta 

sociedade que era inevitavelmente escravista, sendo assim, em vista da necessidade de 

reindentiflcar-se no e s p a 9 0  no qual foi inserido e se estruturar na conquista desse lugar, 

buscaram atraves de alternativas de a d a p t a 9 a o  a possibilidade de interagirem socialmente, 

pois a liberdade concedida pelo meio das cartas de alforria no fim do sec.XVIII e inicio do 

XIX nao lhes garantiam este direito. Os libertos, e ou, nascidos livres passaram a se 

reorganizar coletivamente para se reestruturar no ambito social, assim identificam-se pela cor 

e pela fe. 

2.2 A luta continua: A construcao da identidade dos sujeitos 

A identidade tern sido um dos assuntos mais discutidos da contemporaneidade 

principalmente porque as velhas identidades, forjadas sob as c o n c e p 9 o e s de r a 9 a , genero, 

classe, etnia e nacionalidades estao em uma evidente crise, as quais ao se relacionarem 

recriam novas possibilidades de identidades que surgem da d e s f r a g m e n t a 9 a o  do sujeito. 

Diante disto, novos grupos culturais se tornam visiveis na cena social, buscando afirmar suas 

identidades, ao mesmo tempo em que questionam a p o s i 9 a o  privilegiada das identidades ate 

entao hegemdnicas. 

A partir desse pressuposto, para falar de identidade devemos refletir sobre o ponto de 

vista dos Estudos Culturais, que segundo o autor Stuart Hall,2000, quando rearticula a questao 

da identidade envolvem os sujeitos e as praticas discursivas, ao problematizar a f o r m a 9 a o  da 

identidade e da subjetividade, argumenta, , que sao exatamente essas coisas que agora estao 

"mudando". O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estavel, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esta se tomando fragmentado; composto nao de uma unica, mas de varias identidades, 

algumas vezes contraditorias ou nao-resolvidas. Desta forma, Hall (2000, p. 108): 

O conceito de identidade aqui desenvolvido nao e, portanto, um conceito 

essencialista, mas um conceito estrategico e posicional. [...] Essa concepcao 

aceita que as identidades nao sao nunca unificadas; que elas sao, na 

modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas nao 

sao, nunca, singulares, mas multiplamente construidas ao longo de discursos, 

praticas e posicoes que podem se cruzar ou ser antagdnicos. As identidades 

estao sujeitas a uma historiciza9ao radical, estando constantemente em 

processo de mudanca e transforma9ao. 

De acordo com Stuart Hall, antes o sujeito era visto como unificado, quadro que se 

modificou na cultural moderna, em que o sujeito encontra-se fragmentado, tendo sua 

identidade desfragmentada, rompendo com a unicidade do sujeito. Essa cisao fez essa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f r a g m e n t a 9 a o  incontornavel, fez com que velhas identidades que, durante muito tempo, 

estabilizaram um mundo social entrassem em declinio. Nesse sentido, aquele sujeito como 

possuidor de uma identidade unificada e estavel, esta se tornando, cada vez mais, cindido. Na 

cultura pos-moderna, a identidade tornou-se, portanto, uma "c e l e b r a 9 a o  movel". 

Ao fazer essa c i t a 9 a o  discute-se que a concep9ao de sujeito esta sendo reelaborada na 

perspectiva de pensa-lo em uma nova posi9ao, ou melhor, em novas posi9oes que o aborde 

colocando-o rearticulado nas redoes a que o insere e e inserido atraves de caracteristicas que 

lhe e comum a um grupo com quern compartilha experiencias, nesse contexto, podemos 

refletir sobre os processos de i d e n t i f i c a 9 a o  estabelecidos pelos negros quando buscam se 

fortalecer em grupo, dando lugar, vida e cor aos e s p a 9 0 s de resistencias das "maneiras de 

fazer" que segundo Certeau (1980), os individuos em sua coletividade, ou seja, o social na 

perspectiva da individualidade, do lugar e da pluralidade envolve o individuo a partir das 

t r a d i 9 6 e s , linguagem, simbolos, arte e artigos de troca que compoem uma cultura. 

Nesse sentido, problematizar a essencia da identidade nas discussoes de teoria social, e 

referir-se a identifica9ao como um conceito preferivel no campo da semantica e o 

psicanalitico sao de fundamental importancia destacar o pensamento de Hall (2000,p.l06) 

quando se refere a forma9ao do sujeito: 

(...)"a abordagem reconstrutiva ve a identifica9ao como uma constru9§o, 

como um processo nunca completado - como algo sempre "em processo". 

(...) A identifica9ao e, pois, um processo de articula9ao, uma sutura9ao, uma 

sobredetermina9ao, e nao uma subsun9ao. Ha sempre "demasiado" ou 

"muito pouco" - uma sobredetermin9ao ou uma falta, mas nunca um ajuste 

completo, uma total idade". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A identificacao, como uma construcao, como um processo nunca terminado, sempre 

"em processo". A identidade do sujeito como resultado do meio, segundo o autor, se reelabora 

continuamente. A identificacao e, portanto, um processo de articulacao. Ha sempre 

"demasiado" ou "muito pouco", mas nunca um ajuste total. Mas o conceito principal e o de 

identidade, que nao e, em Stuart Hall, uma nocao essencialista, mas um conceito estrategico e 

posicional, ou seja, as identidades nao sao jamais unas. 

A partir dessa breve discussao depara-se com o reconhecimento e afirmacoes da 

identidade cultural dos individuos que os transcendem, sendo notoria a formacao da 

identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos saem do anonimato para se 

reconhecer em uma dimensao ampla de signos e representacoes, passam a conhecer sua 

propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores da heranca cultural, na 

qual o individuo carrega em si a lembranca de seu passado distante ou ate mesmo recente, 

mas esta sempre interagindo com a sociedade, seus grupos e instituicoes. 

Nas palavras de Wanderley (2007.p-13): 

"os membros de um grupo nao sao vistos como definitivamente 

determinados por sua vinculacao etino-cultural, pois eles sao proprios atores 

que atribuem uma significacao a esta vinculacao em funcao da situacao 

relacional que eles se encontram" 

E neste contexto de relacoes que gradativamente construimos a memoria, como 

conjunto complexo que participa do conhecimento, crenca, arte, moral, o direito, os costumes 

entre outras capacidades adquiridas pelo homem enquanto sujeito do seu tempo na sociedade. 

Sendo este homem agente social transformador como o caso das Irmandades de Pombal-PB 

que veem em seu cotidiano a afirmacao e construcao de valores, sentimentos, lutando pelos 

seus desejos individuals e coletivos, partindo da ideia de uma memoria elaborada no 

cotidiano, segundo Le GofT (1996, p.476) "A memoria e um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca e uma das atividades 

fundamentals dos individuos e das sociedades de hoje, na febre e na angustia." 

Esta memoria social tern assim, uma importante funcao de contribuir para o 

sentimento de pertenca a um grupo, que compartilha suas memorias, neste caso, as 

irmandades de negros possibilitavam a convivencia entre brancos e negros, as duas parcelas 

8 Deve-se considerar que a identidade se constroi e se reconstroi constantemente no interior das trocas culturais 

que sao socializadas. N3o ha identidade em si, nem mesmo unicamente para si. A identidade existe sempre em 

relacSo a uma outra e a uma outra cultura. 
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da sociedade faziam parte de um mesmo conjunto social, ou seja, os diversos grupos de 

irmandades, respeitado por toda a comunidade. 

Obviamente as irmandades de negros nao tinham o mesmo prestigio as dos brancos, 

porem possuia seu lugar reservado na sociedade. Sendo suas lembrancas alimentadas das 

diversas memorias oferecidas pelo grupo, e dificilmente essas lembrancas se constituem fora 

deste quadro de referencias. Esta memoria social e processo de identificacao
9 tern assim uma 

importante funcao de contribuir para o sentimento de pertenca a um grupo, que compartilha 

memorias. 

2.3 Irmandades Negras em Pombal - PB 

As irmandades sao instituicoes religiosas que, para poderem funcionar precisavam da 

autorizacao do Estado e da Igreja. Seus integrantes apresentavam na Assembleia Legislativa 

Provincial um documento, denominado de Ordem de Compromisso, onde descreviam o 

estatuto e as intencoes de sua confraria. Entretanto, discute-se que esses documentos tinham 

aspectos peculiares que variavam de acordo com a Irmandade de cada local idade, ressaltando 

que esses evidentemente tinham a intencao de aprovacao do Estado. 

(Acervo Verneck Abrantes, Festa do Rosario 1978, Parte da Irmandade do Rosario). 

9 Nessa relacao a memoria vai emergir como elemento constituinte da identidade. Pois, como poderemos 

compreender as construcoes das identidades sem fazer-mos uma leitura da sua hist6ria. E atraves da memoria 

que as civilizacSes "sem escrita"conhecem suas hist6rias. Assim, a mem6ria tambem mostra faccSes que o 

documento escrito n3o revela. A memoria aqui, entendemos como um arquivo das experiencias vividas pelo 

homem, criadas e recriadas no seu cotidiano.(WANDERLY,2007,P.15) 
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MOMINE CHISTE INVOCATA 

Compromisso da Irmandade do Rosario 

Da Irmandade e seus fins: 

Art. 1 ° Fica instituido a Irmandade de Nossa Senhora do Rosario com sua oreacao 
na igreja Matriz da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pombal, ate 
que sob os auspicios da mesma irmandade, se construa uma capela com aquela 
invocacao. 

Art.2° A irmandade se compora de todas as pessoas pardas de reconhecida conduta 
civil e moral, nao sendo estabelecido em uma destruicao de sexos e sangue que nao 
forem concubinarios nem dado ao vicio do jogo e da enbriagues, e que se 
propuserem tributar um culto especial de hiperdulia e veneracao a inclita Senhora 
do Rosario. 

Trecho extraido da ata de fundacao oficial da Irmandade do Rosario, que data de 24 de 

agosto de 1913, 

Aos dezoito de julho de mil oitocentos e noventa e cinco, me foi dado este 

compromisso com despacho superior do que fiz este, termo. Eu padre Estevao Jose 

Dantas, escrivao da Comarca Eclesiastica escrevi. 

Nessa perspectiva, ha diividas enquanto a oficialidade das datas de fundacao e historia 

real da necessidade de institucionalizacao em Pombal de uma Irmandade negra
10. Assim, em 

estudos de SEIXAS (1961, p. 232). e a AYALA,(1996). Temos a seguinte descricao: 

Se depreende o despacho conferido pelo Bispo de Olinda, D. Joao Fernandes 

Tiago Esberardi, ao preto e confrade Manoel Antonio de Maria Cachoeira, 

que saira a pe de Pombal ate aquela cidade com o fim de receber do prelado 

olindense o documento de erecao canonica para criacao da referida 

irmandade. De acordo com aquele despacho, firmado em 18 de julho de 

1895 pelo escrivao de registro da Comarca Eclesiastica de Olinda e 

A irmandade e um elemento de coesao social de tipo corporativo, regulador de comportamentos e de relacoes 

sociais entre grupos separados pela cor, pelo poder economico e pela vida cultural. Sao instituicoes corporativas, 

de leigos que se dedicam ao culto de uma santa ou santo catolico. Tinham como uma de suas principals funcSes 

a ajuda mutua. Sua denominacao tern origem na forma de tratamento utilizada por seus integrantes, que chamam 

uns aos outros de irmaos. Segundo Hoonaert (1977), esta instituicao tern origem medieval, trata-se de uma 

confraria, ligada, na esfera religiosa, as antigas corporacSes de artes e oficios. (...) A finalidade especifica da 

confraria era a promocSo da devocao a um santo. Era um grupo de pessoas que se reunia e se organizava em uma 

associacao destinada a manter o culto deste santo e comprometida com o zelo, os cuidados de seu altar, sua 

capela, igreja ou matriz, e com a realizacao da festa anual. O que caracteriza a confraria e a presenca leiga no 

culto catolico. Estes se responsabilizavam e promoviam a parte devocional, sem a necessidade do estimulo de 

clerigos. Cada irmandade era regida por um estatuto ou compromisso individual. Este enumerava os direitos e 

deveres de seus membros, diferenciando-se de acordo com as caracteristicas locais e as exigencias especificas de 

cada epoca em que era apresentado para aprovacao. Durante o periodo da colonia, era de competencia do rei de 

Portugal, como Grao - Mestre da Ordem de Cristo. Com a independencia e a manutenc3o da ligacao entre Igreja 

e Estado, o imperador brasileiro passou esta funcao para os Presidentes de Provincia.(ALVES,2006.p.44-45) 
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autorizado pelo mesmo Bispo, ficava instituida a irmandade de N. Senhora 
do Rosario de Pombal. 

Na memoria popular e de integrantes dos grupos, o senhor Manoel Cachoeira teria 

viajado tres vezes a pe, para Olinda, sendo que so na terceira viagem e que consegue a 

autorizacao do bispo para institucionalizacao da Irmandade. A dificuldade encontrada por 

Cachoeira que o levou a Olinda, estaria em Pombal-PB a qual o vigario local discordava da 

criacao da confraria dos negros. A historia dos relatos das intencdes dessas viagens, contam 

que havia um peculiar preconceito por parte do sacerdote com os negros devotos de Nossa 

Senhora do Rosario, mas com a insistencia dos negrinhos e ajuda da Santa, a autorizacao foi 

concebida. O senhor Edmilson Neri (Irmandade do Rosario) em entrevista fala da fe da mae 

de Manoel Cachoeira a Nossa Senhora do Rosario que durante sumico do filho recorreu a 

benevolencia da santa. Historia ou lenda, O entrevistado justifica essa fe em seu relator 

Historia ou Lenda, verdade ou mentira (...) sua mae teria feito uma 

promessa, que se encontrasse o seu filho vivo seria entao devota assidua da 

santa, em alguns dias o menino foi encontrado por cacadores e chegando a 

sua casa quando o perguntaram quern o tinha alimentado, a crianca teria 

respondido que teria sido uma senhora, ora vestida de branca e ora vestida de 

azul, que colocava agua com algodao na sua boca, a partir de entao a fe a 

Nossa Senhora cresce fervorosa tanto a mae como no menino em 

agradecimento. Por insistencia de sua mae, ele teria tido a ideia de forma a 

Irmandade do Rosario, apos ter esse ideia de formar a irmandade, veio a 

proibicao da igreja catolica da unidade de Pombal, o que na verdade nao era 

bem proibicao e sim porque imagina-se que o padre da epoca nao tinha a 

autorizacao para que a Irmandade do Rosario fosse instalada na igreja do 

Bom Sucesso de Pombal, entao era necessario que seu idealizador no caso 

Manoel Cachoeira, que foi essa crianca, conseguisse uma autorizacao no 

caso um documento canonico, o que foi lhe dito pelas autoridades catolicas 

locais que a comarca eclesiastica mais proxima seria a de Olinda. Assim ele 

se dirigiu a Olinda varias vezes, muitas vezes ao lombo de um animal ou a 

pe, dormindo ao relento, provavelmente ate passando fome (...) entao nao 

sabemos se foi por devocao ou se foi por pena de Manoel que o Bispo de 

Olinda se nao me engano Dom Joao Esberardo concedeu o documento 

canonico no dia 18 de Julho de 1895, passando dessa forma a igreja catolica 

reconheceu a Irmandade do Rosario quando ela ja existia. 

(EDIMILSON,2012) 

Analisando a fala do entrevistado e a de AY ALA (1996, p.36-35), percebe-se que se 

estabelece uma problematica com relacao as datas e veracidade historica dos fatos. Quando o 

referido autor avalia de forma sistematica o trabalho de Wilson Seixas e Roberto Benjamin, 

afirma que haveria ocorrido um erro na leitura e "transcricao da escrita do despacho para os 

Estatutos e Compromissos". O bispo a qual Manoel Cachoeira pediu a permissao "governou a 
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diocese de Olinda de 1892 a 1894" sendo que teria partido de Recife para assumir a diocese 

do Rio de Janeiro. Assim ele destaca, 

O periodo em que poderia ter ocorrido essa autorizacao pode ser reduzido 

um pouco mais, a partir de entrevistas que realizei com os membros da 

Irmandade do Rosario e outros participantes da festa, especialmente o 

depoimento de Aurelio Gomes de Faria, nascido em 1902 e que mantem 

relacoes de parentesco e amizade com participantes daquela confraria e dos 

Pontoes. Segundo esses relatos, a Irmandade foi criada no tempo do "padre 

velho". Este epiteto se aplica ao padre Valeriano, que se tornou vigario de 

Pombal em setembro de 1893. Assim, podemos situar a instituicao oficial da 

Irmandade entre esta data e o final de 1893 e agosto de 1894, com a saida de 

Dom Esberardi da diocese de Olinda, ou ate um pouco antes- marco de 1894, 

com a instalacao da Diocese da Paraiba. 

Marcos Ayala acrescenta que, provavelmente Dom Esberardi, devoto de Nossa 

Senhora do Rosario, "partilhava com os negrinhos do rosario de Pombal a fe na forca da 

Santa", tendo assim motivos para dar favorecimento e estlmulo aos devotos da Santa. Nessa 

perspectiva, nas irmandades, os negros estabeleciam relacoes de convivencia com a cultura 

branca que lhes eram passada atraves da religiao catolica a qual adotaram. Contudo, ao se 

reunirem constituam espacos de convivencia e de trocas culturais. Entende-se, portanto, que 

as irmandades negras se configuravam em ambientes complexos, aos quais compunham um 

emaranhado de interpretacoes, interpenetracoes culturais e representacoes. Segundo Alves, 

(2006,p.46) 

As irmandades foram instituicoes ambiguas de opressao e reacao, ja que os 

senhores de escravos permitiam que seus homens participassem destas 

confrarias promovendo a religiao catolica, procurando desenvolver neles 

alguns ideais da Igreja catolica como a humildade e a submissao, formando 

em suas mentes a ideia de que, deveriam servir nesta vida para serem 

recompensados apos a morte. Contudo, o homem negro encontrou nas 

irmandades um espaco de luta e resistencia, onde se reunia e procurava se 

integrar em uma sociedade que os excluia de todas as atividades coletivas. 

Foram as irmandades que abriram este espaco e possibilitaram que o negro 

pudesse se reorganizar, entre as paredes da Igreja. 

Nesse contexto, os pretos do Rosario conquistaram seu espaco, um lugar na sociedade 

branca e escravocrata, contrastando com a opressao e a condicao de ex-escravo ou "liberto" 

que lhes impunham, revelando-se como devotos assiduos de uma santa. Assim, essas 

Irmandades se sobrepoem quando criam sua propria organizacao real sem ter o aval dos 

brancos para obtencao dos seus titulos de nobreza, rei, juiz, escrivao, tesoureiro e cargos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comissionados, tudo sistematizado recriando e adaptando uma cultura ja existente. Segundo 

Ayala, 1996,p.46-48: 

A realeza da Festa do Rosario de Pombal, vincula-a, de pronto, a uma 

tradicao secular, mas, pelo o que se conclui a partir das informacoes 

recolhidas, "importada"de outros locais, ja que nao existia naquela cidade. 

Ela remete ao passado colonial e escravista, mas tambem a uma valorizacao 

dos negros elevados a condicdes de reis. Trata-se de uma valorizacao de 

carater simbolico, mas nao se pode dizer que os reis fossem apenas 

instrumentos dos senhores para melhor controle dos escravos. (...) Eram os 

negros que em muitos locais, custeavam a coroacao da festa, alem de 

escolherem o rei e o prestigiarem. O que significa o "reinado" para os 

negros? Trata-se de costume deles, (...) sao as nacoes africanas que estao 

presentes, assim, remete as origens dos negros forcados a migrar para 

trabalharem como escravos no Brasil. A criacao de irmandades, a coroacao, 

a danca ou o "brinquedo"dos Congos, reafirmam uma identidade negada 

pela escravizacao. 

Na perspectiva do senhor Joao Coremas ( rei da Irmandade do Rosario de Pombal-PB) 

em dialogo com Miguel (Rei dos Congos de Pombal), quando indagados sobre o papel no 

grupo destacam a seguinte afirmacao: 

Senhor Joao: Mesmo que eu nao tenha um reinado como voces conhecem 

aqui, eu confio em Deus e meu reinado e encantado! Voce ser pobre nao e 

ruim nao, voce nao saber de nada e pior do que ser pobre. Me fizeram uma 

pergunta: como voce pode ser rei se voce nao tern nada? Senhor Miguel: 

Muitas vezes as pessoas colocam as coisas pelo o que voce tern, nos temos 

um reinado encantado que e uma riqueza, a grande riqueza e justamente 

essa, a questao da gente preservar, considerar essa heranca que nos 

recebemos dos nossos ancestrais, antepassados. Justamente memoria e 

riqueza e isso, e ter esse respeito e dar continuidade a tudo isso, as vezes os 

que se consideram "donos" da leitura do conhecimento sejam tao vazios por 

nao valorizar essa nossa historia, esse nosso legado, o que nos chamamos 

tambem agora de cultura. (MIGUEL,2012) 

Esta memoria coletiva tern assim uma importante funcao de contribuir para o 

sentimento de pertinencia a um grupo de passado comum, que compartilhar memorias, sendo 

que os realizadores destas praticas negam o carater de mercadoria, imposto pelos senhores, ao 

se organizarem, se associarem para fins religiosos, ao elegerem um rei e, por esse meio, 

estabelecerem uma autoridade que, para eles, nao e de "fumaca", embora seja simbolica Com 

isso, garante-se o sentimento de identidade do individuo calcado numa memoria 
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compartilhada nao so no campo historico, do real, mas, sobretudo no campo simbolico 

representado pela recriacao das divindades
11. 

Michel de Certeau
,2,1995, aspirava compreender de que lugar uma sociedade obtem 

sua base, sua compreensao do cultural, politico, mesmo que inventado no real por sentimentos 

de desprezo ou admiracao, para que haja verdadeiramente cultura, nao basta ser autor de 

praticas sociais, e necessario que essas praticas sociais tenham significado para os sujeitos que 

as realiza, neste sentido, a formacao cultural requer uma atividade de doacao e ou apropriacao 

dos modos e modelos pre-estabelecidos, definindo um complexo processo de intercambio a 

um grupo social. 

(Senhor Joao, Rei da Irmandade do Rosario de Pombal - PB) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11*'a idolatria possui a evidente vantagem de limitar os poderes e funcdes de suas divindades, admitir 

naturalmente os deuses de outras seitas e nacdes como participes da divindade e permitir associacao das diversas 

divindades entre si, bem como dos ritos, das cerimonias e das tradicoes. O monoteismo e" totalmente o oposto, 

tanto em suas vantagens. Como esse sistema supde que existe uma unica divindade, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a perfeicao da raz3o e 

da bondade, ele deve se corretamente seguido, banir dos cultos religiosos tudo o que ha de fiivolo, irrazoavel e 

desumano, e dar aos homens os mais belos exemplos, bem como propor os motivos mais imperiosos de justica e 

benevolencia (...) quando se admite um unico objeto de devocao, a doacao de outras divindades e" considerada 

absurda e impia."(HUME, 2005,p.75-76) 

"Historiador da primeira modernidade da Europa, do seculo XVI ao XVHI, privilegiou o estudo do campo 

religioso (...) investigou com respeito e uma espantosa delicadeza os caminhos obscuros, n3o para julgar uns aos 

outros, nem para apontar o dominio da verdade e do direito legitimo, mas para apreender como o passado, como 

um grupo social supera o eclipse da sua crenca e chega a obter beneficio das condicoes impostas para inventar 

sua pr6pria liberdade, criar para si um espaco de movimentacao. 
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Memoria e Patrimonio: dimensoes culturais de uma tradicao 
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A memoria como parte das dimensoes culturais do patrimonio imaterial de um grupo 

ou comunidade reveste-se de importante significado para a preservacao da cultura e historia 

de um povo, abrangendo suas praticas, representacoes, expressoes culturais, tradicao, 

conhecimentos, tecnicas e crencas. Atraves desses bens os individuos interagem, valorizam e 

preservam suas historias e suas manifestacoes culturais e sociais. Desta forma, a memoria 

compreendida como guardia do passado, reveste-se nas ultimas decadas de um novo 

significado a partir das construcoes dos grupos que interagem em sociedade e favorecem a sua 

institucional izacao
13. 

A Constituicao Federal de 1988
14

 destaca que "Constituem patrimonio cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referencias a identidade, a acao, a memoria dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira" BRASIL, 1988. E o Decreto n°3.551, de 4 de Agosto de 2000; Institui o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimonio cultural 

brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimonio Imaterial e da outras providencias. 

Considerando que a Resolucao n°03 de agosto de 2006 com vistas no Decreto, 

estabelece que se entenda por bem cultural de natureza imaterial as criacoes culturais de 

carater dinamico e processual, fundadas na tradicao e manifestadas por individuos ou grupos 

de individuos como expressao de sua identidade cultural e social, a Irmandade do Rosario de 

Pombal insere-se nos termos do decreto, que destaca:; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O N S I D E R A N D O que, para os efeitos desta Resolucao, toma-se tradicao 

no seu sentido etimologico de "dizer atraves do tempo", significando 

praticas produtivas, rituais e simbolicas que sao constantemente reiteradas, 

transformadas e atualizadas, mantendo, para o grupo, um vinculo do presente 

com o seu passado; 

C O N S I D E R A N D O que a instituicao do Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial, alem de contribuir para a continuidade dessas 

manifestacoes, abre novas e mais amplas possibilidades de reconhecimento; 

(Decreto n°3.551, de 4 de Agosto de 2000) 

Com base nas disposicoes em prol da legalizacao dos rituais religiosos, partimos do 

pressuposto que o conceito de patrimonio esta ainda em expansao, com a producao de 

1 3

 Segundo o dicionario Aurelio: Institucionalizar, dar carater de instituicao. Instituicao e o conjunto 

das leis das normas que regem uma sociedade politica. 
1 4

 Artigo 216 da Constituicao Federal de 1988: quais se incluem: I - as formas de expressao: II - os 

modos de criar, fazer e viver; III- as criacoes cientificas, artisticas e tecnologicas; IV- as obras, 

objetos, documentos, edificacoes e demais espacos destinados as manifestacoes artistico-culturais; V-

os conjuntos urbanos e sitios de valor historicos, paisagisticos, artistico, arqueologico, paleologico, 

ecologico e cientifico. (BRASIL, 1988) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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particularidades que significam a criacao de especies conceituais das mais variadas. As 

concepcoes de patrimonio enquanto categorias de pensamento transcendem os ideais para a 

vida social e mental de qualquer coletividade, assim determinados aspectos do homem em 

sociedade, mais precisamente, dos aspectos que estao conectados a propria consciencia do 

homem, as suas identidades e a maneira como opera o seu consciente para o ato de inventar, 

criar, construir saberes para viver em sociedade, tornam-se um conjunto complexo que 

participa do conhecimento, da cren9a, arte, moral, direito, costume entre outras capacidades 

adquiridas pelo homem enquanto sujeito do seu tempo e espaco. 

Essa preocupacao ja e manifestada nas propostas precursoras das bases conceituais das 

pesquisas de Mario de Andrade, e tomaram corpo institucional, no ambito do IPHAN, na 

gestao de Rodrigo Mello Franco (1937-67), posteriormente renovada na gestao de Aloisio 

Magalhaes (1979-82) e mais recente nas politicas de expansao conceitual e atuacao, que 

colocam o Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional como instancia publica apta 

a promover o dialogo com a sociedade em torno da preservacao, promo9ao e difusao do 

patrimonio cultural
1 5

 como referenda identitaria do povo brasileiro. 

Segundo o IPHAN,2000, (apud, SILVA, 2011.p. 15): 

Referencias saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ed ifica96es e sao paisagens naturais. Sao tambem as artes, 
os oficios, as formas de expressao e os modos de fazer. Sao as festas e os 
lugares a que a memoria e a vida social atribuem sentido diferenciado: sao as 
consideradas mais belas, sao as mais lembradas, as mais queridas. Sao fatos, 
atividades e objetos que mobilizam a gente mais proxima e que reaproximam 
os que estao distantes, para que se reviva o sentimento de participar e de 
pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referencias sao 
objetos, praticas e lugares apropriados pela cultura na con st ru9ao de sentidos 
de identidades, sao o que popularmente se chama de —raiz de uma cultura. 

E necessario ter a clareza acerca do conceito de Patrimonio cultural, que e referenda 

para compreender as dimensoes folcloricas dos grupos integrantes da Irmandade do Rosario. 

Tal no9ao, hoje, esta ampliada. Conforme as palavras do ex-ministro da cultura, Gilberto Gil, 

IPHAN (2008): 

(...) pensar em patrimonio agora e pensar como transcendencia, alem das 

paredes, alem dos quintais, alem das fronteiras. E incluir as gentes. Os 

costumes, os sabores, os saberes. Nao mais somente as ed ifica96es 

historicas, os sitios de pedra e cal. Patrimonio tambem e o suor, o sonho, o 

1 5

 PATIMONIO CULTURAL- E o conjunto de saberes, fazeres, expressoes, praticas e produtos 

considerados de grande valor para uma sociedade ao longo da sua historia. Assim, sao considerados 

como patrimonio cultural os monumentos e bens historicos, registros arqueologicos e paleontologicos, 

paisagens naturais, festas tradicionais, m an ifesta96es culturais, artesanato e tantas outras expressoes 

que se revestem de importancia para a memoria e identidade de um povo.( TOLENTINO, 20 12) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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som, a danca, o jeito, a ginga, a energia vital, e todas as formas de 
espiritualidade de nossa gente. O intangivel, o imaterial. 

Diante do exposto, devemos lembrar que a memoria coletiva e individual dos sujeitos, 

carrega lembrancas, modos de falar, de criar, de viver, usar, caracterizam-se como bens 

imateriais que se incorporam aos comportamentos sociais de tal maneira que passam a 

referenciar uma identidade. Neste sentido, os sentimentos carregados de lacos afetivos 

envolvem a comunidade pombalense que adequa a memoria da historia negra, de luta, 

persistencia de Joao Cachoeira, a uma festa com tradicao de decadas. 

Assim, refletimos ate onde os brincantes
1 influenciaram, ou ate mesmo, moldaram o 

patrimonio cultural de Pombal-PB, que inseriu praticas milenares do catolicismo como o culto 

a uma Santa Catolica e a conservacao da memoria africana em solo brasileiro. Os "negrinhos 

do Rosario", termologia que designa o reconhecimento dessa pratica cultural negra ao fato 

preponderante de que sao eles os responsaveis pela realizacao da Festa do Rosario juntamente 

com a Igreja. 

Ayala, (1996, p.01) descreve a festa do Rosario da seguinte forma: 

Anualmente, em Pombal, cidade situada no alto sertao paraibano, realiza-se 

a Festa do Rosario, reunindo, alem dos moradores da cidade e dos arredores, 

tambem muitos pombalenses que se mudaram para outros locais. Os dias 

mais importantes da festa sao os dois Ultimos - ela termina no primeiro 

domingo de outubro, dentro da semana em que se comemora o dia de Nossa 

Senhora do Rosario (07 de outubro). Embora as atividades mais importantes 

da festa se deem nos dois ultimos dias (o sabado e domingo), periodo 

tambem de maior concentracao do publico, a festa dura onze dias: tendo 

inicio na noite de uma quinta-feira, com a realizacao de missa, seguida 

levantamento do mastro — na verdade, a bandeira com a imagem da 

padroeira da festa e alcancada em um mastro anteriormente fixado na praca 

situada em frente a igreja de Nossa Senhora do Rosario. Comeca tambem 

neste dia a novena, que termina na sexta-feira da semana seguinte, as 

vesperas do final da festa. 

Sabe-se que era durante as festas realizadas em homenagem aos santos de devocao dos 

negros, na epoca do Brasil Imperio, que os cativos encontravam seus momentos de 

autonomia, ou seja, o espaco apropriado para conversar, cantar, dancar e executar seus 

folguedos religiosos, com a permissao dada pelos seus senhores. Envolvidos por esse espirito 

1 6 A festa e promovida por uma Irmandade do Rosario, que se constitui em uma confraria religiosa 

exclusiva dos negros, apesar de nao conter os termos "negros" ou "pretos" em sua denominacao. Os 

tres grupos de danca que participaram do evento, ali denominados de "brinquedos" os Congos, os 

Pontoes e os Reisados sao formados em uma grande maioria, por negros; alem disso, os elementos 

culturais presentes nas atividades por eles realizadas permite enquadra-las, sem duvida, na categoria 

de manifestacoes culturais afro-brasileiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em processo, dos atos dos costumes culturais, dos ritmos das musicas, das oracoes, dos 

comportamentos, das historias e estorias de boa e ma fama dos pombalenses, envolvem o 

imaginario, criando e recriando memorias, que sao fonte da historia oral, da historia contada 

no periodo da Festa do Rosario, nas conversas na calcada, na reuniao em familia e no ambito 

dos grupos. Todavia esse fato revela que patrimonio tern relacao intrinseca com a cultura, e o 

conhecimento que vai sendo acumulado nesse processo dinamico por sujeitos que refletem 

nos grupos sociais e disseminam a trajetoria para as geracoes futuras. Somos os frutos de 

luta, resistencia, permanencia de uma sociedade. Segundo Umbelino Peregrino, 

superintendente do Iphan na Parafba, TOLENTINO, (2012): 

(...) e umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heran9a cultural acumulada ao longo do tempo pelos homens, 

agentes das realiza96es e historias de uma sociedade, que denominamos de 

patrimonio cultural. O produto da constru9ao coletiva de uma sociedade e o 

que faz a d ifer en 9a entre elas, distinguindo-se de outras, criando dai o 

verdadeiro sentido de identidade que vem a pertencer a todos os cidadaos. 

Neste sentido, tudo que e produto da a9ao consciente e criativa dos homens 

sobre o meio em que vive e patrimonio cultural. 

Aliando teoria e pratica Miguel, rei dos Congos, ressalta a importancia da preserva9ao 

do legado familiar, como individuo inserido em uma coletividade que pensa a sua realidade 

social e a constroi revestida de signo e significados, que constitui base para sua percep9ao, a 

sua concep9ao do mundo social, os valores que sao seus, e o seu dominio. 

(...) A minha form a9ao como Congo, como negro, se deu mais pela questao 

de receber dos nossos familiares essa heran9a. Meu pai com 85 anos, meu tio 

quase 70 anos e foi Rei, Chico Barros que era parente, um dos membros 

mais importantes porque era considerado guia, coordenador, uma grande 

lideran 9a dentro dos Congos, entao e claro que atraves desse familiares a 

gente recebeu toda essa carga de historia e o que a gente mais percebia nessa 

heran9a, e que sempre se reportava muito a questao da procissao do Rosario, 

o proprio rosario, a Nossa Senhora do Rosario e a Festa do Rosario. E claro 

que com os livros aprendemos muitos com a Historia de Manuel Cachoeira, 

todo esse percurso que ele enfrentou para se criar a lrmandade do Rosario e 

teve toda essa liga9ao direta com a igreja Catolica a igreja do Rosario. Eu 

percebi que nossa heranca maior foi por conta dos familiares, pelo fato deles 

terem essa cren 9a, essa devo9ao. Eles sempre diziam o seguinte; a rapaz a 

gente tern que permanecer nos Congos porque a gente e devoto de Nossa 

Senhora do Rosario, entao isso fez com que nos criassemos um pouco mais 

de consciencia, pela questao da cren9a e da fe, fez com que a gente tambem 

por mais que nao tivessemos tanto conhecimento da historia e o tanto de 

importante que era a questao da cultura negra. Temos recebido essa hera^a, 

a maior parte do grupo sao de origem Afro, percebe ate pelas cores. 

Conseguimos se fortalecer pela cren9a, pela fe. Eu me lembro que diziam 

assim: Olhe voces tern que ensaiar, porque esta se aproximando a Festa do 

Rosario e voces vao ser castigados. Entao eu ouvi muito meu pai dizer e uma 

questao de compromisso com Nossa Senhora do Rosario. (M1GUEL,2012) 
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(Acervo Verneck Abrantes, Grupo Congos, 1964, reunidos juntamente com seus 

descendentes) 

A partir desse pressuposto das colocacoes do IPHAN, relacionamos a teoria e a 

pratica, ao avaliarmos as falas dos entrevistados, notamos as caracteristicas da preservacao, da 

memoria dos seus antepassados, como construcao coletiva desse patrimonio cultural para a 

cidade Pombal-PB, moldando e forjando identidades. Participar dos grupos seria dar 

continuidade a uma heranca familiar, tradicao, fe, amor a Nossa Senhora do Rosario, 

envolvendo um emaranhado de sentimentos, que revelam a pertenca de um grupo que atraves 

das dificuldades economicas, sociais se mantiveram firmes diante da necessidade de dar 

continuidade a um legado. 

As concepcoes arraigadas de sentimentos que compoem e preserva a historia
17

 desses 

individuos integrantes do cenario cultural pombalense sao identificadas por um real que existe 

por si so, pois fazem parte das estruturas do mundo social, das categorias, das classificacoes, 

sao esquemas que modelam e se constituem objeto pelo seu ordenamento. Nesse contexto, a 

relacao historia/memoria desenvolve aspectos complexos, como uma ferramenta de desvendar 

aspectos sociais dos mais variados, no qual o processo de avaliacao da historia e narrativa 

encontra-se respaldo para as pesquisas quando os documentos nao sao suficientes. Desta 

forma, Giovanni Levi (2002,p. 168) ressalta que "por falta de documentos alimenta nao so a 

1 7 Ha uma primeira e boa razao para fazer dessa no?ao a pedra de angular de uma abordagem a nivel de historia 

cultural. Mais do que o conceito de mentalidade, ela permite articular tres modalidades da relacao com o mundo 

social: em primeiro lugar, o trabalho de classiflcacao e de delimitacao que produz as configuracdes intelectuais 

multiplas, atraves das quais a realidade e" contraditoriamente construida pelos diferentes grupos; seguidamente, 

as praticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira propria de estar no mundo, 

significar simbolicamente um estatuto e uma posicao; por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas 

gracas as quais uns representantes (instancias colectivas ou pessoas singulares) marcam de forma visfvel e 

perturbada a existencia do grupo, da classe ou d a comunidade. (CHARTlER,1988,p.23) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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renovacao da historia narrativa, como tambem o interesse por novos tipos de fontes, nas quais 

se poderiam descobrir indicios esparsos dos atos e das palavras do cotidiano." 

Tomando como base esses conhecimentos, a avalia9ao das entrevistas se torna 

fundamental para fundamentacao deste trabalho, afinal, as fontes estao vivas e pulsam 

descontinuidades, que nos revela a dinamica do processo da memoria que perpassa o 

esquecimento e o lembrar a cada dialogo com os integrantes do grupo. Nessa perspectiva 

quando Miguel, rei dos Congos, fala de uma modernidade que desvaloriza a cultura local, faz 

a seguinte afirma9ao: 

A modernidade interfere, essa nova gera9ao tern recebido uma carga atraves da 

televisao, do radio, atraves da falta de entendimento, que interfere e tanta que a 

gente ver que nossos familiares ele se intimidam, eles nao tern aquela coragem que 

nos tivemos, porque vamos supor, eu tenho 42 anos e entrei com oito anos, entao 

que dizer a mentalidade de uma pessoa de tres decadas atras e diferente de uma 

pessoa dessa nova gera9ao. Muitos deles se sentem envergonhado porque 

percebem na sociedade certo preconceito, uma descrimina9ao porque cultura negra, 

e para muitos cultura negra e uma coisa feia. Essa nova gera9ao mesmo tendo 

sangue negro eles ficam intimidados, a gente percebe que e dificil eles aceitarem 

que estarao andando de saia ou com lan9a. Essa nova cultura imposta pela 

televisao, pelo proprio radio, nao querer esta ouvindo os cantos dos Congos, dos 

Pontoes, da banda caba9al, do que se canta a Irmandade do Rosario. E claro que 

temos que ser realistas existe uma concorrencia hoje desleal, nas outras a 

investimentos, a industria que investe nessa nova cultura. E qual a industria que 

investe na cultura de raiz locals a gente nem tern coragem de falar, mas sabemos 

dessa deslealdade da concorrencia. (MIGUEL,2012) 

(Acervo Verneck Abrantes, Grupo Congos, 1962, em apresenta9ao publica) 

Segundo Roger Chartier, (1988, p. 17) "o reconhecimento das praticas de apropria9ao 

cultural sao formas diferenciadas de interpreta9ao" assim como, as representa9oes que se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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instituem ao patrimonio como bem cultural de valor simbolico, e uma extensao da 

experiencia, e portanto do corpo que sua, danca, canta, veste, fala atraves de expressoes 

corporais e historias orais, um patrimonio inseparavel do corpo e suas tecnicas. Esses objetos 

identificados formam entidades, nacao, grupo etnico, regiao, religiao, natureza, sao 

simultaneamente materiais e imateriais, pois reunem corpo e alma, ligados ao passado 

reproduzem valores no presente assumindo formas sociais. 

O fato dessa interferencia moderna na desvaloriza9ao de uma cultura que sobrevive 

alimentada por memorias coletivas, causa segundo Michel de Certeau, (1995, p.30) "uma 

dissocia9ao da linguagem social e aqueles que renunciam a fala-la. Essa cisao dilacera 

lentamente o tecido de uma cultura", com isso, quando Miguel refere-se a uma concorrencia 

desleal e uma industria de massa que apoia a divulga9ao de uma cultura por outra, que lhe e 

correspondente, qualificada de consumo, e que e astuciosa, dispersa, mas silenciosamente 

emprega seus produtos impostos por uma ordem economicamente dominante. Assim, 

Certeau, (1995, p. 146) "permanecer nessa apresenta9ao cultural e entrar no jogo de uma 

sociedade que constituiu o cultural como espetaculo e que instaura por toda parte os 

elementos culturais como objetos folcloricos de uma comercializa9ao economica-politica". As 

falas dos representantes dos grupos reafirmam tal compreensao: 

A cultura nao esta sendo incentivado, esta mortal Os grupos de Pombal, nao se 

apresenta em lugar algum, as vezes quando vai se apresentar e como a festa do 

Rosario, ou se nao para dan9ar na faculdade como voce levou. Aqui mesmo e so 

uma vez por ano. (Integrante dos Congos) 

(...) 

Muitas pessoas encaram, com todo respeito a cultura circense, mas dizem isso 

somos unszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p a l h a 9 0 S . A gente nao e p a l h a 9 0 , porque a gente faz as pessoas rirem, e 

porque acham que a gente a envergonha. (Miguel, rei dos Congos) 

(...) 

Onde esta o dinheiro ,̂ o dinheiro da gente da so para comer e mal, e aposentadoria. 

Ai o caba vai fazer a despesa que a gente tern, paga agua, paga luz, ai vem 

seiscentos e vinte reais, pra tudo. Como e que a gente fica nisso. (Senhor Aristides, 

pontoes) 

Como se percebe nos discursos, trata-se de um contraste, a cultura, a memoria, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t radi9ao so seria valorizada se vinculadas a Festa do Rosario, momento no qual a cidade se 

destaca com a vinda dos seus filhos que ha muito tempo foram buscar novas formas de 

sobrevivencia em outras cidades, ou entao pelos olhos das lentes fotograficas dos 

pesquisadores, que nada acrescentam a permanencia do grupo. Surgem, em um passe de 

magica para "usar" a cultura local e dizer la no "estrangeiro" que no interior sertanejo existe 

uma cultura afro que resistiu ao tempo, e espa90 atraves dos processos de resistencias que sao 
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travados cotidianamente por esses componentes. Nesse sentido, surge uma problematica, os 

pesquisadores, filosofos, historiadores estao fazendo seus laboratories de estudos e 

produzindo conhecimento para quern? Porque em Pombal seus trabalhos nao permanecem, 

sao apresentados e discutidos pelos mestres da educacao, da sociologia, da cultura, da musica, 

mas nao chegam as maos daqueles que compoe e sao objeto da historia por decadas, que se 

revestem de cores, danca, musica e suor dedicados a uma fe, a uma tradicao cultural, ao 

sentimento de manter viva a historia do seu povo. 

Com isso, 

E difTcil a gente dizer com propriedade com autoridade como e que a sociedade 

enxerga os grupos folcloricos de Pombal, se a gente fosse traduzir pelo situacao 

acho que seria com maus olhos, porque se fosse com bons olhos a gente nao estaria 

nessa situacao, por mais que tenha alguns que se esforcem para manter a cultura 

viva, a gente percebe que nao ha uma valorizacao como a gente gostaria, e claro 

que todos nos aqui gostariamos de ser mais respeitados, bem mais vistos, sem tanto 

preconceito, sem tanta descriminacao. A gente percebe uma comunidade sem um 

pouco de delicadeza, gentileza com os grupos, e como Aristides disse, as pessoas 

nos veem como grupo que fazem as pessoas rirem que nao e nossa funcao, mais 

que a gente tambem se alegra quando as pessoas sorrirem com a gente porque tern 

momentos engracados, Reisado tern momentos em que os seu trechos dramaticos 

faz a gente sorrir, como tern os Pontoes pela propria danva, mechem com os 

sentimentos da gente, mas e dessa forma que a comunidade ver a nossa cultura 

ainda com maus olhos.(MIGUEL,2012) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( . . . ) 

Eu me sinto feliz porque o povo de Pombal e principalmente a Irmandade do 

Rosario ver a gente, e o povo de fora tambem Joao Pessoa, Brasilia. Ano passado o 

povo so faltava derrubar nos, quando via o grupo atras de tirar foto, inclusive 

trouxeram ate um cracha pra nos. Homenageando nos, e eu ja ouvi dizer que em 

Joao Pessoa tern muitas fotos de nos da Irmandade do Rosario. (Adjunto da 

Irmandade) 

(...) 

Aqui em Pombal tern umas partes que apoia a Irmandade do Rosario e outras ja 

nao apoiam. E eu acho triste uma coisa dessas, e vem os de fora, e dar mais apoio a 

gente do que os daqui. (Adjunto da Irmandade do Rosario) 

Nesse contexto, a festa que e prestigiada pela comunidade local, nasceu e vive os 

outros meses do ano, longe das vistas da comunidade eclesiastica e sociedade em geral. Sao 

motivos de preocupacao que so toma corpo em outubro com trabalhos acelerados de forma 

superficial, para que na semana do Rosario esteja tudo, aparentemente, bem aos olhos dos 

telespectadores. Ao utilizar as praticas pelas quais os consumidores se apropriam e 

reapropriam do espaco organizado pelas tecnicas da producao socio-cultural, elas reelaboram 

o sistema de produtos, e ao estabelecer distincoes entre as margens de manobras permitidas 

aos usuarios formam conjuntura nas quais exercem a sua arte. Nesse ponto, Certeau, (1994) 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

discute as analises das imagens difundidas chamando de representacao do comportamento 

social, que devem ser completadas pelo estudo daquilo que o consumidor cultural "fabrica" a 

partir das imagens transmitidas. Neste sentido, a comunidade assiste as vivencias folcloricas 

sem esta ligada ao proprio ato cultural, o que os coloca apenas na condicao de espectadores, 

sem um compromisso social e cultural de valorizacao e preservacao como bem coletivo. Os 

integrantes dos grupos destacam em suas falas que: 

Nos nos sentimos entre a sociedade catolica, a sociedade politica, e a sociedade 

cultural. A sociedade como um todo ela respeita, mas nos respeita no cenario da 

festa do Rosario. E tanto que qualquer coisa que nos falte tern sempre alguem no 

seio da sociedade que esta sempre disposto a nos da espinhada. Voces deveriam ter 

feito isso, voces deveriam ter feito assim dessa forma, e as vezes sao pessoas que 

sao convocadas para uma reuniao e nao comparece e quando e de ultima hora fica 

fornecendo sua opiniao. Distanciando do cenario da Festa do Rosario a sociedade 

nos ver como se fossemos palhacos, como se fossemos pessoas que estao ali para 

agradar determinado grupo de pessoas, quando na realidade o que a gente quer e 

defender a cultura do nosso povo. (EDIMILSON,2012) 

Com base nas discussoes, percebemos a necessidade da participacao popular 

informada e sensivel a respeito do atual processo de desfragmentacao dos grupos e 

consequentemente da cultura pombalense construida ha decadas. Nesse sentido, a cultura de 

um povo e dinamica, esta em constante transformacao, mas resguarda no ambito de sua 

formacao aspectos matrizes que constroem sistemas de referencias especificas para cada 

comunidade, que se revelam quando estimuladas pelos produtores culturais. 

Desta forma, 

O que e mais importante, a cidade de Pombal tern quatro caracteristicas principals, 

a primeira e a tradicao que passa de pai para filho, nos temos em nossa cidade essa 

riqueza maravilhosa, nos temos aceitacao popular, pois no cenario da Festa do 

Rosario quando convocamos a populacao se dirige ao centra da cidade. Nos temos 

outra caracteristica importante que e a expressao oral, quantos gestos nao sao 

feitos, quantas coreografia produzidas planejada por cada grupo folclorico que se 

apresenta em nossa cidade. Nos temos tambem um anonimato que e riquissimo, 

quantas e quantas musicas foram compostas por gente da nossa sociedade e ate o 

presente momento nao sabemos seus nomes. Quantos e quantos fizeram parte da 

Irmandade do Rosario e de cada grupo folclorico sem que saibamos o seu nome. 

(EDIMILSON,2012) 

Sao essas referencias que influenciam e compoem as identidades, tornam-se 

caracteristicas de um grupo, de uma comunidade, que atendera aos estimulos emitidos para 

reativar a memoria afetada pelos processos de esquecimento. O lembrar nessa perspectiva, se 

torna resgate, dai a importancia dos estudos dessa historia, como bem destaca Edimilson: 
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A sociedade ver os grupos folcloricos no cenario da Festa do Rosario, nos ver 

palhacos distanciados da festa do Rosario. Mas isso pode ser mudado, quando 

todas as escolas inserir o que vou lhes dizer agora: primeiro nunca devemos ensinar 

historia a uma crianca partindo do Brasil, Historia Geral, Historia da Paraiba. 

Primeiramente devemos estudar a historia da nossa cidade para que depois conheca 

a historia do nosso Estado e depois do nosso pais e la nas proximidades de um 

curso superior que devemos estudar Historia Geral, outra coisa importante que 

devemos ter em nossa cidade para defender nossa cultura, e que todas as escolas 

deve trabalhar a crianca e o adolescente. Se toda sociedade nos procura para 

defender os grupos folcloricos, pra fortalecer os grupos folcloricos como vamos 

fazer para defender se a gente nao tern esse apoio das escolas. Entao todas as 

escolas na minha opiniao deve ter uma aula por semana para ensinar a criancada 

tracos culturais referentes a cultura da nossa cidade. Quando isso acontecer sem 

sombras de duvidas o preconceito sera instinto, a nossa cultura sera respeitada. O 

preconceito ele e feito por nos, se eu sou negro porque eu vou repudiar quern me 

chame de negro, poxa vida eu nao vou arrancar minha pele, eu sou negro e acabou 

quern quiser pode ficar dizendo que eu sou negro porque jamais eu vou repudiar 

essa pessoa ou entao processa-la. Eu sou negro e morrerei assim sendo negro, entao 

o primeiro preconceito ele feito pelo proprio negro. O negro tern que respeitar a 

cultura, repudiando a principio o preconceito levado a sua pessoa. Entao tudo isso e 

o que falta em nossa cidade. (EDIMILSON,2012) 

A preocupacao revelada acima demonstra que a memoria do grupo necessita ser 

preservada para posteridade, se considerada como patrimonio imaterial de um povo, as 

iniciativas de conservacao e fiscalizacao da cultura afro, assimilada a religiosidade e 

transformada em objeto historico, devem perpassar os idearios veiculados da transmissao, 

difusao e apropriacao por parte dos grupos, dos produtores culturais e da comunidade que 

escolheu essa memoria. Desta forma, a percepcao das fragilidades dos bens culturais, deve ser 

trabalhada no cotidiano das relacoes sociais, assim as leis, os decretos, a memoria instituida 

nao ficara a merce de setores da sociedade, tornando-se obstaculos para o desenvolvimento da 

cultura, no entanto, tera desenvolvimento e sustentabilidade se orientada para busca do 

interesse publico
1 8

 e nao so de grupos ja familiarizados. 

Nessa perspectiva, a elaboracao de uma consciencia preservacionista
19 que envolva 

toda a sociedade seria uma acao para tentar suprir a problematica do esquecimento e da 

1 8

 "o interesse publico- e o argumento que nao apenas justifica como legitima a aplicacao de 

instrumento de salvaguarda, tanto daqueles coercitivos, mas necessario, como o tombamento, que 

limita os direitos sobre a propriedade e o uso dos bens, como tambem o registro de bens culturais de 

natureza imaterial que, embora nao afete os direitos dos detentores desses bens, constitui uma 

intervencao do poder publico sobre os processos culturais, muitos deles ja sedimentados em 

comunidades que viveram seculos a margem da sociedade brasileira."(LONDRES,2012,P.14) 
1 9 "A formacao dessa consciencia preservacionista junto as novas geracoes e, portanto, fundamental 

para a continuidade da preservacao dos bens culturais, cujo o desaparecimento sabemos bem, constitui 

em geral, uma perda irreparavel, de um momento antigo, seja de uma especie da fauna ou flora, e 

tambem de conhecimentos, de formas de expressao, de modos de vida. Esses bens podem inclusive 
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desvalorizacao de bens consagrados. E complexo indicar o que e de interesse publico, e o que 

e privado, dentro da dimensao de decidir o que se vai preservar, o que se destroi e o que se 

quer transformar, para essas acoes existem valores arraigados de sentimentos de pertenca que 

legitima a preservacao do bem cultural, atraves de posicionamentos em defesa do patrimonio 

emitidos pela sociedade. Desta forma, a educacao patrimonial se torna um importante veiculo 

preservacionista do processo a qual identifica no educando, no cidadao um protagonista da 

sua propria historia que parte do coletivo para o individual e do individual para o coletivo, 

com intuito de busca pelo bem estar em coletividade. 

vim a ser de recursos valiosos para a busca de alternativas no futuro face as novas de hoje ainda 

desconhecidas necessidades." ."(LONDRES,2012,P.15) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERAgOES FINAIS 

Atraves da formacao das Irmandades do Rosario, os homens negros de Pombal - PB 

reconstruiram seus espacos de vivencia, adaptando a fe a seus lacos familiares e comunais 

perdidos no processo de escravizacao. A adoracao a uma santa catolica proporcionou aos 

integrantes umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inser9ao social autorizada pela comunidade branca, agora os irmaos na cor e 

na fe se reunem na busca de um bem comum, fortalecer seus parentescos ao serem inseridos 

nas Irmandades, sua conduta e aceita e as relacdes de parentesco reais, ou ficticias, geram um 

ideario de familia, aos quais, todos sao filhos do mesmo Deus, monoteista, e assim irmaos. 

Desta forma, esses homens deixam de ser so escravos ou ex-escravos, no ambito das 

relagdes das confrarias tornavam-se amigos, pai, irmao, designavam cargos administrativos, 

constroi reinados encantados. Nesse sentido, ao necessitarem de auxilio em momentos de 

dificeis contariam com a presen9a dos irmaos de confraria, seja na morte, na prisao, na 

compra de cartas de alforria. Essas concep96es coletivas proporcionam para o ser humano 

pontos de referenda, que forjam identidades, juizos de valor, processos de sociabilidades. 

A partir desse pressuposto os negros que compunham as Irmandades carregavam em 

sua memoria as t radi96es, a cultura, a musica, a dan9a, que foram transmitidas pelos seus 

antepassados, sendo que na recom posi9ao do tempo e dos espa90s essa memoria resguardada 

aparece correlacionada a Igreja Catolica que dispunha de uma diversidade de Santos, no 

entanto, adorava um so Deus, atraiu estes homens que possuiam varios deuses e cultuavam os 

seus mortos, em suas religioes tradicionais. 

Nesta pesquisa, encontramos a historia de form a9ao desses grupos atrelada a 

riquissima historia de Pombal - PB, que no entrela9ar das teias da historia formou a 

identidade cultural dos pombalenses, partindo do pressuposto de que ha uma necessidade 

essencial ao individuo da afirm a9ao da sua identidade, sendo que esta estara em constante 

constru9ao, nao ha identidade fixa, estavel, ha uma form a9ao identitaria que busca na 

coletividade realizar seus processos culturais, sendo sujeitos da sua historia o homem torna-se 

transmissor da heran9a cultural que lhe foi repassada. 

A partir das discussoes proposta nesse trabalho foi possivel uma compreensao acerca 

da tematica patrimonio imaterial, cujos resultados encontram-se fundamentados na pesquisa 

bibliografica, analise documental e entrevistas semi-estruturadas, que arraigaram as 

discussoes sobre cultura, memoria. 

A partir disso compreendemos que o principal desafio da pesquisa era entender as 

relacoes que estao implicitas aos grupos, como eles se entendem diante da sociedade 
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moderna, e como essa sociedade os entende. As cidades passam por um crescimento 

economico e estrutural acelerado gerando cenarios globalizados em que as caracteristicas 

locais vao ficando esquecidas. Nesse contexto, a busca por uma identidade afrodescendente 

no sertao da Paraiba, converte-se como meio de encontrar uma identidade individual de um 

grupo que compartilha sentimentos com a comunidade e se torna patrimonio cultural local, 

por resgatar raizes, historias, relatos, livros, documentos, entre outros, sua importancia 

constitui patrimonio publico da sociedade de Pombal -PB. 

No entanto, muitos pombalenses nao tern acesso as informacoes de carater educacional 

que destaque a importancia de entender esse patrimonio historico, e por isso nao 

compartilham com toda a sociedade do sentimento de conservar, muito embora, a funcao 

desses registros de natureza imaterial e servir a populacao. Nesse sentido, faz-se necessario 

que a sociedade reconheca esses bens e desenvolva relacao de pertencimento. Assim, as 

dificuldades para a incorporacao de uma consciencia que permita ressaltar a cultura e os bens 

imateriais que retratam a memoria da sociedade perpassam o ideario de que, falta 

investimentos em politicas publicas e privadas que trabalhem a Educacao Patrimonial voltada 

para formar cidadaos com uma identidade coletiva. 

Os grupos folcloricos compartilham desse patrimonio imaterial, entendem as suas 

participacoes nas confrarias como guardioes da memoria de uma cultura, essa preocupacao 

com a tradicao que conta a historia dos comportamentos, revela-se uma ancestralidade ligada 

ao modo de aprender, que se constroi o modo de ser, que esta ligada a identidade 

afrobrasileira, os mais velhos passam suas experiencias para os mais jovens atraves da historia 

oral. Desta forma, Wanderley, (2009 .p.233) descreve que: 

O elemento primordial do processo de resistencia a imposicao cultural e a 

constituicao dos saberes tecidos no interior da Irmandade do Rosario, 

considerando-se, tambem, a educacao escolar por onde passam muitos dos seus 

membros. Esses saberes sao capazes de manter, criar, recriar e afirmar a identidade 

afrobrasileira. (...) participacao ativa e um dos primeiros passos para que exista o 

processo educativos no interior dessas Irmandades, o que traz a tona a cultura de 

matriz africana e Ihes desperta o interesse em aprender sobre essa cultura e em 

defender sua integracao nos espacos sociais. Participar significa fazer parte, tomar 

parte e ter parte. 

Partindo desse pressuposto, os grupos de vivencia constroem uma rede de saberes 

repassada para cada integrante, revelam aspectos de educacao no ambito dos saberes 

populares compartilhada pelos integrantes de longa caminhada, assim conhecer a historia 

percebendo uma memoria cuidada pelos membros do grupo, torna-se objeto de preservacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nessa perspective esta evidente a necessidade de uma pesquisa voltada para 

sistematizar esses saberes, e transforma-los em metodologias de Educacao Patrimonial em 

Pombal- PB. Torna-se evidente que os trabalhos realizados ha decadas sobre a cultura 

pombalense nao sairam do papel, as escolas nao trabalham e algumas nem conhece a 

importancia de se trabalhar a historia dos grupos atrelada a historia de Pombal, de buscar de 

forma organizada e pedagogica a insercao desses valores culturais para que haja um real 

engajamento dos proprios descendentes dos grupos, no sentido de difundir a preservacao e 

valorizacao da cultura local. 

Com isso, concluo que este trabalho foi so o primeiro passo de uma longa caminhada, 

a problematica abordada tornou-se ampla mediante a desvalorizacao da comunidade, e por 

parte de integrantes dos proprios grupos. Constata-se a necessidade de implementacao de 

projetos voltados para o debate sobre cultura e patrimonio como forma de garantir que as 

geracoes futuras vivenciem a Festa do Rosario e a Irmandade do Rosario, conhecam e 

participem dos Congos, Reisados, Pontoes, que a sociedade pombalense nao permaneca 

fadada ao descaso de uma cultura que espera chegar outubro para ser acordada de um ano de 

sono intenso. Outro aspecto observado no trabalho e que uma das maiores dificuldades 

encontradas e apontadas pelos membros dos grupos diz respeito a falta de um conhecimento 

elaborado da comunidade, que confunde apresentacoes culturais com apresentacoes circenses. 

Torna-se evidente a falta de um processo de aquisicao de uma memoria que seja reelaborada 

na modernidade. 

Muito embora, exista na atualidade normas e instituicoes respaldadas para desenvolver 

um trabalho de carater educativo, para romper com paradigmas socias enraizados na 

sociedade, com relacao a esses grupos, ainda persiste uma compreensao que o caracteriza 

como resquicios de uma historia passada. A cultura e a memoria desses grupos esta viva e 

presente, e pulsa relacoes de troca com a comunidade. 

Portanto, fica explicito a necessidade de avaliar as praticas educacionais que se refere 

a cultura, considerando normas instituidas que promovem a disseminacao do conhecimento e 

valorizacao da cultura e da memoria como patrimonio de uma comunidade. O dinamismo e a 

criatividade da juventude aliada a experiencia e conhecimentos dos mais velhos, seriam 

ferramentas fundamentals para se produzir um saber local que transforme a realidade, pois 

devemos lembrar que esses serao os responsaveis pelas decisoes das geracoes futuras, 

percebe-se a importancia de encoraja-los e habilita-los na luta pela preservacao do patrimonio. 

Com esse trabalho entendemos que a Educacao Patrimonial e a peca fundamental para 

promover a conscientizacao da populacao e estimular seu sentimento de pertenca o que 
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diminuiria a defasagem do conhecimento sobre sua propria historia. Essa percepcao das 

fragilidades dos bens culturais deve ser trabalhada no cotidiano das relacoes sociais, assim as 

leis, os decretos, a memoria instituida nao ficara a merce de setores da sociedade, tornando-se 

obstaculos para o desenvolvimento da cultura, no entanto, tera desenvolvimento e 

sustentabilidade se orientada para a busca do interesse publico e nao so de grupos ja 

familiarizados. E necessario democratizar esse processo, criar orgaos, politicas, instituicoes de 

pesquisa que promova a tao sonhada troca de informacao planejada, sistematizada que nao 

seja mera propaganda, que fortaleca uma rede de relacoes, conexoes e que seja eficaz no 

requisito preservacao da memoria. 
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condo doloa roontrocadoa apes cnu paldo ou i*)dcni&aqao. 
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Ea#nae, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B O £ U l ] d O 

no a dins £iG£u:Lntoa 

Bonln^o do AGOcto 

ordtaariao, tombon dcnoialnadas oeccoee 

1° do Janeiro, Doaiinco da Hootorrrol^ao 

1?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de . outubrc. 

P.,'5« DIJICO. ' I-odera havsG? cooaoos oxtraordinar iao toda v o s q u o o 

3uiz ontonder por borazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cxxbarrz* unr ou o roquerliaento do tra l s iraUot 

doaobricados do qualquer onoo • do vida para ooa a inaaridado, quan— 

do . dOclararoti notlvoe * ) u o t 0 3 o raoniGutozo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fJCCt'm 2 4 . Ba nonharna eoosao, ao dcliberara o*wcutivanonta havondo 

nuraoro inferior a 12 ndabroa, condo ao entanto 2>onnitido qualquca* 

dosoulsao, que -.do lug © esclaroci^onto, sobre os "nocooioo doata 

pia. inatituiqao. " \ . 

Art, 2 5 • Na l a eeocao ) ( 1" do Janeiro do cada anoo f a r s o - u ^ 

airooadacao do tocloe oa toxini dobltos doe efirpraeadoo o lannaos 

^''a;,/tuBnfla doc oantos clo •bofjô a.-oiaro quo depoio do oparovadoo }*>2u 

naaa oorao reaotldoa ao vogario, quoin 'faoultatlvo pupnar por qvol-

quor defoito, quo ao notur, 

P.. 5 U2TIC0, Havondo dorceit nostaa bontas ruoultarao-a o praao do 

15 diaa para oou intagro pasa*r,ontd#f depots /do quo eo pocloraazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BQ 

oobrar ..;judioialiaanter ou como taoliior accncclijiaroxa a caridade o a 

prudonoia. j 

Art* 26* Urn iroao anein procedendo cera olipinado podcndo po^ondo 

j • sor actoitido volvo/ido a vordadeirn rogonoxâ uô  

Art, 27. Ha 2° eeocao 3)o£fin/5©. da Kosuri'oiQaqi ao procodora a aloi-p 

gao . - doa raoasbroa da isoaa roco^ora o a pSoao , dos novoo oloitot 

preoodl&o do juramonto• at;fi Cantos iiYangelhoo,' dianto do Ilov. Paroca 

ou .quolquor aacordotto por <ol© dolo;*.ado» 

Ar t . 2Q. Ua 3 1 1 aoocao ( cotfundo Domingo d o A/3o*to \ ao tratara do 

uiodo p o r quo ao podera laser a Voata do ftlocaa Sonhora do JloKtai 

KIO, oegu$ao aa poscib alidade a o ao condlqCoa aonotorlao do c < > » 

fro da,' iraandado tondo Incur ontao a quota aubaorito do t o d o a oi 

sombroa. , _ • \ 

Outubro ' oolobrara a'^oeta Art . 29. Ho 1" Domingo do 

oolaa pro-frotcra, oboorvado 

Door: o cane-a. 
i't oa deax>ooitlvoa obszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.y, o a 

do cua cx~ 

candoraonto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 

- v-
V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P A G« 

P.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 . UtflCO. Has rneewia aaivjoae, ao pcdora. tratar do tudo, QUO 

r c r . neceesorlo ao 'coin o carviqo deuta pin. aacooiaqao. 

Art.; 50» Ac C G G O O Q S uu.rulrao co nocuoa •trancltoo doc oorpoe 

locielativo, s:ill*ntandi&H30 da n:jdo prooptivo a boa ordea o 

lenclo cpp C.ovorao coiiiiorvui-, 

Art» 31. A an,-;uncla dao oeri'coczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rua,nriao dovora oor foita cosa 

ooaietoviotiu du rrroco, pvra .f«cc*b..u? a jur&raonte da quo rfaln o 

art ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 27, quo oern cwwi^nuda nootoo toxmooj Jiiro poloo SantoG 

7?vanf-elhos, procoder coa todo enpoubu, iuongao do animo o sol ic i t ! 

no cargo do quo aoaurao. :r> 

•P»5* UTflCO. Kao comparecondo o vir,ario r ica o nietimo autoriuado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a reoeber o Juraaonto, ^ do quo paaaaraa oortidao ' autontloa. 

5* 

DO. J U I S 

Art. '52. So podora our Jula o Iruao oaior do 25 anoa t oendo l e -

fjalmonto i l i o i t a a eioiqao daquclo quo n~o tiv.n,- coaplcta oaca 

idade• 

Art . 33 • Sao atribuiQoee rrlvativao do Juia. 

Ft § • l a rreeidir todcc oa atoe da conuuliao 

J?. 5 • 2 f l Hoaolver qualqnor usaunto • • • . . . . • • . . • • • • • » • » • • • • doeo,juc 

fcra daa aeaaaoa da mosu. 

P. S. V 3 B 1 Autorizar ao aoGpoaoa nopoaaariao o Irjoandado ate Gri) 

25100 indopondontononto do antorisagao da nwoo. 

P. 5 • 4Q Roprooontar eota oorporaqao e oobro tudq. :\ put~nar ;>'3la 

obaorvanoia doato comproratofio. 

P. 5. 5*. Pocldlr noa ecmton do votnqao norainais e aiabolioas da 

iraandado. 

P. $ G* Ai-Toountar no ;?im do uou ano oo&iproirteaeal ua rc latcr io 

hiatorlando oa principalis aocnteoinmntoa liavidoo* 

0  A P I 17 I, 0 6 f l 

Art . 34- 0 caor.vvm. titra a can eart~o todoe 00 papoia o liv.'O 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jLs* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P-;-"  "  '  3? A £ 7 

Bp §. . io . ooj.' T.vo?i.!AgSa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d a iroandado e o n d o p o r c l o o u n i o o r o e p o n a a v e l . 

.§,'• 2° E o o r o v o r t o d a D o n c o r r g c p o u d o n o l a o q u o a p a r o o o r d u r a n t e o 

- t o n p o . d o o a c c r c i o i o d o c t o c a r ^ o . 

? . 5 \« 3a2naorovor p o l a o r d e r s d o s u n a d r a i o : ; a o o n o i a o d o o I r n a o a . 

P»i § * 4B

 S u b c t i t u i r & J a l s i . o n s c i u i o i s p e n d i i n o n t o a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A J)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I U L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r> o ---g.E " O U R I ?. 0 . 

• 35 • Ao. teaouroirc coxapotG ^ 

7 a '  

j r . § • * l a Q u a r d a r o c o f r o d a i r s r a n d a d o , o o n d o o b r i & a d o a l n d o n l a a x 

;
?

c u a l q u o r ffalonoia q u o s o \ v o r l f i o o r n a p r p s t ^ - g a o . d o c o n t a s . 

Si^Jt-§ *
 2 f l

 b u s i e r u s b a l a n c e r u da r o o o l t a a d o a p o s a a n a x a d a s o o d o o u — 

a o n t o s o p n p r o b a t o r l o s d a G f o t i v l d a d o d o q u a l q u e r d e c p o o a . 

* d r . 5 . 2
Q

 i ' . ' n o f r r o , - ^ — c c coruo SQIOOO c o o p e r a d o r d o . p a r o c o r d o t o d o a o 

b e n , lo^adoG o d o n a t i v e s o f o r t a d o s a i r n u n d a d o . 

Art. 36# 0  " f c o z o u r o i r o a o t o i - a c u o o o o o r - i a o d i a t o d o o a o r i v u o m . yew 
"tSo Oarotlvo da iru a n d a d o , n o o o u t r o & c a o o e o t T U i s o o a v l d a r a q u a l — 

q u o r l n a a o p a r a a n b o i l t u l ~ l o . 

wm 
a? i 8 2 

D A . ,C 0 1! T E I B U I 5 A C 

a r t . 37- E n q u a n t o n a o DO t r o n a r e n r a t a l o j o n r j s i r a s as c o n d i q o i s r i — 

a a n c o l r a a d o o t a p i a i n o t i i n j i < j a o o b a o r r o - a o - a oin^uinrmants o. p a c u — 

nsento, oecunda , a t a b o l a l a f r a . 

of* o n t r a d a 

.• j ; a n u o l 

J U l Z 

o o c r i v a o 

O r , ) 3,00 

Gi$ 1,000 
crO 3,oo 

toBOuroiroCrC? 3,00 , •., 

"iitoao do noaa cr$ 2,00 • 

Art , 3Q» . Conoidora-no tominado 

irujaoo no din 19 do Janeiro 

o a n o o a . o r d e n 

d o c a d a a n o • 

a oontrlbuiguo dos 

A IT o 9* 
COHI'XSUAM 

. ... _ - V - i : - w . 
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C-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • • . » . i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 37. A utiual aoea iteftodora oontlnija no piano do-diilo tie ana 

stidura oaiio ostoju com no deopooi^ooo dootw 
<oprun)fjjou« • . . . 

rt. 40* 0, . jula Xioa' uutorlaado a norscor U 3 » ooule^So.- dostlnada 

mod'oiar a Iriaandode do. ISosoa Sonhora do jKAsario a i*i:n de ro— 

oror—so na gravanos doata ooralosao. 

A X 10fl 

41» Os IrmSoe quo a&lccaroa sea nufla dsvern a irraangnde torn 

a aor. acocipaalisido ofioialuoute pola in.'andudar a 3 (troio) o l -

ile e ao £into espirituol das : oiloaas quo como eufrnglo mandor 

ilobi-ara cacao, 

i , 42.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k naiahar vlvendo em ootado conjugal, o ri lho monoo do-10 

i'anos "sob • a ©patris podor o as -iliaca oo? toir&u • vivcado hoaovta— 

laoatfi Gosarao doo dlreltoo do signals o aoonpanhaimntop nao oondo, 

do', nonhum aodo invi ta a Ixmandado a ocorror a q-ualquor doopoi-a 

pcstpo no oaso de rooonhaolda pohroaa. 

Art,, 43 • 0 irmuo quo pelo ostado do vordudoira indiconoia nao p>;dor 

sor 1 culrracado pola sua aTaoilla Ota's outorrado modeeto e -deeocnte— 

" mr.pi. pola irmondado. 

^ r . i A r t . 4̂ i* Artualtaa)V!;e ao nandara colnbrur 12 talmas pcla intcn'qao o 

v
6 , oujragio doe lrnScB vivon e martoo, ocntlo quo pelo ©et&do t aa \ aouo— 

oiaQGo ,'io pooeata aunrante ditoa outonioe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5  

Art. 45* As pooooao quo fiscren donatlvoo o legato om qvant:ita?rivo 

3Upiru*to» 'a Cr$ 25,00 extonoivao an doopoaiqooo do a r t . 41. 4 

Art . 4.6'. As' p B 0 n o a e quo JaroB' alistudoa pola l a n i l i a depois dp raotrt.*o 

ou em', ostado do -taUial ucrbidea para {JOCOXT.D das ' prcronati-vfCia 

o ouftfagloo do " presents cotnprcrcicno t o prnoloo quo a meoma ,faral— 

pNviia oontrlbua ooa a jjoia eatrojgcal do 0r$ £f>,00# , 

V. 5 , "tJKlOW. Bsoa admlsoao ter-ce-a tao eomcnto oon a proyoqab '.do ! 

juia ot'orivao o toaonralro 6 an falta de qualqnor urn delcifi i 

dels' irr£o«> -)a waa* 
Art. 47»- O.-'irHiHo . quo. oon motive doiitar • Clo cp-'awt^oor a qualgio:: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" r i f t  '  

4 • • _ 
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0 . . . . . $ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

nto da Srmandado eondo prevlaiaonto avlaado, e nao'N- justixlesndo 

a sua .falta taadionto motive gravo- paj>ara a muita da Cr$0 .' 

Art . 40• 2 / privativo nta-ibuiQuo da moou a dotcrminaquo do nurcoro! 

doo livroB nooouaarioa para o bom covoroozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fla \riaaadado. 

Art..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 49* jj\ ' j V ; 
Art . 49*' So podcro havor rouniao nos doiflin/joo « ' diaa aa43tiiicau"» 

oxooto para enterramento do inaao. .| i - .L 1 j 

Art . 50»'. Oo irmaoB torao ; o amplo direito do voto decoxeoionario 

po&ondo. proper e deooutlr eobre qunlqucr modlda qua urfiir loomed 

procieai 

Art. 51» & :facultativao a tuasa promover aabsorl^ao'. entire JOB B O 

para qualquor reotlvidado ou doopeoa. oxtroordinaria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V '  

Art.' 52. \B peaaooB que floercm donotivoe o lof;adoo ;&xouddntoa I 

quantia do Or© 30 f 00 tfazem jjue as conoeacoee doata rrmandade\ quant« 

a soufi s-ufragioB. * .,>• ' 

Art. 53. 0 curao do qualquar eesoao nao i ro , a* alem .de 4.'., hoi' 

quo ao roalizando cora o Juiz obri;:ado a auoponde—la ime'djlafcaniGn1 

Art. 54, Quando o Parooo estlver prooonto ao Kansas moamo oobor.'. a" 

proaldonoia dOB B O O O O S . . ' ! 

Art. 55- Sora desoolvido o proi'aoto a mesa - itegedora que »or alftji 

<rte arittieo. a or prov&B do dQorocpoito e doeobedioncia oa lacs so 

dalu^odos. • \ 

Art. 56. Sora olininado o irnoo quo por ato publico o Jp'dp ual 

daaaoatar e  desobedooer a autorldade Dlooooano ou aoa sous! dale~ 

;;auoo ' espeoialmonte o Parooo. -\ • -

*Art. 57» A mesa esta obrifiadu a tods a aqneoconcia o n acuta-

'monto aa deoisooo da autoridado Dioooauna, dao quais so podoxa 

havor rocurco para a rolaqao Kctropolltcioa ou para a Snnta -'So. 

Art.-50 • A raosa pedera tomar jnedida provontivao quo nao a-* ap^r 

tam subotanoialmento as dlBpcolgooa dcoto cooiproniBoo oow, ajtro-

vagao. ; formal do Parooo ad tenipua; reoorrenio ao Xaaastos Prolado 

Deooesano .para aprovaqao da dita modida. 

T, U UITXCO. Qualciuar oauza aprovada por Exo9. e Rev*, foinara um 

cadaatro quo sora adeoionado O O D O parte eupl omenta? dosto comr-
pr<JDiar30 , 

0 0 N T I TT V A 
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tiOMlNt CHRIST I TNY OCATf) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - % * 0 A PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I T U 3i 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

• V ' •• DA ttSHAHOABR E SSI'S Pl£G: 

^Art. i« -*• " Flee, imrtiwuldo a iriundado do iioooa Cenaora do IU>-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' gosrlo. «©e aroarjao na Icaroju . ...rbria aa ibMtjUoeia do rraouu ae>— 

altera do 3oa wusr-t-soz: do Pcubal, ^ ato que .'job oa- auapicloa da 

irsaadada, DO couatrua urxi capcla CCJ oquola invocaqao* 

Art . „2a ( A ir^andodo cc co'tjpora Cio todas ao pcaooaa paxdas t • P 

* * " « . * " . • ~ ' • (4 

5J2O reconhoclda oonduta c i v i l o .moral, nao aendo ootabolooidtf 

- y*in uiaa dbotruigao do aoxoa o aanjue quo nao foroa concubine— : 

jKp, -£$ri03 noa dado ao vicio do 3030s o ua enbrla£UOC9 o quo oo pz-o— 

f̂ T*-* r. pusta-cr: tributar ura culto or.pcciai do hipcrdulia . o vonoraqao-

!'n;-<ia/Inclita Sonuora do ;oaario. . 

0: A- ? . - 1 S 0- Ir 0 2'? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A A v V:\ 7.0. 

Art. 3fl Co poderaa portonccr a c«. runlsao doata iriKuidade" oc he-

mens ''poloroo 14' ' anas a aa uuii:oxoa do 12 quo tivarom todoo ca— 

toa requisites. 

"2mm 1Q obcorvar o i'iol oc-;..pri:-. •-:vl.o dos i •nudarjnntps da lo i do 

d 0 JI J 2 U A pa(> 2 
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Paroquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso 
C.G.C. 08.799.178/0018-47 

68.840 - POMBAL — PABAIBA 

Da Mesa 
Capitulo Terceiro 

e Sua Eleicao. 

Artigo 11. 0 Governo da Irmandade £ cometido imediatament composta 

dos Seguintes membroat JUIZ, ESCHIVlO, TBSOUREIRO, ZELADOR e doze 

Inns os de M e S a. 

Artgo 12. Alem destes membros, far-se £ consuate as desposicoes do ; 

artigo 7- a e l e i c i i • de um escrivao e Tesoureiro de homra, que assim 

envestidos poderao votarem qualquer deliberacao da mesa, sendo po-

remproibido apreaentar qualquer id6ia. - 1 

Artigo 13. A Eleicao da mesa se procederf por escrutineo secrete, 

obaervada a maioria absoluta dos Totos. 

Artigo 14* Havendo empate em qualquer eleicao, se algun dos candidate 

jrf tiver exercido aquele cargo, sera* este o escolhido, nao nao proce-

dendo esta hipoteae, se deciders' pelo aaia velhoe ainda havendo coin-

eideneia, se recorrere* a sorte. 

Artigo 15» Hao ae poderf proceder por qualquer titulo a eleicao para 

peaaoas eetranhas a comunhao da irmandade. 

Artigo 16.- A ordem a seguir nas eleicoes serf descendente em primeiro^ 

lugar o Juiz , em segundo, o escrivao, em terceiro o Tesoureiro e 12j 

Irmaoa da Mesa.Esta mesma ordem observa-se -& no direito de sucessao 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

na falata e empedimentos,favorecendo a maioridade, caso sejam a t in - ] 
gidos os irmao da mesa. Aparecendo qualquer chapa escrita em numero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•i 

superiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a6 serf apurado o primeiro nome para os treis primeiros 

cargos os doze primeiros nomes para o ultimo. 

Artgo l$-<3ada Irmao depositarf na uma uma chapa, contendo urn sd nome , 

para a eleica o do Juiz Escrivao e Tesoureiro 12 (DOZE) nomes para j 

os Irmaos da Ileal ftipfirwr nnTn j|nnj mur %i n T "-^^^tiXitrtn nT1L.JL1JTll*l'l*TS i " n T ' 

one- pr-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAthrtPQa eeasgee-nntnaa Tynjpn pmn -or-ni iimo 

Artigo 18. 0 Irmao que for empossado de urn destes cargos, tudo deve -

proceder para sua inteira e desempenho f i e l podendo so l i c i tar do Juiz 

todos os esclarecimentos e informacoea, que ao mesmose a tiverem. 

Artigo 19- Os irmaos, quando entenderem rasuavel, podem requererem um 

Fisca l para a s s i s t i r a eleicaonao smndo permitido o engresso de pessoas] 

estranhas a irmandade. 

Artigo 20- Nao e* vedado o direito de reeleicao de qualquer membroĵ  -

quando tenha observado fielmente todos os comprimentos de sua investW 

dura. j 

Artigo 21-Quando o Irmaoe' eleit( 
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Continuagao do Artigo 21- dentro de um mez,ap<5s a posse da mesa regedora, 

reputar-se-a a vagancia do cargo, designado o Juiz um dia, a fim de,dY 

em sessao extraordinaria fazer-se a eleicao para seu preenchimento. 

Artig o 22- Seraee7 considerados suspengos os direitos do irmao que nao 

realizarem o pagamento de seus anais em 2 anos consecutivos sendo deles 

reentregados ap6s seu saldo ou indenizagao. 

7 CapiJulo Quatro 

Das Sessoes e Reunioes da mesa regedora-

Artigo 25- Havers" no decurso do ano consequentiment 4 reunioes-

Paragafo 5 - Ordinaria, tambem denominadas sessoes magnaf, nos dias se-

-guintes 1* de Janeiro,- Domingo da ressurreiijeo, Segundo Domingo de Agos-

to, 1« Domingo de Outubre 

P.§.Unico. Poderf haver sessoes extraordinarias tod a vez que 0 Juiz en-

tender de por bem deterainar ou o requerimentode treis i r m a o 3 ^ ^ / / deao-

brigados de qualquer anos de vida para com a irmandade,quando declarem 

motivos justos e momentozo. 

Artigo 24» nenhuma sessao, se deliberara' executivamente havendo nume-, 

ro inferior a 12 membros, sendo no entato permitido qualquer descurgoes 

que de luz e esclarecimnnto, sobre os negocios desta pia instituigao. 

Artigo_25- Ha primeira sessao de Janeiro de cada ano, far-se-a arreca-

dacao de todos os debitos dos empregados e irmaos, e a tomada das contas 

do Tesoureiro que depois de aprovada pela mesa serao remetidas ao Viga» 

r io , quem facultativo pugnar por qualquer defeito, que se notar. 

P.§ Unico- Havendo def ic i t nestas contas faeultar-se-a o praso de 15 d i -

as para seu integro pagamento, depois de que se poderemse cobrar judi-j 

cialmente, ou como melhor aconselharem a caridade e a prudencia. 

Artigo 26- Um irmao assim procedendo sera* eliminado podendo pedoiwLo ser 

admitido voltando a verdadeira regeneragao. 

Artigo 27- Na 2» sessao Domingo da Ressurreigao se procedera' a eleigao-

da mesa dos membros da mesa regedora e a posse dos novos eleitos prece-

dido do duramen to/a os santos Evangelos, diante do Rev.Paroco ou qual-

quer sacerdote por ele delegado./" 

Artigo 28 Na Terceira sessao Segundo Domingo de Agosto se tratara* dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

modo porque se poderf faser a festa de Nossa Senhora do Rozario, Begun-' 

do as possibilidades e as condigoes monetarias do cofre da irmandade *•? 

tendo lugar entao quota subscrita do todos os membros. 

^Artigo 29- No 1* Domingo de Outubro selebrsra' a festa de sua excelsa 

B*dreeira==) Protetora, observado os despositivos obs. os mandamentos 

Diocesanos. 

Û IVERSIDADE CEDERAL 
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Continuagao do artigo 29 

P.§ Unico- Naa m esmaa gessoes, se poderf tratar de tudo, que for 

necessario ao bem servigo desta pia associagao. . 

Artigo 30, As sessoges seguirao os mesmos transitos dos corpos legis-

laativo, salientando-se do modo pespectivo a Soa ordem e cilencio 

que deverao eonservar. 

ArtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 31- A segunda das sessoes magna devera" ser feita com assisten 
cia do Paroco, para receber o ;juramento de fala o artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 27, 

que sera" consignado nestes termosl / juro pelos Santos Evahgelos,pro-

j ceder com todo empenho, isencaW de animo e solicitude no cargo do 

I que assume . •—-— ——""" " 

P.§UnicO- Nao comparecendo o Vigario f ica o mesmo autorizado a rece-

ber o juramento, de que passard certidao autentica. 

D0_JUIZ__ 

Artigo 32.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s6 podere! ser Juiz o irmao maior de 25 anos,sendo legal -

men te i n l i c i t a a eleigao daquele que nao tiver completa essa idade. 

Artigo 33 Sao atribuigoes privativas do Juiz . 

P.§ primeiro presidir todos os atos da comunhao, 

P.§ Seg.Resolver qualquer assunto sejam fora da mesa. 

P.§ Terceiro- Autorizar as despesas necessarias a irmandade ate*-

Cr§ 25*00 independentemente de autorizagao da mesa. 

P.§ quarto Representar esta corporagao e sobre tudo pugnar pela ob-

servancia deste compromisso. 

P.§ Cinco Decidir nos emoates de votagao nominais e simbolica da 

irmandade. 

P.§ Seis- Apresentar no fim de seu ano compromossal um re lator io / i 

histori ico historiando os primeiros acontecimntos havidos. 

CAPITTIILO 6«_ 

D0_ESCRIVX0_ 

Artigo 34 . o escrivao tersf a seu cargo todos os papeis e l ivros 

da irmnadade sendo por ele o unico responsslvel. 

P.§ segundo Escrever todas as correspondencias que aparecer durante , 

0 tempodV do exercicio deste cargo. 

P.§ terceiro- Escrever pela ordem de sua admissao o noire dos irmaos<> 

P.§ Quarto Substituir o Juiz em seus impedimentos. 

http://OS.7
http://99.1
http://7
http://S/O0ia-67
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CAPITULO 7* 

DO TESOUREIRO 

Artigo 35.- Ao tesoureiro compete-

P.§ 1* Guardar o cofre da irmandade , sendo obrigado a indenizar qualque: 

falencia que se ver i f icar na prestacao de conta. 

P.§ 2 f l Faser um balancete da receita e despesas anexadas os documentos 
comprovatorios da efetividade de qualquer despesa. 

P.§ 3* Encarregar-se como zeloso cooperador do Paroco, de todos o bem» 

legados e donativoa ofertadoa a irmandade. ! 

Artigo 36.- 0 tesoureiro s«5 sera" sucessor imediato do escrivao na ges-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 
tSop' diretiva da irmndade, nos outros casos o Juiz convidara* qual-
quer irmao para substitui- lo. 

CAPITULO 8« 

DA CONTRIBUICjtO 

Artigo 37- Enquanto nao se tomarem mais l ijongeiras as condicoes f i -
nanceiras desta pia instituicao observar-se a singularmente o pagamento 
segundo a tabela infra. 

Joia de entrada C r | 3iOO j 
Anual Jooxa " 1 , 0 0 j 

Joia JUIZ 3.00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 
• • Escrvao 3.00 
* n Tesoureiro 3.00 
" • Irmao de mesa 2.00 

Artigo.38 • Considera-se terminado o ano em ordem a contribuigcc dos 

irmaoos no dia l f l de Janeiro de cade Ano. ; 

CAPITULO Q9- Artigo 37- A atual mesa Regedora continua no pleno dominio 

de sua envestidura caso esteja com as desposicoes deste compromisso. j 

Artigo 40-0 Juiz fica autorizado a nomiar uma comissao destinada a mode-

l a r a irmandade de Nossa Senhora do Hosario a fim de remover-se as gra- 1 

vanes desta comissao. 

CAPITULO 108 

DESPOSICOES GERAIS I 

Artigo 41- Os irmaos que falicerem sem nada dever a irmandade tern jus azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

sr acompanhado oficialmente pela irmandade ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 3 signais e ao fruto 

espiritual das missas que como sufragio mandar celebrar missa. 

Artigo 42 - A mulher vi^endo em estado cojugal, o filho menos de 10 anos 

sob a opatris poder e as f i lhas solteiras vivendo honestamente gosarao / 

dos direitos de sinais e acompanhamento, nao sendo de nehum modo invicta 

t̂ 'VERSIDADfc.  cEDEpAL 
I QAMPIM  I K A N I )fc 

CENTRO D L " " M A C A O Dt W JrtSSORES 

BlbL. " A S E T O K I A L 
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CONTINUAlO DO CAPITULU 10 

Ninhum modo invictaa' a irmandade a ocorrer a qualquer despesa / 

mesmo no caso de reconhecida pobresa. 

Artigo 43.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 irmao que pelo estado de verdadexra indigencia nao 

puder ser sufragado pela sua familia sera' enterrado modes toe' e 

decentimente pela irmandade. 

Artigo 44 -Anualmemte se mandara* celebrar 12 missas pela intencao 

e svifragio dos irmaos vivos e mortos, sendo que pelo estado da Asso-

ciacao se possam aumentar ditos sufragiosi 

Artigo 4 5. As pessoas que fiserem donativos e legada em quantitati-

ve superior a Cr§ 25.00 extencivas as disposicoes do Artigo 41. 

Artgo 46. As pessoas que forem alistadas pela familia depois de moi 

to ou em estado de talhal norbidez para gosarem das prerrogativa* 

e sufragios do presente compromisso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 preciso que a mes»a familis 

contribua com a joia entrega de Cr§ 25.00 . 

P.§ Unico.Essa admissao tar-se-a tao somente com a provacao do 

Juiz, Escrivao e Tesoureiro e na falta de qualquer um deles dois i r -

maos da mesa. 

Artigo 47.0 i r ma que sem motivo deixar de comparecer a qualquer / | 

ato da irmandade sendo previamente avisado, e nao justificando a 

sua falta mediante motivo grave, pagara* a multa de Cr§ 5| 00. 

Artgo 48. E privativo atribuicao da mesa a determinacao do numero/| 

dos l ivros necessarios para o bem governo da Irmandade. 

Artgo 49* S<5 podera* haver reunioes nos Domingos e dias aantific; 

dos Exceto para enterramento do irmao. 

Artigo 50. Os irmaos 0 amplo direito de voto descrecionario podend< 

propor e descutir sobre qualquer medida que surgir como orecisa. 

Artigo 51. E facultativa a mesa promover subscricao entre os socic 

para qualquer festividade ou despesa extraordinaria. 

Artigo 52. As pessoas que fiserem donativos e legandos excudente 

a quahtia de Cr§ 30.00 fazem jds as concessoes desta irmandade quai 

to a seus sufragios. 

Artigo 53* 0 curso de qualquer sessao nao ira* alem de 4 horas que at 

3gealisando sera* 0 Juiz obrigado a suspender-la imediatamente< 

Artigo 54 Quando 0 Paroco estiver presente ao mesmo cabe a presidei 

cias 7 das sessoes. 

Artigo 55. Sera* dessolvido e profacto a mesa Regedora que por ato 

of ic ial der provas de desrespeito e desobediencia ou aos seus De-

legados. 

Artigo 56. Sera* Eliminado o irmao que por ato publico ou por mal -

desaca tar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE CEDERAL 
Di" CAMP1MA GRANDE 

CENTRO D L "«?MACA0 0£ PROFESSORES 

BIBUu^CA SETORIAL 

CAJAZEIRAs - PARAlBA 



24 

JPARtfQUlI DS NOSSA 

CONTINTJACXO DO ARTIGO 56- Sera* ELiminado o Irmao que por ato Publico 

ou por mal desacatar e deabedecer a autoridade Diocesana ou aos / \ 

seus delegados especialmente o Paroco. 

Artigo 57* A mesa este" obrigada a toda a aquescencia e a acatamento as , 

decisoes da autoridade Diocesan, das quaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s6 podera" haver recurso I 

para a relacao Metropoli tana ou para a Santa Stf. 

Artigo 58. A mesa podera* tomar medidas preventivas que nao se apontem 

substancialmente as disposicoes deste compromisso com, aprovacao formalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

do Paroco ad tempus; recorrendo ao Exmo. Prelado Diocesano para aprova~ i 

cao da dita medida. - ! 

P.§.Tfeicb7~QuaTqu^r cauza aprovada por Exc.e Revma. formara* um cadastre/' 

que sera' adecionado como parte suplementar deste compromisso J 

Artigo 59 Revogam-se todas as desposicoes em contrario. / 

TSHMO DE CONCLUSlO 

Aos dezoito de Julho de mil oitocentos e noventa e cinco, me foi dadoY 

este compromisso oom o despacho superior do que f i z este , termo. Eu Padre 

EstevaO Jose" Dantas, Escrivao da Comarca Eclesiast ica eacrevi. 

Pombal, 24 de Agosto de 1913 / -

Cop P.S. Trigueiro. 

Em 7/6A 957. / 

mm 



UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F C G 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A £ A O D E P R O F E S S O R E S 

U N T D A D E A C A D E M I C A D E C I E N C I A S S O C I A I S 

Entrevista com os grupos 

Identificacao 

Nome:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *f/fi(/&L /&tt£//e*? J*? 

Idade: j £ 

Profissao: T&OA/? C-V XrJ. &r^(?72r C?/y/&/? 

Endereco: /J&fCC'Z^^&^fe^ £0(/SS? f , f~ 

Aquegrupopertence: JCF 

Funcao no grupo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jf£/ &}4f£0 $ 

Questionario 

Como se deu a formacao dos grupos? 

Os integrantes se reconhecem como sujeitos transmissores guardioes da memoria da cidade e da 

propria historia? 

Qual a concepcao da propria imagem? 

Pombalenses ou afrodecendentes transmissores da heranca cultural? 

Ha uma identificacao com os seus antepassados? (voce ainda se identifica com os seus 

antepassados) 

O que e patrimonio? 

Hoje o patrimonio preserva alguma caracteristica que foi pertinente em todos esses anos? 

E se a igreja do Rosario deixasse de existir, os grupos permaneceriam ou perderiam sua funcao? 

A comunidade pombalense respeita e preserva sua propria historia? 

Na sua opiniao como a populacao ve os grupos? 

N S A A A <> U N I V E R S I D A D E C E D E R A L 
Como se veem na modermdade? wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

 ^  QpMPim  G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTROWWRMAQAO O E PROFESSORES 

BIBUU-FCASETORIAL 

CAJAZEIRAi - PARAlBA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO 
COORDENAQAO DO CURSO DE PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D E L O D E T E R M O D E CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

1. I N F O R M A C O E S A ( O ) P A R T I C I P A N T E 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido visa a atender as exigencias da Resolucao 196/96 do 

Conselho Nacional de Saude, que, no Brasil, regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Seu 

principal objetivo e assegurar e preservar os direitos dos participantes de pesquisa. 

1.2. Atendendo a referida Resolu92o, este Termo contem informa9des acerca do projeto de pesquisa e seu(s) 

responsavel(eis) abaixo mencionado(s). De pleno direito, o(a) participante devera tomar conhecimento 

do teor do projeto para que possa, de modo esclarecido e livre de quaisquer imposicoes, decidir por sua 

inclusao, atraves de sua assinatura ao final do termo, ficando de posse de uma de suas vias, e a outra, de 

posse do pesquisador. 

1 J . Quando se tratar de participante que seja impossibilitado de assinar, no caso de nao-alfabetizado, cabe 

ao pesquisador, na presen9a de testemunha, fazer a leitura do termo, de forma clara e pausada, 

repetindo-a, se necessario for, respeitando a condi9ao social, economica, cultural e intelectual do 

participante, que, neste caso, deixara sua impressao datiloscopica (marca de seu polegar) na parte final 

do termo, alem de recolher a assinatura da testemunha. 

1.4. O participante legalmente incapaz, deve ser representado por seu respectivo responsavel, e, no caso de 

sua ausencia, por um representante legalmente constituido pelo Estado, e que possa defender seus 

direitos, assinando o termo. 

2. I D E N T I F I C A C A O 

2.1 Titulo do Projeto de Pesquisa: PatrimonieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ETŝ uecicfos: Irmaos na cor e na fe. 

2.2 Nome do pesquisador Responsavel: Mariana Willendorff da Costa Oliveira; Edinaura 

Almeida de Araujo (Orientadora) 

2.3 Nome(s) do(s) pesquisador(es) participante(s): 

2.4 Instituicao proponente: Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Forma9ao de 

Professores- Campus de Cajazeiras, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo S/N - Casas 

Populares, Telefone: (83) 3532 - 2000, CEP: 58900-000, Cajazeiras/PB 

2.5 Finalidade: 

3. I N F O R M A C 6 E S A C E R C A D O P R O J E T O D E P E S Q U I S A : 

Este trabalho se baseia nas discussoes de cultura, memoria como substratos na constru9ao 

indenitaria e patrimonio como preservasao da memoria, relacionados a afro descendencia 

encontrada nos grupos integrantes da Irmandade do Rosario de Pombal PB, neste misticismo 

religioso enfocamos os conjuntos de manifesta9oes populares que integram os grupos que a 

realizam. 

3.1 Justificativa: 

Neste trabalho tomo como ponto de partida a possibilidade de pensar os "patrimonios 

culturais" da cidade de Pombal - PB, analisando-os enquanto lugar da memoria. Nessa perspective 



o reconhecimento e afirmacao da identidade cultural dos individuos os transcendem, sendo notoria 

a forma^ao da identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos saem do anonimato 

para se reconhecer em uma dimensao ampla de signos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representa96es, passam a conhecer sua 

propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores da heranca cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Objetivos: 

Nesse sentido, o nosso objetivo e discutir as manifesta96es artisticas culturais dos grupos, 

como integrante do patrimonio cultural imaterial desta cidade, me valendo da pesquisa historica 

que se localiza na rela9ao  socio-cultural de quern a realiza, sendo um constante movimento das 

institui9oes, dos pesquisadores, dos filosofos historiadores, que mesmo divergindo em alguns 

pontos posteriormente se relacionam para formar atores sociais, pois a pratica historica e relativa ao 

estado estrutural da sociedade, sendo suas mazelas e peculiaridades refletidas na pesquisa. E partir 

desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar um novo olhar para o conhecimento de uma 

realidade pouco explorada do ponto de vista do resgate da memoria, e sua relevancia historica 

cultural para comunidade. 

3.3 Procedimentos: o planejamento da pesquisa constitui-se da: 

Testemunha dessa diversidade cultural, a cidade de Pombal aparece como ponto de 

ancoragem da memoria; como a guardia dos diferentes tempos; dos misterios; das historias de boa 

e ma fama dos seus personagens, e das multiplas celebra96es que nos levam pela memoria a 

lugares da infancia, fazendo reviver afetos e emo9oes em torno de momentos vivenciados em 

outras epocas e lugares. 

Sao nesses territorios de sociabilidade, onde presente e passado se conectam e se misturam 

que situamos o cenario do nosso trabalho que esta dividido da seguinte forma: 

Na primeira parte do trabalho sera realizado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Um levantamento bibliografico e documental; 

S Levantamento do patrimonio material e imaterial da cidade de Pombal PB que envolvem a 

tematica, assim como a sua historia. 

Na segunda etapa do projeto de pesquisa: 

S Sera efetivada a organiza9ao  documental a cerca dos patrimonios e imaterial, cultura e 

memoria; 

/  Elabora9ao  e execu9ao  de um questionario com a Irmandade do Rosario, Congos, 

Pontoes e Reisado; 

/  Sistematiza9ao  dos conceitos e defesa dos grupos como patrimonio imaterial da cidade 

de Pombal, e discussao a cerca da inviabilidade dos orgaos publicos com a cultura e 

desvaloriza9ao  da propria sociedade que os compdes; 

3.4 Riscos ou desconfortos: (para escrever esse topico, o pesquisador deve lembrar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera-se que 

toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano eventual podera ser imediato ou tardio, 

comprometendo o individuo ou a coletividade. O risco como possibilidade de danos a dimensao fisica, 

psiquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela decorrente. O dano associado ou decorrente da pesquisa, como o agravo imediato ou 

tardio, ao individuo ou a coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do 

estudo cientifwo, conforme define a Resolucao 196/96). 

3.5 Beneficios esperados: 

Em rela9ao  ao patrimonio historico entendemos que e um bem cultural de significativo valor simbolico e 

se constitui compartilhado de uma memoria coletiva de cada sociedade, dai o porque da necessidade de 



sua preservacao, pois seus bens funcionam tanto como fontes historicas quanto como lugares dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m e m 6ria, 

testemunhos do passado, palco de experiencias vivenciadas por atores sociais em tempos e espacos 

diferenciados. Por isso, o estudo desse lugares da memoria nos e significativo para a construgSo de saberes 

historico e como objeto da cultura historica local e regional. 

A partir disso, penso que e fundamental a viabilizacao do reconhecimento e para isso a 

divulgacao da existencia e sua importancia a comunidade, pois muitos individuos que habitam a 

cidade de Pombal- PB, nao sabem do valor memorialistico da existencia, dos grupos, da festa do 

Rosario da propria igreja enquanto monumento do que se quer preservar, o que uma grande perda 

para toda a sociedade e reflete a desvalorizacao e descaso por parte da cultura pos-moderna que 

ensina a valorizar o que e novo e esquecer da composicao das influencias passadas desse novo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G A R A N T I A S A ( O ) P A R T I C I P A N T E D E P E S Q U I S A 

4.1 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia e 

procedimentos da mesma. 

4.2 Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem penalizac&o alguma e sem prejuizozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao seu cuidado ou assistencia (caso o voluntario esteja 

recebendo cuidado ou assistencia no ambito da instituicao onde esta sendo realizada a pesquisa). 

4.3 Garantia de que recebera assistencia especializada a qualquer eventual necessidade resultante 

do(s) procedimento(s) de pesquisa, seja essa necessidade, imediata ou tardia. (informar quern se 

responsabiliza, que tipo, como e por quern sera oferecida a assistencia). 

4.4 Garantia do sigilo que assegure a privacidade do(a) participante quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa, e anonimato, visando preservar a integridade de seu nome e dos seus. 

4.5 Garantia de que recebera retorno dos resultados da pesquisa e de sua publicacao para fins 

academicos e cientificos, e que os dados coletados serao arquivados e ficarao sob a guarda do 

pesquisador, estando acessivel a(o) participante quando desejar. 

4.6 Garantia de que nao tera nenhum onus com o projeto, que sera totalmente custeado pelo 

pesquisador e/ou patrocinador, e/ou instituicao, e que sera ressarcido de despesas decorrentes do 

projeto de pesquisa, como deslocamento, afastamento das atividades e/ou do trabalho, hospedagem, 

alimenta9ao, bem como sera indenizado por eventuais danos diretamente resultantes da pesquisa a 

curto, a medio ou longo prazo. 

4.7 Garantia de que podera buscar informacoes junto ao pesquisador responsavel, que estara 

acessivel para esclarecimentos e/ou duvidas acerca do andamento, conclusao e publica9ao  dos 

resultados, bem como, de que podera buscar informa96es junto Universidade Federal de Campina 

Grande/CFP; Coordena9ao  de Historia; CEP: 58900-000, Cajazeiras - PB, que avaliou o trabalho e 

aprovou o Termo ora apresentado, ou a outras instancias que podem esclarecer e defender seus 

direitos, caso manifeste esse desejo. 

5. C O N T A T O ( S ) D I S P O N I B I L I Z A D O ( S ) P E L O ( S ) P E S Q U I S A D O R ( E S ) 

A pesquisadora: 

5.1. Ciente(s) da importancia da participa9ao  do voluntario, o agradece(m) por permitir sua 

inclusao no acima referido projeto de pesquisa; 

5.2. Se compromete(m), reiteradamente, a cumprir a resolu9ao  196/96, e prometem zelar fielmente 

pelo que neste termo ficou acordado; 

5.3. Como prova de compromisso, disponibiliza(m) seus dados para contato ao participante: 

Dados completos da pesquisadora: 

Nome: Mariana Willendorff da Costa Oliveira 

Endere9o: Rua: Benigno Barreto, n°: 110,Bairro: Santa Rosa- Pombal- PB, CEP: 58840-000, Tel. 

83- 9654-6871 

6. CONSENTIMENTO POS-lNFORMADO 



Apos obter as informacoes e esclarecimentos sobre o referido projeto de pesquisa e, estando de 

acordo com o teor desse termo, o (a) participante ou seu representante (no caso de legalmente 

incapaz), o assina, recebendo uma via, consentindo sua inclusao no protocolo de pesquisa, de 

forma livre e gratuita. A outra via do termo fica reservada ao(s) pesquisador(es), que tambem 

assina(m) esse documento. Ambos tambem devem rubricar as folhas do TCLE. 

Municipio de Pombal/PB 

ome do Bartiei|>ante ou Responsavel Legal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 

ssinatura do participante ou Responsavel Legal 

Assinatura do Pesquisador Responsavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E ^ E D E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DT CAMPIIMA G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO Dt ,-^RMACAO Dt PROH'fcSSORES 

BIBU/ ^ASETORIAL 

CAJAZEIKMo PARAlBA 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E C I E N C I A S S O C I A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrevista com os grupos 

Identifica9ao 

Nome: 

Idade: 

Profissao: 

Endere9o: 

A que grupo pertence: 

Fun9ao no grupo: 

Questionario 

Como se deu a forma9ao dos grupos? 

Os integrantes se reconhecem como sujeitos transmissores guardioes da memoria da cidade e da 

propria historia? 

Qual a concep9ao da propria imagem? 

Pombalenses ou afrodecendentes transmissores da heran9a cultural? 

Ha uma identifica9ao com os seus antepassados? (voce ainda se identifica com os seus 

antepassados) 

O que e patrimonio? 

Hoje o patrimonio preserva alguma caracteristica que foi pertinente em todos esses anos? 

E se a igreja do Rosario deixasse de existir, os grupos permaneceriam ou perderiam sua fun9ao? 

A comunidade pombalense respeita e preserva sua propria historia? 

Na sua opiniao como a popula9ao ve os grupos? 

U N I V E R S I D A D E C E D E R A L 

Como se veem na modernidade? ^ - CAMPINA G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO D L ^MACAO DE PROFESSORES 

BIBLio  Tr^A SETORiAL 

C A J A Z E I K M O PARAiBA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO 
COORDENAQAO DO CURSO DE PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D E L O DE T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

1. I N F O R M A C O E S A ( O ) P A R T I C I P A N T E 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido visa a atender as exigencias da Resolucao 196/96 do 

Conselho Nacional de Saude, que, no Brasil, regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Seu 

principal objetivo e assegurar e preservar os direitos dos participantes de pesquisa. 

1.2. Atendendo a referidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resolu9ao, este Termo contem informa96es acerca do projeto de pesquisa e seu(s) 

responsavel(eis) abaixo mencionado(s). De pleno direito, o(a) participante devera tomar conhecimento 

do teor do projeto para que possa, de modo esclarecido e livre de quaisquer imposi9des, decidir por sua 

inclusao, atraves de sua assinatura ao final do termo, ficando de posse de uma de suas vias, e a outra, de 

posse do pesquisador. 

1.3. Quando se tratar de participante que seja impossibilitado de assinar, no caso de nao-alfabetizado, cabe 

ao pesquisador, na presen9a de testemunha, fazer a leitura do termo, de forma clara e pausada, 

repetindo-a, se necessario for, respeitando a condi9ao social, econdmica, cultural e intelectual do 

participante, que, neste caso, deixara sua impressao datiloscopica (marca de seu polegar) na parte final 

do termo, alem de recolher a assinatura da testemunha. 

1.4. O participante legalmente incapaz, deve ser representado por seu respectivo responsavel, e, no caso de 

sua ausencia, por um representante legalmente constituido pelo Estado, e que possa defender seus 

direitos, assinando o termo. 

2. I D E N T I F I C A C A O 

2.1 Titulo do Projeto de Pesquisa: Pafrimonios EscjuectJcs: Irmaos na cor e na fe. 

2.2 Nome do pesquisador Responsavel: Mariana Willendorff da Costa Oliveira; Edinaura 

Almeida de Araujo (Orientadora) 

2.3 Nome(s) do(s) pesquisador(es) participante(s): 

2.4 Instituicao proponente: Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Forma9ao de 

Professores- Campus de Cajazeiras, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo S/N - Casas 

Populares, Telefone: (83) 3532 - 2000, CEP: 58900-000, Cajazeiras/PB 

2.5 Finalidade: 

3. I N F O R M A C O E S A C E R C A D O P R O J E T O D E P E S Q U I S A : 

Este trabalho se baseia nas discussoes de cultura, memoria como substrates na constru9ao 

indenitaria e patrimonio como preserva9ao da memoria, relacionados a afro descendencia 

encontrada nos grupos integrantes da Irmandade do Rosario de Pombal PB, neste misticismo 

religioso enfocamos os conjuntos de manifesta96es populares que integram os grupos que a 

realizam. 

3.1 Justificativa: 

Neste trabalho tomo como ponto de partida a possibilidade de pensar os "patrimonios 

culturais" da cidade de Pombal - PB, analisando-os enquanto lugar da memoria. Nessa perspectiva, 



o reconhecimento e afirmacao da identidade cultural dos individuos os transcendem, sendo notoria 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao  da identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos saem do anonimato 

para se reconhecer em uma dimensao ampla de signos e representa96es, passam a conhecer sua 

propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores da heranca cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Objetivos: 

Nesse sentido, o nosso objetivo e discutir as manifesta96es artisticas culturais dos grupos, 

como integrante do patrimonio cultural imaterial desta cidade, me valendo da pesquisa historica 

que se localiza na rela9§o socio-cultural de quern a realiza, sendo um constante movimento das 

institui96es, dos pesquisadores, dos filosofos historiadores, que mesmo divergindo em alguns 

pontos posteriormente se relacionam para formar atores sociais, pois a pratica historica e relativa ao 

estado estrutural da sociedade, sendo suas mazelas e peculiaridades refletidas na pesquisa. E partir 

desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar um novo olhar para o conhecimento de uma 

realidade pouco explorada do ponto de vista do resgate da memoria, e sua relevancia historica 

cultural para comunidade. 

3.3 Procedimentos: o planejamento da pesquisa constitui-se da: 

Testemunha dessa diversidade cultural, a cidade de Pombal aparece como ponto de 

ancoragem da memoria; como a guardia dos diferentes tempos; dos misterios; das historias de boa 

e ma fama dos seus personagens, e das multiplas celebra96es que nos levam pela memoria a 

lugares da infancia, fazendo reviver afetos e emo9oes em torno de momentos vivenciados em 

outras epocas e lugares. 

Sao nesses territorios de sociabilidade, onde presente e passado se conectam e se misturam 

que situamos o cenario do nosso trabalho que esta dividido da seguinte forma: 

Na primeira parte do trabalho sera realizado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Um levantamento bibliografico e documental; 

S Levantamento do patrimonio material e imaterial da cidade de Pombal PB que envolvem a 

tematica, assim como a sua historia. 

Na segunda etapa do projeto de pesquisa: 

S Sera efetivada a organiza9ao  documental a cerca dos patrimonios e imaterial, cultura e 

memoria; 

S Elabora9ao  e execu9ao  de um questionario com a Irmandade do Rosario, Congos, 

Pontoes e Reisado; 

S Sistematiza9ao  dos conceitos e defesa dos grupos como patrimonio imaterial da cidade 

de Pombal, e discussao a cerca da inviabilidade dos orgaos publicos com a cultura e 

desvaloriza9ao  da propria sociedade que os compoes; 

3.4 Riscos ou desconfortos: (para escrever esse topico, o pesquisador deve lembrar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera-se que 

toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano eventual podera ser imediato ou tardio, 

comprometendo o individuo ou a coletividade. O risco como possibilidade de danos a dimensao Jisica, 

psiquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela decorrente. O dano associado ou decorrente da pesquisa, como o agravo imediato ou 

tardio, ao individuo ou a coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do 

estudo cientiflco, conforme define a Resolucao 196/96). 

3.5 Beneficios esperados: 

Em rela9ao  ao patrimonio historico entendemos que e um bem cultural de significativo valor simbolico e 

se constitui compartilhado de uma memoria coletiva de cada sociedade, dai o porque da necessidade de 



sua preservacao, pois seus bens funcionam tanto como fontes historicas quanto como lugares de mem6ria, 

testemunhos do passado, palco de experiencias vivenciadas por atores sociais em tempos e espacos 

diferenciados. Por isso, o estudo desse lugares da memoria nos e significativo para a constni9ao de saberes 

historico e como objeto da cultura historica local e regional. 

A partir disso, penso que e fundamental a viabiliza9ao do reconhecimento e para isso a 

divulga9ao da existencia e sua importancia a comunidade, pois muitos individuos que habitam a 

cidade de Pombal- PB, nao sabem do valor memorialistico da existencia, dos grupos, da festa do 

Rosario da propria igreja enquanto monumento do que se quer preservar, o que uma grande perda 

para toda a sociedade e reflete a desvaloriza9ao e descaso por parte da cultura pos-moderna que 

ensina a valorizar o que e novo e esquecer da composi9ao das influencias passadas desse novo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. G A R A N T I A S A ( O ) P A R T I C I P A N T E D E P E S Q U I S A 

4.1 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia e 

procedimentos da mesma. 

4.2 Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem penaliza9ao alguma e sem prejuizozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao seu cuidado ou assistencia (caso o voluntario esteja 

recebendo cuidado ou assistencia no ambito da institui9ao onde esta sendo realizada a pesquisa). 

4.3 Garantia de que recebera assistencia especializada a qualquer eventual necessidade resultante 

do(s) procedimento(s) de pesquisa, seja essa necessidade, imediata ou tardia. (informar quern se 

responsabiliza, que tipo, como e por quern sera oferecida a assistencia). 

4.4 Garantia do sigilo que assegure a privacidade do(a) participante quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa, e anonimato, visando preservar a integridade de seu nome e dos seus. 

4.5 Garantia de que recebera retorno dos resultados da pesquisa e de sua publica9ao para fins 

academicos e cientificos, e que os dados coletados serao arquivados e ficarao sob a guarda do 

pesquisador, estando acessivel a(o) participante quando desejar. 

4.6 Garantia de que nao tera nenhum onus com o projeto, que sera totalmente custeado pelo 

pesquisador e/ou patrocinador, e/ou institui9ao, e que sera ressarcido de despesas decorrentes do 

projeto de pesquisa, como deslocamento, afastamento das atividades e/ou do trabalho, hospedagem, 

alimenta9&o, bem como sera indenizado por eventuais danos diretamente resultantes da pesquisa a 

curto, a medio ou longo prazo. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.7 Garantia de que podera buscar informa9oes junto ao pesquisador responsavel, que estara 

acessivel para esclarecimentos e/ou duvidas acerca do andamento, conclusao e publica9ao dos 

resultados, bem como, de que podera buscar informa9oes junto Universidade Federal de Campina 

Grande/CFP; Coordena9ao de Historia; CEP: 58900-000, Cajazeiras - PB, que avaliou o trabalho e 

aprovou o Termo ora apresentado, ou a outras instancias que podem esclarecer e defender seus 

direitos, caso manifeste esse desejo. 

5. C O N T A T O ( S ) D I S P O N I B I L I Z A D O ( S ) P E L O ( S ) P E S Q U I S A D O R ( E S ) 

A pesquisadora: 

5.1. Ciente(s) da importancia da participa9ao do voluntario, o agradece(m) por permitir sua 

inclusao no acima referido projeto de pesquisa; 

5.2. Se compromete(m), reiteradamente, a cumprir a resolu9ao 196/96, e prometem zelar fielmente 

pelo que neste termo ficou acordado; 

5.3. Como prova de compromisso, disponibiliza(m) seus dados para contato ao participante: 

Dados completos da pesquisadora: 

Nome: Mariana Willendorff da Costa Oliveira 

Endereco: Rua: Benigno Barreto, n°: 110,Bairro: Santa Rosa- Pombal- PB, CEP: 58840-000, Tel. 

83- 9654-6871 

6. C O N S E N T I M E N T O P O S - I N F O R M A D O 



Apos obter as informacoes e esclarecimentos sobre o referido projeto de pesquisa e, estando de 

acordo com o teor desse termo, o (a) participante ou seu representante (no caso de legalmente 

incapaz), o assina, recebendo uma via, consentindo sua inclusao no protocolo de pesquisa, de 

forma livre e gratuita. A outra via do termo fica reservada ao(s) pesquisador(es), que tambem 

assina(m) esse documento. Ambos tambem devem rubricar as folhas do TCLE. 

Municipio de Pombal/PB 

Nome do Participante ou Responsavel Legal 

Assinatura do Participante ou Responsavel Legal 

Assinatura do Pesquisador Responsavel 



U F C C 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E C I E N C I A S S O C I A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrevista com os grupos 

Identificacao 

Idade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / ) A/CS 

Profissao: /fc/XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/*/*/t SeAVypO \£& ^LSrsf&'O 

Endereco: /(> 5/? TCS* a / O /tffW $ 

A que grupo pertence: s^A/T^oSs 

Funcao no grupo: T0C*9/>0/£ j £ 7/t'*'A'JrlV6%? f ) 

Questionario 

Como se deu a formacao dos grupos? 

Os integrantes se reconhecem como sujeitos transmissores guardioes da memoria da cidade e da 

propria historia? 

Qual a concepcao da pr6pria imagem? 

Pombalenses ou afrodecendentes transmissores da heranca cultural? 

Ha uma identifica9ao com os seus antepassados? (voce ainda se identifica com os seus 

antepassados) 

O que & patrimonio? 

Hoje o patrimonio preserva alguma caracteristica que foi pertinente em todos esses anos? 

E se a igreja do Rosario deixasse de existir, os grupos permaneceriam ou perderiam sua func-So? 

A comunidade pombalense respeita e preserva sua propria historia? 

Na sua opiniao como a popula9ao ve os grupos? 

Como se veem na modernidade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE CEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DF CAMPING G R A N D E 

CENTRO D L TRMACAO Dt Wt S S ORES 

BIBUo ' C C A S E T O R I A L 

CAJAZEIKA- PARAiBA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAQAO 
COORDENAQAO DO CURSO DE PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D E L O DE T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

1. I N F O R M A C O E S A ( O ) P A R T I C I P A N T E 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido visa a atender as exigencias da Resolucao 196/96 do 

Conselho Nacional de Saude, que, no Brasil, regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Seu 

principal objetivo e assegurar e preservar os direitos dos participantes de pesquisa. 

1.2. Atendendo a referida Resolu9ao, este Termo contem informa9oes acerca do projeto de pesquisa e seu(s) 

responsavel(eis) abaixo mencionado(s). De pleno direito, o(a) participante devera tomar conhecimento 

do teor do projeto para que possa, de modo esclarecido e livre de quaisquer imposi9<5es, decidir por sua 

inclusao, atraves de sua assinatura ao final do termo, ficando de posse de uma de suas vias, e a outra, de 

posse do pesquisador. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. Quando se tratar de participante que seja impossibilitado de assinar, no caso de nao-alfabetizado, cabe 

ao pesquisador, na presen9a de testemunha, fazer a leitura do termo, de forma clara e pausada, 

repetindo-a, se necessario for, respeitando a condi9§o social, economica, cultural e intelectual do 

participante, que, neste caso, deixara sua impressao datiloscopica (marca de seu polegar) na parte final 

do termo, alem de recolher a assinatura da testemunha. 

1.4. O participante legalmente incapaz, deve ser representado por seu respectivo responsavel, e, no caso de 

sua ausencia, por um representante legalmente constituido pelo Estado, e que possa defender seus 

direitos, assinando o termo. 

2. I D E N T I F I C A C A O 

2.1 Titulo do Projeto de Pesquisa: Patrimonies £s(juecio!os: Irmaos na cor e na fe. 

2.2 Nome do pesquisador Responsavel: Mariana Willendorff da Costa Oliveira; Edinaura 

Almeida de Araujo (Orientadora) 

2.3 Nome(s) do(s) pesquisador(es) participante(s): 

2.4 Instituicao proponente: Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Forma9ao de 

Professores- Campus de Cajazeiras, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo S/N - Casas 

Populares, Telefone: (83) 3532 - 2000, CEP: 58900-000, Cajazeiras/PB 

2.5 Finalidade: 

3. I N F O R M A C O E S A C E R C A D O P R O J E T O D E P E S Q U I S A : 

Este trabalho se baseia nas discussoes de cultura, mem6ria como substratos na constru9ao 

indenitaria e patrimonio como preserva9ao da memoria, relacionados a afro descendencia 

encontrada nos grupos integrantes da Irmandade do Rosario de Pombal PB, neste misticismo 

religioso enfocamos os conjuntos de manifesta9oes populares que integram os grupos que a 

realizam. 

3.1 Justificativa: 

Neste trabalho tomo como ponto de partida a possibilidade de pensar os "patrimonios 

culturais" da cidade de Pombal - PB, analisando-os enquanto lugar da memoria. Nessa perspectiva, 



o reconhecimento e afirmacao da identidade cultural dos individuos os transcendem, sendo notoria 

a forma9ao da identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos saem do anonimato 

para se reconhecer em uma dimensao ampla de signos e representacoes, passam a conhecer sua 

propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores da heranca cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Objetivos: 

Nesse sentido, o nosso objetivo e discutir as manifestacoes artisticas culturais dos grupos, 

como integrante do patrimonio cultural imaterial desta cidade, me valendo da pesquisa historica 

que se localiza na relacao socio-cultural de quem a realiza, sendo um constante movimento das 

instituicoes, dos pesquisadores, dos filosofos historiadores, que mesmo divergindo em alguns 

pontos posteriormente se relacionam para formar atores sociais, pois a pratica historica e relativa ao 

estado estrutural da sociedade, sendo suas mazelas e peculiaridades refletidas na pesquisa. E partir 

desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar um novo olhar para o conhecimento de uma 

realidade pouco explorada do ponto de vista do resgate da memoria, e sua relevancia historica 

cultural para comunidade. 

3.3 Procedimentos: o planejamento da pesquisa constitui-se da: 

Testemunha dessa diversidade cultural, a cidade de Pombal aparece como ponto de 

ancoragem da memoria; como a guardia dos diferentes tempos; dos misterios; das historias de boa 

e ma fama dos seus personagens, e das multiplas celebracoes que nos levam pela memoria a 

lugares da infancia, fazendo reviver afetos e emocoes em torno de momentos vivenciados em 

outras epocas e lugares. 

Sao nesses territorios de sociabilidade, onde presente e passado se conectam e se misturam 

que situamos o cenario do nosso trabalho que esta dividido da seguinte forma: 

Na primeira parte do trabalho sera realizado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Um levantamento bibliografico e documental; 

S Levantamento do patrimonio material e imaterial da cidade de Pombal PB que envolvem a 

tematica, assim como a sua historia. 

Na segunda etapa do projeto de pesquisa: 

S Sera efetivada a organizacao documental a cerca dos patrimonios e imaterial, cultura e 

memoria; 

S Elaboracao e execu9ao de um questionario com a Irmandade do Rosario, Congos, 

Pontoes e Reisado; 

S Sistematiza9ao dos conceitos e defesa dos grupos como patrimonio imaterial da cidade 

de Pombal, e discussao a cerca da inviabilidade dos orgaos publicos com a cultura e 

desvalorizacao da propria sociedade que os compoes; 

3.4 Riscos ou desconfortos: (para escrever esse topico, o pesquisador deve lembrar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera-se que 

toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano eventual podera ser imediato ou tardio, 

comprometendo o individuo ou a coletividade. O risco como possibilidade de danos a dimensao fisica, 

psiquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela decorrente. O dano associado ou decorrente da pesquisa, como o agravo imediato ou 

tardio, ao individuo ou a coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do 

estudo cientiflco, conforme define a Resolucao 196/96). 

3.5 Beneficios esperados: 

Em rela9ao ao patrimonio historico entendemos que e um bem cultural de significativo valor simbolico e 

se constitui compartilhado de uma memoria coletiva de cada sociedade, dai o porque da necessidade de 



sua preservacao, pois seus bens funcionam tanto como fontes historicas quanto como lugares de memoria, 

testemunhos do passado, palco de experiencias vivenciadas por atores sociais em tempos e espacos 

diferenciados. Por isso, o estudo desse lugares da memoria nos e significativo para a construcao de saberes 

historico e como objeto da cultura historica local e regional. 

A partir disso, penso que e fundamental a viabilizacao do reconhecimento e para isso a 

divulgacao da existencia e sua importancia a comunidade, pois muitos individuos que habitam a 

cidade de Pombal- PB, nao sabem do valor memorialistico da existencia, dos grupos, da festa do 

Rosario da propria igreja enquanto monumento do que se quer preservar, o que uma grande perda 

para toda a sociedade e reflete a desvalorizacao e descaso por parte da cultura pos-modema que 

ensina a valorizar o que e novo e esquecer da composi9ao das influencias passadas desse novo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . G A R A N T I A S A ( O ) P A R T I C I P A N T E D E P E S Q U I S A 

4.1 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia e 

procedimentos da mesma. 

4.2 Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA penaliza9ao  alguma e sem prejuizozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao seu cuidado ou assistencia (caso o voluntario esteja 

recebendo cuidado ou assistencia no ambito da institui9ao  onde esta sendo realizada a pesquisa). 

4 . 3 Garantia de que recebera assistencia especializada a qualquer eventual necessidade resultante 

do(s) procedimento(s) de pesquisa, seja essa necessidade, imediata ou tardia. (informar quern se 

responsabiliza, que tipo, como e por quern sera oferecida a assistencia). 

4 . 4 Garantia do sigilo que assegure a privacidade do(a) participante quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa, e anonimato, visando preservar a integridade de seu nome e dos seus. 

4.5 Garantia de que recebera retorno dos resultados da pesquisa e de sua publica9ao para fins 

academicos e cientificos, e que os dados coletados serao arquivados e ficarao sob a guarda do 

pesquisador, estando acessivel a(o) participante quando desejar. 

4 . 6 Garantia de que nao tera nenhum onus com o projeto, que sera totalmente custeado pelo 

pesquisador e/ou patrocinador, e/ou institui9ao, e que sera ressarcido de despesas decorrentes do 

projeto de pesquisa, como deslocamento, afastamento das atividades e/ou do trabalho, hospedagem, 

alimenta9ao, bem como sera indenizado por eventuais danos diretamente resultantes da pesquisa a 

curto, a medio ou longo prazo. 

4 . 7 Garantia de que podera buscar informa9oes junto ao pesquisador responsavel, que estara 

acessivel para esclarecimentos e/ou duvidas acerca do andamento, conclusao e publica9ao  dos 

resultados, bem como, de que podera buscar informa96es junto Universidade Federal de Campina 

Grande/CFP; Coordena9ao  de Historia; CEP: 5 8 9 0 0 - 0 0 0 , Cajazeiras - PB, que avaliou o trabalho e 

aprovou o Termo ora apresentado, ou a outras instancias que podem esclarecer e defender seus 

direitos, caso manifeste esse desejo. 

5. C O N T A T O ( S ) D I S P O N I B I L I Z A D O ( S ) P E L O ( S ) P E S Q U I S A D O R ( E S ) 

A pesquisadora: 

5.1. Ciente(s) da importancia da participa9ao  do voluntario, o agradece(m) por permitir sua 

inclusao no acima referido projeto de pesquisa; 

5.2. Se compromete(m), reiteradamente, a cumprir a resolu9ao  1 9 6 / 9 6 , e prometem zelar fielmente 

pelo que neste termo ficou acordado; 

5.3. Como prova de compromisso, disponibiliza(m) seus dados para contato ao participante: 

Dados completos da pesquisadora: 

Nome: Mariana Willendorff da Costa Oliveira 

Endereco: Rua: Benigno Barreto, n°: 110,Bairro: Santa Rosa- Pombal- PB, CEP: 5 8 8 4 0 - 0 0 0 , Tel. 

8 3 - 9 6 5 4 - 6 8 7 1 

6 . C O N S E N T I M E N T O P O S - I N F O R M A D O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L 

D ~ CAMPINA G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO U . ^ M A C A O Oi PROhbdSORES 

BtBUo f?GA SETORlAL 

CAJAZEIRAi PARAiBA 



Apos obter as informacoes e esclarecimentos sobre o referido projeto de pesquisa e, estando de 

acordo com o teor desse termo, o (a) participante ou seu representante (no caso de legalmente 

incapaz), o assina, recebendo uma via, consentindo sua inclusao no protocolo de pesquisa, de 

forma livre e gratuita. A outra via do termo fica reservada ao(s) pesquisador(es), que tambem 

assina(m) esse documento. Ambos tambem devem rubricar as folhas do TCLE. 

Municipio de Pombal/PB 

Nome do Participante ou Responsavel Legal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

Assinatura do Participante ou Responsavel Legal 

^jLxJLct^Lex. 2<).(o*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(^WLHXX-

Assinatura do Pesquisador Responsavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DP CAMPINA GRANDE 

CENTRO DL . ORMACAO Db PROFESSORES 

BIBUOTPCA SETORIAL 

CAJAZEIRAo PARAiBA 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E C I E N C I A S S O C I A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrevista com os grupos 

Identifica9ao 

Nome:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fe^^LJU^e^ i^SJ^y 

Idade: £ | 

Profissao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \jxx>^Zo^rf^ 

Enderefo: Q. 5 o o o w w « > c jco '^sr^avzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 ^ X X ^ \ . K ^ » A ^ 

A que grupo pertence: 

Funcao no grupo: 

Questionario 

Como se deu a forma9ao dos grupos? 

Os integrantes se reconhecem como sujeitos transmissores guardioes da memoria da cidade e da 

propria historia? 

Qual a concep9ao da propria imagem? 

Pombalenses ou afrodecendentes transmissores da heran9a cultural? 

Ha uma identifica9ao com os seus antepassados? (voce ainda se identifica com os seus 

antepassados) 

O que e patrimonio? 

Hoje o patrimonio preserva alguma caracteristica que foi pertinente em todos esses anos? 

E se a igreja do Rosario deixasse de existir, os grupos permaneceriam ou perderiam sua fun9ao? 

A comunidade pombalense respeita e preserva sua propria historia? 

Na sua opiniao como a popula9ao ve os grupos? 

Como se veem na modernidade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE "̂ DERAL 
DF CAMPIM GKMNDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO Dt. ' ^MACAOu: WESSORES 

BIBlk. r CA SETORIAL 

CAJAZEIRAi - PARAlBA 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A Q A O D E P R O F E S S O R E S 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E E D U C A Q A O 

C O O R D E N A Q A O D O C U R S O D E P E D A G O G I A 

M O D E L O DE T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

1. I N F O R M A C O E S A ( O ) P A R T I C I P A N T E 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido visa a atender as exigencias da Resolucao 196/96 do 

Conselho Nacional de Saude, que, no Brasil, regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Seu 

principal objetivo e assegurar e preservar os direitos dos participantes de pesquisa. 

1.2. Atendendo a referidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resolu9ao, este Termo contem informa96es acerca do projeto de pesquisa e seu(s) 

responsavel(eis) abaixo mencionado(s). De pleno direito, o(a) participante devera tomar conhecimento 

do teor do projeto para que possa, de modo esclarecido e livre de quaisquer imposi9des, decidir por sua 

inclusao, atraves de sua assinatura ao final do termo, ficando de posse de uma de suas vias, e a outra, de 

posse do pesquisador. 

1.3. Quando se tratar de participante que seja impossibilitado de assinar, no caso de nao-alfabetizado, cabe 

ao pesquisador, na presen9a de testemunha, fazer a leitura do termo, de forma clara e pausada, 

repetindo-a, se necessario for, respeitando a condi9ao  social, economica, cultural e intelectual do 

participante, que, neste caso, deixara sua impressao datiloscopica (marca de seu polegar) na parte final 

do termo, alem de recolher a assinatura da testemunha. 

1.4. O participante legalmente incapaz, deve ser representado por seu respectivo responsavel, e, no caso de 

sua ausencia, por um representante legalmente constituido pelo Estado, e que possa defender seus 

direitos, assinando o termo. 

2. I D E N T I F I C A C A O 

2.1 Titulo do Projeto de Pesquisa: Patrimonies fs^ueci Jos: Irmaos na cor e na fe. 

2.2 Nome do pesquisador Responsavel: Mariana WillendorfT da Costa Oliveira; Edinaura 

Almeida de Araujo (Orientadora) 

2.3 Nome(s) do(s) pesquisador(es) participante(s): 

2.4 Instituicao proponente: Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Forma9ao de 

Professores- Campus de Cajazeiras, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo S/N - Casas 

Populares, Telefone: (83) 3532 - 2000, CEP: 58900-000, Cajazeiras/PB 

2.5 Finalidade: 

3. I N F O R M A C O E S A C E R C A D O P R O J E T O D E P E S Q U I S A : 

Este trabalho se baseia nas discussoes de cultura, memoria como substratos na constru9ao 

indenitaria e patrimonio como preserva9ao da memoria, relacionados a afro descendencia 

encontrada nos grupos integrantes da Irmandade do Rosario de Pombal PB, neste misticismo 

religioso enfocamos os conjuntos de manifesta9oes populares que integram os grupos que a 

realizam. 

3.1 Justificativa: 

Neste trabalho tomo como ponto de partida a possibilidade de pensar os "patrimonios 

culturais" da cidade de Pombal - PB, analisando-os enquanto lugar da memoria. Nr^ivE?RS??ADE^fbERAi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DF CAMPINA GRANDE 
CENTRO Db FORMAQAO D E PROFESSORES 

BIBU0TFCA SET0RIAL 

CAJAZEIRA. •  PARAiBA 



o reconhecimento e afirmacao da identidade cultural dos individuos os transcendem, sendo notoria 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao  da identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos saem do anonimato 

para se reconhecer em uma dimensao ampla de signos e representa9oes, passam a conhecer sua 

propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores da heranca cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Objetivos: 

Nesse sentido, o nosso objetivo e discutir as manifesta96es artisticas culturais dos grupos, 

como integrante do patrimonio cultural imaterial desta cidade, me valendo da pesquisa historica 

que se localiza na rela9ao  socio-cultural de quern a realiza, sendo um constante movimento das 

institui96es, dos pesquisadores, dos filosofos historiadores, que mesmo divergindo em alguns 

pontos posteriormente se relacionam para formar atores sociais, pois a pratica historica e relativa ao 

estado estrutural da sociedade, sendo suas mazelas e peculiaridades refletidas na pesquisa. E partir 

desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar um novo olhar para o conhecimento de uma 

realidade pouco explorada do ponto de vista do resgate da memoria, e sua relevancia historica 

cultural para comunidade. 

3.3 Procedimentos: o planejamento da pesquisa constitui-se da: 

Testemunha dessa diversidade cultural, a cidade de Pombal aparece como ponto de 

ancoragem da memoria; como a guardia dos diferentes tempos; dos misterios; das historias de boa 

e ma fama dos seus personagens, e das multiplas celebra9oes que nos levam pela memoria a 

lugares da infancia, fazendo reviver afetos e emo96es em torno de momentos vivenciados em 

outras epocas e lugares. 

Sao nesses territorios de sociabilidade, onde presente e passado se conectam e se misturam 

que situamos o cenario do nosso trabalho que esta dividido da seguinte forma: 

Na primeira parte do trabalho sera realizado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Um levantamento bibliografico e documental; 

•S Levantamento do patrimonio material e imaterial da cidade de Pombal PB que envolvem a 

tematica, assim como a sua historia. 

Na segunda etapa do projeto de pesquisa: 

S Sera efetivada a organiza9ao  documental a cerca dos patrimonios e imaterial, cultura e 

memoria; 

S Elabora9ao  e execu9ao  de um questionario com a Irmandade do Rosario, Congos, 

Pontoes e Reisado; 

S Sistematiza95o  dos conceitos e defesa dos grupos como patrimonio imaterial da cidade 

de Pombal, e discussao a cerca da inviabilidade dos orgaos publicos com a cultura e 

desvaloriza9ao  da propria sociedade que os compoes; 

3.4 Riscos ou desconfortos: (para escrever esse topico, o pesquisador deve lembrar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera-se que 

toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano eventual podera ser imediato ou tardio, 

comprometendo o individuo ou a coletividade. O risco como possibilidade de danos a dimensao fisica, 

psiquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela decorrente. O dano associado ou decorrente da pesquisa, como o agravo imediato ou 

tardio, ao individuo ou a coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do 

estudo cientifico, conforme define a Resolucao 196/96). 

3.5 Beneficios esperados: 

Em rela9ao  ao patrimonio historico entendemos que e um bem cultural de significativo valor simbolico e 

se constitui compartilhado de uma memoria coletiva de cada sociedade, dai o porque da necessidade de 



sua preservacao, pois seus bens funcionam tanto como fontes historicas quanto como lugares de memoria, 

testemunhos do passado, palco de experiencias vivenciadas por atores sociais em tempos e espacos 

diferenciados. Por isso, o estudo desse lugares da memoria nos e significativo para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constru9ao  de saberes 

historico e como objeto da cultura hist6rica local e regional. 

A partir disso, penso que e fundamental a viabiliza9ao  do reconhecimento e para isso a 

divulga9ao  da existencia e sua importancia a comunidade, pois muitos individuos que habitam a 

cidade de Pombal- PB, nao sabem do valor memorialistico da existencia, dos grupos, da festa do 

Rosario da propria igreja enquanto monumento do que se quer preservar, o que uma grande perda 

para toda a sociedade e reflete a desvaloriza9ao  e descaso por parte da cultura pos-moderna que 

ensina a valorizar o que e novo e esquecer da composi9ao  das influencias passadas desse novo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. G A R A N T I A S A ( O ) P A R T I C I P A N T E D E P E S Q U I S A 

4.1 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia e 

procedimentos da mesma. 

4.2 Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem penaliza9ao  alguma e sem prejuizozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao seu cuidado ou assistencia (caso o voluntario esteja 

recebendo cuidado ou assistencia no ambito da institui9ao  onde esta sendo realizada a pesquisa). 

4.3 Garantia de que recebera assistencia especializada a qualquer eventual necessidade resultante 

do(s) procedimento(s) de pesquisa, seja essa necessidade, imediata ou tardia. (informar quern se 

responsabiliza, que tipo, como e por quern sera oferecida a assistencia). 

4.4 Garantia do sigilo que assegure a privacidade do(a) participante quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa, e anonimato, visando preservar a integridade de seu nome e dos seus. 

4.5 Garantia de que recebera retomo dos resultados da pesquisa e de sua publica9ao  para fins 

academicos e cientificos, e que os dados coletados serao arquivados e ficarao sob a guarda do 

pesquisador, estando acessivel a(o) participante quando desejar. 

4.6 Garantia de que nao tera nenhum onus com o projeto, que sera totalmente custeado pelo 

pesquisador e/ou patrocinador, e/ou institui9ao, e que sera ressarcido de despesas decorrentes do 

projeto de pesquisa, como deslocamento, afastamento das atividades e/ou do trabalho, hospedagem, 

alimenta9ao, bem como sera indenizado por eventuais danos diretamente resultantes da pesquisa a 

curto, a medio ou longo prazo. 

4.7 Garantia de que podera buscar informa9oes junto ao pesquisador responsavel, que estara 

acessivel para esclarecimentos e/ou duvidas acerca do andamento, conclusao e publica9ao  dos 

resultados, bem como, de que podera buscar informa96es junto Universidade Federal de Campina 

Grande/CFP; Coordena9ao  de Historia; CEP: 58900-000, Cajazeiras - PB, que avaliou o trabalho e 

aprovou o Termo ora apresentado, ou a outras instancias que podem esclarecer e defender seus 

direitos, caso manifeste esse desejo. 

5. C O N T A T O ( S ) D I S P O N I B I L I Z A D O ( S ) P E L O ( S ) P E S Q U I S A D O R ( E S ) 

A pesquisadora: 

5.1. Ciente(s) da importancia da participa9ao  do voluntario, o agradece(m) por permitir sua 

inclusao no acima referido projeto de pesquisa; 

5.2. Se compromete(m), reiteradamente, a cumprir a resolu9ao  196/96, e prometem zelar fielmente 

pelo que neste termo ficou acordado; 

5.3. Como prova de compromisso, disponibiliza(m) seus dados para contato ao participante: 

Dados completos da pesquisadora: 

Nome: Mariana Willendorff da Costa Oiiveira 

Endereco: Rua: Benigno Barreto, n°: 110,Bairro: Santa Rosa- Pombal- PB, CEP: 58840-000, Tel. 

83- 9654-6871 

6. C O N S E N T I M E N T O P 6 S - I N F O R M A D O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i: CAMPINA G R A N D E 

C E N T R O U LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " RMACA0  D £ P R O F E S S O R E S 
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Apos obter as informacoes e esclarecimentos sobre o referido projeto de pesquisa e, estando de 

acordo com o teor desse termo, o (a) participante ou seu representante (no caso de legalmente 

incapaz), o assina, recebendo uma via, consentindo sua inclusao no protocolo de pesquisa, de 

forma livre e gratuita. A outra via do termo fica reservada ao(s) pesquisador(es), que tambem 

assina(m) esse documento. Ambos tambem devem rubricar as folhas do TCLE. 

Municipio de Pombal/PB 

Nome do Participante ou Responsavel Legal 

Assinatura do Participante ou Responsavel Legal 

Assinatura do Pesquisador Responsavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DP CAMPINA G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO ^RMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORES 

BJBUOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS •  PARAlBA 
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U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E C I E N C I A S S O C I A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrevista com os grupos 

Identificacao 

Nome: 

Idade: S O 

Profissao: ( j \ f > e ^ - r i e x d < * 

Endereco: fSopctCozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /^Juy-^Jl^o -^e -^Q 

A que grupo pertence: ^V^czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-tDCs^cip 

Fun9§o no grupo: Ji)cvv-voov^ 

Questionario 

Como se deu a forma9§o dos grupos? 

Os integrantes se reconhecem como sujeitos transmissores guardioes da memoria da cidade e da 

propria historia? 

Qual a concep9ao da propria imagem? 

Pombalenses ou afrodecendentes transmissores da heranca cultural? 

Ha uma identifica9ao com os seus antepassados? (voce ainda se identifica com os seus 

antepassados) 

O que e patrimonio? 

Hoje o patrimonio preserva alguma caracteristica que foi pertinente em todos esses anos? 

E se a igreja do Rosario deixasse de existir, os grupos permaneceriam ou perderiam sua fun9ao? 

A comunidade pombalense respeita e preserva sua propria historia? 

Na sua opiniao como a popula9ao ve os grupos? 

Como se veem na modernidade? 
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L 

D F CAMPINA G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A Q A O D E P R O F E S S O R E S 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E E D U C A Q A O 

C O O R D E N A Q A O D O C U R S O D E P E D A G O G I A 

M O D E L O D E T E R M O D E CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

1. I N F O R M A C O E S A ( O ) P A R T I C I P A N T E 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido visa a atender as exigencias da Resolucao 196/96 do 

Conselho Nacional de Saude, que, no Brasil, regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Seu 

principal objetivo e assegurar e preservar os direitos dos participantes de pesquisa. 

1.2. Atendendo a referida Resolu9ao, este Termo contem informa9oes acerca do projeto de pesquisa e seu(s) 

responsavel(eis) abaixo mencionado(s). De pleno direito, o(a) participante devera tomar conhecimento 

do teor do projeto para que possa, de modo esclarecido e livre de quaisquer imposi9oes, decidir por sua 

inclusao, atraves de sua assinatura ao final do termo, ficando de posse de uma de suas vias, e a outra, de 

posse do pesquisador. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. Quando se tratar de participante que seja impossibilitado de assinar, no caso de nao-alfabetizado, cabe 

ao pesquisador, na presen9a de testemunha, fazer a leitura do termo, de forma clara e pausada, 

repetindo-a, se necessario for, respeitando a condi9ao social, economica, cultural e intelectual do 

participante, que, neste caso, deixara sua impressao datiloscopica (marca de seu polegar) na parte final 

do termo, alem de recolher a assinatura da testemunha. 

1.4. O participante legalmente incapaz, deve ser representado por seu respectivo responsavel, e, no caso de 

sua ausencia, por um representante legalmente constituido pelo Estado, e que possa defender seus 

direitos, assinando o termo. 

2. I D E N T I F I C A C A O 

2.1 Titulo do Projeto de Pesquisa: Patrimonies E/s^uecitfos: Irmaos na cor e na fe. 

2.2 Nome do pesquisador Responsavel: Mariana WillendorfT da Costa Oliveira; Edinaura 

Almeida de Araujo (Orientadora) 

2.3 Nome(s) do(s) pesquisador(es) participante(s): 

2.4 Instituicao proponente: Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Forma9ao de 

Professores- Campus de Cajazeiras, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo S/N - Casas 

Populares, Telefone: (83) 3532 - 2000, CEP: 58900-000, Cajazeiras/PB 

2.5 Finalidade: 

3. I N F O R M A C O E S A C E R C A D O P R O J E T O D E P E S Q U I S A : 

Este trabalho se baseia nas discussoes de cultura, memoria como substratos na constru9ao 

indenitaria e patrimonio como preserva9ao da memoria, relacionados a afro descendencia 

encontrada nos grupos integrantes da Irmandade do Rosario de Pombal PB, neste misticismo 

religioso enfocamos os conjuntos de manifesta9oes populares que integram os grupos que a 

realizam. 

3.1 Justificativa: 

Neste trabalho tomo como ponto de partida a possibilidade de pensar os "patrimonios 

culturais" da cidade de Pombal - PB, analisando-os enquanto lugar da memoria. Nessa perspectiva, 



o reconhecimento e afirmacao da identidade cultural dos individuos os transcendem, sendo notoria 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao  da identidade afro-brasileira no sertao da Paraiba, onde os sujeitos saem do anonimato 

para se reconhecer em uma dimensao ampla de signos e representa9oes, passam a conhecer sua 

propria historia sendo transformados em atores sociais transmissores da heranca cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Objetivos: 

Nesse sentido, o nosso objetivo e discutir as manifesta9oes artisticas culturais dos grupos, 

como integrante do patrimonio cultural imaterial desta cidade, me valendo da pesquisa historica 

que se localiza na rela9ao  socio-cultural de quern a realiza, sendo um constante movimento das 

institui96es, dos pesquisadores, dos filosofos historiadores, que mesmo divergindo em alguns 

pontos posteriormente se relacionam para formar atores sociais, pois a pratica historica e relativa ao 

estado estrutural da sociedade, sendo suas mazelas e peculiaridades refletidas na pesquisa. E partir 

desse pressuposto, que esse trabalho vai proporcionar um novo olhar para o conhecimento de uma 

realidade pouco explorada do ponto de vista do resgate da memoria, e sua relevancia historica 

cultural para comunidade. 

3.3 Procedimentos: o planejamento da pesquisa constitui-se da: 

Testemunha dessa diversidade cultural, a cidade de Pombal aparece como ponto de 

ancoragem da m em 6ria; como a guardia dos diferentes tempos; dos misterios; das historias de boa 

e ma fama dos seus personagens, e das multiplas celebra96es que nos levam pela memoria a 

lugares da infancia, fazendo reviver afetos e emo96es em tomo de momentos vivenciados em 

outras epocas e lugares. 

Sao nesses territorios de sociabilidade, onde presente e passado se conectam e se misturam 

que situamos o cenario do nosso trabalho que esta dividido da seguinte forma: 

Na primeira parte do trabalho sera realizado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•S Um levantamento bibliografico e documental; 

S Levantamento do patrimonio material e imaterial da cidade de Pombal PB que envolvem a 

tematica, assim como a sua historia. 

Na segunda etapa do projeto de pesquisa: 

S Sera efetivada a organiza9ao  documental a cerca dos patrimonios e imaterial, cultura e 

memoria; 

S Elabora9ao e execu9ao de um questionario com a Irmandade do Rosario, Congos, 

Pontoes e Reisado; 

/  Sistematiza9ao  dos conceitos e defesa dos grupos como patrimonio imaterial da cidade 

de Pombal, e discussao a cerca da inviabilidade dos orgaos publicos com a cultura e 

desvaloriza9ao  da propria sociedade que os compoes; 

3.4 Riscos ou desconfortos: (para escrever esse topico, o pesquisador deve lembrar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera-se que 

toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano eventual podera ser imediato ou tardio, 

comprometendo o individuo ou a coletividade. O risco como possibilidade de danos a dimensao fisica, 

psiquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela decorrente. O dano associado ou decorrente da pesquisa, como o agravo imediato ou 

tardio, ao individuo ou a coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do 

estudo cientifico, conforme define a Resolucao 196/96). 

3.5 Beneficios esperados: 
Em rela9&o ao patrimonio hist6rico  entendemos que e um bem cultural de significativo valor simbolico e 

se constitui compartilhado de uma memoria coletiva de cada sociedade, dai o porque da necessidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I DIVERSIDADE rEDERAL 
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sua preservacao, pois seus bens funcionam tanto como fontes historicas quanto como lugares de memoria, 

testemunhos do passado, palco de experiencias vivenciadas por atores sociais em tempos e espacos 

diferenciados. Por isso, o estudo desse lugares da memoria nos e significativo para a construcao de saberes 

historico e como objeto da cultura historica local e regional. 

A partir disso, penso que e fundamental a viabilizacao do reconhecimento e para isso a 

divulgacao da existencia e sua importancia a comunidade, pois muitos individuos que habitam a 

cidade de Pombal- PB, nao sabem do valor memorialistico da existencia, dos grupos, da festa do 

Rosario da propria igreja enquanto monumento do que se quer preservar, o que uma grande perda 

para toda a sociedade e reflete a desvaloriza9ao e descaso por parte da cultura pos-moderna que 

ensina a valorizar o que e novo e esquecer da composi9ao das influencias passadas desse novo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . G A R A N T I A S A ( O ) P A R T I C I P A N T E D E P E S Q U I S A 

4.1 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia e 

procedimentos da mesma. 

4.2 Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem penaliza9ao alguma e sem prejuizozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao seu cuidado ou assistencia (caso o voluntario esteja 

recebendo cuidado ou assistencia no ambito da institui9ao onde esta sendo realizada a pesquisa). 

4 . 3 Garantia de que recebera assistencia especializada a qualquer eventual necessidade resultante 

do(s) procedimento(s) de pesquisa, seja essa necessidade, imediata ou tardia. (informar quern se 

responsabiliza, que tipo, como e por quern sera oferecida a assistencia). 

4 . 4 Garantia do sigilo que assegure a privacidade do(a) participante quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa, e anonimato, visando preservar a integridade de seu nome e dos seus. 

4.5 Garantia de que recebera retorno dos resultados da pesquisa e de sua publica9ao para fins 

academicos e cientificos, e que os dados coletados serao arquivados e ficariio sob a guarda do 

pesquisador, estando acessivel a(o) participante quando desejar. 

4 . 6 Garantia de que nao tera nenhum onus com o projeto, que sera totalmente custeado pelo 

pesquisador e/ou patrocinador, e/ou institui9ao, e que sera ressarcido de despesas decorrentes do 

projeto de pesquisa, como deslocamento, afastamento das atividades e/ou do trabalho, hospedagem, 

alimenta9ao, bem como sera indenizado por eventuais danos diretamente resultantes da pesquisa a 

curto, a medio ou longo prazo. 

4 . 7 Garantia de que podera buscar informasoes junto ao pesquisador responsavel, que estara 

acessivel para esclarecimentos e/ou duvidas acerca do andamento, conclus&o e publica9ao dos 

resultados, bem como, de que podera buscar informa9oes junto Universidade Federal de Campina 

Grande/CFP; Coordena9ao de Historia; CEP: 5 8 9 0 0 - 0 0 0 , Cajazeiras - PB, que avaliou o trabalho e 

aprovou o Termo ora apresentado, ou a outras instancias que podem esclarecer e defender seus 

direitos, caso manifeste esse desejo. 

5. C O N T A T O ( S ) D I S P O N I B I L I Z A D O ( S ) P E L O ( S ) P E S Q U I S A D O R ( E S ) 

A pesquisadora: 

5.1. Ciente(s) da importancia da participa9ao do voluntario, o agradece(m) por permitir sua 

inclusao no acima referido projeto de pesquisa; 

5.2. Se compromete(m), reiteradamente, a cumprir a resolu9ao 1 9 6 / 9 6 , e prometem zelar fielmente 

pelo que neste termo ficou acordado; 

5.3. Como prova de compromisso, disponibiliza(m) seus dados para contato ao participante: 

Dados completos da pesquisadora: 

Nome: Mariana Willendorff da Costa Oliveira 

Endereco: Rua: Benigno Barreto, n°: 110,Bairro: Santa Rosa- Pombal- PB, CEP: 5 8 8 4 0 - 0 0 0 , Tel. 

8 3 - 9 6 5 4 - 6 8 7 1 

6 . C O N S E N T I M E N T O P O S - I N F O R M A D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L.MVERSIDAOL rEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos obter as informacSes e esclarecimentos sobre o referido projeto de pesquisa e, estando de 

acordo com o teor desse termo, o (a) participante ou seu representante (no caso de legalmente 

incapaz), o assina, recebendo uma via, consentindo sua inclusao no protocolo de pesquisa, de 

forma livre e gratuita. A outra via do termo fica reservada ao(s) pesquisador(es), que tambem 

assina(m) esse documento. Ambos tambem devem rubricar as folhas do TCLE. 

Municipio de Pombal/PB 

Nome do Participante ou Responsavel Legal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XsA&QM ^Gs-nfyfr 

Assinatura do Participante ou Responsavel Legal 

Assinatura do Pesquisador Responsavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"  CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C E N T R O D L . "5RMACA0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oc PROhtSSORES 

BIBLiOTFCA S E T O R I A L 

C A J A Z E I R A . ?ARAlBA 


