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EM NOME DE DEUS OU DA POLITICA? COMPORTAMENTOS DAS IGREJAS 

EVANGELIC AS EM C AMPIN A GRANDE (1964 -  1984)

Resumo

Este trabalho visa  estudar as r e d o e s  preexisten tes entre a igreja evangelica com  a 

politica, a cultura e a sociedade, na cidade de Campina Grande, durante o periodo 

compreendido pelo Govem o Militar  (1964-1984). Para tanto, utilizamos como fontes os 

discursos jomah 'sticos e entrevistas, analisando como a Igreja con figurava suas praticas, 

percebendo os modos e os comportamentos destas institui9oes em compara9ao as 

modifica9oes pollticas e as representa9oes culturais, exercidas na cidade campinense. Nos 

meandros deste trabalho, tambem foi indispensavel a compreensao das praticas que estas 

igrejas exerciam  na cidade, apropriando-se dos seus espa90s e estabelecendo novas r e d o e s  

com  o lugar publico.

Palavras-chave: Historia Cultural, politica, religiao, representa9oes.
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Genesis

Ha um grande comentario no ambito popular, afirmando que “religiao e poh'tica nao se 

discutem”. Mas no caso deste trabalho, tal afirmativa cai por terra, pois objetivamos discutir 

as r e d o e s  entre religiao e politica no cenario campinense. A tematica intitulada Em  Nom e de 

Deus ou da Polit ica ? Com portam entos das Igrejas Evangelicas em  Cam pina Grande foi um 

resultado de inumeros d ialogos que transpuseram o espa9o da sala da aula e atravessaram 

fronteiras, na ansia de satisfazer  a  von tade do autor, sem esquecer da intromissao do leitor. 

Durante o exercicio da d isciplina Historia do Brasil IV, ministrada pelo Professor Iranilson 

Buriti de Oliveira, foi possivel observar  o quanto a religiao participava na constnujao de 

identidades cultural e politica, constituindo uma normatiza9ao sobre seus adeptos na forma9ao 

de movimen tos em favor  de um modelo popular. A possibilidade de trabalhar a religiao como 

objeto historico, alem  de associar o discurso e as representa9oes presentes da religiao com  os 

elementos encontrados na cultura e politica locais, foram os motivadores para a  realiza9&o 

deste projeto. Obviamente nao sign ifica que este trabalho seja a resposta para muitas 

curiosidades sobre a atua9ao das igrejas evangelicas, mas abre a possibilidade de refletir  e 

pensar ate que ponto a religiosidade, cultura e polit ica podiam  estar em  concom itancia ou 

discordancia, refletindo ate mesmo na produ9ao do proprio cotidiano, neste caso, o de 

Campina Grande.

Portanto, e interessante analisar as diversas maneiras como estas igrejas em si se 

comportavam, tendo em vista  que o periodo elegido para esta pesquisa como recorte temporal 

e referente ao do Govem o Militar , compreendendo os anos de 1964 a l984. Durante esse 

periodo, e comum observar que o govem o m ilitar  em voga  era contestado por certos atos, 

sejam politicos como nas proprias ideias, anulando qualquer abertura de democratiza9ao 

politica e da liberdade de expressao que pusesse em risco a legitima9ao de seus interesses.
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Mas o que ta lvez nao se percebesse e se haviam  instituisoes que conciliavam  a permanencia 

dos ideais do militarismo e de sua politica atraves de suas atividades. No caso das igrejas 

evangelicas, isto nao seria diferente, pois algumas rea9oes poderiam estar submetidas a 

constru9ao de uma moral aos moldes do m ilitarismo da epoca. Contudo, nem sempre essas 

rela9oes de proximidade foram constantemente atendidas, visto que a igreja foi mudando aos 

poucos esta perspectiva diante do modelo politico de entao.

Direcionamos esse estudo para quatro principals correntes que estao compreendidas 

na igreja evangelica desta cidade: Igreja Batista, Igreja Congregacional, Igreja Assembleia de 

Deus e Igreja Presbiteriana. Vale ressaltar que, a  partir do alcance das fontes e das 

possibilidades ate entao expostas, existe uma varia9ao de indicios que pode ser remetida com  

mais enfase a  algumas igrejas, mas procurando nao fugir  do objetivo de estudar as que foram  

ja  acima citadas.

E importante esclarecer  que nao so existiu  um comportamento unico diante do 

movimento que se sucedia no periodo militar, mas havia um conjunto de rea9oes que 

ocorriam em diferentes congrega9oes protestantes, visto que a grande questao estava nos 

interesses e nos dogmas dessas religioes. Nao se pode esquecer que a produ9ao desses 

comportamentos precisa ser observada a partir nao somente do momento em que ela se 

encontrava, mas como a Igreja se comportava diante da reordenamento e “modemiza9ao” dos 

costumes que envolvia  a cidade.

Falaremos das maneiras como estas igrejas foram  intervindo nos espa90 urbano, 

produzindo uma imagem do urbano enquanto espa90 de suas praticas, transformando o lugar 

publico no lugar de experiencias da cultura protestante, possibilitando o crescimento e maior 

produ9ao desses movimentos. A entrada dessas igrejas no cenario urbano tambem vai sendo 

exercida atraves da constru9ao de seus templos, a come9ar pelo lugar que compreende o
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centro, outro aspecto a ser trabalhado enquanto forma de simbolizar  a presen?a destas 

con gr ega t e s .

A partir deste trabalho, serao identificados alguns dos aspectos encontrados nas igrejas 

evangelicas, onde ha a in fluencia dos elementos que constituem o civism o, ou seja, de que 

maneira essas igrejas tambem se apropriam dos simbolos e das representaijoes adquiridas do 

tradicionalismo nacional, percebendo uma proxim idade entre a igreja e o Estado, a despeito 

do modelo politico em vigencia. No ato da pesquisa, era fundamental descobrir  ate que ponto 

as igrejas estavam envolvidas nos even tos publicos, a observar as comemora9oes e as 

atividades culturais da cidade, refletindo nas r e d o e s  de aproxima9ao ou distanciamento entre 

a igreja e o lugar onde se encontra. Tendo em vista  que a igreja evangelica tinha como uma de 

suas atribui9oes o discurso caracterizado pela “ajuda ao proximo”, vamos observar quais 

estrategias a igreja u tilizava, na finalidade de associar  este dogma, sem perder a 

in tencionalidade de ampliar seu espa9o na sociedade campinense. E indispensavel pensar que 

a igreja, para transmitir uma auto-imagem positiva, estabelecia estas estrategias, eleitas como 

fundamentais a sociedade, como as institui9oes de saude e educa9ao, procedendo na 

intensidade do movimento religioso em Campina Grande.

Neste trabalho, foi fundamental analisar as r e d o e s  que haviam  entre os protestantes

e a politica, tomando como cenario a cidade de Campina Grande no periodo acima referido,

compreendendo a partir da imagem de Josue Sylvestre1, a person ifica9ao do homem publico,

segundo as condi9oes da Igreja, o que tambem conduz no decorrer desta pesquisa entender

sobre a falta de homogeneidade dos adeptos, tendo em  vista que havia tambem estas

diferen9as entre os seus lideres, o que possibilita tambem na compreensao sobre a ideia de

democracia. A imagem de Josue Sylvestre enquanto representante politico estava legitimada

nao apenas pela sociedade, mas principalmente pela Igreja, submetendo-se nao apenas a uma 1

1 Josue Sylvestre, al6m de escrever artigos para o jomal Diario da Borborema, participou como membro do 

Movimento Democratico Brasileiro, atuando em parceria com outros politicos, como Ivandro Cunha Lima, 

Ronaldo Cunha Lima e Felix Araujo.
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moral construida de honestidade e moral, mas principalmente por carregar em si a atribui9ao 

de integrante do meio evangelico, conciliando os deveres politicos com  os deveres atribuidos 

pela igreja.

Outro fato perceptivel para a compreensao desta tematica esta nas diversas 

interven9oes que a Igreja Evangelica protagonizou no cenario urbano de Campina Grande, 

possibilitando a analise das finalidades que haviam  por tras dessas praticas, sendo assim  vistas 

tanto pela popula9ao quanto pelos proprios praticantes. Tais atividades, ao serem revistas e 

transmitidas por outros metodos, foram sendo paralelamente aderidas por alguns adeptos e 

anuladas por outros. Para tanto, foi fundamental discutir  e aprofimdar sobre esses 

acontecimentos entendendo e contextualizando outros segmentos da propria historia das 

igrejas evangelicas, como a d ivisao interna e a emergencia de uma nova montagem dos rituais 

liturgicos, mais proximos de uma populariza9ao dos even tos evangelisticos. Com  esses 

detalhes, e possivel analisar que elementos sao simbolizados e como a igreja evangelica foi 

sendo aceita pela sociedade, pensando assim na possibilidade de uma aproxima9ao entre o 

religioso e o popular.

Como apropria9ao de um conteudo teorico que possibilite uma compreensao do tema 

referido, foram utilizadas teorias que pudessem conduzir  nossa pesquisa a analise dos 

discursos, das praticas e da produ9ao desses sign ificados. Para isso, o trabalho de Roger  

Chartier, A Historia Cultural. Entre Praticas e Representa9oes2, foi bastante adequada para a 

realiza9ao dessa pesquisa, pois conduzia a investigar as r e d o e s  que haviam  entre o mundo 

social e as praticas culturais, podendo para este sentido, poder compreender ate que ponto 

certas estrategias das igrejas eram produzidas, apropriando-se das r e d o e s  culturais que 

encontravam, anulando algumas disposi9oes ou reordenando outras. Foi possivel atraves 

deste, poder compreender como a propria igreja, atraves de seus agentes, a quern chamo de

2 CHARTIER, Roger. A Historia Cultural. Entre Praticas e Representa<pfles. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,

1990.
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saberes da eclesia , tendiam a impor uma certa autoridade sobre seus adeptos, percebendo uma 

rela9ao de submissao ou de adequate) a varia9ao desses saberes, exce9ao para aqueles que, 

em acordo com  signos ou  modelos anteriores, se desvinculam  a esses saberes. Tal caso foi 

lembrado no ato da analise sobre as tensoes ocorridas in temamente na esfera evangelica.

Ha tambem a proposta de se perceber o que esta por tras do comportamento proferido 

por estes saberes e analisar o que nao esta exibido, podendo discutir  como certas estrategias 

sao m inuciosamente elaboradas, distinguindo-se do valor  legit imado e levando a relativiza9ao 

de seus aspectos, diferenciando o visivel do invisfvel. No caso deste trabalho, a Igreja tem 

uma imagem que nao somente foi construida a partir de seus lideres, mas houve todo um 

processo de constru9ao dessa imagem a partir dos interesses, das ansiedades e das 

interpreta9oes constituidas entre seus praticantes e nao-praticantes. A imagem construida para 

identificar essa Igreja nao e unanime, mas parte da releitura que os sujeitos a produzem, 

percebendo algumas semelhan9as, mas distin9oes e ambigiiidades entre como a Igreja se 

manifesta e como a sociedade a interpreta.

Foi fundamental tambem a utiliza9ao de autores que possibilitassem  outras 

compreensoes para o estudo da mesma. Ao perceber a presen9a de elementos simbolizados 

por todo um processo de sign ifica9ao, exercida e compartilhada pela igreja, foi lembrada a 

obra de Pierre Bourdieu, o Poder Sim bolico3, que trata do poder dos simbolos e todo o seu 

sistema ideologico. Objetivando na produ9ao de uma totalidade e exercendo entre seus 

admiradores a pratica da sua reprodu9ao, caracterizava na legitima9&o dos seus valores, 

estruturando e estabelecendo suas r e d o e s  de ordem  e manifesta9ao. No caso da Igreja, esta 

manifesta9ao estava presente nos atos publicos, onde o espa90 publico era o culto, onde 

poderiam proporcionar abertamente o exercicio de suas cren9as, no qual o pastor ou 

evangelista eram constituidos como representantes da transmissao de seus interesses.

3 BOUDIEU, Pierre. O Poder Simbolico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
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Alguns dos autores aproveitados para este projeto sao frutos das discussoes 

apresentadas nos debates feitos na d isciplina Historia do Brasil IV, cu ja tematica sobre a 

religiosidade no periodo do Brasil contemporaneo foi bastante destacada, permitindo maior 

aprofundamento nesta pesquisa. A historiadora Car la  Simone Rodeghero4, ao analisar as 

r e d o e s  entre religiao e patriotismo, trouxe uma op^ ao para o estudo sobre os problemas 

existen tes entre a igreja e a polit ica local, possibilitando compreender certas rela^ oes de 

reciprocidade, e de ambiguidades, envolvendo ambas as partes.

No que se refere as fontes pesquisadas, o uso de entrevistas foi fundamental para 

analisarmos os discursos proferidos a partir da visao individual formada por cada entrevistado 

e pelos d ialogos feitos a partir da inquieta9ao dos proprios entrevistados em  rela9ao ao 

assunto, nao se remetendo nas expressoes diretamente explicitadas, mas nos pormenores que 

se situam nas entrelinhas da entrevista. Nem  todas as perguntas foram  feitas de forma 

semelhante, visto que a elabora9ao de perguntas deveria ser cuidadosamente elaborada a partir 

do entrevistado e de que maneira poderia transmitir algo que evidenciasse indicios referentes 

aos interesses da pesquisa. Com  isso, a  partir do que e proposta na investiga9ao da oralidade 

como fonte h istorica5 , existe a abertura de um d ialogo feito pelo pesquisador, a in iciativa de 

compara-las e desm istifica-las, evitando o ju izo  de valor  e um posicionamento que precede 

concep9des preconcebidas. Os informantes responsaveis dos depoimentos explorados tinham 

liga9ao com  as a9des a  serem estudadas, possibilitando assim  a analise do contexto, nao 

devendo entao ser ignorado do nosso objeto de pesquisa.

Alem  da obten9ao dos depoimentos orais, e valida a  inser9ao das fontes jom alisticas, 

onde vislumbramos os interesses das igrejas em  constituir  suas atividades, sem perder de vista 

que o discurso jomah 'stico tern uma in tencionalidade, capaz de incorporar uma ideia de

4 RODEGHERO, Carla. Religiao e patriotismo: o anticomunismo catolico nos Estados Unidos e no Brasil nos 

anos da Guerra Fria. Revista Brasileira de Histdria. S3o Paulo: v. 22, n° 44, p. 463-488, 2002.

5 AMADO, Janaina & FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos e Abusos de Historia Oral. Rio de Janeiro: 

Editora Fundaijao Getulio Vargas, 1998.
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verdade. Para isso, e fundamental ressaltar sobre como o discurso jom alist ico d ivu lgava a 

igreja evangelica, assim  como seus personagens e suas tramas. Tomando as fontes obtidas nas 

pesquisas feitas no jom al Diario da Borborema6, foi possivel confrontar com  estas fontes, 

investigando e extraindo o que aproximasse da tematica.

Foi com  estas ferramentas que foi possivel realizar  este trabalho, cujo grande objetivo 

e de aprofundar nas ideias e nas experiencias que resultaram na constru9ao da imagem da 

igreja evangelica em Campina Grande, percebendo como ela  se apropriou e, ao mesmo 

tempo, foi apropriada pela cidade, onde poderemos nestes elementos desta pesquisa diversas 

explica9oes que ta lvez antes, nao foram  tao enfatizadas. Mas a possibilidade que se abre 

atraves de uma pesquisa como esta e como se pode investigar e estudar jun tos religiao, cultura 

e identidades, compreendendo como certas institui9oes instauraram sua imagem e como ela 

foi sendo re-elaborada atraves dos anos.

Desta forma, no Capitulo 1, apresentaremos o tema “Fazei tudo quanto Ele (ele) 

d isser”: as Evangelicas e o Regim e M ilitar em  Cam pina Grande (anos 1964 -  1970), 

apresentando os comportamentos destas religioes protestantes, assim como o processo de 

modifica9ao das praticas religiosas que ocorrem  durante esse momento. No capitulo 2, 

intitulado “Ninguem  pode serv ir a dois sen hores?!”: as pra ticas p olitica s da Igreja  

Evangelica de Cam pina Grande (1971-1980), apresentaremos como as rela95es entre politica 

e religiao evangelicas eram evidentes, principalmente atraves da personifica9ao de Josue 

Sylvestre enquanto homem publico, mas tambem como representante da igreja. No terceiro 

capitulo, intitulado “Espetacularizaqao da f e  ou quebra da tradiqao? A s novas estrategias 

discursivas dos evangelicos ”, vamos observar como as r e ^ Se s  das igrejas evangelicas com  a 

cidade campinense vao culm inando na aproxima9ao dos fieis com  o publico, mas tambem a

6 O Jomal Di&rio da Borborema teve sua primeira tiragem em 02 de outubro de 1957. Durante o periodo de 

produ?ao do projeto corrente, o arquivo do jomal esteve disponibilizado para esta pesquisa.
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provoca?ao de rupturas existentes devido as novas praticas, in fluindo no crescimento do 

pluralismo religioso.
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Capitulo 1

“Fazei tudo quanto Ele (ele) disser”: as Evangelicas e o Regime Militar em Campina

Grande (anos 1964 -  1970)

1.1 Cartografia e comportamentos das religioes em Campina Grande

Para entender mais as questoes que envolveram  a p a r t icip a t e  religiosa protestante no 

primeiro periodo do dito Regim e Militar  (1964 — 1970), e fundamental entender um pouco 

mais sobre a emergencia e expansao das principais correntes protestantes na cidade de 

Campina Grande. As  principais igrejas que emergiram e logo desenvolveram  um projeto de 

expansao e estabelecimento no municipio foram aquelas originadas do tradicionalismo anglo- 

americano: Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional e Igreja Assembleia de 

Deus, esta ultima com  principios mais caracteristicos dos movimen tos denominados 

Pen tecosta is, abrindo margem a uma nova concep<;ao teologica e novos sign ificados ou 

representa^ oes do sagrado cristao.

Em Campina Grande, nao e de se admirar que as congregafoes protestantes 

emergissem  diante de uma hegemonica maioria de catolicos, onde o que marcava era a 

liga^ ao entre as autoridades religiosas cler icais e seus dogmas com  as praticas socio-culturais 

exercidas pela p op u la t o  campinense em sua maioria. Mas com  a a?ao das m issoes 

evangelicas na cidade, abriu-se a possibilidade para a expansao e flu idez do protestantismo e a 

abertura de uma multiplicidade religiosa, mas que, por outro lado, culm inou na propria 

resistencia e atritos com  autoridades, tanto cler icais como congregados in fluen tes, da elite 

catolica campinense.

Mas o campo religioso transformava-se gradativamente num campo vasto, formado de 

uma intensa multiplicidade de d en om in a tes , onde os evangelicos se situavam em grande
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escala, principalmente no proprio espaso central da cidade. Com  o tempo, a predominancia da 

tradi^ ao catolica, passou a ser dim inulda com  a presen9a dos templos construldos por outras 

denomina9oes, a exemplo do Templo da Igreja Congregacional, localizado a Rua Treze de 

Maio, o Templo da Primeira Igreja Batista, que se encontrava em frente a Pra9a Clementino 

Procopio, o Templo da Igreja Assembleia  de Deus, a Rua Antenor Navarro e o templo da 

Igreja Presbiteriana, a Rua Floriano Peixoto, nas proxim idades do A9ude Novo. Desde o 

principio, as igrejas protestantes vinham demarcando seu territorio, principalmente no que d iz 

respeito ao espa90 central, onde as pessoas podiam nao somente localiza-las, como tambem 

reconhece-las como grandes espa90s de liturgia e de investida do protestantismo, 

caracterizando-se pela tendencia a aliar  prosperidade a espiritualidade, conduzindo seus 

adeptos a  um novo comportamento tanto no campo da religiao como no campo social. 

Quando o periodo a ser discutido e o correspondido por um regime de cunho militar, com  

participa9ao restritiva a sociedade e ate mesmo o controle da liberdade de expressao, e valido 

perceber como as denomina9oes protestantes podiam  reagir  diante das imposi9oes feitas pela 

politica do momento, tentando perceber como muitas vezes o protestantismo era visto pela 

sociedade, bem como o protestantismo reagia diante de um sistema politico vigilan te e 

controlador como o Regim e Militar , investigando se havia a presen9a de praticas civicas que 

identificassem  uma rela9ao de patriotismo e politiza9ao durante esta ocasiao.

Mas o que pode ter possibilitado essa rela9ao de identidade, mesmo nao havendo uma 

manifesta9ao de simpatia ou apoio a politica vigen te? O grande problema, na verdade, estava 

na anula9ao a democratiza9ao. A participa9ao popular havia sido reprimida por uma nova 

tendencia politica, cen tralizada no controle exercido pelas for9as armadas e que dispunha 

antes de assumir o govem o, mediante discurso modem izador baseado numa politica liberal. 

An tes do golpe de 1964, o ultimo govem o democratico, de Joao Goulart , havia sido 

constantemente marcado pelas criticas adversas ao piano politico de valoriza9ao do trabalho e
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a for fa  adquirida dos sindicatos, o que provocou ainda mais alarde das elites empresariais. 

Tudo isso caracterizou uma guerra d iscursiva onde o govem o de Joao Goulart era rotulado 

como “comunista” . Esse conceito teve tamanha repercussao, que foram  mobilizadas diversas 

esferas da sociedade, travando assim  o govem o de Goulart contra os autodenominados 

“liberais” . No campo religioso, grande parte dos evangelicos demonstravam nao estar 

contentes com  o piano politico de Goulart , achando perder a possibilidade da liberdade de 

culto, tendo em vista que as compara9oes entre J oao Goulart e o comunismo so tendia a 

aumentar. A modemiza^ ao pregada pela doutrina liberal era um meio pelo qual muitos 

protestantes se iden tificavam  com  a possibilidade de se expandirem. Em  tudo isso, o 

m ilitarismo se difundiu, tomando o poder politico e econom ico. Os protestantes, por sua vez, 

permaneciam com  suas praticas religiosas, desde que nao se defrontassem com  o govem o em 

vigencia, tendo em vista que a religiao protestante nao se detem em ser explicada por um 

sign ificado un ico, e importante esclarecer  que o protestantismo e um conjunto de correntes 

religiosas que se iden tifica pela varia9ao da interpreta9ao teologica, cu ja historia e marcada 

por rupturas ocorridas desde o Seculo XVI , com  a Reforma Protestante, passando pela 

forma9ao das ditas tradicionalistas, como a Batista, a  Congregacional e a Presbiteriana, ate a 

forma9ao de uma corrente chamada de Pentecostalismo, tendo como a mais conhecida, a 

Igreja Assembleia  de Deus, criada no Brasil em 1910. Por esses detalhes, pode-se partir do 

pressuposto que a rela9ao entre o protestantismo, a pollt ica e a sociedade pode ter se deparado 

de diversas formas, onde possivelmente houve uma rela9ao de proxim idade ou 

distanciamento, tendo em vista  que r e d o e s  havia entre os dogmas e as r e d o e s  socio- 

culturais e pollt icas da epoca. Como discorre Rubem Alves, cada igreja tendencia a uma 

interpreta9ao teologica particular de mundo, o que incita na produ9&o de um saber ou da 

presen9a de uma comunidade que procura organ izar  uma interpreta9ao da propria vida social 

ou cotidiana, tendo a religiao como um mecanismo de filtragem  das praticas sociais,
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separando o sagrado e o profano e organizando o seu perfil sem comprometer seus principios 

religiosos.1 Muitas das praticas exercidas pela sociedade, em sua maioria sao postas em 

xeque, quando o que esta em questao e a sua interpreta^ ao do mundo a partir dos signos 

demonstrados no campo do sagrado e como sera a rea9ao do agente religioso diante das 

adversidades. Tais atitudes, antes considerados fundamentals aos principios religiosos, vao 

aos poucos sendo revistos atraves de novos elementos ou praticas. An tes vistas como normais, 

sao vistos por um outro angulo, ou seja, remetidos de outra forma, para a nega?ao total ou 

parcial de suas h u soes . Dal, e posslvel perceber que o protestantismo, por ser uma corrente 

vasta de praticas religiosas que precedem  a diversas interpreta9oes no campo do sagrado, 

permite tambem observar mais de uma rea9ao diante das novas praticas pollticas, quer seja na 

om issao, mesmo que silenciosa, quer seja na admissao do discurso politico. Apesar  de que, na 

decada de 1960, o protestantismo em si nao tern um destaque de grande amplitude na 

sociedade campinense como a  Igreja Catolica, ha em alguns trechos jom allst icos, a presen9a 

nao somente da importancia dos ritos e das assembleias, mas o proprio destaque as 

autoridades evangelicas e as associa9ao entre o civismo e as atividades protocolares dos 

eventos.

A memoravel passeata foi abrilhantada pela banda Batista e por 

pelotoes de mo9as conduzindo as bandeiras do Brasil e de todos os estados 

da Federa9ao. Alem  dos pavilhoes de mais de 100 palses, aonde ha m issoes 

dos batistas. 1 2

Nota-se que a reportagem destaca a rela9ao de proxim idade entre a simbologia clvica, 

representada pelas bandeiras nacional e dos estados federativos, com  o momento marcado 

pelo reconhecimento da presen9a da congrega9ao Batista da cidade. Nao era unicamente de 

ocasiao que as igrejas protestantes, em sua maioria, tomavam  a simbologia da patria como 

forma de identifica9ao com  a na9&o ou estado de origem . Essa pratica tambem era uma

1 ALVES, Rubem. Dogmatismo e Tolerancia. Sao Paulo: Paulinas, 1982, p. 51-62.

2 Campinenses participaram da Conven^o Batista. Di&rio da Borborema, Campina Grande, p. 7 ,0 7  de fevereiro 

de 1965.
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constante nos tempos do clim ax protestante nos Estados Unidos, desde os momentos que 

sucederam a Independencia do pais norte-americano, onde a rela9ao de identidade entre o 

patriotismo e as praticas vivenciadas dos anglicanos, permitia que a liga9ao entre o pais e a 

religiosidade fosse cada vez mais eminente. Como parte desse contexto, muitas igrejas 

somavam  o civism o e a simbologia nacional com  suas praticas liturgicas. Nao obstante a essa 

pratica, Campina Grande tambem foi cenario da presen9a civica  e simbolica dos valores da 

patria em diferentes espa90s, a incluir  a  cartografia religiosa protestante.

Mas e importante observar que esse modo de permanecer com  os costumes que 

caracterizam  o civismo pode nao estar unicamente ligado ao pressuposto da aceita9ao da 

politica vigen te ou de um ufanismo a uraa identidade nacional. A propria reciprocidade do 

politico e do religioso, alem de ser uma questao de consolida9ao do poder politico, 

independente do ato social, podia ser demonstrada, direta ou indiretamente. Segundo 

Bourdieu:

As ideologias devem  a sua estrutura e as H usoes mais especificas as 

condi95es sociais de sua produ9ao e de sua circula9ao, quer dizer, as 

fun9oes que elas cumprem, em primeiro lugar, para os especialistas em 

concorrencia pelo monopolio da competencia considerada (religiosa, 

artistica, etc.) e, em segundo lugar e por acrescimo, para os nao- 

especialistas.

No caso da politica, a presen9a da propria religiao, tendo em  vista  a abertura religiosa 

sem atrito ou divergencia ao govem o, que comprometa o seu discurso, pressupunha uma 

relaqao de passividade. A realizaqao dos even tos religiosos especiais era, em grande parte, 

realizada nos espa9os publicos, onde uma provavel repressao as manifesta9oes das igrejas 

protestantes era feita por simpatizantes das autoridades vinculadas ao catolicismo, ate entao 

incomodados pelo crescimento do protestantismo na cidade campinense. O que se pode 

observar e que os even tos nao eram tao reprimidos, mas sim  ate mesmo incen tivados e 

permitidos pelas autoridades politicas. A  filosofia  crista em que “Da a Cesar  o que e de Cesar , 3

3 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbolico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p.13.
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a Deus, o que e de Deus”, era inclu ida na propria rela^ ao entre igreja e estado, onde por 

muitas vezes, as elites substituiram a critica por uma cond ifao de silenciamento e, tendo o 

papel de “sacralizar” as praticas politicas. Segundo o depoimento do Professor Ridalvo Alves, 

teologo, ex-membro da Igreja Congregacional de Campina Grande, comenta por si a rea9ao 

da igreja frente a trajetoria politica:

Voce expor sua opiniao, falar alguma cr itica com  o govem o 

evidentemente podia haver repressao e outras coisas como a opressao, etc. 

isso realmente e algo inedito nesse processo da polit ica brasileira. A Igreja 

evangelica ja  tinha um processo historico de ter aquela obediencia aos 

govemantes, o que conforme o texto citado aos Romanos, onde Paulo 

interessa aquele texto ao Imperio Romano a outras questoes, sendo 

generalizado no campo da doutrina evangelica, pra voce nao fazer  

nenhuma conota^ ao cr itica ao govem o, apenas orar por ele, embora as 

“coisas” evidenciassem  uma contradi<?ao politica, ou seja, permanece em 

silencio passivo na situa9ao, e a Igreja evangelica se comportava dessa 

maneira.

Todavia, essa passividade nao podia se remeter a ideia un ica de reciprocidade ou 

identidade politica. O silenciamento ate mesmo imposto ou atribuido m inuciosamente pela 

politica era as vezes admitido passivamente pelo medo ou receio de opressao a difusao da 

propria classe religiosa protestante, visto que o processo do crescimento da mesma vinha 

progredindo, o que as vezes era ate visto positivamente pela politica e pela imprensa 

campinense. No Jomal Diario da Borborema, no ano 1964, o editor J osue Silvestre remeteu as 

igrejas evangelicas, como integrante do desenvolvimento de Campina Grande, tanto atraves 

dos monumentos, como no trabalho considerado integrado, onde a propria educa9&o religiosa 

e entendida como transformadora no campo social:

E tao marcante essa presen9a no curso da Historia da ‘Rainha da 

Borborema’ que ja  se tomou um lugar comum. A cita9ao do dinamismo, da 

voca9ao progressista do povo campinense, superando atraves do seu 

reconhecido arrojo as barreiras que se antepoem ao seu trepidante 

desenvolvimen to.

Ao lado da participa9ao de inumeros setores comunitarios, 

pretendemos acentuar nesta oportunidade a contribui9ao dos evangelicos a 4

4 Entrevista concedida ao autor por Ridalvo Alves. Campina Grande, 09 de fevereiro de 2007.



15

destacada posi9ao ocupada por esta cidade no quadro representative dos 

mais importantes municipios brasileiros.5

E importante afirmar que a propria a?ao filan tropica e tambem de natureza social eram 

destacadas como a^ oes de natureza desenvolvimentista, ou  seja, nos campos da medicina 

social, principalmente, as igrejas, como a Batista e a Presbiteriana, eram citadas como 

referenciais, elogiaveis nas assistencias da saude para as comunidades menos privilegiadas, 

ate os ambulatorios e as assistencias medicas particulares. O que pressupoe e que, a partir de 

uma a<?ao mais desenvolvida socialmente, visando o bem-estar de urn grupo, permite diversas 

atividades que podem conduzir , tanto no campo social, quanto no espiritual, a possibilidade 

de delimitar, demarcar sua atua^ ao em seu espa90, reordenando-o e construindo sua 

identidade. A igreja evangelica nao somente estava atuando, de certa forma, com  um trabalho 

de finalidade comunitaria, que contribui com  os interesses nao apenas socio-culturais, mas 

tambem para a progressao de uma objetividade politica, mas que seu mecanismo tambem nao 

foge dos interesses no campo do sagrado.

As campanhas a serem feitas nao somente no espa90 da igreja, mas principalmente 

fora dela, eram parte de uma experiencia onde se conectavam  tanto os in teresses politicos 

como os proprios objetivos visados pelo protestantismo. Segundo as pesquisadoras Etiane 

Caloy de Sousa e Marion ilde Dias Brepohl de Magalhaes, o protestantismo tern na area social 

uma ferramenta util para transmitir a comunidade, quando o autor analisa como uma 

identidade posit iva e que procura trabalhar a partir de valores un iversalizantes e, ao mesmo 

tempo, acompanhado dos principios morais do Cristian ismo. A igreja evangelica, nesse 

sentido contrario a  dita igreja hegemonica, exerce a fun9ao de conscien tizar a um 

compromisso de ajudar ao proxim o, ao mesmo tempo em que o compromisso no campo 

religioso de ajudar a  outros nao foge do sentido social de auxiliar  na auto-estima da 

comunidade.

5 Contribui<;ao dos Evangel icos ao desenvolvimento de Campina Grande. Di£rio da Borborema, Campina 

Grande, p .1 3 ,18 de outubro de 1964.
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A politica campinense, de certa forma, apropriou-se desse trabalho feito pela igreja 

protestante de realizar  os trabalhos sociais jun to a comunidade campinense, como uma forma 

de aliar  a sociedade a um trabalho mutuo de colabora^ ao para o dever de auxiliar  aos mais 

necessitados. Ta lvez muitos aderiram as novas praticas religiosas, principalmente os menos 

abastados. Roger  Chartier  traz uma revela^ ao que e valida para essa parte. Seja de onde for, 

um sujeito ou grupo de individuos ao serem aliados a um objetivo, sujeitam a constru9ao de 

uma imagem ou figura que lhe sao atribuidas pelos agentes que o recebem .6 A igreja 

evangelica era o sujeito ativo de um grande conjunto de sign ificados, que transpoem o campo 

teologico e atravessa para outros campos vitais da sociedade, nesse caso, os problemas sociais 

que circundavam  Campina Grande e boa parte dela. Mas por tras de todo esse mecanismo, ha 

a parte que se refere a disciplinariza9ao, ate mesmo ao con trole dos individuos. A igreja, por 

muitas vezes, realiza a a9ao ou tarefa antes designada ou atribuida ao estado, ao mesmo tempo 

em que a igreja, nesse ato social de filantropia, quer o homem congregando em seu espa90. 

Disso se apropria na propria disciplinariza9ao dos individuos.

Falando de espa90, o que e denominado de um espa90 publico, vai por muitas vezes, 

segundo a descri9ao jom alist ica , ser o espa90 sacralizado pela igreja. O espa90 publico sera o 

lugar que, alem  do templo, e o centra da manifesta9ao dos simbolismos religiosos, que por 

muitas vezes se confundem  com  as praticas politicas. O discurso eloqiiente e acompanhado 

constantemente pelas necessidades predominantemente coletivas, que sao identificadas como 

problemas originalmente vistos num piano escatologico, onde o future era sempre 

demonstrado nos discursos das autoridades evangelicas. Segundo a edi9ao de materia 

encontrada no J omal Diario da Borborema de 1964:

Os evangelicos de Campina Grande tambem estiveram  presentes as 

comemora9oes do Centenario, participando do desfile. Atraves de 

representa9oes de colegios dir igidos por pastores e diretores protestantes, 

os crentes resolveram  ainda, armar um palanque na Pra9a da Bandeira e,

6 CHARTIER, Roger. A Hist6ria Cultural, Entre Praticas e Representa<?5es. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,

1990, p. 11-28.
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dali, em con cen t r a tes  publicas in iciadas na noite de ontem, deram 

continuidade ao seu programa de festividades.

Ontem  a noite podia-se ver  a multidao que se formou nas imedia9oes 

daquela mais central pra?a da nossa cidade, para ouvir  a p r e ga t o  dos 

oradores evangelicos, o principal dos quais foram  o visitante Mario Barreto 

Franca, que emocionou os presentes com  as cita9oes biblicas e as 

ilustra9oes que fez para os presentes.7 8

A experiencia proposta pela igreja evangelica, tomando como referenda o comentario 

jom alist ico acima, da a impressao que o espa90 publico, aliado ao discurso religioso, nao 

somente eram mecanismos de propaga9ao da propria religiosidade em si, mas tambem 

precede as praticas do cerimonialismo social na cidade campinense, ja  que o evento tambem e 

alusivo as comemora9oes do Centenario da cidade de Campina Grande, que seria 

comemorado no dia seguinte ao evento. Isso lembra o que Michel de Certeau menciona 

acerca dos espa90s, onde estes detem os comportamentos e as representa9oes a partir da 

ansiedade dos sujeitos, gerando ainda mais a evidencia de uma “verdade”. Ao  ser propagado 

esse regime de verdade, ela cr ia e manifesto um sentido que, ao ser acompanhado por outros 

meios, desde o espa90 ate a ocasiao, pressupoe o seu discurso. A igreja evangelica, nesse 

sentido, nao deixou  a oportunidade de mesmo na aparente repressao da politica, manifestar e 

produzir comportamentos a partir de seus interesses.

1.2 Modem iza9ao ou dessacraliza9ao? As praticas religiosas

A igreja evangelica em Campina Grande tinha uma grande preocupa9ao em elaborar 

uma imagem importante para a sociedade, onde o paralelo entre o sagrado e o socio-cultural 

eram presentes, visto que a identidade evangelica ir ia romper com  a imagem  religiosa 

construida pela Igreja Catolica. A  imagem mais formalizada, convencional e de postura mais

7 Evangelicos Realizaram Concentra^ao. Diirio da Borborema. Campina Grande, p. 7 ,16 de outubro de 1964.

8 Certeau diz que, no ato do produtor observar o comportamento ou a realidade de um grupo, ela se manifesta no 

que pode ser mais “produtivo” para exercer a fun^o de agente produtor de uma cultura, nesse caso, a culture 

religiosa. Ver CERTEAU, Michel de. A Inven?ao do Cotidiano 1. Artes de Fazer. Petrdpolis: Vozes, 1994.
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reprodutiva estaria sendo substituida por uma nova postura, onde a livre interpretagao biblica, 

educa9ao mais modem izan te, sendo o espelho dos educandarios evangelicos anglo- 

americanos e atividades de m issao mais abertas, tendenciando a se aproximar das massas. 

Num piano mais in terior das igrejas, a possibilidade de uma integra9ao mais proxima entre as 

igrejas nao era tao bem  vista assim  por alguns adeptos nos anos 1960. A postura dos 

evangelicos era mais individualizante, permitindo mais uma aproxima9ao no final dos anos 

1970. Para muitos adeptos, ate mesmo grande parte dos joven s, a unifica9ao de igrejas ou a 

adapta9ao a novas tendencias que poderiam “modem izar” as praticas nao podiam  valer  tanto 

para o crescimento dessas igrejas. Os assembleianos, por exemplo, realizavam  alguns 

programas especiais em momentos diferen tes aos de outros segmentos, como a Batista e a 

Congregacional. No proprio centenario de Campina Grande, os adeptos da Assembleia  de 

Deus realizaram  suas festividades na ter9a-feira, dia 20 de outubro, enquanto outros 

segmentos ja  o haviam  realizado na semana anterior. O que precede e ta lvez a liga9ao ainda 

muito atrelada com  os dogmas religiosos, que, na compara9ao com  outras religioes, tendiam 

para a d ivergencia constante, o que muitas vezes culm inava nos discursos ate mesmo 

in flamados entre autoridades e fieis de igrejas diferentes. Com o se pode ver  historicamente, as 

igrejas sao oriundas de diferen tes vertentes, tendo origem  a toda uma genealogia onde 

correntes religiosas sao difundidas de outras religioes, chamadas de tradicionais. No piano 

campinense, isso foi contestado quando autoridades como pastores e m issionaries de igrejas 

mais predominantes foram  tentando manifestar interesses por novas praticas, no intuito de 

possibilitar  mais pessoas ao acesso a  religiao evangelica e que possa permitir a uma possivel 

liga9ao entre religiao e cultura. Isso para muitos seria motivo de dessacralizar, desestruturar a 

propria institui9ao religiosa em si e modificar  assim  os fundamentos prescritos nos principios 

estabelecidos a partir de uma interpreta9ao teologica estabelecida por assembleia. Em 

entrevista feita ao Senhor Urbano dos Santos, ex-participante da com issao dos Gideoes
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In temacionais9 em Campina Grande, exp lica que a proposta de novas praticas que se 

assemelhavam  ao que mais tarde seriam as que se aproximam do Pentecostalismo e Neo- 

Pentecostalismo, causou a  desestrutura^ ao e separa^ ao das Igrejas Congregacionais, tanto a 

n ivel regional, quanto no proprio campo situado em Campina Grande:

Em 1966, houve uma divergencia, pois o pastor da nossa igreja, 

Neem ias, in fluenciados por outros movimen tos, formou um movimento 

muito influenciado pelo Pentecostalismo. E algumas outras coisas. Entao 

diante desse sistema, nos nao concordamos. A igreja tinha mais ou menos 

600 membros, de mais ou menos 300 membros que nao aceitaram este tipo 

doutrinario. Entao ficamos a nos congregar em outro lugar dai foi 

convidado pra ficar  um pastor do Rio de J aneiro, de saudosa memoria, 

Pastor Armando Torres Vasconcelos, um homem de Deus, segundo as 

doutrinas prim itivas congregacionais. Ficamos-nos congregados em outro 

lugar, pastoreados pelo pastor Armando. Nos tomamos parte da uniao das 

Igrejas Congregacionais do Brasil e a igreja que faziamos parte anterior 

ficou  como Alian<;a das Igrejas Evangelicas Congregacionais. Agora  na 

ultima decada a uniao in troduziu nesse sistema que a  referida Igreja 

prim itiva tinha tambem tornado parte e por causa disso houve uma outra 

divisao. Hoje nos somos membros da Igreja Evangelica Congregacional 

conservadora do Brasil, presidido pelo Pastor Demecir  Rocha de Oliveira. 

E gramas a  Deus estamos muito felizes, satisfeitos, em  primeiro lugar por 

sermos crentes em J esus Cristo, e tambem porque nao somos aqueles que 

usam o ascetismo. Nos apenas discordamos com  os sistemas doutrinarios 

que sao divergen tes do nosso, mas para nos as igrejas sao perfeitamente 

evangelicas e somos achegados a todos os irmaos. Para m im  o que vale e 

quando o pecador aceita o piano Salvador .10

Nota-se que, apesar de alguns praticantes nao expressarem ou nao admitirem qualquer 

ideia de dissensao ou separa9ao, a questao que envolve as praticas religiosas pode ser 

d iversificada tanto entre as religioes presentes na esfera protestante como podem acontecer 

in temamente, conforme o caso acima referido. E valido conferir  que o modelo liturgico e 

posto em analise e havia quern gostaria que as mudan^ as fossem  feitas. Nao obstante aos 

tempos atuais, a igreja protestante propunha novas maneiras de ver  e praticar a religiao, 

diferen te do que muitos viam  a partir do catolicismo. Todavia, a multiplicidade tambem era 

presente nos espa?os protestantes, isso as vezes eram motivos de incomodos para aqueles

9 Os Gideoes Intemacionais eram grupos de voluntaries das Igrejas Congregacionais, que atuavam em diversas 

atividades, atrav^s da distribuigao de literature, principalmente blblica, como tambem nos projetos sociais, 

envolvendo doa?ao de filantropias.

10 Entrevista concedida ao autor por Urbano dos Santos. Campina Grande, 15 de fevereiro de 2007.
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ditos “conservadores”, a exemplo do depoimento acima, onde praticamente a metade da 

congregasao se manteve no n ivel mais conservador dos principios, enquanto que o outro lado 

cruzou para o lado da “inovagao” .

Nao e de se admirar que a igreja evangelica, mesmo tendo a suposi?ao da unidade 

como forma de justificar  uma causa, nao escapa da presen^ a de uma estrategia de 

consolida9ao. Essa consolida9ao pode tanto manter como substituir ou  transformar 

identidades adquiridas ate mesmo historicamente. O que antes vinha sendo exercido de 

maneira mais legit ima, foi abrindo espa90 para uma varia9ao dos sentidos na propria 

identidade religiosa. Provavelmente nao foi com  tanta in tensidade como nos anos 1970, 

quando se estuda a seguir  as profundas modifica9oes na religiao protestante com  a re- 

sign ifica9ao de novos atributos e o emergir  de novas correntes, principalmente no 

Pentecostalismo, mas nao foge ao entendimento de que a presen9a de uma modemiza9ao ja  

estava presente nos anos 1960, principalmente porque na Igreja Congregacional, existiu  uma 

grande dissensao que permitiu a separa9ao entre aqueles que eram mais conservadores aos 

dogmas, tambem chamados de “Igreja Prim itiva” e a que tendenciou a abertura de um novo 

piano religioso, organizado como Uniao das Igrejas Evangelicas Congregacionais.

Portanto e importante analisar, utilizando Chartier, que o campo religioso e tornado 

como lugar de se pensar uma forma de interpreta9ao de mundo. Sem  fugir  do piano religioso 

fundamentalista, reflete-se em  novas possibilidades de perceber como entender o lugar onde 

se encontra e como gostaria que fosse. Muitas vezes, no proprio campo da religiao, os atores 

sociais ora protagonizam como se estivessem  seguindo literalmente um texto, ora ele se 

emancipa e tenta compreender in terpretando-o de outra forma .11

A religiao protestante, em si, permanecia com  a realiza9ao de suas atividades, sejam 

in temalizadas ou publicas, mas sem trazer grandes revela9oes que possibilitariam  uma rela9ao

11 CHARTIER, Roger. A Histdria Cultural, Entre Prdticas e RepresentagSes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,

1990, p. 19.
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exposta com  a politica. Mas o que se compreende e que as atitudes frente a sociedade eram 

vistas pelas elites, inclusive pela elite politica, que o trabalho dos protestantes exerciam  

papeis de produtores sociais e de m inim izadores dos problemas que existiam , objetivando 

manter o cristian ismo como elemento fundamental do cidadao campinense e estabelecer  uma 

normatiza9ao da sociedade, empregando ferramentas vitais para a maioria, como a educa?ao e 

a saude. E valido aliar  ao que esta sendo observado neste capitulo com  o que Chartier afirma, 

no tocante ao idealismo presente, tanto no religioso como no socio-politico:

A tradi9ao do idealismo critico designa assim  por “forma simbolica” 

todas as categorias e todos os processos que constroem “o mundo como 

representa9ao”. Dai o destinar uma fiuvjao universal ao espirito de conjunto 

das produ9oes, quaisquer que sejam provenientes da ordem de 

representa9ao ou de figura9ao; dai, consequentemente, a extensao maxima 

fom ecida ao conceito de simbolo para o qual remetem  todas as formas ou 

todos os signos gra9as aos quais a consciencia constitui a realidade.12

12 CHARTIER, Roger. A Hist6ria Cultural, Entre Praticas e Representa<;5es. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,

1990. Pp. 19.
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Capitulo 2

“Ninguem pode servir a dois senhores?!”: as praticas politicas da Igreja Evangelica de

Campina Grande (1971-1980).

Para entender m elhor as questoes que envolveram  a Igreja Evan gelica no periodo de 

1971 a 1980, e importante ressaltar que, mediante as fontes jom alisticas e as fontes orais 

obtidas para a realizaijao desta pesquisa, foi fundamental perceber que a presen9a do 

protestantismo no discurso da m ldia e na propria constitui9ao da sociedade campinense vai se 

tom ando ainda mais destacada. Na decada de 1960, a divulga9ao das igrejas nao acon tecia 

com  tamanha intensidade, ainda pouco ffeqiiente, apesar da demarca9ao de suas praticas 

religiosas em Cam pina Grande. Conform e a participa9ao politica vai sendo m ais aberta e 

discutida com  m aior assiduidade, diversos personagens vao se adentrando no cenario politico, 

culminando entao no uso de praticas discursivas alimentadas por um a grande eloquencia ao 

publico protestante, aliando o campo politico ao religioso e cultural da sociedade em apre9o. 

Esse acontecim ento eclode quando m ais precisamente em 1978, quando o jom alista  J osue 

Sylvestre1 in tegra o Movim en to Dem ocratico Brasileiro (MDB), adentrando no cenario 

politico com o urn possivel representante do grupo evan gelico em Cam pina Grande, 

precedendo que os evan gelicos poderiam contribuir  politicam ente ao apoiarem alguem  que 

lhes representassem no cenario politico regional.

Mas e fundamental analisar que nem sempre esse apoio foi admitido por todo o 

publico evan gelico a quern referim os, pois essa m esm a constitui9ao de evan gelicos nao 

tinham uma rela9ao hom ogenea em todos os sentidos, inclusive no proprio processo politico. 

H avia os evan gelicos, com o os assem bleanos que m obilizavam  seus companheiros em apoiar 

pessoas que se sim patizasse com  as mesmas praticas religiosas, ou  pelo menos possuiam uma 1

1 Josue Sylvestre, alem de participar nas atividades politicas como assessor politico do ex-senador, Ivandro 

Cunha Lima, era membro e simpatizante da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande.
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estreita r e la ^ o  de cordialidade e admira^ ao com  o trabalho religioso, principalmente as 

atividades comunitarias. Todavia, a sombra da democratizagao e da livre escolha tambem era 

urn instrumento de defesa tornado por outros evangelicos, que mesmo na possibilidade de um 

representante politico assumir uma responsabilidade administrativa tanto a n ivel municipal 

como estadual, nao abriam mao da oportunidade de escolha a quem achar conveniente, sem a 

preseiwja de qualquer coibi9ao. Va le tambem observar que, mesmo diante de todo esse 

processo politico e social, os evangelicos vao saindo de um enclausuramento para uma 

manifesta9ao mais efervescen te de suas praticas, in terferindo ainda mais no espa90 social. 

Porem, as questoes de aceitabilidade ou rejei9ao dos costumes culturais urbanos tambem eram 

presentes, o que pressupunha tambem grandes antagonismos entre os evangelicos e a 

sociedade.

2.1 A emergencia do “evangelho politico”

Assim  como nos anos 1960, as praticas publicas exercidas pelas igrejas evangelicas 

sao constantes, apesar de que o discurso jom alist ico e a  m idia da epoca nao demonstrem 

muito isso. Como estrategias de permanencia das atividades, as igrejas se in tensificam  ainda 

mais na expansao de suas institui9oes religiosas e educacionais, conforme o caso da Igreja 

Assembleia  de Deus. Com  a possibilidade de estender a ideia de associar  a educa9ao instituida 

com  a educa9&o religiosa, os pianos de crescimento do colegio ao lado da igreja localizada a 

Rua Antenor Navarro, na Prata, vao sendo postos em pratica, por in termedio principalmente 

do Pastor Apolon io Amorim . Ele ve a educa9ao como instrumento que pode conservar a 

in fancia e juven tude no objetivo de construir nao somente uma igreja forte no campo da 

espiritualidade, mas na in telectualidade e produ9ao de “cidadaos” para a cidade campinense. 

Esse instrumento d isciplinarizava e constituia joven s como modelos para a Igreja.
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A Igreja nao somente vai se identificando como produtor de conhecimento biblico e 

teologico, como tambem vai demonstrar aptidoes ligadas a in telectualidade e a prepara?ao de 

joven s para a carreira profissional. Com  isso passa a  in teragir com  a sociedade como 

integrante do crescimento educacional da cidade.

Outro detalhe que d iz respeito a  integra?ao da Igreja no meio social campinense e a da 

realiza^ ao de seus encontros tematicos , possibilitando para seus praticantes o acesso ao 

aprimoramento dos conhecimentos doutrinarios e praticas ditas evangelisticas, propagando 

suas campanhas e prosseguindo na obten^ ao de um espafo ainda mais amplo para o 

crescimento do protestantismo. Durante eventos, como as datas comemorativas, a  citar o 

aniversario da cidade, o Dia  da Independencia do Brasil, os evangelicos aproveitavam  esses 

momentos para enfatizar reflexoes sobre o evangelho, aliando assim o discurso religioso com  

as praticas civicas e as identidades regionais. Segundo o senhor J ose Farias, membro da Igreja 

Assembleia de Deus desde 1970, residente atualmente em Joao Pessoa, os movimentos 

religiosos tinham essa relaq:ao presente, inclusive realizando essas atividades nas instituisoes 

escolares:

Eu me lembro que, no tempo em que chegava o d ia da Independencia, 

o dia 7, havia como uma homenagem, onde o pessoal da escola  se reunia 

num espa<?o grande e la se cantava o Hino Nacional. Depois os alunos 

apresentavam trabalhos feitos a pedido da professora. Todo o trabalho tinha 

a bandeira ou alguma coisa que lembrava as cores da bandeira do Brasil.2 3

O civism o e o reconhecimento da cidadania e da afirma^ ao de uma identidade nacional e 

regional eram vistas atraves dos simbolos e da produ?ao de elementos que conduziam  a 

disciplinariza^ ao e o incen tivo do respeito a Patria e ate aos seus representantes. Com  isso, a 

rela^ ao instituida entre civism o e educa^ ao na propria institui^ ao religiosa era nao somente 

respeitada como tambem congregada. Mas e importante observar que o campo religioso,

2 Esses encontros tem&ticos eram alusivos <is comemora9oes de eventos religiosos, como o Natal ou a Pascoa, e a 

alguns feriados nacionais, i  exemplo do Dia da Independencia. Podemos citar o Encontro de Jovens, Encontro 

das Senhoras, o Circulo de Ora^So como exemplos da propagapao dos costumes religiosos.

3 Entrevista concedida ao autor por Jose Farias de Albuquerque. Joao Pessoa, 9 de abril de 2007.
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principalmente o evangelico, nao possuia essa liga9ao com  o patriotismo, simplesmente em 

virtude da simpatia com  um poder politico. Tambem  essa rela9ao com  o lugar, o pais de 

origem  ou a cidade natal era mais uma questao construida colet iva ou individualmente, a 

despeito da aceita9ao ou nao de um discurso politico em vigencia.

A cidade campinense e tomada como o espa90 da propaga9ao das praticas e das 

estrategias do evangelho, ao ver  que a propria sociedade vai aderindo ainda mais a esse. Visto 

que o movimento evangelico vai se expandindo, o espa90 publico sera o alvo das suas 

manifesta9oes, eclodindo no prosseguimento dos atos laicos e da abertura para novas 

experiencias. Para a igreja, esse discurso de que o homem tern a possibilidade de ter uma vida 

nova vai sendo inserida atraves de seus eventos. Com  o uso de experiencias que exemplifique 

a a9ao que as igrejas evangelicas defendem como “conversao”, nao somente trabalha um 

processo de conserva9ao dos seus congregados, como sera um instrumento de encantamento e 

de chamado a aten9ao dos visitantes. Segundo o Diario da Borborema, de agosto do ano 1978, 

a entao conhecida atriz Darlene Gloria, visita  a  cidade, nao mais como a imagem da atr iz do 

film e “Toda Nudez sera castigada”, mas como uma “nova” pessoa, Helena Brandao (no seu 

nome original), protagonizando entao um novo momento, onde en fatiza que “todo pecado 

sera perdoado”. A igreja toma a  usar nao somente a oratoria eloquente do pastor, mas a 

propria experiencia de vida enquanto algo que exemplifique um modelo de como um fiel pode 

ter uma “nova vivencia” . Sao dessas experiencias que as igrejas c o n t a in  a  se d isponibilizar 

para a sociedade campinense, exercendo uma forte atra9ao para os membros da comunidade, 

tanto evangelica como nao-evangelica. Os atores e atr izes religiosos nao estao enquadrados 

apenas numa visao que represente o conhecedor teologico, mas no individuo que, 

independente de sua origem , atravessou por um processo, dito por alguns como sobrenatural o 

que precede nessas praticas que o m eio evangelico elabora discursos e praticas onde todo 

discurso e doutrinario, permitindo a lca za r  necessidades sociais e particulares.
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2.2 “Contra a von tade da cam e” : os encontros evangelicos fora da cidade de Campina Grande

E nitido perceber como as igrejas evangelicas realizam  suas atividades e desenvolvem  

suas atua^ oes nao apenas no proprio espa^ o privado que e a Igreja, mas tambem ha o ensejo 

da Igreja manifestar-se publicamente perante a sociedade como um agente responsavel por 

uma nova altemativa de vida, dando enfase a  espiritualidade, da saude e da fam llia. Mas a 

Igreja evangelica, na sua preocupa^ ao de preservar uma auto-imagem que diferencia de 

outros, mantem estrategias que sao justificadas como modos de nao haver “mistura” dos 

costumes religiosos com  os costumes ju stificados como “profanos”, para que nao comprometa 

primeiramente o modelo de conduta crista, pondo em risco sua espiritualidade, alem  de nao 

prejudicar a reputa?ao tanto individual quanto da Igreja a qual esta vinculado.

Nas igrejas evangelicas, a pratica dos Retiros Espirituais e dos Encontros fora da 

cidade tern sido um escape para a preserva?ao dos modos exercidos pela comunidade 

evangelica, de modo que seus adeptos nao se envolvam  em  certas praticas interpretadas como 

profanas4, visto que certas festividades ou atos constituidos de forma colet iva  eram 

diferenciados pelos evangelicos atraves de toda uma conduta moral, desenvolvida 

teologicamente. Dai, a necessidade de se ausentar do proprio espa9o urbano para a resigna^ ao 

em outro espa90 que e classificado como adequado para a eleva9ao da espiritualidade e da 

unidade evangelica sempre foi uma constante para que pudessem manter disciplinarizados e 

conscien tes de seu dever.

Os periodos mais propensos a realiza9ao desses encontros fora da cidade aconteciam

nas festividades da comunidade campinense, onde para eles, poderia comprometer a conduta

moral e assim, permutar com  os costumes praticados durante esses momentos. As  festividades

4 Estas praticas consideradas profanas pelo publico evangdlico s2o as festividades, a exemplo do Camaval. Eram 

vistas desta forma, devido a preserva9§io de uma auto-imagem cristianizada dos seus membros e da conserva^ao 

de seus principios. Portanto, nSo se interagiam com certas manifesta^des culturais da cidade.
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como o Camaval e as Festas J uninas eram “abominadas” pelas autoridades evangelicas, que 

por sua vez, promoviam  esses retiros para que seus adeptos nao se envolvessem  com  tais 

praticas ou costumes que, segundo eles, comprometeriam a moral do fiel e sua congrega9ao. 

Os incen tivos eram feitos principalmente para os joven s, a quern as lideran9as observavam  

com  bastante cuidado e aten9ao. A juven tude era um “alvo a ser (re)visado”, pois havia todo 

um receio quanto a efervescencia do publico jovem  que, ao mesmo tempo em que atuavam 

com  ffequencia no campo do evangelismo, tambem tinha a tendencia de falhar, ou  seja, abrir 

certa possibilidade de adentrar as festividades ditas “profanas”, devido a falta de experiencia 

com  os principios eclesiais. Por isso os encontros eram vistos como um meio de purificar os 

seus adeptos segundo a von tade de Deus e da Igreja.

Partindo desse principio, percebe-se que nem sempre o espa90 publico era observado 

pelos evangelicos enquanto espa90 onde se compartilha experiencias de reciprocidade das 

praticas de ambos, mas as vezes esse mesmo lugar produzia, atraves de sua maioria, certas 

praticas an tagonicas aos interesses da Igreja Evangelica, o que implicava na resigna9ao de 

grande parte desses praticantes a outros espa90s, fora do local publico, para que 

manifestassem  seus atos religiosos. Contudo, observa-se que o maniqueismo e presente 

atraves e tal atividade, pois revela que o espa9o publico, nesse sentido, Campina Grande, e 

transformado pela maioria como um espa90 de profana9ao, segundo o discurso do meio 

evangelico. A existencia de uma concep9ao de que o cristao e feliz quando “nao se assenta na 

roda dos escamecedores” se tomava uma filosofia  pratica para esses religiosos, pois o 

cotidiano urbano, durante o periodo festivo, se transforma em um palco onde os “pecados” 

eram praticados mais abertamente. Para o evangelico, isso prejudicaria sua integridade moral 

e espiritual.

Ao observar esses detalhes, e importante a analise como o espa90 urbano e constituido 

pelo publico evangelico. As  vezes esse espa90 e valido ou ate reconhecido enquanto lugar
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para compartilhar os proprios in teresses, alem de ser o lugar onde d iversos campos do saber 

se encontram, tomando seu alargamento mais eviden te. Porem e em certos instantes que esse 

alargamento en ffen ta uma dificuldade devido a outras praticas sociais mais freqiientes, o que 

impossibilita que outros agentes exercam  suas atividades. No campo evangelico, nao e 

diferente, quando a “barreira” esta em certos atos construida culturalmente, mas que nao sao 

reconhecidos ou apropriados, a citar as festas e algumas manifesta9oes populares. Michel de 

Certeau d iz que a cidade toma diversas formas, nao pelo aspecto fisico em si, mas como seus 

agentes reconstroem e reorganizam  atraves da forma?ao de diversas opera^ oes, buscando 

satisfazer  o imaginario dos que o compoem .5 Isso faz com  que alguns percebam com  

identidade ou estranheza, os comportamentos que esta cidade demonstra. Nitidamente nao era 

um comportamento simples, mas que precede uma natureza ainda mais cosmopolitista.

2.3 Josue Sylvestre e a person ifica9ao do politico evangelico

Ao  observar que a  politica campinense e paraibana vem  ganhando a aten9ao do povo 

atraves dos processos eleitorais, o in teresse politico tambem e remetido para aqueles que 

sondam a representa9ao publica. Contudo, o representante politico detem toda a constnujao de 

uma imagem que tanto e formada de si mesmo quanto dos seus companheiros de atividade, 

sem contar com  a  participa9ao popular, seja na aceita9ao ou na nega9ao da sua pessoa. Em 

Campina Grande, isso nao era diferente, quando o objetivo era ingressar no senado como 

representante de seu Estado e, por que nao, de seu povo. Nesse ritmo, observa-se a imagem  do 

jom alista  e politico Josue Sylvestre como resultante da aproxima9ao entre a politica e a 

religiao protestante, culminando em uma grande abertura dos debates politicos no campo 

religioso.

5CERTEAU, Michel de. A Invenfao do Cotidiano I. Artes de Fazer. Petropolis: Vozes, 1996, p. 169-175.
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Segundo discurso jom alist ico no decorrer do ano de 1978, Campina Grande atravessou 

lima fase de tensdes no processo de defin i9ao polit ica para a escolha de seus representantes. 

Nesse momento, o jom alista  J osue Sylvestre ja  sondava a possibilidade de ser um 

representante do Senado Federal, a partir de seu partido, o MDB (Movimen to Democratico 

Brasileiro), partido este que “confron tava” com  o regime militar, tentando promover em seu 

discurso a democratiza^ ao e a participa9ao mais aberta da popula9ao no processo eleitoral. 

J osue era antes coordenador politico de outros in tegrantes do partido, como os ex- 

govemadores Argem iro de Figueiredo e Ronaldo Cunha Lima, alem  do ex-senador Ivandro 

Cunha Lima. Toda esta in fluencia politica e o d ialogo de interesses mutuos que havia dentro 

da cupula partidaria motivaram  Josue Sylvestre a visualizar  a possibilidade de obter um cargo 

publico para o Senado. Visto que a participa9ao de Josue seria possivel, houve nesse instante 

uma mobiliza9ao de autoridades do meio evangelico, pois alem  da possibilidade de se 

escolher um “filho” da terra, tambem seria a oportunidade de um “filho de Deus” conquistar 

um cargo publico de alta escala na sociedade campinense e paraibana. Com  toda essa 

convoca9ao, o J omal Diario da Borborema publicou no mes de ju lho de 1978, uma 

reportagem que d ivu lga o in teresse de autoridades religiosas frente a possivel homologa9ao da 

candidatura de Josue Sylvestre ao senado:

O apoio dos pastores a J osue Sylvestre foi feito atraves de carta 

endere9ada ao Senador Ivandro Cunha Lima, presidente do MDB de 

Campina Grande e tern a seguin te reda9&o: “Embora nossas igrejas nao 

participem direta ou indiretamente de qualquer atividade politica, os 

evangelicos, como cidadaos tern direitos e deveres como quaisquer 

brasileiros. Isto posto, na condi9&o de pastores e oficiais, desejamos 

manifestar atraves desta mensagem, nossa simpatia pelo surgimento da 

candidatura do lider evangelico, jom alista  J osue Sylvestre ao senado da 

Republica. Temos certeza que, em todo o estado da Paraiba, a candidatura 

do nosso estimado irmao e am igo merecera entusiastico apoio dos nossos 

irmaos, na esperan9a de que o nome de Josue Sylvestre seja efetivamente 

homologado, nos agradecemos.”

Um  outro triunfo apresentado por J osue Sylvestre, ontem, a dire9ao 

do partido a capital, foi uma outra carta endere9ada ao Senador Ivandro 

Cunha Lima, de diretorianos e suplentes de vereadores do MDB
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campinense, solicitando que o nome do evangelico seja levado a conven9&o 

de domingo.

Finalmente, urn outro tr iunfo apresentado por J osue Sylvestre, foi uraa 

m issiva dir igida ao presidente do diretorio municipal do MDB em Campina 

Grande, subscrita por filiados daquela agremia^ ao e endossando a opin iao 

dos suplentes de vereadores e diretorianos com  rela^ ao a necessidade de 

que seja apresentado um candidate a senador numa sublegenda para o 

pleito de 15 de novembro proximo e destacando que, atualmente “o nome 

que melhor reune condi95es politico-eleitorais para essa luta e do valioso 

companheiro de muitas jom adas.”6

Apesar  de a manifesta9ao polit ica ter sido posit iva para Josue Sylvestre, e valido 

ressaltar alguns detalhes importantes. Primeiramente, o proprio Josue Sylvestre, enquanto 

jom alista, tinha uma rela9ao muito amistosa com  outros especialistas na area, alem  de ter sido 

responsavel pela escrita de muitos artigos que trabalhavam tanto de assuntos politicos quanto 

socio-culturais da cidade, relembrando que foi autor de uma materia que exaltava a 

comunidade evangelica como participante do avan90 e da modemiza9ao da cidade 

campinense. J osue Sylvestre, nao apenas por ser evangelico, mas possuindo simpatia e 

identidade com  diversos lideres de denomina9oes protestantes, era observado como uma 

altemativa de grande importancia onde os evangelicos pudessem desenvolver  um modelo de 

politico cristao, podendo abrir espa90 maior para as manifesta9oes dos evangelicos na 

sociedade.

Mas a partir da fonte acima citada, pode-se ver  que, por mais que a Igreja nao se 

manifeste diretamente como entidade participante de uma atividade politica, estava 

contribuindo para a  abertura de uma “exce9ao”, atraves do jom alista  J osue Sylvestre. Apesar  

de a participa9ao politica ter sido constante na sua carreira, J osue e conhecido tambem pela 

atua9ao como autoridade religiosa de admiravel conhecimento e grande motivador das 

atividades, como e o caso da organiza9ao “Gideoes In temacionais”7, onde ele esteve 

amplamente integrado a causa, o que lhe d irecionava os elogios, principalmente dos

6 Pastor campinense pode ser indicado ao Senado pelo MDB. Diario da Borborema, Campina Grande, p. 3 ,20  de 

julho de 1978.

7 Os GideSes Intemacionais, uma organiza9ao sem fins lucrativos, realizava atividades filantropicas, inclusive na 

distribui9ao gratuita de exemplares do Novo Testamento.
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assembleianos, atraves do pastor Apolon io Amorim . Os lideres evangelicos transpareciam que 

Josue seria uma op fao importante para que as igrejas protestantes pudessem te-lo como 

representante do meio religioso, para aliar os interesses da Eclesia  com  os da sociedade 

campinense. Isto permite observar que a Igreja evangelica em si tinha seus interesses sociais 

cada vez maiores, na medida em que cu lm inava a expansao de suas praticas no meio urbano, 

como um novo conjunto de altemativas de credo, face ao catolicismo, considerado como 

hegemonico em Campina Grande. As  autoridades mobilizaram , aos poucos, a questao da 

escolha politica com  seus adeptos, para que assim , conseguissem  eleger  J osue Sylvestre como 

representante ao Senado.

Analisando tal fato, e relevante identificar que esses representantes nao eram uma 

“unanimidade” da lideran^ a evangelica, ja  que o candidato e seus simpatizantes tinham 

tambem algo em comum. Os simpatizantes da Igreja Assembleia  de Deus, por serem 

provavelmente os mais proximos do candidato, estiveram  mobilizando tanto os seus quanto 

outros adeptos de igrejas evangelicas, objetivando a candidatura de Josue Sylvestre para a 

candidatura, em contrapartida que a identifica^ ao com  o candidato trouxe tambem uma 

oposi9ao critica ao candidato adversario ao mesmo cargo, o vereador Ary Ribeiro. Ao  ver  

essa atitude, observa-se que grande por9&o dos fieis tomou a polit ica neste momento, nao 

apenas como objeto para promover a grande comunidade evangelica campinense, como 

tambem foi um meio de justificar  que a Igreja, em si, estava partindo para novas praticas 

publicas, onde a inser9ao na sociedade seria ainda mais intensa e fundamental para prolongar 

a imagem  do evangelico enquanto membro responsavel da comunidade onde vive. O que se 

pode pensar e quanto a Igreja Evangelica parcialmente estava abrindo margem a novas 

praticas sociais, a despeito de suas doutrinas ou da visao doutrinaria ante a sociedade.

No mes de ju lho de 1978, a manifesta9ao de certa parte dos lideres evangelicos se 

tom ava cada vez mais efervescen te, a partir das declara9oes de apoio a J osue Sylvestre,
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quando um representante, que nao se revelou  durante entrevista concedida ao Diario da 

Borborema, mas era iden tificado como pastor evangelico manifestou oposi9ao ao candidato 

escolhido, ex-vereador Ary Ribeiro para o senado pelo MDB:

Os evangelicos de Campina Grande nao tem in teresse em votar no 

candidato a senador pelo MDB, vereador Ary Ribeiro, pois foram 

contrariados na preteri9ao do J omalista J osue Sylvestre.8

Esse lider, na continua9ao de sua “denuncia” , da a entender que o meio evangelico nao 

somente estaria desaprovando a candidatura de Ary Ribeiro, mas que manifesta sinal de 

indigna9&o pela inelegibilidade do seu representante:

Embora se fa9am pollt ica partidaria, indicaram ao MDB o nome do 

jom alista  J osue Sylvestre, um dos candidatos a sublegenda do MDB para o 

Senado, que levaria o comprom isso de sufragar por larga margem de votos 

o nome de Josue a nao homologa9ao deste, porem, vem  ocasionando um 

mal estar muito acentuado nos meios evangelicos da Paraiba, por ser 

aquele postulante um cidadao de largo conceito em todos os setores de 

atividades, nao so no meio evangelico, como tambem na representa9ao 

cultural da Paraiba.9

Com  isso, o autor deste discurso pressupunha que a escolha de Josue Sylvestre, por nao 

ter sido aceita por maioria, na conven9ao partidaria, estava pondo em duvida, para o publico 

evangelico, a representa9ao politica a ser designada, alem  de disciplinarizar sua propria 

comunidade para a desaprova9ao do outro candidato. Ao ver  essa questao, e importante 

pensar se toda a comunidade evangelica estava totalmente envolvida com  toda a polem ica que 

envolvia  o candidato derrotado, pois uma parte dessa “elite” religiosa esteve diretamente 

mobilizada com  a  possibilidade de Josue Sylvestre ser representante politico. Outro detalhe 

esta na manipula9ao politica de escolha ou nao-escolha do candidato, visto que o sentido da 

democratiza9ao poderia ser comprometido pela in fluencia de um saber, nesse caso, o pastor, 

interferindo na chamada liberdade de escolha de seus adeptos, mesmo que, do ponto de vista 

social, nao deixavam  de ser eleitores. A constru9ao de uma imagem politica falha era 

elaborada segundo o autor do desabafo.

8 Evangelicos n io votariio em Ary. Diario da Borborema, Campina Grande, p. 1 ,27 de julho de 1978.

9 ________________ . Di&rio da Borborema, Campina Grande, p. 1,27 de julho de 1978.
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Mas o que toma mais interessante essa questao e que ha uma manifesta9ao 

aparentemente contraria ao depoimento do pastor “oculto”, onde o reverendo da Igreja 

Evangelica Congregacional, Alexandre Ximenes, declara oposifao ao artigo, defendendo a 

liberdade de escolha quanto a elei9ao.

A nossa preocupa9ao e levar  o evangelho a camadas sociais, a fim  de 

que possamos ver  o desenvolvimento do homem, nao so no sentido 

cien tifico e tecnologico, mas tambem no sentido moral e espiritual. O 

nosso povo vota em quern quer, sem nenhuma coa9§o e com  plena 

liberdade.10

O pastor Alexandre, durante a sua declara9ao, revelava-se apreensivo devido a confissSo 

anterior do “oculto”, pois a afirma9ao era resultado de uma precipita9ao de alguem  que era 

um simpatizante e pessoa proxima de Josue Sylvestre, estava se “precipitando” nas suas 

afirma9oes. Percebe-se nesse detalhe que o m eio evangelico, mesmo havendo uma certa 

rela9ao de proxim idade, expunha tambem essa rela9ao heterogenea, onde Alexandre Ximenes 

nega qualquer envolvimen to com  tal atitude e renega a declara9ao suposta anteriormente. 

Alexandre Ximenes deixa  claro que seu se iden tifica com  a ideia que se encontra nos 

principios da democracia, na questao da liberdade de escolha, ao d izer  que a  atitude de negar 

um candidate por apoio a  outro precederia uma manipula9ao sobre a escolha individual e a 

disciplinariza9ao sobre a liberdade de escolha.

A partir dessas fontes, pode-se entender que as maneiras de agir  quanto ao envolvimen to 

com  as atividades politicas estavam sendo tomadas de outros modos, nao com  o mesmo 

estranhamento que havia nos anos anteriores, mas com  uma participa9ao mais direta nas 

d iscussoes e nos interesses sociais. O que se ve e nao apenas uma divergencia aparente entre 

in telectuais e saberes politicos no tocante a escolha politica, mas a possibilidade de ampliar as 

discussoes e debates sobre a situa9ao polit ica existente, dando margem a uma diversidade de

10 Pastor Ximenes: povo evangelico vota em quern quer e sem coaijEk). Diario da Borborema, Campina Grande, 

p. 2, 28 de julho de 1978.
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posi9oes e opin ioes, o que implica no habito da analise cr itica do individuo, mesmo sendo 

evangelico, de escolher seu representante ou assumir um posicionamento poitico-partidario. 

Segundo J oanildo Burity

A sequencia que leva da adesao religiosa ao exercicio de uraa dada 

modalidade de cidadania democratica, ou  inversamente, da afirma9ao de 

uma dada identidade democratica a  exigencias de abertura do campo 

religioso a logica  da politica nao e unilinear, nem assegurada por criterios 

de compatibilidade e coerencia. A comunhao de interesses e propositos 

entre atores religiosos e atores democraticos, ou mais abstratamente, entre 

viven cia  religiosa e cultura democratica, quando se estabelece, nao se da 

por mera con fluencia ou “conversao”, as articula96es em geral se dando 

por referenda a adversarios ou conflitos/ controversias que produzem 

polariza9oes (parciais) no espa90 social, levando a agrega9ao de campos 

heterogeneos. Assim  e a rela9ao entre religiao e democracia. E preciso 

sempre analisa-la em contexto, pois ela nao se presta a generaliza9oes 

estaveis ou categor icas.11

Nos anos 70, essa abertura de d iscussoes sobre a politica dentro da igreja evangelica vai 

sendo aberta, visto que nesse periodo, a propria religiao evangelica ja  vai adentrando nas 

necessidades e ate nas prioridades da sociedade, participando em certos campos onde antes a 

discussao era minim izada, pelo receio de afastarem-se de principios elaborados com  base no 

conhecimento teologico. O que eram estabelecidos como pensamentos ou a9oes a partir de 

informa9oes ditas doutrinarias foram  aos poucos sendo re-sign ificadas, utilizando-se de 

modos que identificassem  mais com  a realidade social ou cultural, permitindo que novas 

praticas, antes reprimidas por alguns dos agentes ativos desta categoria, fossem  revistas e ate 

aceitas, para, quern sabe, estabelecer uma concilia9ao entre as praticas sacralizadas 

institucionalmente pelas igrejas, com  as novas discussoes sociais. Dai e necessario entender 11

11 Burity afirma que nem sempre esta relaijao entre religiao e democracia 6 coerente, visto que seus atores, ao 

declararem suas posi?8es, podem ora estar em convergencia com um lado, anulando ou invertendo valores ou 

categorias preconcebidas. O que se ve sobre o episbdio da candidatura de Josue Sylvestre e mais uma tentativa 

de seus simpatizantes de utilizar a religiao, ou ate mesmo a propria fe como modo de justificar a legitimidade da 

imagem politica de Josu6 . Ver BURITY, Joanildo. Religiao e Cultura Clvica: Onde os Caminhos se Cruzam? 

Recife: Fundayao Joaquim Nabuco, 1998, p. 1.
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que este foi um dos momentos em que a  comunidade evangelica esteve envolvida nos 

fenomenos previstos na sociedade e que, por fim , mostram certa rea9ao de in teresse e de 

envoivimen to, mesmo que haja diferen^ as de estrategias ou maneiras diversas de empregar 

certos d ispositivos culturais. Segundo Roger  Chartier,

O que equivale a dizer, simultaneamente, que as praticas contrastantes 

devem  ser entendidas como concorrencias, que as suas diferen9as sao 

organizadas pelas estrategias de distin9ao ou de imita9ao e que os 

empregos diversos dos mesmos bens culturais se enraizam nas disposi9oes 

do habitus de cada grupo.72

Assim , na propria complexidade da comunidade evangelica, a presen9a de uma 

diversidade politica era presente, ainda que houvesse certa admira9ao por haver um 

representante que imprim isse a imagem do protestantismo campinense na sua campanha. Mas 

o que se ve e uma maior intera9ao com  a imagem  polit ica de Josue Sylvestre, por ser alem  de 

influente na sociedade campinense, como um evangelico, que expressa positivamente para 

seus simpatizantes a correspondencia de expectativas quanto ao testemunho de uma possivel 

autoridade politica, que esta em consentimen to com  seus principios cristaos morais. Quanto 

as atitudes de outros personagens, e importante ver  como muitos ate se confrontavam com  a 

propria ideia de democracia, quando implicavam  ate com  alto tom de imposi9ao ao publico 

cristao, para a aceita9ao de Josue Sylvestre, tomando a categoria de “cidadao de largo 

conceito em todos os setores de atividades” 12 13, onde aliava identidade religiosa e cultural do 

possivel candidate com  o povo campinense. A igreja evangelica vai estabelecendo la90S de 

intera9ao na politica, assim  como nas diversas configura9oes da cidade, o que nao e diferen te 

nos anos posteriores.

12 CHARTIER, Roger. Hist6ria Cultural. Entre Praticas e Representa^fles. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, 

p. 137.

' 3 Evangelicos nao votarao em Ary. Diario da Borborema, Campina Grande, p .l, 27 de julho de 1978.
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Capitulo 3

Espetaculariza^ao da fe ou quebra de tradi^oes? As novas estrategias discursivas dos

evangelicos campinenses (1980 -  1984)

Neste capitulo, observaremos que rela^ oes a igreja evangelica assumira perante os 

acontecimentos que circundaram a sociedade campinense, visto que esse conjunto de 

movimentos religiosos vao aos poucos se instalando como igrejas em crescimento na cidade 

de Campina Grande, principalmente porque nos anos 80 e que novos movimentos religiosos 

emergem de modo fundamental para a eclosao do pluralismo religioso. Tambem  e necessario 

observar que, mesmo havendo uma ampla reciprocidade entre esses movimentos, acontecem 

os atritos e tambem as rupturas, ocasionando na d ivisao destas igrejas e a constru?ao de novos 

movimen tos1.

3.1 Sagrado para o povo, profano para os crentes?! As  novas estrategias

Os ultimos anos sao marcados pelo vasto crescimento das praticas religiosas vindas 

dos protestantes e, com  isso, tambem a multiplicidade de conceitos doutrinarios e novas 

praticas que compreendem esse movimento. Com  isso, ha tambem a elabora9ao de uma nova 

cartografia das igrejas. An tes os espa90s eram restritos mais nos lugares centrais da cidade, 

onde as “primeiras” igrejas, a exemplo da Primeira Igreja Batista, Congregacional e 

Presbiteriana, se convergiam  no mesmo espa90 onde estava instalada a catedral da Igreja 

Catolica. Com  o tempo, as igrejas foram desenvolvendo diversas estrategias que visavam  

expandir  suas congrega9oes para outros espa90s, mais distantes do lugar central da cidade.

1 Esses movimentos s io  denominados de Igrejas Pentecostais ou Neo-pentecostais, onde se observant os 

processos mais intensos de socializa<;ao, principalmente atravds de suas pr&ticas religiosas. Dario enfase a 

proliferapio de milagres e ao uso de instrumentos, tanto na linguagem quanto nos elementos simbblicos (agua, 

oleo), caracterizando um modelo de rito que se diferencia do modelo tradicional. Ver MAFRA, Clara. Os 

Evangelicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 49-59.
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Para isso, as igrejas come9aram a se envolver  com  as questoes sociais que compreendiam 

diversas comunidades, localizados em varios bairros da cidade, como Jose Pinheiro, 

Concei9ao, Bela  Vista, Nova Brasilia, Santo Anton io, etc. Tal pratica correspondia a um 

senso de m issao, onde os membros se sentiam no oficio de publicar seus codigos religiosos, 

tomando mais n itida a participa9ao evangelica na cidade.

Comparado aos anos anteriores, a infiltra9&o dos novos metodos de trabalho, 

envolvendo uma rela9ao mais proxima com  o publico foi conseqiientemente trazendo uma 

maior participa9ao dos evangelicos na propria Campina Grande, o que ocasionava grandes 

comentarios entre a  popula9ao e na imprensa. Porem o que antes era mais um posicionamento 

de aversao as manifesta9oes dos evangelicos foram dando espa90 a uma abertura de 

discussoes relevantes a atua9ao dos crentes, o que implica provavelmente no sincretismo 

religioso, onde as diversas partes, a despeito das doutrinas, come9am a compartilhar suas 

experiencias sacras. Dai percebe-se o quanto a  cidade foi sendo compartilhada por multiplas 

cren9as, para as mais variadas manifesta9oes religiosas, o que possibilitou a abertura de novas 

experiencias no cenario evangelico.

Como foi visto no capitulo anterior, a  medida em que as igrejas foram  se expandindo, 

elas transmitiam uma grande populariza9ao de sua perspicacia quanto a atra9ao ao publico. A 

ex-atr iz Darlene Gloria, entao Helena Brandao, retomando a cidade de Campina Grande, 

causou grande admira9ao e curiosidade na sua nova trajetoria, agora como missionaria que 

participou de entrevista feita pelo jom alista  Francisco Maria, da TV Borborema desta cidade, 

compartilhando com  o publico sua nova experiencia como religiosa e membro da Igreja 

Assembleia de Deus, em compara9ao com  a  sua carreira anterior de atr iz de teatro, cinema e 

televisao.

Sobre a beleza fisica  como ajuda a sua palavra, ela respondeu: “Eu 

acho que as pessoas vao mais pela curiosidade de ver  uma ‘ex’, e nesse 

espirito de curiosidade Deus opera. A beleza fisica  e uma coisa tao 

passageira. A palavra de Deus d iz que a beleza e como a erva, seca-se a
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erva e coloca-se no fogo, mas nao e pecado conservar a beleza, porque e 

uma coisa que Deus fez. Nao esta arma que nos usamos. Se Deus me fez 

perfeita, gloria a Deus que tudo isso e usado para a gloria do Senhor. Mas 

nao a fim  de estribar na sua came, porque se eu fosse confiar  nisso, eu nao 

ajudava ninguem. Como d iz o hino, “de m im  mesmo, nada tenho em que 

possa confiar, mas J esus morreu na cruz pra me salvar.”2

Ao manifestar sua fe e sua nova maneira de ver  o cotidiano, percebe-se que existem  

alguns aspectos que permanecem presentes, mesmo com  a aceita^ ao de uma doutrina, citando 

a aparencia, que segundo ela, nao afeta o fato de guardar sua propria cren9a. Para Darlene 

Gloria, a “beleza e uma coisa que Deus fez”, portanto, faz parte da sua voca9ao missionaria. 

Tendo vista esta afirma9ao da ex-atriz, ha o que pode ser uma reavalia9ao de praticas ou 

costumes, antes tornados por um sign ificado, mas que no ato de transformar seus conceitos 

morais acabam recebendo um aspecto diferen te. Muitas destas praticas passam a ser 

instrumentalizadas de outra forma, passando a ser ate “sacralizadas”, aceitas pela propria 

categoria evangelica.

Roger  Chartier trata sobre as muta9oes do tempo enquanto varia9ao de novas 

forma9oes sociais e culturais, o que para esse caso e relevante, visto que certos atos eram 

antes considerados inviaveis, inaceitaveis a um momento, com  o tempo, podem ser 

revisionados, modificando as r e d o e s  entre esses individuos com  essas estmturas, o que 

ocasiona essa varia9ao entre o homem social com  o individual.3 No caso da religiao, o homem 

pode atribuir certos comportamentos, ou abandonar outros por causa de um in teresse coletivo, 

assim  como perceber que existem  certos detalhes que sao adquiridos em uma maioria, que 

transcedem outras fronteiras. A  mulher pode usar algum elemento, desde a maquiagem  ate as 

joias, que podem ser aceitos pela maioria social, mas nao pela Igreja, particularmente a 

Assembleia de Deus.

2 Ex-atriz Darlene G16ria entrevistada no canal. Diario da Borborema, Campina Grande, p. 8 , 07 de mar^o de 

1981.

3 CHARTIER. Roger. A Historia Cultural. Entre prdticas e representa?5es. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, 

p.24-25.
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Mas no ato dessas novas institui9oes a serem formadas pela Igreja Evangelica, 

acontecem  tambem os atritos in temos entre os membros e as elites, devido a reavalia9ao e 

adapta9ao de novas praticas, o que culm inou ate na d ivisao dessas denomina9oes. Em 

Campina Grande, mais precisamente em 1982, a Igreja Congregacional na cidade estava 

passando por urn processo de modifica9oes no que d iz respeito as suas tradi9oes. Uma nova 

reflexao sobre as doutrinas e as liturgias praticadas trouxe em discussao a aceita9&o ou nao de 

renova9oes em alguns aspectos ou comportamentos da congrega9ao na Igreja, principalmente 

tomando como ponto de partida a catedral da Treze de Maio, onde ocorreram essas novas 

experiencias. Segundo o Sr. Urbano, ex-in tegrante da congrega9ao da Treze de Maio e hoje, 

congregado da catedral da Aven ida Canal, confirma por si que a igreja, ao come9ar a trabalhar 

outros modos de evangeliza9ao, entrava em choque com  o que d iz ser os principios instituidos 

pela igreja, com  a finalidade dos membros se manterem em obediencia ao que ju lga  ser a 

“palavra da verdade”.

Era muito bem  organizada, alias, e a primeira igreja evangelica em 

Campina Grande. In icialmente antes de o evangelho ser pregado em 

Campina Grande. Na epoca, era o pastor Ximenes, muito seguro nas 

doutrinas congregacionais e passou, durante todos esses anos, como lider. 

Depois houve essa infiltra9ao e d ivergencia com  outras doutrinas e dai 

ocorreu essa d ivisao.4

Neste caso, a d ivisao nao se deu simplesmente porque a congrega9ao estava 

crescendo, mas sim  por causa da dissemina9ao de novos olhares sobre as doutrinas da Igreja, 

a exemplo do batismo com  o Espirito Santo, assim  como a necessidade de alguns fieis de 

adentrarem em novas praticas que possibilitassem  mais a busca pela solu9ao de suas proprias 

necessidades. Projetaram-se em uma visao social e ate mesmo, pessoal, onde o fiel priorizava 

as questoes mais intimas de sua vida, seja no campo familiar, profissional e ate mesmo 

fmanceiro, o que implicaria numa adapta9ao da propria religiao a sua realidade. Tais 

comportamentos, antes cr istalizados por um conjunto de normas, foram aos poucos sendo

4 Entrevista concedida ao autor por Ridalvo Alves. Campina Grande, 09 de fevereiro de 2007.
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substituidas por novas posi9des, em que os individuos, mesmo nao se dizendo 

“independentes” de sua propria fe, constituem uma nova identidade, a de um cristao cada vez 

mais envolvido com  a realidade onde se encontra. Dai, os congregados de um tempo mais 

precisamente contemporaneo a epoca, desenvolvem  novas estrategias em rela9ao ao papel da 

Igreja na sociedade, o que para muitos “experien tes” seria um risco para o cumprimento das 

normas eclesiais.

De fato, grandes motivos culminaram na transforma9ao de algumas destas 

congrega9oes, o que precedeu a d ivisao interna dos congregados e a constitui9ao de novas 

congrega9oes na cidade. Essa nova cartografia da igreja evangelica na cidade esta associada 

com  o que foi visto em cita9oes anteriores, quando o envolvimen to com  uma realidade 

cotidiana era eminente, alem do mais, a Igreja evangelica ainda nao apresentava grande 

presen9a no meio social. Mas com  o avan90 dessas congrega9oes atraves de novas estrategias, 

principalmente com  o aproveitamento de elementos que foram  reconhecidos por grande parte 

da Igreja, como o testemunho de pessoas, alem  dos ritos cerimoniais que se aproximavam  

mais do publico culm inou com  uma grande mudan9a de comportamento da Igreja. An tes vista 

como uma congrega9ao “fechada” de membros, que antes so se congregavam  e realizavam  

seus ritos nos seus espa90s intemos, passaram a se aproximar ainda mais da presen9a maci9a 

da popula9ao, aumentando com  freqiiencia seus programas em espa9os publicos5, contando 

com  outros saberes, dotados de grande conhecimento teologico e habilidades reparaveis, tudo 

para divulga9ao das manifesta9oes e even tos religiosos.

3.2 “Meus pequeninos irmaos” : as rela9oes com  o povo

5 MAFRA, Clara. Os Evangelicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. P. 66-69.
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A ex-atr iz Darlene Gloria, estava sendo um referencial para a propaga9ao do 

movimento evangelico. Sua experiencia agora como crente era uma manifesta9ao do que a 

igreja evangelica estava propondo a sociedade campinense, no intuito de normatizar o homem 

para um modelo de vida dos evangelicos. Com  ela, a personifica9ao do que a Igreja estava 

propondo era a de que nao ha nenhum obstaculo para que o indivlduo se tome um crente e, 

com  isso, mobilizar  as pessoas a aderir  a Igreja Evangelica como instrumento que engaje o 

homem a um comportamento moral valido. A imagem da ex-Darlene Glor ia em compara9ao 

ao da Helena Brandao sempre era utilizada para exemplificar  a popula9ao que a Igreja 

Evangelica e construtora de um carater que aliava as questoes morais e sociais. Por outro lado, 

e perceptivel haver a presen9a constante de atribui9oes que caracterizam  o maniqueismo 

presente nessas praticas devocionais. A imagem de Darlene Glor ia e tanto person ificada pela 

propria ex-atr iz como pelo discurso dos assembleianos como “mundana”, “pecadora”, 

estabelecendo assim uma imagem inferior a “nova mulher”, entao convertida ao evangelho, 

revestida de “pureza” e praticante do bem , aos olhos da Igreja. Desconstroi Darlene e 

constroi uma outra mulher: Helena Brandao. Sai do Veu da Noiva, novela da Rede Globo na 

qual contracenou com  Claudio Marzo, e constroi outro sujeito, “sem veu  ou sem mascaras” . 

Helena, a  esposa do pastor Marcos Brandao.

Tomando esses even tos acima citados, o funcionamento da Igreja em si, vai se 

modificando aos poucos em rela9ao a sociedade por meio de suas manifesta9oes publicas, 

onde as questoes doutrinarias ou regras estabelecidas vao sendo aos poucos substituidas pelo 

discurso que precede o gerenciamento da vida, tanto individual quanto fam iliar  e em 

comunidade. As  informa9des geradas por muitos dos lideres destas denomina9oes vao sendo 

cada vez mais aderindo ao uso da transforma9ao do homem, a  ansia de mudan9a e sua 

valoriza9ao. Com  essas novas estrategias, as congrega9oes que estao aliadas a essas praticas 

exercem  ainda maior impacto com  a sociedade, pois nao ha tanto a colisao da religiosidade
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com  a cultura, mas certamente houve uma tolerancia entre ambas as partes, onde se iden tifica 

uma relevancia da propria cultura e dos habitos constituidos socialmente com  as praticas 

exercidas pelas igrejas. Isso acon tece principalmente com  a ascensao das correntes 

pen tecostais e neo-pentecostais, transformando certos comportamentos da propria Igreja, a 

despeito de fimdamentos preconcebidos pelas suas autoridades, person ificando o fiel para 

uma visao mais proxima de uma realidade contemporanea, sem  deixar  de lado sua fe. Clara 

Mafia  analisa que

Na passagem  desse pen tecostalismo tradicional para o 

neopentecostalismo ha uma transforma^ ao do paradigma de produ^ ao dos 

corpos santificados. Na Universal, por exemplo, ha um deslocamento claro 

em termos de despersonal iza^ ao do trabalho pastoral que tende a ser 

substituido por uma grande enfase na produ9ao cosm ologica -  esta sim, 

agora, personalizada e agonistica. (...) a maior flexibilidade e dinamica em 

termos cosm ologicos permitira a inclusao dos crentes em circuitos mais 

amplos, multiplos e produtores de fragmenta9ao, pois a oposi9&o com  o 

mundo nao se fara mais tao estritamente apoiada no coletivo, como na 

Assembleia; mas cada fiel devera ser capaz de produzir  uma estrategia de 

auto-preserva9ao espiritual.6

A Igreja, alem  de estar inserida ainda mais no cenario do cotidiano publico constroi de 

forma mais direta um posicionamento identico a da maioria da sociedade, no que se refere aos 

problemas eminentes no cenario urbano. A propria violencia, por ser um acontecimento que e 

combatido constantemente, nao era ignorada por estas igrejas, mas era um assunto cada vez 

mais debatido, visto que o uso dos meios violen tos caracterizava o “pecado” para os crentes. 

Portanto, adversos aos crimes, a Igreja Evangelica trabalhava a realidade sobre os crimes e as 

desigualdades, aliando os pensamentos da sociedade aos principios. Tal rea9ao descreve uma 

possivel sensibilidade as tensdes encontradas na comunidade campinense. Isto se tomou mais 

constante na medida em que esses problemas da violen cia  se alastravam no meio urbano.

Um  dos casos a  citar esta no posicionamento do Pastor da Igreja Congregacional 

Central, Claudenor Gomes de Sousa, onde o assunto tratado estava na tentativa de assassinato

6 MAFRA, Clara. Os Evang61icos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 69.
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do Sr. Orlando Pereira, quando este participava de um velor io, no interior do Cem iterio Nossa 

Senhora da Concei^ ao, no dia 06 de mar?o de 1982. O Pastor, em entrevista ao Diario da 

Borborema, revela que tal fato esta nao somente ligado a um problema de natureza social, 

ju st ifica  como um problema de natureza espiritual.

Esse homem -  continuou -  quando praticou esse crime, de antemao 

podemos informar que estava longe do amor de Deus, naquela ocasiao, 

embora tivesse no cemiterio participando de um sepultamento, que para 

m im  e um ato solene, e ainda por cima, merece o respeito por parte dos 

presentes, mas como ele nao estava com  Deus, cometeu esse erro.7 8

O entrevistado nao somente estava consentindo com  as questoes religiosas acerca da 

violencia, mas identificam-se tambem as questoes morais, onde o Pastor em seu discurso 

demonstrava exercer  um posicionamento da Igreja, mediante criterios morais adotados social 

e culturalmente. A percep^ ao do Pastor evangelico nao era apenas de uma analise teologica, 

onde ha a resistencia a violencia, mas a ideia de “ logica” para uma harmoniza9ao da 

sociedade era presente. O Pastor, em sua entrevista, lembrou das leis encaminhadas para esse 

tipo de delito, mostrando que o responsavel pelo ato cr im inoso prejudicou a integridade tanto 

da vitim a quanto dos presentes no velorio.

Identificando a partir dessa fonte, descobre-se aos poucos que as igrejas despertam 

profundo in teresse pelos problemas expressados pela comunidade campinense, sem esquecer 

que o publico evangelico encontrava-se nesse meio onde as crises ocorridas em fun9ao da 

violencia e das injusti9as eram presentes. Nesse caso, a Igreja proporcionava atos publicos 

que sugeriam a avalia9ao da propria realidade, fundamentada nas considera9oes teologicas. 

Essas manifesta9oes precedem um paradoxo entre a questao social, quanto a participa9ao da 

Igreja na “consciencia” de uma dificuldade eminente no cenario urbano, alem  da linearidade 

historica como uma teoria presente no meio evangelico, conhecida atraves do Apocalipse

7 Crime do Cemiterio: Bispo e Padre condenam violencia. Didrio da Borborema, Campina Grande, p. 5, 11 de 

setembro de 1982.

8 O livro do Apocalipse, segundo o cristianismo, esta associado a acontecimentos historicos, constituidos como 

revelagdes do tempo do “fim”, onde haveria a guerra denominada Armageddom, a luta do bem contra o mal.
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biblico. Com  isso, a Igreja tambem ocupa outros espa^ os onde antes nao havia tamanha 

participa?ao, realizando atraves de atos publicos ou in temos, manifesta9oes que uniam 

interesses voltados para o lugar com  as estrategias no campo da cren^ a, o que possibilitava 

ainda mais a visibilidade da a9ao dos sujeitos que compoem  a  Igreja perante o olhar urbano. O 

Sr. J ose Farias, em sua na Igreja Assembleia de Deus desta cidade, observava que

No tempo em que fazia  parte da Igreja da An tenor Navarro, os 

irmaos fizeram  uma reuniao na Pra9a da Bandeira, onde nao so a gente 

pregava o evangelho, como tambem conversavamos sobre os problemas da 

cidade. A violencia  que havia na cidade ja  estava incomodando as pessoas 

com  quern a gente conversava, como foi o caso dos “Mao Branca”, alem  de 

que muitos eram moradores de bairros mais “violen to”, como o Pedregal.9

Logo a Igreja ja  desenvolvendo essa imagem mais proxima com  uma “realidade” 

presente, lan9ava mao de estrategias que uniam a cren9a com  as necessidades, nao apenas 

individuais, mas coletivas, percebendo que a evangeliza9ao unida a conscien tiza9ao sobre os 

problemas urbanos conduzir ia a maior penetra9ao dos esfor90s evangelicos e um melhor 

resultado de suas estrategias. No caso da Igreja Assembleia de Deus, o uso do discurso 

religioso, alem da imagem do crente como integrante da comunidade e transmissor de uma 

postura moral, a citar Helena Brandao, seria de grande auxilio para atrair um numero maior de 

fieis as suas praticas. Exercendo uma atividade ainda mais filan tropica e ate politizada, muitos 

fieis se voluntariavam para a9oes em lugares mais empobrecidos da cidade, com  a finalidade 

de normatizar os individuos para a culm inancia de um novo comportamento, moldado 

segundo os conceitos da Igreja, objetivando a preven9ao contra atos considerados ilicitos 

como a prostitui9ao, as drogas e a criminalidade armada. O Sr. J ose Farias tambem m ilitava 

nessas a9oes.

Eu lembro que a Igreja gostava de fazer  trabalho em muitos desses 

lugares mais pobres. Como nos tinhamos igrejas em muitos bairros, ficava 

mais facil de fazer  esse trabalho. O problema e que nao era todo mundo,

Nesse imagindrio, os fieis a Deus seriam salvos e os inimigos de Deus seriam condenados. Esse trecho 6 bastante 

utilizado pelas igrejas evangelicas, como forma de revelar como certos acontecimentos historicos sao 

concementes com essas revelafbes.

9 Entrevista concedida ao autor por Jose Farias de Albuquerque. JoSo Pessoa, 9 de abril de 2007.
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mas tinha muitos irmaos que saiam pra pregar a palavra e entregar folheto, 

com ida pra quem nao tinha.10 11

Logo se percebe que a ressalva estava na participa9ao quanto aos atos filan tropicos e 

nas evangeliza^ oes. Nem  toda a congrega9ao se envolvia  do mesmo modo, assim  como as 

igrejas que compoem  a categoria dos evangelicos. No caso da Igreja Batista, as atividades se 

resumiam apenas no trabalho feito in temamente, onde os fieis levavam  seus donativos na 

intencionalidade de contribuir com  as campanhas de carater beneficente. Principalmente no 

periodo do Natal, a alusao ao nascimento de J esus Cristo estava associada no proposito da 

ajudar o proximo, onde os fieis, em meio ao momento descrito como “reflexivo e fundamental 

ao cristian ismo”11 eram motivados para a realiza9ao desses trabalhos.

Ao observar essas questoes, e interessante como a Igreja Evangelica nunca se 

comporta de maneira un ivoca, nem mesmo nas atividades que correspondem a propria cren9a. 

Roger  Chartier fa la  que nem sempre os individuos pensam a partir de um conjunto de cren9as 

da mesma maneira, visto que as ideias nem sempre sao elaboradas em consentimento. E 

possivel analisar que as atividades dessas igrejas dependiam da variabilidade que existe entre 

aquele que escreve e aquele que o recebe. Nem  todos o percebem por unanimidade ou por 

coincidencia. 12

Assim , a proxim idade entre Igreja e povo seria uma constante, visto que alem  de 

haver uma tentativa de ampliar o campo religioso em Campina Grande, habilitando-se na 

condi9ao de produzir um papel no meio popular, construindo uma imagem que procura, de 

modo parcial, estabelecer uma aproxima9ao com  a maioria.

10 Entrevista concedida ao autor por Jose Farias de Albuquerque. Jo3o Pessoa, 9 de abril de 2007.

11 Natal de Alegria. Folheto, Igreja Batista. Setembro de 1983.

12CHARTIER, Roger. A Histdria Cultural, Entre Prdticas e Representa^oes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1990, p. 120-139.
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Apocalipse

Ao trabalhar esta tematica, o pensamento e compreender ate que ponto a Igreja pode 

exercer  papeis categoricos de modifica^ ao na sociedade. Ha quern pense que somente o 

catolicismo no periodo medieval submetia a  este tipo de ordem, mas ate a nossa historia 

recente, a Igreja possuia e ainda possui essa autoridade de instituir comportamentos e praticas 

para a sociedade, permitindo dizer  que a Igreja represente, in fluencie e sujeite os individuos a 

disciplinarizajjao, estabelecendo neles uma imagem  diferente dos nao-crentes. Essa leitura 

sobre as igrejas evangelicas na cidade de Campina Grande permitiu observar que a Igreja 

tinha uma reciprocidade com  os agentes politicos, o que faz pensar que essa relagao entre 

politica e cren9a era instituida atraves de praticas compartilhadas, mesmo havendo uma 

grande complexidade. Os agentes do campo religioso, a exemplo de Josue Sylvestre, jun to aos 

saberes da eclesia , passam a se situar ainda mais no exercicio das d iscussoes sociais que 

compreendiam a cidade de Campina Grande, permitindo investigar ate que ponto esses 

homens da religiao se submetiam ao sistema politico, sendo visivel desde o in icio ate o final 

da temporalidade estudada. Por outro lado, vim os que a congrega^ ao passa a ser interpretada 

nao apenas como grupo de pessoas praticantes de uma cren9a, mas tambem como cidadaos 

que exerciam  praticas determinantes na sociedade.

A Igreja, tanto no cenario politico como nas praticas culturais, vai reavaliar certas 

mudan9as, permitindo ate na possibilidade de conciliar  todas estas a9oes, de modo de nao 

comprometa suas ideias. Mesmo assim, ha a presen9a das rupturas, muito mais nos espa90s 

in temalizados como as proprias congrega9oes, que devido a  uma renova9ao religiosa que 

pressupoe diversas apropria9oes da propria cultura, ocasiona uma complexidade em sua 

interpreta9ao, deparando entao na dissensao de seus adeptos. Dai e possivel compreender todo 

um processo de bifurcapao, ocorrida principalmente nos anos 1980, com  a emergencia de
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novas correntes religiosas, originadas das igrejas tradicionais. E interessante como esta 

mudan^ a passa a ser presente nos rituais, principalmente quando novos movimentos sao 

vistos principalmente no espa?o publico, onde a Igreja procura estar cada vez mais 

popularizado. Roger  Chartier fa la  sobre a simbologia do Estado que poderia ser tambem 

aplicado a este caso, quando

Esta simbolica exprime-se tambem por meio de cerimonias, gestos e 

rituais. A  sua maleabilidade e grande, o que toma possivel a sua 

manipulaQao pelos diferentes poderes que se permitem  abandonar certas 

formas. 1

Percebe-se que a Igreja estava deixando mais o enclausuramento do espa<?o fechado e 

permitindo-se adentrar nos espagos publicos, atraves dos diversos mecanismos utilizados 

enquanto estrategias de configura9ao. Dai a conexao com  o espa90 social, atraves das a9oes 

ligadas as institui9oes de educa9ao, da saude e da politica, fez com  que a Igreja Evangelica 

implantasse cada vez mais o seu modelo, suscitando a abertura de multiplas manifesta9oes 

religiosas dentro da urbs campinense.

1 Estas transformapSes das praticas culminavam num sentido mais diferenciado que o anterior, resignificando 

alguns costumes e permitindo que outros elementos fossem inseridos nas cerimonias. Dai 6 possivel ver a 

sacraliza9ao de alguns costumes, junto as manifesta5oes do culto evangelico. Ver CHARTIER, Roger. A 

Historia Cultural. Entre Pr&ticas e Representa96es. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 221.
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ANEXOS



Fontes jornallsticas

Evangelicos rcalizam concentra^ao

Os evangelicos de Campina Grande tambem estiveram  presentes as comemora9oes do 

Centenario. Participando do desfile, atraves de representa9des de colegios d ir igidos por 

pastores e diretores protestantes, os crentes resolveram , ainda, armar um palanque na pra9a da 

bandeira e, dali, em concentra9oes publicas in iciadas na noite de ontem, deram continuidade 

ao seu programa de festividades.

Ontem  a  noite podia-se ver  a multidao que se formou nas imedia9oes daquela mais 

central pra9a da nossa cidade, para ouvir  a  prega9ao dos oradores evangelicos, o principal dos 

quais foram  o ilustre visitan te Mario Barreto Fran9a, que emocionou os presentes com  as 

cita9oes biblicas e as ilustra9oes que fez para os presentes.

Didrio da Borborem a, Cam pina Grande, p. 7, 16 de outubro de 1964.

Contribui9§o dos Evangelicos ao Desenvolvimento de Campina Grande

Josue Sylvestre

O processo de uma regiao nao depende da exclu siva  atividade dos poderes publicos, 

mas soffe decisivamente a in fluencia da in iciativa privada, representada nao apenas pelas 

for9as econom icas, mas tambem por diversos outros grupos integrantes na comunidade.

Campina Grande e um caso tipico da cidade, onde as realiza9oes de empresas e 

entidades particulares, ou  melhor, nao govemamentais, sempre formaram na vanguarda da 

a9&o oficial invertendo em muitas ocasioes a ordem  natural das coisas.

E tao marcante essa presen9a no curso da Historia da “Rainha da Borborema” que ja  

se tomou lugar comum a cita9ao do dinamismo, da voca9ao progressista do povo campinense, 

superando atraves do seu reconhecido arrojo as barreiras que antepoem ao seu trepidante 

desenvolvimento.

Ao lado da participa9ao de inumeros setores comunitarios, pretendemos acentuar nesta 

oportunidade a contribui9ao dos evangelicos a destacada posi9ao ocupada por esta cidade no 

quadro represen tativo dos mais importantes municipios brasileiros.

Segundo o nosso ponto de vista filosofico, a maior importancia dessa atua9ao se 

circunscreve ao largo setor da atividade espiritual, atraves da difusao da verdade evangelica, 

que nao e simplesmente um trabalho proselitista, mas um esfor90  diariamente recompensado, 

objetivando a transforma9ao de vidas e a in tegra9ao de autenticos parias no seio da sociedade.

Para quern so se preocupa com  fatos evidentemente materiais, argumentaremos entao 

com  a fr ieza dos numeros e a indica9ao das ocorrencias.

Come9amos pelo aspecto urbanistico e verificaremos a existencia dos grandes 

edificios, enriquecendo a estatistica predial e a estetica de nossas ruas, como e o caso dos 

templos centrais das igrejas Congregacional (Rua 13 de maio) e Assembleia de Deus (Rua 

Antenor Navarro), alem  do pequeno porem bonito Templo Batista da Pra9a Clementino 

Procopio e da inponente edifica9ao que esta sendo levada a efeito pelos presbiterianos nas 

proxim idades da Pra9a do Trabalho. Menos relevantes quanto as dimensoes dos predios, 

porem sumariamente importantes pelo que representam como ponto de referenda indicativo 

do surto do progresso dos nossos bairros, podem ser aqui alinhados o Templo Presbiteriano



Independente da Rua Silva  Jardim e a congregaq^ o da Assembleia  de Deus a Rua Campos 

Sales, ambos no bairro de Sao Jose; as sedes das l a Igreja Batista da Liberdade e 2a 

Presbiteriana, as ruas Alm irante Barroso e Odon  Bezerra, respectivamente; a  congrega?ao da 

Rua Oswaldo Cruz pertencente a Igreja Congregacional e as dos bairros de Santa Rosa e 

J eremias, filiadas a Assembleia de Deus. (...)

No setor educacional, a preocupa^ ao dos evangelicos e por todos conhecida, existindo 

escolas primarias em todas as igrejas, valendo ressaltar pelo sentido organ izacional que os 

caracteriza o Institute de Educa^ ao Joao Clim aco Ximenes, suntuosa sede propria a Aven ida 

Getulio Vargas ja  com  tradi^ ao firmada nessa cidade e as escolas da Assembleia de Deus e da 

Presibiteriana Independente. (...)

No Campo artistico-cultural, todas as igrejas mantem conjuntos corais organizados 

para a interpreta9ao de musicas sacras e civicas, atraves do canto orfeon ico, alem da 

existencia de duas escolas e bandas de musica mantidas pelas igrejas Congregacional e 

Assembleia de Deus, sendo que a desta ultima obteve destacado lugar no estado em certame 

realizado no ano de 1960. (...)

No setor da assistencia social encontramos o Ambulatorio Sinha Mourao, mantida pela 

l a Igreja Batista a “Caixa  de Assistencia Socia l” da Assembleia  de Deus, importante 

sociedade muutaria; a Assistencia Social Eduardo Car los Pereira da Igreja Presbiteriana 

Independente, alem  de serviqos assistenciais prestados pelas demais igrejas, sendo que a 

Congregacional esta organizando atualmente o seu ambulatorio. (...)

Seria impossivel a enumerat^ao em artigo de jom al de tudo quanto foi praticado ou de 

tudo quanto esta sendo feito presentemente em  organismos evangelicos de Campina Grande; 

todavia estamos certos de que para o observador imparcial o que aqui por nos evidenciado, 

basta para a constata^ ao de que as atividades das agrem ia?6es representativas desse credo 

religioso foi inegavelmente posit iva para o processo desenvolvimentista da cidade que agora 

ve transcorrer o seu 100° aniversario.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 4, 18 de outubro de 1964.

Evangelicos participant do Centenario

Perante entusiastica multidao que acorreu domingo a noite a tradicional Pra?a da 

Bandeira, terminou fest iva e brilhantemente a campanha evangelica do Centenario, 

programa9ao realizada pelos protestantes locais integrante as festividades oficia is pela 

passagem do 100° an iversario de Campina Grande.

O desfile foi abrilhantado pelas bandas de musica da Assembleia de Deus desta cidade 

e da capital pemambucana, sendo que esta ultima composta de mais de 40 figuras. Apresentou 

excelen tes pe9as musicais, com  uma execu9ao que impressionou a quantos presenciaram a 

concentra9ao evangelica da Pra9a da Bandeira, destacando-se a apresenta9ao da obra-prima 

de Haendel (Alelu ia).

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 7, 20 de outubro de 1964.

Campinenses participaram da Conven9ao Batista



A memoravel passeata foi abrilhantada pela Banda Batista e por pelotoes de mo9as 

conduzindo as bandeiras do Brasil e de todos os estados da Federa9ao. Alem  dos pavilhoes de 

mais de cem  paises onde ha m issoes dos batistas.

O programa constou do desfile dos pavilhoes nacional, estaduais e estrangeiros, 

discurso do secretario da jun ta de m issoes estrangeiras do sul dos Estados Unidos, can ticos de 

hinos pela multidao, por conjuntos e pelo grande coral das campanhas com  cerca de 2000 

figuras.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 8, 7 de fev er  eiro de 1965.

Ginasio Evangelico funciona esse ano

Funcionara no corrente exercicio (...) o Ginasio Evangelico, subrodinado ao Insituto 

de Educa9ao Joao Clim aco Ximenes. Objetivando a instala9ao do Ginasio Evangelico, o 

secretario de educa9ao, Sr. Nominando Din iz, em recente ato, nomeou o inspetor estadual de 

ensino, naquela casa, Professor Raimundo Gadelha Fontes, tendo autorizado provas de 

admissao para proxima semana.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 3, 19 de fev er  eiro de 1965.

Ginasio Evangelico inicia ano letivo na quarta-feira

O diretor do Ginasio Evangelico, Professor Euclides Gomes da Costa, in formou a 

reportagem do “Diario da Borborema” que ainda hoje convidara um in telectual para 

pronunciar uma aula in icial daquele educandario.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 7, 20 de margo de 1965.

Evangelicos promoverao Semana de Teatro em Campina Grande

Tera in icio na primeira semana de agosto do corrente ano a I Semana de Teatro 

Evangelico de nossa cidade. Sera uma promo9ao das Mocidades Evangelicas de Campina 

Grande, que estarao coesas no sentido de difimdir a arte teatral em nossa cidade. A promo9ao 

recebe a coordena9ao das seguintes pessoas: Divaldo Fernandes e Walm ir  Rocha (Igreja 

Congregacional); J osaniel Fonseca (Igreja Batista), J ose Santana, Democrito Araujo, J oel 

Cavalcan te e Carlos Alberto Figueredo (Igreja Presbiteriana), Reverendo Sebastiao 

Guimaraes (Igreja Presbiteriana Independente). Esta condi9ao vem  se movimentando para 

fazer  com  que a Semana de Teatro Evangelico se tome um acontecimento inedito na historia 

do teatro em nossa terra.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 3, 23 de margo de 1971.



Assembleia de Deus fara festa de jubileu de ouro

A Igreja Evangelica Assem bleia  de Deus, na Rua Antenor Navarro n° 693, ja  institui 

com issoes para preparar a programa?ao do Jubileu de Prata que ocorrera em janeiro de 1974.

Para os trabalhos foram  criadas cinco com issoes, assim  constituidas: executiva, Pastor 

J ose Apolon io; financeira, Major Cavalcan ti, An ton io Bezerra e Manuel Martins; de 

hospedagem, Raimundo Nonato e J oao Benedito; r e d o e s  publicas, Pedro Bezerra, Ruth 

Morais e J uraci Farias; de organiza9ao e levantamento, Isabel Confessor , J oaci Farias e 

Francisco Pacheco de Brito.

Tomarao parte da festa a banda da musica local, conjunto Can tico Pentecostal, 

conjunto Can ticos Preciosos, alem  de outros. Estarao presentes autoridades, varios pastores do 

sul do pais e estados vizinhos.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p .9, 28 de m ar go de 1973.

Sociedade religiosa tem semana festiva

Informa^ oes da Igreja Presbiteriana em Campina Grande indicam  que a partir de 

quarta-feira ate o dom ingo proximo, serao realizados trabalhos especiais no templo da Igreja 

comemorando o an iversario da uniao da Mocidade.

A programa9ao toda esta sob a responsabilidade dos joven s daquela igreja, que estao 

em grande movimenta9ao, ultimando os preparativos para o bom andamento da festividade. 

Estarao presentes conjuntos musicais de Recife e J oao Pessoa para maior brilhantismo dos 

cultos.

O Pastor Ismael Feijo e o lider espiritual da Igreja Presbiteriana nesta cidade. Ele se 

encontra muito alegre com  os joven s de sua igreja, e por isso mesmo, espera que a  semana de 

trabalho seja vitoriosa, quanto festiva.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 8, 23 de setem bro de 1973.

Evangelistas: congresso feminino terminou ontem

Term inou ontem, as 19 horas, na Igreja Congregacional Central desta cidade, o V 

Congresso das Un ioes Auxiliadoras Femininas da 15a Reuniao Adm in istrativa a Uniao das 

Igrejas Evangelicas Congregacionais do Brasil.

Durante o Congresso, foram  debatidos var ios temas entre os quais o lema: “conosco 

Senhor, nosso Deus, para nos ajudar” , que foi o lema do Congresso e objeto de palestra do 

Reverendo Edgar Leite, que veio exclusivamen te de Caruaru para este fim . Lideran9a foi de 

objeto de palestra do Reverendo Armando Torres, de Campina Grande. O congresso teve uma 

participa9ao efet iva de 30 mulheres.

O Reverendo Daniel Gon9alves Lima, presidente da Uniao das Igrejas Evangelicas 

Congregacionais do Brasil e seu secretario execu tivo Deneci Gon9alves da Rocha ,vieram  do 

Rio exclusivamen te para participar do evento e declararam ter encontrado entre os 

evangelistas congregacionais desta cidade um espirito muito animado, todos dispostos e 

trabalhadores,

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 8, 16 de ja n eiro de 1974.



Teologo paulista visita Campina Grande

Encontra-se em visita  a Campina Grande o teologo e professor de Filosofia  Paulista 

Irineu Monteiro de Pinho. Esta e a quarta vez que o ilustre intelectual visita  nesta terra, onde 

segundo a firma tem encontrado verdadeiros seguidores dos ensinamentos biblicos.

“Conheci por outro lado pessoalmente o grande Jose Lins do Rego. Cheguei a 

entrevista-lo para o jom al ‘O Tem po’, um antigo matutino de Sao Paulo. Em  minhas 

atividades de imprensa, conheci tambem o velho Jose Americo. An tes havia lido ‘A 

Bagaceira’ e e in teressante lembrar aqui que, em  homenagem a ele em 1973 (cursava eu a 

universidade de Mogi das Cruzes, realizando a especializa9ao em literatura brasileira 

modema), ‘A Bagaceira’ foi eleita para um periodo de analise literaria.”

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 2, 22 de ja n eiro de 1974.

Batistas comemoram seu 52° aniversario

A Organiza?ao Eclesiastica da Primeira Igreja Batista de Campina Grande, estara 

comemorando, no proximo dia 5 de mar90, seu 52° an iversario, aqui, no Planalto da 

Borborema. Para festejar, convidou-se o Pastor Tomaz Jose de Agu iar  Munguba, para a 

entrega da mensagem da mensagem  de gratidao. O Pastor Tomaz e o lider espiritual da 

Primeira Igreja Batista de Joao Pessoa e foi um dos preletores do II Acampamento da 

J UBAIBA.

Durante as solenidades devera ainda estar presente o conjunto da mesma igreja, 

denominados Mensageiros de Cristo. Este conjunto e composto por joven s dedicados a causa 

da religiao e ao culto Batista.

Para maior brilhantismo das festas de aniversario da Igreja Batista Campinense, estao 

sendo convidados os campinenses em geral, as igrejas evangelicas e a  imprensa para se 

fazerem  presentes ao local da reuniao que devera ser no dia 5, as 20 horas, na Primeira Igreja 

Batista em  Campina Grande.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 8, 3 de margo de 1974.

Pastor diz que carnaval e uma festa profana

“O Carnaval e uma festa profana pelo fato de ser uma expansao de apetites unicamente 

camais, contrariando os principios biblicos. Desta forma e uma prova do divorcio do homem 

com  Deus.”

Palavras do Pastor da Igreja Batista do bairro da Liberdade, Baruch da Silva  Bento, 

tecendo comentarios acerca do Carnaval.

Para todos os joven s daquela Igreja, como tambem para os mais velhos, desde o ultimo 

sabado, prolongando-se ate ter9a-feira a noite, esta havendo um retiro no acampamento 

batista, em Lagoa Seca. So do bairro da Liberdade, estao participando 32 jovens.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 10, 5 de fev ereiro de 1978.



Pastor Campinense pode ser indicado ao senado pelo MDB

A terceira sub-legenda do MDB, na disputa para o senado e cu ja in d icad o  cabera ao 

diretorio municipal de Campina Grande, ao que tudo indica, recaira no evangelico Josue 

Silvestre que nesta cidade coordenou as campanhas politicas de Argem iro e Petronio 

Figueiredo, Newton  Rique, Ronaldo e Ivandro Cunha Lima.

Sabe-se que os evangelicos paraibanos estao na disposi^ ao de sufragar o nome de 

Josue Sylvestre, da legenda do MDB, para o senado e para deputado estadual tomarao a votar 

em Socrates Pedro, pois embora sendo da ARENA, nao ha a vincula9ao dos votos destinados 

aos candidates a senador e a Assembleia  Legislativa.

Chega-se a essa conclusao quando se sabe que Socrates tomara a contar com  o apoio 

dos pastores protestantes do Estado, ao mesmo tempo em que Josue conta com  uma 

proclama9ao, no mesmo sentido, assinada por 31 pastores evangelicos.

Carta a Ivandro

O apoio dos pastores a J osue Sylvestre foi feito atraves de carta endere9ada ao 

Senador Ivandro Cunha Lima, presidente do MDB de Campina Grande e tern a seguinte 

reda9ao: “Embora nossas igrejas nao participem  direta ou indiretamente de qualquer atividade 

politica, os evangelicos, como cidadaos tern direitos e deveres como quaisquer brasileiros. 

Isto posto, na condi9ao de pastores e oficiais, desejamos manifestar atraves desta mensagem, 

nossa simpatia pelo surgimento da candidatura do lider evangelico, jom alista  J osue Sylvestre 

ao senado da Republica. Temos cer teza que, em todo o estado da Paraiba, a candidatura do 

nosso estimado irmao e am igo merecera entusiastico apoio dos nossos irmaos, na esperan9a 

de que o nome de Josue Sylvestre seja efetivamente homologado, nos agradecemos.”

Um  outro triunfo apresentado por J osue Sylvestre, ontem, a  dire9ao do partido a 

capital, foi uma outra carta endere9ada ao Senador Ivandro Cunha Lima, de diretorianos e 

suplentes de vereadores do MDB campinense, solicitando que o nome do evangelico seja 

levado a conven9ao de domingo.

Finalmente, um outro tr iunfo apresentado por J osue Sylvestre, foi uma m issiva 

d irigida ao presidente do diretorio municipal do MDB em Campina Grande, subscrita por 

filiados daquela agremia9ao e endossando a opin iao dos suplentes de vereadores e 

diretorianos com  rela9ao a necessidade de que seja apresentado um candidate a senador numa 

sublegenda para o pleito de 15 de novembro proximo e destacando que, atualmente “o nome 

que melhor reune condi9oes politico-eleitorais para essa luta e do valioso companheiro de 

muitas jom adas.”

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 3, 20 de ju lh o  de 1978.

Sylvestre diz que nao ha divisao no MDB de Campina

Otim ismo -  J osue Sylvestre voltou  a expressar seu otim ismo, afirmando que “con fio 

plenamente na vitoria, hoje, durante a previa que a conven9ao do MDB realizara.”

“O que ofere90  ao meu partido e a coragem , a determina9ao e a capacidade de luta 

para percorrer o Estado, de Cabadelo a Cajazeiras, levando ao povo da Paraiba a mensagem 

libertadora da oposi9ao, combatendo os erros do govem o e apontando os caminhos da 

reden9ao do povo brasileiro.”



Finalizou dizendo que “ja  se arregimentam para a luta, ex-companheiros de jomadas 

politicas, irmaos evangelicos de todas as denomina9oes. Faremos uma grande avalanche de 

entusiasmo e trabalho que carrera m ilhoes de votos para o MDB, pois para isso temos 

conhecimento dos problemas, capacidade de transmissao e vocaijao para a vida politica.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 2, 23 de ju lh o  de 1978.

Evangelicos nao votarao em Ary

“Os evangelicos de Campina Grande nao tem interesse em votar no candidate a 

senador pelo MDB, vereador Ary Ribeiro, pois foram  contrariados na preterifao do jom alista  

J osue Sylvestre.” A afirma9ao foi feita ontem na reda9ao do DB por um pastor campinense 

que solicitou que o seu nome nao fosse revelado, sob a alega9ao de que “como um dos 

subscritores do manifesto de solidariedade a candidatura de Sylvestre, estou autorizado a falar 

em nome dos pastores e oficiais das igrejas evangelicas da cidade.”

Recordou que os evangelicos, atraves de suas lideran9as -  pastores e oficiais de igreja 

-  “embora se fa9am polit ica partidaria, indicaram ao MDB o nome do jom alista  J osue 

Sylvestre, um dos candidatos a sublegenda do MDB para o senado, que levar ia o 

compromisso de sufragar por larga margem de votos o nome de Josue a nao homologa9ao 

deste, porem vem  ocasionando um mal estar muito acentuado nos meios evangelicos da 

Paraiba, por ser aquele postulante um cidadao de largo conceito em todos os setores de 

atividades, nao so no meio evangelico, como tambem na representa9ao cultural da Paraiba.”

Nao votam

Depois de assegurar que Josue Sylvestre estava “a altura de representar o nosso estado 

na alta camara do pais”, o pastor evangelico campinense, respondendo a uma indigna9ao, 

revelou  que “o MDB assim , perdeu milhares de votos”, pois “de maneira nenhuma 

suffagamos o nome do candidate Ary Ribeiro, o que representara um prejuizo para a legenda 

da oposi9ao.”

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 1, 27 de ju lh o  de 1978.

Pastor Ximenes: povo evangelico vota em quern quer e sem coa<;ao

“A nossa preocupa9ao e levar  o evangelho a todas as camadas sociais, a fim  de que 

possamos ver  o desenvolvimento do homem nao so no sentido cien tifico e tecnologico, mas 

tambem no sentido moral e espiritual. O nosso povo vota em quern quer, sem nenhuma 

coa9&o e com  plena liberdade.”

Essa manifesta9ao do titular da Igreja Congregacional foi o proposito de uma noticia 

d ivulgada ontem pela imprensa local, com  afirma9oes de um outro evangelico da cidade cujo 

nome nao foi revelado a seu pedido, dando con ta que os membros das igrejas evangelicas 

locais nao ir iam votar no candidate emedebista ao senado, vereador Ary Ribeiro, por ter sido 

o jom alista  J osue Sylvestre preterido pelo MDB como postulante ao senado.

Surpresa



O Pastor Alexandre Ximenes adiantou ainda que “fiquei surpreso ao ler nos jom ais de 

hoje (ontem) uma manifesta^ ao contraria ao vereador Ary Ribeiro em nome dos evangelicos 

campinenses, tenho como meu dever  esclarecer  ao publico de urn modo geral que tais 

declara9oes nao foram  prestadas pela minha pessoa. Analisando as mesmas pude ver  certas 

precipita^ Ses que me deixaram  estupefato e, ao mesmo tempo, apreensivo.”

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 9, 28 de ju lh o  de 1978.

Josue: fui injusti^ado, mas nao dividirei o MDB

“Afirm ei no discurso proferido na con ven ^ o de MDB que meu compromisso e com  o 

povo. Assim  mesmo considerando-me in justi?ado, nao dividirei o MDB partido que ajudei a 

organizar no Estado da Paraiba, enquanto muitos que votaram contra mim  na previa do dia 23 

estavam escondidos sob a  capa da om issao, da acomoda9ao ou do medo”. Revelou  ontem o 

jom alista  J osue Sylvestre, ex-candidato a sub-legenda do MDB ao senado que perdeu para o 

senador Ary Ribeiro.

“Como soldado permanente da democracia e de luta pelos legitimos interesses do 

povo, nao poderia cindir o partido que atualmente e o unico instrumento legal para a 

manifesta9ao da von tade popular. Entretanto, tenho o dever de dar uma satisfa9ao a 

correligionarios e am igos que ja  se engajavam  na campanha bela e dinamica que farlamos.” 

Complementou.

Evangelicos

O ex-candidato a sublegenda acha que inquestionavelmente ele traria a legenda 

contingentes evangelicos de Cabedelo a Cajazeiras. “Tenho copia e o original esta com  o 

deputado Humberto Lucena da mensagem  enviada ao MDB por 31 pastores e oficiais da 

Igreja Evangelica, com  atua9ao em cerca de 70 municipios do Estado, assegurando apoio ao 

meu nome. Eles votariam no evangelico Josue Sylvestre, e nao no emedebista J osue. e 

evidente o preju izo que o partido tera, pois esses votos se dispersarao pelas seis candidaturas 

ao senado.”

“A proposito,quero esclarecer  que nao havia um compromisso das igrejas. Eu proprio 

nao aceitaria tal coloca9ao. O que havia era a solidariedade de pastores e lideres, como 

cidadaos e eleitores, alguns deles eleitores in clusive votariam pela primeira vez na oposi9ao 

conforme fizeram  questao de declarar.”

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 2, 2 de agosto de 1978.

A Ex-Darlene Gloria volta a Campina para pregasoes evangelicas

A ex-atr iz de cinema, teatro e televisao, Darlene Gloria, estara realizando prega9oes 

evangelicas a partir de hoje, no templo do Tabemaculo Evangelico, localizado as margens do 

A9ude Velho.

A  ex-Darlene Gloria, hoje Helena Brandao, vem  a Campina Grande pela segunda vez, 

e sua mensagem, acompanhada de musicas sacras interpretadas por ela mesma, e um alerta 

contra as drogas, a embriaguez e a vida desregrada que ja  foi a ton ica de sua existencia e 

entende ser este o caminho percorrido por grande parte da juven tude dos nossos dias. Com  ela 

tambem se apresentara seu marido, o pastor evangelico Marcos Vin icius, pregador sacro.



As reunioes terao in icio as 19:30 hs. Gerson  Barbosa espera grande comparecimento 

hoje e amanha, especialmente de pessoas nao evangelicas e que desejam  conhecer a 

experiencia de uma “jovem  que alcan^ ou os pincaros da glor ia como artista e nao tinha paz, 

somente alcan^ ada segundo ela, quando entregou sua vida a J esus Cr isto” .

Helena Brandao (ex-Darlene Gloria), esta vindo de uma serie de conferencias na Igreja 

Episcopal do Recife, onde realizou, alem  das prega^ oes notumas, palestras exclusivamen te 

para mo9as e senhoras, durante alguns dias da semana passada.

Didrio da Borborem a, Cam pina Grande, p. 9, 2 de agosto de 1978.

Ary: o povo conhece ate meus sentimentos

Em nota redigida, a punho, de apenas oito linhas, o vereador Ary Ribeiro, candidate 

do MDB ao senado, representado a oposi9ao campinense afirmou ontem que e um homem de 

vida publica conhecida em Campina Grande e que “o povo me conhece ate mesmo na 

intimidade dos meus sentimentos.” Esta sua manifesta9ao foi a proposito das declara9oes do 

jom alista  J osue Sylvestre, ex-candidato a sublegenda do MDB ao senado, que perdeu para 

Ary Ribeiro na elei9ao prelim inar da conven9ao regional do partido, para indica9ao das 

candidaturas que postularam a senatoria, nas proximas elei9oes.

Ary Ribeiro cr iticou indiretamente o seu colega  de partido que voltou  a  insinuar que 

houve manobras “articuladas” pelos proprios companheiros do partido que o prejudicaram, ao 

mesmo tempo em que voltou  a se considerar um candidate em melhores condi9oes do que o 

indicado pela imprensa. Ary foi taxativo: “Hoje, aos 41 anos, tenho cer teza de que a infancia 

ja  passou por m im .” Conclui.

Didrio da Borborem a, Cam pina Grande, p. 8, 3 de agosto de 1978.

Josue acha que candidatura de Campina e ideia do povo

“Por mais honroso que seja, nao posso aceitar a patem idade de uma ideia de tanta 

magnitude como a campanha pela indica9ao de candidates de Campina Grande ao govem o do 

Estado. Ela e de todo o povo campinense.” Assegurou  ontem o jom alista  J osue Sylvestre, 

assessor parlamentar do Senador Ivandro Cunha Lima, autor de um artigo publicado no DB, 

defendendo a elei9&o de um filho da terra no cargo de govemador da Paraiba, via  elei9oes 

diretas em 1982, que mereceu comentarios na Camara Municipal, pelo vereador Lindaci 

Medeiros, do PMDB, com  a adesao a tese de outros peemedebistas locais.

“O que fiz, na realidade, foi interpretar os sentimentos do povo de Campina Grande e 

dos demais municipios do compartimento da Borborema. Alias, a in iciativa nao foi tomada 

em termos partidarios, mas no ambito longo e abrangente do interesse comunitario. Neste 

momento, como assinalei claramente no artigo focalizado pelos comentarios da imprensa e 

registrado nos anais da Camara Municipal por indica9ao do vereador Lindaci Medeiros, nao 

nos interessa propor nomes nem sugerir legendas partidarias.” Complemen ta Josue Sylvestre.

Conscien tiza9ao

Segundo ainda o jom alista  e assessor parlamentar do senador Ivandro Cunha Lima, 

que se encontra em Campina Grande, coordenando a festa que sera realizada no proximo 

sabado, em comemora9ao ao transcurso dos 50 anos de idade do parlamentar campinense, “o



movimento e muito amplo para ficar  jungido aos lim ites de um partido politico” e exp lica por 

que:

“A ideia nao pode ser bandeira isolada do PMDB, mas esta come9ando como um 

processo de conscien tiza9ao e divulga9ao de uma vontade latente e culm inara como uma 

incontrolavel e avassaladora demonstra9ao de for9a da comunidade disposta a retomar o seu 

destino de permanente desenvolvimen to.”

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 2, 23 de m aio de 1980.

Gidedes Internacionais fazem encontro regional hoje em Campina Grande

A partir das oito horas da noite, no auditorio do antigo INPS, a  Rua Joao Louren90 

Porto, estarao reunidos no 1 Encontro Regional do Nordeste, os “Gideoes Internacionais”, 

entidade evangelica que distribui a Biblia  Sagrada, gratuitamente, em mais de 120 paises.

Alem  dos representantes nordestinos, tambem estao em Campina Grande membros da 

diretoria nacional da entidade, como o presidente Sr. Gunther Kuhnrich, executivo 

empresarial na capital paulista; o vice-presidente, jom alista  J osue Sylvestre, de Brasilia; o 

tesoureiro industrial Bonfim  Agu iar  de Ribeirao Preto, SP; e o secretario execu tivo, advogado 

Anton io Alvim , residente em Campinas, SP, onde esta localizada a sede de “Os Gideoes 

Internacionais do Brasil” .

A  programa9ao do encontro engloba palestras e treinamento para os Gideoes do 

Nordeste, relatorios das atividades, um culto evangelistico no cal9adao, um jan tar de 

confratemiza9ao com  pastores da cidade no Clube Campestre e visitas as principals igrejas 

evangelicas de Campina Grande, amanha pela manha. O conclave sera encerrado amanha as 

12 horas.

O grupo local sera desenvolvido intensa distribui9ao de novos testamentos e em outras 

areas defin idas no manual de atua9ao de “Os Gidedes” .

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 8, 31 de m aio de 1980.

Ex-atriz Darlene Gloria entrevistada no Canal

A ex-atr iz Darlene Gloria, agora irma Helena Brandao, convertida ao cristianismo 

praticante pela Assembleia  de Deus, esta em Campina Grande desde quarta-feira, atendendo 

convite do Pastor Gerson  Barbosa, proferindo uma serie de conferencias nos templos 

evangelicos da cidade, amanha ate domingo.

Irma Helena Brandao, concedeu entrevista ao programa “Con fidencial”, da TV 

Borborema, Canal 9, ao jom alista  Ch ico Maria, respondendo as mais variadas perguntas, 

inclusive do publico que escreveu a produ9ao do programa.

Na entrevista falou  sobre beleza, conversao a sua religiao, problemas e relacionamento 

da fam ilia e como destaque ressaltou que o d ivorcio em  um mal necessario.

Sobre a sua beleza fisica  como ajuda a  sua palavra, ela  respondeu: “Eu acho que as 

pessoas vao mais pela curiosidade de ver  uma ‘ex’, e nesse espirito de curiosidade Deus 

opera. A  beleza fisica  e uma coisa tao passageira. A palavra de Deus d iz que a beleza e como 

a erva, seca-se a erva e coloca-se no fogo, mas nao e pecado conservar a  beleza, porque e uma 

coisa que Deus fez, nao esta arma que nos usamos. Se Deus me fez perfeita, glor ia a Deus que 

tudo isso e usado para a  glor ia do Senhor. Mas nao a fim  de estribar na sua came, porque se



eu fosse confiar  nisso, eu nao ajudava ninguem. Como d iz o hino, de mim  mesmo, nada tenho 

em que possa confiar, mas J esus morreu na cruz para nos salvar.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 8, 7 de m ar go de 1981.

Crime do Cemiterio: bispo e padre condenam violencia

Longe de Deus -  para o Pastor Claudenor Gomes de Sousa, da Igreja Congregacional 

Central, desta cidade, o atentado sofr ido pelo marchante Orlando Pereira da Silva, no interior 

do cemiterio Nossa Senhora da Con ceifao, na ultima segunda-feira, embora nao tenha ainda 

sido comprovado, aconteceu por vingan fa , mas admite que pode ter sido um erro de pontaria 

por parte do atirador, ja  que na ocasiao existia  dezenas de pessoas no local.

Claudenor Gomes analisou o barbaro e inusitado crime, na qualidade de homem 

religioso e baseado na Biblia, disse que “esta escrito naquele livro sagrado de Deus que 

muitos crimes iriam acontecer na face da Terra e acha que ele tudo isso esta sendo 

comprovado, pois como se ve, a cada dia que passa, a cr im inalidade se alastra, nao so nesta 

cidade, e sim  em todo o mundo.” Segundo ele, outras cenas como aquela continuara 

acontecendo.

Ele afirmou ainda que o fato de ter sido registrado o trafico incidente no interior do 

Campo Santo, ja  pode ser encarado como uma normalidade, devido ao grande numero de 

assassinatos que vem  ocorrendo, ultimamente.

- Esse homem -  continuou, - quando praticou esse crime, de antemao podemos 

informar que estava longe do amor de Deus, naquela ocasiao, embora tivesse no Cem iterio 

participando de um sepultamento, que para mim e um ato solene, e ainda por cima, merece o 

respeito por parte dos presentes, mas como ele nao estava com  Deus, cometeu este erro. Por 

esta razao, nao tern muita estranheza, ter  sido naquele local, como o autor dos disparos estava 

no momento, poderia ter praticado em qualquer lugar - disse ainda Claudenor Gomes -  que o 

cr im inoso, quando for  localizado pela policia, alem  de ser enquadrado nas penas de artigos 

por hom icidio, sera tambem enquadrado nas penas de artigos porque desrespeitou os mortos, e 

ainda perturbou um sepultamento, o que nao pode acontecer.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p . 5, 11 de m ar go de 1982.

Irma Helena Brandao lan^a livro no Cal^adao

“Minha Experiencia com  os Espir itos” . E o titulo do livro, uma autobiografia da ex- 

atriz de cinema Darlene Gloria, hoje irma Helena, langado ontem a tarde, no cal9adao da Rua 

Cardoso Vieira, seqiienciado de uma prega^ ao que reuniu naquela pra^ a centenas de pessoas 

durante cerca de 30 minutos.

Na  sua prega9ao, Irma Helena fez um ligeiro retrospecto de sua vida como atriz de 

cinema e de teatro, envolvida com  toxicos e bebidas alcoolicas, exortando as pessoas que a 

ouviam  a seguir  o seu exemplo, de aceitar  o evangelho e mudar de vida.

Irma Helena lembrou que durante muitos anos, ate mudar radicalmente seu modo de 

vida, era uma mulher famosa em todo o pais, que vivia  envolvida com  bebidas alcoolicas e 

drogas, para livrar-se de uma angustia que predominava em seu intimo.

Segundo a ex-atriz, sua paz espiritual so foi alcan9ada quando aceitou o evangelho, 

ingressando na Igreja Congregacional e aceitando Cristo como Salvador.



Irma Helena esta em Campina Grande desde o co r n e r  da semana e aqui permanecera 

ate amanha, fazendo palestras nas igrejas evangelicas da cidade, bem  como vendendo seu 

livro que e um depoimento seu sobre as duas fases de sua vida, da atr iz Darlene Glor ia e da 

Irma Helena.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 8, 2 de m ar go de 1982.

Evangelicos aderem movimento pelas Diretas

Visando a “constru9ao de uma sociedade justa  e humana”, um grupo de evangelicos 

criou, esta semana, em Campina Grande, o com ite Evangelico Pro-Eleifoes Diretas. Esse 

comite vai ensaiar seus primeiros passos na luta polit ica pelo restabelecimento do pleito direto 

em todos os n iveis no dia 29 do corrente, na grande con cen tra^ o publica que acontecera nas 

proxim idades da Pra?a da Bandeira.

Apos esse com icio, os evangelicos in iciarao uma marcha dos bairros fazendo 

concentra9oes relampagos pedindo o apoio do povo para que isso venha in flu ir  na aprova9ao 

da emenda Dante de Oliveira, que altera a Constitui9ao e restabelece o pleito direto a 

presidencia da Republica.

“Teoton io Vilela”

Enquanto isso, o comite Teoton io Vile la  prepara a propaganda para a grande 

concentra9ao do dia 29, que devera contar com  a presen9a de varios politicos do Rio de 

J aneiro, Sao Paulo e Minas Gerais, alem  do prefeito Ronaldo Cunha Lim a que ja  confirmou 

sua participa9ao. Durante todo esse final de semana o “Teoton io Vilela” estara promovendo 

com icios relampagos pelos bairros e feiras de Campina Grande alertando o povo para a 

necessidade das Diretas.

Diario da Borborem a, Cam pina Grande, p. 2, 25 de ja n eiro de 1984.



Entrevista feita ao Senhor Ridalvo Alves, teologo, ex-integrante da Igreja Assembleia de 
Deus, em Campina Grande, Paraiba, no dia 09 de fevereiro de 2007.

Podemos observar que na nossa contemporaneidade, existe um fenomeno em que os 

protestantes podem ou nao estar ligados, quer seja in tegralmente ou parcialmente, com  os 

interesses politicos. Gostaria de saber atraves das informa9oes que o senhor conhece, como 

eram essas rea9oes que igrejas protestantes si possuiam  diante desse processo politico tao 

conturbado. Sera que havia certa rela9ao presente, ou procurava se esquivar  um pouco 

tomando mais evidente uma separa9ao politica e religiao?

Pois bem , nos anos 1960 que e exatam ente quando a ditadura eclode, e quando 

fizem os a questao de ver a reverencia evangelistica  no Brasil. A lgo que vivem os nessa epoca  

onde o ca tolicism o predom inava no Brasil, a  ditadura coin cide exatam ente quando o Brasil 

esta passando por uma transform aqdo industrial, onde estao se im plantando as industrias 

autom obillsticas e e um m om ento de mudanqa no Brasil, de m aneira ta l que o m ovim ento 

evangelistico acon tece nesses anos 1960. Basicam ente envolvendo as igrejas com o Brasil 

Para Cristo, Deus e Am or e Igreja do Evangelho Quadrangular, que da i fizeram  grande 

m obilizaqao evangelistica, e a “co isa ” realm ente cresceu, p ois f o i um im pacto de confronto 

com  a Igreja Ca tolica  que tinha aquela v isao de m onopolio relig ioso de m aneira ta l que fo i 

um m ovim ento assim , m uito “sin gu lar” no Brasil para os anos I960. A li nos poderlam os 

dizer que a Igreja Evangelica, com  o trabalho evangelico, cresceu  m uito num ericam ente e 

desenvolveu m uito num ericam ente. Mas a questao que envolve a p olitica  e, assim , m uito 

tim ida com  o m ovim ento (evangelico). N os vim os, por  exem plo, M anoel de M elo, ele ja  tinha  

alguem  que o apoiava com o Deputado Federal, ele procurou eleger um filh o  dele na epoca, 

is so ja  e m ais na fren te, nos anos 1980. Nao havia nenhum a v isao com  relaqao a v isao 

politica , mas ela  tinha uma visao voltada totalm ente para o cam po evangelistico. A i pa s sou  

por uma decada, entrou os anos 1970 e o trabalho m issionario com eqou a trabalhar pra  

im plantar uma nova igreja, in stitucionalizou a questao a um m ovim ento institucional, a l 

estabeleceu  em  1975, construindo um dos m aiores tem plos da Am erica Latina. Evidente que 

ele estabeleceu  esse tem plo e com eqou a realizar o m ovim ento evangelistico que seria  a 

Igreja Brasil Para Cristo.

Isso em  n iv el de Brasil, so na Am erica do Sul, evidentem ente a Igreja Brasil Para  

Cristo tinha uma relaqao com  o Conselho Mundial de Igrejas e um m ovim ento ecum enico. 

Ela  estava p elo  fa to  exatam ente de pode alavancar alguns trabalhos sociais, em  escolas, 

ajudar os orfaos, os cen tros de reabilitaqao. Por certo, seria  uma ligaqao que poderia  estar 

v inculado a p rojet os sociais. Evidentem ente, a igreja evangelica se m ostrava contra, 

piam ente, o m ovim ento do con cilio m undial de Igrejas e a Igreja Brasil Para Cristo fo i 

atacada com o “ecum enica ” p elo fa to  de estar ligado a esse conselho m undial de igrejas.

Um detalhe interessante que o senhor esta comentando e sobre um “despertar” as 

questoes sociais desta epoca pela Igreja evangelica. Em  Campina Grande, as igrejas 

evangelicas desenvolviam  algum projcto social, manifestando interesse na propria popula9ao 

no campo social?

Sim , m uito bem . Porque quando eu com ecei “p eg a r” a n ivel Brasil, depois esse 

movim ento chegou em  Sao Paulo, m as chega no Nordeste, porque esse m ovim ento 

evangelistico esta atrelado aquele m ovim ento pen tecosta l que vem  se achegando ao Nordeste, 

chegando na regiao da Paraiba, onde se concen tra aqui em  Cam pina Grande. Falando de 

Cam pina Grande, ele se concen tra exatam ente na v isao tradicional, entao as igrejas vao



estar preocupadas com  esse fa to, essa questao. Entao Cam pina Grande tinha realm ente 

aquele com portam ento traditional, as igrejas Batista, Presbiteriana e a Congregational. 

Basicam ente eram  as igrejas de m aior porte em  Cam pina Grande na area traditional, onde a 

igreja pen tecosta l envolv ia m aior relevancia na Assem bleia  de Deus.

Ela  tinha um com portam ento m uito vasto de atitudes, inclusive no seu apogeu, com  

Apolon io Cardoso. A Igreja Presbiteriana, por  sua vez, estava com  o Pastor Ageu. Depois o 

Pastor Ism ael Feijo, e f o i o m om ento de grande envergadura da Igreja Presbiteriana, em  

Cam pina Grande. A Igreja Batista com  o Pastor Brito, entendeu que e uma forga  evangelica  

for tissim o em  Cam pina Grande, beirando os anos 1980 em  diante. A Igreja Congregationa l 

com  Alexandre X im enes, com  uma proporgdo m uito grande, mas tinham  aquele 

com portam ento m ais envolvente com  a tradigao. Nao havia preocupagoes fundam entals com  

a questao de obras socia is, de im plantagao de projetos na area socia l. Fundam entalm ente 

era aquela questao de am bito relig ioso fechado, onde a v isao se resum ia apenas na dim ensao 

da area e de tem plo onde se reuniam  com o igreja  ou congregagao. Realm ente quando torna  

esse m ovim ento no Brasil, o m ovim ento pen tecosta l se movia. Esse m ovim ento era 

evangelistico e com  uma v isao evangelistica e pen tecostal, de m aneira ta l que, quando nos 

partim os para a questao de Brasil, do m ovim ento eles nao tinham  m uita ligagao politico. 

Havia uma “coisa  ” m uito tim ida, m uito tem erosa com  a politico. Praticam ente, obras socia is 

eram  m uito rem otas. Cam pina Grande se m antinha assim , nos anos 1970 e anos 1980, o 

com portam ento era fundam entalm ente o m esmo, m uito traditional.

O periodo ditatorial foi um periodo marcado pelas censuras, onde houve grande 

controle em rela9ao a transmissao de informa9oes, de m odo que essas mesm as informa9oes 

transmitidas em grande escala nao denegrisse a im agem  politica do govem o militar em 

vigencia. Gostaria de conhecer com o as igrejas protestantes reagiam  diante desse 

acontecimento, se caso passavam  por esse m esm o processo de censura.

Bom , a gen te sabe que havia um con trole m uito grande na questao da expressdo da 

com unicagdo e com o a gen te tinha uma form a de ditadura. Voce expor sua opinido, fa la r  

algum a critica  com  o govem o evidentem ente pod ia  haver repressao e outras coisas com o a 

opressao, etc. isso realm ente e algo inedito nesse p rocesso da p olitica  brasileira. A Igreja  

evangelica ja  tinha um p rocesso historico de ter aquela obed iencia  aos governantes, o que 

conform e o texto citado aos Rom anos, onde Paulo in teressa aquele texto ao Im perio Rom ano 

a outras questoes, sendo generalizado no cam po da doutrina evangelica, pra  voce nao fa zer  

nenhum a conotagao critica  ao govem o, apenas orar por  ele, em bora as “coisas ” 

ev idenciassem  uma contradigao politica , ou seja, perm anece em  silen cio passivo na situagao, 

e a Igreja evangelica se com portava dessa m aneira.

A igreja evan gelica apresentava certo relacionam ento com  o civism o, independente do 

regim e politico militar?

E  realm ente a Igreja fundam entalm ente evangelica  tinha aquela v isao pa triotica  de 

civism o, o que isso fa z ia  parte da educagao da Igreja e do proprio sistem a educational, onde 

cert a v isao aparentem ente dem onstrava isso com  realidade patriotica . O proprio cidadao 

expressava com o tendo aquela form agao cultural v inculada a igreja e a educagao. E le esta  

sendo dissem inado, com  o respeito a nagdo esse respeito a bandeira, tudo isso era evidente. 

Essa relagao m utua entre educagao socia l e crista  era passado evidentem ente dentro da 

com unidade crista, sendo assim  m uito respeitavel, porque se acreditava piam ente que esse 

v inculo pa triotico existia  e, portanto, dev ia se com portar passivam ente com  uma serie de 

“coisas A lideranga nao fa zia  avaliagao critica, m as sim plesm ente se com portava naquele



am bito fundam entalm ente relig ioso com  uma posiqao fundam entalm ente ocidental, nos 

m oldes europeus. Entao eu acredito que nesse processo ela  se tornava m uito passiva, m ais 

ainda com  a relaqdo a essas questdes, en focando exatam ente num  periodo onde 

observavam os fundam entalm ente a igreja se com portando a lheio a p olitico ou indiferente e 

passiva a uma visao critica  e social, nao podendo expressar ou fa zer  uma critica  ao governo 

e seu  sistem a. Outro fa tor  tambem  que acredito estar atrelado e a propria  form aqao 

teologica, os conceitos e os dogm as, acredito eu, que tornava m ais enclausurada em  si 

mesmo, indiferente tam bem  aos problem as sociais, achando que nao tinha m ais nada com  a 

situaqdo. Eu acredito tambem  que a v isao teolog ica  era uma v isao tradicionalista  e 

espiritualista. Voce tern que ser uma pessoa  fundam entalm ente relig iosa  e esp iritua l porque o 

conceito relig ioso da teoria  ociden ta l trouxe esta  v isao que voce desenvolve o aspecto 

espiritual onde voce nao esta totalm ente v inculado a um sistem a que d iz respeito a sociedade, 

aos problem as que existem  no socia l. Eu acredito que isso e algo que f ica  encubado em  

determ inado tempo. Da l o que nos colocam os as razoes pela s quais colocam os a igreja nao 

se envolver com  a politico, distante do con texto p olitico  socia l ate um certo m omento. Vamos 

dizer dentro do con texto de Cam pina Grande que ela  se com porta dessa m aneira divorciada. 

As coisas vao acon tecendo durante o tempo, quando esse m om ento da ditadura, vai 

realm ente sinalizando a atraves do p rocesso politico, vai havendo uma conscien tizaqao com o 

houve no p rocesso de re-dem ocratizaqao no pa is p ela s Diretas JA. Da i vai tom ando outro 

rumo socia l principalm ente, onde entram os com  a questao da livre expressao. Eu acho que a 

liv re expressao e uma coisa  fan tastica  porque voce pode expressar, pode avaliar, pode fa zer  

uma critica.

O senhor acredita que, com  a abertura da liberdade de expressao nesta ultima fase da 

Ditadura Militar , possibilitou o pluralismo religioso e a uma diversidade evangelica cada vez 

mais presente?

Muito bem . Isso realm ente a gente observa que houve um im pacto de m udanqas 

dentro do contexto, um  im pacto de m udanqas dentro do con texto da igreja evangelica, 

principalm ente o que d iz respeito a politico. N essa fa se da re-dem ocratizaqao, a igreja  

evangelica com eqa a colocar sua cara dentro do cam po politico. Evidentem ente a gente 

observa no con texto da dem ocracia dos anos 1980 uma fa se que nos convivem os, que fo i 

exatam ente esse novo fenom eno do com portam ento relig ioso sem  m uito envolvim ento ou  

com prom isso com  a questao teologica, entao esse m ovim ento, quando com eqou a acon tecer  

exatam ente um envolvim ento em  d iscussoes politicos. A igreja  evangelica com eqou a da suas 

opin ides e tam bem  form arem  bancadas e d irecionar partidos, etc. Den tro desse p rocesso dos 

anos 1980, onde se observa o pluralism o relig ioso, ao con trario das igrejas tradicionais de 

origem  europeia e am ericana que se situaram  no Brasil, nos vem os esses m ovim entos neo- 

pen tecosta is estarem  dentro de nossa cultura, surge dentro do nosso con texto com  as nossas 

fam iliaridades.

Devido a certa abertura de con cilia ^ o  das praticas religiosas a certas praticas 

culturais, permitindo a sacralizagao dos costumes, antes mais restritas, isso nao vai gerar 

grandes efeitos nas igrejas?

Perfeitam ente. Voce ve que a prim eira coisa  que ha e esse im pacto cultural, relig ioso 

e politico. Bem  que ela  ja  se com porta a Igreja evangelica, in teressada com  esse 

envolvim ento, essas preocupaqoes, e a gen te observa basicam ente as igrejas pen tecostais, 

neo-pen tecostais, tambem  grande parte das igrejas tradicionais, que eram  antes totalm ente 

alheias, entram  nessas questdes. Da i a gente tern certo a participaqdo de d iscussoes cn trc os



proprios lideres da igreja em  aspectos que envolvem  a conscien tizaqao entre o m eio cristao 

que antes nao havia. Essa preocupaqao da igreja  participar exatam ente do cam po politico, 

nao som ente nas opin ioes, m as sim plesm ente tendo sua atuaqao direta, onde a igreja poderia  

eleger seus candidatos. A igreja poderia  tambem  chegar aos governantes, ju n to as bancadas 

e poder ter uma in fluencia  a participaqao, coisa  que era m uito rem ota nos anos 1960. Nos 

anos 1980 e que observam os esse crescim ento, dando a en tender que a igreja evangelica  

poderia  alavancar em  p rojetos onde ela  pudesse com portar de m aneira benefica. Quern sabe 

fa zer  aquilo que os an teriores nao fizeram . Por  questoes de outros segm entos e in teresses 

mais. Parece-m e que, evidentem ente, a historia nao e assim  certa, por  exem plo, o que envolve 

a questao da participaqao direta nos anos 1980, a igreja evangelica conseguiu realm ente 

entrar com  grande forqa , penetrando principalm ente as igrejas pen tecosta is e neo- 

pen tecostais, por  exem plo, a Assem bleia  de Deus, que tern um segm ento m uito m ais teolog ico  

e as neo-pen tecostais, que se desenvolvem  a partir  dos anos 1980, derivaqao dos pen tecosta is 

que entram  nesse cam po aberto para dar sua con tribuiqao e que se observa nesse cam po 

aberto, caindo em  certos com prom etim entos com  a sociedade. Voce vai ver que, quando nos 

envolvem os a questao politico, nos vem os que, na realidade, havia uma preocupaqao com  a 

fid elidade as escrituras, fid elidade crista  nas decisoes que houve, p or  exem plo, onde ha 

participaqao de bancada, en tende-se ser jie l a f e  nas d iscussoes e realm ente isso nao 

acon teceu no seu  com portam ento. Grande parte entraram  no sistem a, nao sendo m uito bem  

visto p ela  com unidade em  gera l que a igreja tanto tem po ficou  passiva. A gen te ve que a 

igreja, de certa form a, acom panha certos costum es pos-m odernos, a i entra em  certas 

situaqoes, ja  nao tao dogm aticas com o anteriorm ente, abrindo espaqo certos com portam entos 

liberais. Isso envolve, p or  exem plo, roupas, vestim entas, certas questoes de poder participar  

de festiv idades sociais. Isso f o i m udando a m entalidade, sendo um am bito de participaqao da 

aceitaqao da sua teologia, aliando tambem  o v inculo historico e socia l, que fo i m udando ao 

longo do tempo.

As necessidades sociais sempre foram  presentes no cam po religioso, principalm ente 

porque nos ultim os anos, contando os anos 1980, desde as tradicionais ate as consideradas 

emergentes, o grande enfoque esta voltado para os problemas que circundam no cotidiano do 

homem. Problem as encontrados na saude, nas fin a ^ a s  e na fam ilia sao debatidos e postos em 

questao no discurso evangelico. Com  base n isso, ate que ponto as igrejas vao langar essa 

“nova” proposta de religiao a partir das necessidades vitais das pessoas e, por que nao, da 

sociedade?

Perfeitam ente o com portam ento pen tecosta l e n eo-pen tecostal tern uma certa  

aproxim aqao do publico, com  relaqao as necessidades m ais prem entes das pessoas, daquele 

que freqilen ta , tanto que essas necessidades sao aquelas m ais vastas. Por exem plo, questoes 

sentim entais, questoes de ordem  fm anceira , estrutura fam ilia r  e as questoes que envolvem  a 

saude. Entao as igrejas pen tecosta is e neo-pen tecostais, principalm ente, apresentam  uma 

proposta, uma “soluqao ” para este grande publico de poder  desenvolver essa  problem atica  

que, na verdade, as igrejas conservadoras tradicionais nao atuavam  muito. Beneficam ente, 

nesta parte, a teologia, no seu padrao, nao atendia a fundo essa necessidade, fica v a  um  

pouco distanciada. A igreja neo-pen tecostal entra com  a visao, onde acon teceu  exatam ente o 

seu grande crescim ento fenom enal, onde as pessoas buscam  nas igrejas as soluqoes para seus 

problem as do m ais sim ples ao m ais com plexo, para que a igreja possa  salva-las. Da l esta a 

preocupaqao que a gen te cham a do aqui e agora, porque, de certa form a, existia  uma 

pregaqao m uito for te da vida eterna e a salvaqao para as pessoas. Ela  tinha um cunho 

escatologico. Mas o pen tecosta l m ais contem poraneo volta m ais para o aqui e agora, para os 

seus problem as. A i esta o crescim ento fenom enal, mas acredito que existe uma m udanqa na



percepqao da fe , onde o cristao entra em  condiqao de “barganha”. Dentro deste p iano 

relig ioso, eu chego a igreja, faqo o que me p ede e eu recebo o que estou precisando. Por  

outro lado, isso cresce m uito dentro do fenom eno que nos cham am os de “m ercantilizaqao da 

f e ”, que e m uito for te no seguim ento neo-pen tecostal. Ja nos anos I 960, nao ha esse 

com portam ento relig ioso, m as a partir  disso, se percebeu  que a igreja evangelica a partir  

dali cresceu  m uito num ericam ente.

Cam pina Grande nao e diferente. Cresceu  tambem  entre os anos 1970 e 1975. Ja se 

percebeu  dentro do Nordeste um crescim ento evangelistico m uito alto. Porque antes havia o 

predom in io da Igreja Catolica , m as e nessa epoca onde nos tivem os o m aior crescim ento da 

igreja evangelica nessa epoca e, evidentem ente, isso tern uma repercussao in ternacional. Tal 

qual nos falam os, esse crescim ento num erico evangelistico nao tinha essa relaqao de 

“barganha” do cristao da igreja pos-m oderna. Ela  tern a preocupaqao precipua de levar o 

evangelho, para uma pregaqao m ais contundente aos ouvintes. Percebem os que ha uma 

recepqao do publico e um crescim ento vasto, m as se percebe basicam ente no m ovim ento dos 

anos 1960 em  diante que nos nao observam os um am bito profundam ente m ercantilista.

Hoje, a participa?ao da esfera evan gelica na polit ica e ativa, diferen te do que havia no 

cenario nacional e regional entre os anos de 1964 a 1984. Diante de uma restri9ao 

participativa na Ditadura Militar , alem  das r e d o e s  entre politica e igreja evan gelica nao 

serem tao demonstradas, com o seria a visao de um evan gelico ou de uma con grega^ o, ao ver  

que um companheiro desejasse ingressar, ou estivesse diretamente ligado a politica?

Voce ve que esse periodo basicam ente era d ificil ver uma relaqao firm e entre a 

relig iao e a politico. Por  exem plo, um cristao queria entrar na carreira politica . Era uma 

“coisa  ” com pletam ente ignorada! E le era m al v isto ate p elo  fa to  de estar desejando aquela  

vocaqao, entao isso era totalm ente ignorada p ela  congregaqao de que era m uito for te esse 

afastam ento da igreja evangelica em  relaqao a politica . Isso era incom preensivel e pa lpavel 

no seu com portam ento, no seu  discurso teologico. Observa-se que um m embro que quisesse 

ingressar politicam en te era nao som ente ignorado com o era “p er ig oso”, algo que estava  

aquem  de um cristao.



Entrevista feita ao Senhor Urbano dos Santos, integrante da Igreja Congregacional 

Conservadora do Brasil, em Campina Grande, Paraiba, no dia 15 de fevereiro de 2007.

O senhor poderia passar alguma informa9ao da atua9ao das igrejas evangelicas, 

inclusive a sua experiencia com  a Igreja Congregacional, do qual o senhor partilhou 

momentos entre os anos 1960. Ate que ponto a igreja evangelica se expandiu na cidade de 

Campina Grande?

Eu me converti ao evangelho em  1960, assim  sendo fa z  47 anos que nos som os 

evangelicos. N esse periodo ate 1966, eram os m em bros da Igreja Congregacional da Treze de 

Maio, que a referida fa zia  parte da Uniao de Igrejas Evangelicas Congregacionais do Brasil. 

Em  1966, houve uma divergencia, p ois o pastor da nossa igreja, Neem ias, in fluenciados por  

outros m ovim entos, form ou um m ovim ento m uito in fluenciado p elo  Pen tecostalism o. E  

algum as outras coisas. Entao diante desse sistem a, nos nao concordam os. A igreja tinha m ais 

ou m enos 600 m embros, de m ais ou m enos 300 m em bros que nao aceitaram  este tipo 

doutrindrio. Entao ficam os a nos congregar em  outro lugar da i f o i convidado p ra  fica r  um  

pastor do Rio de jan eiro, de saudosa m emoria, Pastor Arm ando Torres Vasconcelos, um  

homem  de Deus, segundo as doutrinas prim itivas congregacionais. Ficam os-nos congregados 

em  outro lugar, pastoreados p elo  pastor Arm ando. Nos tom amos parte da uniao das Igrejas 

Congregacionais do Brasil e a igreja que faziam os parte anterior ficou  com o Alianga das 

Igrejas Evangelicas Congregacionais. Agora na ultim a decada a uniao introduziu nesse 

sistem a que a referida Igreja prim itiva tinha tambem  tornado parte e por  causa d isso houve 

uma outra divisao. Hoje nos som os m em bros da Igreja Evangelica  Congregacional 

Conservadora do Brasil, presid ido p elo  Pastor Dem ecir Rocha de Oliveira. E  gragas a Deus 

estam os m uito felizes, satisfeitos, em  prim eiro lugar p or  serm os creates em  Jesus Cristo, e 

tambem  porque nao som os aqueles que usam  o ascetism o. Nos apenas discordam os com  os 

sistem as doutrinarios que sao divergentes do nosso, m as para nos as igrejas sao 

perfeitam ente evangelicas e som os achegados a todos os irrndos. Para mim  o que vale e 

quando o pecador aceita  o piano Salvador.

Em rela9ao ao periodo dos anos 1960, todo esse processo de expansao teve a presen9a 

de uma unifica9ao a partir do ecumenismo. Na decada de 1960, havia essa particularidade 

mais assidua de uma uniao das igrejas evangelicas, ou o trabalho dessas igrejas era realizado 

de maneira mais individual?

Para mim, esse ecum enism o sem pre existiu. O pastor Neem ias do R io de Janeiro era 

quase o fundador desse ecum enism o. Pessoalm en te fa lando, eu nunca concordei, p ois 

havendo essa m istificagao de vdrias doutrinas, cada um acha que a sua e que esta correta. 

A li vem  vdrios sistem as, que para fa zer  uma unificagao era m uito d ificil. Ou voce e ou nao e. 

Eu acho que o ecum enism o nao fo i e nao e m uito certo. Diferen te de ontem , os nossos dias 

estao m ais presen tes com  a divulgagao de even tos e propagandas, em  que nos podem os ver 

na Conscien cia  Crista  e na Nova Conscien cia  toda essa “m istura ”. Mas a Conscien cia  Crista  

e que se prega m ais a palavra do Evangelho, diferen te da Nova Conscien cia  onde se ha m ais 

uma m istificagao das coisas.

Como a  Igreja Congregacional era organizada e vista  pela sociedade?

Era m uito bem  organizada, alias, e a prim eira igreja evangelica em  Cam pina Grande. 

In icialm ente antes de o evangelho ser pregado em  Cam pina Grande. Na epoca, era o pastor  

Xim enes, m uito seguro nas doutrinas congregacionais e passou, durante todos esses anos,



com o lider. Depois houve essa in filtraqao e d ivergencia com  outras doutrinas e da i ocorreu  

essa divisao.

Com  rela?ao a propria polit ica da epoca, a polit ica de regime militar era bastante 

contestada, alguns d iziam  que a igreja evangelica tinha um posicionamento passivo diante do 

processo ditatorial no Brasil, incluindo Campina Grande. Isso era visto desta forma? De que 

maneira a igreja evangelica reagia ao discurso politico e ao momento de repressao?

Eu sei que, para o evangelho, houve sem pre perseguiqoes. Mas com o igreja em  

Cam pina Grande, nos davam os m uito hem  com  os p oliticos de Cam pina. A m aioria assistia  

os nossos trabalhos, era tudo harm onizado e sem  em pecilho. Eu  m e lem bro m uito bem  que, 

em  um dos aniversarios de nossa igreja, o p refeito de Cam pina Grande assistiu  com  toda a 

fam ilia  e tambem  o deputado Raim undo Asfora teve parte, f o i um dos convidados, o pastor  

deu a palavra pra  ele. E  fa lou  com  sua eloquencia, agradecendo, etc. Sem pre tivem os boa 

harm onia com  todos os politicos. N os tem os orgulho de serm os os p ion eiros do evangelho, do 

congregacionalism o em  Cam pina Grande. E  assim  que trabalham os, com  boas am izades, sem  

problem a algum .

O senhor acha que a propria politica atrapalhou ou atrapalha o desenvolvimento das 

igrejas quanto a sua expansao? O senhor pode exemplificar  no caso de Campina Grande?

A parte propriam ente dita na palavra d iz que o evangelho e im portante para o cristao, 

portanto, quern conhece, sabe que outros casos, com o o da politica , sao assuntos 

secundarios. A politica  tern suas atividades, m as acho que nao ha em pecilho entre p olit ico  e 

religiao. Cada um fa z  a sua parte.

Como era a rea9ao do catolicismo, entao religiao predominante, diante do crescimento 

da esfera evangelica, em Campina Grande?

Eu p elo  m enos tenho um testem unho. Eu fu i m uitissim o persegu ido por  ex-padres 

daqui, e ele chegou a m e desclassificar pessoalm ente, abatendo m inha m oral, p or  todos os 

lugares que eu ia. Depois houve um frade m uito conhecido que fe z  a m esm a coisa. Mas 

depois a Igreja Ca tolica  ia aos poucos deixando de persegu ir a nossa Igreja, o que fa cilitou  o 

nosso trabalho em  Cam pina Grande.



Entrevista feita ao Senhor Jose Farias de Albuquerque, integrante da Igreja Batista 

Biblica (ex-membro da Igreja Assembleia de Deus de Campina Grande) em Joao Pessoa,

Paraiba, no dia 18 de mar^o de 2007.

O senhor sabe dizer  se os alunos da escola dom in ical aprendiam alguma coisa que 

d izia respeito ao Brasil ou os dias comemorativos, como Dia da Bandeira ou a Independencia?

Havia sim . Eu me lem bro que, no tem po em  que chegava o dia da Independencia, o 

dia 7, havia com o uma hom enagem , onde o p essoa l da escola  das criangas se reunia num  

espago grande e la se cantava o H ino Nacional. Depois os alunos apresentavam  trabalhos 

feito s  a ped ido da professora. Todo o trabalho tinha a bandeira ou algum a coisa  que 

lem brava as cores da bandeira do Brasil. Geralm ente os irm aos faziam  isto com  as criangas. 

Enfeitavam  a sala  de aula e faziam  trabalho sobre a bandeira, sobre Dom  Pedro I  e os 

personagens da H istoria do Brasil. Pra mim, nao acho errado, porque todo cristao, alem  de 

ter sua fe , tam bem  ama seu  pals, valoriza do lugar onde mora. Desde que nao venha a fer ir  

os p rin clp ios do Cristianism o, acredito que e im portante fa zer  esse trabalho com  os jov en s.

O senhor ja  participou de alguma manifesta9ao religiosa de sua Igreja? Como eram os 

programas da igreja fora do templo?

No tem po em  que fa zia  parte da Igreja da Antenor Navarro, os irm aos fizeram  uma 

reuniao na Praga da Bandeira, onde nao so a gen te pregava o evangelho, com o tambem  

conversavam os sobre os problem as da cidade. A v iolencia  que havia na cidade ja  estava 

incom odando as pessoas com  quern a gente conversava, com o fo i o caso dos “Mao Branca  

A l os irm aos que eram  os llderes da igreja pregavam  a palavra de Deus, para esclarecer  p ela  

blblia  porque esses problem as acontecem , a v iolencia. Lem bro que um antigo pastor da 

igreja, pastor Apolon io, gostava de pregar o evangelho e fa zer  esses trabalhos no centro, la  

na Praga da Bandeira e tambem  em  outros lugares. Eu ajudava na distribuigao de m aterial e 

na arrum agao do lugar, inclusive com o diacono. Acho que nao tern m uita diferenga com  os 

program as da igreja hoje. So vejo que as igrejas estao m uito m isturadas, realizando grandes 

program as com o a Consciencia  Crista. M inha opin iao e que antes, o evangelho era m elhor 

fa lado, porque era uma coisa  m ais proxim o das pessoas. N os lam os e conversavam os com  as 

pessoas, alem  de lerm os a blblia.

Os anos 1970 e 1980 foram marcados pela presen9a do poder politico, sob o comando 

dos militares aqui no Brasil. O senhor acha que a igreja tinha alguma rela9ao com  a politica, 

nesse tempo? Em alguma vez, houve comentarios sobre politica dentro da igreja?

Bern, acho que nao havia m uita coisa  da igreja que eu congregava com  os politicos. 

Eu nunca vi, p elo m enos eu, um p olitico que v iesse pra  ped ir  voto ou p ra  d izer que era 

vereador no m eio da nossa congregagao. Antigam ente ate m esmo o assunto sobre p olitica  era  

evitado. E  m uito polem ico porque a p olitico  fa z ia  com  que alguns irm aos as vezes nao se 

entendessem , porque tinha um irm ao que apoiava um candidato, outro nao concordava. Era  

muito polem ico e, pra nao ter problem a de desavenga, a gen te evitava com entdrio. Eu achava 

que os p oliticos nao eram  tao ruins com o sdo hoje, p ois algum a coisa  ja  era feita  no meu 

tem po, p elo m enos quando eu era assem bleiano.

O senhor foi membro da Igreja Assembleia de Deus ha algum tempo, mas agora 

ffequen ta a Primeira Igreja Batista de Joao Pessoa. O senhor poderia explicar  como foi essa 

mudan9a de religiao? Porque o senhor tomou essa decisao?



Isso acon teceu antes de eu me m udar para ca. Eu tenho um cunhado que e m embro da 

Igreja Batista fa z  uns trinta anos. O Alberto gostava m uito de conversar sobre a blblia, a 

palavra de Deus, principalm ente quando o assunto era sobre dons de lingua. Ele d izia  que 

nem  sem pre a lingua proferida era a dos anjos. Portanto, tinha que ter m uito estudo, 

conhecer sobre a palavra para que o cristao nao fo sse enganado p elo  inim igo. M inha esposa  

tambem  sem pre f o i da Igreja Batista, e isso aos poucos f o i m e balangando para ir freqiien tar  

a sua igreja. Mas eu tinha m uitos am igos na Igreja Assem bleia  de Deus, sem  contar que eu  

era diacono. Eu particularm ente acho que nao ha m uita diferenqa entre as duas igrejas, 

porque quando os irm aos costum avam  fa zer  cu ltos em  outros lugares fora  da igreja, sem pre 

vinham  irm aos de outras igrejas, participavam  das m usicas, fora  que os pastores das igrejas 

pregavam  o evangelho. Eu gostava d isso e acho que nao ha problem a em  fa zer  um program a  

evangelistico com  pessoas de outra igreja, desde que exista  respeito. Tambem  eu vim  para  

Joao Pessoa  e, p or  isso, tambem  a mudanga fo i responsavel para que eu fizesse parte da 

Igreja Batista.

O que o senhor acha dessas mudangas que estao acontecendo nas igrejas evangelicas, 

onde os llderes e alguns praticantes estao aproveitando muitos elementos da cultura, com o a 

musica, nos cultos ou nos even tos?

Eu particularm ente nao sou m uito a fa v or  dessas coisas, apesar de que os jov en s e 

quem  estao fazendo esse tipo de trabalho. O cu lto jov em  e que tern m uitas dessas coisas, de 

as vezes m isturar rock  com  m usica crista. Eu nao me sim patizo com  isso, m as acho que se os 

jov en s fazem  isso, para louvar na igreja, desde que seja  para o bem , m elhor que eles faqam  

isso dentro da igreja do que fora . Meu m enino, o Jonas, gosta m uito de tocar v iolao e 

guitarra, inclusive gosta de tocar com  os colegas da igreja nos fin s  de semana. Quando 

irm aos de outras igrejas convidam , eles vao p ra  tocar, e m eu f ilh o  acom panha o grupo pra  

tocar guitarra. Entao eu nao me im porto m uito com  o que m eu filh o  fa z  que e tocar uma 

m usica com o rock, desde que nao seja  mundano.


