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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A dissertacao hora apresentada, e fruto de anos de pesquisa e muitas leituras, e que agora se 

transforma num contributo para a historiografia paraibana. Nela buscamos analisar como se 

configurou as Irmandades Religiosas na Parahyba do Norte no periodo compreendido entre 

1840-1880. O objetivo e apresentar algumas discussoes sobre a atuacao das Irmandades 

religiosas na Paraiba oitocentista e perceber como eram construidos seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90s de 

sociabilidades, devocao, procissbes e suas festas junto a sociedade e aos irmaos (negros, 

brancos e pardos) que integravam como a de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos, 

Sao Benedito e de Nossa Senhora das Dores, irmandades espalhadas por diversas freguesias, 

vilas e cidades. Neste cenario, temos ainda as querelas religiosas entre o poder eclesiastico e 

as irmandades. Vemos ainda, que as festas religiosas ocupam um lugar de destaque, pois as 

ruas cediam lugar para o colorido dos adornos, as procissoes e a alegria das musicas e/ou 

batuques e a coreografia das dancas. A festa, como elemento integrante da cultura, e 

carregada de simbolos, rituais e significados que sao reapropriados e internalizados pelos 

irmaos e irmas pertencentes a uma irmandade. Os irmaos, no interior das festas observam, 

interagem, aprendem, se expressam, conquistam e "libertam-se" - pelo menos 

momentaneamente - de normas de comportamentos impostos pela sociedade escravista e pelo 

poder eclesiastico, mas, ao mesmo tempo incorporam padroes de comportamento especificos 

presentes na sua propria cultura. O corpo presente na festa e o humano, o sagrado, o profano, 

o ritmado, o sociavel. Discutimos tambem, os rituais funebres que envolvia os irmaos e irmas, 

no qual podemos identificar os tracos da cultura de um povo, de sua etnia, de grupos sociais. 

Grupos estes, que buscam em meio as devocoes, as festas e enterros construir espa90s de 

luta, sociabilidades, trocas de experiencias e a afirma9ao de sua cultura e identidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-Chave: Irmandade - Festa - Devo9ao - Morte. 
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INTRODUCAO. 

Esta dissertacao tem como objetivo anaiisar as estruturas, o funcionamento, as 

querelas religiosas entre as irmandades e o poder eclesiastico, assim como seu carater 

devocional, festivo e de ajuda mutua existente entre os irmaos, objetivos estes que serao 

diluidos no corpo do texto. O espaco escolhido para estas analise e a Provincia da Paraiba do 

Norte entre os anos de 1840 e 1880. O recorte temporal por nos escolhido, se justifica tendo 

em vista que todos os compromissos analisados datam deste perfodo, e possivel que tenham 

existido irmandades anteriores ao nosso recorte, porem nao encontramos estes compromissos 

na pesquisa realizada. Alem de ser um periodo bastante movimentado em termos politicos e 

sociais em nivel de Brasil e de Paraiba, como discutiremos mais adiante. 

Nosso ponto de partida e perceber as irmandades religiosas numa dimensao social e 

cultural, buscando anaiisar comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as praricas culturais, sociais, politicas e religiosas eram 

encaradas tanto em sua vinculacao com a sociedade, como em sua dimensao propriamente 

devocional e de afirmacao identitaria, uma vez que nao as vemos como algo situado fora da 

vida cotidiana, mas sim, presente ativamente neste cenario urbano. Neste aspecto, entender 

como estas irmandades foram erguidas e como ocorria seu funcionamento torna-se importante 

para que possamos adentrar neste universo religioso. 

Apos os primeiros levantamentos da pesquisa que comecou em meados de 2005, 

constatamos a presenca de irmandades em varias vilas, freguesias e cidades da Provincia da 

Paraiba do Norte. A partir dai, comecamos a fazer um levantamento bibliografico sobre as 

irmandades que floresceram na America portuguesa na segunda metade do seculo X V I com a 

presenca de algumas ordens religiosas que foram se estabelecendo em diversas partes da 

colonia e com a implantacao do catolicismo, tendo como agentes principais os leigos. 

De acordo com Caio Cesar Boschi, "... a importdncia das irmandades leigas, funciona 

ao mesmo tempo com forqa auxiliar, complementar e substituta da Igreja nessa acdo, elas se 

propunham a facilitar a vida social, desenvolvendo iniimeras tare/as que, pelo menos em 

principio, seriam da alqada do poder publico, intermediando o contalo Estado-Igreja"
1 

1 BOSCHI, Caio Cesar. Os Leigos e o Poder. Sao Paulo, Ed. Atica, 1986 - p. 3 
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No entanto, sobre esta Capitania nao haviamos registrado a presenca de irmandades 

religiosas, de acordo com as fontes, somente a partir do seculo XIX, mais precisamente a 

segunda metade, e que comecamos a presenciar as construcoes de espacos destinados ao 

funcionamento das irmandades leigas em algumas vilas e cidades desta Provincia, de negros, 

brancos e pardos2 Ao longo das investigates e das leituras sobre o tema, encontramos 

poucas referencias sobre as irmandades, e quando achavamos era de forma lacunar, espacas 

sem muito aprofundamento, apenas informative PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exemph, temos algumas referencias 

contidas no livro de Wilson Nobrega Seixas3, publicado em 1962 e relancado em 2004, no 

qual faz referenda a Irmandade do Bom Sucesso, que segundo o autor data de 1719 e muito 

tempo depois a Confraria do Santissimo Sacramento, datada de 1859. 

O caminho para estudar as irmandades estava aberto, pois as lacunas historiograficas 

eram enormes. No Jevantamento preliminar que fizemos, constatamos uma escassez de 

trabalhos produzidos por historiadores paraibanos sobre o tema, nao sabemos o porque deste 

possivel desinteresse, talvez devido a dificuldade de acesso aos documentos, aspecto este que 

tambem enfrentamos, pois muitos compromissos sumiram e outros foram corroidos parcial ou 

integralmente pela acao do tempo, do homem, dos cupins e tracas, estes inimigos que 

perseguem os historiadores ha seculos, mesmo assim e com ajuda de colegas da academia 

fomos conseguindo sobressair-se destas dificuldades que tantos colegas de oficio enfrentam 

ao longo de suas pesquisas. 

Comecamos a pesquisar e buscar informacoes cada vez mais sobre as irmandades, 

tentando colher o maximo de informacoes atraves de conversas com colegas que ja tinham 

algum tempo de pesquisa em arquivos paraibanos e que em algum momento tinham 

encontrado alguma referenda sobre as irmandades ou ate mesmo algum compromisso. De 

posse de varias informacoes e de alguns compromissos, comecei a construir meu objeto de 

estudo. Inicialmente o que me chamava atencao era a irmandade de negros, no caso a de 

Nossa Senhora do Rosario e de Sao Benedito, depois fui percebendo que existiam outras, de 

brancos e de pardos, erguidas no mesmo espaco geografico e quase no mesmo ano, entao 

questionei: Por que nao fazer um estudo comparativo das mesmas? Tentar entender suas 

diferencas e semelhancas e buscar entender como eram construidas suas relacoes de 

sociabilidade e o carater devocional entre os seus associados. 

2 Ver fontes documentais primari&s. 
3 SEIXAS, Wilson Nobrega . O Velho Arraial de Piranhas (POMBAL) - Joao Pessoa, Ed. Grafset 2004. 
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Contudo, como nao tivemos tempo suficiente para fazer uma pesquisa em todos os 

lugares onde foram erguidas estas irmandades, resolvemos intensificar nossos estudos e nossa 

pesquisa analisando os compromissos de algumas delas que foram eretas em algumas vilas e 

cidades desta provincia, buscando entender: Suas estruturas internas, suas regras de 

funcionamentos, suas dificuldades para conseguir sua legalizacao, suas praticas devocionais, 

as festas, seus ritos e simbologias em torno dos enterros, sua cultura e religiosidade. 

Sabemos que as questoes acima elencadas so poderao ser melhor discutidas atraves 

das fontes e das bibliografias disponiveis sobre as irmandades. Para isso, fizemos uso de 

alguns compromissos (no total de dez) e das leis provinciais (1840 - 1888) que contem a 

descricao dos compromissos que era autorizado pelo governador da Provincia com o aval da 

Igreja e do proprio Imperador para o devido funcionamento destas irmandades religiosas nas 

freguesias, vilas e cidades desta provincia. 

Depois destas breves consideracoes, tentaremos agora fazer uma incursao 

historiografica de obras e autores que trabalham sobre nosso tema em outros espacos 

academicos e que forneceram para que pudessemos construir nossas proprias reflex5es 

acerca das irmandades que floresceram em terras paraibanas ao longo do seculo XTX. 

No percurso do nosso trabalho, e na tentativa de buscar entender a estrutura das 

irmandades religiosas, optamos por utilizar a Historia Cultural como caminho teorico, uma 

vez que esta abre muitos caminhos para se pensar a estrutura e funcionamento que foi 

montado pelas irmandades, podemos ainda, dentro deste varios caminhos, pensar o social, ou 

seja, como os integrantes das irmandades faziam uso dos direitos de participarem das 

irmandades, das festas, das procissoes, etc. Assim, devemos compreender que: 

Toda acao social e vista como resultado de uma constante negociacao, manipulacao, 
escolhas e decisoes do individuo, diante de uma realidade normativa que, embora 
difusa, nao obstante oferece muitas possibilidades de interpretacoes e liberdades 
pessoais. (LEVI, 1992, p. 135-136). 

As irmandades religiosas formadas por leigos no Brasil sao expressoes tipicas das 

formacoes sociais e culturais, onde surgiram e se desenvolveram. Anaiisar sua evolucao 

dentro da historia no Brasil oitocentista, e tentar descortinar o proprio processo de 



desenvolvimento historico da sociedade dento de um sistema social baseado nas relacoes 

escravistas que se desenrolou desde a implantacao do projeto colonial portugues. 

Como instituicoes socioreligiosas importantes na America portuguesa desde a colonia, 

as irmandades reuniam boa parcela da sociedade, entre homens, mulheres e criancas. 

Sustentavam o culto catolico e a Igreja propriamente dita, eram integradas por pessoas 

comuns, leigos, interessados em cultuar santos ou santas, viver a religiao catolica, buscar 

protecao diante das adversidades da vida e tambem da morte, encontrar pessoas, estabelecer 

sociabilidades, praticar caridades e o auxilio mutuo. 

Reduzidos a um estado extremo de opressao e indispensaveis ao senhor e a sociedade 

escravocrata, na utilizacao direta do uso absoluto de sua forca de trabalho seja nas lavouras 

agricolas ou em espacos urbanos, os escravos africanos recem-trazidos de diferentes regioes 

do Continente africano, encontraram dentro das irmandades religiosas, particularmente de 

negros, um local quase unico e legitime de corporacao consentida na ordem da sociedade 

dominante e escravista. As irmandades funcionavam como um sistema ajustado de 

beneficencia, culto, devocao e legitimacao de praticas religiosas oriundas de tradicoes dos 

povos africanos que ai na America portuguesa passou a ser resignificados dentro das 

irmandades de negros, em particular as do Rosario e Sao Benedito. 

Porem, nao devemos esquecer que estas irmandades necessitavam de autorizacao 

eclesiastica e real para funeionarem, pois somente sob os auspicios da Igreja Catolica o 

funcionamento era concedido, funcionando tambem, como uma especie de controle social dos 

irmaos e irmas cativos e/ou libertos. Mesmo nao tendo fontes substanciais para afirmar que as 

irmandades de negros intervirao diretamente na compra ou negociacao de cartas de alforria, 

acreditamos que muitos cativos procuravam fazer com que as irmandades servissem como um 

espaco de organizacao legitima e expressao cultural de identidade etnica. 

E interessante observar, que no interior de uma sociedade hierarquizada como se 

configurou a nossa entre os seculos XVT ao XIX, e possivelmente ate hoje, e importante notar 

os modos de participacao e interesses conflitantes, antagonicos que foram se gestando ao 

longo dos seculos, exemplo este temos senhores e escravos que fizeram mediar entre suas 

posicoes e poderes opostos uma instituicao quase unica, capaz de fornecer a ambos os lados 



uma proximidade funcional e uma aparente igualdade nos modos de participacao social e 

cultural, pelo menos na esfera da religiao, com os cultos devocionais e simbolicamente 

ritualizados nas festas, procissoes ou ate mesmo nos enterros. 

Entretanto, para muitos cativos e libertos, a sua presenca no interior das irmandades 

era extremamente importante, ate para sua sobrevivencia material e espiritual. As irmandades 

eram abertas e oferecidas aos negros cativos e libertos como forma de fortalecer os lacos de 

sociabilidade, informativos e afetivos, pois as irmandades funcionaram como meio de 

afirmacao cultural, de construcao de identidades e alteridades, formadas no processo de 

transporte para a America portuguesa. Em seus estatutos, as irmandades buscavam a auto-

protecao administrativa afirmando que so poderia fazer parte da mesa administrativa os 

irmaos de cor negra, embora que aceitasse pessoas de cor branca ou parda, com algumas 

restricoes, com e o caso da irmandade de Nossa Senhora do Rozario da povoacao da Taquara 

datado de 1866, que afirma do artigo 2°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tambem poderdo fazer parte da Irmandade as 

pessoas brancas, as quais nunca exercerdo cargo algum, que nao seja por mera devogao. 

No entanto, existia tambem a protecao ao irmao ou irma pertencente a irmandade em 

vida e tambem na hora da morte, como por exemplo encomenda de missas e do patrocinio do 

enterro. Isso nos faz pensar que, ao mesmo tempo em que se obrigavam a assumir tarefas de 

minima protecao aos cativos, as irmandades terminavam desobrigando os senhores de assumir 

responsabilidades sociais, como por exemplo, bancar o enterro dos seus cativos, aspecto este, 

que era bom pra o senhor, inclusive se este cativo fizesse parte de alguma irmandade. 

O universo religioso vivido pelas Irmandades estava profundamente marcado pela 

experiencia devocional de seus membros, por suas ideias, suas crencas subjetivas, por seu 

modo de sentir e pensar. O simbolismo de que se revestiam os atos e as manifestacoes 

devocionais das irmandades, muitas vezes descritas pelo alto clero como extravagantes por 

sua exaltacao religiosa desmedida, nos revela um elemento importante a ser considerado ao 

analisarmos os embates entre as irmandades e o poder clerical. 

A adoracao das imagens santas nos altares das igrejas durante as festas, nas procissoes 

ou nos cortejos ao cemiterio, por exemplo, constitui a traducao da sensibilidade religiosa da 

populacao da epoca. Carregadas de simbolismo, as irmandades sao a propria representacao 
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do sagrado e da crenca catolica, pois uma das principals determinacoes do poder clerical e 

imperial para o funcionamento das irmandades era que professassem a Religiao Catolica, 

conforme compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario da Freguesia de Campina 

Grande, datado de 1846, nos informa: 

Capitulo 1 - Serao admitidos para irmao n'esta irmandade todas as pessoas livres, 
libertos, e escravos de cor preta de qualquer Nacao que seja, huma vez que 
professem a Religiao Calholica Aposlolica Romana e se achem habitados para 
receber a sagrada communhao. (Arquivo Nacional - caixa 310 - Rio de Janeiro). 

Acreditamos que os irmaos daquela epoca, assim como os fieis de hoje, viam as 

imagens e captavam o poder da divindade, afinal o santo ou santa era o intermediario entre o 

temporal, a vida terrena e o espiritual, garantindo a concretizacao da gloria e da salvacao. As 

irmandades despertavam nas pessoas um sentido representative e atuava no comportamento 

dos irmaos, modificando razoes, sentimentos e traduzindo sentidos e consolidando ideias 

sobre a salvacao e protecao. 

O sentir devocional rompe o espaco interno da Irmandade estando presente nas ruas, 

nas procissoes, nas visitas aos irmaos enfermos ou mesmo acompanhando um cortejo funebre, 

para rezar e reverenciar os mortos, traduzindo um sentido sagrado aos logradouros publicos, 

as ligacoes e proximidades geograficas com as igrejas. As praticas religiosas, os cuidados 

com o corpo e com a alma possuiam efeitos na realidade social que nao podem ser negados, e 

dentro das irmandades religiosas estes aspectos eram presentes. 

As irmandades tambem se empenharam em estimular nos devotos a doacao de 

esmolas, alem do pagamento mensal e anual, que ja estava posto nos compromissos como 

uma obrigacao. As esmolas representavam simbolicamente a caridade, estimuladas nos 

irmaos pelas irmandades, pois delas dependiam as festas, os enterros, o zelo pela irmandade, 

as missas, suas velas, os reparos na estrutura fisica, etc. Mariza de Carvalho Soares (2000) 

destacou para o Rio de Janeiro do seculo XVII I , que "dar esmolas alem do estipulado era 

considerado um ato de devocao"4. Podemos perceber que, provavelmente os irmaos se vissem 

na obrigacao do donativo, uma vez que recebia em troca protecao, assistencia e prestigio de 

4 SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: Identidade etnica, rebgiosidade e escravidao no Rio de Janeiro, 
seculo XVIII. Rio de Janeiro, Editora; Civilizacao Brasilcira, 2000, p. 167. 
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suas irmandades a qual pertencia. Sobre as esmolas, o compromisso de Nossa Senhora do 

Rozario dos Homens Pretos da freguesia de Campina Grande de 1846, afirma: 

Capitulo 20 - Da obrigacao do Irmao Esmoler; 

Na primeira Dominga de cada mez, em que se reunir a Meza para as suas 
deliberacoes sera eleito por votacao hum dos doze irmaos mezarios para esmoler 
d'aquelle mez, que servira ate a segunte reuniao da meza, em que se tera de repetir a 
mesma eleicao em outro irmao ou no mesmo, se elle quizer acceitar de novo o 
ccargo. A estes esmoleres compete andar as esmolas pelas mas d'esta Villa nos dias 
de sabbado. e de ludo quanto arrecadarem farao logo entrega ao procurador, de 
quern exigirao receibo, e todos esses recibos havidos serao pelos esmoleres 
apresentados em meza na sua primeira reuniao. 

No seculo XIX, a sociedade embora hierarquizada, ja nao era tao rigida e estatica 

quanto no periodo colonial brasileiro, principalmente na segunda metade do seculo XIX, 

quando as relacoes escravistas tornam-se cada vez mais soluveis, as reacoes sociais a questao 

escravistas passam a serem mais debatidas, temos ainda, o fim do Trafico de escravos, 

fortalecimento dos movimentos abolicionistas, enfim, temos uma sociedade mais fluida. 

Como bem observou Russel-Wood (2005)5 "para cada pessoa, negra ou mulata, homem ou 

mulher, escrava ou livre, e para cada origem tribal e local de nascimento (crioula, ou seja, 

nascida no Brasil, ou vinda da Africa) existia uma irmandade na qual poderia encontrar seus 

iguais."(RUSSEL-WOOD, 2005, p. 200). Devemos enfatizar que, embora a afirmacao de 

Wood seja referente ao seculo XVI I I , no seculo seguinte o aumento de irmandades torna-se 

ainda maior e expansivo a maioria das provincias, inclusive na Paraiba. 

Com uma sociedade mestica e hibrida da epoca, nao era dificil encontrar uma 

irmandade que atendesse aos interesses dos diferentes individuos. Porem, esta divisao entre 

grupos sociais representados nas irmandades nao pode ser vista, como alertou Celia Maia 

Borges (2005), de forma absoluta, mas como uma tendencia, pois as irmandades do Rosario, 

por exemplo, aceitavam negros, pardos e brancos como irmaos, desde que professassem a 

Religiao Catolica, conforme passagem anterior referente ao compromisso da irmandade do 

Rozario da Freguesia de Campina Grande. 

Em termos gerais, nosso objetivo e demonstrar a importancia das irmandades da 

Paraiba do Norte para a devocao, a caridade, a solidariedade, a permanencia de praticas 

5 RUSSEL-WOOD, A. J. R., Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: CiviUzacao Brasileira. 2005. 



8 

tradicionais e as taticas6 de negociacoes empregadas pelos membros das irmandades para 

reafirmar sua religiosidade e demarcar seus espacos de atuacao. Buscaremos ainda, anaiisar 

sua estrutura e o significado historico das irmandades para compreendermos o papel social e 

cultural por elas desempenhado nos espacos onde se formaram. 

Esta perspectiva de analise da tatica de negociacao empregada pelas irmandades e seus 

irmaos vem ao encontro do nosso entendimento de que houve um processo de recriacao das 

praticas religiosas realizadas principalmente pelas irmandades de Nossa Senhora do Rosario 

dos homens pretos, em que determinados rituais eram diferentes daqueles praticados por 

irmandades de brancos, como por exemplo, os rituais festivos dos enterramentos e o 

coroamento de reis e rainhas do Congo. Nesse sentido, percebemos esta recriacao e ate 

mesmo uma continuidade daquilo que ja ocorria no proprio Continente Africano. 

Assim, a partir de Michel de Certeau, entendemos esta recriacao como um processo 

de bricolagem, em que as irmandades mantiveram "seus interesses proprios e suas proprias 

regras, adotando procedimentos que jogaram com os mecanismos da disciplina catolica e nao 

se conformaram com ela a nao ser para aitera-los. (CERTEAU, 1994, p. 40-41). Essa 

manutencao pode ser observada nas praticas, nas "maneiras de fazer, atraves das quais os 

individuos se reapropriam do espaco socio-cultural. Essas praticas, como observou Certeau, 

colocam em jogo "uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, sendo possivel 

reconhecer nessas praticas de apropriacao os indicadores da criatividade. (CERTEAU, 1994, 

p. 42-42). 

Acreditamos que as mudancas na disciplina catolica previstas pelo ultramontanismo 

afetaram as irmandades, na medida em que estas eram entidades catolicas que reverenciavam 

um santo patrono, estimavam um paroco ou Bispo e possuiam um referencial religioso bem 

determinado. Em todos os compromissos das irmandades, nos primeiros capitulos, 

encontramos a exigencia de postular a religiao catolica para aqueles desejosos de participacao 

nessas associates. Constatamos, no entanto, que em grande medida a autonomia destas 

6 Michel de Certeu esclarece os conceitos de estralegia e tatica da seguinte forma: AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estrategia e o calculo, a 
manipulacao das relacoes de forca, que possui seu lugar de poder; Ja a tatica e a acao calculada, considerando 
que o seu lugar e o do outro, ou seja, ela se organiza no espaco conirolado pelo outro, por isso a movimentagao e 
no sentido de um aproveitamento de ocasioes e das falhas abertas pelas conjunturas. As irmandades estavam 
submetidas ao campo de acao do poder eclesiastico e do governador, por isso usavam de taticas de 
morimentacao para garantir a negociacao das manifestacoes de devogao e outros atos. CERTEAU, Michel de. A 
invencao do cotidiaao: Artes de fazer. Vol. 1 - Petropolis; Vozes, 1994. P. 99-101. 
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associacoes se manteve e que as praticas devocionais foram alvo tanto da introducao de 

inovacoes, quanto da reafirmacao da tradicao, promovidas ora por determinacao eclesiastica, 

ora por decisao das mesas administrativas, ora pelos costumes dos irmaos e irmas e de suas 

tradicSes religiosas. 

A importancia historica destas irmandades se amplia, na medida em que percebemos 

atraves dos compromissos e/ou estatutos suas acoes sociais e culturais que extrapola o papel 

apenas assistencial e torna-se instrumento fundamental na luta pela afirmacao religiosa, 

cultural e social, seja para os irmaos pretos, pardos ou brancos que faziam parte destas 

irmandades. 

Estruturamos nosso trabalho em quatro capitulos. No primeiro, apresentamos ao leitor 

uma bibliografia sobre o tema, alem da linha teorica por nos utilizada para dar sustentacao ao 

nosso objeto em questao, ou seja, as irmandades. Mostramos ainda, como se encontrava a 

Provincia da Paraiba do Norte dentro do nosso recorte temporal e das disputas entre o vigario 

de Campina Grande Callisto da Nobrega e a Irmandade do santissimo Sacramento. 

O segundo capitulo destaca a presenca e expansao catolica na America portuguesa, as 

questoes religiosas ocorridas no Brasil na fase imperial, mais precisamente na segunda metade 

do seculo XIX, envolvendo a prisao dos Bispos, os problemas com a maconaria, as 

dificuldades enfrentadas pelo clero para a reformulacao catolica, no seu esforco estrategico 

em alterar os modos de vivenciar a fe catolica dos fieis e das proprias irmandades, 

principalmente de negros. 

O terceiro capitulo busca anaiisar como era estruturada e funcionava as irmandades 

religiosas, suas acoes de caridade e ajuda mutua praticada entre os irmaos e irmas, as 

expressoes ritualizadas dos sentimentos dos devotos durante as missas e procissoes, assim 

como os rituais festivos e alegres praticados pelas irmandades, principalmente pela irmandade 

de Nossa Senhora do Rosario. 

O quarto e ultimo capitulo discutiremos os rituais em torno da morte, as ac5es 

realizadas nos enterros, as festas, o acompanhamento dos irmaos e irmas, enfim as 
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simbologias que envolvia as irmandades. Assim, iremos perceber que nao era somente na hora 

da morte que as irmandades adquiriam importancia, pois estas associacoes religiosas 

ajudaram a tecer solidariedades, pautadas na caridade, devocao, fe religiosa e no sentimento 

de pertencimento e agenciamento cultural e etnico. 



1 ] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 1. 

AS IRMANDADES R E L I G I O S A S COMO O B J E T O DE ESTUDO 

1.1 - Apresentando a historiografla das Irmandades. 

Estudos sistematicos sobre as irmandades de negros, brancos e pardos na America 

portuguesa tern demonstrado que essas associacoes existiram em todas as capitanias e 

provincias brasileiras e pontuam a importancia de estuda-las historicamente ao longo do 

periodo da escravidao. Foram parte integrante de um catolicismo que denominamos de 

"tradicional" ou "popular" e se constituiram como ordens leigas, por serem seus fundadores e 

membros pessoas que geralmente buscavam man ter ligacoes com os canones oficiais, sem 

contudo deixar de lado suas herancas africanas, no caso especifico, as irmandades de negros. 

Dessa forma os devotos estabeleciam uma forte relacao com o social e faziam das festas e das 

manifestacSes religiosas uma forma tipica de reuniao popular, configurando-as em nucleos de 

convivencia nas freguesias, vilas e cidades. Edison Carneiro7 afirma; 

Tudo indica que as primeiras Irmandades do Rosario foram as do Rio de Janeiro, de 
Belem e da Bahia. A confraria carioca foi organizada por volta de 1639 e 
reconhecida pelas autoridades eclesiasticas Irinta anos mais tarde; o compromisso de 
Belem data de 1682 e, quando a da Bahia, cuja epoca de fundacao se desconhece, ja 
estava em funcionamento em 1685. A do Recife sera contemporanea da sua 
congenere da Bahia e somente alguns anos mais antiga do que as de Olinda e 
Igaracu. (CARNEIRO, 1964, p. 88). 

Essa logica de pertencimento foi transmutada para as irmandades de homens pretos. 

Viajou atraves dos navios negreiros, criou lacos ainda na travessia e foi incorporada sob novas 

formas de solidariedade na America portuguesa. Assim, segundo Marina de Mello e Souza, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a reuniao em grupos oriundos da mesma etnia ou de regioes proximas, pertencentes a um 

mesmo complexo sociocultural, foi outra forma encontrada para recriar as afinidades antes 

fundadas nas relacdes de parentesco''(SOUZA, 2006, p; 181-182). As etnias de Angolas, 

minas, nagos, jejes, ao incorporarem para si as denominates de sua procedencia8 teceram 

7 CARNEIRO, Edison. Ladinos e Crioulos: Estudos sobre o Negro no Brasil. Ci\ilizacao Brasileira. Rio de 
Janeiro, 1964. 
8 O termo nacoes de procedencia foi citado por Mariza de Carvalho Soares que refere-se aos grupos etnicos 
forjados na realidade do mundo atlantico. como identidades diasporicas incorporadas por homens e mulheres 
negros. Ver: Devotos da cor: identidade etnica, rcligiosidadc e escravidao no Rio de Janeiro; seculo XVIII. Rio 
de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000. 
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uma rede de relacoes que propiciou formas de sobrevivencia e sociabilidade na sociedade 

escravista e as irmandades catolicas se inserem sobremaneira nesse contexto. Segundo Azzi 9, 

uma das particularidades deste catolicismo e: 

A eregao dos primeiros locais de culto, simples cruzes e ennidas, quer nas cercanias 
das cidades e aldeias, quer a margem dos caminhos ou em lugares solitarios. Essas 
ermidas e capelinhas, construidas pelo fervor de pessoas particulares, dao origem as 
primeiras irmandades destinadas ao cuidado desses locais de culto, e cujos membros 
buscam a protecao do santo contra as vicissitudes da vida e para obter uma boa 
raorte. (AZZI, 1976, p. 110) 

O estudo do universo religioso no qual esta inserida as irmandades, nos revela a 

maneira como se inseriram e esrruturam-se os diversos grupos sociais aqui residentes, negros, 

brancos e indios, cada grupo buscando resguardar suas praticas culturais e religiosas, mais 

tambem vivendo dentro de normas estabelecida pelo Estado portugues ajudado pela Igreja 

catolica que obviamente tinha interesses no estabelecimento destes espacos religiosos que 

buscava controlar utilizando-se do discurso religioso normatizador sobre os colonos que aqui 

passaram a habitat". A sintese desse encontro que nao e homogeneo, nem uniforme, mas 

marcado por inumeras tensSes, conflitos e de trocas culturais. Quando a religiao e 

transportada para a America portuguesa, ela e reconstituida de uma maneira diferente, 

fragmentaria e variavel, de acordo com a realidade encontrada em cada espaco geografico. 

Ao lado do catolicismo oficial, que impunha obrigacoes e deveres aos fieis, os 
Portugueses trouxeram para o Brasil uma religiosidade mais intima, impregnada de 
profunda devocao, que impressionava as mentalidades populares. Tolerada pela 
Igreja, essa dimensao sentimental abriu espacos para a assimilacao de elementos 
provenientes de outras crencas, especialmente o judaismo e as religioes indigenas e 
africanas. Do primeiro, os luso-brasileiros adotaram o saba, o culto dos mortos e a 
esperanca messianica. Dos amerindios, o culto da santidade, as artes magicas e o 
sentido de libertagao; ser Ubertado do cativeiro por Deus era um desejo dos indios 
cristianizados [. . .] Das religioes africanas, que deram a maior contribuigao para a 
sintese dos elementos constitutivos dos diversos credos - inspiraram aos brasileiros 
o gosto pela festa, expresso em dancas, rituais e procissoes. (MATTOSO, 1992, p. 
390-391). 

No catolicismo colonial brasileiro podemos distinguir dois aspectos: o catolicismo na 

pratica do culto oficial da Igreja, principalmente os ritos sacramentais, e o catolicismo 

efetivamente vivido pelo povo. De um lado, os ritos sacramentais foram impostos, pois todos 

os africanos deveriam ser batizados nas costas da Africa ou ao chegarem a America 

Portuguesa, tendo ainda a obrigatoriedade de assistir as missas dominicais (frequentemente 

9 AZZI, Riolando. Elementos para a historia do catolicismo no Brasil. Revista Eclesiasuca Brasileira, volume 36, 
1976. 
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essas exigencias eram desrespeitadas pelos senhores). Do outro, a religiao catolica praticada 

pelo povo, sem nenhuma obrigatoriedade expressa, mas presente nas casas dos senhores de 

engenho, em seus oratorios, nos nichos das ruas, nas prociss5es, nas imagens dos santos. A 

devocao aos santos, centro da religiao do povo tinha duplo aspecto. Era celebrada 

coletivamente, nas familias, nas irmandades e em reunioes de fieis, e era dirigida tanto a 

pessoas canonizadas como a outras, que nao estavam, mas se desejava que estivessem no 

panteao oficial. (MATTOSO, 1992, p. 391). 

O catolicismo tradicional foi implantado com a colonizacao portuguesa e apresentava 

como aspectos principals o seu carater ieigo, social e familiar. Leigo porque a direcao e 

organizacao das associacoes religiosas mais importantes, como as irmandades estavam nas 

maos dos leigos. Social e familiar porque havia uma estreita interpenetracao da religiao com 

vida social e familiar. 

A religiao sempre foi o nucleo de convivencia da sociedade, as festas e manifestacoes 

religiosas constituiam uma forma de reuniao social e familiar. As procissoes e festas 

religiosas quebravam a monotonia e a rotina da vida cotidiana, sendo muitas vezes uma das 

poucas oportunidades para o povo se distrair e divertir. Sem sombra de duvida, um dos 

mecanismos utilizados para integrar os recem-chegados negros na religiao catolica foi 

pressiona-los a participarem destes nucleos religiosos. Neste momento, deixava-se em 

segundo piano o aspecto social e economico prevalecendo o aspecto religioso, ja que as 

praticas religiosas estavam presentes na vida cotidiana dos individuos, escravos ou nao, desde 

o nascimento ate a morte. 

A vida cotidiana se desenrolava sob o signo da religiao. Em quase todas as casa 
havia oratorios que, pelo menos tres vezes ao dia, serviam de ponto de encontro para 
os membros da familia, seus agregados e escravos para as oracoes da mauha. as 
vesperas e as oracoes da noite. Nas cidades, oratorios colocados em encruzilhadas 
congregavam os transeuntes durante a recitacao do rosario. (MATTOSO, 1992, p. 
395). 

As irmandades eram instituicdes regidas por um estatuto, o compromisso, que deveria 

ser confirmado pelas autoridades eclesiasticas e pelos monarcas. Nele estavam contidos os 

objetivos da irmandade, o seu funcionamento, as obrigacoes de seus membros, assim como os 

direitos adquiridos ao se tornarem membros dessas associacoes. A principal caracteristica das 
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irmandades neste periodo era a sua autonomia. Atraves da Mesa Administrativa procuravam 

gerir todos os seus negocios e decidiam sobre todas as questoes internas e externas. 

Contudo, dentro destas questoes entre o poder eclesiastico e as irmandades, 

principalmente de pretos, temos que discutir uma questao bastante pertinente, isto e, como a 

Igreja era vista pelos negros? Para tentar discutir esta questao iremos nos valer do historiador 

Jose Oscar Beozzo, que afirma "antes de tudo a Igreja era vista como uma propriedade de 

brancos" e continua... " para os negros escravos era uma realidade dolorosa sentida em sua 

propria pele o fato da Igreja ser em grande parte um instrumento nas maos dos brancos para a 

ratificacao da escravatura."(BEOZZO, 1992, p. 146). 

Diante da questao colocada acima, percebemos que os negros nem sempre se sentiam 

pertencente ou contempiados pela Igreja, ou na maioria das vezes eram obrigados a seguirem 

todas as normas, padroes comportamentais e sistematizacoes, para que nao fossem excluidos 

desta instituicao que os via com seres descendentes de um "povo infiel", sem historia, sem 

religiao, pelo menos aos olhos da conservadora Igreja catolica, que de certa forma aliou-se as 

elites locais movidas por interesses politicos e economicos, deixando de lado muitas vezes o 

aspecto religioso e apoiando a aristocracia no processo escravista. 

A partir deste momento vamos fazer uma incursao historiografica e tentar apresentar e 

discutir as principals obras que retratam nosso tema em questao. Abordagem pioneira de 

leitura obrigatoria constitui-se o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Devocao e Escravidao" (1978) da historiadora Julita 

Scarano. Ao trabalhar a irmandade do Rosario dos homens pretos no Distrito Diamantino do 

seculo XVI I I , ela consegue inserir sua analise sobre as irmandades num contexto social mais 

amplo sem perder de vista "a particularidade das relacoes entre a Igreja e o Estado em 

Portugal e seus dominios (...)" 1 0 . Mesmo quando escreve sobre questoes envolvendo estas 

instituic5es, a autora abre espaco para se perceber tambem o papel das irmandades dentro 

deste cenario urbano mineiro setecentista. 

Scarano afirma que as irmandades foram centro de coesao social, ao agrupar a 

populacao atraves da cor e das condic5es sociais de cada um. O fato e que de cativos ou 

mesmo pecas, muitos negros e negras passam agora, dentro das irmandades a serem irmaos e 

1 0 SCARANO, Julita. Devocao e Escravidao. 2 ed, Sao Paulo, Compardiia Editora Nacional, 1978, p. 11. 
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irmas, possibilitando com isso tecerem aliancas e solidariedades. Mesmo que seus 

compromissos estivessem centrados nos aspectos religiosos de suas vidas, estes iam alem da 

superficialidade. Seu estudo tentou compreender todos os aspectos, composicao, 

compromissos, formas de administracao de bens, demonstrando que estas exerceram forte 

acao de protecao e amparo aos seus membros, defendendo-os dos excessos da escravidao. 

O livro de Caio Cesar BoschizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Os Leigos e Poder"u(1986) ,tem grande merito por 

mostrar que , numa sociedade escravista e colonial, ambiguidades e contradicoes nao podem 

ser perdidas de vista. Ha, portanto que enxergar as irmandades como aparelhos de poder e, 

simultaneamente, como formas de organizacao sob muitos aspectos autonomos, espelho das 

contradicoes do universe colonial. 

Este mesmo historiador, identifica as irmandades como "agentes de solidariedade 

grupal congregando, simultaneamente, anseios comuns frente a religiao e a realidade social" 

(BOSCHI, 1986, p. 157), responsaveis pelo culto, construcao de capelas, oratorios, igrejas e 

realizacao de festas e procissoes entorno do santo ou santa referente as irmandades. Estas 

irmandades transformaram-se num intenso centro social e cultural, possibilitando a construcao 

de solidariedades e sociabilidades, permitindo que os irmaos pudessem suportar os dissabores 

da escravidao. 

Para Boschi, as irmandades acabaram sendo instrumento de um sincretismo planejado 

que buscava escamotear "o permanente conflito de classes que permeou todo o periodo 

colonial" (BOSCHI, 1986, p. 69). A clareza dos objetivos nao impediu que o percurso fosse 

tortuoso, o Estado necessitava das irmandades para "conservar a tranqiiilidade e a 

subordinacao necessaria para os povos" (BOSCHI, 1986, p. 105), ao mesmo tempo em que 

elementos das classes dominantes viam tais organizacoes como criminosas, danosas ao Estado 

soberano, pseudamente religiosas, mas, na verdade, "conventiculos sediciosos" que 

insuflavam as rebelioes. 

Segundo Caio Cesar Boschi, 

Essas Irmandades tiveram um panel muito importante na formacao da cultura e da 
sociedade portuguesa, de traco marcantemente mutualista, e, por extensao, da 
colonia brasileira. Esse papel ainda e quase desconhecido. So em Minas Gerais, do 

1 1 BOSCHI, Caio Cesar. Os Leigos e o Poder: Irmandades Leigas e Polilica Colonizadora em Minas Gerais, Sao 

Paulo, Ed. Atica, 1996. 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ciclo do ouro, fundaram-se centenas delas, ilustres desconhecidas, com raras 
excegoes. Havia Innandades nao so em todas as Vilas, mas em todos os Arraiais e 
ate mesmo em simples Povoados, absorvendo em todos os locais uma parcela 
consideravel do tempo e da vida de toda a populacao, senhores ou escravos. Na 
realidade, e preciso observar que, conforme a denominagao, essas Sociedades tern 
carater inteiramente diferente. Alem de objetivos espirituais, muitas das irmandades 
destinam-se tambem a prestar assistencia material aos seus associados e familias ou 
ate mesmo a nao associados, como e exemplo o das Irmandades das Santas Casas de 
Misericordia, que, ate hoje, socorre a todas as pessoas, indiscriminadamente, 
prestando servigo totalmente ou quase gratuilo. (BOSCHI, 1986, p. 19). 

Diante desta passagem, podemos perceber varias motivacoes e objetivos sociais 

desempenhados pelas irmandades mineiras. No entanto, caminhando em direcao ao seculo 

XIX, percebe-se que os objetivos de tantas outras irmandades que foram sendo fundadas em 

diferentes partes do Brasil continuaram sendo o mesmo, ou seja, ajudar o irmao e seus 

familiares, alem de buscar fortalecer seus lacos religiosos e devocionais com seus respectivos 

santos ou santas. 

Obra indispensavel para entender as relacoes etnicas estabelecidas na America 

portuguesa pelos homens de cor, trata-se do livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Devotos da cor: identidade etnica, 

religiosa e escravidao no Rio de Janeiro, seculo X V I I I , de Mariza de Carvalho Soares 

(2000)1 2, que traz uma abordagem do tema escravidao pelo vies da religiosidade e da 

etnicidade. A autora parte da ideia de que as identidades culturais sao fluidas, construidas nao 

so pela tradicao, mas por questoes circunstanciais historicas, que determinam solidariedades e 

rivalidades entre grupos sociais. 

Utilizando-se de abordagens e autores antropologos, Soares busca recuperar as 

praticas religiosas dos fieis e sua movimentacao dentro da sociedade escravista do Rio de 

Janeiro. Para identificar os makis,13 Soares investigou o quadro da cidade do Rio de Janeiro 

na primeira metade do seculo XVII I , a composicao da populacao escrava, e a reconstituicao 

da vinda dos makis para o Rio de Janeiro, tentando entender como ocorreu a transferencia de 

formas culturais estrangeiras para o Brasil. 

1 2 SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: identidade etnica, religiosidade e escravidao no Rio de Janeiro 
- seculo XVIII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000. 
1 3 Makis - Grupo etnico pertencente ao reino de Maki, situado no atual Daome, regiao que a epoca recebia a 
designacao geral de Costa da Mina. (SOARES, 2000, p. 17) 
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Outra obra que nos ajuda a entender as origens e atuacoes destas confrarias, trata-se do 

livro de Russel-Wood,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Fidalgos e Filantropos" 1 4 ( 1981) . Nesta obra, o autor trata das 

origens da Casa de Misericordia na Bahia e nos mostra um quadro de como era a sociedade 

portuguesa a epoca, fato que propicia no leitor mais atento e interessado no estudo das 

confrarias leigas, uma gama de informacSes historicas sobre a origem e a forma 

organizacional das irmandades religiosas desde periodo, alem da sua forma de atuacao 

assistencial junto a seus irmaos. 

Nos ultimos anos foram publicados varios livros que abordam a tematica envolvendo 

as irmandades, podemos citar o livro da historiadora Antonia Aparecida Quintao "La vera o 

meu parente"15(2002), em que a autora buscar tracar diferencas e aproximacoes entre as 

irmandades de pretos do Rio de Janeiro e de Pernambuco no periodo setecentista, 

descrevendo sua organizacao atraves de estatutos, as principals estrategias de sobrevivencia e 

as diferentes formas de solidariedade existente entre os irmaos, sendo as irmandades vistas 

como um espaco de luta e afirmacao da identidade cultural e religiosas de negros e pardos. 

Seguindo esta linha acerca das discussoes etnicas, citamos o trabalho de Larissa Viana 

(2007), O idioma da mesticagem: as irmandades de pardos na America portuguesa16. 

Neste trabalho, a autora elabora interessante analise acerca das confrarias de pardos na cidade 

do Rio de Janeiro, e demonstra as ligacoes existentes entre o seu surgimento e os 

direcionamentos administrativos da corte portuguesa em relacao ao tratamento do mestico. 

Viana, associa as crescentes barreiras sociais impostas aos mesticos, o surgimento e 

fortalecimento das irmandades de homens de cor parda e nao descarta seus proprios conflitos 

internos. 

Se por um lado Soares (2000) identificou dissensoes etnicas no interior das 

irmandades de pretos na cidade do Rio de Janeiro no seculo XVHI, Viana (2007) relata um 

problema ocorrido com os pardos da irmandade da Boa Morte no ano de 1761. O interessante, 

e perceber as dificuldades que algumas irmandades tinham de se relacionarem entre si e com 

1 4 Russel-Wood. Fidalgos e Filantropos - A Santa Casa da Misericordia da Bahia, 1550-1755. Traducao de 
Sergio Duarte. Brasilia, Ed. UNB, 1981. 
1 5 QUNTTAO, Antonia Aparecida. La vein meu parente: As irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e 
em Pernambuco - seculo XVIII, Sao Paulo - Ed. Annablume: Fapesp, 2002. 
1 6 VIANA, Larissa. O idioma da mesticagem: as irmandades de pardos na America portuguesa Campinas, SP; 
Ed. Unicamp, 2007. 
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o poder publico, isto e, as querelas iam alem das paredes das irmandades e do grupo social 

etnico a qual estavam vinculados. 

De acordo com a autora, (VIANA, 2007, p 158-159), no ano de 1761 os irmaos 

cativos desta irmandade encaminharam correspondencia ao Conselho Ultramarino 

reclamando do desprezo e da petulancia com que eram tratados por seus irmaos libertos. 

Alegavam os suplicantes, que as suas doacoes, patrocinadas muitas vezes por seus senhores e 

destinadas as festividades da irmandade seriam constantemente desviadas pelos libertos para 

outras finalidades. Viana destaca ainda, que os conflitos entre os membros dessas irmandades 

sao tambem reveladores de relacoes que extrapolam o ambito religioso e permitiam entrever 

tensoes sociais latentes. Neste caso, os pardos tiveram suas confrarias tambem fundadas em 

sua maioria por leigos, em consonancia com aquelas erigidas pela devocao dos pretos. 

Complementando as narrativas acima, Viana afirma: 

Evidencia-se assim, de forma fragmentaria, que a aparente coesao em tomo 
do fato de os irmaos serem "legitimamente pardos" nao excluia a 
possibilidade de tensoes no interior das irmandades em questao. As 
rivalidades e diferencas entre os irmaos escravos e os libertos sinalizavam 
para a presenca dessas tensoes . . . (VIANA 2007, p. 159). 

Destacamos ainda, o livro da historiadora mineira Celia Maria BorgeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Escravos e 

Libertos nas Irmandades do Rosario"17(2005) na qual analisa a atuacao das irmandades 

negras em Minas Gerais nos seculos X V I I e XIX. Nesta obra, a autora descreve de forma 

minuciosa as diferentes formas de atuacao utilizados por escravos e libertos para sobreviver e 

inserirem-se numa sociedade elitizada, hierarquizada e escravista. Ressalta ainda, os varios 

momentos de querelas religiosas entre o poder eclesiastico e as irmandades, numa intensa luta 

pela demarcacao de espacos e atuacSes culturais e religiosas, alem de narrar os momentos 

festivos praticados pelos irmaos ao santo e santa de sua devocao, num belo espetaculo 

ritualistico e simbolico praticado por escravos e libertos nas Monas Gerais. 

Podemos acrescentar ainda, o recem lacado livro do historiador Marcelo Marc Cord 

"O Rosario de D. Antonio: Irmandades negras, aliancas e conflitos na historia social do 

1 7 BORGES. Celia Maria. Escravos e Libertos nas Innandades do Rosario - Minas Gerais . sec. XVIII e XIX. 
Juiz de Fora, Ed. UFJF. 2005. 
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Recife" 1S(2005), no qual ele descreve o cenario urbano oitocentista no Recife e como 

ocorriam as relacoes cotidianas na esfera religiosa e politica entre o poder eclesiastico e a 

irmandade de Nossa Senhora do Rosario dos homens pretos da freguesia de Santo Antonio do 

Recife e o reinado do congo de D. Antonio de Oliveira Guimaraes entre os anos de 1848-

1872, uma relacao marcada por disputas religiosas e enfrentamentos politicos. O autor ainda 

faz minuciosa descricao do coroamento de D. Antonio, mostrando a importancia e a 

influencia que tinha a irmandade do Rosario junto a negros escravos e libertos no Recife 

oitocentista. 

Outro trabalho que tambem merece referenda trata-se da dissertacao de Naiara Ferraz 

Bandeira Alves 1 9 defendida em 2006 junto ao programa de pos-graduacao da UFPB. O 

trabalho de Alves foi talvez o pioneiro no que se refere ao estudo das irmandades na Provincia 

da Parahyba do Norte na qual ela faz uma analise das praticas sociais e culturais das 

irmandades de negros deixando de anaiisar, por exemplo, o papel social de outras irmandades 

de pardos ou brancos que surgiram na mesma epoca das de negros. No entanto, seu trabalho 

merece ser lido e citado por se tratar de um tema pouco estudado pelos historiadores 

paraibanos e pelo fato da autora buscar preencher esta lacuna historiografica, mesmo sabendo 

que o tema e inesgotavel e pode ser revisitado por outros estudiosos que podem fazer outros 

tipos de abordagens, e e isso que esperamos. 

De fato, o primeiro trabalho especifico sobre festas a ser publicado no Brasil, no inicio 

dos anos 90, foi o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Festas e Utopias no Brasil colonial, de Mary Del Priore (2002). A 

autora analisou varias "festas-concessoes", permitas e incentivadas pelo Rei ou pela Igreja, na 

Bahia e em Minas Gerais, para confirmar seus poderes e disciplinar a populacao. A 

pesquisadora ressaltou que negros e indios aproveitavam as brechas de tais festividades para 

imprimir seus tracos culturais, recriando seus mitos, musicas, dancas e reproduzir suas 

hierarquias. 

Em 2002, o Senado Federal reeditou Festas e Tradigdes Populares do Brasil,20 de 

Melo Morais Filho (1843-1919), referenda obrigatoria para os pesquisadores das festividades 

1 8 CORD, Marcelo Marc. O Rosario de D. Antonio: Irmandades negras, aliancas e conflitos na historia social do 

Recife - 1848-1872. Recife; Ed. UFPE, 2005. 
1 9 ALVES, Naiara Ferraz Bandeira. Irmaos de cor e de fe: irmandades negras na Parahyba do seculo X K . 

Joao Pessoa, UFPB - Dissertacao de Mestrado, 2006. 
2 0 FILHO, Melo Morais. Festas e Tradicoes Populares no Brasil. Brasilia, Brasileira de Ouro/Ediouro, 2002. 
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religiosas e populares, ritos funebres, preces e costumes. O autor ainda traz descricoes de 

alguns personagens celebres: poetas, capoeiristas, falso padre, capitao, doido, bandido (como 

Lucas de Feira), chamados por ele de "tipos da rua". O trecho a seguir, retirado do prefacio 

escrito por Silvio Romero nos da uma ideia da importancia da obra:. 

[...] quando os sondadores do passado houverem de rastejar o fio de ouro das nossas 
tradicoes, quando houverem de estudar o povo, nao no ruido das batalhas e nas 
chicanas da politica, mas sim nas efusoes da ahna, nas energias do sentimento, os 
dois livros de Melo Morais Filho, onde seu coracao palpita inteiro, suas poesias, que 
todas podem receber o nome unico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cantos do Equador, suas descrigoes de 
costumes, que todas podem ter o nome so de Festas e Tradigdes Populares do 

Brasil, hao de ser chamadas a depor; como documentos autenticos; porque neles 
vive a grande alma deste pais; porque neles canta e folga, ou geme e chora este 
misto de entusiasmo e melancolia, de saudade e intrepidez, que e o genio lusitano 
transfigurado na America (FILHO, 2002, p. 16). 

Porem, as devocoes e festas populares religiosas sao, quase sempre, permeadas de 

elementos carnavalescos. Por isso, vale comentar o livro Carnavais e outras ffrjestas, 

organizado por Maria Clementina Cunha (2002)2 1. Os dois textos sobre as devoc5es e festas 

ao Divino Espirito Santo (escrito por Martha Abreu) e Nossa Senhora da Penha no Rio de 

Janeiro (de autoria de Raquel Soihet) demonstram o quanto as fronteiras sao tenues. Ate 

mesmo a comemoracao do 2 de Julho, pela Independencia da Bahia (texto de Wlamira 

Albuquerque), mostra que o desfile civico ganha ares de festa religiosa porque os 

participantes sao, ao mesmo tempo, patriotas e devotos do Caboclo, simbolo da luta e 

entidade indigena cultuada em inumeros candombles baianos. 

Nao poderiamos deixar de citar o historiador Joao Jose Reis2 2 que no livro AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA morte e 

uma Festa, (2004) sobre as atitudes em relacao a morte, especialmente os ritos funebres na 

Bahia do seculo XIX. Reis fez uma analise sobre as festas em honra dos santos organizadas 

pelas irmandades religiosas e que se convertiam em momentos para a realizacao de dancas, 

batuques, mascaradas e banquetes, verdadeiro entrelacamento entre o sagrado e o profano. No 

mesmo livro, autor dedica um capitulo intitulado As Irmandades, no qual discute todos os 

preparativos que as irmandades tinham com os ritos funebres e destaca a importancia social 

das irmandades baianas juntos aos irmaos antes e depois da sua morte. Ressalta ainda, os 

deveres que cada irmao tinham para com a irmandade atraves de uma organizacao estatutaria 

2 1 CUNHA, Maria Clementina P. Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de historia social da cultura. 
Campinas-SP: Editora da UNICAMP/Cecult, p. 101-155, 2002. 
2 2 REIS, Joao Jose. A morte e uma festa: Ritos Funebres e Revolta Popular no Brasil do seculo XIX. Sao Paulo; 
Ed. Companhia das Letras, 2004. 
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ou compromissos, documento que regulava o comportamento interno e externo dos irmaos 

que participavam das irmandades. 

Segundo afirma o autor Joao Jose Reis, 

Alem de regularem a administracao das irmandades, os compromissos estabeleciam 
a condigao social ou racial exigida dos socios, seus deveres e direitos. Entre os 
deveres estavam o bom comportamento e a devoc2o catolica, o pagamento de 
anuidades, a participacao nas cerimonias civis e religiosas da irmandade. Em troca, 
os irmaos tinliam direito a assistencia medica e juridica, ao socorro em momento de 
crise financeira, em alguns casos ajuda para a compra de alforria e, muito 
especialmente, direito a enterro decente para si e membros da familia, com 
acompanhamento de innaos e irmas de confraria, e sepultura na capela da 
irmandade. (REIS, 1991, p. 50) 

Conforme a passagem acima, podemos perceber toda uma preocupacao que a 

irmandade tinha com seus associados e como deveria comportar-se os irmaos dentro e fora da 

irmandade. Acreditamos que muitas irmandades baianas tinham esta preocupacao com sua 

reputacao e dos seus irmaos, isto porque as divergencias com os poderes politicos e 

eclesiasticos eram constantes, assim, manter sempre uma boa condicao social, organizacional 

e religiosa, era importante para se manter o respeito juntos aos orgaos competentes daquele 

periodo. 

Acreditamos que as irmandades representavam um espaco de relativa autonomia 

negra, no qual seus membros construiam identidades sociais significativas, utilizando para 

isso as festas, assembleias, eleicoes de reis e rainhas, funerais, missas e da assistencia mutua. 

A irmandade era uma especie de familia ritual, em que os africanos desterritorializados 

viviam e morriam solidariamente, dai a importancia para os negros e negras participarem 

destas irmandades, pois estas associacoes constiruia-se em importante instrumento de 

identidade e solidariedade coletivas, fortalecendo os lacos religiosos e culturais em torno de 

si. 

Joao Jose Reis e Eduardo Silva 2 3, afirmam que a maioria dos escravos nao foi heroi, 

nem submisso ao longo da escravidao, mas ficou numa "zona de indefinicao" (REIS e 

SUVA, 1989, p. 7), circulando entre estes dois polos. Partindo dessa constatacao, propoem 

que seja pensado o conceito de resistencia, de negociacao, e de que estas estrategias 

produziram espacos de autonomia, por menores que fossem, demonstrando, assim, como as 

2 3 REIS, Joao Jose e SULVA, Eduardo. Negociacao e Conflito: A resistencia negra no Brasil escravista Sao 
Paulo, Companhia dasLetras, 1989. 
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relacoes senhor / escravo nao foram simplesmente tecidas de crueldade e docilidade, mas de 

barganhas, negociacao e conflitos. 

Nesta perspectiva, estudar as irmandades religiosas, em especial as de negros, e 

perceber como ocorreram esses conflitos e essas negociacoes. No artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Identidade e 

diversidade etnicas nas irmandades negras no tempo da escravidao
24 , Joao Jose Reis explora 

os conceitos de resistencia e conflito, mostrando que as irmandades, alem de agregar negros 

cativos e livres com a finalidade de organizar o culto e construir igrejas, elas teceram redes de 

solidariedades entre grupos etnicamente diferentes e criaram espacos de sociabilidade. 

Para Renato da Silveira25. as irmandades transformaram seus espacos em formas de 

resistencia, e que serviram para que os cativos "recuperassem sua alegria de viver, o orgulho 

de seu corpo mortificado, a autenticidade do seu espirito desprezado, o tesao e a vontade de 

viver, a certeza de ter uma riqueza interior que nao podia ser destruida nem pelo desprezo do 

senhor nem pela brutalidade com que era tratado" (SILVEIRA, 1988, p. 172). De certa forma, 

estas taticas de dissimulacao, discretamente praticadas pelos irmaos das irmandades, 

buscavam preservar certas tradicoes e estabelecerem outras junto a sociedade que os rodeava. 

Acreditamos que as irmandades assumiram diversas funcoes, como preocupacao com 

a morte, ajuda mutua, celebracao, espaco de reuniao para debaterem questoes relativas a 

escravidao, as festividades, as eleicoes e os coroamentos de reis e rainhas, assim como, 

buscava quebrar a rigidez da escravidao e reinventando um novo tempo, um tempo 

passageiro, mas festejado e vivenciado pela esperanca e desejo de construir uma nova vida e 

renovar suas relacoes culturais e devocionais. 

A partir das consideracoes levantadas em torno destas producoes historiograficas 

brasileiras, buscaremos agora superar outro desafio e inquietacao que aflige muitos 

historiadores na hora de suas producoes, ou seja, que caminho teorico seguir, que autor e/ou 

autores podem dar sustentacao teorica satisfatoria? Como utiliza-los de maneira correta ao 

longo do trabalho para nao cairmos em contradicao?. De fato, sao questoes que perturbam a 

maioria dos estudantes das pos-graduacbes, principalmente na fase mais solitaria, isto e, a 

2 4 REIS, Joao Jose. "Identidade e diversidade etnicas nas irmandades negras no tempo da escravidao". In: 
TEMPO - Revista de Historia da Universidade Federal Fluminense, vol 2, No 3, junho de 1997. Rio de Janeiro, 
1997. 

2 5 SILVEIRA, Renato da "pragmatismo e milagres de fe no extremo ocidente". In: REIS, Joao Jose (Org.) 
Escravidao e invencSo da liberdade. Estudos sobre o negro no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense / CNPq, 1988. 
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escrita. Mais os desafios estao lancados para serem superados e os teoricos para nos ajudar 

nesta empreitada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - As Irmandades e a Historia Cultural. 

Inicialmente, nossa preocupacao estava no fato de como inserir nosso trabalho dentro 

do campo da Historia Cultural ou da Historia Social e que ou quais teoricos poderia se 

encaixar nas nossas discussoes. A medida que as leituras avancava e novas possibilidades de 

estudar as fontes de pesquisa iam aparecendo nossa inquietacao aumenta e novos 

questionamentos eram feitos; Como trabalhar as irmandades religiosas somente na 

perspectiva social, tendo como base as diferentes formas de acao social ou de ajuda mutua 

praticadas em funcao dos irmaos que dela fazia parte?; Ou como deixar de lado o sentido 

festivo e devocional em torno dos santos e santas que fazia parte das irmandades?. Pois 

entendemos que as festas eram mais um momento em que os irmaos utilizavam para reafirmar 

sua identidade cultural e religiosa, atraves das simbologias, dos rituais e das procissoes. 

Entao, isso nao e cultural?. Ou nas palavras de Alves (2006) "... nao existe nada mais cultural 

do que a religiao e mais social do que um espaco de praticas religiosas, onde, atraves da ajuda 

mutua, os homens negros procuravam um lugar para se encaixarem ..." (ALVES, 2006, p. 15). 

A partir destes questionamentos, resolvemos encaminhar nossas leituras na perspectiva 

da Historia Cultural. Peter Burke 2 6. No livro o que e Historia Cultural?, Burke contrapoe a 

"historia cultural classica" a "nova historia cultural", destacando alguns pontos criticos como, 

por exemplo; a natureza dos vinculos entre cultura e sociedade; a existencia de unidade ou 

diversidade culturais e a variacao nos conceitos de cultura. Diante deles, propoe um historia 

cultural que esteja atenta para o encontro cultural, a circularidade e o processo de 

cotidianizacao. 

Entendemos que a historia cultural permite examinar como a realidade social foi 

construida/desconstruida e reconstruida a partir das percepcoes dos varios grupos sociais, 

sejam eles nacionais, regionais, sociais ou politicos, e como os diferentes agentes sociais 

representam a si mesmos e o mundo que os cerca. Um mundo figurado e sublimado pelas 

artes e pela literatura mas tambem um mundo codificado pelos valores, pelo lugar do trabalho 

2 6 BURKE, Peter. O que e Historia Cultural? Rio de Janeiro, Ed. Jorge Zahar, 2005. 
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e do lazer, pela relacao com o outro. Ao mesmo tempo, um mundo pensado pelas grandes 

construcoes intelectuais, pelas crencas e sistemas religiosos ou profanos e pelos mitos. Um 

mundo legado, enfim, pelas transmiss5es impostas pelo meio social e cultural. 

Dominio vasto, fecundo e vivo, a historia cultural abre-se a interdisciplinaridade, ao 

dialogo continuo com a antropologia, literatura e arte, entre outros, sem renunciar, contudo, a 

sua propria especificidade, que e o principio do tempo e da mudanca, sem os quais a 

explicacao historiografica perde o seu sentido. A cultura e sociedade quando tratadas de 

forma relacional permitem abordagens que salientam tanto a diversidade das relacoes sociais 

quanto a multiplicidade de significados dos codigos culturais, numa perspectiva dinamica e 

historicamente construida pelos sujeitos sociais. 

Articulam-se, dessa forma, a experiencia e a liberdade da acao humana, passiveis de 

serem apreendidas pela historia enquanto conhecimento que enfatiza tanto o ser coletivo, 

quanto o individual. A cultura, como conceito amplo, engloba representacoes, ideias, 

mentalidades, maneiras de ser e sentir. E de uma perspectiva cultural que a historia reencontra 

aqui o seu lugar: o inventario das formas de vida funciona como uma chave explicativa para a 

decodificacao da cultura, a medida em que essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA confeve significado e sentido a experiencia 

diaria, imbricando-se na tessitura do mundo como representacao. 

O estudo sobre as irmandades tambem ressalta as experiencias e praticas culturais e 

sociais que escaparam ao normativo e institucional, vislumbradas nas entrelinhas, nas brechas 

da sociedade escravista, e aponta para o provisorio, para as negociacoes e para os papeis 

desempenhados pelas irmandades que desafiaram as regras instituidas. As praticas vividas, e 

as relacoes humanas se confrontam com os valores herdados e os papeis prescritos e apontam 

para o imponderavel. 

As discussoes entorno da cultura, porem, esta longe de se esgotar. Para alem dela, 

estao os meios atraves dos quais a propria cultura e transmitida e transformada, pois, se os 

significados estao entrelacados na vida diaria dos homens e mulheres, eles tambem participam 

de um complicado processo de transmissao, de tal maneira que o que se afigura como mera 

derivacao do cotidiano situa-se no ponto de juncao de multiplas tradicoes. Assim, e 

fundamental reconstituir os canais pelos quais uma cultura e transmitida, as possibilidades 

efetivas de acesso a ela num determinado contexto historico, a forca das herancas numa dada 
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cultura, procedendo a uma verdadeira "arqueologia" de seus significados. E, neste contexto, e 

que situamos as irmandades religiosas, como construtoras e transmissoras de cultura e de sua 

preservacao, como um espaco de legitimacao de sua cultura, resguardando suas tradicoes, 

costumes e reafirmando suas devocoes. 

Por tanto, e a partir da historia cultural que inserimos as irmandades religiosas na 

Provincia da Paraiba do seculo XTX, tentando a partir dos documentos que dispomos rastrear 

o universo simbolico, devocional, festivo e religioso daquela epoca e, buscamos ultrapassar a 

nocao reducionista de que as formas de acao simbolica organizam-se num sistema coerente, 

homogeneo e interdependente, e a substituiremos pelo principio de luta, conflito e negociacao, 

capaz de atentar para as diferencas na apropriacao das formas culturais, das manifestacoes 

sociais e coletivas, atentando para a criatividade e a acao humana, os modelos de poder 

existentes, a expressividade individual, os intercambios ou trocas culturais, reiterando a 

dialetica exterior/interior, isto e, o ser humano como ser criativo e em sua abertura a realidade 

na qual se encontra inserida, as visoes de mundo e suas multiplas mediacoes, a religiao e 

praticas religiosas e as acoes sociais praticadas por aqueles que faziam parte das irmandades. 

A existencia ou nao de consensos culturais, a multiplicidade e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relac5es entre 

significacoes diversas e em conflito, sao aspectos que mantem vinculos diretos com os 

debates mais amplos da historia social. Acho que uma boa maneira de entender os diferentes 

olhares sobre os novos conceitos colocados pela historiografia seja verificar as implicacSes e 

problemas envolvidos pelo conhecimento historico e perceber que a linha que divide a historia 

social da historia cultural e bem tenue e acreditamos que ambas podem, dentro das suas 

especificidades ajudar a entender os diferentes percursos da historia e de seus agentes 

historicos. 

No entanto, gostariamos de salientar que ao longo do nosso trabalho dialogamos 

historiadores como Carlos Ginzburg e Michel de Certeau, porem, embora o trabalho tenha 

caminhado pela otica da Historia Cultural, em alguns momentos nao nos furtamos de utilizar 

tambem o social. Nao pretendemos fazer uma "saiada mista" de conceitos, muitos menos de 

teoricos, mais nao deixamos de utiliza-los, pois entendemos que estes tenham muito a 

enriquecer nosso trabalho de forma coerente e objetiva. 

As multiplas manifestacoes religiosas, envolvendo a devocao aos santos constituem-se 

numa das mais antigas praticas do cristianismo. Da veneracao aos primeiros martires cristaos 
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arraigado em antigas tradicoes, quer se renovando, se recriando para se adaptar a novos 

contextos, assim podemos perceber as irmandades religiosas na Paraiba Oitocentista, na qual 

os irmaos procuraram diversas formas de recriacao religiosa a partir da devocao a uma santa 

ou santo que passam a serem respeitados e venerados por negros, brancos e pardos. 

Vistos como protetores(as), podemos citar por exemplo o caso da Irmandade do 

Rosario, em que seu culto fora praticado em diversas regioes da America portuguesa pelos 

negros e negras, escravos ou libertos, estabelecendo a continuidade de ideias formadas no 

decorrer de sucessivas geracoes de escravos que foram trazidos para ca ao longo do 

famigerado trafico negreiro, e mesmo depois do processo de independencia a pratica da 

devocao continuou com toda forca. Na Colonia e no Imperio, as irmandades mais difundidas 

no Brasil foram as da Misericordia, do Santissimo Sacramento e de Nossa Senhora do 

Rosario. [...] Esta ultima, introduzida no Brasil no fim do seculo X V I (MATTOSO, 1992, p. 

398). 

Adentrar neste universo de investigacoes sobre as formas de organizacao e atuacao das 

irmandades religiosas e suas expressoes de fe e das devocoes santorais, significa transitar por 

uma rede de caminhos, ora institucionais, ora desclericalizados, que se resvalam 

continuamente, aproximando-se em alguns momentos, para se distanciar logo mais adiante, 

sem que um represente de alguma forma a anulacao do outro. Antes, apesar de suas 

especificidades, essas trilhas apresentam uma dinamica, tecida de trocas reciprocas, que pode 

ser percebida dentro de uma perspectiva historica de incessantes reformulacSes, uma vez que, 

em nosso entendimento nao ha fronteiras fixas, nem modelos invariaveis. 

Destacamos ainda, o conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' circular idade cultural' de Carlo Ginzburg (1987) 

que enfatiza a existencia de um relacionamento circular, feito de alternancia27 em que os 

Relacionadas pelo aulor, entre a cultura das classes subalternas e as classes doniinantes. Com muita 
freqiiencia, diz ele, ideias ou crengas originais eram consideradas, por defmicao, produto das primeiras e sua 
difusao entre as demais classes, representavam um fato mecanico de escasso ou nenhum interesse, quando nao se 
enfatizava presuncosamenle a 'deterioracaV ou a ''defonnacao' que tais ideias e crencas sofriam durante o 
processo de transmissao.Focalizando as relacoes entre Rabelais e a cultura popular de seu tempo, BAKHTEN 
enfatizou nessa cultura popular, principalmente o carnaval, o mito, a exaltacao da fertilidade e da abundancia. 
como uma inversao divertida de valores e liierarquias que resultavam numa visao de mundo que se opunha ao 
dogmatismo medieval. Assim, se por um lado o autor aponta para uma dicotomia entre a cultural subalterna e a 
cultura hegemonica, por outro enfatiza um inffuxo reciproco c intenso entre elas, dai o conceito de 'circularidade 
cultural'. Seguindo por esta mesma trilha - Carlo GINZBURG, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Queijo e os Vermes (1987, p. 17) alerta que, 
em comparacao com os antropologos e outros estudiosos das tradicoes populares, os historiadores partem com 
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elementos se movem, ora de cima para baixo, ora na direcao oposta. Dessa forma, Ginzburg 

abriu novas perspectivas de abordagens para se pensar em outros modos de articulacao entre 

as praticas e o mundo social, sensiveis a pluralidade das clivagens que atravessam os grupos 

sociais, rompendo o tradicional paradigma da dicotomia entre o erudito e o popular. 

Desenvolvendo-se num momento que estimula a emergencia das mais diferentes 

abordagens, na busca desse entendimento das religioes, das sociedades e da historia, estudo 

das religiosidades mostra-se como um campo em expansao, marcado pela diversidade de 

interpretacSes a respeito dos objetos, da teoria e da metodologia. Nesta perspectiva, muitos 

historiadores, cientistas sociais e antropologos, superando as tradicionais abordagens 

institucionais, das doutrinas e dos dogmas e, preterindo os discursos oficiais, sairam em busca 

de outras trilhas, sobretudo aquelas que se distanciam das ortodoxias, identificadas 

genericamente, como religiosidades populares, procurando desvendar o significado de 

diferentes praticas de culto e de suas formas devocionais. 

A historiografia religiosa brasileira, privilegiou essencialmente os percursos 

institucionais, sua relacao com o Estado ou ainda, os nomes que se projetaram dentro dos 

quadros eclesiais, pouco se preocupando com o cotidiano dos fieis ou com os componentes 

basicos das vivencias religiosas diarias. Os estudiosos que romperam esses limites dedicaram-

se, sobretudo, as praticas religiosas do periodo colonial, como por exemplo, a historiadora 

Laura de Mello e Souza,28 que fez brilhante estudo sobre as praticas magicas e religiosas que 

envolviam as populacoes na America portuguesa, a autora fez uma devassa nos documentos 

eclesiais e inquisitoriais para descortinar nossa herancas culturais europeia, indigena e 

africana. Um livro que contribuiu bastante para na construcao de nossa metodologia ao longo 

do trabalho. Estes estudos representam um avanco muito grande no tratamento da questao 

religiosa, uma vez que abriram atalhos antes inexistentes ou pouco explorados. 

uma desvantagem pois, ainda hoje, a cultura das classes subalternas e predominantemente oral e os historiadores 
nao se podem colocar a conversar, por exemplo, com os camponeses do seculo XVII. Assim, precisam, servir-se 
de fontes que sao duplamente indiretas: escritas e, em geral, de autoria de pessoas, umas mais, outras menos. 
ligadas a cultura dominante. Isso significa que os pensamentos, as crencas e as esperancas dos camponeses e 
artesaos do passado chegam ate nos atraves de iiltros c intermediarios que, invariavelmente, os deformam. Desta 
forma, os termos do problema mudam de forma radical ante a proposta de se estudar, nao a cultura produzida 
pelas classes populares ou subalternas, mas sim a cultura que Hie era imposla. 

2 8 Souza, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cniz: feiticaria e religiosidade popular no Brasil Colonial. 
Sao Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
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Para as elites clericais, as praticas populares, principalmente aquelas praticadas pelos 

negros e descritas nos manuais dos folcloristas e etnologos, como folguedos ou elementos 

pitorescos ou 'vulgares' do povo, apontavam, sobretudo para as tradicoes, as lendas e os 

rituais, destacando as festas, as procissoes, as ladainhas, a figura do 'festeiro', os objetos de 

devocao, o pagamento de promessas e os temas que as motivavam, como doencas, mortes ou 

flagelos naturais, entre outros, mas, sempre de forma a-temporal, sem qualquer preocupacao 

com seu enraizamento historico. 

Peter Burke (1989), preocupado com estas questoes, em seu trabalho sobre a cultura 

popular na Idade moderna, discute, inicialmente, os dois conceitos, separadamente, mas 

recusa a concepcao polarizada que estabelece de um lado a cultura de elite e, no seu oposto, a 

popular. Diz ele, 

A fronteira entre as varias culturas do povo e as cultures das elites (e estas eram tao 

variadas quanto aquelas) e vaga e por isso a atencao dos estudiosos do assunto 

deveria concentrar-se na interacao e nao na divisao entre elas (...) biculturalidade 

das elites, suas tentativas de 'reforrnar' a cultura popular, sua 'retirada' dela e 

finalmente sua 'descoberta', ou mais exatamente 'redescoberta' da cultura do povo 

(BURKE, 1989, p. 21). 

Tais reflexoes apontam para a modificacao do sentido da palavra 'povo' usada, 

inicialmente, para designar 'todo mundo' ou 'gente respeitaveP, e que, posteriormente ganhou 

uma nova designacao: 'a gente simples' e no caso dos escravos ou negros libertos, muitas 

vezes nem eram considerados como povo ou gente. Dai, a importancia das irmandades na 

vida destes negros e negras que dela faziam parte e se sentiam humanizados e prestigiados 

dentro e fora das irmandades. As identidades sao defmidas como valores compartilhados entre 

individuos por meio de suas relacoes sociais, formando um sistema de significados, tradicbes 

e atitudes. 

Para Ginzburg, a cultura popular se produz numa intensa circularidade com a cultura 

oficial, perpassando-a, reelaborando seus codigos e significados, projetando possibilidade de 

outra leitura para construir suas praticas culturais que, ao preservar elemento da cultura 

popular, tambem recria outros significados. A cultura popular reinventa no seu lado alegre e 

festivo, gestando um novo tempo, que vai sendo construido com negociacoes e reelaboracoes. 
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As irmandades constituiram em espacos de sociabilidades que, ao unir negros cativos 

e libertos, projetavam a possibilidade da construcao de relacoes de um novo tempo, onde as 

pessoas nao fossem percebidas por segregacoes social, cultural ou religiosa, mas como 

irmaos, que juntos, mesmo com suas tensoes, fossem capazes de solucionar problemas. Dessa 

maneira, essa vida nova se materializaria nos festejos, na devocao e na coroacao de seus reis e 

rainhas, projetando um tempo de alegria e prazer, sendo o momento no qual a celebracao da 

vida renascia com mais forca. 

Assim, ao tentarmos incluir os excluidos na historia, e necessario perceber como estes 

viveram, construiram suas experiencias e imprimiram suas marcas na sociedade. Por isso, no 

estudo que realizamos sobre as irmandades, buscamos estar atentos para perceber como as 

praticas culturais foram sendo reelaboradas, como circulavam de um espaco para outro. Sob 

esse aspecto, Silvia Lara, em seu artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Blowin 'in the wind: E. P. Thompson e a experiencia 

negra no Brasil", afirma; 

A 'inclusao dos excluidos' vem acompanhada, necessariamente, de uma nova 

abordagem na analise da relacao senhor e escravo. Ao tralarmos da escravidao e das 

relacoes entre senhores e escravos, tanto quanto ao tratarmos de qualquer outro 

tema historico, lembramos, com Thompson, que as relacoes historicas sao 

construidas por homens e mulheres num movimento constante, tecidas atraves de 

lutas, conflitos, resistencias e acomodacoes, cheias de ambiguidades. (LARA, 1995, 

p; 43-56). 

Todas estas reflexoes acerca da cultura e sobre sua dinamica entre os diferentes 

estratos sociais desdobraram-se para as questoes das relacoes dos homens e mulheres com o 

divino e as muitas experiencias que tern, tanto em termos individuals, como coletivamente, 

com o sagrado. 

Nosso trabalho, circunscreve-se ao ambito da religiosidade praticada por escravos e 

libertos, tendo como espaco as irmandades religiosas que, por si so, apresentavam expressoes 

bastante variadas: procissoes, festas, culto as almas, enterros, devocoes e pagamento de 

promessas, entre tantas outras. E, nestes espacos temos ainda a presenca de outras irmandades 

de brancos e pardos, marcados por disputas, pois estas tambem buscam sua afirmacao de 

prestigio social, politico, cultural e religiosos. 
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Tambem as nocoes de construcao cultural e de apropriagao cultural a partir das 

proprias representacoes que interferem na realidade, construindo-a e desconstruindo-a, foram 

estabelecidas principalmente por Michel de Certeau, ao estudar a reutilizacao e a (re)invencao 

do cotidiano a partir das escolhas dos sujeitos e suas relacbes com a cultura material existente 

em determinados contextos historicos. Os espacos tornam-se locais de disputas politicas e 

demonstracoes de poder, as sociabilidades praticadas no cotidiano, geram tensoes e ao mesmo 

tempo rupturas na ordem estabelecida seja pelo Estado ou pelo poder eclesiastico. As tramas 

sao intensas, assim como as estrategias para burlar a norma sao constantes. 

Entendemos, que as praticas culturais desempenhadas pelas irmandades, 

principalmente as de negros, contribuiram para alterar as estruturas vigentes da epoca, atraves 

dos diversos modos de proceder dos irmaos e irmas, junto as instituicbes de poder, leia-se, 

Estado e Igreja, utilizando das "astucias", "taticas", formas "sub-repticias" contra 

determinados setores da sociedade que se opunham ao funcionamento das irmandades de 

homens e mulheres de cor. No entanto, compreendemos que estas instituicoes opressivas 

deixaram brechas que possibilitavam aos irmaos recriarem suas proprias redes de 

solidariedade e sociabilidade. 

Essas ideias e trabalhos fomentaram o debate sobre a "construcao cultural" de 

conceitos como classe, genero, comunidade, identidade, e de praticas como "(re)invenpao" de 

tradicoes. Dessa forma, os historiadores passaram a enxergar os estudos das praticas dos 

grupos sociais como problematizacoes possiveis e nao como premissas fechadas sobre temas 

historicos, ampliando assim as condicbes de interpretacao das acoes e motivacbes dos sujeitos 

historicos. 

Nesse sentido, buscaremos anaiisar alguns estatutos/compromissos de irmandades que 

floresceram na Parayhba do Norte ao longo do seculo XLX, e entender os simbolos, as 

praticas culturais e religiosas, alem do embate politico que existia entre os diversos poderes 

constituidos nesta provincia, assim como o cotidiano de escravos, libertos, homens brancos e 

pardos que constituia esta sociedade. 

Para que nosso trabalho fosse realizado com exito, utilizamos como fonte os 

compromissos e/ou estatutos elaborados pelas irmandades, as bibliografias referentes ao tema 
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desenvolvidos por varios historiadores e historiadoras (ver referencias ao final do trabalho) 

em ambito Nacional, Regional e Local que nos ajudaram a entender o funcionamento das 

irmandades e como estes espacos foram se tornando importantes vias de construcbes e 

afirmacoes sociais, culturais e religiosas numa sociedade escravista e excludente. 

Fizemos uso ainda, dos Relatorios de Provincia da Paraiba, que embora nao traga 

informacoes explicitas sobre as irmandades, nos fornece informacoes do funcionamento da 

sociedade e do poder do Estado. Utilizamos tambem, um importante documento datado de 

1874, que trata de um processo impetrado pelo vigario de Campina Grande, Calisto da 

Nobrega contra a Irmandade do Santissimo Sacramento, reivindicando seu fechamento por ser 

frequentado por macons, um rico documento que nos ajudou a entender as querelas politico-

religiosa daquele periodo, que trataremos detidamente ao longo deste texto. 

De posse destes documentos e das varias leituras sobre nosso tema, fomos tracando 

informacoes bibliograficas aliadas as informacoes documentais que tinhamos. Encontramos 

algumas dificuldades por nao termos encontrado as Atas das reunioes realizadas pelas 

irmandades, um importante documento que nos ajudaria a reconstruir o cotidiano interno e 

externo das irmandades e suas relacoes de sociabilidades, e possivel que estes documentos 

tenham se deteriorado pela acao do tempo e do proprio homem ou esteja "perdido" em algum 

arquivo publico ou particular da Paraiba. Sabemos que existe carencia de mais documentos 

que tragam as falas destes irmaos e irmas que nos revelaria muito sobre o cotidiano destas 

irmandades, mais o "historiador esta condenado a trabalhar com as fontes que encontra, nao 

com as que deseja. Esta e, alias, sua sina, ciencia e arte" (SILVA & REIS. 1989. pp. 14-15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 - A Provincia da Paraiba do Norte no contexto do oitocentos. 

Tendo como fonte documental os compromissos das diversas irmandades religiosas 

que floresceram nesta provincia no periodo do oitocentos, podemos perceber que elas 

existiram em varios locais que vai do litoral ao sertao, aspecto este, importante para que 

possamos pensar uma mobilidade social destas irmandades e possivelmente uma ligacao entre 

elas, no momento nao temos subsidios concretos para comprovar tal informacao, porem nao 

podemos deixar de imaginar que estas irmandades e seus irmaos eram estaticos sem 

comunicacao ou que so se comunicavam entre si. Isto porque, havendo uma relacao de 
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proximidade entre estas irmandades, seja de brancos, negras ou pardas, isto fortaleceria ainda 

mais seus lapos religiosos e devocionais. 

Levando em consideracao algumas variacoes do contingente populacional nesta 

provincia principalmente entre os anos de 1850 e 1870, principalmente escrava, podemos 

perceber atraves de recente estudo desenvolvido por ROCHA (2007) sobre populacao 

escrava nesta provincia, que no ano de 1851 dos 212.466 mil habitantes, 28.546 

representavam os escravos, ja em 1872 dos 376.226 mil habitantes, 21.526 eram de homens 

negros e negras, percebe-se entao uma queda consideravel no contingente de cativos nesta 

provincia. 

Este decrescimo pode ser explicado levando em consideracao um fator importante, ou 

seja, o fim do trafico negreiro (1850) decretado atraves da Lei Eusebio de Queiroz que punha 

fim ao famigerado comercio atlantico de homens e mulheres negras para diferentes partes do 

Brasil, alimentando economicamente varias provincias do Imperio brasileiro. Outro fator que 

pode ter ocasionado esta queda populacional de negros foram as doencas ( como por exemplo 

a colera) que se abatiam sobre eles devido as pessimas condicoes de sobrevivencia nas 

propriedades de seus senhores, desde alimentacao ate o aspecto habitacional, alem da 

violencia que sofriam e as longas horas de trabalho que eram submetidos, aspectos que 

inviabilizam a sobrevivencia do ser humano, tornando-o vulneravel as doencas que levava a 

morte principalmente as criancas. Segundo Solange Rocha, que utilizou os livros de registro 

de batismo para explicar as variacoes populacionais de negros e negras nesta provincia, nos 

informa que: 

Apesar dos dados de batismos indicarem o crescimento da populacao 
escrava e nao-escrava, os periodos de aumento de epidemias e de catastrofes 
naturais contribuiram bastante para a mortandade de parte das pessoas 
nascidas na capital. Versando sobre a mortalidade na decada de 1850, um 
jornal da capital trouxe um quadro aterrador sobre a situacao sanitaria da 
provincia. Afirmava-se que, desde 'os primeiros dias do ano de 1849', a 
populacao tinha sido acometida de varias molestias, que perduraram ate 
1853, e vinham 'ceifando vidas e algumas bem preciosas. . . como bexigas, 
tifo, garrotilhos, sarampos, pneumonias e, afinal, com a terrivel camara de 
sangue' . . . As criancas tendiam a ser as mais suscetiveis a morte, visto que 
elas estavam se formando fisicamente, muitas vezes, alimentacao recebida 
era carente de nutrientes. (ROCHA, 2007, p. 149). 

2 9 ROCHA, Solange Pereira da. Gente negra na Paraiba oitocentista: populacao, familia e parentesco espiritual. 
Tese de Doutorado, Recife - UFPE, 2007. 



E continua, 

Os problemas estruturais somados aos da segunda metade do oitocentos 
(estiagens, doencas e leis emancipacionistas, como a Rio Branco e a dos 
Sexagenarios) concorreram para ampliacao das dificuldades dos 
proprietaries rurais para obterem mao-de-obra africana. (ROCHA, 2007, p. 
150). 

Conforme vimos acima, a segunda metade do oitocentos foi bastante catastrofica para 

a populacao cativa e nao-cativa na Paraiba com elevado numero de mortes de criancas e 

provavelmente de adultos tambem, aspecto este que afeta o funcionamento das irmandades, 

pois acreditamos que tanto pais, maes e filhos pertencentes a alguma irmandades tenha 

morrido fruto destas epidemias, diminuindo assim o numero de irmaos que frequentavam as 

irmandades , possivelmente futuros herdeiros destas tradicao cultural e religiosa. 

Aqui podemos destacar o papel da solidariedade e da ajuda mutua desempenhado 

pelas irmandades, ou seja, quando morria um irmao ou irma ou filho ingenuo, e estes 

pertenciam a uma determinada irmandade, os enterros eram rapidamente providenciados, para 

que estes tivessem uma passagem digna, dai tambem, ser importante pra negros e negras 

pertencerem a uma irmandade. Vejamos o que diz o compromisso da Irmandade do Glorioso 

Sao Benedito erecta no Convento de Santo Antonio da Cidade da Paraiba do Norte, datado de 

1866; 

Artigo 33 - Os filhos legitimos dos irmaos, ate sete anos de idade, gozarao 
tambem do privilegio de serem em seu enterramento conduzidos pela 
irmandade, e sepultados nos jazigos da mesma. 
Artigo 35 - Todos os irmaos sao obrigados a rezar por cada irmao, que 
falecer, uma cstacao de bracos abertos que constara de seis Pai Nossos, seis 
Ave Marias e seis Glorias ao Pai. 

A passagem acima e bastante interessante para que possamos refietir sobre uma das 

tantas atribuicoes desempenhadas pelas irmandades, ou seja, providenciar os enterros dos 

irmaos e oferecer-lhe algumas rezas em homenagem a sua alma para que possa fazer a 

passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Existia todo um ritual do enterro, "a 

preparacao facilitava a espera da morte e alimentava a apreensao da passagem para o alem" 

(REIS, 2004, p. 95). Porem nao vamos adentrar neste momenta nesta questao da morte e dos 

enterramentos, veremos com mais detalhes em capitulo seguinte. 
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Percebemos tambem, que na segunda metade do seculo XIX houve uma grande 

movimentacao de cativos em busca de sua liberdade, seja fugindo para os quilombos, 

negociando a alforria ou tentando compra-la atraves do peculio, alem de participacao em 

movimentos socias deste periodo com foi o caso do Movimento dos Quebra Quilos (1874-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1875) que foi narrado pelo professor Luciano Mendonca de Lima (professor da UFCG) com 

uma linguagem facil, fluida e em alguns momentos quase jornalistica, como um reporter 

atento aos fatos mais sublimes e narrados como se ele estivesse ali presente aos 

acontecimentos ocorridos no outono de 1874. Muito interessante... 

De acordo com Luciano Mendonca de Lima, 

Os acontecimentos de Campina Grande se deram num momento bastante 
particular da historia da escravidao e da experiencia negra no Brasil 
oitocentista. Naquela conjuntura historica, final da decada de sessenta e 
primeiros anos da decada de setenta, o aprendizado politico dos escravos ja 
ia longe, atingindo um novo patamar que se expressava em novas e, muitas 
vezes, ousadas estrategias de lutas individuals e coletivas, cujas repercussoes 
preocupavam cada vez mais setores da elite brasileira, empenhados com a 
manutenpao da ordem piiblica e em particular com o delicado problema do 
encaminhamento da chamada questao do 'elemento serviF, processo esse 
que, em maior ou menor grau, atingiu todas as provincias escravistas do 
Imperio, gerando uma especie de efeito bumerangue em relacao a um 
conjunto de ideias e experiencias que migravam e circulavam por diferentes 
lugares, sendo assim permanentemente resignificado. (LIMA, 2006, p. 162). 

Esta passagem acima, embora longa, porem nos oferece bons elementos para 

pensarmos a presenca dos negros e negras neste contexto, no qual o referido autor coloca os 

negros como agentes sociais historicos que vao se transformando em "sombras em 

movimento" despertando medo e preocupacao nas autoridades em varias partes da Provincia, 

agentes socias desejosos de liberdade e cansados de esperar acoes do governo que pudessem 

beneficia-los de alguma forma, ou pelos menos diminuindo as agruras violentas provocadas 

pela escravidao, assim negros se poe ativo cada vez mais na busca por liberdade e igualdade, 

uma luta nem sempre vitoriosa, mais nem por isso diminuta ou ineficaz. 

Neste contexto - mesmo sem fontes documentais que nos ajude a dar subsidios e 

sustentacao nas nossas afirmacoes - acreditamos que as irmandades nao tenha ficado imunes 

3 0 Movimento ocorrido entre o final de 1874 e inicio de 1875 na Provincia da Paraiba do Norte, marcadamente 
nas cidades de Fagundes, Inga, Campina Grande e Areia que contou com a presenca de cativos. Sobre este 
movimento Ver: LIMA, Luciano Mendonca de. Derramando susto: Os escravos e o Quebra Quilos em Campina 
Grande. Campina Grande: EDUFCG, 2006. 
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em dar subsidios para muitos irmaos participarem de determinadas acoes nestes movimentos 

de busca pela liberdade ou talvez negociando esta liberdade ou utilizando seus espacos para 

discutir formas e estrategias de consegui-la, pois muitos compromissos apontam para a 

participacao de inumeros cativos nas irmandades, inclusive com a aval de seu dono, vejamos 

o que diz o compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosario dos homens pretos da 

cidade da Parahyba do Norte, 1867,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Artigo 7 Nenhum escrow sera porem admitido n'esta 

Irmandade, sem que mostre uma declaragao que prove ser sua entrada da vontade de seo 

senhor. 

Acreditamos que as irmandades religiosas estiveram atentas as mudancas e 

transformacoes sociais, politicas, economicas e religiosas pela qual passava esta provincia no 

periodo do seculo XIX, interagindo com os acontecimentos de forma ativa e participativa. So 

para registrar tal interacao, no ano de 1874 (mes de fevereiro), mesmo ano da Revolta do 

Quebra Quilos, tivemos uma intensa disputa de poder entre o poder Eclesiastico liderado pelo 

vigario de Campina Grande Callisto da Nobrega e a Irmandade do Santissimo Sacramento, 

esta frequentada por macons. Neste periodo o entao vigario determina que a mesma deveria 

ser fechada ou que os irmaos que fossem macons deveriam ser expulsos da referida 

Irmandade. No capitulo seguinte iremos contar essa interessante disputa de poder ocorrida 

nesta provincia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 2 

TENSOES POLITICAS E R E L I G I O S A S NO EVIPERIO. 

2.1- A presenca catolica na America portuguesa: expansao e poder. 

As irmandades religiosas existiram no Brasil desde o periodo colonial, transplantadas 

de Portugal como sucessoras das corporacbes de artes e oficios existentes na Europa durante a 

Baixa Idade Media. Organizadas em torno da devocao de um santo padroeiro, o acesso, 

deveres e direitos dos seus confrades eram estabelecidos pelo compromisso, que dependia da 

aprovacao da Mesa de Consciencia e Ordens e era inspecionado pelo Governo e pelo 

Episcopado. 
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No entanto para melhor compreendermos como se deu a formacao e funcionamento 

das irmandades religiosas na America portuguesa e sua distribuicao por suas provincias se faz 

necessario discutir um projeto maior da coroa portuguesa e da propria Igreja catolica que 

tinha todo interesse na expansao do catolicismo no Novo Mundo, e essa expansao ressoava 

sobre as irmandades de leigos, que inicialmente foi erguida por brancos e depois por negros, 

ambos com seus santos ou santas de sua devocao. 

Durante os primeiros seculos de formacao da sociedade na America portuguesa, o 

catolicismo exerceu forte influencia e poder de coercao sobre qualquer outra pratica religiosa 

ou expressao cultural que nao fosse ou nao estivesse dentro dos padroes catolicos 

estabelecidos pela Igreja. Contudo, em alguns momentos da colonizacao a grande massa de 

habitantes, principalmente os negros, professava uma religiosidade diferente no que se refere 

aos brancos e indios, fato aiimentado pela mistura etnica existente na America portuguesa. 

Mesmo assim, o poder religioso e a influencia que exercia sobre a populacao era grande e 

apoiado pelo Estado portugues, este aspecto fez com que o catolicismo sobrevivesse e 

expandisse seu raio de atuacao, alem do papel das irmandades, confrarias, associacoes e 

ordens menores e leigas que deram boa sustentagao ao poder clerical no Novo Mundo. 

Ate meados do seculo XVI I I , a Coroa Portuguesa controlou a atividade eclesiastica na 

colonia por meio do padroado. Arcava com o sustento da Igreja e impedia a entrada na 

colonia de outros cultos, em troca de reconhecimento e obediencia. O Estado nomeava e 

remunerava parocos e bispos, concedendo licenca para construir igrejas. Caracteristicas de um 

periodo de desenvolvimento das vilas e povoados no litoral e depois no interior da colonia, as 

Irmandades Leigas dispurtham freqiientemente de centenas de circunscritos, homens e 

mulheres, negros e brancos, das mais variadas classes e posicoes sociais. 

A implantacao do catolicismo no Brasil refletiu de um modo geral, as muitas praticas 

que integravam a cultura religiosa portuguesa marcada por uma tradipao medieval, que ainda 

nao havia absorvido a reforma tridentina31, em curso, em boa parte da Europa. Laura de Mello 

3 1 Para Ronaldo VAINFAS (1988), o trabalho dos sacerdotes no Concilio de Trento (1545-63) resultou menos na 
renovaeao legislativa da Igreja do que na mudanca de atitudc em rclacao aos velhos codigos: nova discussao com 
respeito a hierarquia eclesiastica, homogeneb^cao da pastoral e da pratica sacramental junto as massas de fieis. 
Tais questoes eram fruto do despreparo, do absenteismo e a ineficacia do clero, desde a alta hierarquia aos curas 
paroquiais. Por isso, a reordenacao dos bispados viria acompanhada do estimulo para a devocao entre os 
clerigos, para prepara-los mais adequadamente para o exercicio pastoral, numa aproximacao mais ampla e 
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e Souza aponta que, mesmo la, demorou muito tempo ate que fosse estabelecida uma 

uniformidade em torao das decisoes conciliares, uma vez que, durante o seculo X V I , as 

paroquias nao chegavam a ser, verdadeiramente importantes na religiosidade vivida por 

aquelas populacoes e que, no seculo seguinte, duas praticas coabitavam na cristandade do 

Velho Mundo: a do clero e a dos fieis pois; 

Apesar dos esforpos redobrados da elite para quebrar a cultura arcaizante 
que sobrevivia no seio das massas cristianizadas havia seculos ( . . . ) a agao 
efetiva das violencias tridentinas, no sentido de uniformizar a fe e desbastar 
a religiao suas reniiniscencias arcaicas, so se faria sentir no seculo XVII e 
XVIII. Empreendendo visitas pastorais sistematicas, os bispos setecentistas 
descobriram um povo rural que frequentemente nao conhecia os elementos 
de base do cristianismo. (SOUZA 1996, p. 89). 

De acordo com os projetos politicos de Portugal, a formacao social da America 

portuguesa implicou, dentre outras coisas, na unificacao moral e politica das etnias aqui 

presentes contra os hereges protestantes, representados na figura dos franceses, holandeses e 

ingleses. A ideia de solidariedade prevista pela coroa portuguesa contou com seu principal 

dispositivo, a fe catolica. "O que era preciso e que fosse Catolico - Romano ou aqui se 

desinfetasse com agua benta da heresia pestifera; que se batizasse; que professasse a fe 

catolica, apostolica romana" (FREYRE, 1990, p. 200). 

Varios foram os mecanismos de vigilancia utilizados pelo poder regio visando manter 

a ordem social brasileira calcada nos padroes culturais europeus. A Inquisicao, por exemplo, 

pode ser vista como um bom instrumento disciplinarizador que foi utilizado para punir os 

judeus e catolicos de comportamento amoral e que iam de encontro aos dogmas estabelecidos 

pela Igreja. Qualquer judeu ou cristao que ousasse se manifestar criticamente contra a Igreja 

poderia ser queimado em praca publica. Essa era uma das estrategias inibidoras de qualquer 

desejo de manifestar sua religiosidade e suas expressbes culturais. A pratica impositiva da 

coroa portuguesa, tambem viria a contribuir para propagar a aparente homogeneidade 

presente na colonia, fruto do desejo da Igreja em expandir-se e estabelecer sobre a populacao 

varias regras normativas, primeiro entre os nativos e depois sobre os negros. 

proficua entre a Igreja e os leigos, em oposicao as praticas cotidianas em que mesmo os grandes momentos da 
vida, como o batismo, o casamento e a morte, sofriam pouca intervencao do clero e, eram regulados, sobretudo, 
pelas culturas e tradigdes locais. 
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O catolicismo no Brasil e o cimento que une a nacao, o laco que prende a 
todos, local de reuniao e confratermzacao entre as racas as mais diversas 
que compoem a nacionalidade; afirmacao como estas se repetem de geracao 
em geracao, embora elas parecam bastante levianas para quern sentiu o 
clima de medo e de repressao existente na colonia. (FREYRE, 1978. p. 14). 

Aos poucos, varios grupos etnicos na tentativa de ocupar uma posicao de prestigio na 

sociedade, comecaram a experimentar em varios lugares publicos certa intimidade com os 

santos catolicos. Os moradores buscavam com isso invocar a Deus, aos santos e as santas da 

Igreja como maneira de se refugiar das punicoes estabelecidas pela estrutura social vigente na 

epoca. Esse cenario constituiu por muito tempo a realidade da colonia e no Brasil imperio. 

Em Portugal como no Brasil, enfeitam-se as teteias de joias, de braceletes, 
de brincos, de coroas de ouro e diamantes as imagens das virgens queridas 
ou do Menino-Deus como se fossem pessoas de familia. Dao-lhe atributos 
humanos de rei, de rainha, de pai, de mae, de filho, de namorado. Liga-se 
cada um deles a uma fase da vida domestica e intima. (FREYRE, 1990, 
p.219). 

De acordo com a "nova" mentalidade instituida entre o clero, as pregacbes 

doutrinarias apologeticas enfatizavam a estrita observancia das praticas sacramentais em total 

detrimento das tradicionais devocoes santorais. Assim, a romanizacao do catolicismo 

brasileiro so poderia ser efetivada na medida em que o poder religioso fosse totalmente 

transferido dos leigos para os clerigos. Ao promover tal centralizacao, o clero passou a 

exercer um controle cada vez mais acirrado sobre todas as manifestacoes religiosas, 

combatendo, enfaticamente, aquelas que nao se enquadrassem nos limites permitidos. 

Dessa forma, o movimento desencadeado pelos bispos reformadores nao ficou restrito 

somente ao clero: dirigiu-se tambem no sentido de reformar o catolicismo do povo que 

valorizava as praticas exteriores de culto, estava 'contaminado' de supersticoes, era 

controlado pelos leigos, rezadores e beatos com grande influencia nas Irmandades, procissoes 

e festas. Foi o momento em que os bispos, juntamente com o clero, buscaram colocar sobre 

sua protecao, as igrejas, as capelas, os santuarios, as romarias, procurando modificar o carater 

festivo e profano, normalmente ali presentes. 

Com a queda da monarquia e a instituicao de uma Republica laica, a Igreja brasileira 

perdia o carater de religiao oficial do Estado, ao mesmo tempo em que se libertava do jugo do 
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Padroado32, promovendo, no piano externo, mais do que um estreitamento de lacos com a 

Igreja romana, sua submissao a ela. No piano interno, o alto clero procurou estabelecer uma 

solida alianpa com oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA setores dominantes, favoraveis as pretensoes catolicas e cientes da 

colaboracao eficaz que a Igreja estava em condipoes de prestar a consolidapao da nova ordem 

social e politica. 

Certamente tais ocasibes serviram para que a hierarquia eclesial se impusesse como 

legitima responsavel pelos destinos da Igreja Catolica e recuperasse parte do terreno perdido 

com a instituicao do Estado laico, alem de abrir um espaco necessario para a prestapao de 

servicos educacionais, considerados fundamentais para a expansao ultramontana. 

Para bem compreendermos as mudancas ocorridas no ambito interno e administrative 

das irmandades e nas manifestacoes de devocao dos leigos diante das medidas adotadas pelo 

bispado romanizado, e preciso compreender as conceppoes que rnoldavam a percepcao de 

crenpa, de religiosidade e de fe no periodo em questao. No decorrer da segunda metade do 

seculo XIX, essas conceppoes sofreram sensiveis mudanpas, ate porque o regime politico que 

assegurava a uniao Igreja-Estado foi mantido ate 1890. 

De acordo com as suas metas de expansao e de controle religioso, a Igreja Catolica 

promoveu a criapao de novas associapbes leigas, tidas como "pias" e que, veladamente, 

deveriam promover o desprestigio das antigas confrarias e irmandades. Acostumadas a 

liberdade que desfrutavam no regime imperial, tentaram resistir aos avanpos do 

ultramontanismo, que reivindicava o controle das rendas coletadas nos santuarios de 

peregrinapao popular, ate entao sob jurisdipao leiga. As associapbes pias e as congregapbes 

religiosas da Europa progressivamente, por solicitapao do episcopado, passaram a administrar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32 

Tab logo foram estabelecidas as dirctrizes gerais do regime republicano, a separacao entre Igreja e Estado 
veio de imediato, causando surpresa e espanto ao episcopado, nao pela liberdade que ha muito defendia, mas 
pela posicao de igualdade em relacao a outras confissoes religiosas. 

Essas associacoes assumiram a direcao de seminarios, contribuindo com a moralizagao do clero, paroquias e 
hospitals. Pregavam missoes populares e realizavam os retiros cspirituais, constituindo-se numa forca viva na 
obra de romanizacao e europeizacao do clero e da Igreja no Brasil. A partir de entao, os bispos enfeixaram em 
suas maos uma serie de atribuicoes: gestao e orientacao disciplinar e curricular dos seminarios e casas de 
formacao, definicao das atribuicoes e carreiras dos padres seculares, erecao de novas paroquias e outras 
circunscrigoes eclesiasticas, indicagao de novos membros do episcopado, criagao de escolas e de colegios 
diocesanos, de obras pias e assistenciais, controle e administracao de obras dos santuarios e lugares santos, 
criagao de novas dioceses atraves de campanhas de arrecadagao de recursos, entre outros (WERNET. 1987, p. 
183-4). 
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os principals centros devocionais do pais, cujos lucros se destinavam aos seminarios, 

privilegiados no conjunto das obras diocesanas, pois visavam suprir, pelo menos em parte, a 

escassez de vocacoes, problema constante na maior parte das dioceses brasileiras. 

Para a Igreja Catolica, as irmandades foram um dos meios mais eficazes de converter 

ou ate mesmo submeter diversos grupos etnicos, tais como indios, mouros e negros ao 

catolicismo. Estudiosos afirmam que no Brasil varias irmandades estiveram por muito tempo 

sob o controle da coroa portuguesa, submetidas a fiscalizacao do setor eclesiastico. As tensoes 

entre o rei e as autoridades religiosas diante dessa situacao eram evidentes ate finais do seculo 

XVII I , ainda que se constate que a maioria das permissoes concedidas para a construcao de 

igrejas pertencentes a estas associacoes tenha sido delegada pelo poder regio. 

As irmandades leigas no Brasil tiveram uma feicao essencialmente religiosa. Seus 

aspectos sbcio-economicos nao chegaram a apagar o seu lado religioso, encarado com 

seriedade e relevancia. Um dos seus objetivos era a devocao a um santo(a), o que no caso vai 

representar a uniao dos irmaos na protecao e guarda dos interesses comuns. De intencbes 

religiosas aparentemente simples, porem atuantes, as irmandades sempre buscavam ressaltar a 

finalidade espiritual quando propunha erguer-se. Os seus compromissos sao exemplos claros 

desta devocao e de carater religioso. 

Na introducao ao compromisso da irmandade de Nossa Senhora do Rosario dos 

homens pretos da freguesia de Campina Grande, afirma no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo 1°; 

Serao admitidas para irmao n'csta irmandade todas as pessoas livres, 
libertos, e escravos de cor preta de qualquer Nacao que seja huma vez que 
professem a Religiao Catholica Apostolica Romana e se achem habitados 
para receber a sagrada communhao. (Arquivo Nacional, Periodo Imperial. 
Cx 310 Ano; 1846). 

As manifestacoes devocionais das irmandades paraibanas estavam impregnadas de um 

catolicismo tradicional, mas tambem profano e original, ja que era sincretico. A fe, o culto e a 

crenpa apresentavam caracteristicas peculiares, na medida em que os leigos os haviam 

aproximado de suas necessidades mundanas, de sua vida material, real, concreta. Isto nos 
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remete a afirmacao de Eduardo Hoornaert34 de que "ha diversas maneiras de ser catolico, 

sendo que uma determinada autenticidade do catolicismo e apenas uma classificagao de tipo 

ideal, longe de traduzir a religiosidade crista vivida" (HOORNAERT, 1978, p. 25-26). 

HOORNAERT, Eduardo. Formacao do catolicismo brasileira: 1500-1800. Petropolis; Vozes. 1978. 
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Uma medida importante nesta estrategia foi trazer a guarda das imagens dos santos de 

devocao popular para os templos paroquiais (matriz ou capela), em substituicao as ermidas e 

oratorios, onde as imagens eram guardadas por leigos. Correlatamente a essa medida, ocorreu 

o controle das romarias, onde ermitaes foram substituidos por sacerdotes, especialmente de 

congregacoes religiosas, pois quern tinha o controle da imagem tinha tambem o controle da 

festa e da devocao. Isto ocorreu nos grandes centres de romarias que passando para o controle 

clerical se tornaram fonte de tensoes entre as praticas de romeiros e o catolicismo romano do 

clero. 

Essas novas associapbes, sob controle clerical, alem da devocao ao santo instituido 

pela Igreja romanizada, eram responsaveis pelas festas religiosas que perderam o seu carater 

tradicional, festivo, onde o profano e o sagrado se confundiam e passaram a ser, dirigidas 

pelos vigarios e, aos poucos, foi acabando com seu carater de reuniao social, esvaziando 

assim o proprio sentido das irmandades e confrarias. Nos centres urbanos, a substituicao 

dessas devopbes foi um pouco mais facil, no entanto, no meio rural, as dificuldades giravam 

em torno das capelas, construidas quase sempre por elementos da propria localidade, que 

ofereceram uma maior resistencia ao controle clerical. Jose Oscar BEOZZO afirma que; 

Nos conflitos com as Irmandades a instancia chamada a dirimir a contenda 
eram os tribunals. 0 apelo era feito a ordem juridica como supoe a 
convivencia entre pessoas civilizadas. Contra o povo das capelas, porem, 
apela-se para a forpa policial. Este apelo a forpa juridica de um lado, e a 
policial, de outro, mostra bem o modo como usualmente a Igreja no Brasil 
acostumou-se a utilizar as estruturas de coercao do Estado para alcancar 
seus fins religiosos e mostrar melhor ainda a escolha dos instrumentos que 
presidem suas relacoes perante diferentes grupos sociais ( BEOZZO , 1977, 
p. 756-7). 

Embora o discurso oficial da Igreja insistisse na sua unicidade, e o catolicismo 

tridentino prosseguisse no combate a outras expressbes religiosas, em expansao como, por 

exemplo, o protestantismo, em suas diversas denominapbes, surge no seu proprio interior, 

alguns setores, que comepavam a acenar para a necessidade de uma renovapao pastoral dada a 

nova conjuntura internacional. Assim, b modelo ultramontano entra em processo de crise, 

sintetizado pelo desenquadramento dos leigos na estrutura clerical onde o clero se firmava 

como unico detentor dos rituais religiosos do catolicismo, relegando qualquer outra pratica 

religiosa a condipao de mera superstipao. 
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As irmandades religiosas tiveram uma importancia fundamental para o cotidiano da 

sociedade na America portuguesa e, assim como suas congeneres lusitanas, reuniam leigos em 

torno da devocao a um orago35, alem de prestar servicos de ajuda mutua que iam desde a 

realizapao da festa do santo(a) protetor(a) a promocao de cerimonias de enterramento e 

auxilio aos confrades necessitados (doentes, presos, cativos). Desse modo, as irmandades que 

foram erguidas entre os seculos X V I I e XIX no Brasil, foram responsaveis pelos santos, pelas 

devocoes pessoais e pela pompa das procissoes e festas, marcada pela grandiosidade das 

manifestacoes exteriores da fe, na qual mesclavam elementos sagrados e profanos. 

O espaco sagrado do qual falamos deve ser entendido em uma abordagem 

antropolbgica, em que signos culturais sao construidos e manifestam-se de forma especifica 

em cada cultura e espaco. A maneira como esse espaco sagrado e apropriado nas diferentes 

sociedades encontra-se diretamente ligada a forma pela qual as instituicbes de poder 

normatizam e ordenam a vida cotidiana da sociedade. Estudar tais espacos e as manifestacoes 

que neles se deram, e adentrar em um microcosmo das relacoes sociais de tal forma a 

desvende-la, pelo menos em parte, em suas mais significativas tradicoes e manifestacoes 

culturais, sociais e religiosas. Pois, da sua preservapao e que depende a manutenpao da 

identidade cultural desses grupos e espacos sociais no qual estao inseridos os irmaos e as 

irmandades. 

O historiador Michel de Certeau (1994, p. 57) entende o espapo como um lugar 

praticado, um cruzamento de forcas motrizes, um lugar que e produto das relacoes humanas, 

que foi tecido por relacoes sociais dadas no piano do vivido. Ou seja, o lugar e entendido 

como um espaco fisico socialmente e culturalmente constituido por cbdigos, signos e sistemas 

de simbolos, por redes que sao tecidas em tempo e espacos especificos e neste aspecto, 

podemos inserir as irmandades religiosas. 

Os espacos sociais edificados pelas irmandades religiosas na Provincia da Parahyba do 

Norte estao sendo investigados contemplando-os como construpbes simbolicas carregadas de 

significados especificos intrinsecamente relacionados as praticas que tais grupos vem 

experimentando desde fins do seculo X V I I I e segunda metade do seculo XLX. Compreender 

tais construpbes como simbolicas, nos levou a pensar tais construpbes como representapao do 

3 5 Refere-se o santo ou santa da invocacao que da nome a uma capela ou templo religioso. 
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mundo vivido, que e normatizado, regulado, moldado e especializado de acordo com os 

interesses e jogos do poder. 

Citando Roger Chartier, autor que chama atencao para a circulacao cultural entre 

grupos sociais distintos, nao sendo possivel fixar correspondencias definitivas entre produpao 

cultural e grupos sociais. Pessoas de varios segmentos sociais apropriam-se de objetos, ideias 

e cbdigos reelaborando-os e dando-lhes significados diferenciados. Por isso, diz o autor "nao 

e possivel delimitar de forma absoluta uma producao autonoma de textos, crencas e cbdigos 

por um grupo social especifico" (CHARTIER, 1992, p.230). 

As praticas experienciadas por sujeitos historicos nesses espacos estao sendo 

analisadas em contextos especificos prbprios, por meio dos quais identificamos os espacos 

socioculturais construidos pelos diversos grupos etnicos que compbem o espapo urbano das 

vilas e cidades da Provincia. Entendemos que sao as relapbes sociais que garantem a 

construpao de uma rede de significados e sentidos que sao tecidos pela historia e cultura 

civilizadora, produzindo e reafirmando identidades, pois ai os sujeitos historicos se reconhece 

porque ai vive e quer buscar novos espapos de atuapao politica, social, cultural e religiosa. 

As irmandades religiosas podem ser reconhecidas como o espapo de construpao e 

reafirmapao das praticas culturais. Lugar da praxis, e no espapo fisico, concreto e social que 

os irmaos se reconhece, usufrui e modifica, posto que o lugar tern usos e sentidos em si. Tais 

usos e sentidos sao representapbes de sonhos e praticas, de estrategias e taticas. (CERTEAU, 

1994, p. 58). 

Estas irmandades eram associapbes leigas, voltadas para o culto de um santo ou santa. 

Cada irmandade tinha um santo de devopao, cujo altar era mantido por ela. A maioria das 

igrejas do periodo colonial foi construida por irmandades, que tambem eram responsaveis 

pela sua manutenpao. As irmandades eram regidas por um conjunto de regras chamadas de 

compromissos, que deveriam ser aprovados pela Igreja Catolica. Estavam fixadas nos 

compromisso as normas pela quais deveriam ser administradas e as obrigapbes e os direitos 

dos irmaos. Katia Mattoso36 afirma que: 

KATIA Mattoso. Bahia, seculo XTX: Uma Provincia do Imperio. Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1992. 
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O primeiro objetivo de uma irmandade era congregar certo numero de fieis 
em tomo da devocao a um santo escolhido como padroeiro. 
Frequentemente seus membros viviam na vizinhanca da mesma parbquia, 
mas havia irmandades que associavam pessoas por devocao, oficio, cor da 
pele ou estatuto social. A base de tudo era o 'compromisso', conjunto de 
regras que determinavam os objetivos da associacao, as modalidades de 
admissao de seus membros. seus deveres e obrigacbes. (MATTOSO, 1992. 
p.397) 

A essas especificidades do catolicismo, agregavam-se um carater pratico e imediatista, 

que buscava consolo e solucoes para as questoes do cotidiano, principalmente por meio da 

interferencia dos santos e santas, aos quais eram dirigidas promessas que seriam cumpridas 

mediante o alcance da graca concebida. Dessa religiosidade que remonta os tempos coloniais 

de inspiracao barroca, Caio Cesar Boschi 3 7 destaca nao apenas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "manifestacoes de 

exterioridade do culto com uma alia dose de sensibilidade nas devocdes e a interpenetracao 

de elementos profanos nos religiosos, mas tambem a preocupacao social do fiel, paralela 

a sua preocupaqao religiosas" (BOSCHI, 1986, p. 68). Essas instituicbes se formaram a 

partir da associacao consensual de grupos especificos, etnicos ou profissionais. Neste sentido, 

surgiram irmandades que agrupavam somente brancos, pardos ou pretos, profissionais do 

mesmo oficio ou de oficios diferentes. 

Entre as irmandades mais populares e antigas que foram erguidas na America 

Portuguesa estao as do Santissimo Sacramento, formadas por brancos - quase sempre da elite 

- e as do Rosario e Sao Benedito que agregavam negros, escravos, forros ou livres, e a de 

Nossa Senhora das Dores, formada por pardos. O historiador Russel-Wood38 afirma que 

outras irmandades foram fundadas por iniciativas dos proprios negros no seculo X V I , mas 

nao restaram registros de suas atividades. E acrescenta, so no final dos seculos XVTI e X V I I I 

essas irmandades tornaram sua presenca sentida na vida urbana do Brasil. (RUSSELL-

WOOD, 2005, p. 199). 

Havia uma participacao de brancos e pardos nas irmandades de Pretos, entretanto era 

raro encontrarmos irmaos pretos nas irmandades dos dois primeiros grupos. Isso se dava 

devido a hierarquia existente entre os grupos sociais desse periodo marcado, principalmente, 

pela cor, pela condigao juridica e social a que estava ligada o escravo. 

3 7 BOSCHI. Caio Cesar. Os leigos e o Poder: Irmandades Leigas e Politica Colonizadora em Minas Gerais. Sao 
Paulo, Ed. Atica, 1996. 
3 8 RUSSELL-WOOD, A. J . R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial; Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira 
2005. 
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Na Provincia da Parahyba do Norte encontramos registrados nos compromissos de 

algumas irmandades, notadamente no seculo XIX, elementos que nos permitem observar a 

importancia destas associacoes religiosas para a populacao, ja que esses documentos contem 

as normas que regulamentavam seu funcionamento e estabeleciam o perfil dos irmaos a serem 

admitidos, as disposicbes para a sua admissao, as formas de contribuir para os fundos da 

irmandade (anuais, legados testamentarios, esmolas, venda de propriedades), a composicao da 

mesa administrativa, a realizacao da festa do santo (a) protetor (a), os direitos e deveres dos 

associados, bem como os procedimentos diante de situacbes especificas (missas, procissoes, 

ritos funebres). 

De acordo com a historiadora Marina de Mello e Souza39, encontramos nos 

compromissos das irmandades definidos como; 

Conjunlo de regras calcadas nas regulamentacoes das misericordias portnguesas, 
voltadas para a ajuda aos mais necessitados e com forma de organizacoes bem 
precisas [ ... ] definia o perfil dos irinSos a serein admitidos, as regras de sua 
admissao, as maneiras de contribuir para os fundos da irmandade, a composicao e a 
formacao da mesa adniinistrativa, as atribuicoes dos irmaos e dos administradores e 
o feitio da festa do orago. (SOUZA, 2002, p. 184). 

Como participes dessas associacoes, escravos, libertos e pardos realizaram cultos 

piiblicos, procissoes, festas e ritos funebres e "converteram-se" ao catolicismo sob o olhar 

vigilante e normatizador do Estado e do poder eclesiastico, visto que, para alguns membros da 

elite local, essas associapbes poderiam se tornar espacos de luta no processo de emancipagao 

dos escravos, mais tambem representava para as irmandades e seus irmaos uma tentativa 

sincretica de romper com a ordem social estabelecida. Ou como diria Michel de Certeau; 

Um uso ('popular') da religiao modifica-lhe o funcionamento. Uma maneira de falar 
essa linguagem recebida a transformar em um canto de resistencia, sem que essa 
metamorfose interna comprometa a sinceridade com o qual pode ser acreditada. nem 
a lucidez com a qual, alias, se vem as lutas e as desigualdades que se ocultam sob a 
ordem estabelecida. (CERTEAU, 1994 pp. 78/79). 

Os espacos de vivencia e convivencia entre aqueles que faziam parte de alguma 

irmandade e a sociedade desta fase imperial na qua! estudamos, se ampliavam a partir das 

cerimbnias e atividades religiosas, por isso podemos anaiisar as relacoes desenvolvidas entre 

os grupos sociais que formavam as diferentes irmandades, de pretos, de brancos, de pardos e 

3 9 Souza, Marina de Mello e. Reis Negros no Brasil Escravista: Historia da Festa de Coroacao de Rei Congo. 
Belo Horizonte - Humanitas - Ed UFMG, 2002. 
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de oficios, pelos seus estatutos compromissais. 

Esses estatutos representavam a base para se estabelecer a estrutura de funcionamento 

e as normas de conduta de cada irmao ou irma que dela fizesse parte, cuja suas caracteristicas 

podemos apontar; a rigida hierarquia, a ritualizacao do cotidiano, a busca pela ordem e pela 

distincao social, alem do fausto e da pompa que deveriam fazer parte dos cerimoniais, tudo 

isso escrito pelos proprios irmaos oficiais que compunham a mesa administrativa e seguido 

pelos seus associados. Podemos perceber essa hierarquizacao e a preocupacao com as 

festividades no Compromisso da Irmandade do Glorioso Sao Benedito erecta no convento de 

Santo Antonio da Cidade da Paraiba do Norte em 13 de setembro de 1866, que nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo 3° 

- Da mesa, seus rogais e mais empregados da Irmandade e no capitulo 9° - Das festividades 

e sufrdgios, determina; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Artigo 29° - Todos os anos do domingo do Divino Espirito Santo fara a Mesa uma 
festa ao Glorioso Sao Benedito conforme ,suas posses, tendo em vista que a despesa 
seja sempre inferior a receila da Irmandade. (Compromisso da irmandade do 
Glorioso Sao Benedito 1866 - Arquivo Eclesiastico da Paraiba/ fundo chancelaria/ 
Serie documentos de Irmandades e associacoes- AEPB). 

Entretanto, veriftcamos que existem algumas diferencas entre as irmandades de pretos, 

pardos e brancos no que diz respeito as normas e suas impltcacbes. Por exemplo, nas 

irmandades do Rosario, das Dores e de Sao Benedito, as mulheres ocupavam cargos 

administrativos (mensarias, escrivas) e honorificos (rainhas do rei do Congo), o que nao 

ocorria na Irmandade do Santissimo Sacramento, pois as mulheres brancas nao participavam 

da administracao de locais "publicos", deveriam se dedicar apenas a administracao do lar, da 

familia e dos preceitos morais pregados pela Igreja Catolica, por conta disso, suas funcbes nas 

confrarias eram mais restritas do que as das pretas nas demais irmandades. 

Destarte, mais do que suas contemporaneas, as Irmandades do Rosario foram 

responsaveis pela insercao de seus membros na dinamica da sociedade e nas relacoes se 

convivio entre os irmaos e irmas. Elas se constituiram um espapo nas quais os pretos e pretas 

puderam se reunir e redefinir seus papeis sociais e reafirmar sua identidade cultural e 

religiosa. 

E mais precisamente no seculo X V I I I que as irmandades no Brasil comecam a se 

proliferar. Revestidas pelo modelo portugues, tentavam se adaptar as condicbes locais. 
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Atividades como emprestimos de dinheiro a juros para os membros integrantes das confrarias 

foram revividos no Brasil, primeiro por irmandades mais ricas, constituidas por brancos 

representantes da elite local e depois copiadas por outras irmandades. 

As associacoes leigas, a exemplo das irmandades, tinham finalidades religiosas e de 

ajuda mutua. E importante destacar que as irmandades religiosas compostas por negros, alem 

de assumir a assistencia medica e juridica, o socorro em momentos de crise fmanceira e os 

funerais tanto de membros dessas associacoes quanto de seus familiares, tambem se 

responsabilizavam pela compra de alforrias de outros escravos. Mesmo como estas 

atribuicoes, sua finalidade especifica e formal era a devocao a um santo ou santa, o que vai 

significar a unidade dos irmaos na protecao e salvaguarda dos interesses comuns. 

De intencbes religiosas aparentemente simples, as irmandades erguidas nesta 

provincia, comumente fazem questao de ressaltar a finalidade espiritual quando propbem sua 

instituicao par seu devido funcionamento. Os compromissos sempre tern uma parte 

introdutbria, alem das clausulas diretamente ligadas ao seu funcionamento, no qual se 

enfatiza a parte religiosa. Na introducao do compromisso da irmandade de Nossa Senhora do 

Rosario da cidade da Provincia da Parahyba do Norte afirma no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Artl" - A 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da Cidade da Parahyba do Norte sera composta de 

pessoas de cor preta, assim homens, como mulheres, livres, libertos, ou escravas, seja qual 

for a nagao a que perlengdo, com tanto que professem a Religiao Catholica, e Apostolica 

Romana. (Compromisso da irmandade de Nossa Senhora do Rosario, 1867). 

2.2 - Seculo X K : tensoes e crises entre o trono e o altar. 

O seculo XIX no Brasil apresenta inumeros sinais de rupturas em relacao as seculo 

anterior, nao so no campo religioso como no campo politico, desde que o pais passou da 

condicao de colonia para nacao independente. Mesmo assim, seus lacos com Portugal 

permaneceriam ate o final do seculo, atraves do regime monarquico, cuja familia real 

provinha da mesma que governava Portugal. O que quer dizer que as rupturas no Brasil nao se 

mostram nunca radicals ou defmitivas, antes se arrastam no tempo ate que sejam inevitaveis. 
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No ambito religioso, deu-se a quebra dos lacos do Estado com a Igreja e a extincao do 

monopblio catblico. 

Neste contexto uma timida aproximacao era esbocada, a denominada romanizacao 

estava chegando a Igreja Catolica do Brasil, com maior intensidade, a partir da segunda 

metade do Seculo XLX. Incidentes como a "questao religiosa"40 e outros enfrentamentos se 

tornaram mais frequentes, como por exemplo o ensino religioso, o casamento civil, a 

secularizacao dos cemiterios, serviram para exaltar os animos entre a hierarquia catolica e a 

monarquia brasileira. A insatisfacao de ambas as partes se fazia sentir apesar de certo 

comodismo por parte da hierarquia catolica que nao fez nada de efetivo para provocar uma 

ruptura com o trono, tentando assim garantir o monopblio da fe da populacao. 

O exemplo externo do desgaste da alianca trono-altar nao foi suficiente para uma acao 

concreta de afastamento da hierarquia catolica do Estado brasileiro, afinal esta alianca era 

desejada pela Santa Se, o saudosismo romano ao antigo regime era refletido no Brasil que 

tentava se manter na brbita do poder, mesmo nao tendo a mesma relevancia de outrora. No 

entanto a efervescencia na politica europeia encontrou eco entre os republicanos brasileiros 

que com a influencia externa pegaram o "bonde da historia" modificando a estrutura politica 

do pais e alterando sua relacao com o catolicismo, que serviu de suporte ideolbgico ao trono 

portugues e depois ao Imperio brasileiro, mas que nao se comportava nos padrbes ideolbgicos 

do republicanismo com nuance positivista na politica brasileira. 

A Republica proclamada no territbrio brasileiro estava em consonancia com o que a 

Europa estava propondo naquele contexto como modelo ideal por parte do pensamento 

Um fato que pode ilustrar bem este comentario sobre a crescente insatisfacao de parte do episcopado foi a 
"Questao religiosa" que apos um inicio de seculo - XIX - em que e dificil ter clara e definida a consciencia de 
Igreja na hierarquia por causa da perda de identidade em que se encontrava a religiao no Brasil sob o regime de 
padroado, que esvaziava azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA funcao episcopal, nao havia um centro de unidade e nem foi este assunto de interesse 
do monarca brasileiro: que se concretizasse uma unidade entre o episcopado. O episcopado brasileiro na 
evolucao do segundo periodo imperial em que a "romanizacao" ja se fazia sentir no seio da Igreja catolica no 
Brasil, onde a situacSo de uma religiao domestica c privatizada estava sendo gradualmente institucionalizada, a 
inercia do periodo colonial estava sendo abaladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O relacionamento com a sede romana comecava a se estreitar -
a ingerencia abusiva do padroado ja nao era amplamente aceita por parte da hierarquia. Apesar do poder 
temporal ter uma nocao muito abrangente do conceito de padroado onde a religiao era apenas uma das 
mstituicoes fundamentals da maquina estatal alicerce do poder absoluto do Estado que os questionamentos a 
situacao \igente era tida como um desafio asoberania do regente. A "Questao religiosa" foi um grito de 
independencia da Igreja que teve como resposta a autoafirmacao de um Estado absoluto que nao podia ser 
desafiado. Consultar: LUSTOSA, Oscar Figueiredo. A Igreja Catolica no Brasil Republica Sao Paulo: Paulinas, 
1991. 
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politico-filosbfico, baseado no lema "ordem e progresso". Entre seus ideais, os republicanos 

almejavam alcancar meios de atingir tecnologia propicia para sua industrializacao, onde a 

razao comandasse as acoes do homem moderao. Surgiu tambem dai algumas ideologias 

comandadas por esta "onda" racionalista que influenciou o agir politico no Brasil e que nao 

era exatamente de acordo com nosso contexto poltico-cultural predominante, de certa forma 

foi uma tentativa de ruptura com o velho ser politico nacional. 

O Brasil seguiu a cartilha europeia, politicos formados dentro de uma mentalidade 

racionalista onde o mais atual para os brasileiros naquele momento, seria estar de acordo com 

o positivismo comtiano, de onde boa parte do exercito brasileiro "rezou" conforme os 

preceitos da cartilha de Auguste Comte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 - A Questao Religiosa 

A "Questao religiosa" foi caracterizada por um momento de intensos atritos entre o 

Estado e a Igreja catolica apbs a segunda metade do seculo XIX. Contudo, e preciso 

percebermos que neste momento a hierarquia catolica estava perdendo um pouco de seu 

poder, na qual se encontrava a religiao no Brasil sob o regime de padroado. O episcopado 

brasileiro na evolucao do segundo periodo imperial em que a "romanizacao" ja se fazia sentir 

no seio da Igreja catolica no Brasil, onde a situacao de uma religiao domestica e privatizada 

estava sendo gradualmente institucionalizada, aquela estrutura montada desde o periodo 

colonial estava sendo abalada. 

O relacionamento com a sede romana comecava a se estreitar, a ingerencia abusiva do 

padroado ja nao era amplamente aceita por parte da hierarquia. Apesar do poder temporal ter 

uma nocao muito abrangente do conceito de padroado onde a religiao era apenas uma das 

instituicbes fundamentals da maquina estatal alicerce do poder absoluto do Estado que os 

questionamentos a situacao vigente era tida como um desafio a soberania do regente. 

Na primeira e unica constituicao do periodo imperial brasileiro de 1824, ficou 

estabelecida a existencia de uma religiao oficial do Imperio do Brasil a catolica apostblica 

romana e depois por intermedio da missao diplomatica do monsenhor Francisco Correa 
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Vidigal, a Santa Se reconhecia no ano de 1827 o direito de padroado com todas as regalias 

concedidas anteriormente a coroa portuguesa, inclusive o beneplacito, isto e, a necessidade da 

licenca do governo brasileiro para se publicarem documentos provenientes da Santa Se. 

Tambem foi determinada a separacao disciplinar das ordens religiosas com jurisdicao em 

Portugal. 

Dentre os inumeros atritos com a Igreja Catolica no periodo imperial brasileiro uma 

passagem merece destaque e e reservado aos religiosos "tradicionais"41 atormentados por 

varias questoes causadas pela excessiva ingerencia do Estado restringindo suas acoes, isto 

causou uma forte decadencia quase que sentenciando a morte das ordens religiosas 

"brasileiras", as controversias vao desde a questao em torno da reforma das ordens religiosas, 

aos bens destas ordens42 o que parece ter resquicios da perseguicao de Pombal aos jesuitas no 

Imperio Portugues no terceiro quarto do seculo XVII I , pois la como ca os bens dos religiosos 

pareciam ser a ambicao dos governantes: 

Um problema que agitou todo este periodo historico foi o dos bens das ordens 
rebgiosas 'tradicionais'. Em 1870 se torna a repisar na proposta de Concordata do 
Governo imperial com a S. Se para a extincab das ordens monasticas no Brasil e que 
'os bens dos conventos extintos serao aplicados a reforma e grande melhoramento 
dos seminarios' [...] o jornal catolico da Bahia objetava que 'esses bens das ordens 
religiosas sao o El'Dorado do Governo do Brasil'. [...] em ultima analise a 
hostilidade do Governo imperial as ordens religiosas se prendia ao problema desses 
bens. [...] o que tern atraido sobre ele os anatemas desses govemos e a moeda que a 
piedade dos fieis tem amontoado nos conventos, e esses trades, na maior parte, tao 
sabiamente administram. O Estado nao suporta estas licoes praticas de economia; e 
o melhor meio de ver-se livre delas e matando o seu contendor, apoderar-se da 
cadeira. (BEOZZO, 1992, p. 201). 

O governo manteve as ordens religiosas tradicionais subjugadas a uma situacao 

juridica de inferioridade, onde em toda legislacao do periodo colonial e do primeiro imperio 

eram feitas restricbes ao ingresso de novos membros alem de manter a ingerencia do Estado 

nos assuntos religiosos de maneira abusiva. Aftnal o governo imperial considerava neste 

contexto os religiosos de pouca utilidade, obsoletos para desempenharem qualquer funcao de 

As ordens religiosas tradicionais eram: "a beneditina, a carmelita, a franciscana, a mercedaria, e a capuchinha, 
como ordens religiosas masculinas. As ordens religiosas femininas eram as Clarissas, as ursulinas, as 
concepcionistas e as carmelitas descalcas". BEOZZO, Jose Oscar (Coord.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia geral da Igreja na America 

Latina: Historia da Igreja no Brasil. V. 2,2: Segunda Epoca - Seculo XIX. 3.ed. Petropolis: Vozes, 1992. p. 200. 
4 2 Salvo quando esta necessidade fosse nccessaria aos interesses do governo brasileiro, como por exemplo, nas 
missoes no norte do pais para garantir a expansao do territorio, onde foi solicitado aos capuchinhos um 
contingente. Consultar: OSCAR BEOZZO, Jose. Historia geral da Igreja na America latina: Historia da Igreja 
no Brasil. V2,2: Segunda Epoca Seculo XIX p 200-215. 
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interesse do Estado ja que a catequese de negros e indios nao era mais necessaria, com isso 

volto a colocar que quase foi decretada a morte dos religiosos "brasileiros". 

Um ponto critico foi a proibicao do noviciado por um aviso do ministro da justica no 

ano de 1855 - ate que se procedesse a reforma pretendida pelo governo nas ordens religiosas 

na tratativa com a Santa Se - os religiosos aceitaram pacificamente esta medida por ja estarem 

acostumados a "tais atitudes restritiva [sic] aos religiosos ja eram uma rotina legislativai" 

(BEOZZO, 1992, P. 230/204), por este motivo quase que foram morrendo lentamente, ao 

passo que so se deram conta da gravidade no ano de 1870 com a reacao esbocada pelos 

beneditinos do Rio de Janeiro. 

Os beneditinos enviaram jovens brasileiros para o noviciado em Roma, o que nao 

deixou de ser causa de repreensao por parte dos governantes. Como pode se ver a vida dos 

religiosos nao foi facil no periodo imperial brasileiro. Os interesses dos governantes estavam 

voltados para outra direcao, afmal as ideologias que ligavam a cruz e a espada estavam dando 

lugar para outras filosofias, como o Iiberalismo, o republicanismo e ate o positivismo ja 

estavam condenando a ideologia religiosa que serviu para aos propbsitos colonialistas. Este 

tbpico e apenas uma exposicao da complexidade do problema entre trono e altar, pois nao se 

resumiu apenas a hierarquia da Igreja, mas se estendeu a toda vida religiosa, o desleixo do 

Estado que tinha um compromisso firmado na colonizacao e reafirmado com a 

"independencia" do Brasil atraves do regime de padroado de "zelar pela fe". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 - A prisao dos padres e o aprofundamento da crise. 

O Segundo Reinado foi palco da mais famosa crise entre a Igreja Catolica e o Estado 

(1872-1875), impasse que so teve fim "Pelo decreto n.° 5.993 de 17 de setembro de 1875, a 

concessao de ampla anistia aos bispos de Olinda (D. Vital) e do Para (D. Macedo Costa), que 

haviam sido condenados na celebre Questao Religiosa. Era presidente do Conselho, nesta 

ocasiao, o Duque de Caxiasm", o carater oficial do catolicismo foi mantido ate o final do 

imperio, no entanto, os atritos foram uma constante. Mas, por que isto aconteceu? 



53 

Nesta sintese que se desenvolvera neste capitulo e se completara com os capitulos 

seguintes nao esta em jogo apenas a tensao politica entre o Estado e a Igreja no Brasil, ja 

havia ha alguns anos um embate silencioso entre os bispos com formacao ultramontana e o 

regalismo imperial, portanto nao foi apenas um conflito entre dois bispos, a saber, D. Antonio 

Macedo da Costa, bispo do Para, e D. Vital, bispo de Pernambuco. Na realidade este conflito 

envolvia a doutrina da Igreja. D. Macedo em defesa de seu irmao de episcopado argumentava 

com o ministro do Imperio Joao Alfredo o seguinte: "Se o bispo de Pernambuco e reu perante 

a lei, Exmo. Senhor, reus perante a lei sou eu e muitos outros bispos do Imperioi" (BEOZZO, 

1992, p. 186). A Igreja neste contexto trava uma luta conservadora e antimacbnica que estava 

alem de nossas fronteiras, ao contrario ja vinha contagiada pelo embate que ocorria na 

Europa. 

Apesar de catolica a elite brasileira contava tambem com boa parte do clero incluso 

nesta linha liberal regalista, provocando atritos no seio da propria Igreja entre a hierarquia que 

se alinhava com os preceitos que estavam sendo adotados em Roma e orientando parte do seu 

clero a seguir o mesmo caminho. Mas, na elite foi quase uma tradicao um homem do governo 

e ou da sociedade ser macbnico e catblico, pois; 

o processo de cristianizacao no Brasil realizou-se de maneira muito peculiar. Se o 
pais oficial proclamava-se catolico, o pais real, quase sempre, movia-se a margem 
das praticas e dos dogmas da Igreja. Veneravam-se os santos e Nossa Senhora de 
maneira familiar i informal, como o paganismo antigo mantinha deuses tutelares do 
lar. Recorria-se a eles em uma variedade de situacoes bem distantes do espirito 
cirstao, como a realizacao de um bom negocio ou a obtencao de um marido. 
Reliquias e ate a hostia consagrada convertiam-se em amuletos. Para uma populacao 
que carecia de outros, as cerimonias religiosas funcionavam primordialmente como 
espacos de sociabilidade, aproveitados para trocar inconfidencias e namorar"43 

Contando com um gabinete ministerial e um parlamento anticlerical, em grande parte 

macdnico, apesar de formalmente catolico, a Igreja se sentiu no direito de cobrar 

indiretamente uma ortodoxia dos homens do poder, e teoricamente seus aliados. Atraves do 

enfrentamento aberto contra a maeonaria, a hierarquia catolica tentou barrar uma pratica 

tolerada por decadas no Brasil que tinha apoio do Estado e que vigorou na pratica desde a 

colonizacao, mas que com sua nova orientagao politica conservadora, diferente da dos padres 

NEVES, Lucia Maria Bastos Pereiras das; MACHADO, Humberto Fernandes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Imperio do Brasil. Rio de 

Janeiro: N. Fronteira, 1999. p. 206/207. 
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ilustrados de outrora, manifestava neste contexto sua orientagao mais romanizada, ligando-se 

a politica da Santa Se. 

Apesar desta nova orientacao ultramontana da Igreja defender a ligagao entre a Igreja e 

o Estado baseado no saudosismo do regime antigo, houve crescente conscientizagao da Igreja 

hierarquica, onde: 

[...] representou para Igreja um tempo de profunda fermentacao em que se 
desenvolvia progressivamente, sobretudo no episcopado, a consciencia da missao 
especifica de Igreja bem como de sua autonomia face ao governo temporal. Sendo o 
apogeu do imperio o apogeu tambem da ideia de um governo forte e centralizante. 
isso envolvia necessariamente um dominio exorbitante dentro do setor espiritual. 
Contra isso reage a Igreja. Mas reage igualmente contra a ideia antagonica que entao 
assumia grande expressao: o liberalismo. De forma que, embora a Igreja estivesse a 
favor de um governo forte e centralizante e tambem estivesse convencida da uniao 
sagrada entre "altar e trono", no entanto se recusava a continuar numa posicao de 
subserviencia diante do poder temporal.44 

Nos paises catblicos da Europa ja havia um enfrentamento entre a Igreja Catolica e a 

Maconaria, o que foi comegando a ser seguido no Brasil apesar do grande contingente de 

leigos catblicos dirigentes das irmandades religiosas e de parte consideravel do clero 

pertencer a maconaria, como ja citado acima. No Brasil a hierarquia catolica tomou medidas 

para coibir o que considerava um abuso causando deste modo um conflito com os magons. O 

Estado interveio de acordo com suas prerrogativas baseadas no velho sistema de padroado 

tentando sufocar mais uma vez a autonomia da Igreja em questoes religiosas e fazer valer sua 

autoridade, chamando os infratores da lei a obediencia e dividindo a nagao como bem frisou 

Emilia Viotti da Costa, que afirma;45 

A Questao Religiosa, esquecendo-se de que ela dividiu a nacao em dois grupos: os 
que eram favoraveis aos bispos e os que se manifestavam de acordo com o governo. 
A propria Igreja estava dividida, havendo varios padres e irmaos macons, e foi 
exatamente esse fato que desencadeou a crise. A interferencia do estado na Igreja, 
contudo, nao consutuia fato novo, tendo uma longa tradicao desde o periodo 
colonial. (COSTA, 2007, p. 458). 

As irmandades religiosas segundo as leis do Imperio, eram organizagbes mistas, de 

acordo com o Decreto n. 1911 de 28 de margo de 1857. O ministro Joao Alfredo comunicou a 

decisao do Conselho de Estado contra as ordens do Bispo (D. Vital) de interditar as capelas 

4 4 BEOZZO, Jose Oscar (Coord.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia geral da Igreja na America Latina: Historia da Igreja no Brasil. V. 
2,2: Segunda Epoca - Seculo XIX 3.ed. Petropolis: Vozes, 1992. p. 151. 
4 5 COSTA Emilia Viotti. Da Monarquia a Republica: Momentos Decisivos. 8" Edicao - Sao Paulo, Editora 
UNESP, 2007. 
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das referidas associacoes religiosas e a suspensao dos oficios das irmandades, e 

posteriormente a D. Macedo pelos mesmos motivos. D. Macedo da Costa ao ser citado 

respondeu o seguinte: 

O resultado desta insubordinacao dos dois bispos foi a prisao expedida pelo presidente 

do Supremo Tribunal de Justiga de acordo com a infracao do art. 96 do Cbdigo Criminal. 

(BEOZZO, 1992, p. 188). Acreditamos, que a orientagao para expulsar os magons da 

convivencia religiosa foi tomando corpo entre o episcopado brasileiro e culminou com o 

atrito de D. Vital e D. Macedo da Costa com os integrantes das irmandades religiosas de suas 

dioceses que freqiientavam a magonaria. Inconformados desta resolugao os catblicos magons 

subordinados a esses bispos recorreram ao poder temporal que regulava os estatutos destas 

irmandades consideradas associagbes mistas: tanto religiosa quanto civil. Parece-nos, que 

prevaleceu o carater anticlerical do poder temporal e a falta de tato do poder religioso em 

tambem reconhecer sua intransigencia nesta questao, que abalou definitivamente as relagbes 

entre o trono e o altar. 

O governo brasileiro anistiou, no ano de 1875, "aos dois prelados, numa tentativa de 

contornar a delicada situagao. Mas a questao tinha ja tido ido longe demais, indispondo o 

imperador com a Igreja, um dos sustentaculos do Trono. Estremecimento que arranhava o 

Trono e enfraquecia ainda mais a Monarquia"46. O poder temporal e espiritual parece nao ter 

se acertado mais depois deste impasse de tamanha gravidade, principalmente para o ego da 

hierarquia catolica, os atritos foram se acentuando e a decada de 80 do seculo XIX a situagao 

tornou-se insustentavel para ambos os lados. 

Mesmo antes da prociamagao da Republica algumas reformas ja vinham sendo 

discutidas no parlamento e que arranhariam novamente o status de poder da Igreja Catolica, 

4 6 MARTINS, Ana Luiza.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O despertar da republica, Sao Paulo: Contexto, 2001. p. 84. 

importa obedecer antes a Deus que aos homens. Rejeitou categorico a doutrina do 
beneplacito e contestou como absurdo heretico o recurso a coroa 128" mantendo-se 
finne em sua decisao e foi alem dizendo que "em materia religiosa o poder civil nao 
e autoridade, mas pelo contrario tem estrita obrigacao de obedecer a Igreja".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consta 
ainda em sua defesa no processo que: "Nao podendo eu, sem apostatar da fe 
catolica, reconhecer no poder civil autoridade para dirigir as funcoes religiosas, pois 
o aviso do ministro do imperio envolve esta pretensao, nao, posso sacrificar-lhe 
minha consciencia e a lei de Deus. CBEOZZO, 1992, P. 187/188). 
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como por exemplo, as questoes relativas ao casamento civil e as secularizacoes dos 

cemiterios, a educacao laica e as liberdades de culto, revogando muitas prerrogativas, 

doravante nao reservadas apenas a Igreja Catolica, mas as demais confissoes religiosas cristas 

no territorio brasileiro. Mas isto nao por uma questao de boa vontade ou democracia e sim 

decorrente do relevante numero de imigrantes que professavam a fe crista ligada a 

denominapbes protestantes como, por exemplo, os alemaes luteranos, ou mesmo os 

protestantes presbiterianos e batistas missionarios provenientes dos Estados Unidos 

cooptando adeptos para suas denominapbes. Estas questoes, possivelmente, tambem 

contribuiram para abalar as estruturas da Igreja Catolica. 
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CAPITULO 3 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

3.1 - Estrutura e funcionamento das Irmandades na Parahyba. 

O acesso as confrarias era regulamentado com rigor atraves de criterios econbmicos e 

etnico-raciais. Entre as exigencias constavam ser catolico, de boa conduta moral e civil, ter 

meios de subsistencia e estar no gozo da administracao de seus bens. Em se tratando de 

irmandade financiada pela elite, fazia-se alem da distincao de condicao econbmica tambem a 

da cor da pele, pois estes eram espacos dominados por brancos de posses. No entanto, as 

irmandades de negros ou pardos aceitavam irmaos brancos, desde que estes nao exercessem 

cargos elevados e que praticasse a devocao a santa, como bem nos revela o compromisso da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosario erguida na capital da Provincia da Parahyba do 

Norte, afirma: 

Capitulo 1° Das pessoas que compoem a Irmandade 

ArLl° A Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da Cidade da Parahyba 
do Norte sera composta de pessoas de cor preta, assim homens, como mulheres, 
livres, libertos, ou escravas, seja qual for a nagao a que pertencao, com tanto que 
professem a Religiao Catholica, e Apostolica Romana. 
Art2° Serao tambem admitidos aos pardos de ambos os sexos, sejao livres, libertos, 
ou escravos. 
Art3° Os brancos poderao tambem ser irmaos d'esta Irmandade; porem so poderao 
occupar cargos por devocao. Esta disposicao comprehende tao bem os pardos livres, 
e libertos, que forem Irmaos.47 

As irmandades seguiam, apesar das diferencas entre as populapbes e as localidades, 

um padrao comum herdado das irmandades portuguesas. Ao seguir este padrao todas as 

confrarias possuiam o chamado compromisso defmido como uma "lei que estabelece os 

estatutos da organizacao, que deve ser conhecida e seguida por todos os membros que antes 

da admissao prestam juramento [...] Apesar de independentes umas das outras, essas 

4 7 Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da Provincia da Parahyba do Norte - 1867 - Arquivo eclesiastico da 
Paraiba - Serie documentos de Irmandades e Associacoes. 
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agremiacoes tern base comum, um Compromisso lavrado em termos semelhantes, o que lhes 

da certo carater de organizacao coesa" (SCARANO, 1978, p; 28-29). 

Este compromisso e escrito pelos irmaos de cada irmandade, e traz as bases da 

confraria, ou o que Russel-Wood chama de "os dois pilares" das irmandades. Sao eles: a 

propagacao da doutrina e a filantropia social. Ou seja, a devocao ao orago por parte dos 

irmaos e a procura por aumentar o numero de devotos deste orago, e a caridade para com os 

irmaos pertencentes a confraria48. 

A estrutura interna destas associapbes consiste de cargos devocionais e 

administrativos. Os cargos executivos sao os responsaveis pela mesa administrativa, sendo 

este o de juiz - individuo responsavel em "manter a ordem" da irmandade - o de escrivao e o 

de tesoureiro, por exemplo. Estes cuidavam da direcao da irmandade, sendo cargos eletivos. E 

importante destacar que os cargos de tesoureiro e escrivao, mesmo em confrarias somente de 

escravos, eram geralmente preenchidos por brancos, ja que era exigido que aqueles que 

ocupassem estes cargos fossem alfabetizados. 

Os cargos devocionais eram encontrados nas confrarias de escravos, sendo este o de 

"rei" e "rainha" e lideravam os chamados "reisados" ou "folias", as festas propriamente ditas. 

Tanto os cargos devocionais, quanto os executivos sao importantes de serem analisados 

devido ao fato de que atraves deles podemos saber quern sao os individuos que ocupam estes 

lugares, na tentativa de descobrir acerca de diferenciacoes entre os irmaos ou de privilegios, 

por exemplo. Vejamos o que diz o compromisso da Irmandade do Glorioso Sao Benedito; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo 3° Da Meza, seos vogaes e mais empregados da Irmandade 
Artigo 4° A Meza, que deve reger a irmandade e seo patrimonio, sera composta de 
quatorze irmaos, a saber: um Juiz, um Escrivao, um Thesoureiro, um Procurador 
geral, oito mesarios e dous Andadores, um para cidade alta e outro para o 
Varadouro. Havera mais um escrivao, e um Thesoureiro externos, porem estes nao 
fazem parte da meza, e so terao voto consultivo. 
Artigo 5° A Meza regedora nao podera exercer suas atribuicoes por mais de 
um anno, podendo todavia serem reeleitos alguns de seos membros, quando se julgar 
de proveito ou conveniencia para a mesma Irmandade. 

Artigo 6° Considerar-se-ha a Meza regedora legalmente constituida, estando 
presente o Juiz, Escrivao, Thesoureiro, Procurador e quatro mesarios, que com a 
presenca do Prelado do Convento faz sua maioria; mas sucedendo nao se reunirem 

4 8 Russel-Wood apud SOARES, Marisa. Devotos da cor: identidade etnica religiosidade e escravidao no Rio de 
Janeiro do seculo XVII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000. P; 166. 
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irmaos em numero suflciente, podera o Prelado, de acordo com o irmao Juiz, 

convocar outros irmaos, quantos forem bastantes para prefazer dita maioria.4 9 

Pelo que foi posto anteriormente, percebe-se que dentro da estrutura interna da 

Irmandade existe toda uma organizacao hierarquica e com suas divisoes e responsabilidades, 

no qual os irmaos eleitos para determinadas funcbes sao eleitos por um periodo de um ano e 

que ao longo deste periodo todos os irmaos que ocupam cargos deverao zelar pela 

manutencao da irmandade e fazer com o seu estatuto fosse cumprido e respeitado pelos 

demais irmaos sob pena de ser advertido ou ate mesmo expulso da irmandade. De acordo com 

o compromisso do Glorioso Sao Benedito, em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo 4° , este afirma; 

Capitulo 4° Das attributes da Meza, seos vogaes c mais empregados 

Artigo 9°: De Meza regedora compete: 

§ 1° Tratar de todos os negocios, e objectos tendentes a Irmandade, lavrando-se 

termo de livro. 

§ 2° Marcar o preco dos alugueis e arrendamento dos predios e terras do patrimono 

da Irmandade. ordenando os concertos e reparos, que forem precisos ao mesmo. 

§ 3° Mandar suffragar os irmaos falecidos pelos Religiosos do Convento. 

§ 4° Pagar todas as dividas contrahidas pela Irmandade depois de legalisadas. 

§ 5° Observar e fazer obscrvar o presente estatuto e mais deliberates do prelado do 

Convento que nao forem de encontro as disposicdes do mesmo estatuto.50 

E continua no seu capitulo 11° ; 

Artigo 42° O irmao, que no recinto do convento offender a outrem com palavras 

injuriosas, ou toques violentos, e sendo admoestado pelos seos superiores, para que 

se contenha e guarde o respeito devido ao lugar, nao quizer sujeitar-se a esta 

admoestacao, ou a alguma saudavel penitencia, que pela meza lhe for imposta, sera 

logo em meza geral lancado fora da Irmandade. dados os dobres, e dita sua missa. 

como se morrido houvesse.51 

Essas instituicbes eram regidas por um compromisso ou estatuto que deveria ser 

aprovado pelas autoridades eclesiasticas e pelo governo da provincia e o monarca. Somente 

apos esta confirmacao oficial e que as irmandades poderiam funcionar legalmente. Podemos 

citar como exemplo, a Irmandade do Rosario de Campina Grande que teve seu compromisso 

aprovado a 12 de junho de 1864 atraves da lei provincial n° 8, concedida pelo Bispo de 

Olinda, Dom Joao da Purificacao Marques Perdigao, que da o seguinte despacho;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P. Provam 

para erigir a capella, ficando a Irmandade a legalisar o Patrimdnio quanto antes, sem o q 

nao obterd Provam para benser. Paldcio da Solede, 26 de marco de 1831. Perdigao - Bispo 

eleitoeV.C. (CAMARA, 1999,p. 48). 

4 9 Compromisso da Irmandade do Glorioso Sao Benedito, erecta no Convento da Santo Antonio da Cidade da 

Paraiba do Norte, 1866. 
5 0 Idem. 
5 1 Ibidem. 
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No compromisso da Irmandade do Santissimo Sacramento da Vila de Patos, esta 

recebeu permissao do presidente da Provincia da epoca o Capitao-mor Francisco Xavier 

Monteiro da Franca que da o seguinte despacho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O presidente da Provincia da Parahiba do 

Norte; /ago saber a todos os seus habitantes, que a assembleia legislativa provincial 

decretou, e eu sancionei a lei seguinte: Artigo unico: Fica approvado o compromisso da 

irmandade do Santissimo Sacramento da matriz da Villa de Patos. - 08 - 11 - 1840 - Decimo 

nono da independencia e do Imperio. (Arquivo publico de Cajazeiras - Colecao das Leis 

Provincial s). 

As duas passagens acima de datas diferentes e irmandades diferentes nos mostram a 

importancia que era para seu devido funcionamento que o compromisso fosse aprovado e 

sancionado em assembleia, resguardando o direito das irmandades funcionarem e poder 

desempenhar suas funcoes religiosas, sociais e culturais junto a sociedade e, principalmente 

aos seus irmaos. 

No entanto, e interessante frisar que a irmandade do Rosario de Campina Grande 

funcionou durante algum tempo de forma ilega! e que segundo Epammondas Camara" , esta 

irmandade ja existia em 1793, sendo fundada em 1720 atraves de doacao de terra feita 

naquele ano nos Cuites por Gaspar Pereira de Oliveira. (CAMARA, 2000, p. 82-83). A Igreja 

passou varios anos funcionando de forma irregular, so podendo ter sua licenca para sua 

construcao em 1831 e cujo compromisso aprovado em 1846. 

Percebemos entao, varios anos de funcionamento sem autorizacao desta irmandade, 

nao sabemos dizer se esta igreja teria sido construida por escravos ou se os mesmos ja a 

freqiientava antes mesmo de ter sido licenciada para funcionamento, como tambem nao temos 

condicoes de afirmar se ao surgir ainda no seculo XVH1 ja teria esta associacao seu 

compromisso, infelizmente estas nossas indagacbes nao tern como serem respondidas, uma 

vez que nao existem documentos que nos revele com maior naiureza de detalhes sobre tais 

questbes. 

5 2 CAMARA. Epaminondas. Os Alicerces de campina Grande, PMCG - Secretaria da Educacao; Ed. Caravelas, 

1999. 
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Mas, se formos considerar o que afirma Russell-Wood sobre o surgimento de 

irmandades na America portuguesa, e bem provavel que ja no seculo X V I I I esta irmandade 

nao so existisse como tambem algum esboco de compromisso e que fosse freqiientada 

majoritariamente por negros. 

Segundo ele; 

No seculo XVHI , seria verdadeiro dizer que para cada pessoa, negra ou mulata. 

homem ou mulher, escrava ou livre, e para cada origem tribal e local de nascimento 

(crioula, ou seja, nascida no Brasil, ou vinda da Africa) existia uma irmandade na 

qual poderia encontrar seus iguais. Foram tantas as irmandades fundadas e 

dissolvidas sem receber sancao oficial nem ser tema de correspondencia da Coroa 

que seria praticamente impossivel fazer-se uma contagem geral das irmandades de 

pessoas de cor no Brasil colonial em qualquer data ou lugar. (RUSSELL-WOOD. 

2005. p.200). 

Mesmo com a escassez de fontes, lancamos mao de importante relato de Epaminondas 

Camara sobre como teria ficado a Igreja do Rosario apos sua construcao, afirma ele; 

0 templo foi edificado a margem esquerda da estrada do sertao, com a frente 
para o Norte, como a Matriz, da qual distava umas trezentas bracas. Em 
menores proporcoes que a outra, tinha nave central, dois corredores laterals, 
duas sacristias, capela-mor e um grande salao com portas para os lados e os 
fundos, onde se instalou a Irmandade. Construcao pesada de alvenaria, em 
estilo romano simples, com areadas internas chatas, sem tonalidade artistica. 
Arquitetura pobre, como a propria vila, despretensiosa e sepulcral . . . Quase 
todas as cidades e vilas brasileiras dos seculos dezoito e dezenove tiveram 
irmandades do Rosario c Igrejas da mesma invocacao. (CAMARA, 1999 p. 
49). 

Mesmo trabalhando com compromisso do seculo XIX, vale lembrar que a ingerencia 

do Estado junto as Igrejas e Irmandades remontam a seculos anteriores, como determinacao 

do envio de seus compromissos para apreciacao da mesa da consciencia e ordens, cujo 

arcebispado ficava localizado em Olinda. Assim, vemos que havia uma imposicao e regra as 

irmandades de mandarem seus estatutos ou compromissos para serem submetidos a aprovacao 

do Bispo e tambem do Presidente de Provincia, pois qualquer irmandade que ousasse 

funcionar na ilegalidade estaria afrontando o poder eclesiastico e possivelmente sofreria 

algum tipo de sancao e ate mesmo de proibicao para seu funcionamento. 
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Sem duvida um dos aspectos marcantes das irmandades religiosas foi seu carater de 

agenciar seus irmaos nos momentos de necessidade, desenvolvendo uma intima relacao de 

solidariedades interna que congregava e ajudava a fortalecer ainda mais seus lacos de 

sociabilidades e afetividades. O sentimento de pertencimento que os irmaos e irmas 

desenvolviam junto as irmandades as tornava ativa e presente no cotidiano das vilas e cidades, 

um espacos que congregava homens de cor negra cativos ou livres, mulatos, brancos e pardos, 

no qual todos buscavam se solidarizar para buscar resolver problemas individuals ou 

coletivos. A ajuda aos irmaos era uma pratica de todas as organizacoes fraternais, conforme a 

condicao financeira de cada uma. A extensao aos assistidos variava de acordo com a pratica 

caritativa. (BORGES, 2005, p. 110). A mesma autora analisando estes papeis sociais 

desempenhados pelas irmandades, afirma: 

As Irmandades do Rosario concentravam sua ajuda somente nos membros da 

organizacao, vivos e mortos. O auxilio implicava assistencia da doenca, socorro em 

casos de pobreza, apoio aos que almejavam obter a alforria e, em alguns casos, ate 

emprestimos financeiros. Aos mortos garantia-se um certo numero de sufragios, 

alem de acompanhamcnto do feretro. (BORGES, 2005, p ; l 10-111). 

As irmandades funcionavam a partir da ajuda e contribuicao dos seus associados, que 

poderia ser em especie e no uso de sua mao-de-obra na realizacao de alguma benfeitoria junto 

a irmandade, ou mesmo de doacoes de politicos, proprietaries de terras e escravos, claro que 

esta atitude dependia do interesse particular de cada um, como por exemplo, temos caso em 

que o proprietario de escravos paga a mensalidade para o cativo participar da irmandade. Qual 

seria o motivo desta atitude? Talvez para manter o escravo por perto, evitar que o mesmo 

fugisse ou se rebelasse contra seu senhor, podemos perceber nesta atitude do senhor uma 

estrategia para manter o cativo sob seu dominio e vigilancia ou mesmo uma negociacao entre 

as partes. 

Vejamos o que diz o Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do rosario da 

Villa d'Alagba Nova: 
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Capitulo 2° 
Da entrada, paga, e vantagens dos Irmaos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r t 5° Qualquer pessoa que estiver nas condicoes, e quizer alistar-se na 

Irmandade se apresentara ao Juiz e mesarios reunidos em Mesa, e ali depois de 

resolvido a sua entrada lavrao - se- ha o repsectivo tenno em hum livro para isso 

destinado, declarando-se a sua qualidade, estado e condicoes, e a obrigacao de 

observar este compromisso; pagando o novo Irmao, se for preto, a esmolla de mil 

reis, e se for branco ou pardo dous mil reis; e o mesmo estipulado tera lugar por 

ocasiao de eleifao ou reeleigao de Mesarios. 

Ar t . 6° Todos os Irmaos de qualquer sexo, e condicao pagarao annualmente 

em Mesa a esmolla de 320 reis, que sera applicada para missas e sulfragios. 

(Compromisso datado de 1859). 

A tambem Irmandade de Nossa Senhora das Dores de Campina Grande, posta em 

funcionamento conforme lei N° 321 de 4 de Janeiro de 1867, no seu capitulo 4° , afirma no 

artigo 13°: 

O Juiz da irmandade entrara com a joia de 25 $000 reis, os escrivaes com a de 12 

$000 reis, cada mordomo com a de 4 $000 reis e cada irmao com a de 2 $000 reis. 

$ 1° - A anuidade simples de cada irmao sera de 1$000 reis. 

$ 2° - Nao ficara isento de cada irmao aquelle irmao, que como mesario ou 

empregado houver pago as respectivas joias, nem o procurador e o thesoureiro. 

As irmandades eram mantidas atraves das anuidades, do pagamento feito pelos irmaos 

na hora de associar-se a confraria, dos legados deixados em testamento, da venda de bens das 

irmandades e da arrecadacao de esmolas que variavam de acordo com a condicao do confrade 

; preto, branco, pardo, solteiro ou casado. As esmolas serviam, principalmente, para a 

realizacao dos sufragios dos irmaos mortos, e o dinheiro para isso destinado deveria estar 

separado no cofre, nao podendo ser direcionado para outra atividade a fim de nao atrasar a 

realizacao das missas pela alma dos irmaos defuntos. 

Tambem aos oficiais da mesa administrativa da Irmandade, destinava-se uma 

constituicao que tratava dos valores das esmolas que os ocupantes de cada cargo deveriam 

pagar inclusive os que ocupavam cargos honorificos, os reis e rainbas do Congo. Por 

exemplo, o juiz e a juiza da mesa deveriam pagar vinte e cinco mil reis, o escrivao e escriva 

doze mil reis e assim por diante. 

Existiam algumas situacbes nas confrarias como a realizacao de missas, da festa da 

santa protetora, das normas para o sepultamento, dos sufragios etc., que mereceram 
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constituicoes especificas. Por exemplo, quando u m irmao, irma, ou seu filho menor morria, a 

Irmandade se reunia, apos ouvir o dobre de sinos, e seguia ate a casa do mor to para 

acompanhar seu corpo ate a Igreja onde seria enterrado, com toda a pompa e fausto possivel. 

O reverendo capelao rezava missas e os irmaos e irmas rezavam, em suas casas, u m rosario 

inteiro pela alma do falecido. O i rmao defunto seria enterrado na Igreja, porem o local 

especifico "portas a fora" ou "portas a dentro", altar mor ou nas laterals, dependeria do va lor 

pago em vida ou deixado em testamento para a Irmandade, que era estipulado pela mesa. 

Podemos utilizar como exemplo, o compromisso da irmandade de Nossa Senhora do 

Rozario da Povoacao da Taquara de 1866, que afirma nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo 12° - Dos Funeraes dos 

irmaos; 

Artigo 33° - Fallecendo qualquer irmao, sera prevenido o Juiz ou Escrivao que 

mandara dar logo os signaes, a que tcm direito. c reunir a Irmandade para o enterro. 

Artigo 34° - A hora aprasada reunidos os irmaos irao de cruz alcada, e o Juiz de 

vara acompanhar e conduzir o cadaver do irmao fallecido ao seu ultimo jazigo. 

Artigo 35° - a Mesa tera summo cuidado a que se celebre no dia seguinte ao da festa 

de Nossa Senhora do Rosario, uma missa e memento por alma de todos os irmaos 

falecidos e por a esmola de cinco mil reis. 

(Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario da Povoacao da Taquara 

- 1866 - Arquivo Eclesiastico da Paraiba/ fundo chancelaria/ Serie documentos de 

Irmandades e associacoes). 

Esse pagamento garantia privilegios para o confrade, sua esposa, caso fosse casado 

perante a Igreja, e seus filhos menores de doze anos. Quando o irmao falecia, sua esposa, se 

tivesse pago os anuais durante o periodo em que seu conjuge estava vivo, continuaria irma, caso 

contrario deixaria de se-lo. Ocorria o mesmo quando se casava novamente e seu segundo marido 

nao era irmao da confraria, nessas situacbes, a mulher deveria assentar-se novamente como irma. 

Podemos verificar, atraves dessas determinacbes, que uma das formas da mulher adentrar a 

Irmandade era em conseqiiencia da adesao de seu marido. Tambem os irmaos solteiros, isto e, que 

nao eram matrimoniados, e seus filhos menores desfrutavam dos privilegios oferecidos aos 

confrades, porem nao de todos; por exemplo, nao teriam direito a todos os sufragios na hora da 

morte. 
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A Irmandade era governada por oficiais que formavam a mesa administrativa e tinham 

funcoes especificas nas atividades desenvolvidas pela confraria Eram eleitos todos os anos e nao 

poderiam se reeleger. Isso ocorria apenas nos casos em que a Irmandade reconhecia nele um bom 

e zeloso servidor. Entre esses oficiais estavam o juiz e a juiza da, o escnvao e a escriva, um 

sacristao, um tesoureiro, mordomos, andador e irmaos e irmas da mesa. 

Alem disso, os confrades prestavam assistencia aos irmaos necessitados. Eram obrigados a 

visitar os doentes, lembrar que estes comungassem e se confessassem e avisar aos irmaos da mesa 

a fim de que estes verificassem se o doente se encontrava em estado de pobreza. Em se 

confirmando a falta de recursos para se curar, os irmaos iriam ate as casas dos confrades 

arrecadarem esmolas e as tirariam tambem do seu prbprio bolso, para colaborar no tratamento do 

irmao doente. 

Entretanto, isso ocorreria caso o doente nao fosse cativo, pois se o fosse caberia ao seu 

senhor, ou seja, ao proprietario do escravo, a obrigacao de ajuda-lo. Contudo se o senhor ou 

senhora do irmao doente nao possuisse recursos para cura-lo, a Confraria deveria ajuda-lo com as 

esmolas arrecadadas. O mesmo acontecia quando um irmao era preso, no entanto, a Irmandade so 

procuraria ajuda-lo se fosse pobre e nao houvesse cometido crime infame. A decisao de lutar pela 

liberdade de um irmao preso era responsabilidade de toda a confraria que se reunia para este fim. 

Algumas situacbes poderiam levar os confrades a serem expulsos da Irmandade. A 

primeira delas era o fato de nao acompanharem a irma ou o irmao defunto a sepultura, alem 

disso, o nao pagar as esmolas, nao comparecer a chamados para consultas ou servicos a 

Irmandade, divulgar as decisbes internas da Irmandade, nao aceitar os cargos que lhes fossem 

impostos atraves das eleicbes, nao ser zeloso nos servicos e na defesa da Confraria, induzir 

irmaos para que votassem em seus particulates durante as eleicbes, ser soberbo e faltar aos 

compromissos da Irmandade. 

Como tambem, fazer negbcios para si, defraudando os bens da Irmandade, nao respeitar 

o juiz e os demais oficiais, praticar atos ilicitos, como concubinatos e adulterios, de modo que 

prejudicasse o credito dos demais irmaos, nao prestar conta das suas atividades quando 

solicitado ou quando o fizesse, usasse de declaracbes falsas, levantar a voz com palavras 

descompostas estando em mesa com os demais irmaos, mover pleito ilicito ou prestar falso 
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juramento em juizo contra a Irmandade, ao que se segue serem expulsos, tendo o dinheiro da 

sua entrada devolvido e dobres de sino para anunciar sua expulsao a fim de que nunca mais 

se tome irmao novamente. 

Vejamos o que diz o compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Dores, formada 

por pardos em Campina Grande no ano de 1867 no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA artigo 19° - O nao comportamento 

moral e social de qualquer irmao sujeita-o a eliminagao depots que, sofrendo tres 

admoestacoes nao se corrigir; a primeira e segunda serao pelo juiz, em particidar, a terceira 

em reunido de meza. 

O mesmo rigor pode ser visto no compromisso da Irmandade do Glorioso Sao Benedito 

erguida na Cidade da Paraiba do Norte, em 1866, que diz nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA artigo 42° -

0 irmao que no recinto do convento ofender a outrem com palavras injuriosas, ou 

toques violentos e sendo admoestado pelos superiores, para que se contenha, e 

guarde o respeito devido ao lugar, nSo quiser sujeitar-se A esta admoestacSo, ou a 

alguma saudavel penitencia, que pela meza lhe for imposta, sera logo em mesa geral 

lancado fora da Irmandade, dados os dobres e dita sua missa, como morrido 

houvesse. 

Todos esses quesitos, alem de muitos outros que dizem respeito as funcbes de cada 

oficial da mesa, da realizacao de missas, dos bens da Confraria, da exigencia de ter sempre 

por perto os estatutos com o objetivo de consulta-los sempre que necessario, etc., demonstra 

o rigor pelo qual existia dentro das irmandades religiosas, isto implica dizer que os irmaos e 

irmas nao poderiam fazer tudo o que bem quisesse dentro e fora da irmandade, pois existia 

um estatuto que regia as normas de comportamento de seus participantes. Isto tambem 

demonstra o zelo e a preocupacao com que as irmandades tinha com sua reputacao junto a 

sociedade em que a irmandade se encontrava erguida, eram regras de convivencia que 

permeavam o cotidiano dos irmaos e irmas da Parahyba do Norte ao longo do periodo 

imperial. 

Os membros da mesa do Rosario dos Pretos deveriam, principalmente, ter boa 

conduta e ser reconhecidos socialmente, a fim de assegurar a confianca entre os demais 

integrantes da confraria. Alem dessas qualidades, os confrades deveriam possuir boas 

condicoes econbmicas, pois era, sobretudo, atraves das contribuicoes materials dos seus 

membros que as irmandades realizavam seus rituais funebres e festivos, efetivavam reformas 
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na Igreja, ornamentavam sua capela, assim garantindo a ascensao social e economica da 

irmandade. 

Enquanto lugar de recriacao de identidades etnicas africanas acreditamos, que poderia 

acontecer disputas internas e, possivelmente com outras irmandades, pois havia a busca por 

privilegios ou mesmo ascensao social. Com o passar do tempo, as irmandades consolidaram-se 

como um verdadeiro espaco de alianca interetnica, uma possibilidade de conviver com as 

diferencas, funcionando como meio de afirmacao cultural sem deixar de ser uma via de ascensao 

social para a populacao negra. 

Vale ressaltar que as mulheres tambem ocupavam cargos de juizas, procuradoras 

encarregadas dos irmaos necessitados, coletoras de esmolas, mordomas, rainhas e eram 

responsaveis pela organizacao dos festivals anuais nas irmandades. Em diversas confrarias 

negras como, por exemplo, a do Rosario, existia uma mesa composta por mulheres e outra 

mesa composta por homens, tambem atribuem a participacao das mulheres nas confrarias a 

necessidade destas ampliarem o restrito mercado afetivo. De acordo com o compromisso da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da freguesia de Campina Grande de 1846, no seu 

capitulo 8°, afirma que;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Todos os irmaos e irmas assim pretos como brancos ou pardos, que 

por sua devogao quizerem servir de Juizes ou Juizas, Reis ou Rainhas serdo admittidos nas 

eleicdes 

Percebemos, portanto, que um dos papeis fundamentals das irmandades centrava-se na 

caridade, na ajuda mutua aos irmaos. O discurso sobre o amor ao proximo recobria desde os 

irmaos aos nao irmaos, dependendo de cada associacao religiosa. De qualquer forma, a 

atuacao das irmandades neste campo supria inumeras funcbes assistenciais nao contempladas 

pelo Estado e pelos donos de escravos, tomando aquelas instituicbes pecas chaves na 

manutencao da ordem social. Observa-se a aproximacao do discurso cristao da caridade com 

o discurso da filantropia, no qual era fundamental a nocao de assistencialismo e 

benemerencia. Sabe-se que boa parte dos recursos das irmandades se destinava ao 

atendimento a seus respectivos afiliados atraves do socorro em momentos dificeis como 

doencas e enterros. 
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3.3 - Irmandades religiosas: espacos de negociacao e conflitos. 

Para as irmandades, a construcao da igreja ou capela resultava, sobretudo, da 

necessidade de compartilhar os interesses coletivos num espaco que lhes garantisse certa 

seguranca. Durante um longo periodo, as igrejas representaram o lugar onde se 

desencadeavam os debates e lutas que eram proibidos de se efetivar em espacos publicos. 

Para os detentores do poder, as autoridades civis e eclesiasticas, as irmandades eram 

concebidas como fontes de perigo. Assegurando-se enquanto grupo organizado, as confrarias 

religiosas procuravam fugir das intervencbes destas autoridades, reivindicando a 

independencia da associacao. A construcao de um templo religioso proprio era tida como um 

dos principals meios para alcancar essa independencia, permitindo aliar maiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status a maior 

liberdade de agao (SCARANO, 1976). 

A compreensao que temos da atuacao das irmandades religiosas no Brasil durante o 

seculo XIX, passa pela situacao das reiacbes entre o Estado e Igreja na sociedade. O regime 

de Padroado transformava as irmandades em instituicbes mistas, sujeitas tanto a jurisdicao do 

Estado quanto a da Igreja. O papel que estas instituicbes desempenhavam na evangelizacao e 

na assistencia aos irmaos fez com que se tornassem alvos constantes na disputa entre o poder 

temporal e o poder espiritual. Ambos temiam a excessiva autonomia destas irmandades, estas 

por sua vez, sempre tentaram afirmar sua importancia diante daqueles organismos 

normatizadores. 

Partindo deste contexto, a analise preliminar que fazemos sobre as irmandades, e a de 

que as mesmas assumiram papeis extremamente ricos na fase imperial devido seu poder de 

atuacao e negociacao junto as autoridades da Igreja e os representantes da coroa portuguesa 

na provincia da Parahyba do Norte, vilas e cidades. Acreditamos, que para a Igreja as 

irmandades representavam um conjunto de fieis importantes na afirmacao da instituicao 

perante o Estado, como tambem um espaco de sediciosos, de debates politicos e 

conspiratbrios, e por isso merecia cuidados e vigilancia. 
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No entanto, tambem lhe eram opositoras na medida em que sustentavam uma 

perspective leiga e tradicional da religiao catblica a qual os bispos se esforcavam em 

"depurar". Para o Estado representavam uma perspectiva na manutencao da ordem social na 

medida em que dirigiam a vida dos fieis dentro dos preceitos da religiao oficial e tambem por 

assumirem importante papel na assistencia publica. Mas, as irmandades tambem sofriam com 

as intervencbes ao tentarem alterar seus espacos e costumes dentro das suas praticas 

costumeiras desenvolvidas no interior das irmandades. 

Neste sentido, percebemos certa ambigiiidade no papel desempenhado pelas 

irmandades na segunda metade do oitocentos, pois as mesmas continuavam a viver entre as 

disputas existentes entre Estado e Igreja, so que agora estrategicamente, alem de se 

aproveitarem desses espacos para afirmar sua autonomia, tambem viviam os dilemas das 

continuidades e descontinuidades da sociedade da epoca, que passava por transformacbes 

politicos, sociais, economicas e culturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 

Cada confraria procurava construir obras exuberantes para competir com as outras, 

sendo que as mais ricas irmandades ou ordens terceiras determinavam os padrbes a serem 

seguidos por outras, de acordo com as suas possibilidades. As irmandades religiosas que nao 

possuiam a sua propria igreja ocupavam os altares laterais dos demais templos religiosos, 

enquanto iam angariando meios que, mais tarde, permitissem a edificacao da sua igreja e, 

consequentemente, uma participacao mais ativa no meio social. Somente as associates que 

nao progrediam ocupavam definitivamente os altares laterais, permanecendo numa posicao 

secundaria nos templos religiosos de outras irmandades. 

Inicialmente, as irmandades de negros ocupavam os altares laterais das igrejas dos 

brancos. Aos poucos, ia construindo os seus templos religiosos em lugares mais afastados do 

espaco urbano, sem deixar de buscar manter uma posicao de prestigio, como demonstra a 

localizacao de algumas igrejas da cidade de Salvador. As irmandades refletiam a hierarquia e 

a segregacao raciais da epoca, as quais eram colocadas a prova a partir de diversas situacbes, 

inclusive nas construcbes de templos religiosos. Para os negros, as igrejas bem equipadas e 

ornamentadas eram simbolo de prestigio e espaco de vivencia religiosa dentro de uma 

estrutura social preconceituosa e racista (QUINTAO, 1996). 
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Os templos religiosos das confrarias negras, pardas ou brancas, tanto refletiam as 

rivalidades entre os grupos etnicos quantos outros tipos de conflitos, como os que ocorriam 

entre os parocos e as irmandades religiosas, sejam elas do Rosario, das Dores ou do 

Santissimo Sacramento. Com o proposito de melhor controlar socialmente os irmaos que 

frequentavam tais irmandades, muitos vigarios buscavam intervir no funcionamento e na 

frequencia dos irmaos as irmandades. Os irmaos reagiam as intromissbes, principalmente a 

dos vigarios, utilizando-se de instrumentos legais como, por exemplo, utilizando o documento 

que dava direito ao pleno funcionamento das irmandades nesta localidade. Diversas foram as 

acusacbes de que o vigario havia interferido em assuntos particulares da irmandade, opondo-

se a aprovacao do compromisso e cobrando altas taxas nos servicos prestados para a confraria, 

assim lucrando em seu favor ou mesmo proibindo seu funcionamento e de seus irmaos, o caso 

claro de abuso de poder, tao corriqueiro dentro do sistema religioso catblico. 

No ano de 1874, ocorreu um fato bastante interessante na Cidade de Campina 

Grande, envolvendo o vigario Callisto Correa Nbbrega e o Procurador da Irmandade do 

Santissimo Sacramento, criada na Matriz desta Cidade pela Lei Provincial n° 322 de 28 de 

outubro de 1869, por nome de Raimundo Tavares Candea, que era tambem macom. De 

acordo com o processo movido pelo Procurador da irmandade, o vigario teria proibido o 

funcionamento da referida irmandade, assim como proibido os membros de a frequentarem, 

pois segundo o vigario, era uma irmandade que tinha como frequentadores, macons53. 

De acordo com processo, o denunciante afirma; 

Querendo o Vigario imitar em tudo o procedimento do Senhor Bispo de Olinda, na 

quetao religiosa que hoje se agita em todo o Brasil e procedendo contra a Lei 

expressa do Pais e manifesta vontade do Governo Imperial, declarou guerra aberta 

procurando por todos os meios exterminar uma sociedade secreta, installada nesta 

Cidade, a que qualifica de maconica. Neste empenho depois de ter privado os sacias 

de todos os sacramentos da Igreja ofiiciou ao Juiz da Irnlandade recomendando-lhe 

que fizesse expellir da Irmandade a todo aquelle que peltencesse a sociedade 

secreta, e como o Juiz nao podesse de maneira nenhuma fazel-o visto ser isto 

contrario as Leis do Pais e uma completa exorbitacao dos poderes que lhe da o 

compromisso o Vigario nao duvidou declarar a Innandade interdicta e privala de 

seus trabalhos ordinarios. Assim tendo morrido no dia 23 de Janeiro deste anno 

uma crianca filha do irmao Bernardo Pinto de Abreu, e sendo a irmandade obrigada 

pelo artigo 44 do compromisso a acompanhar o interro, por meio duma carta, disse 

ao sachristao que tocasse chamada dos Irmaos, mas tambem por uma carta que vai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 3 Maconaria - Sociedade filantropica secreta criada na Idadc Media que tinha como funcao ajudar mutuamente 

seus participantes e que ganhou grande dimensao polifica no seculo X V I I I com a Revolucao Francesa, e que 

defendiam principios liberals e republicanos, tendo infiuenciado varios movimentos sociais e politicos no Brasil, 

a exemplo da Inconfidencia Mineira (1789) e a Revolucao Pemambucana (1817). 
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junta a presente denuncia respondeu-me que nao tocava chamado, por que o vigario 

tinha declarado a Irmandade interdicta, visto nao expelir de seu seio os macoes.34 

A partir do exposto acima, podemos perceber uma clara e intensa querela religiosa e 

enfrentamento politico. Religiosa, porque sempre houve divergencias entre os macons e a 

Igreja Catblica, que defendia a ideia de que os macons eram pessoas que tinham ligacbes com 

o sobrenatural, com coisas que nao estava no piano terrestre e que nao tinham aproximacao 

com Deus. No piano politico, os macons buscavam estabelecer posicbes politicas e sociais 

nos espacos em que viviam, muitos eram advogados, medicos, comerciantes, enfim, pessoas 

que gozavam de prestigio diante da sociedade, e ocupavam posicbes privilegiadas em cargos 

politicos no imperio brasileiro, dizem que o prbprio Imperador era macom e que muitos 

daqueles que compartilhavam do seu governo tambem eram macons. Talvez estes espacos 

ocupados por macons incomodassem o poder eclesiastico, aqui representado pelo vigario 

Callisto Nbbrega, o fiel representante e defensor dos dogmas e dos costumes pregados pela 

Igreja Catblica. 

Denuncias de abusos e de intervencao seguidas de proibicao do vigario em ordenar o 

fechamento da irmandade foram, diversas vezes, levadas as autoridades. Varios foram os 

momentos de insatisfacao por parte das irmandades com as decisbes tomadas pelas 

autoridades eclesiasticas em relacao aos frequentadores das irmandades. 

Mas, ainda que os membros da irmandade nao tivessem conseguido afastar 

definitivamente o vigario das suas principais funcbes, conseguiram intimidar e por a prova o 

poder da Igreja catblica e de seus representantes, como foi o caso deste processo ocorrido na 

Cidade de Campina Grande no qual, depois de ouvidas as testemunhas, tivemos como 

desfecho, julgado improcedente a denuncia contra o vigario, o juiz mesmo reconhecendo que 

houve abuso de poder por parte do mesmo, afirma que o vigario so podera ser julgado por 

brgao competente da propria. Igreja. Conforme passagem abaixo; 

Julgo improcedente a denuncia de folha dada pelo procurador da Irmandade do S. S. 

Sacramento nesta (sic) na Matris d'esta Cidade contra o respectivo Parocho 

Reverrendissimo Calisto Correa Nobrega. Por quanto aos fatos arguidos n'ella de 

houver o denunciado recomendado de exclusao da mesma lrnundade dos membros 

d'ella que pertencessem a sociedade segredo e lialdade installada n'esta mesma 

cidade e obstado que s'abrisse a Matris para as funccoes do interro de um menor 

filho d'um irmao, ainda quando constituissem o laneamento da interdiccao a essa 

Irmandade escapao do conhecimento d'este juiso por constituirem crime espiritual. 

5 4 Processo de fevereiro de 1874, Campina Grande - Natureza; Perseguicao religiosa - Arquivo do Primeiro 

Tribunal do Juri do Forum Afonso Campos - Campina Grande - PB. 
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pelo excesso de poder e jurisdiccao parochial do memsozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA denunciado; quanta 

importa a ter este irrogado uma censura que o direito canonico commette evoluiram 

ao ordinario ou dilegado com em que nao estao os Parochos. ( . . .) 

Nao estando pois taes factos qualificados no Codigo Criminal, e sendo certo que os 

Parochos respondem perante a autoridade eclesiastica posto cumprimento dos seus 

crimes espirituaes (Codigo do Processo Criminal A r t 155 § 4) ao juiso eclesiastico 

compete conhecel-os.55 

Este processo, tambem apresenta outro dado importante, que e as varias frentes de 

debates ocorridas entre a irmandade, o vigario e o poder judiciario. De um lado temos uma 

Irmandade freqiientada por brancos, ricos e influentes, do outro temos um vigario que 

representava o poder eclesiastico e do outro, o poder judiciario que tinha a responsabilidade 

de apurar a denuncia e de ouvir as partes, para entao dar um parecer favoravel ao 

representante da irmandade ou ao representante do clero, eis entao, um momento diftcil 

talvez, para o juiz, que possivelmente era uma pessoa crista frequentadora da Igreja, e talvez, 

ate prbxima dos macons. 

Assim, acreditamos que neste momento o poder judiciario tambem seja testado, tendo 

que mostrar imparcialidade diante da situacao e ao mesmo tempo, repassando a 

responsabilidade de julgar o caso para o poder competente da Igreja Catblica, que com 

certeza tomaria partido em defesa do vigario e nao do representante da Irmandade do 

Santissimo Sacramento. 

As decisbes das autoridades face as denuncias feitas por irmandades de negros, pardos 

ou brancos, tambem revelavam o clima de tensao e medo da ocorrencia de qualquer rebeliao 

que pudesse colocar em risco a estabilidade social, como por exemplo, a revolta da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cemiterada56 que veio a acontecer em 1836 em Salvador. O papel das irmandades foi 

preponderante no movimento de derrubada do cemiterio do Campo Santo, em Salvador, 

contra uma empresa que obteve do governo o monopblio dos enterros na cidade. Ate essa 

data, todos os funerais eram realizados nos cemiterios das prbprias igrejas (REIS, 1991, p 

13/14). 

5 5 Idem. 
5 6 Cemiterada - Movimento social ocorrido em 25 de outubro de 1836 em Salvador-BA, apos a publicacao de 

uma lei provincial proibindo o tradicional costume de enterros nas igrejas e concedendo a uma companhia 

privada o monopolio dos enterros por trinta anos. E teve nas irmandades e ordens terceiras grande 

representatividade junto a populacao contra esta lei. (VER; REIS, 1991, p. 13). 
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O processo de romanizacao empreendido pela Igreja Catblica brasileira representou 

uma das acoes mais radicais do setor eclesiastico contra irmandades de negros ou que tivesse 

como freqiientadores os macons, como vimos no processo contra o vigario Callisto Nobrega. 

Na mentalidade catblica, tratava-se de purificar os valores legitimos da fe, sancionando os 

aspectos "atrasados" da religiosidade "sincretica" professada pelos brasileiros e campinenses. 

Nesta provincia, o desagravo aos reformadores eclesiasticos por parte dos catblicos 

assegurava algumas peculiaridades de culto, as quais motivaram inumeras tentativas de 

extinguir as alegorias e rituais considerados "extravagantes", expressbes da pratica de um 

catolicismo ludico e sincretico, em que era marcante a presenca da heranca africana. "O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fausto dos templos, as alegorias extravagantes dos rituais, a suntuosidade das celebragdes 

Publicas da fe constituiam o catolicismo popular no seculo XIX. Esta exteriorizagdo da fe 

talvez seja um dos tragos mais caracteristicos do catolicismo". (MONTES, 1998, p. 142). 

A compreensao que temos da atuacao das irmandades religiosas no Brasil durante o 

seculo XIX, passa pela situacao das relacbes entre o Estado e Igreja na sociedade. O regime 

de Padroado transformava as irmandades em instituicbes mistas, sujeitas tanto a jurisdicao do 

Estado quanto a da Igreja. O papel que estas instituicbes desempenhavam na evangelizacao e 

na assistencia aos irmaos fez com que se tomassem constantes alvos na disputa entre o poder 

temporal e o poder espiritual. Ambos temiam a excessiva autonomia destas irmandades estas 

por sua vez, sempre tentaram afirmar sua importancia diante daqueles organismos 

normatizadores. 

O seculo XIX e caracterizado por grandes transformacbes em todos os ambitos 

sociais que parecem a tudo subverter, abaiando todas as estruturas sociais, politicas, 

econbmicas, culturais e religiosas. Estudar as irmandades nesse periodo, nao significa negar 

as transformacbes e sim perceber os seus ritmos e ver como se comportavam as irmandades 

neste processo de mudancas. Deste modo, buscar compreender as relacbes cotidianas 

estabelecidas pelas irmandades e apontar e reconhecer que a historia e construida de variados 

sujeitos sociais que buscam conquistar seus espacos e assim poder reafirmar suas identidades 

culturais e etnicas perante aos seus e o espaco em que vivem. 
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3.4- Entre a devocao e o festejar. 

Para atender aos criterios estabelecidos, existiram no Brasil irmandades dedicadas aos 

brancos, pardos e negros. As irmandades para brancos localizavam-se, geralmente, na igreja 

matriz que ocupava o centra das cidades e eram freqiientadas pelos membros da elite local. Os 

brancos pobres chamados pardos, e os negros se estabeleciam em igrejas perifericas. A 

localizacao espacial das capelas que abrigavam as irmandades refletia a estratificacao da 

sociedade, de forma que o estudo dessas associacbes religiosas de leigos tern concorrido para 

evidenciar as diferencas sociais entre os grupos que a compunham, desde a devocao ate suas 

pomposas festas. 

Associacbes leigas de cunho catblico, as irmandades religiosas possuiam como 

finalidade o culto a um santo ou santa pertencente a igreja, o aumento desta devocao e a 

protecao dos seus irmaos. Segundo Eduardo Hoornaert, o que caracteriza a confraria e a 

participacao leiga no culto catblico. Os leigos se responsabilizam e promovem a parte 

devocional. (HOORNAERT, 1992, p. 234). 

Entre os diversos espacos geograficos em que negros e negras foram colocados fruto do 

trafico negreiro, africanos e seus descendentes encontraram nas irmandades um espaco onde 

podiam se reunir de forma mais ou menos autbnomas, reconstruindo identidades e 

fortalecendo lacos de afetividade e culturais. Ao longo do periodo colonial e imperial, as 

irmandades transformaram-se em espacos religiosos onde novas regras de sociabilidades 

foram redefmidas e novas aliancas foram construidas em torno da devocao, das festas, das 

procissbes, dos funerais, missas e caridades mutuas. 

Alem da devocao, outro importante momento para as irmandades eram as festas em 

homenagem a um santo ou santa da invocacao daquela irmandade e que eram chamados de 

oragos. Este e o principal momento para a diversao, a socializacao e troca de ideias, alem de 

poder ter a possibilidade de aumentar suas receitas com a venda de quitutes, bebidas ou 

"leilbes". No dia da festa tambem sao recolhidos varios tipos de contribuicbes como, por 

exemplo: a taxa de inscricao, a contribuicao anual e uma grande quantidade de doacbes feitas 

por proprietaries de terras, comerciantes, politicos etc. 
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Possivelmente, estas doacbes tambem soariam como demonstracao de poder entre a 

elite, principalmente se fizessem parte das irmandades de branco, como por exemplo, a do 

Santissimo Sacramento, embora as de negros tambem fosse frequentados por brancos, no caso 

muitos proprietaries de escravos que iam participar da festa e ao mesmo tempo vigiar seus 

escravos e escravas. 

Devido a importancia deste momento dentro das irmandades religiosas, muitos 

trabalhos tern privilegiado o estudo das festas dos oragos, como o artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Festas e rituais de 

inversao hierdrquica nas irmandades negras de Minas Colonial57 de Marcos Magalhaes de 

Aguiar. De acordo com este autor, as festas estavam intimamente associadas com suas 

perspectivas de sobrevivencia econbmica e conferiam-lhes elementos de distincao na vida 

associativa colonial. (AGUIAR, 2001, p. 361). 

Era nas festas que os irmaos procuravam demonstrar a devocao por seu orago, 

procurando destaque frente as outras confrarias. Apesar do carater religioso das festas, 

devemos tambem levar em conta a relacao destas com o recolhimento de esmolas e o 

pagamento dos anuais dos irmaos, dinheiro essencial para mante-las funcionando e faze-las 

crescer. 

As festas das irmandades religiosas se tornaram acontecimentos impares, como por 

exemplo, a de Nossa Senhora do Rosario dos homens pretos. Por um lado, as festas eram 

representacbes diretas da sociedade da qual faziam parte, ao mesmo tempo, eram valvulas de 

escape das tensbes que estas mesmas sociedades engendravam e, em muitos de seus aspectos, 

eram manifestacbes inversas do quadro social onde estavam inseridas. Neste jogo de 

oposicbes, as festas eram, acima de tudo, mecanismos de reforco dos lacos sociais, pois 

cumpriam um duplo papeL tinham um aspecto pedagbgico, ensinando aos individuos o papel 

que eles ocupavam e tambem relaxavam das contradicbes existentes na sociedade. 

As festas religiosas. como fenomeno cultural tem sido redescobertas e revitalizadas 

como um fertil campo de investigacao historica, transcendendo sua visibilidade e revelando 

crencas e vivencias demarcadas por um tempo e uma identidade coletiva. As festas revelam 

5 7 AGUIAR, Marcos Magalhaes Festas e rituais de inversao hierdrquica nas irmandades negras de Minus 

Colonial In: JANCSO, Istvan e KANTOR Iris (orgs) . Festa: Cultura e Sociabilidade na America Portuguesa. 

Sao Paulo: Edusp. 2001. 



um momento de celebracao da vida. o rompimento do ritmo monotono do cotidiano, o que 

permite ao homem experimental- afetos e emocoes. Por instantes. o tempo dos relogios e 

suspense o homem experimenta o tempo mitico da eternidade e da manifesracao divina que 

permite a reconciliacao de todos com todos. 

Nesse sentido, as festas revelam a essencia fundante de respeito a fe e a fratemidade 

comunal, que alimentam as manifestacoes religiosas e perpetuam as tradicoes que constituent 

um verdadeiro patrimonio cultural. Assim se configuram as festas brasileiras desde os 

primeiros seculos de colonizacao. 0 espaco de sociabilidade, para a maior parte da populacao. 

se realizava fora do ambito domiciliar. uma vez que os grandes momentos de interacao social 

eram as festas religiosas. As praticas catblicas eram marcadas por efusivas manifestacoes de 

fe visiveis nas missas coin corals, nas procissbes e repletas de alegorias com musicas. dancas. 

eomidas, bebidas e logos de artificio. A estas caracteristicas, Mary Del Priori (2002) 

acrescentou outras: um local de luta, de vioiencia, controie e manutencao de privilegios e 

hierarquias., sem esquecer as contribuicbes culturais dos negros e dos amerindios. num leque 

de expressoes religiosas hibridas. 

Jose Ramos Tinhorao (2000) avalia que, somando-se. naquela ocasiao. os dias 

santificados. domingos e os dias dos santos padroeiros da cidade. da vila ou da freguesia, o 

resultado era que as festividades promovidas pela Igreja Catblica totalizavam um terco do ano 

(TINHORAO. 2000. p. 8-9). Nessas ocasioes. era comum a participacao nao apenas dos 

moradores locais, como tambem dos arredores que. compondo as diversas irmandades. 

organizavam os eventos. sobretudo para celebrar os seus santos protetores. As festas 

ofganizadas pelas irmandades. mesclavam as missas, os sermoes, as novenas e procissbes com 

dancas. coretos. fogos de artificio e bebidas. Ao clero cabia a celebracao dos sacramentos. 

Paca Joao Jose Reis (2004) essas ocasioes represenravam rituais de intercambio entre bomens 

e divindades em que os limites do profano e do sagrado se tornavam mais tenues. 

As cidades e as vilas, em seu conjunto. se tornavam um palco de sociabilidades numa 

epoca em que grandes distancias separavam a populacao e os transportes eram pouco 

abundantes. Somado a isto. face aos poucos recursos de uma parcela consideravel da 

poprdacao, as festas eram, possivelmente. as unicas oportunidades ce descanso, prazeres e 
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alegria, confraternizacao e divertimento, alem de fornecerem importantes elementos acerca do 

fenomeno de circularidade cultural, defendido por Mikhail Bakhtin e Carlo Ginzburg.5S 

Contudo, as festas organizadas pelas irmandades em homenagem aos santos padroeiros, 

ou outros de devocao, eram o momento maximo da vida dessas associacbes. Para desagrado 

de muitas autoridades civis e religiosas, preocupadas com a continuidade da ordem e com o 

nao cumprimento das determinates tridentinas, essas festas costumavam confundir as 

praticas sagradas e profanas, tanto nas comemoracoes externas como nas que eram realizadas 

dentro das igrejas. 

Os preparativos para a organizacao da festa ocorria durante todo o ano e com a 

participacao dos irmaos para que a festa saisse perfeita, pois representava uma demonstracao 

de poder, isto e, quanto mais pomposa a festa, com um bom numero de participantes, 

inclusive de autoridades, isso daria mais prestigio a irmandade, alem dos adornos, bandeiras, 

etc. Sobre a festa do Rozario da freguesia de Campina Grande, nos afirma; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo 9 - Sobre a festa de Nossa Senhora do Rozario; 

A festa de Nossa Senhora do Rozario, no que loca a obrigagao da Irmandade sempre 

sera feita no dia 31 de dezembro, e havendo entre os fieis pessoas que queirao 

festejar o dia proprio de Nossa Senhora do Rozario, que e a primeira Dominga de 

outubro, se lhes entregarao pelo nosso escrivao da Meza o Livro destinado para suas 

eleicoes, e despesas em a vespera da festa, cujo livro sera restituido a quem o 

entregar no dia segundo posterior ao da festa, e para Ella serSo franqueados com 

muita satisfacao todos os ornamentos, e outros quaesquer arranjos que existirem 

n'esta Santa caza; prestando a Irmandade toda a coadjuvacao que lhe for possivel, e 

que pelos festeiros lhe foi requisitada; independente toda essa coadjuvacao de 

qualquer pagamento pelo trabalho havidos. (Irmandade de Nossa Senhora do 

Rozario dos homens pretos da freguesia de Campina Grande, 1846. Arquivo 

National, Cx 310, p 14-15) 

Em primeiro lugar, desfilar perante o conjunto de moradores de um lugar era forma 

segura de introjetar valores, de construir e reforcar relacbes que ocorriam cotidianamente e 

que precisavam ser constantemente valorizadas e rememoradas. Assim, a procissao servia 

como um espelho da propria sociedade onde ela acontecia. Mas para que ela pudesse ter um 

sentido, era necessario que todos dela participassem, seu sentido normatizador dependia da 

existencia de um publico, de uma audiencia que apreendesse os valores que ela procurava 

5 8 Especialmente em A culture, popular na Made Media c no Renascimento. Sao Paulo Brasilia: Hackee Edunb. 

1993 e 0 qneijo e os vermes: o cotidiano e as idcias de urn molciro perseguido pela Inqnisicao. Sao Paulo: 

Conipanhia das Letras, 1987. 
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expressar. A procissao era um texto para ser lido, estava carregada de signos que 

representavam as relacbes sociais onde estava inserida, mas numa sociedade em construcao, 

ela nao era uma replica fiel daquilo que ocorria ao seu redor. Ao pretender contribuir para a 

construcao destas relacbes, ela exagerava alguns aspectos, negligenciava outros, deixava 

lugares vazios. 

Ao transitar pelas ruelas das cidades, vilas ou freguesias, as procissbes expressavam 

uma ordem social que o poder pretendia implantar, ela hierarquizava os moradores e 

distinguia uns em detrimento de outros. Seja no seu aspecto religioso, quanto civil, as 

procissbes reforcavam a obediencia e a devocao a Igreja e ao Estado, por meio de seu 

Soberano. Era uma das maneiras de cultuar a Deus e ao Imperador, desta forma, este ultimo se 

fazia mais proximo de seus suditos, numa aparente comunhao com eles. Esta falsa intimidade 

com o poder e esta uniao entre o que era sagrado (a Igreja e o Imperador) e o que era profano 

(o povo) dava a ideia de mistura, tao necessaria em uma sociedade marcada pelas 

desigualdades. 

A inversao dos valores tradicionais ocorria somente na aparencia, pois, ao contrario, a 

procissao comunicava status e, ao fazer isto, visava o disciplinamento dos corpos. Os 

espectadores aprendiam uma serie de comportamentos e regras de convivio, que deviam ser 

seguidos para marcar as diferencas entre as classes. Segundo a historiadora Martha Abreu 5 9; 

Havia no Brasil um intenso e extenso transito cultural entre ricos e pobres, 
brancos e negros, letrados e iletrados, altos e baixos ou em qualquer outra 
forma de recorte que se utilize. Os canais pata esse fluxo, afinal, estavam 
abertos permanentemente nas regras e formas da convivencia social, a 
despeito dc sua rigida hierarquia. (ABREU, 1999, p. 16). 

Num outro aspecto, estes rituais publicos serviam tambem para estabelecer lacos de 

solidariedade, como forma de congracamento entre as diversas camadas sociais, mas antes de 

tudo, hierarquizava a sociedade e impunha as regras em vigor, a serem copiadas e respeitadas 

por aqueles que participavam das cerimonias publicas. O volume de escravos africanos e de 

5 9 ABREU, Martha. O Impede- do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-1900. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira; Sao Paulo: Fapesp, 1999. 
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brancos nesta provincia6 0 colaborava para affouxar os iacos de coercao social que deviam ser 

cotidianamente lembrados e as festas, momento de devocao, mas tambem de lazer, eram as 

mais apropriadas para esta fungao subliminar. 

As festas promovidas pelas irmandades nesta provincia aconteciam durante varios dias, 

desenrolando-se inumeras formas de congragamento. Os festejos comecavam a partir de seu 

anuncio, que ocorria com as andancas de arautos, muitas vezes mascarados, percorrendo as 

ruas e vielas. Seu objetivo era atrair a atencao dos passantes e chamar o publico para a festa. 

Nestes momentos, os arautos destacavam-se da multidao pelos trajes coloridos ou elegantes, 

alem da utilizagao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opas
61 vermelhas, ou brancas ou azuis, dependia da irmandade a qual 

pertencia, como bem afirma o Compromisso da irmandade do Glorioso Sao Benedito erguido 

na Cidade da Paraiba do Norte em 1866, no capitulo 2°, artigo 3°, Os irmaos usarao 

geralmente em todos os atos da irmandade de opa de cor branca e murga roxa, e o irmao juiz 

trara de mais uma vara prateada. (Arquidiocese do Estado da Paraiba). 

O sucesso de publico estava diretamente ligado a atuacao destes emissarios, sua 

possibilidade de arregimentar as pessoas para a festa e fazer a noticia circular o mais longe 

possivel. Para isto, eles tinham que se diferenciar da multidao pelo excesso de luxo ou gestos, 

que faziam despertar o interesse da populacao em participar das festividades. Mary Del Priori 

(2002)62 ressalta que o carater oficial destes eventos transpareciam no luxo destas figuras, 

pois a festa era sempre concessao do Estado e estava sempre ligada ao calendario real ou 

religioso. Esta presenga do Estado, se por um lado, na suntuosidade dos trajes estava apenas 

sugerida, em outras vezes ficava evidente. Essa constatacao de Del Priore, mesmo sendo 

referente ao periodo colonial, nos revela que esta heranga religiosa chegou tambem com toda 

forga e tradigao nos seculos seguintes como bem observou Martha Abreu quando afirma que; 

O seculo X I X recebeu de heranca o que ficou conhecido por "religiosidade colonial" 
ou "catolicismo barroco". As praticas catolicas eram marcadas pelas espetaculares 
manifestacoes externas da fe, presentes nas pomposas missas, "celebradas por 
dezenas de padres e acompanhadas por corais e orquestra"; nos "funerais 
grandiosos, nas procissoes cheias de alegorias" e nas festas, onde centenas de 
pessoas das mais variadas condicoes se "alegravam com a miisica, danca, 
mascaradas e fogos de artificio" (ABREU, 1999, p. 33). 

6 0 Ver Tabela 2.1 : Populacao total e escrava na Paraiba seculos X V I I I e XIX; Ver: ROCHA, Solange Pereira 

da.Gente negra na Paraiba oitocentista: populacao, Familia e Parentesco Espiritual. Tese de Doutorado, Recife, 

2007; p. 130. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 1 OPAS - capa sem mangas, com aberturas para os bracos, usada pelos integrantes das irmandades. 
6 2 DEL PRIORE, Mary Lucy. Festas e Utopias no Brasil colonial; Sao Paulo: Brasiliense, 2002. 
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E continua; 

As festas, organizadas pelas irmandades em homenagem aos santos padroeiros, ou 
outros de devocao, eram o momento maximo da vida dessas associagoes. Para 
desagrado de muitas autoridades civis e religiosas, preocupadas com a continuidade 
da ordem e com o nao cumprimento das normas liturgicas, tais festas costumavam 
confundir as praticas sagradas com as profanas, tanto nas comemoragoes externas 
como nas que eram realizadas dentro das igrejas. Alem das missas com miisicas 
mundanas, sermoes, te-deuns, novenas e procissSes, eram partes importantes as 
dancas, coretos, fogos de artificio e barracas de comidas e bebidas. Ma maioria delas 
a populagao escrava e/ou negra nao perdia a oportunidade para mostrar suas 
miisicas, dancas e batuques. (ABREU, 1999, p. 34). 

Acreditamos, que no ambito religioso e dentro de sistemas muito peculiares de 

relacoes entre o sagrado e o profano, as irmandades de Nossa Senhora do Rosario e de Sao 

Benedito, por exemplo, propiciaram aos cativos e libertos espacos importantes para a pratica 

de crenca e culto. As festas religiosas distribuidas ao longo do calendario liturgico da Igreja 

propiciavam a sociedade escravocrata exercer algum tipo de controle social, ajudado pelo 

poder eclesiastico, pois como muitos compromissos demonstram a participacao ativa dos 

parocos (tambem conhecidos a epoca como Capelao) nas festividades, nos enterros e missas 

encomendadas pelos irmaos ou ocorridas dentro das irmandades de negros, estas celebraeoes 

eram realizadas por parocos locais e que recebiam pagamento pra isso, e que ja estava dentro 

do orcamento da irmandade, vejamos o que nos diz o compromisso da irmandade de Nossa 

Senhora do Rosario erecta na Capital da Parahyba do Norte, datada de 1867; 

Capitulo 19 - Do Capeilao 

Artigo 64 - Logo que for possivel esta irmandade tera seo Capeilao a qual tera por 
obrigacao o seguinte. 

Sl° - Acompanhar com a Irmandade ale o cemiterio o cadaver de qualquer irmao, 
que haja falecido, e encomenda-lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
$2° - Acompanhar a Irmandade nos actos festivos, quer na Igreja do Rosario e quer 
em outra qualquer, a liver a irmandade de comparecer. 
$3° - Celebrar todos os sabbados, domingos e dias santos. applicando as missas 
desses dias em suffragios dos irmaos vivos e defunctos. 
$4° - Prestar-se a confessar os irmaos desta Igreja que nella quiserem tambem 
commungar, para ganharem em dias de jubileos as gragas, que lhe estao concedidas 
pelos Ilustrissimos Pontificeos. 
Artigo 65 - A Irmandade em Mesa marcara os vencimentos, que devera ter o 
Capeilao, cujos pagamentos serao mensalmente feitos. 

No entanto, nao devemos achar que estas festas eram sempre realizadas em clima de 

afetividades, pois as vezes ocorriam conflitos esporadicos ou rnesmo conflitos de maior 

permanencia e gravidade, isto quando as irmandades marcadamente de negros queria tomar as 
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redeas dos festejos sozinhas ou sem o consentimento e participacao das autoridades, isto pra 

elas talvez soasse como afronta a ordem social estabelecida e desejada pela hierarquia de 

senhores, padres e governo. Porem, as festas tambem abriram a possibilidade de maior 

mobilidade social entre os cativos, mesmo que fosse somente em dias de festa, uma 

"liberdade efemera", mais desejada e muito bem aproveitada. Jose Ramos Tinhorao (1972)63, 

afirma que "foi em nome dos festejos de santos e de acontecimentos de Igreja que os escravos 

tiveram acesso aos seus dias de folga e de festa" (TINHORAO, 1972, p. 34). 

Vale salientar, que a permissao para a realizacao das festas religiosas traduzia a 

preocupacao da igreja em atrair os africanos e seus descendentes, talvez por isso aceitassem 

seus costumes, embora com ressalvas e desde que pudessem adaptar-se ao catolicismo, 

recebendo uma nova interpretacao e sentido. A igreja permitia que os negros participassem 

das festas, das procissoes e possivelmente das dancas, pois a danca era considerada uma 

maneira de glorificar Deus. Nas palavras de Mary Del Priore, depois do Concilio de Trento 

tais dancas tornaram-se um elemento para enriquecer e ornar as formas externas do culto 

catolico (PRIORE, 2002, p. 55). 

E bem verdade, que este consentimento era conseguido mediante muita negociacao 

entre senhores e escravos, e ao mesmo tempo em que concedia esta folga e participacao dos 

escravos nestes festejos, o senhor passa a ter um controle sob seus cativos, isto e, concedendo 

algo que pra os negros era importante e ao mesmo tempo o senhor participava das festas com 

seu olhar vigilante, atento a qualquer possibilidade de fuga do seu escravo. 

Nesse sentido, devemos compreender que a presenca de escravos em irmandades foi 

possivel devido as negociacoes entre senhores e escravos. Isso porque, ao se tornarem 

confrades, mantendo associacao propria e aceita pela irmandade, em alguns momentos os 

negros se colocavam fora do alcance senhorial, uma vez que suas obrigacoes de compromisso 

como, por exemplo, comparecimento aos enterros, presenca nas missas dominicais e nas 

festas devocionais, nao podiam ser obstruidas pelos seus donos, sob pena de sofrer alguma 

repreensao eclesiastica ou mesmo pelos irmaos da propria irmandade. Para a Igreja, a 

presenca dos negros em atos religiosos era sinal de sua conversao ao cristianismo 

(SCARANO, 1978, p. 82). 

TINHORAO, Jose Ramos. Musica popular dos indios, negros e mesticos. Petropolis, Vozes. 1972. 
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As festas religiosas eram controladas e dirigidas pelas irmandades, incluidas em uma 

esfera de legitimidade religiosa muitas vezes controlada pela propria Igreja Catolica. Mesmo 

ocorrendo este controle, as irmandades constituiram-se como agenciadoras e patrocinadoras 

das vivencias sociais e culturais de libertos e cativos, organizando suas estrategias de 

participacao da vida social dos espacos em que existiram, e as festas servia e era utilizada 

estrategicamente para inserir estes homens e mulheres de cor na sociedade, torna-los visiveis 

e participantes ativos do meio social e cultural. De acordo como Marina de Mello e Souza 

(2006); 

As irmandades foram elementos fundamentais no exercicio da religiosidade . . . , 
caracterizada pelo culto aos santos, pelas devogoes pessoais e pela pompa das 
procissSes e festas, marcada pela grandiosidade das manifestacoes exteriores da fe, 
na qual conviviam elementos sagrados e profanos. (SOUZA, 2006, p. 184). 

A concessao aos escravos de oportunidades para o exercicio de atividades ludicas que 

muitas vezes disfarcavam seus rituais religiosos era interessante para o cativo para quebrar a 

monotonia do trabalho arduo e diario. Esses momentos eram extremamente necessarios para 

que os negros liberassem seus valores sociais e culturais marcados pela dureza do seu 

cotidiano, sendo importante para sua afirmacao enquanto ser humano, afinal como afirma 

Marcus Carvalho64, " [ . . . ] a festa, o lazer, os abnegados gastos com a irmandade ou a 

bebedeira com os amigos eram momentos em que os cativos pertenciam" (CARVALHO, 

2002, p. 253). 

Acreditamos que os costumes e tradicao dos negros da promocao de divertimentos seja 

ainda mais antiga na America portuguesa, no qual participava festivamente dos seus oragos e 

das coroacoes dos reis do congo, momento de extravasar suas emocoes e sentimentos. O 

viajante e cronista Antonil 6 5 , aponta que ja em 1711 estas festas ja eram bastante difundidas 

na colonia e possivelmente tenha ultrapassado seculos, vejamos o que ele nos relata: 

Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que sao o unico alivio do seu cativeiro, e 
quere-los desconsolados e melancolicos de pouca vida e saude. Portanto, nao lhes 
estranhe os senhores o criarem seus reis, cantar e bailar por algumas horas 
honestamente em alguns dias do ano, e o alegrarem-se inocentemente a tarde depois 

6 4 CARVALHO, Marcus J. M. de . Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo, Recife, 1822-1850. Recife: 
Editora UFPE, 2002. 
6 5 ANTONTL, Andre Joao. Cultura e Opulencia no Brasil. 3a Ed. Belo Horizonte, Itatiaia; Sao Paulo, 1982. 
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de terem feito pela manha suas festas de Nossa Senhora do Rosario. de Sao Benedito 
e do orago da capela do engenho, sem gasto dos escravos. acudindo o senhor com 
sua liberalidade aos juizes e dando-lhes algum premio do seu continuado trabalho. 
(ANTONTL, 1982, p. 92) 

Outro viajante e cronista que vivenciou e narrou festas e cortejos de coroacao de um 

Rei do Congo em 1811 na ilha de Itamaraca foi Henry Koster66, que afirma que "apareceu um 

numeroso grupo de negros e negras, vestidos de algodao branco e de cor, com bandeiras ao 

vento e tambores soando" e continua, "quando se aproximaram, descobrimos no meio, o Rei, 

a Rainha e o Secretario de Estado" (KOSTER, 2003, v. 2, p. 353). 

A partir destes relatos, percebemos que os negros nao abriam mao de suas proprias 

raizes e utilizaram as festas para manifestar e afirmar suas tradicoes que trouxeram da Africa. 

Conseguem assim, manipular as brechas no ritual da festa e as impregnam de representacoes 

de sua cultura, transformando as comemoracoes religiosas em oportunidade para recriar seus 

simbolos, seus rituais, suas dancas e reproduzir suas hierarquias de poder advindas daquele 

Continente. Dessa forma, a cultura e a religiao, com suas multiplas representacoes simbolicas 

acabaram permitindo a elaboracao de um espaco socio-cultural de resistencia e demarcador de 

identidades. 

Entre intolerancias e muitas vezes intransigencias, as festas ocorriam e eram vistas 

como um momento importante para as irmandades, pois ali era depositados sentimentos, 

vaidades, esperancas, alegrias, demonstracao de poder e porque nao dizer vaidades. As festas 

na verdade, transitaram entre o controle e a tolerancia, pois muitas atitudes dos agentes da 

ordem dependiam da possibilidade e da necessidade da vigilancia sobre estas praticas 

culturais que eram dirigidas por negros e negras, seja cativo ou liberto, mesmo tendo a 

participacao de brancos, o controle existia. 

Observamos, porem, que as do santo de devocao eram a data maxima do calendario 

das irmandades, quando irmaos e irmas saiam as ruas em procissao, os aparatos utilizados 

dava um torn de pompa, grandiosidade, usando suas veste de gala, opas (capas), carregando 

bandeiras, andores, cruzes e insignias enfim, seguidas de dancas e batuques, dava um colorido 

especial ao evento e iluminava as vielas das cidades, vilas ou freguesias. Assim e como 

imaginamos estas festas e procissoes, pois temos nos utilizado apenas dos poucos indicios que 

KOSTER. Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. 12a edicao, Sao Paulo, ABC Editora, v. 2, 2003. 
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as fontes nos fornece, na tentativa de reconstituir estes momentos, como que estivessemos 

montando um quebra-cabeca. A respeito da semiologia expressa nestas manifestacoes, Joao 

Jose Reis nos informa que: 

Sem os emblemas, a impressao era somente ideologica, sem as festividades os 
emblemas nada explicariam, logo esta evidentemente reconhecido que os emblemas 
e as fesUvidades sSo dois elementos primordiais da religiao que professajnos. 
Enquanto ideologia, a religiao era entao coisa dos doutores da Igreja, cabia aos 
irmaos o lado emblematico e magico da religiao (REIS, 2004, p.61). 
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CAPITULO 4 

A M O R T E E SEUS RTTOS DE PASSAGEM 

4.1- As procissoes religiosas: atos de festejar a vida e a morte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir dos compromissos, tentamos refazer os caminhos percorridos pelas pelos 

irmaos nas procissSes e quern fazia parte da estrutura devocional, alem das hierarquias 

internas existentes nas irmandades, pois nem so de lazer e devocao viviam os irmaos. As 

hierarquias internas das irmandades eram praticadas e constantemente reforcadas durante as 

festas, quando os irmaos associados que ocupavam cargos importantes, como juizes, 

procuradores, escrivao, tesoureiro e irmaos de mesa se posicionavam em lugares de prestigio 

e carregavam os simbolos religiosos durante o cortejo ludico e devocional que, as vezes era 

motivos de disputas, e no caso das irmandades dos negros, existiam ainda a disputa para a 

eleicao do rei e da rainha, principe e princesa. 

Levando em consideracao ao que ainda hoje ocorre nas centenas de cidades espalhadas 

pelo Brasil e em particular no Nordeste, e tentando fazer uma comparacao com as procissoes 

que ocorreram no seculo XIX nesta provincia, podemos perceber que geralmente as 

procissoes percorrem as principals ruas da cidade ou vila, e termina geralmente no ponto onde 

comecou, ou seja, em frente a Igreja, ali a imagem da devocao era mais uma vez venerada e 

cultuada. No compromisso da irmandade do Rosario dos homens pretos da Parahyba do Norte 

no artigo 49° diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Na tarde d'este dia, bem como naprimeira dominga de outubro deverd a 

Irmandade sahir pelas ruas, cantando o tergo do sanlissimo Rosario. Esle acto deve ser feito 

com toda a solenidade, respeito, e decencia.
67 

No caso das irmandades de negros, iniciava-se mais um ritual, qual seja, a eleicao para 

a coroacao de reis e rainhas, a partir dos quais recriavam uma referenda para a reconstrucao 

de identidades e para o exercicio de relacoes de poder entre eles. A historiadora Marina de 

Mello e Sousa (2006) nos traz importante informacao sobre estas eleicoes; 

6 Irmandade de Nossa Senhora do Rosario dos homens pretos da Cidade da Parahyba do Norte. Arquivo 
eclesiastico da Paraiba/fundo Chancelaria/Serie documentos de irmandades e associacoes Pias. 
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As eleicoes de reis negros, sobre as quais so encontramos pistas mais consistentes 
para o final do seculo XVIII e para o seculo XIX. deram-se predominantemente no 
ambilo das "irmandades de homens pretos" - associacoes leigas formadas por 
negros, escravos, forros ou livres, em torno de um santo protetor e de um altar no 
qual este era cultuado. Essas corporacoes cumpriam diversas funcoes de ajuda 
mutua, socializacao e diversao. Mesmo existindo noticias de eleicao de reis por 
grupos de negros que nao estavam organizados em irmandades, foi nesses espacos 
que se desenvolveu a festa de reis negros. (SOUSA, 2006, p. 183). 

Acreditamos que os candidatos a tais postos deveriam pertencer a irmandade e estar em 

dia com o cumprimento de seus deveres expostos nos compromissos e/ou estatutos68. Deste 

modo, poderiam participar da eleicao e partir dali formava a nova corte que se renovava 

anualmente, e talvez por ser um cargo de responsabilidade e prestigio este fosse disputado por 

muitos, pois tal cargo era muito cobicado. 

A partir de nossas fontes, ou seja, os compromissos passaram a constar que quando 

havia a renovacao do membro que o ocupava, os irmaos passavam a entrar em disputas que 

expunha indicios de que a construcao de uma identidade entre eles nao era tao homogenea 

assim, isso nos permite pensarmos, que as recriacoes culturais e identitarias sempre de forma 

plural, pois o perfil dos membros das irmandades era muito variado e as irmandades 

congregavam etnias diversificadas em um mesmo espaco. O compromisso da irmandade do 

Rozario da freguesia de Campina Grande datado de 1846 no seu capitulo 1° informa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Serdo 

admitidos para irmdo n 'esta irmandade todas as pessoas livres, libertos e escravos de cor 

preta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qualquer naqdo que seja, huma vez que professem a religiao catholica apostdlica 

romana e se achem habitados para receber a sagrada comunhao. (grifo meu). 

Como vemos, o universo das relacoes entre os negros membros de irmandades embora 

solidario, em alguns momentos este clima tranquilo era quebrado por disputas de poder. 

Apesar de haver solidariedade entre os irmaos, afinal era o que os levava a estar juntos, a 

sociabilidade vivenciada por eles tinha seus momentos de tensao. Nao que os conflitos 

quebrassem a solidariedade entre os irmaos, mas podia enfraquecer seus lacos identitarios e 

culturais. 

5 8 Entre alguns desses deveres constant nas fontes (os compromissos), o de freqiientar as missas, participar das 
festas e procissoes, acompanhar os irmaos de sua irmandade quando falecerem. alem de pagar a contribuicao de 
sua entrada na associacao e suas anuidades. 
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O costume de se coroar reis no Brasil e uma tradicao que remonta ao Imperio do 

Congo e suas relacoes com o reino de Portugal ao longo dos seculos X V I e XVTI, e expandiu-

se pela America portuguesa com novos significados ao longo dos seculos XVLE e XIX. Sobre 

esta tradicao secular transportada pelos africanos para terras brasilicas, Marina de Mello 

Souza nos informa que: 

Costume presente em Portugal desde o seculo XVI, a eleicao de reis negros se dava 
fundamentalmente nas irmandades de homens pretos, que tinham na maioria Nossa 
Senhora do Rosario como orago, mas tambem Santa Ifigenia, Santo Elesbao, Sao 
Benedito e outros de menos incidencia [. . .] Envolvendo sempre a escolha de um 
rei e a comemoracao festiva de sua ascensao ao cargo, esse costume assumiu formas 
que variaram de caso a caso, assim como ao longo dos anos. (SOUZA, 2006, p.207). 

A partir dos compromissos, podemos observar que era no interior das irmandades de 

Nossa senhora do Rosario que os reis e rainhas eram eleitos, aspecto que evidencia as relaeSes 

dessas instituicoes com o universo do sagrado. Portanto, era no seio de suas irmandades que 

os negros tinham encontrado abrigo para manter seus costumes, praticas devocionais e suas 

festas. Como afirma Roger Bastide69; 

O sincretismo religioso se fez dentro das confrarias e e ah que se mantem a tradicao 
africana, pela possibilidade de uniao e de conservacao da propria lingua e por outros 
fatores semelhantes, na"o podemos esquecer que essas associacoes deram ao negro 
uma oportunidade de manifestar sua religiosidade, unindo os santos catolicos aos 
seus, as tradicdes e crengas dos brancos as suas. O negro encontrou nas confrarias 
oportunidades de reavaliar e desenvolver suas tendencias misticas e associativas, dar 
vazao ao seu sentimento religioso e social, (apud, SCARANO, 1978, p. 112) 

Embora nao tenhamos fontes seguras para fazer tal afirmacao, acreditamos que depois 

de realizadas as eleicoes, as festividades continuavam pela tarde e noite adentro, com seus 

batuques e "dancas teatrais" como assinalou Roger Bastide, que faz uma bonita e interessante 

descricao de um ritual que envolve alegria, poder, guerra, morte, ressurreicao, e hibridismo 

cultural. Vejamos entao; 

Essas dangas sao de tres tipos: os cortejos, que constituem verdadeiras procissoes da 
corte africana (rei, rainha, porta-estandarte, damas da corte), acompanhados de 
tamborileiros, que desciam para a cidade para dangarem diante das casas dos 
notaveis; as procissoes, com as embaixadas, em que o rei e a rainha do Congo se 
instalam na praca piiblica a fim de receberem as embaixadas dos reis de Angola, 
Mogambique e, particularmente, a rainha Ginga; enfim, em mtirna versao, o 
embaixador, vindo de tun povo pagao, traz ao rei do Congo cristao a escolha entre a 
submissao e a guerra, o rei do Congo escolhe a guerra; trava-se uma grande batalha 

BASTIDE. Roger. As religjoes negras no Brasil, Sao Paulo: Pioneira/Edusp, 1971. 
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entre dois grupos de dancarinos e, durante tal batalha, o filho do rei do Congo e 
morto. apela-se para um feiticeiro (Quimboto) que ressuscita o mono: a batalha 
recomeca, os pagaos sao, finalmenle, vencidos e pedem, entab, o batismo cristao. A 
festa acaba com canticos em honra da virgem e dos santos de "cor" (BASTIDE. 
1974, p. 169-172). 

De fato, podemos observar que constava nos estatutos de muitas irmandades de Nossa 

Senhora do Rosario a eleicao para o coroamento de reis e rainhas, assim como as festas e 

dancas que realizavam tanto nas igrejas como nos adros laterals. Vejamos o que diz os 

compromissos de duas irmandades do Rosario localizadas em espacos geograficos diferentes, 

uma no litoral (hoje conhecida como Brejo) - Irmandade de Nossa senhora do Rozario da 

Villa D'Alagoa Nova (1859), e a outra localizada no sertao (hoje Agreste da Borborema) -

irmandade de Nossa Senhora do Rozario dos homens pretos da freguesia de Campina Grande 

(1846); 

A primeira no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA artigo 12° afirma; 

Todos os irmaos de qualquer sexo, qualidade, e condicao, que por sua devocao 
quiserem servir como juizes ou juizas, Reis ou Rainhas serao admitidos nas eleicoes, 
precedendo consentimento dos senhores para os escravos; pagando cada pessoa livre 
ou liberta dose mil reis. pelo juizado para que for eleita; e oito mil reis pelo Reinado: 
e se for escrava, pagara a metade de qualquer das mencionadas quantias. 
Artigo 14° - Na primeira dominga depois da Festa de Nossa Senhora do rosario 
comparecerao na Igreja os Irmaos e irmas que tiverem sido eleitos Reis e Rainhas, 
assim como os Juizes, aqueles para serem coroados, e estes para receberm as suas 
varas, e com taes insignias assistirao a Missa que sera celebrada a custa de suas 
esmollas. e das dos mil reis, e se houver excesso sera aplicado a outras despesas. 

Ja a segunda irmandade no seu compromisso afirma no capitulo 8° - Dos Reis, 

Rainhas, Juizes e Juizas que por suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA devocao o quiserem sen Diz. 

Todos os irmaos, e irmas assim pretos como brancos ou pardos. que por suas 
devocao quizerem servir de Juizes, ou Juizas. reis ou Rainhas serao admittidos nas 
eleicoes, advirtindo que sendo captivos sera a admissao feita com consentimento de 
seos senhores. e pagarao as pessoas livres ou libertos que se constituirem Juizes ou 
Juizas quantia de doze mil reis cada huma. e a de oito mil reis se forem Reis ou 
Rainhas e semelhantemente pagarao metade das quantias designadas para qualquer 
dos referidos cargos as pessoas captivos, que para os exercer se offerecerem: nao 
ficando todavia prohibido o recebimento de huma esmola qualquer mais avantajada. 
se a quizerem espontaneamente fazer. 

O aspecto que nos chama atencao e a semelhanca estrutural do compromisso de ambas 

as irmandades, com caracteristicas muito aproximadas no que se refere a participacao dos 

irmas e irmas, livres ou cativos, alem do pagamento que tinham que fazer para assumir tais 
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cargos, isto implica dizer que, nao bastava ter somente prestigio, ou devocao, tinha que ter 

dinheiro, no caso dos cativos e possivel que seu senhor os ajudasse, ja no caso dos libertos a 

ajuda talvez vinha de doacoes feitas por outros irmaos, pelo trabalho que poderia 

desempenhar no espaco onde morava ou de esmolas, no qual o candidato a Rei ou candidata a 

Rainha sairia pelas ruas em um dia de semana pedindo esmolas para angariar fundos para se 

tornar rei ou rainha, juiz ou juiza. Nao devemos esquecer que estas quantias representavam 

um aumento consideravel nos rendimentos das irmandades. De acordo com Marina de Mello 

Souza, 

As coletas de esmolas por membros das irmandades, era cena comum nas ruas das 
cidades colonias, onde muitas vezes dangas e tambores africanos conviviam com as 
folias, de origem portuguesa, que percorriam as ruas ao som de musica e carregando 
estandartes, recolhendo dinheiro para a realizagao de festas de santos padroeiros. Se 
a coleta de esmolas por parte das irmandades era um costume presente na sociedade 
portuguesa, a atribuigao dessa fungao ao rei (ou ao pretenso candidato a rei) se 
aproximava das tradigoes centro-africanas, facilitando a disposigao da comunidade 
negra em dividir seus parcos recursos com o chefe por ele eleito, sabendo que estes 
voltariam para o grupo nao so sob a forma da festa, mas tambem como harmonia e 
bem-estar das pessoas. garantidos pelo bom governo do rei. Ao ceder parte de seus 
ganhos, a comunidade reforgava sua identidade comum, expressa na figura do 
soberano, que a todos governava . . . (SOUZA, 2006, p . 209-211). 

Em geral a populacao escrava e liberta nao perdia a oportunidade de tocar suas 

miisicas e "batuques" e danear suas dancas. Locais privilegiados para a manifestacao da 

religiosidade popular, Joao Jose Reis viu essas festas como rituals de intercambio de energias 

entre os homens e as divindades, um investimento no futuro, tornando a vida mais 

interessante e segura (REIS, 2004, p. 61-70). Ja Mary Del Priore (2002) analisou as festas 

coloniais procurando focalizar a participacao dos diferentes atores, setores da elite, indios, 

populares, negros e escravos, o que tornava o seu significado bastante multifacetado e 

dinamico: podiam ser um espaco de solidariedade, alegria, prazer, criatividade, troca cultural 

e, ao mesmo tempo, um local de luta, violencia, educacao, controle e manutencao dos 

privilegios e hierarquias. 

Implantado juntamente com a colonizacao portuguesa, gracas ao direito de 

"padroado", este catolicismo formava um sistema "linico de poder e legitimacao", associando 

numa interpenetracao estreita "o Estado e a Igreja", o sagrado e o profano (AZZI, 1977, p. 

39-73). Por isso, como destaca Mary Del Priore, as festas religiosas e oficiais pareciam 
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tambem acentuar a identificacao entre o rei e a religiao, consolidando a alianca dos 

colonizadores (PRIORE, 2002, caps. 2 e 7). 

As procissoes ensejavam atividades festivas, e esse tipo de comemoracao teve sua 

origem na America portuguesa desde o Governo Geral de Tome de Souza, quando chegaram 

os primeiros jesuitas, consistindo em um cortejo de fieis que acompanhava o sacerdote ou 

andores e charlotas. De acordo com Del Priore, 

A difusao das procissoes, em dias de festa religiosa, colocava em evidencia a 
mentalidade das populacdes, que viam no rito processional uma funcao 
tranquilizante e protetora. Intinerarios significativos para a comunidade, cantos e 
litanias somavam-se, ora para coroar as procissoes ordinarias, ora para atender 
necessidades constrangedoras (saude do rei, faltava de chuvas, epidemias etc.) 
(PRIORE,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2002, p. 23). 

A organizacao e a realizacao da procissao estavam, assim como as festas do orago, sob 

controle das irmandades. Portanto sera no periodo pos-tridentino, momento em que os leigos 

ganham gradativamente espaco no interior das irmandades religiosas que a procissao se 

apresenta qual um "templo em marcha". Uma vez que nelas participavam representantes das 

autoridades constituidas, estatais e eclesiasticas, e o povo em geral. Possuiam como 

caracteristicas uma competicao de recursos e de preeminencia social dos seus membros. 

Diriamos, a partir de evidencias dos compromissos, que as representavam, ordenavam e 

distribuiam os grupos sociais no seu interior de maneira hierarquica, ou seja, tornava visivel a 

estrutura da sociedade em que viviam e da propria irmandade. 

As procissoes eram o ponto alto das festas, simbolizando uma miscelanea colorida de 

santos e estandartes, onde havia uma hierarquizacao dos estratos sociais e dos santos pela 

ordem de seus devotos. A respeito dessas distincoes, observamos que, na hierarquia das 

agremiac5es religiosas leigas, africanos e crioulos, pretos e pardos situavam-se sempre nas 

ultimas alas dos cortejos, muito embora houvesse, entre eles, honra, respeito e distincao. 

Nesse sentido, acreditamos que esse foi o criterio adotado pelas irmandades de homens pretos 

em varias vilas, freguesias ou cidade da provincia da Paraiba. Sobre estas hierarquizacoes, 

citemos Antonia Aparecida Quintao (2002)7 0 sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosario 

da Vila de Goiana, em Pernambuco; 

7 0 QUINTAO, Antonia Aparecida. La vem o meu parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e 
em Pernambuco (sec. XVIII). Sao PauJo, Annablume - Fapesp, 2002. 
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Nas procissoes ou enterros realizados pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosario 
da Vila de Goiania - bispado de Pernambuco - saiam inicialmente a Irmandade do 
senhor Jesus dos Martirios, por ser a mais recente, arras dela a irmandade de Santo 
Antonio de Catagerona, em terceiro lugar, a irmandade de Nossa Senhora do 
Rosario (QUINTAO, 2002, p. 111). 

Acreditamos que, nesse caso, vigorava o criterio de antiguidade como uma pratica 

dessas irmandades. Na qual, as mais velhas situavam-se nos lugares mais privilegiados. 

Enfim, podemos dizer que a disposicao da procissao reproduzia a ordem hierarquica e social 

das pessoas envolvidas no evento. Ainda sobre esse aspecto das irmandades, Eduardo 

Hoonaert afirma que: 

Os arquivos das confrarias falam frequentemente de disputas, controversias e ate 
'guerras' entre as confrarias por causas do problema das precedencias nas 
procissoes, por exemplo. ou do intinerario nos cortejos, ou do uso de detenninadas 
alfais e roupas de cerimonias. E afirma sob manto simbolico da religiao revelou-se 
desta maneira a fundamental divisao da sociedade brasileira (HOONAERT, 1991. p. 
96). 

Vale salientar, que em uma sociedade escravista, a disputa em torno da precedencia 

nas procissoes e nas solenidades publicas assumia especial relevancia no que diz respeito, 

particularmente, ao prestigio social e a preservacao de privilegio. Nas palavras de Caio Cesar 

Boschi, "apesar de a procissao representar um momento em que todos os segmentos sociais 

podiam participar, mantinha e perpetuava a hierarquizacao inerente a ordem escravocrata" 

(BOSCHI, 1986, p. 175). Ainda sobre as procissoes, Roger Bastide nos informa que "nas 

procissoes em que desfilavam juntas as confrarias e negros e de brancos, as etnias eram 

nitidamente separadas, apresentando-se da seguinte forma: as confrarias do Rosario ou de Sao 

Benedito eram as primeiras, a frente do cortejo, e as irmandades dos brancos rodeavam o 

palio do bispo ou do paroco. (BASTIDE, 1973, p. 96). 

A procissao, como um texto, passava pelo crivo do Estado e da Igreja. Perante o povo, 

representava a sociedade hierarquizada, tal qual ela devia se constituir. Era uma forma de 

comunicacao e, para isto, utilizavam em sua linguagem os diversos signos de representacao 

do poder real e eclesiastico: as insignias, as vestimentas, os gestos, a retorica, os atributos. A 

ordem que as autoridades civis e eclesiasticas, as confrarias e/ou irmandades e os demais 

segmentos da sociedade desfilavam perante os espectadores seguia uma regra preestabelecida. 
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Acreditamos, portanto, que seria esse o sentido da festa do orago nas vilas, freguesias 

e cidades da Paraiba, onde as procissoes contavam com a participacao de dos irmaos e irmas, 

todas paramentadas, imponentes, tocantes com varios andores e bonitas imagens. Assim, eram 

as procissoes celebradas com freqiiencia e muita alegria. Nesse meio de agitacao, em dias de 

festas religiosas, a mentalidade das populacoes via nesse rito uma funcao tranqiiilizante e 

protetora (PRIORE, 2002, p. 23). A procissao constituia um episodio central destas 

comemorafoes, na medida em que era o unico acontecimento totalmente aberto a populacao e, 

acima de tudo, era um ritual publico, ou seja, acontecia para ser visto e assim desempenhava 

uma serie de funcoes, publicizando muitos aspectos que eram essencialmente privados. 

A partir dos compromissos e das fontes bibliograficas pesquisadas, encontramos 

indicios de que a organizacao das festas dos santos protetores continuava sendo a mola mestra 

da vida das irmandades. Era o momento de afirmar a forca daquela devocao, e de seus 

proprios membros, e de reunir os fundos necessarios para a assistencia, ja que se aproveitava a 

ocasiao para a cobranca das mensalidades atrasadas. O dia da festa tambem era o momento 

solene da distribuicao dos beneficios e caridades. 

A musica era tambem fartamente utilizada durante a procissao tanto para celebrar a 

vida como a morte, e servia nao so para atrair a atencao dos assistentes, sobre algum carro ou 

pessoa em particular, para causar surpresa, mas tambem criar um clima diferente e de 

encantamento. As festas criavam todo um cenario audiovisual, onde o ilusorio e o inesperado 

estavam sempre presentes, isto explica o uso constante de estampidos, tambores, apitos, 

clarins, trombetas, batuques , etc. 

As festas eram tambem ocasiSes em que as autoridades aproveitavam para 

simplesmente manifestar sua presenca. Este ato, aparentemente menor, cumpria importante 

papel. A presenca fisica das autoridades, enquanto encarnacao do proprio poder real deveria 

ser garantia para a imposicao da ordem, uma vez temidos e respeitados. Como nestas ocasioes 

vinham de longe moradores que nao podiam ve-los no dia a dia, era maneira de estender seu 

poder a lugares distantes, onde seu poder nao era sentido com tanta intensidade. Durante os 

festejos aqui analisados, varias autoridades presentes mostraram a preocupacao de se fazerem 

ver, como forma de realcar seu poder. 
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Como a festa devia servir para o relaxamento das tensoes sociais geradas pela 

desigualdade entre as classes, nao interessava ao poder excluir totalmente o povo e relega-lo 

somente ao papel de espectador, por isto mesmo, ao longo da procissao abriam-lhes algumas 

brechas, mas sempre como excecao. Por exemplo, por meio da incorporacao de grupos 

caricatos em uma de suas alas, sempre recebidos com manifestacSes de riso e jocosidade e 

nao com o mesmo respeito com que eram tratados os demais segmentos do desfile. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 - O bem morrer e seus rituais festivos. 

Os elos de solidariedade que as irmandades desenvolviam em vida perpetuavam-se na 

morte. A solidariedade entre vivos e mortos representava na dimensao espiritual o patamar 

mais importante da sociabilidade existente entre os irmaos. A assistencia a alma era uma 

vertente fundamental em todas as irmandades, seja de brancos, pardos ou negros. Ela seria 

talvez, uma das razoes que mais pesava no momento da decisao de integrar uma destas 

associacoes. Falar sobre a morte, suas simbologias e os rituais funebres em torno dela sera 

nosso desafio. 

Enterrar os mortos era uma das obras de misericordia corporais que as irmandades 

levavam muito a serio. Acompanhavam gratuitamente a sepultura e enterravam os seus 

proprios irmaos, devendo os irmaos apresentarem-se em corpo nestes momentos. O defunto 

devia ser acompanhado por toda a irmandade, ocasiao que servia para lhe prestar a ultima 

homenagem, mas tambem solidariedade no momento da passagem. Sepultavam tambem 

gratuitamente a mulher e os filhos menores dos confrades. Enterravam ainda todos os que 

podiam pagar o preco do servico que a irmandade estipulava e que incluia a tumba, a 

bandeira, a cera e as toalhas. A sepultura era paga a instituicao onde esta se localizava. Mas as 

irmandades sepultavam gratuitamente todos os que sendo pobres nao dispunham de meios 

para o enterro. 

Em meio a constituicao do Estado imperial e das preocupacoes sanitarias da primeira 

metade do seculo XLX, as formas assistenciais da praticadas pelas irmandades foram 

gradativamente se transformando. Dentre elas, transformaram-se tambem as formas do bem 

morrer. As preocupacoes com os rituais funebres evidenciam que a morte ainda ocupava 
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espaco importante nas sociabilidades do inicio do seculo XIX. Acreditava-se ainda que uma 

alma bem encaminhada para o alem poderia se tornar uma protecao, ou mesmo um 

intermediario das demandas dos vivos, ao passo que uma alma perdida, que nao cumpriu as 

etapas rituais de separacao dos vivos, por exemplo, uma morte sem testamento, sem o ultimo 

Sacramento, sem enterro, sem missas ou preces, enfim, uma morte solitaria e desprovida de 

cerimdnia, poderia vagar eternamente e assombrar os vivos. 

Este ritual de solidariedade estava ligado a nocao de que a "boa morte" nunca se 

materializava num ato solitario. O medo que acompanhava os homens e mulheres quando a 

morte se avizinhava e a vida se acabava tornava-os pios e aproximava-os dos santos e das 

santas de devocao, a quem solicitavam que intercedessem junto de Deus a seu favor. O temor 

da morte, no entanto, nao deve ser visto como o medo sem controle. 0 grande medo era 

mesmo morrer sem um piano, o que para muitos incluia a feitura do testamento. A preparacao 

facilitava a espera da morte e aliviava a apreensao da passagem para o alem. (REIS, 1991, p. 

As irmandades adequavam os enterros ao servico que lhe era solicitado. Os seus 

membros tinham um tratamento diferenciado. Desde logo pela forma como o seu obito era 

comunicado a irmandade e em particular a toda a comunidade. O dobre do sino tocava 

diferentes dos costumados e que a comunidade identificava. Depois era ordenado que 

corressem campainhas manuais pelas principais arterias da vila ou da cidade dando contas da 

partida do irmao ou irma daquela referida irmandade. 

Os irmaos eram enterrados numa tumba melhor, acompanhados com uma bandeira que 

lhes estava especialmente destinada e os mesarios apresentavam-se com todas as insignias 

proprias destas ocasiSes. Tratava-se de um cerimonial pomposo e formal. O compromisso de 

1618 da Misericordia de Lisboa determinava ainda que os confrades rezassem 14 Padres 

Nossos e 14 Ave Marias, enquanto iam ao lado do seu irmao7 1. O acompanhamento da 

irmandade estava garantido e os faltosos eram sancionados, podendo a pena ditar a sua 

expulsao. Contudo, se o defunto integrasse outras confrarias, contava igualmente com a 

solidariedade de outros irmaos que se mantinham a seu lado neste momento tao dificil. 

Compromisso da Misericordia de Lisboa.... p. 49. 

95). 
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Mesmo nao sendo seu membro, podia ainda recrutar outras confrarias para o cortejo funebre, 

mediante pagamento do servico. 

Era, pois, frequente os homens e as mulheres de posses terem nos seus funerais varias 

irmandades que integravam ou que convocaram para esta ocasiao. Pertencer a uma confraria 

significava adquirir a acao protetora da irmandade em vida, um funeral assistido e alguns 

sufragios que estas instituicoes mandavam celebrar pelos irmaos defuntos. A garantia do 

sepultamento parece ter sido uma grande obsessao das pessoas de cor que faziam parte das 

irmandades. 

Estes momentos, plenos de simbolismo, eram geradores de sociabilidades que nao 

coincidiam com as oportunidades de convivio surgidas no dia-a-dia. Obedeciam a um 

calendario distinto, combinavam outros grupos sociais e alargavam as redes de fraternidade e 

de convivio entre os homens. Era atraves do espirito de uniao que se desenvolvia o sentimento 

de pertenca e se fortalecia a coesao destas "familias de devotos" e de irmaos piedosos. 

A pertenca a irmandade conferia ao irmao prestigio e poder, ao mesmo tempo em que 

abria portas para ocupar espacos de sociabilidade que de outra forma estavam vedados, 

principalmente aos negros cativos, dai toda uma importancia de participar da irmandade. Se 

por um lado isso era uma razao que motivava a adesao, contribuia simultaneamente para 

reforco da identidade da instituicao, aumentava a coesao do grupo, promovia a admiracao e a 

estima da comunidade, ao mesmo tempo em que fazia aumentar o orgulho de quern as 

integrava e desenvolvia relacdes interpessoais. Estes atos promovidos pelas irmandades e que 

proporcionavam momentos de sociabilidade eram planificados para engrandece-las e 

ocasionar maior poder, respeito e gloria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 - Dos enterros e o ultimo jazigo. 

Sob a otica dos funerais, a crescente consciencia da individualidade e acompanhada 

pela exacerbacao das formas e dos sentimentos nas cerimonias funebres. Esta ultima, o 

momento mais importante da busca pela salvacao da alma. A suntuosidade das cerimonias, 

preces e os ritos, que atuavam nesse momento como instrumentos auxiliares da batalha 
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individual, eram exclusivas dos segmentos mais abastados da sociedade, estabelecendo-se, 

portanto, uma diferenciacao entre as praticas funerarias dos ricos e dos pobres, brancos e 

negros. Proporcionar tambem as camadas menos abastadas a possibilidade de desfrutar de um 

funeral dotado dos requisitos minimos para favorecer o encaminhamento do defunto a 

salvacao era, uma acao de grande significado caritativo. O historiador Philippe Aries (1977)7 2, 

afirma que desde o seculo XV ja existia praticas caritativas dos funerais. Segundo ele; 

As confrarias, criadas para praticar todas as obras de caridade, vieram a considerar, 
nos seculos XV e XVI, a assistencia as exequias como uma de suas funcoes 
principals. Uma pessoa se toma membro de uma confraria por dois motivos: para 
beneficiar com as preces dos comrades o dia de sua propria morte e, em seguida, 
para assistir com suas proprias preces aos outros defuntos, assim como em 
particular, os pobres que sao privados de todo meio material de adquirir 
intercessores espirituais (APJES, 1977, p. 78-79). 

Alem disso, ao ingressar nas Irmandades, o homem cristao, seja ele branco ou negro, 

livre ou cativa assegurava para si e para seus familiares uma cerimonia funebre crista e que 

era prestigiada pelos demais membros da irmandade que, por meio das oracoes, intervinham 

tambem no destino de sua alma. Alias, era uma obrigacao de todos os irmaos comparecerem 

ao cortejo funebre, como bem ressalta o compromisso da irmandade de Nossa Senhora do 

Rosario da capital da Provfncia do Norte de 1867,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capiculo 15° - Dos enterros: 

Artigo 43° - O Irmao de Mesa e mesmo o que nao for, sabendo que a Igreja chama 
Irmaos para accompanharem ao seo ultimo jazigo o Corpo de qualquer irmao. que 
tenna fallecido devera comparecer na Igreja para salur com a Irmandade. 
Artigo 44° - Concluido o enterro, e depois que houver a Irmandade voltado a Igreja, 
o Juis convidara aos irmaos que acompanharao o enterro e os que na Igreja se 
acharem para resarem tr~es Padres Nossos, e tres Ave Maria a Paixao Sagrada de 
Nosso Senhor Jesus Chisto em suffragio d'alma do Irmao que facou sepultado. Este 
exerciccio deve ser praticado diante do Rosario, e feito com o maior acato, e 
respeito. 

As Irmandades tinham suas funcoes muito bem defmidas estatutariamente e eram elas 

que procuravam dar assistencia aos irmaos, mais do que aos confrades e seus familiares, 

ambicionando cuidar de todos os que necessitassem de auxilio, incluindo-se aqui a ajuda 

espiritual consubstanciada na celebracao de missas que retirariam as almas pecadoras do 

Purgatorio. E parte fundamental dessa religiosidade a ideia europeia de purgatorio que ganha 

dimensao no mundo colonial e imperial. Intermediario entre o ceu e o inferno, em que as 

7 : .APJES, Philippe. Historia da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro; Francisco Alves, 1977. 
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almas penetravam ate o Juizo Final, e desenvolvido pelo europeu para resolver o problema da 

irreversibilidade de seu destino, o purgatorio amoldou-se ao mundo colonial resolvendo, ou 

pelo menos acomodando a natureza contraditoria do mesmo. A ideia de purgatorio adquire 

funcionalidade para as duas principals categorias sociais do mundo colonial - o homem 

branco e o escravo, respectivamente, como bem assinalou Maura de Mello e Souza (1986);7 3 

[...] homogeneizar a populacao atraves da catequese e produzir generos rentaveis no 
mercado externo eram as duas grandes modalidades purgatorias do purgatorio 
colonial, e deveriani ser levadas a cabo a ferro e fogo, misturando sangue, suor e 
lagrimas, dispensando -paradoxalmente - a docura e nao medindo o rigor necessario 
a consecucao desta tarefa maior. (SOUZA, 1986, p. 78-79). 

O compromisso das Irmandades revela uma hierarquia religiosa muito comum no 

interior dessas entidades, aqueles que tivessem exercido cargos administrativos, como juizes, 

tesoureiros, secretarios e mordomos ou mesmo os cobicados cargos de reis e rainhas, seriam 

destinadas honrarias mais vistosas por ocasiao de sua morte. Caracteristica marcante que 

regem as irmandades sao as ajuda mutua, os socorros aos enfermos, presteza e organizacao do 

funeral e enterro dos irmaos. Citemos como exemplo o compromisso da irmandade do rosario 

da Villa d'Alagoa Nova de 1859, delibera nos artigos 7° e 8° sobre os enterramentos dos 

irmaos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Artigo 7° - A Irmandade he obrigada a mandar celebrar annualmente huma capella 
de missas por todos os seus irmaos -vivos e defuntos, a mandar tocar seis signaes por 
ocasiao de morte, e dar-Ihes sepultura de grades abaixo, salvo se ocuparem 
cargo na Irmandade, porque em tal caso serao sepultados de grades a cima. 
(grifos nossos). 

Artigo 8° - Ao toque do signo ou de campainha por falecimento de qualquer irmao 
reunir-se-hao na Igreja os Irmaos para em corporacao, vestidos com seus habitos 
proprios acompanhando a Cruz com velas se dirigirem ao lugar onde estiver 
depositado o cadaver, e o condusiram da mesma forma a sepultura; e se o finado 
tiver sido Mesario no anno de seu falecimento sera sepultado com a pompa que for 
possivel. 

Ainda a respeito dos sepultamentos e dos cortejos funerais, Mello Morais Filho, relata 

que: 

Nao sendo o finado lotalmenle miseravel, possuindo bens ou dinheiro, as pompas 
funebres tornavam-se regulamentares, e tanto mais ruidosas quando se tratava de 

SOUZA, Laura de Mello e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O diabo e a Terra de Santa Cruz: feiticaria e religiosidade popular no Brasil 

colonial, Sao Paulo, Companhia das Letras. 1986. 
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a]gum personagem ilustre entre eles, tais como reis e rainhas e principes de raca (...) 
nessas cerimonias, sempre atraentes pela originalidade, os infelizes africanos 
manifestavam a seu modo a dor profunda que os acabava de ferir, a desolacao da 
tribo vendo-se separada de um dos seus membros. (...) A Igreja da Lampadosa, que 
em 1830 era servida pelo clero negro e pertencia a uma irmandade de mulatos, 
constituiu-se a necropole fidalga dos africanos desta cidade, e diante do adro vinham 
parar os funebres prestitos, executando o seu ritual lugubre no meio de alaridos 
selvagens e dancas funerarias. O acompanhamento era o mais atroador e rude, nao 
deixando por isso de revelar uma fisionomia especial de costumes singulares e 
primitivos. (FILHO, 2002. p. 187-188) 

Em se tratando do seculo XLX e tentando fazer uma relacao entre o que aconteceu no 

Rio de Janeiro e na provincia da Paraiba no mesmo seculo, podemos supor a grande 

preocupacao que as irmandades tinham com os irmaos tanto vivos quanto depois da morte 

principalmente, quando o autor menciona que a procissao seguiria o feretro ate a Igreja da 

Lampadosa, local conhecidamente frequentado por escravos, libertos e mulatos. O relato de 

Mello Morais revela a importancia das relacoes hierarquicas no seio das irmandades, bem 

como o espirito festivo e as formas "atraentes" com que os negros celebravam a passagem 

para o mundo dos mortos, momento de pesar e ao mesmo tempo ludico e de festa. 

Eduardo Hoornaert nomeou a religiosidade criada no Brasil de "cristianismo moreno", 

pois este assumiria um carater mestico, de adaptacao as outras culturas nao-europeias, pagas, 

com as quais manteve contato74. Essa atitude devocional, segundo Hoornaert, "amorenou" o 

cristianismo brasileiro. O autor afirma que, embora as confrarias tenham exercido importante 

papel no campo social, cultural e politico, deve-se considerar que a sua obra mais duradoura 

teria sido, 

[...] morenizar o imaginario cristao neste pais, ou pelo menos a de iniciar o processo 
de tornar o imaginario menos estrangeirado ou importado. As imagens brancas (de 
'olhos azuis') que nos vieram da Europa foram se tornando morenas com o tempo, 
pintadas por rnaos morenas e beijadas por labios grossos. (HOORNAERT, 1990, p. 
96) 

Assim, as imagens de Nossa Senhora do Rosario, Sao Benedito e Sao Jorge, por 

exemplo, teria sido africanizada em detrimento das "morenizadas" Nossa Senhora de 

Aparecida ou Nossa Senhora de Nazare em Belem do Para75. Num sentido equivalente, Roger 

Bastide atribuiu aos jesuitas uma postura complacente, pois estes nao consideravam 

7 4 HOORNAERT, Eduardo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O cristianismo moreno do Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 1990. Hoornaert nao deixa 

contudo de mencionar o ambiente violento em que esse cristianismo teria sido forjado. 
7 5 Idem, p 96. 
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necessaria a ruptura dos conversos com alguns costumes anteriores. Segundo ele gerou-se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"um catolicismo negro que se conserva dentro das confrarias e que, nao obstante a unidade 

dos dogmas e dafe, apresenta caracteristicasparticulares'"
6 

Podemos afirmar que esse processo de "morenizacao" devocional do qual nos fala 

Hoornaert, foi acompanhado de perto, especialmente a partir dos setecentos, por elementos 

produzidos nesse contexto devocional: os pardos. As muitas "maos morenas" que pintaram as 

imagens se apropriaram de algumas devocoes e juntaram-se em irmandades proprias que 

tinham como devocao muitas vezes a mesma Nossa Senhora do Rosario, que de homens 

pretos, passava agora a protetora dos homens pardos. Tambem nesse periodo surgem 

associadas aos pardos, as Irmandades de Nossa Senhora da Conceicao e Nossa Senhora do 

Livramento e das "virgens morenas" de Guadalupe e Amparo. 7 7 

Em seus estatutos algumas vetavam a presenca de pretos, como e o caso, por exemplo, 

da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos da Vila de Serinhaem em 

Pernambuco, alegando que estes ja possuiam o Rosario para sua propria devocao e que sua 

admissao poderia criar discordias e um menor zelo por parte dos irmaos pardos; em 

contrapartida, os mesmos pardos eram aceitos em algumas irmandades de pretos, nao obstante 

* 78 

com restrieoes. Porem no caso das irmandades paraibanas, podemos dizer que se nao todas, 

mais a maioria delas permitia a entrada de irmaos pardos em suas confrarias, o compromisso 

da irmandade do Rosario da povoacao da Taquara de 1866,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo 1° - Do pessoal da 

Irmandade; artigo 1° - Todas as pessoas de ambos os sexos de cor preta ou parda, livres ou 

escra\'OS com tanto que prqfessem a Religiao Catholica Apostolica Romana, poderao ser 

admitidas na Irmandade. Este e apenas um exemplo de irmandades paraibanas que aceitavam 

irmaos de outra cor, independente de branco, preto ou pardo. 

Os elos de solidariedade que as irmandades desenvolviam em vida perpetuavam-se na 

morte. A solidariedade entre vivos e mortos x_epresentava na dimensao espiritual o patamar 

mais importante da sociabilidade. A assistencia a alma era uma vertente fundamental em 

todas as irmandades. Ela seria uma das razoes que mais pesava no momento da decisao de 

BASTIDE. Roger. As religioes africanos no Brasil. Sao Paulo: Pioneira, 1985, pp. 171-172. 
7 7 TINHORAO, Jose Ramos. As festas no Brasil Colonial. Sao Paulo: Editora 44, 2000, p, 97. 
78 -

QUINT AO, Antonia Aparecida. La vem o men parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e 

em Pernambuco (seculoXVIII), Sao Paulo: FAPESPiAnnablume, 2002. p.96. 
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integrar uma destas associacoes. Os que podiam, inscreviam-se em mais do que uma 

irmandade para usufruirem mais beneficios espirituais. 

Enterrar os mortos era uma das obras de misericordia corporais que as irmandades 

levavam muito a serio. Acompanhavam gratuitamente a sepultura e enterravam os seus 

proprios irmaos, devendo-as apresentarem-se em corpo nestes momentos. O defunto devia ser 

acompanhado por toda a irmandade, ocasiao que servia para lhe prestar a ultima homenagem, 

mas tambem solidariedade no momento da passagem. Sepultavam tambem gratuitamente a 

mulher e os filhos menores dos confrades. Enterravam ainda todos os que podiam pagar o 

preco do servico que a confraria efetuava e que incluia a tumba, a bandeira, a cera e as 

toalhas. O compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da freguesia da Campina 

Grande ereta em 1846 nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capituio 6° - Sobre o enterramento dos irmaos, afirma: 

Quando morrer algum irmao ou irma e a morte for annunciada por sinaes de sino ou 
campainha. se reunirao nesta Santa caza os irmaos para que saia a irmandade em 
ordem acompanhando a cruz com suas vestes brancas, e velas, a qual se dirigira com 
toda a decencia e sentimento a caza onde estiver o cadaver do irmao ou irma, e o 
acompanhara ate a igreja onde for enterrado, e morrendo algum no anno em que 
estiver servindo de mezarios, sera enterrado com toda a pompa possivel e todos os 
irmaos e irmas lhe rezarao por sua alma hum rozario, esta caridade de suflragio 
devera tambem ser extensiva a todos os irmaos fallecidos. 

Neste mesmo compromisso, tambem e exposto as penalidades para aqueles irmaos que 

nao acompanharem o corpo do irmao ou irma falecida, ou se comportar de forma indecorosa 

ou amoral dentro e fora da irmandade. O capituio 12° - Sobre a desobediencia ou 

immoralidade de qualquer irmao; 

S 1° - Os irmaos que estiverem nesta Villa que nao forem acompanhar o irmao ou 
irma que houver fallecido. 
SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° - Os que nao pagarem os seos annaes lendo meios de o fazer, e se tornem no 
todo omissos, apezar de lhes ser exigjdo o pagamento. 
S 11° - Os que viverem escandalosamente sem tomar a Deos e sem respeito ao 
publico, passando a vida em vicios que offendao o credito dos mais irmaos e forem 
castigados em juizo por algum delicto infame. 
Conclui: Por todas estas culpas serao primeiramente admoestados por tres vezes 
pelo juiz e mais irmaos, sem mais junta alguma mandar risca-los de irmaos. e assim 
succedendo e os irmaos reprovados mostrarem emenda, requerendo para de novo 
serem admittidos se mandara logo fazer o respectivo assento de admissao, pois a 
nossa vontade e que todos se aproveitem das gracas, privilegios e indulgencia de que 
gozamos e de que podemos gozar. 
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Como podemos perceber na passagem acima, existia por parte da irmandade uma 

preocupacao com a reputacao da irmandade e de seus irmaos e irmas, alem da cobranca pela 

presenca destes nos enterramentos e festas por ela patrocinadas e isto esta posto ja nos seus 

estatutos. As irmandades cuidavam nao so da sua estrutura fisica, como tambem da moral e 

dos bons costumes de seus integrantes, uma clara demonstracao de controle social, como 

tambem das regras de comportamento e convivio social. 

Os ritos de passagem perpassavam a vida das pessoas desde o nascimento, mas era na 

morte, principalmente na hora do enterro que podemos identificar de forma mais visivel os 

grupos sociais envolvidos em tal evento. O enterro era um meio de assegurar que o irmao 

estava indo a direcao predeterminada, estando seu destino devidamente sob controle. Para que 

o ritual simbolico se completasse, fazia-se necessario o maio numero de oracoes para que a 

alma do falecido ganhasse o piano celestial. 

Percebemos que na hora da morte era reservado aos irmaos uma posicao de destaque 

quanto aos locais onde seus corpos seriam sepultados. Aos irmaos, era garantida toda 

assistencia quando dos rituais funerarios. Certos que eram numa vida apos a morte, o desejo 

da salvacao da alma e tao presente quanto o cotidiano que viviam. Se existia a promessa de 

que uma vida apos a morte seria menos complicada e mais aliviada que sua existencia na terra 

restava aos irmaos ou irma assegurar o usufruto da felicidade eterna. 

O ato de morrer, talvez seja o mais intimo da existencia humana, quase sempre era 

transformado em ocasiao publica, onde a diferenciacao social tinha que necessariamente 

perpassar a vida. Logo, os enterros, ao longo da historia vao se tornando cada vez mais 

pomposos, mostrando o poder aquisitivo de uma pequena parcela da populacao e de alguns 

poucos privilegiados. Portanto, pertencer a uma irmandade tornava-se importante, ate mesmo 

na horta da morte. 

E importante ressaltar, que quanto mais alta fosse a posicao social ocupada dentro da 

irmandade ou na sociedade, mais belo seria o ritual mortuario. A nocao de morte estava quase 

sempre ligada a de eternidade, pois quanto maior a suntuosidade do ritual funerario mais 

rapido e mais tranqiiilo sera a passagem para o mundo dos imortais. Os enterros tornavam-se 
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verdadeiras festas populares em que se teatralizava o ritual de passagem, dando ideia de que 

um Deus vencedor estaria a espera das "boas almas". 

Festas em torno de imagens de cadaveres, essas procissoes parecem ter servido de 
modelo para os antigos funerais brasileiros, verdadeiros espetaculos. As procissoes 
do enterro, em especial, teatralizavam o funeral apoteouco de um Deus vitorioso, a 
quern os fieis desejavam reunir-se quando mortos. Imitando-as, os cortejos funebres 
encenavam a viagem rumo a esse reencontro. A pompa dos funerais - e por que nao 
chama-los de festas funebres? - Antecipava o feliz destino imaginado para o morto 
e, por associacao, promovia esse destino. (REIS, 2004, p. 138). 

O espetaculo funebre tinha o objetivo de preencher a ausencia do morto, ajudando na 

reconstrucao da vida sem ele. Buscava-se dirimir a dor sentida, onde se praticava a 

teatralizacao de um Deus vitorioso a quern os fieis desejavam reunir-se justamente porque, 

para encaminhar o defunto preciso acreditar que o equilibrio perdido com a visita da morte 

seria recomposto com a aceitacao do falecido em um piano extraterreno, cumprindo-se a 

promessa de um Deus que havia "vencido a morte". Mas era principalmente na hora do 

enterro que se buscava certificar que o morto havia sido aceito no piano celeste, pois para que 

o falecido tivesse a companhia de anjos e santos, era de suma importancia que os enterros 

fossem realizados em solo consagrado, isto e, dentro das igrejas. (REIS, 2004, p. 140). 

O aparato festivo utilizados nos enterros tambem e narrado por viajantes estrangeiros 

que estiveram em diversas partes do Brasil e acompanharam de perto tais festividades, 

podemos citar como exemplo o viajante e cronista Jean Baptiste Debret79 que foi membro da 

missao artistica francesa por volta de 1816. Este cronista fez uma interessante descricao de 

dois enterros ocorridos no Rio de Janeiro (confira a imagens 1 e 2) e teria ficado surpreso com 

o barulho presente no cortejo. O primeiro de uma negra e o segundo do filho de um rei. 

Vamos a eles: 

(...) o tambor aproveitava essa parada para fazer rufar seus instrumentos. enquanto 
as negras depositam no chao seus diversos fardos, a fim de acompanhar com palmas 
os cantos funebres em honra da defunta transportada na rede (...) a essa ruidosa 
pompa funeraria junta-se o som de dois pequenos sinos, quase coberto pelo ranger 
dos gonzos enferrujados que os suportam (...) 

Embora nenhum ornamento funerario designe a porta da casa do defunto. pode ela 
ser reconhecida. mesmo de longe pelo grupo permanente de seus vassalos que 
salmodiam, acompanhando-se ao som de instrumentos nacionais pouco sonoros, 
mas reforgados pelas palmas dos que os cercam. Estas constituem-se de duas batidas 

7 9 DEBRET. Jean Bapuste. Viagem pitoresca e historica ao Brasil. Belo Horizonte/Sao Paulo; Itatiaia/Edusp. 
1989. 
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rapidas e uma lenta ou tres rapidas e duas lentas; geralmente executadas com energia 
e conjunto. A esse ruido monotono, que se prolonga desde o amanhecer. misturam-
se por intervalos a denotacao de bombas (...) erguem-se o negro fogueteiro. soltando 
bombas e rojoes, e tres ou quatro negros volteadores, dando saltos mortais ou 
fazendo ali mil outras cabriolas para animar a cena. (DEBRET, 1989, p. 178-179). 

Nesse sentido, podemos imaginar o que significava para homens e mulheres nascidos 

na Africa e trazidos para o Brasil e consigo traziam suas religioes, culturas e tradicoes de 

precedencia, inclusive os ritos funebres e concepcoes proprias sobre o alem, serem enterrados 

de forma digna, honrosa e festiva era de fato um momento sublime para suas almas e tambem 

para os parentes e amigos que ficavam. 

Para o africano, viver entre parentes reais tornava-se dificil pelo trauma da escravidao, 

mas morrer numa familia ritual, e com ela passar ao alem, tornava-se possivel participando de 

uma irmandade. O tumulo coletivo da irmandade de negros no Brasil, segundo Joao Jose Reis 

"substituiria, embora imperfeitamente, o tumulo domestico da Africa" (REIS, 2004, p. 198). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EVIAGEM 1 
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I M A GEMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

Site: WWW.bibvirt.futuro.usp.br/imagens/pranchasdebret. acesso: 25/06/2009. 
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Observando as duas imagens acima e os relatos dos viajantes, percebe-se realmente 

um clima de festa que os funerais africanos pareciam transmitir. A passagem para o outro 

mundo poderia, para aqueles negros, ser motivo de contentamento que se expressava por meio 

da danca e do canto, provavelmente como aqueles que os viajantes presenciaram como foi o 

caso de Debret. Ao que parece, o clima festivo e alegre podia ser encarado literalmente como 

tal, se levarmos em consideracao aquele imagem da morte como "passagem" para outra 

dimensao da vida, na qual se realizaria o reencontro com os antepassados. Neste caso, tinha 

realmente motivos para comemorar, e transformar a morte numa grande festa, ou nas palavras 

de Joao Jose Reis, "A morte e uma festa". 

Os irmaos eram enterrados acompanhados com bandeiras, toques de sinos enfim, 

objetos que estavam especialmente destinados ao enaltecimento do irmao morto, e os 

mesarios apresentavam-se com todas as insignias proprias destas ocasioes. Tratava-se de um 

cerimonial pomposo, ludico e festivo. O acompanhamento feito pela irmandade e seus 

membros estava garantido e os faltosos eram sancionados, podendo a pena ditar a censura ou 

ate mesmo sua expulsao. Contudo, se o defunto integrasse outras confrarias, contava 

igualmente com a solidariedade de outros irmaos que se mantinham a seu lado neste momento 

tao dificil. Mesmo nao sendo seu membro, podia ainda recrutar outras confrarias para o 

cortejo funebre, mediante pagamento do servico. 

Portanto, tudo nos leva a crer que era uma pratica comum entre os negros deixarem 

que, nesses momentos de cerimonias funebres as tradicdes africanas aflorassem e buscassem 

reconstruir elementos de sua tradicao. Nesse aspecto, percebemos que no passado escravista, 

"e possivel que uma dualidade entre o publico (ritual catolico) e o privado (ritual africano) 

tenha caracterizado os funerais negros. Porem, esse fato nao impediu que publicamente 

seguissem as regras catolicas (REIS, 2004, p. 160). 

Pertencer a uma confraria significava adquirir a acao protetora da irmandade em vida, 

um funeral assistido e alguns sufragios que estas instituicoes mandavam celebrar pelos irmaos 

defuntos. Estes servicos assumiam tal relevo que muitos homens e mulheres filiavam-se em 

varias destas instituicoes. A adesao estava marcada pelos insistentes apelos que a Igreja 

tridentina nao se cansava de efetuar a todos os seus fregueses, encaminhando-os para os 

altares. 
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Em meio a tantas celebracoes, o cuidado com os mortos se destacava na escala de 

atribuicoes importantes das irmandades de negros, brancos ou pardos, sendo assim, elas 

esmeravam-se na realizacao dos rituais funebres. Portanto, "morrer bem, ser bem enterrado, 

ter todos os ritos da encomendacao, da confissao, da comunhao e o da extrema-uncao, ate a 

preces aos mortos eram encargos das confrarias" (MATTOSO, 1988, p. 149). 

A pertenca a irmandade mais prestigiada conferia-lhes prestigio e poder, ao mesmo 

tempo em que abria portas para aceder a espacos de sociabilidade que de outra forma estavam 

vedados. Se por um lado isso era uma razao que motivava a adesao, contribuia 

simultaneamente para reforco da identidade da instituicao, aumentava a coesao do grupo, 

promovia a admiracao e a estima da comunidade, ao mesmo tempo em que fazia aumentar o 

orgulho de quern as integrava e desenvolvia relacoes interpessoais. Estes atos promovidos 

pelas irmandades e que proporcionavam momentos de sociabilidade eram planificados para 

engrandece-las e ocasionar maior poder e gloria. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Ao estudar as irmandades religiosas, percebemos que elas assumiram desde o periodo 

colonial papel importante na sociedade, no sentido de ser um espaco de agregacao, 

sociabilidades, devocoes, festividades enfim, no qual muitos brancos, negros e pardos 

encontraram nestes espacos o lugar para tecer solidariedades e afetividades, e porque nao 

dizer, tambem, disputas de poder, somando-se a interesses conflitantes, pois nem so de 

solidariedades e harmonia foi caracterizada a convivencia entre seus membros Foram 

tambem, espacos para se produzir novas estrategias de sobrevivencias e reafirmar 

identidades. 

Acreditamos, que as irmandades principalmente de negros, possibilitaram o 

engajamento em acSes que lhes permitiram flexibilizar a rigidez do escravismo, como por 

exemplo, manterem fundos de ajuda mutua, ser enterrados proximos aos seus irmaos com 

honra e dignidade, ajudando-os com proventos oriundos de doacoes e esmolas e o 

reverenciamento diante da morte. 

No decorrer de nossos estudos e analise dos compromissos, pudemos perceber que as 

irmandades de negros, em especial as do Rosario e Sao Benedito acabaram fazendo das 

irmandades espacos sociais em que puderam vivenciar fragmentos de liberdade em retalhos 

de tempo, negociando com seus senhores estes pedacos de liberdade podiam ser vivido com 

alegria e festividade, logicamente que esta efemera liberdade despertava o desejo de uma 

liberdade plena, absoluta. Neste sentindo, as festas devocionais possibilitaram parte da 

dinamica de suas culturas e das relacSes de poder que nao ficaram restritas ao espaco interno 

das irmandades, elas extrapolavam tais espacos. 

Acreditamos que o fato de muitos negros e negras se associarem em irmandades de 

devocao crista e serem submetidos a fiscalizacao da Igreja e do Estado, nao significou o 

abandono de suas culturas religiosas e seu potencial de resistencia ante a escravidao. Suas 

festas podem ser compreendidas tanto como o auge da vivencia religiosa, bem como 

estrategico no esforco de manter suas unioes grupais, sem as quais suas vidas estariam muito 

mais expostas as adversidade do cativeiro e das exclusoes sociais. 
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O destaque dado as festas devocionais e um exemplo de vivencia religiosa, 

caracteristica da cultura barroca, marcada pelo prazer em contemplar a exuberancia das 

imagens, das miisicas, das missas e das procissoes com badaladas de sinos e queima de fogos. 

No caso das irmandades negras, alem disso, tal destaque esta relacionado a propria existencia 

de seus associados, pois os festejos dedicados as suas devocSes Ihes permitiam uma liberdade 

temporaria, fragmentada que se contrapunha a realidade a eles imposta pela escravidao, o que 

ajuda a explicar o seu empenho em organizar e participar da festas. 

Tentamos demonstrar, que as festas devocionais promovidas pelas irmandades foram 

usadas como forma dos irmaos e irmas reforcarem sua aproximacao com sua devocao e 

religiosidade, em que esperavam protecao contra as calamidades da existencia fisica e 

espirituais. Alem disso, no caso das irmandades negras, aquelas festividades e enterros 

favoreceram a (re)construcao de relacoes de poder, solidariedades e identidades religiosa e 

cultural entre seus irmaos e irmas. 
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Arquivo publico do Forum Afonso Campos - Campina Grande. Documentos Manuscritos -

Periodo Imperial. CX- 053. Compromisso Lei 321. 

5.0 - Irmandade do Santissimo Sacramento - Campina Grande - 1869 

Arquivo publico do Forum Afonso Campos - Campina Grande. (OBS: Este compromisso nao 

encontrasse legivel suficiente para maior analise, fruto da acao do tempo e dos cupins). 

6.0- Irmandade de Nossa Senhora do Rosario - Parayba do Norte - 1867 

Arquivo publico da Paraiba - Joao Pessoa. Cx. 055 (Lei 288). 

7.0- Irmandade de N. S. do Rosario - na Villa de Aiagoa Grande - 1874 

Arquivo publico da Paraiba - Joao Pessoa. Cx. 059 

8.0- Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da Villa d'Alagoa Nova - 1859 

Arquivo publico da Paraiba - Joao Pessoa. Cx. 037 
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9.0- Irmandade de Nossa Senhora do Rosario - Erecta na matriz de Nossa Senhora dos 

Remedios da cidade de Sousa - 1859. Arquivo publico / Joao Pessoa - PB - Cx 036 Ano 
1858. 

10 - Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da freguesia de Campina Grande - 1846. 

Arquivo Nacional, Cx 310. Ano 1846. 

PROCESSO C R I M E 

Processo crime datado de 1874 envolvendo a Irmandade do Santissimo Sacramento e o 

vigario loca Callisto Correa da Nobrega. Processo encontrasse sem capa no Arquivo do 

primeiro Tribunal do Juri do Forum Afonso Campos e encontrasse na caixa referente ao ano 

de 1894. 

OBS: Este processo foi encontrado pelo pesquisador Deuzimar Matias de Oliveira e Emerson 

Santos da Cruz em 2007, fruto do projeto: Memoria da Justica Paraibana. (Neste periodo o 

mesmo era coordenado pelo professor Fabio Gutemberg Ramos Bezerra. (In Memorian) 
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