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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os "Borboletas Azuis" de Campina Grande/PB/Brasil alcancaram destaque nacional e ate 

mundial devido a propaga?ao de uma profecia que afirmavam ter recebido do proprio Jesus, 

a qual afirmava a ocorrencia de um diluvio, a nivel mundial, para o dia 13 de maio de 1980. 

O movimento e uma contestacao as transforma96es da Igreja Catolica Romana a partir do 

Concilio Vaticano I I , onde foram tomadas medidas em favor de liturgias mais adequadas a 

cultura de cada localidade e em idioma proprio, assim como mudan9as significativas nos 

textos e na linguagem utilizados na missa e na administra9ao dos sacramentos. A proposta do 

movimento e resgatar o modelo do cristianismo primitivo atraves da pratica da caridade, do 

amor ao proximo e a Deus, em sua espera messianica de instaura9ao de uma nova "idade de 

ouro". A identidade religiosa do movimento se constitui numa especie de 'bricolagem' do 

cristianismo com o espiritismo, sendo sua excentricidade o motivo para os conflitos com a 

Igreja Catolica e com a imprensa local. O presente estudo analisa a trajetoria dos "Borboletas 

Azuis" caracterizando-o como movimento messianico-milenarista, tomando como 

perspectiva teorica os estudos da religiao realizados por Weber, Bourdieu, Queiroz, Giddens, 

Pierucci e Andrade. Nossa metodologia consistiu na realiza9ao de entrevistas com 

remanescentes do movimento e na analise de reportagens de jornais locais e documentos 

produzidos pela sua liderarupa. Dentre as contribui9oes que trazemos, destacamos a discussao 

sobre o carater milenarista, mas pacifico do movimento, bem como sobre as estrategias 

simbolicas de reinterpreta9ao e re-significa9ao da profecia, mobilizadas pelos fieis apos sua 

nao realiza9ao. 

Palavras-chave: Messianismo, Milenarismo, Luta Simbolica. 



AB S T R AC T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The "Borboletas Azuis" of Campina Grande city / PB/Brazil achieved national prominence 

and even worldwide, due to the spread of a prophecy that they claimed to have received from 

Jesus himself This prophecy to asserted a deluge, for the day 23 de may of 1980. The 

movement is a challenge to the Roman Catholic Church ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vatican II, from where measures 

have been taken in favor of liturgies more appropriate to local culture and language, as well 

as significant changes in the texts and languages used in the Mass and in the administration 

of the sacraments. The Borboletas Azuis proposes a revival of the model of primitive 

Christianity through the practice of charity, the delivery of God's love, in its messianic hopes 

to introduce a new "golden age". The religious identity of the movement is constituted by a 

kind of 'bricolage' of Christianity with spiritism. Because of its "eccentricities", ended 

generating a huge controversy that culminated in a double conflict: one with the local press 

and other with the Catholic Church. This study analyzes the imaginary of the "Borboletas 

Azuis", adopting a theoretical perspective inspired on studies about religion done by Weber, 

Bourdieu, Queiroz, Gidddens, Pierucci and Andrade. The methodology we used consisted in 

open interviews carried out with remaining believers and the analysis of local press articles 

and documents produced by their leaders. Among the main contributions of our work we 

stand out the following: the debate on the millenarist but pacific character of the Borboletas 

Azuis; the discussion on the symbolic strategies mobilized by believers in order to rebuild the 

meaning of the religious purpose, after the failure of the main prophecy. 

Keywords: Messianism, Millenarism, Symbolic Fight. 
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Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A religiao exerce uma forte infiuencia sobre a vida dos seres humanos estando 

presente, de uma ou de outra forma, em todas as sociedades de que se tem noticia 

desempenhando papel central na experiencia humana: na forma como se observa, vive-se e 

reage-se ao mundo. 

O interesse da academia pela religiao se reflete na atencao que tem dado a este 

fenomeno, na multiplicacao do numero de publicacoes que buscam dar conta do seu 

crescimento e da variedade cada vez maior de formas de acesso ao sagrado. 

Como nos mostram Teixeira e Menezes (2003:8-9), no Brasil, nas ultimas duas 

decadas registra-se uma mudanca de perspective. Crescent no pais os nucleos de pesquisa 

e de investigagao do fenomeno religioso no dmbito das universidades e das ONGs. Com 

efeito, os estudos da religiao vem se multiplicando nas Ciencias Sociais nestes ultimos 

anos. A sociologia da religiao e uma area cuja produtividade cresce mais do que outras 

sub-areas desta disciplina. Tal produtividade de pesquisa cientifica no Brasil, de acordo 

com Pierucci, (1999) tem obtido um importante avanco tambem de natureza qualitativa. 

Mas esse cenario nem sempre foi assim. Retomando no tempo verifica-se que 

apesar do fenomeno religioso ter recebido desde o surgimento da sociologia uma atencao 

especial
1, essa atencao se dava mais pela tentativa de buscar as causas sociais das grandes 

1 Marx, apesar de sua infiuencia sobre a tematica religiosa, nunca estudou a religiao detalhadamente 

(GIDDENS. 2005:431), e suas ideias originam-se principalmente nos escritos de diversos teologos e 

filosofos do seculo XIX, entre eles, Ludwig Feuerbach. Durkheim dedicou boa parte de sua carreira 

intelectual ao estudo da religiao (Ibid.). Ele nao associa a religiao essencialmente as desigualdades sociais. 

como fazia Marx, mas a relaciona com a natureza geral das instituigdes de uma sociedade (Ibid). Mas. 

dentre os tres autores considerados os fundadores da sociologia, Weber, parece ter sido o que mais se 

preocupou com o fenomeno religioso, e conseqiientemente e o que mais tem influenciado a sociologia da 

religiao (MARIZ, 2003:67). 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 
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mudancas, que estavam ocorrendo naquele momento, do que pela importancia atribuida ao 

fenomeno religioso propriamente dito. 

Como nos assevera Alves (2005:11), a religiao aparece nesse momento [seculo 

XIX] como um fator decisivo para explicar as estruturas e os processos que asseguravam 

a ordem e o controle social nas sociedades humanas. 

Os "classicos" da sociologia interpretaram o mundo modemo como uma nova 

forma de organizacao social caracterizada pela constante desintegracao e mudanca, 

contradicao e luta, ambiguidades e esperancas. No dizer de Marx, um tempo em que tudo 

que e so/ido desmancha no ar (BERMAN, 1986:15). 

A partir de um horizonte tipicamente iluminista, os classicos trataram a 

modernidade como o tempo das tradicoes destronadas. A sociologia classica, portanto, se 

constituiu como uma forma de conhecimento que evidencia o racionalismo como principal 

elemento da modernidade. Para esses autores, na modernidade, interesses praticos e 

racionalmente operados ganhariam proeminencia nas relacoes humanas e a ciencia seria 

pensada como "razao superior" que retiraria o homem do dogmatismo. A razao cientifica 

seria a antitese cognitiva da religiao que tenderia a ser substituida pela sociologia (ou o 

novo mito do progresso cientifico e tecnologico trazido pela modernidade), (ARON, 1999). 

Ou seja, todos imaginavam que, nos tempos modernos, a religiao passaria a ser menos 

importante, [pois], fundamentalmente uma ilusao (GIDDENS, 2005:430). 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 
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Ate bem recentemente a grande maioria dos estudos brasileiros sobre religiao se 

orientou pelo paradigma da secularizacao,
2 dentro do qual os movimentos religiosos eram 

interpretados como formas de oposicao a modernidade. 

Evidentemente, os estudos da sociologia da religiao no Brasil tem atualmente 

avancado muito na abordagem teorico-metodologica do seu objeto, e a ideia de 

Modernidade e religiosidade como realidades incompativeis parece ter sido inteiramente 

deslocada. Ate mesmo quanto aos movimentos religiosos de tipo milenarista, ja ficou 

provado que modernidade e milenarismo nao sao necessariamente excludentes 

(DELUMEAU, 1997:13). 

E certo que as configuracoes institucionais contemporaneas mostram-se 

profundamente alteradas com relacao aquelas vigentes na pre-modernidade. A religiao 

enquanto instituicao tradicional (que gozava de prerrogativas e poderes tais como, ou ate 

mais que o Estado, por exemplo) esta em crise. 

Todavia, como nos mostra Giddens (2005:442), a situacao da religiao nos paises 

ocidentais e muito mais complexa do que sugerem os defensores da tese da secularizacao, 

e isso porque a crenca religiosa e espiritual continua interna e acordando forgas na vida 

de muitas pessoas, mesmo que elas nao escolham o caminho do culto formal atraves da 

estrutura da igreja tradicional. 

E, mesmo que as formas tradicionais da religiao estejam enfrentando certo 

retrocesso, a religiao continua sendo uma forga decisiva em nosso mundo social (Ibid.). 

Novos movimentos religiosos tem-se multiplicado embora muitos deles permanecam a 

margem da sociedade e nao tenham conseqiiencia de peso mi de folego para as 

2 Secularizacao nas palavras de Giddens representa o processo por meio do qual a religiao perde sua 

infiuencia sobre as diversas esferas da vida social (GIDDENS, 2005:437). Para Pierucci (1997:16) significa 

o dcsraizamcnto dos individuos que se efetiva como dessacralizacao da cultura. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 
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instituigoes sociais dominanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (P1ERUCCI, 1997:15). Contudo, isso nao significa que a 

sociedade se secularizou, mas que a religiao esta sendo canalizada para novas diregdes 

(GIDDENS, 2005:445). 

Os movimentos milenaristas, por exemplo, relacionados ao apocaliptismo (Giddens, 

2005), segundo o qual certos eventos do mundo social sao sinais de que o fim do mundo e 

iminente, nas ultimas decadas do seculo XX e inicio do seculo X X I (com a chegada de um 

novo seculo e de um novo milenio) cresceram em tamanho e quantidade (GIDDENS, 

2005:447). 

De acordo com Maristela Oliveira de Andrade (2003), o inicio do Novo Milenio 

para o imaginario ocidental evoca quase instantaneamente mitos e profecias que 

prenunciam desfechos apocalipticos como o final dos tempos e o advento de um novo 

tempo regido por uma ordem divina inspiradora do ideal milenarista. 

Em Campina Grande (PB), entre final da decada de 1970 e inicio de 1980, surgiu 

um movimento do tipo messiancio-milenarista que passou a ser conhecido como 

"Borboletas Azuis". 

Os "Borboletas Azuis" 3 alcangaram destaque nacional e ate mundial - (cf. 

MANCHETE 10/11/1979) - devido a propagacao de uma profecia que afirmavam ter 

recebido do proprio menino Jesus. Esta profecia falava da irrupcao de um diluvio que 

3 "Borboletas Azuis" e a alcunhada atribuida pela populacao de Campina Grande - e consolidada pela midia 

- aos seguidores de Roldao Mangueira em razao dos longos mantos azuis por eles utilizados. Mais tarde, 

esta alcunhada adquire sentido pejorativo, razao pela qual, neste trabalho, sera sempre usado entre aspas. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 
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duraria 120 dias e que teria inicio no dia 13 de maio de 1980
4. A partir do anuncio desta 

profecia, os seguidores do movimento transformaram inteiramente seu cotidiano
5. 

Ate entao, as atividades realizadas na Casa de Caridade Jesus no Horto
6

 se 

restringiam a pratica da caridade e a cura do corpo e da alma atraves de sessoes espiritas 

"bricoladas" com elementos da tradicao catolica, nas quais os membros recebiam a 

incorporacao de santos e padres, principalmente Padre Cicero Romao. Em peregrinacoes 

pelas ruas da cidade de Campina Grande e outras cidades do Estado da Paraiba, o grupo 

anunciava o diluvio profetizado por seu lider, convocando todos a se fazerem presente a 

Casa de Caridade Jesus no Horto para o arrependimento de seus pecados (unica forma de 

escapar da futura catastrofe). Muitos chegaram mesmo a abandonar suas familias; outros 

se desfizeram dos bens materials que possuiam e empreenderam no presente acoes com o 

intuito de apressar a vinda de um novo tempo, que para eles nao demoraria a se 

concretizar. 

Acreditando que brevemente se instauraria uma nova realidade, alguns membros, e 

o proprio lider, conforme divulgado pela imprensa, prometiam, ate mesmo realizar fatos 

extraordinarios conforme noticiaram os jornais da epoca: o Sr. Roldcto Mangueira, havia 

afirmado, hapoucos dias, que iria atravessar o aqude andando sobre as dguas... (Diario 

da Borborema, 26/09/1979). 

4 Essa profecia foi entregue em meacios de 1978. O aviso entregue e enderecado a humanidade em geral 

comunicando sobre o provavel diluvio que aconteceria em 13 de maio de 1980. esta datado de 09 de junho 

de 1978. Ver Anexo 1, p. 159. 
5 Ver ajuntamento de comida pelos membros do movimento na Casa de Caridade Jesus no Horto. Anexo 2, 

p. 160. Muitas pessoas venderam os bens que possuiam a fim de comprar e estocar comida para passar os 

dias, que imaginavam, a terra ficaria inundada. 
6Casa de Caridade Jesus no Horto e 0  nome do templo onde os "Borboletas Azuis" de Campina Grande se 

reunem para a realizacao de suas praticas e rituais religiosos. 

Por bricolagem entendemos a utilizacuo "outra" de elementos postos num sistema atraves de mil '"astucias'" 

dos sujeitos (CERTEAU, 2002). 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 
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A identidade religiosa da Casa de Caridade Jesus no Horto se constitui numa 

especie de bricolagem
8, que em razao de sua "excentricidade" terminou gerando uma 

enorme polemica que culminou num duplo conflito. Por um lado com a imprensa local, e 

por outro, com a Igreja Catolica. 

De acordo com a analise de Weber/Bourdieu a respeito dos agentes religiosos, esse 

movimento em formacao se enquadraria perfeitamente na categoria dos movimentos 

fundados por profetas, um agente religioso que aparece em situacoes extraordinarias, de 

crise, ou a partir de grupos marginais, que produz, por seu discurso ou sua pratica, uma 

nova concepcao religiosa. A legitimidade dessa inovacao nao tem como suporte uma 

instituicao (como e o caso do sacerdote), mas o carisma socialmente atribuido do profeta. 

O carisma pessoal da ao profeta legitimidade para contestar a ordem religiosa (social) 

estabelecida e instaurar uma nova ordem simbolica. Por isso, o profeta e seus discipulos 

tendem a ser combatidos pelos sacerdotes e sao levados a criar uma seita contestatoria, a 

qual nao almeja conquistar ou converter a todos, mas sim, congregar um pequeno numero 

de eleitos . 

Devido a sua constituicao complexa e seu carater aparentemente extemporaneo, o 

movimento dos "Borboletas Azuis" se constitui como um fenomeno rico e desafiador para 

a compreensao sociologica, portanto, de grande interesse academico. 

Respaldada nos estudos de Weber, Giddens, Pierucci e Andrade, sustentamos que o 

movimento religioso popularmente conhecido como "Borboletas Azuis", longe de ser 

extemporaneo, e um movimento atual, inteiramente de acordo com a tradicao historica 

ocidental, uma vez que nesta, sao observados, invariavelmente, a cada final de milenio a 

8 Por bricolagem entendemos a utilizacao "outra" de elementos postos num sistema atraves de mil "astucias"' 

dos sujeitos (CERTEAU. 2002). 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 
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recorrencia de mitos e profecias que prenunciam desfechos apocalipticos, o final dos 

tempos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  advento de um novo tempo regido por uma ordem divina inspiradora do ideal 

milenarista. 

O presente estudo se propoe a "reconstituir" a trama historico-social dos 

"Borboletas Azuis" caracterizando-os como movimento um messianico-milenarista; 

verificar as mudancas ocorridas na Igreja Catolica Romana em decorrencia do Concilio 

Vaticano I I e a desaprovacao dos "Borboletas Azuis" em relacao as mesmas; perceber as 

lutas e/ou conflitos simbolicos travados entre o movimento e a midia, por uma lado, e com 

a Igreja Catolica, por outro; assim como verificar as mudancas ocorridas no movimento 

apos o nao cumprimento da profecia diluviana e sua continuidade no momento atual. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 
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Fundamenta^ao Teorico-metodologica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate o inicio do seculo X X os cientistas sociais estavam convictos de que a religiao 

era um fenomeno em vias de extincao. Mas a realidade mostrou o contrario. Nao apenas a 

religiao continua a existir, como se mostra extremamente dinamica e diversificada na 

modernidade. O universo religioso brasileiro em particular e extremamente rico. Essa 

riqueza tem atraido cientistas sociais, tanto brasileiros como estrangeiros, na tentativa de 

entender o papel da religiao na sociedade humana. Dai o crescente interesse pelo estudo do 

fenomeno religioso na atualidade. 

No caso dos "Borboletas Azuis", alem de ser uma nova religiao e a unica 

originalmente campinense de que se tem noticia, alem de ser bastante curiosa em razao de 

sua aparente extemporaneidade, e embora tenha sido alvo do interesse de alguns 

estudiosos, sua origem e significacao ainda nao foram satisfatoriamente explicadas. 

Um dos estudos sobre o movimento dos "Borboletas Azuis" de Campina Grande e 

o de Norma Suely da Costa Santos (1985) intitulado: Os Borboletas Azuis. A partir de uma 

analise comparativa ela argumenta que o referido movimento nao se enquadra 

perfeitamente nos moldes dos movimentos rusticos analisados por Maria Isaura de 

Queiroz (1976). Para ela, o movimento dos "Borboletas Azuis" nao pode ser considerado 

um movimento messianico e nem mesmo um movimento social. 

Outro estudo a que tivemos acesso foi o de Consorte e Negrao (1984). Os referidos 

autores tambem constatam que o movimento dos "Borboletas Azuis" foge aos moldes de 

sens congeneres classicos... (CONSORTE E NEGRAO 1984:6). Mas ao contrario de 

Santos (1985), nao tentam enquadrar o movimento em nenhum modelo pre-dado. A 

preocupacao deles e a busca das razoes da emergencia de tais movimentos em um 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 
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momento em que o ciclo do messianismo parecia jd ter sido ultrapassado pela dindmica 

da moderna sociedade capitalistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ibid.). 

Consorte e Negrao (1984) centralizaram suas atencoes, sobretudo na visao 

religiosa de mundo do movimento e no que eles, naquele momento, realmente estavam 

motivados a discorrer e que ainda constitula seu principal interesse (Ibid.p.309). Desta 

forma, tal estudo se apresenta como uma preciosa fonte de pesquisa sobre o movimento, 

pois nos propicia, no cruzamento das temporalidades perceber as continuidades e/ou 

descontinuidades do movimento. 

Num prisma um tanto diferente proponho uma abordagem que reconstitua a 

experiencia religiosa do movimento em seu carater singularizante. Uma abordagem que 

ressalte o carater messianico-milenarista do movimento, pois apesar de seu alcance 

relativamente limitado foi capaz de mover fluxos de inquietacao na sociedade 

circuncidante em tao curto espaco de tempo. Tambem ressalte a combinacao original de 

elementos das tradicoes catolica e espirita, que apesar de ja serem tradicoes firmadas por 

muito tempo foram apropriadas e ressignificadas pelo movimento dos "Borboletas Azuis", 

os quais fizeram surgir, dessa bricolagem, algo originario, proprio. Nosso estudo procura 

enfatizar, neste ponto, sobretudo o "ato de crer" (nos apropriando de uma expressao 

certeauniana, 2002) e o modo como se deu a apropriacao e reelaboracao de um sistema de 

crencas milenarmente consagrado (o catolicismo) e a bricolagem com o espiritismo, 

estabelecendo um diferencial com relacao a outros movimentos. Nesse ponto, a 

abordagem certeauniana e seu conceito de uso nos possibilita pensar os "Borboletas 

Azuis" nao como passivos diante das situacoes sociais postas, mas, demonstrando que a 

partir da ressignificacao de tais lugares sociais eles produziram para si uma arte de 

existencia particular. 
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Todavia, como se trata de um movimento em busca de legitimacao, a abordagem 

de Bourdieu (1974/1990) que trata dos conflitos e lutas simbolicas e de Chartier (1990), 

que na mesma linha trata das lutas de representacoes parecem bastante apropriadas para 

discutir as disputas no campo simbolico entre os "Borboletas Azuis", a Igreja Catolica e a 

midia. Procura-se verificar os efeitos do duplo conflito na sedimentacao/fortalecimento 

e/ou enfraquecimento do movimento. Por um lado, a relacao ambigua deste com uma 

tradicao religiosa a qual esta inevitavelmente ligado, mas que e por ela rejeitado e que ate 

certo ponto tambem a rejeita - catolicismo; e por outro, com uma midia sensacionalista 

que ao mesmo tempo em que lhe da visibilidade a ele se opoe, ridicularizando-o - como se 

pode constatar na seguinte passagem da reportagem da Revista Manchete (10/11/1979), 

(...) O Jomal Didrio da Borborema abriu cerrada campanha contra a seita, chamando os 

Borboletas Azuis de desordeiros, ladrdes e enganadores do povo. 

Nesses dois casos o movimento dos "Borboletas Azuis" e atacado e cognominado 

como seita, cuja definicao, de acordo com o estudo de Weber e Troeltsch (apud 

GIDDENS, 2005) e um agrupamento menor e nao tao organizado de fieis, se comparado a 

uma igreja. Geralmente iniciado em sinal de protesto contra o que a igreja se tornou, as 

seitas tem frequentemente o objetivo de descobrir e seguir "o caminho da verdade", 

afastando-se da sociedade que as cerca por meio da criacao de comunidades proprias, onde 

todos os seus membros participam em igualdade de condicoes. 

Todavia, o que se procura destacar e o torn pejorativo, desaprovador. Como nos 

mostra Giumbelli (2002), nao ha um consenso em torno de uma definicao unica de "seita". 

Entretanto, para este autor, uma coisa e certa: o termo possui um indelevel sinal 

pejorativo. As "seitas" sao sempre um "problema" ou um "perigo", eventualmente um 

"flagelo"... Deste modo, o que domina a respeito deste conceito e uma conotaqao 
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francamente acusatdria (G1UMBELLI, 2002:64), - o que facilmente se percebe no caso 

dos "Borboletas Azuis" de Campina Grande. 

A proposta de "reconstituicao" dos episodios vividos pelos "Borboletas Azuis" no 

final da decada de 1970 e inicio de 80, e a retomada da interpretagao do movimento hoje 

procura se contrapor as antigas nocoes homogeneizadoras, lineares e hermeticas (que 

limita a discussao na comparacao com os movimentos messianico-milenarista que 

eclodiram no Brasil no seculo XIX, como o caso de Canudos, Contestado e Juazeiro ou 

mesmo, os que buscam o invariante nestas experiencias). Como nos mostra Bourdieu, a 

verdade de um fenomeno cultural depende do sistema de relagdes historicas e sociais nos 

quais ele se insere (In: MICELI, 2005:XXIX). 

Partimos do pressuposto de que muito embora nao se descarte a infiuencia de 

movimentos anteriores sobre o movimento dos"Borboletas Azuis" de Campina Grande, 

em especial o de Juazeiro e a forte figura do Padre Cicero Romao, o caso aqui estudado e 

um movimento atual e como tal deve ser analisado. Ou seja, como um caso singular, com 

marcas 9 proprias. Nao perdendo de vista sua especificidade historica e/ou sua 

originalidade cultural. 

Como nos diz Marcia Janete Espig (2000:87) muito embora possamos destacar 

a/guns poucos aspectos comuns aos movimentos messidnicos em geral, [aqueles sao] 

suficientes tao-somente para classificd-los desta forma, cada qual possui peculiaridades 

iinicas (...). 

No caso em questao sao marcas particulares, como um final de seculo e de milenio; 

a infiuencia dos documentos e deliberac5es gerais do Concilio Vaticano I I , que na decada 

9 Por 'marca' e preciso entender uma combina?ao objetiva entre pratica e signo, um ponto de intersecao 

entre uma linguagem da sociedade e a enunciacao de uma fe - em suma, uma maneira efetiva de ultrapassar 

a mptura entre uma e outra (CERTEAU 2000:166). 
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de 1970 ja se faziam sentir praticamente em todas as areas da vida eclesiastica e que 

puseram em movimento muitas mudancas; o dialogo singular/proprio, bricolado com a 

tradicao catolica e espirita vivenciadas pelo movimento que desagua no conflito simbolico 

com a midia e a Igreja Catolica; e finalmente, a consequente ressignificacao do discurso 

acerca do diluvio pelos remanescentes do movimento. Todos eles serao aqui analisados 

oportunamente. 

Devo destacar que meu interesse pela tematica surgiu desde o tempo da graduacao 

em Historia, quando, em decorrencia de um trabalho de pesquisa, em visita ao Jornal 

Diario da Borborema, me deparei com uma reportagem sobre o nao cumprimento da 

profecia apocaliptica profetizada pelo movimento. Comentado com a professora de Teoria, 

Auricelia Lopes, e aceita a orientacao por ela, logo estava eu no arquivo do Jornal 

novamente, o que me custou longos meses de pesquisa e transcricao e varias crises 

alergicas. Mas, desde o inicio, me senti afetada pelo estudo do caso. A medida que lia os 

jornais de epoca, muitos questionamentos foram surgindo. Perguntava-me, por que um 

movimento milenarista naquele momento - final de 1970 e inicio de 1980? O que teria 

motivado aquelas pessoas a abandonarem a vida de outrora, os bens materials, muitas 

vezes ate a familia para unirem-se ao grupo a espera de um diluvio? Irritava-me 

profundamente ouvir os comentarios acerca do tema escolhido
10. 

Da visao da midia e da memoria das pessoas que nao compartilharam do "Idioma 

Cultural" (GEERTZ, 1989) do movimento, andei sempre a procura dos "Borboletas 

1 0 Freqtientemente ouvia comentarios desabonadores sobre o tema escolhido, diziam que eu ia estudar o caso 

de um bando de loucos e de um vigarista chamado Roldao Mangueira. 
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Azuis". L i e reli os textos dos jornais. Estes, na maioria das vezes, fortemente carregados 

de preconceito em relacao ao movimento
11. 

Localizei livros e artigos sobre milenarismo, e ai, me descobri no meio de um 

terreno movedico repleto de problemas teoricos e praticos. 

Uma pergunta essencial se colocava: qual a melhor maneira de abordar 

cientificamente os movimentos messianico-milenaristas? 

Tais movimentos, de acordo com Janaina Amado (1978:17), confundem o 

pesquisador; ou, como nos afirma Espig (2000:92), sao, de forma geral, objetos de 

trabalho fugidios. Seu estudo reserva-nos surpresas e complexidades por vezes dificeis de 

ser elucidadas, para as quais item sempre bastam o empenho e o trabalho drduo do 

pesquisador (Ibid). 

Em relacao a esse tipo de movimento social, me recusava, terminantemente, a 

aceitar a ideia outrora corrente de que os fenomenos de misticismo ou messianismo, que se 

convencionou chamar de fanatismo (...) tem um fundo perfeitamente material e servem 

apenas de cobertura a esse fundo (FACO, 1991:47-48). Embora seja inegavel a condicao 

de miseria de que padece a maioria dos participantes desse tipo de movimento, na sua 

grande maioria, eles se contrapoem aos aspectos materials deste mundo, geralmente vistos 

como algo degradante em relacao aos aspectos elevados da existencia como os morais e os 

espirituais. 

Os movimentos messianico-milenaristas, como ressalta Janaina Amado, 

1 1 Jornais pesquisados: Diario da Borborema - Campina Grande, 1979-1980; Jornal da Paraiba. Campina 

Grande, 1980. A Uniao, Joao Pessoa, 1980. Correio da Paraiba. Joao Pessoa. 1980. O Norte, Joao Pessoa 

1979-1980. 

Revista Manchete. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1979, p. 68-75. 
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nao sao essencialmente politicos nem apresentam uma seqiiencia 

Idgica, no sentido de imediatamente identificdvel por categories 

racionais pre-deftnidas. Sao simbolicos, sao mdgicos, invadem o 

terreno do sonho. Costumam pregar exatamente o oposto daquilo 

que e sisternatizado, a liberaqdo do estruturado, inclusive das 

prdprias categorias racionais. Por isso se prestam a 

interpretaqdes do tipo 'loucura coletiva', 'fanatismo doentio' (...) 

(AMADO, 1978:17-18). 

Escapando ao dominio da racionalidade cartesiana, sao movimentos sociais 

carregados de sentimento, de uma paixao que muitas vezes afronta a visao de mundo 

dominante. E assim que Eduardo Hoornaert (2001:43) apresenta-nos Antonio Vicente (O 

Conselheiro), primordialmente a partir de uma enorme capacidade de sonhar e de viver a 

partir dele [do sonho], e Campos (2003), os "Ave de Jesus", essencialmente motivados 

por sentimentos morais. Como sustenta Espig (2000:92), sao movimentos que possuem 

uma racionalidade propria, 

a Idgica que freqiientemente o historiador pretende encontrar nos 

movimentos sociais nao e encontrada facilmente nos movimentos 

messidnicos. Nao por acaso, esses movimentos sao vistos como 

mementos de 'inversdo da ordem ', nas quais predominam leituras 

da realidade geralmente surpreendentes, originais e bastante 

complexas. 

Apos leituras mais gerais sobre movimentos messianico-milenaristas, partimos em 

busca das particularidades do movimento - atraves de entrevistas com seguidores e ex-

seguidores do movimento; atraves de observacao participante nas reunioes da Casa de 

Caridade Jesus no Horto; assim como atraves de leitura de documentos das decadas de 

1970-80-90 acerca do movimento, etc. - A ideia era contestar a visao estabelecida e 

difundida pela imprensa, segundo a qual, tratava-se de loucos e seu fundador um homem 

sem personalidade, que estava apenas visando ganhar dinheiro ou uma melhor posicao na 
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sociedade (Diario da Borborema, 01/05/1980). Deveriamos ir alem desse lugar comum 

instaurado. Foram entrevistadas algumas pessoas que participaram e outros que ainda 

vivenciam o movimento. Dentre as pessoas entrevistadas destacamos respectivamente D. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 

Tereza e o sr. Willian Silva . 

Talvez seja necessario marcar uma postura teorico-metodologica. Confirmar uma 

filiacao. Mas foi a aventura numa encruzilhada movedica por novos caminhos (incertos) 

de pesquisa que nos motivou a buscar uma abordagem teorico-metodologica 

multidisciplinar com a conviccao de que esta seria a mais indicada. Assim, foi preciso nos 

aventurar e por em xeque as estruturas metodologicas com respostas previas, nas quais os 

referidos movimentos eram/sao enquadrados. 

Criar novos caminhos. Buscar saidas, sempre que necessario, foi a postura 

metodologica aqui adotada para tecer nas tramas o valor operativo dos conceitos. Nesse 

sentido, torna-se indispensavel ressaltar que os conceitos de que lancamos mao, nao sao de 

modo algum isentos, pois estao imersos numa rede de significados, inteiramente 

conectados neste emaranhado jogo em que se constitui o processo de investigacao e o 

lugar ocupado pelo investigador. Como nos ensina Corazza (2002:120), e preciso por os 

conceitos a fimcionar, estabelecendo ligacdes possiveis entre eles, encaixando aqueles 

que tem serventiapara oproblema [...], e nos desfazendo daqueles que nos sao inuteis. 

1 2 Essas entrevistas foram selecionadas devido a disposicao dos citados em concede-las - o que para muitos 

que participaram do movimento nao era facil, e muitos deles recusaram-se a falar sobre o fato. Por outro 

lado, D. Tereza, seguidora do movimento desde a decada de 1970 ate a atualidade, sempre se mostrou aberta 

as nossas visitas e entrevistas. E o sr. Willian Silva, que hoje e e.\-membro do movimento e frequenta o 

A.A., tambem nos recebeu muito bem - embora hoje se diga um descrente e sempre fale nas experiencias 

pelas quais passou no movimento dos "Borboletas Azuis" em torn e clima de piada e descontracao, o que 

acreditamos e uma tatica sutil de lidar com os acontecimentos pelos quais passou. 

Entrevistas utilizadas pela pesquisadora: 

1 - Nivaldo Mangueira (neto de Roldao mangueira): 17/05/2005. 

2 - D . Tereza (membra do movimento desde a decada de 1970): 

17/05/2005; 03/06/2005; 08/06/2005; 23/09/2005 24/032006 05/08/2006 - alem de imimeras conversas que 

nao foram gravadas, mas registradas em diario de campo. 

3 -Wil l ian silva (ex-membro dos "Borboletas Azuis"): 12/06/2005. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 



"Borboletas Azuis" de Campina Grande: crengas, praticas e lutas de um movimento messianico-milenarista.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 24 

Superar os limites impostos pelo formalismo metodologico instaurado pela ciencia 

moderna que tem na objetividade, racionalidade e instauracao de verdades as linhas que a 

legitimam, e um desafio. 

A postura por nos adotada exige a capturacao de informac5es de diversas fontes e 

tipos (memoria, fontes escritas de epoca como jornais, revistas, estudos ja realizados sobre 

o movimento, cartas pessoais do movimento...), pois um dos aspectos que esta colocado 

pelas condicoes historicas de possibilidade da contemporaneidade e que nao podemos 

mais trabalhar com um metodo unico privilegiado por uma unica disciplina. O que nao 

implica um vale tudo, mas, a escolha de ferramentas metodologicas que poderao ser mais 

uteis na analise do objeto de pesquisa. 

Desse modo, a apropriacao dos territorios teoricos e o estabelecimento de 

interlocucoes, implicara um constante movimento de releitura, bem como uma abertura 

para leituras e metodologias outras, que ultrapassem uma unica disciplina. Um caminho 

que nos leve a uma abordagem multidisciplinar, onde disciplinas como Sociologia, 

Antropologia e Historia nao promovam barreiras fisicas, mas dialogos constantes como ja 

ha muito previra o projeto dos primeiros Annales. 

E por meio da memoria que a compreensao de si faz-se participacao no mundo. 

Assim, pois, utilizando o recurso da memoria e possivel compreender as representacoes 

que os adeptos do movimento fazem da sociedade em que vivem, ou seja, os modos como 

dao sentido a experiencia. Nesta sequencia ganham relevancia os depoimentos orais dos 

praticantes - embora, obviamente, um estudo da memoria nao se restrinja a eles - que nos 

possibilita saber, por meio da memoria, como o sujeito-narrador cristaliza e/ou ressignifica 

um passado a partir das interrogacoes feitas pelo pesquisador, no presente. 
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No cruzamento das memorias dos crentes do movimento com o conteudo das 

fontes dos jornais e revistas identificamos uma "luta simbolica" (Bourdieu, 1990), entre a 

midia e o movimento dos "Borboletas Azuis", por um lado, e com a Igreja Catolica por 

outro. As informacoes obtidas das diversas fontes puderam, entao, ser apreendidas, 

interpretadas e pode-se perceber as continuidades e/ou descontinuidades existentes em 

relacao ao movimento dos "Borboletas Azuis" de Campina Grande. 

Contudo, discurso oral e/ou documentos escritos (estes ultimos, para muitos tidos, 

ainda, como "mais objetivos"), nao sao, pois, de forma alguma, verdades absolutas, onde, 

o discurso oral precisasse do documento escrito para ter validade, ou vice-versa. De 

acordo com Hall (1992), essa e uma forma ingenua de trabalhar, visto que a historia oral 

nao e mais verdadeira que a propria historia oficial (escrita), mas apenas uma historia 

diferente, que apresenta problematicas especificas. Cabe, pois ao pesquisador capta-las. 

No nosso caso nos possibilitou identificar as relacoes de poder que atravessam as 

representacoes construidas acerca do movimento dos "Borboletas Azuis". 

Destarte, na primeira entrevista, a partir da incessante preocupacao de D. Tereza 

em confirmar se eu era estudante mesmo ou da imprensa, e a partir de informacoes das 

fontes escritas da epoca - como a que, de acordo com Roldao Mangueira, lider do 

movimento, o noticidrio da imprensa (...), vem sendo plenamente injusto para com a 

instituigao que dirige e por demais alheio a verdade dos fatos (Diario da Borborema, 

22/11/1979), ou a da Revista Manchete (10/11/1979) que diz que o Jornal Diario da 

Borborema abriu cerrada campanha contra a seita, chamando os Borboletas Azuis de 

desordeiros, ladroes e enganadores do povo - foi possivel analisar o caso dos "Borboletas 

Azuis" nao apenas como algo dado e natural, mas como um caso que foi/e atravessado por 

relacSes de poder. 
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Deste modo, o recurso aos relatos orais assim como aos documentos escritos de 

epoca foram imprescindiveis para que alargassemos os caminhos e possibilidades de 

analise e construcao da trama historico-social dos "Borboletas Azuis". Trama que exigiu 

muita mobilizacao da memoria, mas que nao foi apenas enredada pelo discurso oral e/ou 

escrito, mas marcada por uma constante luta simbolica entre os "Borboletas Azuis" e a 

midia, por um lado, e por outro, entre aqueles e a Igreja Catolica. 

Destarte, sao extremamente importantes as contribuicSes teoricas que nos 

permitam desestabilizar e examinar as relac5es de poder que inferiorizam, marginalizam, 

subjugam certos grupos e culturas a favor de outros. Assim como tambem e extremamente 

importante o uso de metodologias e fontes multidisciplinares que nos permitam 

interrogacdes e nos levem a perceber relacoes de saber e poder. 

No primeiro capitulo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trajetoria de uma vida. Surgimento de um movimento 

tratamos do surgimento do movimento e da historia de vida de seu lider, Roldao 

Mangueira. 

No segundo capitulo, Um movimento messianico-milenarista apresentamos uma 

definicao do termo "escatologia" e problematizamos os conceitos de milenarismo, 

messianismo e movimento messianico dentro da tradicao judaico-crista procurando 

verificar ate que ponto estes conceitos permitem interpretar o movimento dos "Borboletas 

Azuis" de Campina Grande. 

No terceiro capitulo, Religiosidade popular e "Borboletas Azuis": um 

deslocamento de foco colocamos em suspeicao os conceitos de religiosidade popular e de 

sincretismo religioso, afim de que os fenomenos por eles descritos nao sejam tornados 

como um lugar menor ou mesmo uma inacao, mas, ao contrario, que sejam vistos como 
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uma poetica , uma forma criativa e nada passiva dos movimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "popu lar es" 

vivenciarem suas crengas. 

No quarto capitulo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Luta simbolica entre os "Borboletas Azuis" e a Igreja 

Catolica procuramos abordar a disputa simbolica entre os "Borboletas Azuis" e a Igreja 

Catolica, tradicao religiosa a qual o movimento esta inevitavelmente ligado, mas que e por 

ela rejeitado e que ate certo ponto a rejeita. Enfocamos a "bricolagem" elaborada pelo 

movimento a partir da incorporacao de elementos do espiritismo a tradicao catolica e em 

assim fazendo constituir-se em sua singularidade historico-social. 

No quinto capitulo, Arte de "dizer o outro": luta simbolica entre os "Borboletas 

Azuis" e a midia abordamos a relacao ambigua entre o movimento dos "Borboletas 

Azuis" e uma midia sensacionalista que ao mesmo tempo em que lhe da visibilidade, a ele 

se opunha, ridicularizando-o. 

No sexto e ultimo capitulo, Ressignificacdo do discurso: os "Borboletas Azuis" 

apos o nao cumprimento da profecia diluviana apresentamos a reelaboracao do discurso 

elaborado pelos remanescentes do movimento; as razoes e justificacoes por eles 

apresentadas para o nao cumprimento do diluvio, o processo de sucessao e as perspectivas 

quanto a continuidade do movimento. 

1 3 Poetica. do grego poiein: criar, inventor, gerar (CERTEAU 2002:318). Linguagem criativa que instaura 

simbolos; que cria novos significados para si. 
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1. Trajetoria de uma vida. Surgimento de um movimento 

A historia dos denominados "Borboletas Azuis" comecou a ser divulgada a partir 

de meados de 1978, quando os participantes da Casa de Caridade Jesus no Horto - um 

estabelecimento considerado e registrado como espirita, mas que tem como substrato 

principalmente a doutrina catolica
14 - devido a uma profecia, a qual diziam ter recebido do 

proprio Jesus Cristo, comecaram a se vestir com grandes tunicas - azul e branca - em 

imitacao aos apostolos de Cristo e, logo em seguida, a anunciar um diluvio para o dia 13 

de maio de 1980. 

Todavia, as reunioes nesta "Casa" - situada a Rua Santa Rita, no bairro do 

Quarenta, em Campina Grande (PB) - ha muito que eram realizadas. Ao que tudo indica, a 

Casa de Caridade Jesus no Horto foi fundada em 1961, por Roldao Mangueira de 

Figueiredo, a fim de colocar em atividade uma casa espirita - conforme nos indica a 

licenca da Secretaria de Seguranca desta cidade (Diario da Borborema, 25/07/1980). 

Roldao Mangueira de Figueiredo nasceu em 1904, em Conceicao do Pianco, no 

sertao da Paraiba. Seu pai foi um abastado proprietario de terras que, nas palavras do 

proprio Roldao quando morreu era pobre, mas ainda conseguiu, ele chegou a comprar 10 

legua de terra (NEGRAO & CONSORTE, 1984). De acordo com o seu relato, os seus 

dois irmaos mais velhos abandonaram a familia e Roldao teve que trabalhar desde os nove 

anos de idade, nao tendo por esta razao, estudado. Segundo Roldao, 

1 4 Do espiritismo esse movimento adotou as incorporagoes e as sessoes de curas espirituais. As doutrinas da 

reencarnagao e do karma, por outro lado. nao eram aceitas. Mas, embora adotando algumas concepcoes 

espiritas, constatamos que a doutrina catolica era o que dava substrato a esse grupo. Inclusive, os espiritos 

incorporados eram todos ligados a tradicao catolica como padres, santos. freiras. o proprio menino Jesus. 

Nossa Senhora, etc. (cf. NEGRAO, 2004). 
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eu nao esiudei em colegio nenhum, so estudei na Carta do ABC e 

no primeiro ano, durante um mes, na escola de pe. Nicolau. 

Trabalha\>a na lavoura de algodao, na enxada, na foice 

arrancaitdo toco, todo servigo, onde me chamavam eu ia. Eu tinha 

um tio que eu ia trabalhd pra ele num pasto. Trabalhava de 

segunda a sexta, so voltava pra casa no sdbado e domingo, 

recebia os dois cruzeiros, dava pra minha mae (NEGRAO & 

CONSORTE, 1984:321). 

Nivaldo Mangueira, neto de Roldao, nos diz que as informacoes que os irmaos de 

Roldao lhe passaram era que ele, desde pequeno foi muito ativo (...) muito ardero (...), 

embora, nos diga Nivaldo que, a imagem que ele possui do seu avo e ele muito calado, 

muito caladao, talvez, pela certa idade que ja possuia. 

Apesar de sua infancia e juventude dificeis, Roldao, quando adulto, se tornou 

bastante conhecido no Vale do Piancd, considerado homem de projegao no comercio 

(Diario da Borborema, 18/11/1979). 

Nivaldo nos conta um pouco da trajetoria de vida do seu avo, Roldao Mangueira: 

Roldao foi comerciante, bodegueiro. Naquela epoca foi 

bodegueiro, tinha uma mercearia la em Conceigao e criou toda a 

familia Id, dentro do comercio, e fazia tambem aquele transporte 

de jumento. Tropeiro. Viajava muito para Pernambuco, para o 

Ceard, com aquelas tropas de jumentos, dai o nome tropeiros. E 

ele chegou a viajar muitas vezes de Conceigao a Campina 

trazendo animal, trazendo farinha, rapadura, essas coisas, e aqui 

trocavapor produtos mais acabados como oleo, sabdo, (...), mais 

fdcil do que no interior. E por viajar muito, Roldao Mangueira foi 

evidentemente tendo contato com as pessoas, e antes de vir pra 

Campina Grande, eu nao me recordo bem a data, mas foi apds a 

decada de 30, (...) devido a questoespoliticas, ele teve que sair de 

Conceigao e foi se refugiar em Mauriti, no Ceard, que era uma 

cidade bem proxima Id de Conceigao. Naquela epoca da 

Revolugao de 30 tinha aquelas divergencias politicas e ele teve 

que ir para o Ceard. Ate por que naquela epoca os cangaceiros 

ainda agiam. Por sinal, a esposa dele, vovo Toinha, Antonia 

Furtado, tinha se casado a primeira vez, e o esposo dela foi morto 

por cangaceiros la, e Roldao Mangueira criou duas filhas [dela]. 
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Quando ela ficou viuva, que os cangaceiros invadiram Id a 

propriedade dela e mataram, ela so escapou porque sain 

correndo com uma das criangas no brago, e a outra maiorzinha 

acompanhando, e o negro que trabalhava pra propriedade deles 

la, foi quern deu cobertura pra que ela escapasse, mas mataram o 

esposo dela - como essas histdrias de cangago que agente via o 

povo falar. Entdo Roldao Mangueira casou com minha vo. Ela 

viuva. E essas minhas duas tias, eu me lembro muito bem, 

chamavam ele de Padim Danddo. Mas, antes de vir pra Campina, 

Roldao Mangueira, que ja trabalhava com comercio, mercearia, 

ele foi tambem feitor. Eu soube que ele foi tambem feitor da 

construcao do agude de Coremas. Feitor voce sabe, (...) o chefe 

que administra a construgao dessas obras. E nesses trabalhos ele 

foi juntando dinheiro e comprou um caminhdo. E foi o primeiro 

caminhdo de Conceigao. Disse que foi uma festa quando 

apareceu esse caminhdo la. E ele comegou a fazer transports, 

saiu dos burros [tropeiros], e comegou a fazer transporte agora 

no caminhdo. Fazia muitas viagens de Conceigao, Patos, 

Campina grande. Essa linha para o sertao chama\>am 'o misto de 

Roldao Mangueira'. Era um misto mesmo. Transportava 

mercadoria e a metade eram pessoas. E, ao chegar aqui em 

Campina Grande, ele trouxe a familia (...) e ingressou no 

comercio aqui, no ramo de algodao, agave, nao sei se mamona 

Assim, por volta de 1934, ja com cerca de 30 anos, casado e proprietario de um 

caminhao, "o misto", Roldao chega a Campina Grande onde se estabelece no comercio 

atacadista de algodao. Inicialmente trabalhando sozinho, depois em sociedade com dois 

amigos, sociedade que durou pouco tempo (NEGRAO & CONSORTE, 1984:321-322). 

A cultura do algodao representou uma das principals atividades da regiao nordeste, 

que teve nesta cultura um extraordinario crescimento e desenvolvimento nos seculos XIX 

e XX. De acordo com dados da embrapa de Campina Grande (Embrapa, dezembro de 

2003), nesse momento, o algodao foi um grande gerador de emprego e renda da regiao 

nordeste, a qual chegou a ter mais de 3,2 milhoes de hectares plantados com esta cultura, 

representando mais de 10% da area oculpada com esta malvacea no mundo, desde 1950. 
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0 crescimento e desenvolvimento da cidade de Campina Grande (PB) foram 

baseados na cotonicultura que, no inicio do seculo XX, despontou como o segundo 

emporio cotonicola do mundo, perdendo apenas em movimentacao de compra e venda 

para Liverpool na Inglaterra. Nao e a toa que muitos se recordam que Campina Grande era 

conhecida como a Liverpool do Nordeste brasileiro (Nivaldo Mangueira). 

O algodao atraiu comerciantes de todas as regioes da Paraiba e do nordeste para 

Campina Grande fazendo com que esta cidade crescesse cada vez mais, principalmente, 

depois que o caminhao substituiuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  burro. Segundo dados, esse ultimo carregava cerca de 

120 kg de algodao em caroco, enquanto o caminhao carregava cerca de 2000 kg, alem de 

ser mais rapido. Alem do mais, como vimos no caso concreto praticado por Roldao 

Mangueira, ao voltar os caminhoes levavam ferragens, tecidos, medicamentos , rapadura, 

etc., para toda a Paraiba e estados vizinhos (Id. Ibid.). 

Nesse momento Roldao Mangueira passou a ser visto na cidade como uma pessoa 

de projecao. Tornou-se um dos maiores empresarios atraves do comercio de algodao, 

agave e mamona. Conseguiu adquirir muitos bens materiais tornando-se proprietario de 

diversos imoveis e armazens na cidade. 

Negrao e Consorte (1984) nos dizem que, segundo o proprio Roldao, alem de 

negociar com algodao ele teria sido o maior introdutor de agave no Brasil, em Campina 

Grande. Comecara a operar com um armazem de algodao e outro de agave, redistribuindo 

a mercadoria, chegando a ter um total de 15 armazens. Roldao relata que, 

tinha veiz de recebe oitenta caminhao de algodao (...) de for a, do 

Ceard (...) de toda parte praqui mandavam, ai eu vendia e tinha 

minha comissao. Mas depois quando eu comecei a vende, a 

exportd, eu comprava o algodao. Quando chegava - eles confiava 

muito em mim - eles dizia: 'Roldao, o preqo que vende aqui e 
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muito bom"..., entendeu? Ai eu ia e procurava o comercio, que 

minha firma e tanta, ai eu pagava mais um pouquinho, ai eu ia 

exportd (NEGRAO & CONSORTE, 1984.322). 

Nivaldo Mangueira nos diz que, seu avo, 

foi progredindo no comercio ao ponto de ser o maior exportador 

de algodao aqui da Regiao. Algodao e agave. Ele, Lidiane, bateu o 

record histdrico - no porto de Cabedelo, nem sei se tem essa 

placa ainda, mas em 70, por ai, eu estive la no porto e tinha uma 

placa la que esse record tinha sido batido por Roldao Mangueira, 

da exportaqdo dessas fibras, de algodao, de agave. E Campina 

Grande na epoca era conhecida como a Liverpool do Nordeste. 

Ele produziu muito. Conseguiu muitos bens, propriedades, imoveis 

na cidade: casas, predios. E tanto, que, me parece, que o predio 

que funcionava ou funciona o templo dos Borboletas Azuis era 

dele. 

Dentre estes imoveis estava o da Casa de Caridade Jesus no Horto - que 

posteriormente foi doada por Roldao Mangueira, ficando em nome desta instituicao. 

Nessa epoca, ligou-se a politica. Tornou-se membro do Partido Social Democrata. 

Amigo biconditional de Rui Carneiro, de quern recebeu favores que possibilitaram a 

aquisiqdo de um bom patrimonio (Diario da Borborema, 18/11/1979). 

De acordo com o depoimento de Nivaldo Mangueira, Roldao 

era tido como uma pessoa de projecdo tambem na politica. Ele 

participou de muitas campanhas politicas, tendo sempre 

contribuido com os candidatos. Eu me lembro muito bem, eu 

rapazinho, garoto, ele falava muito em Rui Carneiro, Umberto 

Lucena, Argemiro de Figueiredo, Bento Figueiredo - me parece 

que era o primo dele que morava vizinho agente, Id em 

Bodocongo; parece que foi Senador da Republica, sogro de 

Raimundo Lira. Eu sei que ele se envolvia nessas questdes 

politicas. 
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Roldao criou na abastanca seus dez filhos que se tornaram comerciantes, 

profissionais liberais e professores universitdrios. Sett filho mais velho, Joao Mangueira, 

foiprefeito de Conceigao e Deputado Estadual (...) (NEGRAO & CONSORTE, 1984:322-

323). 

No dizer de Nivaldo, 

os filhos dele foram todos criados - como e que se pode dizer? -

como se diz na giria: 'com tudo nas maos'. Por que ele era uma 

pessoa de posses. E carro? Era o melhor da epoca. Eu me lembro 

que todos os metis tios tinham um carro novo. E ele botava os 

filhos pra estudar nos melhores colegios. Um foi para os Estados 

Unidos. Passou muito tempo la fazendo negocios. Foi o 

responsdvel pela exportacdo. E eu ali, morando ali vizinho. Mas 

antes d 'gente morar ali vizinho, todo final de semana agente ia 

pra casa dele, que era ali num predio na rua Joao Suassnna - hoje 

e um estacionamento. Entao eu dormia la, e certa vez, eu vi aquele 

alvorogo, gritando fogol Incendio] Os armazens dele. Ele tinha 

dez armazens lotados de algodao. Era tanto algodao que nao 

cabia dentro do armazem, fica\>a entucado assim. As ruas de 

Campina, por ali, era tudo cheio de algodao. E teve um incendio. 

Esses armazens dele era tudo pegando fogo. 

Sobre esse episodio, o Diario da Borborema afirmou, mesmo sem ter sido obtidas 

provas contundentes, que o Sr. Roldao Mangueria tinha sido 

cognominado, anos atrds, de 'o incendidrio', tendo em vista 

alguns incendios misteriosos verificados em seus depositos de 

algodao. Certa vez em um comicio realizado na Praga da 

Bandeira, em 1950, Roldao aparteou o ministro Jose America, 

entao candidato a governador do Estado. De imediato, Jose 

Americo retrucou; 'quern me aparteia, Roldao Mangueira. Ele nao 

me perdoa nunca eu ter instalado um Corpo de Bombeiros em 

Campina Grande para combater os seus incendios'. A alusdo 

referia-se a incendios em armazens de algodao, sinistros que 

teriam sido provocados por Roldao Mangueira, objetivando o 

reconhecimento de seguros (Diario da Borborema, 18/11/1979). 
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Mas, na versao do proprio Roldao trazida por Negrao e Consorte (1984:323), os 

incendios nao teriam sido a causa de sua for tuna, mas ao contrario, de sua falencia. Isso 

porque, segundo Roldao, a firma que por volta de 1954 ou 1955, tinha 15 armazens, 14 

dos quais segurados. 0 que incendiou-se foi justamente o nao segurado, e o incendio teria 

sido criminoso. 

Roldao atribuiu o incendio a um ex-empregado seu, nas suas palavras, um 

comunista. Segundo Roldao: 

Negrao e Consorte nos dizem que Roldao nao explicita porque considerava o 

incendiario comunista, nem qual teria sido seu motivo para prejudica-lo. Todavia, 

podemos nos arriscar a lancar alguma luz sobre essa questao. 

Durante a pesquisa realizada sobre o movimento, principalmente a partir das 

entrevistas com as pessoas que ainda frequentam a Casa de Caridade Jesus no Horto, 

percebemos a diferenciacao que estes crentes fazem em relacao as coisas sagradas e as 

profanas. As coisas sagradas pertencem, no imaginario dos crentes do movimento, a 

direita, portanto, pertencem a Deus. As coisas profanas ou mundanas sao coisas que vem 

da parte do diabo, portanto, sao tomadas como coisas da esquerda. Deste modo, esquerda e 

Quando foi um dia de tarde, chegou um caminhdo e ai eu tinha 

que trabalhd la, o rapaz era apontado la, esse camarada. Ai 

disseram: 'olhe, chegou um caminhao ai e os rapaiz querem ir 

logo embora'. Eu disse: vai, vai recebe o algodao. Ai ele saiu 

fumando, chegou la, quando arrecebeu o caminhao de algodao, 

esqueceu, jogou a ponta do cigarro assim, em cima da carga. 

Quando foi a meia node, as duas horas da madrugada, eu vi o 

fogo, era encostado donde eu morava, num sobrado, era 

encostado de la, a fumagona dentro de casa (NEGRAO & 

CONSORTE, 1984: 323-324). 
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direita sao incompativeis. Ate aqui nada de muito novo. Durkheim (1989) e Eliade (1992) 

ja nos mostrara essa diferenciacao feita pelo ser religioso. 

Mas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  comunismo, para os adeptos deste movimento pertence a esquerda. Talvez, 

pela propria construcao negativa que foi criada sobre este sistema. 

Em segundo lugar, na representacao dos participantes do movimento, o comunismo 

esta ligado primordialmente a Alemanha, de onde, desde o fato acontecido ainda no seculo 

X V I com Lutero, - que, segundo eles, era um santo homem da Igreja Catolica e foi 

excomungado e fundou o protestantismo - so saem coisas que nao sao de Deus. D. Tereza 

- adepta do movimento e firme em seus ensinamentos ate hoje - ao nos falar sobre a posse 

de Joseph Ratzinger - o papa Bento X V I - nos diz que (...) esse papa que subiu agora, ele 

e que esta pior que ele e da (...), como e meu Deus? La so tem comunismo e protestante. 

Da Alemanha. La so tem protestante, ai sim minha filha, ai a Igreja cai, cai, cai. 

A desautorizacao do pontificado do papa Bento X V I se da, para D. Tereza, nao por 

outro motivo que o fato dele ser da Alemanha
15. 

Um outro fator que pode ter contribuido para Roldao identificar o "incendiario" 

como comunista, portanto da "esquerda", e o fato do uso do cigarro. Este e expressamente 

proibido pelo movimento, pois, uma pessoa da parte de Deus, jamais botaria uma chupeta 

do diabo (como chamam) na sua boca. Portanto, este rapaz so poderia ser, na 

representacao dos membros do movimento, da esquerda. Ja que nao era protestante, foi 

identificado como seu equivalente laico: comunista. 

Mas, embora o acontecido em seu armazem, Roldao nao solicitou falencia, mas 

concordata que conseguiu liquidar vendendo terrenos, casas e objetos que possuia. A partir 

dai retirou-se do trabalho e passou a viver de rendas. 

1 5 O protestantismo tambem recebe o mesmo designativo pejorativo que o comunismo. 
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Quando foi um dia, saipra ma, mais ou menos em 59. Quando eu 

cheguei no meio da rua, send aquela coisa assim, eu tombei, fui 

Id, vim cd, fui la vim cd, fui la vim cd... Ai o espirito falou, Id no 

meio da rua. Ai disseram assim [a populagao],' 'td doido, td doido, 

td doido, leva pro asilo, td doido, leva pro asilo'. (NEGRAO & 

CONSORTE, 1984:324). 

Assim descreveu Roldao sua primeira manifestacao mediunica. 

D. Tereza, ao relembrar a primeira manifestacao mediunica de Roldao, nos diz que, 

sen Roldao recebeu padre cigo no meio da rua, na bacurau [se referia ao carro de 

Roldao]. Ai disseram: ele e um doido, leva pra Joao Ribeiro
16

. Agora, na hora, encostou 

gente na caminhonete sabe ai en so sei que foi um bocado de gente pra tirar ele, pra levar 

pra Joao Ribeiro. 

No periodo que vai de 1959 a 1961, Negrao e Consorte (1984:324) nos dizem que 

Roldao foi algumas vezes internado em hospitais psiquiatricos por seus filhos, cinco dos 

quais foram entrevistados, e o julgavam mentalmente alienado. 

No entanto, Roldao foi dado pelos medicos como absolutamente normal. A partir 

do que, um deles deu conselho a familia, conforme relatou Hilda Mangueira: 

olha, deixa o pai de voces assim, porque ele nao tem nada, nos 

fizemos os exames, esta bom, nao tem nada. Agora se voces 

ficarem tentando, vai ser pior, ele vai se sentir como se fosse 

enjaulado. Deixa ele fazer o que ele quer, o que ele sempre teve 

vontade de fazer, deixa ele fazer (Id. Ibid. p. 324-325). 

1 6 Joao Ribeiro, hospital psiquiatrico em Campina Grande (PB). 
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A partir dai, as manifestacoes mediunicas parecem ter se tornado constantes. 

Negrao e Consorte nos dizem que certa vez quando os espiritos comecaram a se 

manifestar em Roldao 

os filhos tentaram internd-lo, as tentativas falharam porque ora o 

carro em que e colocado para se conduzido a Joao Pessoa, 

inexplicavelmente nao funciona, ora as injegoes que Ihe sao 

aplicadas sao imediatamente expelidas de seu corpo. Um dos 

espiritos que recebeu nessa epoca desafiou os circundantes: falo 

65 linguas, quern quise encoste'. Todos estes eventos miraculosos 

constituiram-se em prova de sua mediunidade e sanidade mental: 

'olha, muita gente num sabe o que e mediunidade, eu vou provci 

que meu aparelho num td doido, que num e loucura', afirmou um 

dos espiritos que recebeu (NEGRAO & CONSORTE, 1984:325). 

A propria fundacao da Casa de Caridade Jesus no Horto esta revestida desta aura 

miraculosa. 

De acordo com o Sr. Willian Silva - hoje ex-membro da "missao" 1 7- a Casa de 

Caridade Jesus no Horto tinha sido aberta por Roldao por uma ordem do Padre Cicero. 

Segundo ele, 

a historia la de Roldao Mangueira e que ele botou esse centro 

espirita (...) que disseram que ele tinha armazens (...) na epoca ele 

tinha muito algodao e agave e pegou fogo nesses negocios 

tudinho, e quando ele soube da noticia, soube no centro da cidade 

(...) ai disse que ele subiu no elevador do edificio Rique pra pular 

la de cima do ultimo andar, botou na mente pra se suicidar. Ai ele 

disse que quando entrou no elevador que desceu la no ultimo 

andar, ele viu um padre, na concepgdo dele era padre Cigo. Ai ele 

[padre Cicero] disse: desga e vd tomar conta do resto dos trogos 

que ficou e voce quando re solver esse problema bote um centro 

espirita pra fazer caridade para o povo (...) ai ele disse que 

vendeu os trogos e ai comegou (...). 

1 7 Segundo D. Tereza, adepta do movimento ainda na atualidade, os "Borboletas Azuis" sao peregrinos de 

Deus a fim de cumprir uma missao na terra como Deus determinou. Dai tal designativo. 
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Negrao e Consorte (1984) nos dizem que o centro teria sido fundadopor ordens de 

S. Francisco e Pe. Cicero. Eles nos explicam: 

Na epoca, em razao da concordats, estava sem dinheiro para 

conseguir um local apropriado, mas Pe. Cicero Ihe disse: "... que 

num tem dinheiro, dinheiro, dinheiro a gente arranja. Amanha, vd 

as 8 horas em frente do Banco do Comercio, que o Jesuino ta na 

porta, que ele Ihe chama pra oferecer o que voce quisel Eu digo: 

'Num e possivel! Em todo o caso, fui na frente do Banco e quando 

passei, o Jesuino tava na porta. 'Roldao, vem cd', ele disse. E eu: 

'que e?' 0 que tu veio ve aqui, rapaiz?' Eu disse: 'Como voce ta 

vendo, eu preciso mesmo'. 'Quanto e que voce precisa? 'Setenta 

cruzeiros (naquele tempo)'. Ai ele entrou la dentro, fez uma 

duplicata, eu assinei, ele me deu o dinheiro, num desconto nenhum 

e falou: 'Quando voce vim pagd, num vai pagd com juro ". Com o 

dinheiro comprou o terreno e construiu a casa onde ate hoje se 

localiza a Casa de Caridade Jesus no Horto (NEGRAO & 

CONSORTE, 1984:325-326). 

Nivaldo Mangueira nos diz que, depois do acontecido em seus armazens, 

dai em diante Roldao comegou a frequentar centros espiritas. Eu 

me lembro que ele freqiientava. Nao sei se jd dele mesmo, ou de 

outra pessoa. Ele comegou a se ligar muito ao espiritismo. 

Freqiientava a Igreja Catolica e o espiritismo. Os dois ao mesmo 

tempo. E o santo de devogdo dele, forte, era Padre Cigo do 

Juazeiro. 

0 pensamento suicida nao foi mencionado por Nivaldo Mangueira. Todavia, 

parece certo considerarmos que a partir desse fato que se deu em seus armazens, Roldao 

Mangueira passou a se interessar mais pelo espiritismo, fundando um centro sob a 

denominacao de Casa de Caridade Jesus no Horto que, nas palavras do seu fundador tem 

como lema a humildade, a caridade, o amor ao proximo e a Deus (Diario da Borborema, 

22/09/1979). 
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Nesse ressinto, Roldao Mangueira passou a realizar reunioes espiritas chamadas 

"Mesa Branca", durante as quais se dizia que aconteciam curas e outros milagres -

concorrendo para o aumento do numero de adeptos. 

A partir da divulgacao de que Roldao Mangueira tinha o poder de curar, muitas 

pessoas foram atraidas para aquela Casa. O Sr. Willian Silva nos contou que toda a sua 

familia passou a freqiientar aquela Casa a partir de uma cura que sua mae tinha recebido, 

esta intermediada pela Casa de Caridade Jesus no Horto. De acordo com ele, 

mae ela estava extraindo os denies na epoca, ai ficou um iinico 

dente. Ai, o medico ou foi a medica disse: olhe esse dente da 

senhora esta colado no osso, a senhora tem que ir pra Joao 

Pessoa fazer uma cirurgia. Era aquele tempo muito atrasado sabe, 

hoje eu estou com 50 anos, na epoca eu tinha o que, 17 anos? Ai 

foi um espanto pra familia essa operacdo em Joao Pessoa. E eu 

sei que nesse intervalo de tempo nasceu umas duas pipocas assim, 

que nem umas verrugas sabe, assim bem perto do o/ho da minha 

mae. Ai essas verrugas perturbavam, queimavam que ela ficava 

agoniada sabe (...) Ai tinha uma vizinha que freqiientava Roldao 

Mangueira (...) ai eu sei que a vizinha disse: dona Maria porque a 

senhora nao vai em Roldao Mangueira? Isso pode ser um 

trabalho. Ai ela foi. Quando chegou la, aifizeram os passes nela 

sabe (...) Ai o povo la comeqaram a fazer os trabalho dizendo que 

esses negocios desses carocos eram um catimbo, bruxaria, ai um 

dos membros la mandou que minha mae fosse extrair o dente perto 

do Monte Santo num homem que era espirita. Ai mae foi sabe. 

Quando chegou let mae contou logo a historia toda (...) sei que o 

medico que indicaram pra minha mae ir aplicou a anestesia e 

disse: sente ai, deixe comigo. Ai mae disse que quando tava 

pensando que ele tava dano a anestesia o dente ja tava no alicate 

(...). Agente tava tudo nervoso (...) agente so pensava que mae ia 

morrer, ai quando esse negocio deu certo aifoi ate os burros, o 

cachorro la pra Roldao Mangueira. Papai, mae, os irmaos todos. 

Aifomos todos pra la, inclusive eu freqiientando (...). 
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Dedicou-se, pois, Roldao, a cura espiritual de enfermos, especialmente cardiacos, 

cancerosos e doentes mentais (NEGRAO & CONSORTE, 1984:327). Diz Roldao: jd saht 

daqui curado mais de 20 mil pessoas (Op. cit. 328). 

D. Tereza, tambem, diversas vezes nos relatou casos de pessoas doentes que 

procuravam a Casa de Caridade Jesus no Horto. De acordo com ela, 

chegava aqui, so tu veno, o povo atribulado, ate medico 

desenganado das junta medica foi tratado aqui nessa casa. Certa 

vez chegou aqui uma medica que tava em Joao Pessoa. Ai tinha Id 

no consultorio dela, tinha la um homem jd no morre nao morre, 

desenganado dos medicos. Ai ela disse assim: esse homem tem 

cura. Leve ele la pra Roldao que ele escapa. Ai levaram pra esse 

quarto, ai botaram ele ai. Ai botaram um colchao ali, deitaram 

ele sabe, ai quando foi na hora da oragao levaram ele pra la, pra 

puxar as corrente. Ai la puxaram as corrente dele. Jd tava nos 

pes. Jd tava nos peizinho dele sabe, que ele nem andava ne. So sei 

que ele ftcou bonzim, bonzim, bonzim. 

Conforme algumas informacoes houve um momento em que cerca de 350 pessoas 

freqiientavam periodicamente a Casa de Caridade Jesus no Horto (O Norte, 15/11/1979). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  ' 1 8 

Mas, segundo o Sr. Willian Silva, depois de algumas profecias recebidas por Luciene 

muita gente abandonou a "missao". De acordo com ele, 

(...) essa menina comegou a botar ordem na Casa. Ai ela comegou: 

mulher com unha pintada nao e mais pra entrar; mulher que corta 

o cabelo nao e pra enb'ar; mulher nao pode usar calga comprida; 

ai comegou a dizer esses negocios e o povo foi se afastando sabe, 

ela dizia e alguem transmitia para as pessoas que vinham 

chegando, ai o povo nao ia gostando e ia saindo. Eu sei que 

resumiu numa faixa dumas sessenta pessoas sabe, que esse povo 

1 8 Luciene era a profetiza da Casa de Caridade Jesus no Horto. Ela dizia receber a incorporacao de Nossa 

Senhora e Jesus Cristo, inclusive a profecia acerca da mudanca das vestimentas e a do diluvio foi entregue 

por ela e nao por Roldao. Vale salientar que Luciene, antes mesmo do dia previsto par o diluvio, 13 de maio 

de 1980, deixou a "missao" para casar-se com um jovem, tambem do movimento, chamado Breno (este, por 

sua vez, e irmao do sr. Willian Silva). 
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que ficaram tava de acordo com o que essa menina dizia, e eu 

tambem tava no embalo com a minha familia (...). 

Sobre essa questao, Negrao e Consorte (1984:333) nos relatam um episodio muito 

significativo em que Roldao obrigou todos os adeptos presentes a uma sessdo, a 

despojarem-se de suas "modas": sapatos, bolsas, lenqos, alianqas, brincos, re/ogios, 

oculos, todo e qualquer adorno. Encheu uma bacia com todos os objetos coletados e os 

lanqou for a, depois de te-los banhado em sal
19

. 

Todavia, ainda de acordo com o Sr. Willian Silva, depois dessas profecias, o 

negocio ainda iria ficar mais serio, pois, foi depois dai que Luciene disse que tinha 

recebido outro recado de Jesus, onde este dizia que todo mundo tinha que seguir o seu 

exemplo e, (...) todo mundo tem que usar as mesmas roupas que os apostolos de Jesus 

usavam (...). 

Assim, ja nao e mais Roldao que revela as mensagens sagradas - embora continue 

como lider inconteste do movimento - , e uma adolescente de 17 anos de idade, Luciene 

Fernandes Diniz, que exerce as func5es de profetiza. Uma menina que no dizer de D. 

Tereza, 

era uma menina que vivia sofreno, era uma menina sofredora. 

Uma menina que numa viagem com o pai pra Bahia. La, o carro 

virou, o caminhao virou com tudo, matou... quantas pessoas? 

Parece que foi onze pessoas, foi onze, matou onze pessoas, 

escapou ela e o chofe. 

Depois desse episodio, 

em casa, ela recebeu a intuiqao, recebeu. Ela viu o estrago todin 

e ai, ficou triste, triste, triste, dende casa, triste, triste. E ela, so 

1 9 O sal c um otimo remedio na concepcao do gmpo, pois, serve para todos os tipos de doenca. Durante todas 

as entrevistas feitas com D. Tereza, ela tinha no templo uma garrafa cheia de sal grosso. 
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sei que foi adoecendo, adoecendo. Desses modo que vem, ela 

recebeu as corrente (espiritos)... Ai eu sei que a mae dela trouxe 

elapra-cd, ra??(NEGRAO & CONSORTE, 1984: 330). 

Depois do contato com a Casa de Caridade Jesus no Horto, 

ai baxon um espirito (...) do tio dela que ha dias tinha morrido. Ai 

baxou nela, (...) que queria ajudd ela e a familia. (...) 'Falou a 

verdade, disse tudim, a situagao da familia dela, disse que tava 

cum catimbo. Mas, na Casa de Caridade Jesus no Horto, 

desmanchou os catimbo. Ate que, apareceu o padre Cicero 

fazendo apregagao, dizendo: Luciene, Luciene, Luciene, Luciene, 

a missao de Luciene vai ser um assombro pra humanidade"... 

(Ibid, p.331-332). 

A partir dai, Luciene, - menina muito triste e calma, exemplo de sofrimento, 

martirio ate - passa a receberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  menino Jesus, que Ihe da a profecia de que todos tem de 

andar com as vestimentas sagradas se quiserem escapar de um diluvio que Deus 

dispensara sobre a terra no dia 13 de maio de 1980. 

Mas, ao que tudo indica a partir do momento em que essas profecias - de se vestir 

como os apostolos e posteriormente da ocorrencia de um diluvio - foram sendo entregues 

aos freqiientadores da Casa de Caridade Jesus no Horto, muitos foram abandonando-a. 

De acordo com o Jornal o Norte (15/11/1979), vdrias pessoas abandonaram a 

seita, calculadamente 70% por se envergonharem de usar a vestimenta, ficando resumido 

em aproximadamente 50pessoas (...). 

Por outro lado, estas profecias causaram uma grande efervescencia na cidade, de 

tal forma que chegou a ganhar notoriedade nacional alargando assim, os campos de 

visibilidade dessa crenca. 

Depois dessas profecias, o grupo dos "verdadeiros seguidores" se define. Nos dias 

13 de cada mes os que permaneceram na missao passaram a fazer caminhada de 
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peregrinacdes pelas ruas centrais da cidade de Campina Grande , e ate mesmo para outras 

cidades da Paraiba como Joao Pessoa e Esperanca
21 , anunciando um diluvio e 

conclamando a sociedade a visitar a Casa de Caridade Jesus no Horto a fim de se voltarem 

pra Jesus e escaparem dessa terrivel catastrofe anunciada - o diluvio. 

A presenca daquelas pessoas sem sandalias nos pes e vestidas com aqueles roupoes 

azuis e brancos chamou deveras a atencao da sociedade campinense, que passou a 

denomina-los de "Borboletas Azuis" - apelido que pegou de tal forma que, na sociedade 

campinense so sao conhecidos e lembrados a partir desse designativo ou a partir do nome 

do seu lider, Roldao Mangueira. Todavia, os membros do movimento nao se agradam 

dessa designacao. 

Para D. Tereza, 

esse apelido foi dado pela impresa pra dd dinheiro. Porque eles 

dizia que agente parece borboleta que ficava nas rua tudim voano, 

ai botaram o nome borboleta caul. Foi a imprensa que botou. 

Todavia, na designacao do movimento, nos nao somo Borboleta Azul nao minha 

fifha, nos somo peregrino de deus procurando cumprir uma missao na terra como deus 

determinou. 

2 0 Ver foto de uma das caminhadas. Anexo 3, p.161. 
2 1 Alias, vale salientar que o dia 13 de maio, data 

calendario religioso, dia de nossa Senhora da Guia. 

para o qual foi marcada a inupcao do diluvio. e, no 
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2. Um movimento messianico-milenarista 

Em 13 de maio de 1980, os adeptos que continuaram fieis ao movimento, 

irmanados desde meados de 1978,
22 disp5em-se a aguardar o inicio de um diluvio que 

prenunciaria a instalagao de uma outra ordem social vigente. 

Um aviso datado de 09 de junho de 1978 foi distribuido e enderecado a 

humanidade em geral comunicando a dita profecia enviada por Jesus. Este informativo -

dentre outros aspectos que serao citados posteriormente - afirmava que, (...) so ficarao na 

terra as Igrejas, nem todas, Conventos, os animais, as drvores, as aves, a Casa de 

Caridade Jesus no Horto e opovo que quer mesmo ser dele [de Jesus]
23. 

Nao foi por simples acaso que tais pessoas se achegaram a Casa de Caridade Jesus 

no Horto. Entendemos que essa acontecencia
24 - o anuncio e a crenca na irrupgao de um 

diluvio - de alguma forma as comoveram, as afetaram
22, - embora de forma particular para 

cada crente, visto que, cada um possui "arquivos" de vida distintos um dos outros, sendo, 

portanto, diversos os agenciamentos e as conexoes entre os varios materials existentes. 

Destarte, concebemos que a forma de se apropriar do mundo e muito propria de cada um, 

pois, se assim nao fosse, tais praticas bastariam aos graficos, a quantificacao. 

2 2 Essa data diz respeito ao inicio das profecias acerca do diluvio. A Casa de Caridade Jesus no Horto ou 

Casa Espirita Jesus no Horto - como esta citado na certidao do cartorio do 1° oficio da comarca de Campina 

Grande -. foi escriturada em 24 de outubro de 1970. 
2 3 Ver Anexo 1. p. 159. 
2 4 Conceito heideggeriano que rompe comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  conceito de acontecimento. Este esta dado para 0  todo, a 

acontecencia ao contrario, esta para o particular, para 0  singular. Esta acontecencia segundo Heidegger 

implica na outracao, ou seja, na acao sobre si mesmo, naquilo que leva tun sujeito a se tornar 0  outro de si 

mesmo. A acontecencia co-move, afeta, marca, mas marca de formas diferenciadas, pois se faz numa rede de 

contigencia (cf. HEIDEGGER 2001). 
2 5 As nocoes de "comocao" e "afetacao" aqui empregados sao tornados no sentido dado por Jorge Larrosa: 

algo que. profundamente nos passa. e nos marca de tal fonna que mudamos devido a essa acontecencia, ou 

seja. atribuimos sentido em relacao a nos mesmos. Para entender melhor, vejamos como 0  proprio Larrosa 

nos define essas nocoes: vivemos num mundo em que acontecem muitas coisas. Tudo o que sucede no mundo 

nao e imediatamente acessivel. (...). Nossa propria vida esta cheia de acontecimentos. Mas ao mesmo 

tempo, quase nada nos passa (...), nao nos afetam no fundo de nos mesmos. Para Larrosa. e preciso cancelar 

essa fronteira (...) entre o que passa (e que podemos conhecer) e o que nos passa (como algo que devemos 

atribuir um sentido em relacao a nos mesmos) (LARROSA 2002:136). 
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Todavia, embora de diferentes formas, o anuncio do diluvio afetou uma enorme 

quantidade de pessoas. Percebemos - atraves das entrevistas por nos realizadas e dos 

depoimentos colhidos nos jornais - tais crentes convictos de que o fim do mundo de fato 

era iminente. 

O Sr. Antonio Jose da Silva, um dos crentes, estava convicto que no dia 13 de 

maio, a hora ninguem sabe ainda, o sol vai girar tres vezes consecutivas e haver a um 

trovao tao enorme que, igual na historia da humanidade, so aconteceu no dia em que 

Jesus Cristo foi assassinado (Diario da Borborema, 07/05/1980). 

Devido a comocao causada pelo anuncio do diluvio diversos crentes venderam seus 

bens para comprar alimentos a fim de estoca-los para os dias que acreditavam, a terra iria 

ficar inundada - cerca de oito meses. 

Segundo o Diario da Borborema (13/05/1980) o Sr. Antonio Tiago Aciole vendeu 

duas casas que possuia e insist in para que sua mulher fizesse o mesmo com a residencia 

em que morava, na rua Rio de Janeiro, na Liberdade. Depois de insistir sem exito, foi 

embora em sinal de protesto. Ainda de acordo com o Sr. Willian Silva, 

(...) muita gente se separou das familias, muita gente acabou com 

os patrimonios que tinha, os bens. Tem um senhor ai que mora 

pras banda do Cruzeiro, ele era muito bem de vida, vendeu carro, 

vendeu casa, terra, vendeu tudo, deu a parte da familia e a outra 

parte, comprou de alimento. 

O anuncio do diluvio e a crenca na proximidade do fim dos tempos modificaram 

rotinas imprimindo novos ritmos ao cotidiano desses crentes. 

Como e possivel uma experiencia escatologica em pleno seculo X X 9 

Para responder a esta questao se faz necessario resgatar o debate sobre escatologia. 
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O termo "escatologia" e de origem grega - geralmente empregado no plural - ta 

eschdta "as ultimas coisas". Porem, segundo Le Goff, (1996:325) alguns estudiosos da 

religiao empregam-no no singular eschdton "o acontecimento final", para designar o Dia 

do Senhor ou o Dia do Juizo Final, segundo o Apocalipse. 

O termo foi inicialmente empregado em referenda as religioes judaico-cristas 

sendo depois ampliado pelos historiadores das religioes as crengas sobre o fim do mundo 

existentes noutras religioes, e tambem pelos etnologos que o ampliaram tambem as 

crengas ditas primitivas. 

Em leituras acerca do tema percebemos que a questao do destino final do individuo 

e da raga humana, ou seja, questoes de tipo escatologica
26 ocuparam sempre um 

importante lugar nas especulagoes da humanidade, seja no passado, seja no presente. 

Encontramos em alguns filosofos do passado a reflexao ou especulagao sobre o 

futuro reservado ao individuo. Em Platao nos deparamos com o ensinamento sobre a 

imortalidade da alma, isto e, sua existencia continuada apos a morte. Para Platao, o 

homem e um ser dual. Temos um corpo que esta indissoluvelmente ligado ao mundo dos 

sentidos, mas tambem possuimos uma alma imortal, que e a morada da razao. Platao 

achava que a alma ja existia antes de vir habitar nosso corpo, no mundo das ideias. Essa 

doutrina, ao que parece, persistiu como um importante dogma da filosofia ate a nossa 

epoca. 

Na Idade Moderna encontramos Kant, que conservou a doutrina da imortalidade 

como um postulado da razao pratica. 

2 6 O termo "escatologia" designa a doutrina dos fins ultimos, isto e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  corpo de crengas relativas ao destino 

final do homem e do universe 
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Tambem encontramos entre os filosofos, aqueles que pensavam/especulavam sobre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 futuro do mundo. Segundo Berkhof, (1990:667) os estoicos falam de sucessivos ciclos 

de mundos e os budistas, de eras de mundos, em cada uma das quais um novo mundo 

aparece e volta a desaparecer. Ate mesmo Kant especulava sobre o nascimento e a morte 

dos mundos (...). 

As mais diversas religioes existentes no planeta parecem ter uma preocupagao 

especial quanto ao "tempo final", seja coletivo, seja individual. O budismo preve, no fim 

de uma longa ascese, um paraiso de total distanciacao, o nirvana. O hinduismo acredita na 

migracao das almas (metempsicose). No Isla, assim como no judaismo e cristianismo 

encontramos tambem a ideia de paraiso. Na religiao celta, o outro mundo e um mundo de 

prazer para o corpo e a alma. Os nossos indios americanos, ao que sabemos, sempre 

estavam em migracao em busca de uma terra sem males. 

A crenca na permanente existencia da alma aparece, sob diversas formas, em 

diversas religioes, o que levou J. T. Addison (1932 apud BERKHOF, 1990:668) a dizer 

que a crenca em que a alma do homem sobrevive a sua morte, tao perto esta de ser 

universal que nao temos nenhum registro confidvel de alguma tribo, nacao ou religiao em 

que ela nao esteja em destaque. 

Contudo, nao e nada facil 0  estudo da escatologia. De acordo com Le GofT(1996: 

327), os desenvolvimentos doutrinais e as condicoes historicas tornam, por vezes, dificil 

de destingir as fronteiras entre a escatologia e os conceitos com ela aparentados. Se, (como 

mostramos no inicio do capitulo) por um lado, a escatologia refere-se ao destino ultimo do 

individuo, e por outro, o da coletividade - humanidade, universo - , entendemos que esse 

termo foi formado e usado tradicionalmente para falar dos "fins ultimos" coletivos, uma 
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vez que o destino final individual depende em grande parte do destino universal (Le 

Goff, 1996:326). 

A fim de evitar generalizacoes indevidas queremos nos limitar a escatologia 

coletiva judaico-crista, uma vez que, segundo esse autor, esses conceitos e ideias nasceram 

em grande parte dentro do quadro da escatologia dessa tradicao religiosa
28, onde foi se 

aperfeicoando atraves de escritos de natureza profetica que descreviam os acontecimentos 

do fim dos tempos: 'apokalypsis'. 

Para delimitacao do trabalho queremos especificar mais ainda a nossa area de 

estudo. Deste modo, nos deteremos apenas a um dos topicos referentes ao campo de 

investigacao da escatologia: o milenarismo
29. E aqui devemos pensar a tradicao na qual 

esta inserido o movimento dos "Borboletas Azuis": tradicao messianico-milenarista. 

Em termos gerais, percebemos que a tradicao judaica nunca se esqueceu das 

gloriosas profecias concernentes ao futuro de Israel. E, sempre que precisava recorria a 

tais profecias a fim de nelas achar consolacao. 

No Antigo Testamento encontramos os profetas que estavam, geralmente, 

orientando o olhar de Israel para a esperanca da "realidade" esperada que se realizaria no 

dia de Iahweh. Devemos aqui ressaltar que as palavras dos profetas sempre foram vistas 

como sendo "a verdade". Josh McDowell e Don Stewart nos mostram a Declaracao de Fe 

do judaismo expresso atraves de treze crengas fundamentals. No ponto de numero seis da 

2 7 Segundo Le Goff, as enciclopedias contemporaneas ampliam um pouco abusivamente aos individuos um 

termo formado e usado tradicionalmente para falar dos "fins ultimos" coletivos. 
2 8 Com relacao a tradicao judaica. nos limitaremos ao Antigo Testamento que e tido pelos cristaos como 

contendo a antevisao, ou a preparagao para o Novo Testamento. 
2 9 Como ja foi especificado, a escatologia e a doutrina das ultimas coisas. Tal doutrina, de acordo com 

Berkhof (1990) se divide em duas areas de estudo, a escatologia individual e a escatologia coletiva. A 

primeira diz respeito, por exemplo, a morte fisica, a imortalidade da alma, ao estado intermediario do 

homem apos a morte. A segunda trata. por exemplo, de questoes como a segunda vinda de Cristo. a 

ressurreicao dos mortos. o juizo final e o estado final dos individuos - "justos" e "impios". 
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referida declaracao encontramos o seguinte: Creio, com perfeita fe, que todas as palavras 

dos profetas sao verazes (1992:120). 

Assim, depois da busca do equilibrio politico-militar, que traria justiga e paz, a 

esperanga dos profetas estava figada a vinda de um dia decisivo (...) o dia de Iahweh 

(MONLOUBOU, 1986:65). 

A formula "o Dia de Iahweh" tornou-se, pois, a expressao tecnica que resumia a 

mensagem de esperanga num dia muito especial, este entendido como "o fim dos dias". 

"O fim dos dias" na tradigao judaica se traduzia da seguinte forma, como podemos 

ver, entre outros, no texto javista
3 0 citado em Isaias (2:2). Dias virao em que o monte da 

casa de Iahweh sera estabelecido no mais alto das montanhas e se algarci acima de todos 

os outeiros.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ele acorrerdo todas as nacdes. 

O Cristianismo tambem, desde o inicio, nunca olvidou as gloriosas predigoes 

concernentes ao seu futuro e ao futuro do cristao individual. Podemos perceber isso com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * 3 1 • * 

relagao a propria ideia do quihasmo . Este, nos primeiros seculos do cristianismo era 

muito proeminente. 

Na Idade Media, a preocupagao com o fim do mundo era algo incessante na 

consciencia dos cristaos. A crenca de que em pouco tempo este mundo poderia acabar era 

uma constante, e a data em que se daria a catastrofe era aguardada por muitos com 

ansiedade. 

Richard Kenneth Emerson (apud MACEDO, 1996:39) nos diz que, durante o 

periodo que denominamos Idade Media, o fim do mundo foi anunciado nos anos 1000, 

Relativo a Jave. Jeova. 
3 1 Quiliasmo e a outra palavra, oriunda do grego, para designar o milenarismo; quiliasta. do grego chilia. 

"mi l" . 
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1033, 1186, 1229, 1250, 1260, 1290, 1300, 1310, 1325, 1335, 1345, 1348, 1360, 1367, 

1375, 1378, 1387, 1395, 1396, 1400, 1417, 1429 e 1490. 

Entretanto, esse nao e um assunto que interessou apenas aos sujeitos do passado, 

como se pode ver na historia ocidental como um todo. O Brasil e prodigo nesse tipo de 

experiencia, como mostra nossa historia. 

Esse tipo de movimento se tornou cada vez mais raro a medida que a mentalidade 

cientifica e o capitalismo foram se tornando dominantes. Contudo, os "Borboletas Azuis" 

nao e uma excecao. A inseguranca de nossos dias, tal como no passado, continua 

provocando inseguranca e preocupacao em muitos individuos, principalmente entre os 

cristaos com suas profecias sobre o "fim dos tempos". 

De acordo com Giddens (2005:447), nas ultimas decadas, com a chegada do novo 

milenio, os movimentos apocalipticos (como os movimentos milenaristas dentre outros) 

cresceram em tamanho e quantidade, e fatos como o aparecimento da AIDS, a queda do 

comunismo, a Guerra do Golfo, a ameaga de um aquecimento global e de desastres 

ecoldgicos e o avango da poderosa tecnologia da informagao estimularam as visoes 

apocalipticas da chegada dos "ultimos dias". 

A pouco, a Revista Eclesia publicou uma materia sobre os "Misterios do 

Apocalipse" - que inclusive foi o assunto de capa da edigao - cujo titulo era, Apocalipse: 

quanta tempo resta? (STEFANO, Ano 10, edigao 107, p. 40-49). 

Essa materia, de fato, vem mostrando que nos ultimos 100 anos diversos fatores e 

eventos tem sido interpretados como sinais do fim dos tempos. Sao eles:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  

desenvolvimento da ciencia, as pestes como a rJiV (aids) e a fome, o aquecimento global, 

o sionismo de Israel, entre outros. O fim, portanto e tido como iminente. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 



"Borboletas Azuis" de Campina Grande: crencas, praticas e lutas de um movimento messianico-milenarista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51 

De acordo com essa materia o Apocalipse
32 e o "assunto da moda", pois em 

nenhuma outra epoca o tema despertou tanta polemica ou trouxe tamanha ansiedade. Tal 

afirmacao e baseada em dados coletados, entre outros, no site de pesquisas Google, que 

registra nada menos que 110 mil paginas sobre o assunto - so em portugues. Tambem e 

citada uma pesquisa recente da revista Time e da rede de televisao CATV que mostrou que 

59% dos norte-americanos, ou 170 milhSes de pessoas, acreditam literalmente no fim dos 

tempos e na restauracao de todas as coisas como descrito no Apocalipse - ultimo livro da 

Biblia - vivendo, portanto, na expectativa da iminente volta de Cristo
3 3. 

Ao longo da historia humana muitos acontecimentos naturais, como o proprio caso 

das secas, tufoes, furacoes, terremotos, etc., tem sido interpretados como um prenuncio do 

fim dos tempos. 

Esta e tambem a preocupacao fundamental dos "Borboletas Azuis". E tal 

expectativa se dava, de fato, devido aos sinais que, segundo eles, denunciavam essa 

iminencia. Assim, D. Tereza nos diz que, 

o padre Cigo dizia e os padres me sires diziam: olhe para o fim 

dos tempos vai acontecer assim, assim, assim (...) e eu estou 

vendo tudinho (...), o padre Cigo e os padres mestres
34

 diziam: 

olhe o escdndalo vem (...) o escdndalo sao essas coisas mulher, os 

protestantes (...) o povo ai so quer saber de jogo, de donga (...) da 

medicina (...) pai contra filho e filho contra pai, e o fim dos 

tempos nao e mesmo (...). 

3 2 Apokaliypsis significa "revelagao" dos acontecimentos do fim dos tempos. 
3 3 Logo, vale reafinnar aqui que nao tomamos os dados estatisticos como algo que comprove "a" verdade, ou 

que seja algo objetivo. Tal como Michel de Certeau (2002:46), entendemos que a estatistica so encontra o 

homogeneo, e que a presenca e a circulacao de uma representacao nao indicam de modo algum o que ela e 

para seus "suditos". Assim, ao citar tais dados estatisticos, queremos deixar claro que, embora a forma de 

cada pessoa se apropriar do assunto seja particular, nao exclui o panico ancestral que acompanha a 

humanidade. 
3 4 Padres mestres, para D. Tereza, eram/sao os padres que seguiam a liturgia tradicional da Igreja Catolica. 

usavam suas batinas de dia e de noite. rezavam a missa em latim e de frente para o altar... Pelo fato de essa 

tradicao ter caido em desuso, para ela os padres de hoje nao sao mais padres, mas um bando de bademeiro. 
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De acordo com essa crente, os sinais do fim dos tempos poderiam ser vistos sem 

um minimo de esforco para descobri-los. 

35 * 

Antonio Franca tambem interpretou aquele momento - maio de 1980 - como (...) 

a hora da separacdo das ovelhas (Diario da Borborema, 13/05/1980). 

Respaldada nos estudos de Weber (1991), Giddens (2005) e Andrade (2003), 

sustentamos que o movimento religioso popularmente conhecido como "Borboletas 

Azuis", longe de ser extemporaneo, e um movimento atual, inteiramente em acordo com a 

tradicao historica ocidental, uma vez que nesta sao observados, invariavelmente, a cada 

final de milenio a recorrencia de mitos e profecias que prenunciam desfechos 

apocalipticos: o final dos tempos e o advento de um novo tempo regido por uma ordem 

divina inspiradora do ideal milenarista. 

E central nos "Borboletas Azuis" uma expectativa com relacao ao fim dos tempos 

- mas isso nao apenas naquele momento, pois, ainda pode ser percebido hoje - como 

vimos acima no depoimento de D. Tereza. Esse desejo de penetrar em acontecimentos 

futuros, tal como nos disse Joseph Lomas Towers, (1796 apud WILSON 2002:12) parece 

ser uma paixao propria da mente humana, visto que, em todos os momentos da historia da 

humanidade e nas mais diversas culturas percebe-se sua presenca. 

O sociologo Ricardo Mariano (apud. STEFANO, op.cit.) confirma que depois dos 

atentados de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center nos EUA os assuntos de tipo 

escatologico voltaram com grande forca. 

Todavia, ao nivel do estudo do caso em questao, mais interessante do que apenas 

aguardar o fim dos tempos ou a volta de um messias tomando por base alguns sinais e 

3 5 Antonio de Franca foi a pessoa que assumiu a diregao da Missao Casa de Caridade Jesus no Horto depois 

da morte do sr. Roldao Mangueira que se deu em 24 de julho de 1980 (setenta dias depois do fracasso da 

profecia). 
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entende-los relacionando-os a crenca e a espera (esperanga) no estabelecimento de um 

Reino Milenar: crenca em um tempo de paz, alegria, gozo, geralmente o oposto do mundo 

em que se vive. 

Relacionando o fim dos tempos a essa esperanga, ao inves de encontrarmos 

pessimismo, encontramos, ao contrario, muitas pessoas que aguardam ansiosas pelo 

cumprimento dessa promessa, muitas vezes, entrando em agao, reunindo-se a fim de que 

esse dia seja apressado e que o mundo de fato seja transformado. 

Na historia da humanidade sao muitos os movimentos encontrados que anseiam e 

nao raramente se mobilizam para por em vigor tal realidade. Tais movimentos sao 

geralmente denominados como messianico-milenaristas. 

Por messianismo entendemos a crenga em um Salvador, o proprio Deus ou seu 

emissario, e a expectativa de sua chegada que pora fim a ordem presente, tida como iniqua 

ou opressiva, e instaurara uma nova era de virtude e justiga (NEGRAO, 2004). 

O movimento messianico, por outro lado, de acordo com Maria Isaura de Queiroz 

(1976:46), se diferencia do messianismo, visto que, segundo ela, esse ultimo se 

caracterizaria como uma doutrina, enquanto que o movimento messianico seria a atividade 

de uma coletividade sob a diregao de um mensageiro de Deus - o messias no caso da 

tradigao judaico-crista - este, com o intuito de apressar o Milenio. 

De acordo Marcia Janete Espig (2000:87), denomina-se milenarismo a crenga na 

chegada de um novo tempo, uma idade de ouro na qual o reino de Deus sera realizado. 

Tambem queremos destacar o entendimento de Jean Delumeau (1997:17) sobre 

esse conceito. Para ele, o milenarismo e a espera de um reino deste mundo, reino que 

seria uma especie de paraiso terrestre reencontrado, estando por definigao mesma, 

estritamente ligado a nogao de uma idade de ouro desaparecida. 
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Entendendo desta forma, para Delumeau, o milenarismo existiu, sobretudo nas 

religioes e povos que afirmaram a existencia de um mundo auroral e perfeito, que teria 

existido e que foi rebaixado deixando de existir posteriormente - tal como na tradicao 

judaico-crista. Enquanto que a definicao de Espig e mais abrangente, nao precisamente 

relacionando esse novo tempo ou idade de ouro as religioes que acreditam que houve 

anteriormente um "Eden", portanto, nao entendendo exatamente como um reencontro 

deste. Todavia, as definicoes nao se excluem, uma vez que aquele nao restringezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  

milenarismo apenas aos povos que afirmaram a existencia de um mundo perfeito que 

existiu no inicio dos tempos. Mas, reconhece que, principalmente nessas culturas ele se 

manifestou. Pois para Delumeau, o milenarismo se encontraria tambem nas religioes que 

aspiram, por exemplo, a renovacao ciclica do universo - como o budismo. 

Todavia, a definicao de Delumeau e mais precisa para os fins do nosso trabalho. 

Para ele, a ideia de milenarismo e indissociavel da tradicao crista. No Cristianismo, 

milenarismo e a crenca num reino terreno vindouro de Cristo e de seus eleitos - reino este 

que deve durar mil anos, entendidos seja literalmente, seja simbolicamente 

(DELUMEAU, 1997:18). 

Tal como Delumeau, Giddens (2005:445-446) tambem sustenta que o termo 

milenarista, na verdade, e derivado do reinado de mil anos de Cristo - profetizado na 

Biblia, e que na verdade os movimentos milenaristas estdo profundamente entrelagados 

na historia do cristianismo. 

Segundo Giddens (Op. cit.), um grupo milenarista e aquele que preve a salvagdo 

imediata coletiva de seus fieis em virtude de alguma mudanga cataclismica que ocorra no 

presente, ou por meio do restabelecimento de uma idade de ouro que supostamente teria 

existido no passado. 
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De acordo com o sociologo ingles Norman Cohn (1980), o estimulo para a crenga 

no milenio encontra-se essencialmente na ideia de salvagao. E esta ideia de salvagao, 

segundo ele, em geral e concebida como: 

(...) coletiva, na medida em que deverd ser gozada pelos fieis 

enquanto coietividade; terrena, na medida em que deverd ser 

realizada neste mundo e nao no ceu ou no outro mundo; iminente. 

na medida em que poderd ocorrer a qualquer momento; total, na 

medida em que transformard toda a vida na Terra, tornando-a 

perfeita; miraculosa, na medida em que deverd ser realizada por 

ou com a ajuda de agentes sobrenaturais (profecias, sinais 

divinos, messias). 

Embora nao tao pontualmente quanto o faz Norman Cohn, mas da mesma forma 

magistral, Delumeau tambem nos aponta algumas caracteristicas em comum daqueles que 

creem e esperam por esse Reino. De acordo com seus escritos, 

(...) esta raramente concebeu o advento do Novo Reino sem a 

passagem por um tempo de provagdes. E na maioria das vezes, 

imaginou que a terra renegada somente se abriria aos "puros" 

que vivessem numa total igualdade entre si (...). Suas promessas 

(...) aminciam uma mudanga radical, uma salvagao coletiva, 

iminente, total (DELUMEAU, 1997:18) 

A partir de tais definigoes, podemos concluir que embora milenarismo e 

messianismo sejam conceitos intercambiaveis nao sao sinonimos sendo considerado, por 

muitos estudiosos, um erro toma-los desta forma. 

Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976:31) nos indica essa distingao. Para ela, o 

problema do Milenio e mais vasto do que o problema do messianismo, pois, (...) nao e 

apenas por meio de um enviado divino que se pode inaugurar no mundo o paraiso 

terrestre; este pode resultar da formagao de seitas sem chefes, ou mesmo de praticas 
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mdgicas adeqnadas. Logo, Maria Isaura de Queiroz entende que o messianismo e apenas 

uma "subdivisao" do milenarismo. 

Jean Delumeau (1997:18), tambem diferencia milenarismo e messianismo. 

Segundo ele, ambos remetem a uma espera; tem um carater terrestre; anunciam uma 

mudanga radical, uma salvagao coletiva, iminente, total; afirmam o sentido da historia; 

apelam ao agir humano. Delumeau entende que milenarismo e messianismo sao conceitos 

intercambiaveis, mas e um erro confundi-los, pois, de acordo com ele, e possivel esperar 

um messias sem determinar a duragao dessa espera e a de seu reino e, sobretudo sem 

acreditar que ele ja se manifestou como acontece na religiao judaica. Tambem 

milenarismos podem nao estar voltados para a esperanga de um messias. 

Lisias Nogueira Negrao (2004), tambem comunga com este pensamento. Segundo 

ele, 

pode existir movimentos milenaristas nao messidnicos, conduzidos 

por uma sucessao ou pluralidade de lideres guerreiros, 

assembleias de ancidos, virgens ou criangas inspiradoras, etc. Por 

outro lado, podem /altar a movimentos caracteristicamente 

messidnicos concepqoes de um escathon final. 

Focalizando precisamente a historia crista, Delumeau nos apresenta dois aspectos 

que distinguem o milenarismo do messanismo. Segundo ele, o milenarismo 

de um lado, repousa sobre a crenga no advento de um "reino" 

concebido como uma reatualizagao das condigoes que existiram 

antes do primeiro pecado. De outro, afirma que o Salvador jd se 

manifestou e que a espera se concentra no momento do seu 

retorno (DELUMEAU, 1997:18). 

Baseada nestes autores concluimos que para a instauragao de um Reino de Deus na 

terra nao seria necessariamente essencial a presenga de um messias. 
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Todavia, embora isso nao seja uma regra, geralmente, na tradicao crista os 

movimentos messianicos costumam ser do tipo milenarista, e muitos movimentos 

milenaristas trazem o anseio da volta do messias. Em outras palavras, no geral estes 

movimentos visam a criagao do reino milenar de justica, paz e abundancia na terra antes 

do juizo final, e tambem esperam a volta do messias para reinar com eles e restabelecer a 

relacao de amizade interrompida pelo ato do pecado quando da desobediencia no Jardim 

do Eden. E certo que os cristaos creem que o seu Messias, sob a forma de Jesus, ja se 

manifestou, todavia, esperam fervorosamente pelo seu regresso para assim realizar a 

promessa da salvagao. 

Conforme Maria Isaura de Queiroz (1976), toda a Idade Media se caracterizou pela 

esperanga intensa no regresso de "Cristo, rei dos ultimos dias". E e essa esperanga de 

salvagao que estimula a crenga em profecias e sinais que apontam o retorno do Cristo. 

Em geral, os estudiosos do assunto salientam a ligagao entre febre milenaristas e 

grupos sociais em crise. Para Delumeau (1997:17), os atores dos movimentos 

escatoldgicos sao jrequentemerite marginalizados, desenraizados ou colonizados que 

aspiram a um mundo de igualdade e de comunidade. 

Como nos assevera Macedo (1996:46), na Idade Media era comum em situagoes de 

calamidade aparecer alguem dizendo que era Cristo, ou um enviado deste, anunciando o 

fim do mundo e a salvagao eterna para ganhar inumeros adeptos entre a populagao. Esses 

profetas populares tornavam-se lideres do povo e eram encarados como salvadores, como 

messias sagrados. E aqui podemos evidenciar que o tempo do fim e muitas vezes evocado 
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sob a forma profetica, o que confirma a afirmacao de Le Goff (1996:329): ha, pois 

cruzamentos entre escatologia e profetismo
36

. 

De acordo com Giddens (2005:446) e possivel identificar diversos elementos 

comuns a maioria, ou mesmo a todos os movimentos milenaristas: o envolvimento com 

atividade de profetas
37 e uma delas, visto que a profecia, segundo o autor, sempre teve 

uma forte ligacao com as religi5es de salvagao, especialmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  cristianismo. 

Com base nas interpretacdes destes especialistas em milenarismo, messianismo e 

movimentos messianicos tentaremos situar o caso dos "Borboletas Azuis", embora 

estejamos perfeitamente conscientes de que se trata de conceitos abrangentes. 

No caso especifico dos "Borboletas Azuis", as profundas mudancas trazidas pelo 

Concilio Vaticano I I - como veremos adiante em outro capitulo - , os avancos trazidos 

pela modernidade e pela ciencia, alem da proximidade do fim do seculo XX e do I I 

milenio da era crista podem ter sido fatores que motivaram a esperanga dessas pessoas no 

advento de um novo reino, onde os "puros" viveriam em total igualdade entre si. 

Reunidos numa especie de irmandade, determinado dia, afirmam haver recebido a 

visita de Jesus Cristo e que este lhes dera a seguinte mensagem, (...) no mes de maio de 

1980 haver a um diluvio como no tempo de Noe (...). 

O Sr. Willian Silva, na epoca membro da "missao"
38, nos contou como se deu essa 

profecia. Segundo ele, Luciene (uma jovem da missao que dizia receber entre outras 

figuras a incorporagao de Nossa Senhora e de seu filho Jesus Cristo), (...) disse que o 

3 6 Voltaremos a tratar desse assunto no capitulo 6: Ressigmficacao do discurso: os "Borboletas Azuis" apos 

o nao cumprimento da profecia diluviana. 
3 7 Lideres ou mestres "inspirados" que aproveitam ideias religiosas oficiais e proclamam a necessidade de 

revitaliza-las (Giddens, 2005:446). 
3 8 Vale salientar que no periodo da entrevista, 0  sr. Willian Silva ha muito ja tinha deixado de fazer parte do 

movimento dos "Borboletas Azuis". Ver nota de rodape n u 12. 
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mundo ia se acabar com um diluvio do mesmo jeito que houve com Noel (sic) na epoca 

que Deus acabou o mundo com dgua, ia acontecer de novo (...). 

A partir dessa profecia, um imaginario milenarista e instituido e propagado por 

eles. A chegada de um novo tempo e anunciada, uma "idade de ouro" na qual o reino de 

Deus se faria pleno. De acordo com os relatos de D. Tereza, o diluvio vinha exatamente 

para acabar com tudo que estava errado: 

(...) esse exemplo [diluvio] vinha pra humanidade (...) pra que o 

povo que escapasse se voltar pra Deus ne (sic), pra cumprir uma 

missao aqui. O mundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ia ser mais simples, humilde (...) aqui era o 

campo santo, o paraiso, o paraiso, tudo unido, tudo unido.(...) 

quern escapasse depois do diluvio vai se encontrar com um e falar: 

como e que foi que tu escapasse? Ai se abraca. Tu conseguisse 

escapar? Ia ser uma maravilha depois do diluvio, ninguem ia 

trabalhar mais. Olhe, o mundo ia ficar como era nos tempos atrds: 

os animais tudo solto, ninguem trabalhava pra ninguem, quando 

saisse fora assim tinha ali uma batata, um card, um pe de manga, 

tudo ali, uma fartura, ninguem ligava; nem feira nao tinha, tudo 

em abundancia ai (...) (grifo nosso). 

Esse "novo mundo" seria uma especie de reatualizacao do paraiso auroral como o 

narrado pelo livro do Genesis: (...) tudo ia ser como era antes (...) depois do diluvio, o 

mundo ia ficar como era (...), assim afirmavam. 

Outro aspecto interessante nas falas de D. Tereza - e isso e uma constante nas 

conversas - e que, ao falar do passado, ela sempre cruza na sua fala verbos que indicam 

futuro. Do mesmo jeito, ao falar no futuro percebemos que ela mistura verbos no passado. 

Intercala os verbos nesses dois diferentes tempos verbais - passado e futuro: depois do 

diluvio (...) o mundo ia ser mais simples (...) (grifo nosso). Depois do diluvio (...) aqui era 

um campo santo, o paraiso (grifos nosso). 0 presente aqui - no discurso de D. Tereza - e 

um momento de confluencia entre o passado e o futuro. O passado historico e apropriado e 
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remontado no presente por essa crente de forma a conferir sentido a sua crenga na 

concretizagao desse futuro maravilhoso. Mas, essa visao antecipada do futuro nao torna 

aquem a existencia do presente, pois e essa antevisao do futuro o que possibilita a essa 

crente a modificagao do seu presente. 

Assim e que podemos entender nessa fala, o descontentamento de D. Tereza com a 

subordinagao dos pobres. No seu relato ela sempre mostra o descontentamento pelo fato 

de voce "so comer se tiver dinheiro". Segundo D. Tereza, 

A logica adotada e o da colaboracao mutua. Nao e a toa que sempre quando fala 

sobre a vida na terra apos o diluvio, D. Tereza sempre enfoca a questao da uniao, como se 

pode constatar no seguinte trecho: 

Essa logica da cooperacao, ou da caridade - como o proprio nome do Templo 

indica (Casa de Caridade Jesus no Horto) - e de fato praticada nesse movimento. A 

propria D. Tereza nos diz que Deus nao vendeu nada na terra. Ele disse: eu dou de graga 

e de graga quero receber (...). Alem de Deus nao ter vendido nada na terra e tudo ter dado 

de graga, de acordo com ela, essa era tambem uma pratica adotada por Padre Cicero - um 

dos santos mais fortes nesta crenga. Inclusive, este, juntamente com Jesus, ditava a 

o mundo nao tinha isso nao (...) naquele tempo nem feira nao 

tinha. Tu nao ve os caboclos nas matas, eles comiam, dormiam, 

eles nao precisavam fazer feira nao(...) no tempo que o mundo 

nao era habitado tinha tanta mata virgem (...). 

Quando Jesus criou o mundo ninguem trabalhava era como os 

passarinhos. Quando Deus criou o mundo ninguemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ia trabalhar 

pra ter pdo. Voce saia assim tinha um pe de macaxeira, ninguem 

trabalha\>a. Se voce ia botar um rogado, uma coisa assim, ia todo 

mundo Ihe ajudar. Pra fazer sua casa tambem, todo mundo ia Ihe 

ajudar sabe, vivia tudo na uniao, nem dinheiro num tinha (...). 
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doutrina e as regras (atraves das incorporates) para serem cumpridas pelos membros: 

padre Cigo nao cobrou um centavo; padre Cigo batizava de graga nas dguas, tudo de 

graga (...). Por isso e que naquela Casa nao se cobra de ninguem nem para batizar, nem 

por uma cura realizada. 

Ela nos conta que certa vez chegaram dois rapazes doentes na Casa. Segundo seu 

relato, jd tinhorn gastado o que num tinha com a medicina e nada de cura, jd tava ficando 

pobre, quando chegou aqui, ai seu Roldao pegou e disse: voces nao vdo gastar nada, 

voces nao vdo gastar seu dinheiro nao (...). 

Ainda segundo Nivaldo Mangueira - neto do Roldao Mangueira - seu avo (...) 

pegava as coisas dele mesmo, vendia, um gado, qualquer coisa, pra botar la porque 

ninguem tinha condigdo de nada (...). 

Eles esperavam - apos o diluvio - a instauracao de um mundo renovado tal qual 

supunham ter existido no passado mitico da tradicao judaico-crista. E na sua esperanca de 

que esse mundo fosse reconstituido, adotaram regras diferentes das vigentes na sociedade 

inclusiva. 

E preciso ter conhecimento de que os conteudos milenaristas e messianicos 

correspondem a propria constituicao do movimento. Isto e, o fato de caracterizar-se como 

um movimento messianico-milenarista ja deve antecipar para o observador a chave que 

desvenda um codigo de condutas sociais e economicas diferente. 

Como nos propoe Campos (2003), talvez seja no nivel da moral, e nao da 

motivacao politica e/ou economica, que possamos encontrar caminhos interessantes para 

entender como os crentes deste movimento fabricam a sociedade. 
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Alem da presenca de um imaginario milenarista, constatamos que esperam 

ansiosos, e entram em acao pela volta do seu messias - Jesus Cristo. Fato que os 

caracteriza tambem como movimento messianico. 

Juntamente com Jesus Cristo estavam certos tambem de que viria a terra os fieis 

discipulos de Cristo, assim como tambem sua mae, Nossa senhora, e outros santos - de 

acordo com a preferencia ou a simpatia de cada membro. 

Tal como Cristo andou com os seus discipulos esperavam que o mesmo ocorresse 

com eles apos o diluvio, uma vez que a terra iria voltar a ser santa como (...) naquele 

tempo que a terra nao tinha pecado e o Divino Espirito Santo vinha na terra (...). D. 

Tereza nos descreve como iria ser depois do diluvio: 

Jesus ele andava com Luciana, Nossa senhora ia andar com 

Severina, eu ia sair no mundo com Santa Terezinha de Jesus (...) 

Santo Antonio ia sair no mundo pregando tambem com Antonio 

(...) ia sair pregando na rua de dois em dois, pregando, mostrando 

exemplo. 

A partir desse entendimento de que Cristo iria voltar e de que seria instaurado um 

novo mundo, os crentes se ajuntam cada vez mais. Entram cada vez mais em comunhao 

atraves de suas reunioes no Templo, ate chegar ao ponto em que muitos, deixando suas 

casas e suas familias, se mudam de vez para aquele local , pois acreditam que as aguas do 

diluvio iriam atingir toda a terra, mas que Deus iria mostrar um meio deles escaparem. 

Segundo o Sr. Antonio Jose da Silva, eles recebiam diariamente orientacao espiritual de 

Jesus Cristo: (...) so os pecadores serdo destruidos pelas aguas, afirmavam (Diario da 

3 9 Ver, em anexo n°4, p. 162, foto dos seguidores irmanados na Casa de Caridade Jesus no Horto a espera do 

diluvio. 
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Borborema, 07/05/1980). Seu Willian Silva nos diz que quando marcaram o dia do 

diluvio, 

(...) muito gente se separou das familias, muita gente acabou com 

os patrimonios que tinham, os bens. Tem um senhor ai que mora 

pras bandas do Cruzeiro, ele era muito bem de vida, vendeu carro, 

vendeu casa, terra, vendeu tudo, deu a parte da familia e a outra 

parte, comprou de alimento. 

Ainda segundo o depoente: fizeram um galpao la no Templo grande, muito grande 

mesmo. Encheram de saco de feijdo, de arroz, de farinha, de came de char que, entupiram 

tudo pra passar o dia do diluvio e comer todo mundo (...). 

A partir destes depoimentos podemos classificar com seguranca os "Borboletas 

Azuis" como um movimento messianico-milenarista, uma vez que seu imaginario 

apresenta todas as caracteristicas milenarista, bem como uma concepcao de um escathon 

final; tendo a frente um lider de tipo carismatico - Roldao Mangueira - a espera da vinda 

do seu messias - Cristo - para reinar na terra com eles; e, alem disso, atuam coletivamente 

- nao de uma forma violenta, por meio das armas, mas seguindo as ordens que os santos 

determinavam por meio das incorporates. Dentre outras coisas: mudando seus habitos de 

vida, seu modo de vestir, de dormir, de andar, de comer, etc., tudo isso no sentido de 

concretizar a nova ordem por eles esperada. 

Isso e claramente percebido quando D. Tereza nos diz que comegou a se vestir 

daquela forma quando chegou a missao e ouviu a doutrina do padre Cicero. Ela nos diz 

que, na Casa de Caridade Jesus no Horto, padre Cigo ensina a comer, a dormir, falar, 

andar, tomar banho, ensina isso aqui tudinho (...). E acrescenta: (...) feliz daquele que 

acreditar na doutrina dessa Casa. Ela nos detalhou como era o ensino dado pelos santos. 

De acordo com ela, 
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Comer e assim: rezar, orar pela comida e nao botar a mao na 

mesa nao, entendeu, botar o prato assim (...), e comer com a 

colher, concentrado; e dormir e rezar, vestir uma roupa cumprida 

branca e rezar pra poder dormir; e tomar banho, primeiro se 

benzer e rezar uma oragao pra primeiro tomar aquele banho e era 

pra tomar banho com a roupa, nao era pra tomar banho nem mi, 

era pra tomar banho com a roupa, a roupa branca, oxente 

(sic)(...) porque do jeito que tem os vivo tem os espiritos olhando, 

os espiritos malignos olhando. E por isso que tem gente que ta 

tomando banhe e morre, cai ali e morre, ali e as correntes, por 

isso a pessoa tem que se pre parar ate pra tomar banho (...); andar 

e pra andar normal, nao e pra andar nem se requebrando nao, 

nem vestir roupa mostrando seu corpo, andar simplesmente ali 

sem rebolar. Padre Cigo e os espiritos desciam pra dar a doutrina 

sabe, descia aqui na terra sabe, mas ninguem quis acreditar (...). 

A partir destes relatos pudemos "reconstituir" o tapete historico-social dos 

"Borboletas Azuis" e caracteriza-lo como movimento messianico-milenarista. Como bem 

lembra Lisias Nogueira Negrao (2004), simples contestacSes pacificas podem constituir-se 

como movimentos messianico-milenaristas. 
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3. Religiosidade popular e "Borboletas Azuis": um deslocamento de foco 

Embora movimentos messianico-milenaristas encontrem-se repletos na historia da 

humanidade cremos que sao as particularidades desse tipo de movimento que torna seu 

estudo atraente e, ao mesmo tempo, um desafio aos pesquisadores. Isso porque, embora 

possamos destacar alguns aspectos em comum a esses movimentos, em geral, cada um 

possui suas peculiaridades, suas marcas
40 proprias. Marcas essas que decorrem, no nosso 

entender, do fato de que as representacoes construidas pelos atores desses movimentos 

derivam de desejos especificos, assim como tambem sao especificas as "maneira de 

emprega-los"
41. Pensamos que os desejos sao investidos de formas diferentes, por grupos 

diferentes, em diferentes momentos. Dai o cotidiano nao ser o mesmo, estatico, mas estar 

sempre se inventando e reinventando de multiplas formas. 

E os crentes do movimento dos "Borboletas Azuis" colocaram seus desejos em 

pratica, e os operacionalizaram usando-os de uma maneira plural - ai esta a forga da sua 

diferenca - possibilitando, como diz Certeau (2002:38), atraves de mil maneiras de caca 

nao autorizada, a invencao do seu cotidiano social, do modo de viver e pensar suas 

relacoes com o sagrado, e a partir deste, com a "irmandade" e a sociedade em geral. 

4 0 Por "marca" e preciso entender uma combinacao objetiva entre pratica e signo, um ponto de intersecab 

entre uma linguagem da sociedade e a enunciacao de uma fe - em suma, uma maneira efetiva de ultrapassar 

a ruptura entre uma e outra (CERTEAU 2000:166). 
4 1 "Maneiras de empregar" constiruem as mil praticas pelas quais usuarios se reapropriam do espaco 

organizado pelas tecnicas da producao socio cultural (CERTEAU. 2002). 
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Ao por em pratica seus desejos os "Borboletas Azuis" puderam vivenciar sua 

crenca com mais autonomia, e a partir dai expor suas insatisfacoes e propagar suas 

esperangas de um mundo renovado e completamente diferente do atual
42. 

Intimamente relacionado a esta questao emerge a discussao sobre o conceito de 

"religiosidade popular" e sua legitimidade, pois tal conceito muitas vezes e visto com 

desconfianca. Como uma forma "menor" ou desautorizada de religiosidade. 

Como nos diz Ferreti (2001), a ideia de religiosidade popular nao e aceita 

tranqtiilamente por todos, devido, segundo afirmam, a propria critica, indefinicao e falta 

de rigor do conceito de povo. 

Chartier (1995:184), ao nos falar sobre a cultura e a religiosidade "popular", nos 

diz que, o que importa, de fato (...), e sua apropriagao pelos grupos. Assim, o que 

interessa nao e simplesmente descrever ou identificar os elementos e/ou as representacoes 

"populares", mas, o modo de utilizar objetos ou normas que circulam na sociedade. 

Sobre esse conceito de "popular", alias, Michel de Certeau em seu livro, "A 

Cultura no Plural" (1995), nos diz que ela resultou de uma construcao deliberada com fins 

politicos. E uma invencao das elites que num gesto de autoridade, numa estrategia de 

saber e poder relega a cultura e a religiosidade do homem ordinario/comum para um lugar 

menor/desautorizado. 

Nesse ponto, Certeau se aproxima da critica feita por Wiittgenstein aos sistemas 

peritos e filosoficos, visto que, para ele, nenhum discurso pode sair da linguagem ordinaria 

4 2 Para Pierre Bourdieu, um determinado sistema simbolico e sociologicamente necessario porque deriva 

sua existencia das condicdes sociais de que e o produto, e sua inteligibilidade da coerencia e dasfuncdes da 

estrutura das relagoes significantes que o constituent (IN: MICELI, 2005:XXVI). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(do homem comum) e observa-lo de fora (como pretende o discurso"cientifico") , uma 

vez que o privilegio filosofico on cientifico se perde no ordindrio (CERTEAU, 2002:71). 

Para Certeau, 

Desde que a cientificidade se atribuiu lugares proprios e 

apropridveis por projetos racionais capazes de colocar 

zombateiramente os seus modos de proceder, os seus objetos 

formats e as condiqoes de sua falsificaqdo, desde que ela se 

fundou como uma pluralidade de campos limitados e distintos, em 

suma, desde que nao e mais do tipo teologico, a ciencia constituiu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o todo como o seu resto, e este resto se tornou o que agora 

denominamos a cultura (CERTEAU, 2002:64-65 - grifos do 

autor). 

A partir deste pressuposto Certeau ataca com vigor a exaltacao estabelecida da 

cultura no singular, que pra ele nada mais e do que o singular de um meio (CERTEAU, 

1995:227). Ou seja, para Michel de Certeau, na andlise cultural, o singular traqa em 

caracteres cifrados o privilegio das normas e dos valores proprios a uma categoria (Ibid, 

p. 227). Dai sua vontade otimista de substituir essa cultura no singular, que impoe sempre 

a lei de um poder (Ibid. p. 241), por uma concepcao de "cultura no plural". Uma cultura 

que exige incessantemente uma luta (Ibid. p. 242). 

Roger Chartier tambem nos diz que a cultura popular e uma categoria erudita 

(CHARTER 1995:179): 

Um conceito que quer delimitar, caracterizar e nomear praticas 

que nunca sao designadas pelos seus atores como pertencendo a 

"cultura popular". Produzido como uma categoria erudita 

destinada a circunscrever e descrever produqdes e condutas 

situadas fora da cultura erudita, o conceito de cultura popular 

tem traduzido, nas suas multiplas e contraditorias acepqoes, as 

relaqoes mantidas pelos intelectuais ocidentais (e, entre eles, os 

scholars) com uma alter idade cultural (...). 

Sobre essa discussao cf. Certeau (2002). l a parte: "Uma cultura muito ordinaria". 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 



"Bor bo let as Amis" de Campina Grande: crengas, prdticas e lutas de um movimento messianico-milenarista.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gg 

Bourdieu, trazendo a tona a discussao sobre a dominacao em contraposicao a teoria 

do consenso encontrada em Durkheim, nos mostra que a organizacao do mundo e a 

fixacao de um consenso a seu respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA permite a cultura dominante numa dada formagao 

social citmprir sua fungao politico-ideologica de legitimar e sancionar um determinado 

regime de dominagdo (In: MICELI, 2005:XVI). 

Deste modo, rompe-se com a ideia de uma ordem logica imposta as divisoes pelas 

quais passa o mundo sensivel. 

Chamar Michel de Certeau, Roger Chartier e Pierre Bourdieu para o debate sobre 

os conceitos de cultura/religiosidade "popular", e buscar atingir uma superacao aos 

estudos de cultura numa perspectiva dicotomica, onde a cultura e definida a partir dos 

pares letrado/popular, erudito/popular. 

E deslocamento de foco, pois 

o que importa jd nao e, nem pode ser mais a "cultura erudita", 

tesouro abandonado a vaidade dos seus proprietdrios. Nem 

tampouco a chamada "cultura popular ", nome outorgado de fora 

por funciondrios que inventariam e embalsamam aquilo que um 

poder jd eliminou (...), (mas o que importa) e voltar-se para a 

"proliferagdo disseminada" de criagdes anonimas e "pereciveis" 

que irrompem com vivacidade e nao se capitalizam (GIARD, 

Luce. In: CERTEAU, 2002:13). 

Assim, o centro de atencao ja nao deve ser o que e ou nao popular constituindo-se 

em campos de forca antagonicos, mas pontos de toque, de cruzamentos, como propoe 

Marinalva Vilar Lima (2000:25). 

Apreendido desta forma podemos nos afastar das perspectivas que 

compartimentam a cultura em uma cultura letrada, que seria uma cultura superior, e uma 
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cultura popular, esta devendo ser comentada pelos especialistas da primeira, visto que esta 

ultima nao detem "o" saber, e, se o detem, nao o entende, pratica-o inconscientemente. 

Em seu artigo "Cultura Popular: revisitando um conceito historiografico" (1995), 

Chartier nos diz que e possivel reduzir as inumeras definicoes sobre a cultura popular a 

dois grandes modelos de descricao e interpretacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro, (...) concebe a cultura popular como um sistema 

simbolico coerente e autonomo, que funciona segundo uma logica 

absolutamente alheia e irredntivel a da cultura letrada. O 

segundo, (...) percebe a cultura popular em snas dependencias e 

carencias em relacao a cultura dos dominantes (Ibid.). 

Deste modo, temos, por um lado, uma cultura popular que se constitui em si 

mesma, independente; e de outro lado, temos uma cultura popular inteiramente definida 

pela sua distdncia da legitimidade cultural da qual ela e privada (Ibid). 

A fim de nos mostrar os perigos metodologicos de ambas as posicoes acima 

citadas, Chartier traz para a discussao Jean-Claude Passeron que nos diz que: 

da mesma forma que as cegueiras sociologicas do relativismo 

cultural, quando aplicado as culturas populares, encorajam o 

populismo, para quern o sentido das prdticas populares cumpre-

se integralmente na felicidade monddica da auto-suficiencia 

simbolica, assim tambem a teoria da legitimidade cultural corre 

sempre o risco [...] de levar ao legitimismo, que, sob a forma 

extrema do miserabilismo, nao faz sendo descontar, com um ar 

compungido, as diferenqas como se fossem carencias, ou as 

alteridades como se fossem um menos-ser. (PASSERON, 1992 

apud CHARTIER 1995:179 - grifos do autor). 

Deste modo, para Chartier, de uma concepcao de cultura popular a outra, 

a celebracao de uma cultura popular em sua majestade se inverte 

em uma descricdo "em negativo"; o reconhecimento da igual 
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dignidade de todos os universos simbolicos dd lugar d lembranga 

das implacdveis hierarquias do mundo socialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CHARTIER, 

1995:180). 

Mas, ler, olhar, escutar, nao submetem e/ou enquadram
44 o consumidor religioso a 

um significado pre-fixado por um lugar proprio, um lugar de autoridade e poder (aquilo, 

por exemplo, que e institucionalmente legitimado
4 5), mas, permitem na verdade a 

reapropriagao, o desvio, a desconfianga ou resistencia (CHARTIER, 1995:59-60). 

Os mais variados textos culturais nao estao imunes as insinuates mil que os 

consumidores lhes instauram. Estes abrem brechas e fendas inusitadas, e nao deixam 

nunca de se insinuar no lugar do outro. 

Martha Abreu (2002), ao enfrentar o problema da religiao e da "cultura popular", 

tambem nos adverte quanto a utilizacao do conceito "religiosidade popular" para que nao 

se caia no erro de reduzir a complexidade desse tipo de fenomeno cultural. Segundo essa 

autora, geralmente costuma-se usar tal expressao "religiosidade popular" como se essa 

religiosidade fosse uma mesma nas diversas epocas. 

Abreu tambem nos orienta a nao toma-la como um conjunto de comportamentos 

sempre vistos em oposicao, ou mesmo subordinados a algo que e considerado correto e 

oficial. Ou seja, a autora parece procurar fugir as oposicoes metafisicas. E ainda nos diz 

que, a expressao [religiosidade popular] tambem pode conter uma boa dose de 

etnocentrismo, ao definir a prdtica popular da religiao como religiosidade, e nao como 

religiao (ABREU, 2002:83). 

Ela propoe que esse conceito - cultura/religiosidade popular - nao seja usado sem 

um profundo dialogo com o contexto temporal e social mais amplo, e ligado a isso salienta 

4 4 Em termos mais certeaumanos, nao capitalizam. Nao prendem. Nao encerram. 
4 i Ver Certeau. 2002:186. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 



"Borboletas Azuis" de Campina Grande: crengas, prdticas e lutas de um movimento messidnico-milenarista. JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ainda o aspecto do sincretismo religioso - uma marca quase registrada do que se costumou 

chamar de "religiosidade popular". 

A partir de alguns trabalhos recentes que vem trabalhando a cultura e a 

religiosidade "popular" no sentido de abrir mao de um conceito que e dadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori, - e 

que reconhecem que as expressoes/conceitos de cultura popular e religiosidade popular 

devem ser propostas em fungao de um reconhecimento evidente de que, no passado [e no 

presente], as pessoas pobres, simples, comuns (...) pensavam, agiam, criavam e 

transformavam o sett proprio mundo (...) e tudo que Ihes era imposto, - o sincretismo da 

"religiosidade popular", tambem tern sido visto para alem da simples associacao formal 

entre as diversas crencas. Tem sido pensado como uma atitude nada passiva em relacao a 

religiao dominante, mas, como uma forma de apropriacao, recriagao e reinterpretagao da 

cultura dominante, mais adequada a maneira de ser dos setores populares (ABREU, 

2002:85). 

Abreu nos da a ler que, 

Isso nos remete mais uma vez a Chartier, (1995:184), para quern e inutil querer 

identificar a "cultura popular" a partir da distribuicao supostamente especifica de certos 

objetos ou modelos culturais. Para este autor, ja ficou claro que, 

como agentes de sua propria historia (cultura e religiao), 

homens e mulheres das camadas pobres criam, partilham e se 

apropriam de valores, hdbitos, atitudes, crengas, mitsicas e 

festas religiosas (neste sentido, cultura popular e religiosidade 

popular nao sao entendidos simplesmente como um conjunto de 

objetos ou prdticas origindrios dos setores populares) 

(ABREU, 2002:85). 
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a "literatura popular" e a "religiao popular" nao sao tao 

radicalmente diferentes da literatura da elite ou da religiao do 

clew, que impoem setts repertdrios e modelos. Elas sao 

compartilhadas por meios socials diferentes, e nao apenas pelos 

meios populares. Elas sao, ao mesmo tempo, aculturadas e 

aculturanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CHARTIER, 1995: 183). 

Assim, podemos concordar com o que coloca Abreu: os modelos simplistas e 

dualistas de oposicdo entre cultura/religiosidade popular e eritdita ou entre 

cultura/religiao dos dominantes e dominados devem ser revistos (Ibid. p. 86 - grifo da 

autora). 

Compreender "cultura popular" significa, entao, nos dizeres de Chartier, 

situar neste espaco de enfrentamentos as relacdes que unem dots 

conjuntos de dispositivos: de um lado, os mecanismos da 

dominagao simbolica, cujo objetivo e tornar aceitdveis, pelos 

proprios dominados, as representagoes e os modos de consumo 

que, precisamente, qualificam (ou antes desqualificam) sua 

cultura como inferior e ilegitima, e, de outro lado, as logicas 

especificas em funcionamento nos usos e nos modos de 

apropriagao do que e imposto (CHARTIER, 1995:185 - grifo 

nosso). 

Este tipo de modelo de inteligibilidade permite abordar a religiao como um campo 

atravessado por relacoes de poder, e tambem nos permite transformar profundamente a 

compreensao que se tern do consumidor. Este, nao sinonimo de passividade, mas 

produtivo. Portanto, permite reconhecer que os membros das classes "subalternas" pensam 

e agem (nao sao passivos), e tal qual as artes feitas a partir da sucata
46 - uma arte criativa 

- transformam o seu proprio mundo, assim como tudo que lhes e imposto. 

Partindo desse entendimento queremos discordar de Norma Suely Santos no que 

tange ao seu entendimento de que o movimento dos "Borboletas Azuis" tern como 

4 6 A sucata, segundo Certeau (2002), e aquilo que voce se apropria. usa, e de restos. bricola, faz uma outra 

coisa. da um outro significado. 
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palavras de ordem a repressdo, medo e conformismo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o que segundo ela, nao con/ere com 

os movimentos nisticos do sectilo passado (SANTOS, 1985:48-49). 

Esse "conformismo" a que a autora se refere acreditamos dizer respeito ao fato 

deste movimento nao ter partido para a luta armada. Todavia, esse movimento nao pode 

ser taxado como conformista, pois, atraves de mil maneiras diferentes de usar CERTEAU, 

2002) ou apropriar-se (CHARTIER, 1990; 1995) dos elementos dados nas tradicoes 

catolica e espirita - que e "arte do fraco", nos diz Certeau (2002) - produziram uma 

micro-resistencia e criaram uma crenca que lhes era particular e que lhes conferia sentido. 

Ou seja, atraves de uma nova logica operatoria - ao incorporar elementos da tradicao 

espirita ao catolicismo - produziram uma micro-resistencia, onde apesar da disposicao da 

ordem estabelecida os englobar, de forma alguma lhes submeteu por inteiro. 

Assim, como nos diz mais uma vez Certeau (2002:273), sempre e bom recordar 

que nao se devem tomar os outros por idiotas
47

. 

Esses individuos, atraves de acoes fortuitas, de golpes minusculos produziram 

rasuras no modelo tradicional da religiao catolica e reinventaram sua pratica de crer, esta, 

mais adequada ao seu modo de apreender a vida. Sendo assim, nao se conformaram com o 

que lhes estava dado, mas atraves de suas astucias, produziram uma bricolagem
48 a partir 

do agenciamento
49 de experiencias religiosas diferentes. 

Destarte, as pregacoes desse movimento nao podem ser vistas como sendo ideias 

de vida cheia de desilusSes, visto que, a esperanca de um diluvio que poria fim a 

"perversa" ordem deste mundo e instauraria uma ordem marcada pela liberdade e pela 

4 7 Para Certeau (2002), as pessoas nao sao passivas e jamais "consumirao" um codigo religioso sem dar-lhe 
um significado. 
4 8 Por bricolagem entendemos as utilizacdes "outras" dos elementos postos num sistema, feitas atraves das 
mil "astucias" dos sujeitos (CERTEAU, 2002). 
4 9 Um agenciamento e precisamente 0  crescimento das dimensoes numa multiplicidade que muda 
necessanamente de natureza a medida que aumenta suas cone.xoes (DELEUZE E GUATARRJ 1995). 
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uniao se torna cheia de sentido para essas pessoas que lancam-se a mirar as possibilidades 

de existencia de uma nova ordem social. 

Ao se trabalhar com tal genero religioso - "popular" - e preciso por sempre em 

suspeicao tal conceito, pois, como nos ensinou Abreu (2002), este pode ser usado 

carregando uma boa dose de etnocentrismo ao se definir a pratica popular da religiao 

como religiosidade e nao como religiao. 

Segundo Luciene Cavalcante da Silva, no seu trabalho sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Juazeiro do Padre 

Cicero: uma expressao de religiosidade popular, a diferenca entre religiao e religiosidade 

e que a primeira significa praticas religiosas oficializadas pelo cristianismo que se 

expressa nas igrejas, enquanto que a religiosidade popular apresenta uma ideologia 

voltada para uma tela de simbolos, redes de desejos (...), surgindo atraves da busca de 

desejos nao saciados (...) (SILVA, 2004:1-2). 

Diante de uma diferenciacao tao debil, nos cabe perguntar: a religiao dita oficial 

nao teria nascido e crescido tambem em campos de desejos, mesmo que outros? Tambem 

nao esta voltada para uma teia de simbolos? 

De acordo com Giddens (2005:427), a existencia de um conjunto de simbolos e, na 

verdade, aparentemente, uma das caracteristicas que todas as religioes tern em comum. No 

entanto, os simbolos desta que se chama "religiao oficial", diriamos sairam vitoriosos 

numa disputa onde a lei do poder, que tambem e historica e social, se impoe e tenta 

instaurar a unidade, nomeando-se como "a" verdade. Por outro lado, aos outros simbolos 

que nao pertencem a seu meio- derrotados - , designaram-nos como mentiras, ignorancias, 

etc. 

Rubem Alves (2003) mostra-nos que as coisas culturais foram inventadas. Porem, 

parece que nos esquecemos disso, pois, constantemente elas aparecem aos nossos olhos 
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como se fossem naturais, mas, na verdade passaram por um processo denominado 

reificacao ou coisificacao. Tal processo, de acordo com Alves, se aplica de maneira 

peculiar aos simbolos. Ele nos diz que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

todos os simbolos que sao usados com sucesso experimentam essa 

metamorr'ose. Deixam de ser hipoteses da imaginagao e passam a 

ser tratados como manifestagdo da realidade. (...) Os simbolos 

vitoriosos, e exatamente por serem vitoriosos, recebem o nome de 

verdade, enquanto os simbolos derrotados sao ridicularizados 

como supertigoes ou perseguidos como heresias (ALVES, 

2003:40). 

No campo religioso, tal e o caso que acontece entre os simbolos do que e chamado 

de religiao "oficial" (simbolos vitoriosos), e os simbolos das religioes ditas "populares" 

(considerados ignorancias). 

Diante disso, concordamos com Michel de Certeau, (2002:289) quando este diz 

que o 'real' e aquilo que, em cada lugar, a referenda a um outro faz acreditar. A 

verdade, longe de ser vista como o encontro harmonioso entre uma realidade e a 

linguagem, deve ser entendida como sendo constituida a partir desta ultima, atraves de 

uma relacao intersubjetiva que, longe de ser transparente, dada, ao contrario esta inserida 

em um jogo. E a partir dessa relacao dos jogos de linguagem (WITTGENSTEIN apud 

CERTEAU 2002:67-74), na qual o individuo esta inserido, que a realidade se constroi e 

procura se impor, se fazer acreditar. 

E nesse processo de fazer acreditar, a citagao (CERTEAU 2002) desempenha um 

papel decisivo, para dar credibilidade a esse "real", e tambem para apontar aqueles 

"desviantes" e taxa-los de "religiosidade popular" - no nosso caso -, instituindo para eles 

um lugar menor de religiao. 
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No entanto, embora em um lugar considerado menor. esses individuos nao deixam 

de desejar e mesmo de praticar sua crenca e viver sua relacao com o sagrado. Este 

problematizado nao como algo exterior ao mundo profano, mas edificado pelas pessoas 

quando elas atribuem significados as suas praticas, ou seja, quando lhes nomeiam, fazendo 

assim uma discriminacao entre coisas de importancia secundaria e coisas nas quais sua 

vida e/ou sua morte se apoiam . 

E nesse espaco do sagrado, entendemos que nao e impossivel identificar esse 

acesso que vai da representacao ao agir, a maneira de emprega-la. Afinal, a religiao e um 

campo que confere significados aos menores dos gestos cotidianos. Segundo Certeau 

(1995:142),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outrora (...), arar tim campo, fabricar uma cadeira, operar uma fresadora, 

afirmava a religiao, tudo tinha um sigriificado. 

E acreditamos que essa significacao simbolica nao deixou de existir, pois, coisas 

visiveis como gestos, objetos, atos, que em si mesmo sao vulgares, quando acionados e 

nomeados, ou seja, quando lhes sao atribuidos um valor passam a ter um sentido ou, como 

nos diz Rubem Alves (2003:26), passam a ser sinais visiveis desta tela invisivel de 

sigriificagoes. 

5 0 Segundo Rubem Alves, nenhum fato, coisa ou gesto e encontrado ja com as marcas do sagrado. O sagrado 

nao e uma eficacia inerente as coisas. Ao contrario. coisas e gestos se tornam religiosos quando os homens 

os batizam como tais (ALVES, 2003:25). 
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4. Luta simbolica entre os "Borboletas Azuis" e a Igreja Catolica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Borboletas Azuis", um caso de "religiosidade popular"? 

Uma disputa simbolica se instaura entre os "Borboletas Azuis" e a Igreja Catolica -

tradicao religiosa a qual o movimento esta inevitavelmente ligado, mas que e por ela 

rejeitado e que em certos aspectos tambem a rejeita. 

Em entrevista ao Diario da Borborema (13/05/1980), o padre Lorildo Soares da 

Silva da o seguinte depoimento, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade campinense e esclarecida e lent fe firmada na 

Sagrada Escrititra, e sabe que nada acontecerd. O povo nao deve 

acreditar na profecia decantada por Roldao Mangueira. (...) 

oramos para que a partir do fato de desmistificaqao, 

arrependidos, eles [seguidores de Roldao] possam se reintegrar a 

verdadeira fe [catolica] do povo de Deus. 

O depoimento acima transcrito evidencia certo mal estar entre o que geralmente se 

denomina chamar de "o catolicismo oficialmente praticado" frente a pratica religiosa dos 

membros da missao da Casa de Caridade Jesus no Horto. Evidencia certa autonomia da 

"missao" frente a Igreja Catolica: (...) oramos para que (...) possam se reintegrar a 

verdadeira fe (...), foi o discurso do padre. 

Os discursos dos membros do movimento, seja no passado, ou ainda no presente, 

por outro lado, evidenciam a resignacao destes em relacao ao que denominam as 

transformacoes oriundas da "acomodacao" da Igreja Catolica frente ao mundo moderno. 

No entanto, cabe ressaltar, de inicio, que os "Borboletas Azuis" nunca rejeitaram 

totalmente o Catolicismo Romano, isso pode ser constatado entre outras afirmacoes na 

declaracao do Sr. Antonio Jose da Silva que diz que so se salvarao aqueles que forem 
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catolicos...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Diario da Borborema, 07/05/1980). Ainda encontramos no depoimento do Sr. 

Willian Silva - hoje ex-membro da missao - a declaracao de que todo mundo que 

jreqiientava Id era catolico. Tambem D. Tereza declara: eu era e sou catolica. Para 

Antonio de Franca, os crentes da Casa de Caridade Jesus no Horto sao catolicos como 

qualquer um outro (Anuario de Campina Grande, Arquivo MHCG, 1982:55). 

Desse modo, devemos entender que, embora praticando a religiao catolica de uma 

maneira singular, a partir da reinterpretacao de muitas praticas dessa tradicao religiosa, a 

ela acrescentando - nao de maneira passiva, mas, parafraseando Certeau (2002) numa arte 

poetica, criativa, numa arte fortuita, atraves de "golpes" ocasionais - elementos da 

tradicao espirita, esse movimento se autodenominou sempre "catolico". 

Um modo de classificar as organizacoes religiosas nos e apresentado por Weber e 

Troeltsch (In: Giddens 2005). Estes autores tracaram uma distincao entre as igrejas e as 

seitas. Uma igreja, para eles, e um organismo religioso grande e bem estabelecido, 

enquanto que uma seita e um agrupamento menor de fieis, geralmente iniciado em sinal de 

protesto contra o que a igreja se tornou. 

As seitas sao menores que as igrejas e, frequentemente tern o 

objetivo de descobrir e seguir o caminho da verdade, afastando-

se da sociedade que as cerca por meio da criacdo de 

comunidades proprias. Os membros das seitas acreditam que as 

igrejas oficiais sao corruptas (Giddens, 2005:433, grifo do autor). 

Diriamos que este e o caso dos "Borboletas Azuis" de Campina Grande, embora, 

para os adeptos como D. Helena Fernandes, nao se pode chamar sua religiao de seita, 

pois essa religiao (...) e voltada para o catolicismo (Jornal da Paraiba, 23/02/1980). 

Todavia, a afirmacao feita pelo movimento - somos catolicos - e proposta em 

contraposicao ao designativo de "espiritas". Em momento algum seja nas entrevistas ou 
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mesmo em declaracoes aos jornais encontramos membros dos "Borboletas Azuis"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que se 

declarassem "espirita", todos eles, sem excecao se declaram "catolicos" - como vimos 

acima. 

D. Tereza, em uma das entrevistas, ao ser indagada a respeito das praticas espiritas 

na Casa do Horto mais uma vez insiste que pertence a tradicao catolica. Para ela, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

espiritismo, Alan Kardec, tudo e (...), [ela para de falar por um momento, depois 

continua], (...) olhe minha filha tudo do baixo espiritismo e do demonio, a diferenga e a 

forma dos trabalhos, tudo e do demonio, so existe uma lei so (...) a lei catolica, as outras e 

do demonio. 

De acordo com D. Tereza o fato de a Casa de Caridade Jesus no Horto estar 

registrada com um nome de "Casa Espirita Jesus no Horto", nao quer dizer que ela seja 

espirita - pelo menos nao no modelo do espiritismo de Kardec. E aqui, a fim de justificar 

as praticas consideradas como "espiritas" e inseridas pelo movimento a que pertence, ela 

traca uma diferenca entre suas praticas e as praticas do que ela denomina de "o baixo 

espiritismo", segundo ela, a corrente ligada a Alan Kardec. Ela comeca dizendo que aqui 

nao e uma casa espirita (...). No entanto, no desenrolar da conversa ela afirma que a Casa 

de Caridade Jesus no Horto e uma casa espirita. Mas com uma diferenca: todas as igrejas 

sao casa espirita, (...) nos somos espiritas. Agora tern a forma ne? (...). E justamente no 

tocante a forma de praticar a religiao que ela marca o diferencial do movimento dos 

"Borboletas Azuis". Segundo ela, 

(...) todos nos somos espiritas, todos nos, nao tern um. Entdo nos 

somos espiritas. Agora tern a forma. Tern a forma do baixo 

espiritismo de Alan Kardec, dessas leis dai (...) Agora, olhe, nao 

tern o Divino Espirito Santo (...) e nos temos a nossa mediimidade 

e rezamos, e o espirito de luz vem ajudar agente pra receber luz. 
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ele irradia agente, ele irradia a vida da gente. Aqueles que 

receberam luz, ele esta pronto pra ajudar a nos, cada um de nos. 

Ai sei que nos somos espiritas. Agora tern o baixo espiritismo, o 

baixo espiritismo esta cheio, de um canto a outro, mas quern 

estiver no alto espiritismo que e o Divino Espirito Santo, a 

doutrina da Trindade Pai, Filho e Espirito Santo sao tres espiritos 

(...). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para D. Tereza o espiritismo que o movimento dos "Borboletas Azuis" pratica esta 

ligado ao "alto espirito" que e o Divino Espirito Santo, e nao so ele, mas ainda o Pai e o 

Filho, formando assim a Santissima Trindade, o que a leva a declarar que os espiritos a 

que o "baixo espiritismo" - como ela denomina a corrente ligada a Kardec - esta ligado 

sao espiritos "diferentes", sao "do demonio". 

Em outro momento ela marca essa diferenca de forma mais clara, explicitando sua 

indignacao frente a forma que o chamado "baixo espiritismo"
51 pratica sua crenca. Ao 

falar sobre o modo de curar as pessoas, ela me disse que na Casa de Caridade Jesus no 

Horto quando chegava alguem doente, ou com alguma corrente
52, Roldao, juntamente com 

outros mediuns da Casa rezavam ate o "mal" sair, enquanto que no "baixo espiritismo" era 

usado uma porcao de materials - para ela sujos, asquerosos - como vela, era aquelas 

ervas, ai fazia ate aqueles pratos que faz (...), uma galinha, so tit vendo (...) aqui era 

diferente (...). 

Portanto, embora admitindo ser "espirita", visto que no seu entendimento todo 

mundo e espirita e tern uma mediunidade, ainda assim, D. Tereza estabelece uma 

diferenca entre o espiritismo que o seu movimento pratica: e um "alto" espiritismo porque 

M Vale salientar que o termo "baixo espiritismo" e designado por D. Tereza e demais membros a corrente 

ligada a Kardec. nao queremos de modo algum desautorizar ou menosprezar tal corrente. Vale ainda 

salientar que o baixo espiritismo e aquele que se utiliza dos poderes magicos para prejudicar ou interferir na 

vontade do outro. Nem o espiritismo kardecista nem a Umbanda aprovam esses recursos, dai porque os 

umbandistas para se diferenciar se autodcnominam de 'mesa branca". a qual, no caso dos "Borboletas 

Azuis" tambem e usada, embora nao admitam tal denominacao. 
5 2 As correntes, segundo ela, seriam males que o demonio teria lancado sobre a pessoa. 
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esta ligado ao Espirito Santo. Contudo, nao abre mao de dizer quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA existe uma so lei, a lei 

catolica. 

Antonio de Franca tambem afirma que, certa feita, o Pe. Loureiro o teria convidado 

para uma palestra, na qual estariam presentes padres e bispos. Esta palestra, segundo 

Antonio de Franca seria para conversar sobre o espiritismo que o movimento pratica, pra 

explica muita coisa, que eles fazem uma imagem muito mal da gente, sabe? Devido o 

espiritismo, ao espiritismo de esquerda, que eles pensam que aqui [na Casa de Caridade 

Jesus no Horto] e igual com o espiritismo da esquerda [referia-se ao baixo espiritismo] e 

nao e. Aqui e na doutrina catolica... (NEGRAO E CONSORTE 1984:375). 

Tal como os membros de qualquer outra tradicao religiosa o movimento dos 

"Borboletas Azuis" procura delimitar seu espaco no campo religioso. Destarte, podem-se 

perceber essas praticas como elementos de diferenciacao religiosa (CERTEAU 2000:36). 

Argumentamos que e exatamente esta tentativa original de harmonizar catolicismo 

e espiritismo, sem, no entanto assumir a condicao de espiritas, que confere especificidade 

religiosa ao movimento. 

Todavia, no decorrer da pesquisa, brechas neste discurso aparentemente 

homogeneo - "somos catolicos" - evidenciam rasuras e contradicoes. As falas mostram 

claramente o desagrado dos membros da missao frente a algumas reformas empreendidas 

pela Igreja Catolica Apostolica Romana, quanto a maneira que tal religiao estava sendo 

praticada. 

Quando o Sr. Antonio Jose da Silva afirma: Jesus Cristo disse que so se salvardo 

aqueles que for em catolicos, ele nao para por ai, e continua: (...) mas, agente sabe que tern 

poucos catolicos no mundo hoje (Diario da Borborema, 07/05/1980). 
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Esse depoimento poderia passar despercebido se fosse algo isolado. Mas, durante o 

desenrolar da pesquisa esse descontentamento com a nova maneira de praticar o 

catolicismo foi se destacando cada vez mais, e a luta travada em decorrencia do que o 

movimento denomina dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma acomodagdo da tradigao religiosa ao mundo moderno, 

culmina por transfigura-lo substancialmente. 

Mas o que de fato estava acontecendo no interior da Igreja Romana para que esse 

grupo tao enfaticamente rejeitasse? Que mudancas empreendidas por Roma foram essas, 

capazes de causar tamanha indignacao nesse grupo que mesmo afirmando ser catolico 

decide criar seu proprio lugar e decretar sua propria autonomia em relacao a Igreja 

Romana? 

A principio entendemos que essa mudanca no interior da Igreja Catolica Apostolica 

Romana e decorrente de mudancas a nivel muito mais amplo. Mudancas essas que 

ocorreram no interior da sociedade moderna e que atingiram os diversos setores da vida 

Ocidental e, como era de se esperar, tambem afetaram profundamente a Igreja Catolica. 

A partir do discurso vindo das Luzes pensava-se que a ciencia, a tecnologia e o 

progresso em geral era a grande contribuicao do Ocidente para o restante do mundo: uma 

obrigacao do homem branco para com os demais individuos do mundo. Ou seja, num 

geral, esse projeto - que foi o projeto de toda a modernidade - tencionava construir uma 

sociedade nova dentro de um pensamento iluminista, no qual, o homem estaria livre de 

despotismos, conforme as ideias legadas pela Revolucao Francesa. A sociedade deveria 

ser diferente com todas as propostas universalistas de liberdade, fraternidade e igualdade. 

Pensava-se que por meio da razao, da producao e do trabalho, as praticas sociais se 

transformariam. O mundo seria outro, bem melhor. Em suma, o mundo moderno prometia 

progresso economico, igualdade social, libertacao da miseria e paz. 
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Todavia, na medida em que a modernidade foi se expandindo e triunfando foi 

transformando-se de forca libertadora - a qual era sua perspectiva inicial - em um 

instruments de controle, de repressao e escravizacao. Como assevera Campell (2002:305) 

e sabido que durante o seculo XIX e ate boa parte do seculo XX as potencias 

colonizadoras do Ocidente justificaram seus empreendimentos com argumentos morais e 

religiosos . A razao parecia triunfar. 

Porem, durante o seculo X X assistimos a uma serie de acontecimentos que em 

maior ou menor grau afetariam e mudariam as relacoes sociais estabelecidas ate entao. 

Durante tal seculo uma serie de acontecimentos demonstrou que embora os beneficios da 

tecnologia moderna fossem valiosos tambem podiam ser carissimos a humanidade. Como 

consequencia tivemos: duas guerras que atingiram o mundo - se nao diretamente com suas 

bombas, mas indiretamente seja na economia, seja na politica, etc.; a guerra fria; o 

comunismo com sua promessa de melhoria do mundo, que acabou por afundar; guerras 

civis nos paises pobres como no Vietna; desequilibrios ecologicos, dentre outras 

conseqiiencias desastrosas. 

A confianca das pessoas nas promessas da ciencia e da razao aos poucos foi sendo 

colocada em xeque. Tais promessas foram sendo desacreditadas. No mundo inteiro houve 

uma rapida descolonizacao, uma vez que se perdeu a confianca naquelas promessas da 

modernidade que haviam sido a justificativa do empreendimento colonizador. Na America 

Latina, na Africa e na Asia, houve uma forte reacao tanto politica quanto intelectual contra 

o colonialismo e o neocolonialismo. Enfim, o cenario mundial mudou e com ele as 

relacoes economicas, politicas e sociais. 

5 3 Segundo J. Campell. embora a emergencia do pensamento moderno tenha sido enraizado na rebeliao 

contra a Igreja medieval e as antigas autoridades, ainda assim, esteve condicionado e desenvolveu-se a partir 

dessas duas matrizes, assumindo as tres formas distintas e dialericamente relacionadas do Renascimento. da 

Reforma e da Revolucao Cientifica (CAMPELL 2002:305). 
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Como dissemos acima, esses acontecimentos impactaram a vida da sociedade 

mundial em geral, e destacamos aqui o impacto sofrido pela Igreja Catolica Romana. Essa, 

de acordo com Justos Gonzalez (1998:88-89), durante a primeira metade do seculo XX 

continuou com as politicas de seus antecessores na luta contra certos aspectos da 

modernidade, mas, continuou demonstrando ter como seu principal interesse defender a 

igreja e suas prerrogativas a todo custo, para isso, sendo ate mesmo capaz de revelar 

simpatia para com o fascismo. 

Portanto, tendo como objetivo defender seus interesses a todo custo e que o autor 

supracitado entende que a Igreja nao adotou posturas heroicas diante dos desafios e 

tragedias que desabaram sobre o mundo durante a primeira metade do seculo XX. A fim 

de balizar sua opiniao, Gonzalez ainda lembra que muitos dos principals defensores de 

posicoes teologicas mais abertas foram silenciados pelo Vaticano. 

Essa atitude, todavia mudou com a eleicao do papa Joao XXII I . A partir de 1958 

quando este papa assumiu a Igreja Romana comecou a fazer concessoes ao mundo 

moderno. Joao X X I I I percebeu a necessidade de abrir a Igreja para o mundo 

contemporaneo e de responder as necessidades reais do povo, e assim convocou em 25 de 

Janeiro de 1959, o Concilio Vaticano I I , o 21° dos concilios ecumenicos reconhecidos pela 

Igreja Catolica
5 4. Esse concilio foi um meio de renovacao espiritual da igreja e uma 

oportunidade para cristaos separados de Roma buscarem juntos a reunificacao. 

Segundo Gonzalez, nesse Concilio, a maior parte dos bispos representava igrejas 

do Terceiro Mundo, na maioria pobres. Varios teologos que tinham sido silenciados por 

papas anteriores estavam presentes. Assim, ele nos diz que, 

5 4 Vale destacar que o Concilio Vaticano I I foi convocado em 25 de Janeiro de 1959 pelo papa Joao XXIII; e 

a 17 de maio do mesmo ano ele constituiu a comissao que presidiria o trabalho antepreparatorio do Concilio. 

mas este so foi aberto oficialmente em 11 de outubro de 1962, sendo continuado sob a direcao do papa Paulo 

VI. 
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o Concilio declarou-se soliddrio com os gozos e esperangas. as 

tristezas e angustias do mundo contempordneo e tomou medidas 

em favor da liberdade de consciencia, do desenvolvimento de 

liturgias adeqaadas para cada cultura e situagao, instituiu a 

celebragao da missa no idioma de cada povo, etczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (GONZALEZ 

1998:90). 

Dentre outros pontos discutidos neste concilio - que acabou por resultar em 16 

documentos - a constituicao pastoral sobre a liturgia {Sacrosanctum concilium) atribuiu ao 

laicato maior participacao no culto e autorizou mudancas significativas nos textos, formas 

e linguagens usadas na celebracao da missa e na administracao dos sacramentos. A 

constituicao pastoral (Gaudium et spes) referiu-se a igreja no mundo atual e reconheceu as 

profundas mudancas que a humanidade tem experimentado tentando relacionar os 

conceitos da igreja sobre si mesma e sobre a revelacao as necessidades e valores da cultura 

contemporanea. Como propoe Gonzalez, podemos dizer que o Concilio Vaticano I I adotou 

uma tendencia pastoral, ecumenica e descentralizadora. 

Alem dos 16 documentos no qual resultou esse concilio tambem houve a 

promulgacao de decretos (documentos quanto a questoes praticas) sobre os deveres 

pastorais dos bispos, o ecumenismo, o ministerio e a vida dos sacerdotes, etc. Alem disso, 

foram produzidas declaracoes sobre liberdade religiosa, posicao da igreja frente a religi5es 

nao-cristas e educacao crista. 

Assim, a partir de Joao X X I I I a Igreja Romana de fato comecou a abrir-se diante 

do mundo. E, embora um pouco desse impulso tenha se perdido depois da morte de Joao 
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XXII I , as forcas que esse papa desencadeou ja nao podiam ser encerradas, contidas de 

novo
5 5. 

No comeco da decada de 1970, nos diz Gonzalez, a influencia dos documentos e 

das deliberacoes gerais do Concilio ja se fazia sentir praticamente em todas as areas da 

vida eclesiastica e puseram em movimento as muitas mudancas que provavelmente nao 

foram previstas por seus participantes. Gonzalez (1998:90), nos prop5e pensar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

Igreja Catolica foi ao encontro do futuro pos-moderno com nova va/idade, mas tambem 

com fortes dissensoes internets. O movimento dos denominados "Borboletas Azuis" de 

Campina Grande nao aceitou tais modificacoes. 

Norma Suely da Costa Santos, em seu trabalho monografico intitulado Os 

Borboletas Azuis (1985), faz o seguinte comentario a respeito de um adepto do 

movimento: 

Antonio de Franqa nao aceita as reformas da Igreja dominante, 

pois estas nao combinam com os regulamentos de Deus. Ele 

defende a instituigao igreja, mas os homens que estdo exercendo a 

religiao, eles estdo no erro, diz (...). Segundo sen Antonio as 

missas de hoje parecem mais uma escola de samba, pois estdo 

cheios de instrumentos musicals usados em qualquer festinha. Os 

padres de hoje usam a batina apenas na hora da missa (...). Os 

padres sao alcoolatras e fumantes e isso e uma desmoralizaqdo 

perante Deus. 

O depoimento de D. Tereza tambem e contundente a esse respeito. Perguntada 

sobre a sua vida religiosa antes de freqiientar a Casa de Caridade Jesus no Horto ela e 

taxativa, eu era e sou catolica. Tal como dissemos acima, ela nao desconsidera o 

catolicismo, ao contrario, segundo ela, a religiao catolica e a itnica verdadeira (...), mas, 

5 5 O sucessor de Joao XXIII, Paulo VI passeou entre as orientacoes progressistas e conservadoras. Ver 

Enciclopedia Britanica do Brasil Publicacoes Ltda. Verbete: papa Paulo VI. 
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estava sendo vivenciada de forma errada. Para D. Tereza o problema e a direcao que o 

catolicismo teria tornado. De acordo com ela, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

essa e a epocapior, a que nos estamos, a geragaopior (...). Antes 

tinha padre e hoje nao te. Tern um bocado de baderneiro sabe? Os 

padres mestres antes diziam, os padres mestres que antes tinha na 

Igreja sabe (...)? Hoje os padres sao um bocado de baderneiros 

mulher, so querem dinheiro, carro bonito e sei la, um bocado de 

bagunceiro. Isso la e padre. Um dia eu cheguei, tava na praqa da 

Bandeira esperando pelo onibus, ai la vinha um bichdo bonitdo, ai 

sei que queria me abragar, ai eu disse: quern e o senhor que eu 

nao conhego. Ai ele disse: eu sou um padre. Ai eu disse: assim, 

padre dessa forma; sem roupa, sem a tunica, oxente (sic) padre 

dessaforma (...)! 

E continua. 

(...) hoje tern tanta coisa errada que no passado nao tinha, 

misturou tudo (...) hoje esta tudo mudado, hoje esta tudo moderno, 

ate esta com instrttmento dento da igreja, oxem (sic). Epra cantar, 

como e (...), suave como os anjos no ceu. A geragao pior e a que 

nos estamos. E nao e mesmo? Olhe minha filha, o povo de 

antigamente era mais simples, mais honesto, mais humilde, mais 

temente a Deus. 0 povo considerava a morte, o pecado, hoje nao, 

hoje nao (...) Hoje o mundo nao ere mais nisso nao. Hoje o povo 

fala de Deus da boca prafora, e uma misturada, acende uma vela 

pra Deus, acende uma vela preta depots, e outra branca pra Deus, 

a comegar dos papas epadres (grifo nosso). 

Comentando as transformacoes sofridas pelos cultos afro-brasileiros, Roger 

Bastide ja notara que o passado resiste a mudanga, pois a tradigdo e sagrada em essencia. 

0 novo deve, portanto, se inserir no velho sem destrui-lo. Trata-se de uma adaptagao ao 

mundo moderno, de uma renovagao, de preferencia a uma inovagao (BASTIDE apud 

NEGRAO & CONSORTE. 1984:353). Para Negrao e Consorte, este processo de 

renovacao e sempre dramatico, pois a tradicao e, por vezes, radicalmente transformada em 
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nome de sua preservacao. E o que parece de fato acontecer no caso do movimento 

religioso dos "Borboletas Azuis'
7 de Campina Grande. 

A cupula da Igreja Catolica e sempre atacada nos discursos de D. Tereza. Numa 

das conversas que tivemos, ela propria teve a iniciativa de falar sobre os papas. Dentre eles 

destacou o papa Joao XXII I . Ela comecou dizendo que os membros da Casa de Caridade 

Jesus no Horto sabem coisas que ninguem mais sabe, nem mesmo os papas. E continuou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Olhe o papa, olhe tern o papa Joao XXIII, e esse eu nao sei o nome 

desse agora [se referia a Joao Paulo I I que tinha morrido a pouco], 

vai chegar outro ai que e protestante, tambem ele e da, da (...) 

Alemanha, ele e protestante tambem
56

. Olhe, oprimeiro, foi assim, 

ele tava assim dormindo, ai ouviu aquela voz perto dele sabe, 

aquela voz que dizia assim: retina os protestantes, os ateus, os 

comunistas, essas coisas de leis, que tudo sao filhos de Deus. So 

sei que o papa mandou chamar o general, a esquerda toda, sei que 

a igreja ficou cheia de esquerda, esse povo da lei, o povo da lei, 

do general, das leis erradas (...). Existe uma so lei que e a 

catolica, ai o papa queria trazer essas leis todinhas pra dento da 

igreja, dizendo que eram filhos de Deus. So sei que Roma ficou 

assim cheia, cheia. Ai depots ele [o papa Joao XXIII] se 

aproximou do altar, ai escureceu sabe, ai ele viu aquele negocio 

preto, tremendo na vista dele sabe, ai foi orar. Com 6 dias ele 

adoeceu, quando foi com 6 dias ele morreu (...). 

Segundo o discurso de D. Tereza o papa Joao X X I I I teria introduzido muitas coisas 

erradas ao catolicismo, e ainda supos que sua morte teria sido fruto do castigo de Deus 

pelas reformas "erradas" que ele teria empreendido na Igreja Romana. Todavia, ainda de 

acordo com ela, o papa Joao X X I I I teria se arrependido do "mal" que tinha praticado a 

Instituicao Igreja, pois, 

5 6 Aqui, D. Tereza relaciona a Alemanha ao protestantismo, visto ter sido la o seu berco nos seculos XV e 
XVI. Tambem e comum ela relacioaar a Alemanha ao coniunismo. No seu entendimento. tudo que e 
proveniente da Alemanha ou e ligado ao protestantismo ou ao comunismo (ou a ambos). 
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(...) o espirito delezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Joao XXIII ] passou nessa Casa, ai Nossa 

Senhora teve pena dele, ai Roldao mandou ajadar. recebeu luz. 

Quando Jesus tava naquele sofrimento ai disse: Pai perdoa aquele 

que nao sabe o que faz nem o que diz, ai o Pai perdoa aquele que 

se arrepende dospecados, ele perdoa (...). 

Perceba que no seu entendimento o papa nao sabe o que ffejz ou o que difssej. 

Mas, apesar de Joao X X I I I ter sido perdoado por intermedio da Casa de Caridade 

Jesus no Horto, D. Tereza nos diz que, Joseph Ratzinger, o Bento X V I iria continuar 

levando a frente as reformas erradas que Joao X X I I I teria comecado. No seu 

entendimento, 

(...) esse papa que subiu agora, ele e que esta pior, que ele e da 

(...) como e men Deus? La so tern comunismo e protestante.{Para 

um momento e lembra-se}: Da Alemanha. La so tern protestante, 

ai sim minha fdha, ai a Igreja cai, cai, cai. Mas Deus disse, passa 

pedra sobre pedra nao as minhas palavras, as portas do inferno 

nao vao prevalecer contra a Igreja. 

Um fato interessante que se percebe na fala de D. Tereza e que ela sempre chama 

os papas, bispos ou padres de protestantes. Acreditamos que esse fato se da em relacao a 

atitude, no passado, empreendida por Martinho Lutero, pois, conversando com ela um 

pouco mais sobre os protestantes ela me disse que eles tomam o nome de Deus em vao, e 

me contou a historia abaixo relatada. Segundo o seu relato, Lucifer, 

estava se achando mais sabido do que Jesus, ai ele se julgando 

queria ate se apossar da cadeira do Pai Eterno, de Jesus, ai o Pai 

Eterno disse assim: vai para as profundus (sic) ate minhas or dens 

com todos os teus anjos, com toda a tua sabedoria. Eu sei que ele 

desceu, sabe. 0 inferno e debaixo do chao, de la ele [o demonio] 

ficou jogando coisas para o mundo, e o que acontece: essas leis 

por ai, tudo em nome de Deus, sao leis que eram da Igreja 

Catolica sabe (...). 
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A partir dai ela comecou a falar sobre Martinho Lutero sugerindo que a doutrina 

de Lutero foi influenciada pelo demonio, ou seja, que Lutero era um santo homem da 

Igreja Catolica, mas que tinha se deixado influenciar pelas setas lancadas "la de baixo" 

pelo demonio e, a partir dai, fundado uma seita. Ela continua: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) jd ouvisse falar em Martim Lutero? Era um padre da Igreja 

sabe, ai quando ele era da Igreja ele foi expulso da Igreja, porque 

de primeiro quando um padre errava era expulso sabe, era 

expulso. Hoje eu tenho ate pena (...). 

A partir dessa citacao podemos detectar dentre outras coisas o saudosismo de D. 

Tereza para com os tempos antigos, assim como compreender a relacao que ela faz entre 

os protestantes e as atuais atitudes empreendidas pela cupula de Roma. Percebemos 

claramente a partir desse discurso, a ressignificacao, ou o ato poetico da memoria 

(CERTEAU, 2002) onde sem um lugar fixo, o discurso memorado, que a principio fora 

empregado aos atos de Martinho Lutero, no instante da circunstancia atual e mobilizado, 

ou seja, movido e animado ao que acontece no presente (a suposta "rebelacao" dos atuais 

papas a doutrina catolica primitiva), construindo desta forma, num lugar que a rigor nao 

lhe e proprio,mas do outro, uma alteracao ou um deslocamento. 

Essa alteracao e autorizada e validada devido o tempo acumulado (que lhe e 

favoravel), recebendo assim o designativo de "autoridade" que de acordo com Michel de 

Certeau, (2002:163), e aquilo que 'tirado' da memoria coletiva ou individual, 'autoriza' 

(torna possiveis) uma inversao, uma mudanqa de ordem ou de lugar, uma passagem a 

algo diferente, uma 'metdfora' da pratica ou do discurso. Dai o porque, segundo esse 

5 7 Para um outro adepto do movimento, Antonio Pereira de Souza, o maior satands que tern no mundo e 

Martim Lutero (In: NEGRAO E CONSORTE 1984:364). 
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autor, sempre se encontrarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o manejo tao sutil das 'autoridades' em toda tradicao popular 

(Ibid.). 

A memoria, pois, como percebemos, nao e fixa. Como nos diz Certeau ela nao tern 

lugar proprio, mas e uma bricolagem ou um emaranhado de muitos momentos e de muitas 

coisas heterogeneas. Para Certeau, a memoria e tocada pelas circunstdncias, como o piano 

que produz' sons ao toque das maos. Ela e sentido do outro. Mais que registrar, ela 

responde as circunstdncias (...) (CERTEAU, 2002:163-164). 

Se a memoria nao e algo fixo, podemos, pois, entender que quando se lembra ou se 

relembra de algo que se passou, tal imagem, no momento da lembranca e ressignificada. 

Desta forma, o relato oral nao pode ser visto como algo estatico ou inocente: ele se 

ressignifica, uma vez que a memoria e sempre uma maquinaria do presente. 

O nosso estar no mundo, por outro lado, tambem nao e fixo. Ele e sempre relative 

Muda de acordo com as circunstancias que a vida nos coloca. Nossa experiencia, nossa 

poetica na vida e contingente e contigua. Dai porque quando nos lembramos de um 

determinado acontecimento geralmente nao o encaramos de uma mesma forma. Um 

mesmo acontecimento passado pode ser lembrado como um episodio engracado, ou como 

um episodio ridiculo, ou ainda como algo horrendo, pois as teias do presente tecem-lhe 

novos sentidos. E por isso mesmo que Certeau (2002:164) nos diz que a memoria nao tern 

um lugar fixo, mas que ela se mobiliza relativamente ao que acontece. 

Quanto a essa questao queremos citar ainda o pensamento de Eclea Bosi (1987) 

que baseada em Halbwachs afirma que a memoria nao e um simples reviver do passado, 

mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiencias do 

passado. Assim, concordamos com ela que a memoria nao e sonho, mas trabalho. A 
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lembranga e uma imagem construida por materials que estdo, agora, a nossa disposigao, 

no conjunto das representagoes que povoam nossa consciencia atual.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assim, 

Por mais nitida que nos parega a lembranga de um fato antigo, 

ela nao e a mesma imagem que experimentamos (...), porque nos 

nao somos os mesmos de entdo e porque nossa percepgao 

alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos jidzos de realidade e 

de valor ( BO SI, 1987:17). 

Antonio de Franca, tambem deixa explicita sua resignacao frente a atual maneira 

de atuacao religiosa do catolicismo - embora continue afirmando se apoiar em tal doutrina 

(pelo menos no seu modelo tradicional/primitivo). Em uma de suas cartas (08/06/1990), 

enderecada ao papa Joao Paulo I I , ele o comunica da existencia da Casa de Caridade Jesus 

no Horto em Campina Grande como uma instituicao religiosa baseada no lema da cruz e 

do catolicismo primitivo, e por isso mesmo ele diz que, o grupo faz questao de defender a 

doutrina catolica de acordo com os mandamentos de Deus pregando como exemplo os 

ensinamentos dos apostolos e dosprimeirospadres (...). 

Mas, ainda nessa carta, Antonio de Franca critica o papa pelo ato de ter benzido um 

estadio de futebol, tomando assim, o nome de Deus em vao e se desviando de problemas 

maiores que mereceriam a intervencao da Igreja. Segundo ele, o que e dever da Igreja 

Catolica fazer, que e promover campanha de moralizagao dos costumes, tirando os 

homens da perdigao, cuidando de assuntos como os problemas que afetam a humanidade 

por meio das drogas, isso nao estaria sendo feito. Para Antonio de Franca, o papa Joao 

Paulo I I e considerado mais um estadista do que um religioso. 

Em outra carta, desta vez enderecada ao bispo de Campina Grande, D. Luis 

Gonzaga, Antonio de Franca mais uma vez ressalta os momentos dificeis que a 

humanidade estaria passando, com toda especie de tribulagoes, e propoe uma volta ao 
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catolicismo primitivo como uma forma de melhoria da sociedade, a qual estaria colhendo 

os frutos errados que plantou devido a "modernizacao" dos costumes. De acordo com ele, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos resla corrigir o que esta errado, voltando a praticar os 

sacramentos como era feito; e os deveres da igreja como foi 

ensinado aos primeiros padres e aos primeiros bispos. Exemplo a 

santa missa celebrada de frente ao altar do Senhor jd que foi 

ensinado que seria em referenda ao altar do Senhor, como 

tambem celebrada em latim como o idioma universal. Acreditamos 

na fe catolica, porem e preciso cumpri-la como foi ensinado em 

que o homem dobrava os joelhos diante do altar do Senhor e pedia 

perddo a Deus dos pecados. Pelos frutos que a humanidade esta 

colhendo facilmente ver-se que esta tudo errado (...)
58

. 

Em poucas palavras, Antonio de Franca posiciona o movimento ao qual pertence 

frente a Igreja Catolica: 

Nossa casa [Casa de Caridade Jesus no Horto] e uma casa 

estritamente religiosa, onde as pregaqoes sao feitas pelos 

espiritos de luz que vem ensinar as normas como se deve 

proceder como cristdo, para que depots da outra vida, aqueles 

que cumprirem na Terra os ensinamentos feitos de acordo com a 

Igreja Catolica, que nos consideramos e respeitamos como Igreja 

verdadeira de Deus. So chegardo diante de Deus, aqueles que 

cumprirem na Terra os ensinamentos de acordo com o que Jesus 

deixou na terra... Aquele que quiser ser de Deus, tern que 

primeiramente ser batizado na Igreja Catolica (NEGRAO E 

CONSORTE, 1984:356) 

Entretanto, o proprio Antonio de Franca chama a atencao: 

So o ponto e virgula que nos consideramos: que as coisas de 

Deus nao se mitda nem se reforma constantemente. E ditma so 

forma ate o fim. Isso nos temos. Nos respeitamos os padre, 

sabemos que os padre que cumprem realmente sao de Deus. Os 

que nao cumprem ficam esperando para pagar na Terra o que de 

errado fizeram, como qualquer outra criatura (Ibid). 

Carta de Antonio Rodrigues de Franca ao bispo D. Luis Gonzaga. Nao esta datada. 
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Nos respeitamos a Igreja e os sacerdote, agora o que nos num 

aceita e as reforma. Nos consideramos o que Deus ta mandando, 

e o que Deus manda faze, nos num tern porque num faze (...), mas 

reforma aquilo que Deus deixou ninguem tern o direito de 

reforma na terrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ibid. p.357-358 - grifo nosso). 

Os adeptos do movimento "Borboletas Azuis" consideram que o catolicismo foi 

deixado por Deus, mas, aquele catolicismo vivenciado por eles na infancia: as rezas
59

 e 

liturgias tradicionais da Igreja; a figura do padre realizando a missa em latim voltado para 

o altar, de costas para o povo; a figura do padre fazendo uso da batina 24 h. por dia e 

voltado exclusivamente "as coisas de Deus", as penitencias... 

As reformas liturgicas e os novos papeis desempenhados pelos sacerdotes 

representam, para o movimento, concessoes da Igreja ao mundanismo. Uma profanacao ao 

sagrado autentico/absoluto deixado por Deus. Essas inovacoes devem ser combatidas 

pelos "verdadeiros" cristaos, os "Borboletas Azuis", os quais tern como missao maior na 

terra reerguer a Igreja Catolica. 

Para Durkheim a caracteristica distintiva das crencas religiosas e que estas 

pressupdem uma classificaqao de todas as coisas que o homem 

conhece, tanto as reais como as ideais, em duas classes, duas 

especies distintas (...) duas classes distintas de objectos e 

simbolos, o "sagrado" e o "profano: "e absoluto". Nao ha na 

histdria do pensamento humano outro exemplo de duas 

categorias de coisas tao profundamente diferenciadas ou tao 

radicalmente opostas entre si (GIDDENS, 2000:158). 

5 9 Veja a oracao do Pai Eterno organizada pelo movimento e disrribuida em grande volume para distribuir 

pela cidade de Campina Grande. Em 2007, quando D. Tereza me cedeu essa copia ainda possuia cerca de 

umas 500 ou mais copias guardadas. (Ver Anexo 5, p. 163). 
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Desse modo, de acordo com o pensamento de Durkheim, sagrado e profa 

sao propriedades das coisas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eles se estabelecem pelas atitudes dos homensperam 

espagos, tempos, pessoas, agoes (ALVES, 2003:61). 

O carater especial do sagrado, por seu turno, manifesta-se no facto de estar ligado 

a prescrigdes e proibigdes rituals que acentuam essa separagao radical do profano 

(GIDDENS, 2000:159). O mundo profano, por outro lado, e o circulo das atitudes 

utilitdrias (ALVES, 2003:62). 

As praticas do jejum, da mortificacao diaria do corpo, das procissoes, da recusa de 

matar e comer came, da autoflagelacao praticadas pelos "Borboletas Azuis" sao praticas 

que nao se definem por sua utilidade, mas pela promndidade sagrada que a religiao lhes 

atribui. So desta forma podemos compreender o porque dos adeptos do movimento pouco 

se importarem em serem taxados de "loucos" e outros designativos pejorativos. Como nos 

diz Alves baseando-se em Durkheim, 

Aos fteis pouco importa que suas ideias sejam corretas ou nao. A 

essencia da religiao nao e a ideia, mas a forga. O fiel que entrou 

em comunhdo com seu Deus nao e meramente um homem que ve 

novas verdades que o descrente ignora. Ele se tornou mais forte. 

Ele sente, dentro de si, mais forga, seja para suportar os 

sofrimentos da existencia, seja para vence-los (ALVES, 2003:65). 

Mas, o recorrer ao passado, - como sempre ocorre a fim de justificar sua posicao 

atual frente a Igreja Catolica - a enfase nas origens, na continuidade, na tradigao e na 

intemporalidade pode tambem ser vista como um recurso para legitimar a identidade deste 

movimento religiose A identidade e tomada como possuidora de uma essencia atemporal. 

Woodward (2000:26) nos alerta para o fato de que, ao afirmar uma determinada 
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identidade, podemos buscar legitimd-la por referenda a um snposto e autentico passado 

(...) quepoderia validar a identidade que reivindicamos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, a partir de autores da teoria social contemporanea nos e proposto pensar a 

ideia de "raiz" enquanto um discurso de construcao da identidade. O passado nesse sentido 

e retomado para justificar o momento atual. 

Hall (2004:56), argumenta que as identidades sao colocadas de modo ambiguo, 

entre o passado e o futuro. E chama a atencao para o fato de que frequentemente esse 

retorno ao passado serve para mobilizar as pessoas para que expulsem os "outros" que 

ameacam sua identidade. Assim e que o clero que aderiu a reformulacao proposta pelo 

Concilio Vaticano I I e taxado pelos "Borboletas Azuis" de "protestantes". E nao e a toa 

que para os crentes da Casa de Caridade Jesus no Horto, esta casa foi aberta pra levantar 

a Igreja Catolica que estava no chao, como afirma D. Tereza. 

Assim, a identidade dos "Borboletas Azuis" foi sendo construida a partir do 

encontro e do confronto com a identidade espirita, catolica e protestante. Agenciando 

elementos das duas primeiras - e descartando outros, inclusive rejeitando o designativo de 

espiritas - , se contrapondo a tudo que se dizia protestante, a identidade do movimento foi 

sendo cotidianamente produzida, mobilizada, significada e ressignificada a partir das 

relacoes que se lhes apresentavam. 

Desse modo, a identidade religiosa dos "Borboletas Azuis" nao pode ser vista 

atraves das ideias de pureza, de coerencia, de unidade, mas como uma identidade que e 

movel, bricolada. Uma identidade que e mobilizada atraves das relacoes sociais que se 

lhes apresenta. 

Um ponto reafirmado pelo Concilio Vaticano I I que e por demais criticado por essa 

"missao" e o ecumenismo. Antonio de Franca em uma de suas cartas o combate 
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enfaticamente. Em uma delas (22/02/1998) intitulada: OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ecomenismo (sic) no mundo e 

uma forma de enganar a humanidade para ninguem ver a verdade de Deus, ele reprova 

abertamente a uniao das diversas religioes, assim como tambem critica o Encontro da 

Nova Consciencia que age sob o lema do ecumenismo. Reafirma que o Cristianismo e a 

saida para resolver os problemas da humanidade assim como a volta aos antigos costumes 

dos primeiros padres. 

Nas palavras simples de uma das adeptas do movimento, Maria Marques, temos 

que os ensinamentos de Deus (...) nam tern fantasia pelo meio nao (...) mas, tern que ser 

rezado direito, da forma antiga como e nos verdadeiros ensinamentos (...) (NEGRAO E 

CONSORTE, 1984:357 - grifo nosso). Antonio de Franca sustenta com bastante enfase: a 

religiao de Deus nao e moderna, a religiao de Deus nao e moderna (Ibid.). 

Como vimos, a decepcao dos membros do movimento dos "Borboletas Azuis" 

frente a "modernizacao" do catolicismo parece ter sido, de fato, a razao mais forte da 

tomada de autonomia fisica do grupo em relacao a Igreja Catolica. Com efeito, 

percebemos no discurso dos membros da Casa de Caridade Jesus no Horto uma profunda 

decepcao frente as inovacoes trazidas pelo Concilio Vaticano I I . Esta parece ser a 

principal razao de sua separacao fisica e o agregamento em um lugar que nao a Igreja 

Romana oficial que para eles estava sendo corrompida por seus lideres. De acordo mesmo 

com o relato de D. Tereza, a Casa de Caridade Jesus no Horto (...) foi aberta pra levantar 

a Igreja Catolica que estava no chdo. 

Pode-se mesmo sugerir que o intuito desse movimento nao foi abandonar a 

doutrina catolica - tida por eles como a unica verdadeira - mas, pratica-la de uma forma 

que achava correta - nos moldes da doutrina primitiva - e que de certa maneira atendia 

aos anseios do movimento. 
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Nessa aproximacao com os elementos culturais presentes no movimento dos 

"Borboletas Azuis", notamos ser de suma importancia para os adeptos os aspectos 

relacionados ao conceito de tempo. Para eles, existe um proposito determinado de 

intervencao no tempo da sua atualidade, no qual irrompem, visando frea-lo, ou, ainda, com 

o intuito de lhe sobrepor uma outra temporalidade, a do milenio. Isso se da de varias 

formas, mas e no fato de repudiarem as reformulacoes trazidas pelo Concilio Vaticano I I e 

voltarem-se para o modelo de catolicismo primitivo que percebemos uma intencao de 

rompimento com o presente. Todavia, tal ideia, aparece revestida por um sentido 

simbolico, oriundo de uma bricolagem. 

Ao procurar responder aos seus anseios religiosos, ou tentar adequar a religiao ao 

seu modo de ser e viver percebe-se que os elementos do espiritismo foram sendo 

sorrateiramente justapostos ao catolicismo. Assim, e que naquela comunidade - devido ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uso (CERTEAII2002) particular que este movimento faz da religiao - as oracoes e os 

santos catolicos passaram a conviver harmoniosamente com as sessoes de incorporacao e 

de curas espirituais. E embora bricolando elementos da tradicao espirita a sua pratica 

catolica, em seu discurso, contraditoriamente, o movimento rejeita o ecumenismo 

religiose 

E aqui, diretamente ligada as argumentacoes acima colocadas, emerge a discussao 

sobre o sincretismo religiose Marca quase sempre registrada nos movimentos que se 

costuma denominar de "religiosidade popular", uma vez que em movimentos desse tipo 

influencias diversas e sinais de variadas origens sao freqtientemente localizados. 

A preocupacao com esse problema e natural em uma epoca como a nossa, marcada 

por encontros cada vez mais frequentes e intensos. 
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O problema que se coloca e: como entender e avaliar este fenomeno, uma vez que 

problemas conceituais e empiricos sao postos e a ideia de sincretismo e colocada sob 

suspeita e/ou tem sido mesmo repudiada por alguns autores? 

Emprega-se uma grande variedade de termos em diferentes lugares e diferentes 

disciplinas para descrever processos culturais de troca, recepcao, sincretismo, 

hibridizacao, etc. De acordo com Burke (2002:263) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

alguns desses novos termos talvez soem exoticos, e mesmo 

bdrbaros. Sua variedade presta eloaiiente testemun'no c-

fragmentaqao do mundo academico atual. Tambem revela uma 

nova concepqdo de cultura como bricolagem, em que o processo 

de apropriaqdo e assimilaqao nao e secunddrio, mas essencial. 

Todavia, permanecem os problemas conceituais, uma vez que utiliza-se a ideia de 

sincretismo com um sentido, muitas vezes, generalizado, o que suscita, on mais 

exatamente obscurece, muitosproblemas (Ibid. p. 264). 

Ferreti, apresentando-nos, numa perspectiva antropologica uma sintese da ideia de 

sincretismo religioso no Brasil, historiciza algumas lutas politicas e academicas e 

repitdios que o conceito tem provocado (2001:14). Para ele, como destaca o holandes 

Andre Droogers, o termo sincretismo possui duplo sentido. E usado com significado 

objetivo, neutro e descritivo, de mistura de religioes, e com significado subjetivo, que 

inclui a avaliaqdo de tal mistura (FERRETI 2001:14). Dai muitos autores proporem a 

aboli?ao desse conceito. 

E insensato tratar esses encontros como se ocorressem entre duas culturas recuando 

a uma linguagem de homogeneidade cultural. A questao a ser enfrentada e o interesse pela 

maneira como as partes envolvidas entendiam/percebiam ou nao entendiam as outras. 
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Num pais como o Brasil formado com a contribuicao das mais diversas culturas, o 

sincretismo parece-nos evidente. Entretanto, o sincretismo parece ter um sentido negativo 

para nosso povo. De acordo com Ferreti, foi a partir do seculo X V I I I que esse termo 

tomou carater negativo, passando a referir-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a reconciliagao ilegitima de pontos de vista 

teologicos opostos, ou heresia contra a verdadeira religiao (Ibid). 

Nossa abordagem nao toma o sincretismo religioso apenas como uma simples 

fusao entre diferentes tradicoes religiosas, mas, como uma forma de recriacao e 

reinterpretacao (ABREU, 2002) da tradicao catolica e espirita pelo movimento dos 

"Borboletas Azuis" de forma a se adequar ao seu modo de ser. 

Portanto, os encontros das tradicoes supracitadas precisam juntar-se as praticas e 

representacoes que Bourdieu (1990) e Chartier (1990) descrevem. Como observou Said 

(1990:261): a historia de todas as culturas e a histdria do emprestimo cultural. 

De acordo com as abordagens e reflexoes feitas por Roberto da Matta (1987:117) 

defendemos o ponto de vista de que 

(...) a sociedade brasileira e relacional. Um sistema onde o 

bdsico, o valor fundamental e relacionar, misturar, juntar. 

confundir, conciliar. Ficar no meio, descobrir a mediacao e 

estabelecer a gradaqdo, incluir (jamais excluir). Sintetizar 

modelos e posicoes parece construir um aspecto central da 

ideologia dominante brasileira. 

Os exemplos mais espetaculares de simbiose religiosa advem das praticas 

"populares". Nessa associacao, cada grupo se define em contraste com os outros, mas cria 

seu proprio estilo cultural (...) pela apropriaqdo de hens dos acervos comuns, juntando-os 

em um sistema com um novo sentido (BURKE, 2002:259). 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 



"Borboletas Azuis" de Campina Grande: crengas, praticas e lutas de um movimento messianico-milenarista. \ Q \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No caso da religiao no Brasil contemporaneo, Burke (2002) nos aconselha a falar 

em "pluralismo". Segundo argumenta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA talvez fosse um termo melhor que sincretismo, pois 

as mesmas pessoas podem participar das prdticas de mais de um culto religioso, assim 

como pacientes podem procurar a cura em mais de um sistema de medicina (BURKE, 

2002:264). 

Nos, no entanto, aderimos ao conceito de bricolagem
6 0 que Certeau toma 

emprestado de Levi-Strauss. A bricolagem nao sendo vista apenas como uma mera 

justaposicao de crencas e praticas religiosas de tradicoes diferentes, mas uma maneira 

particular/especial de usar os elementos contidos nos sistemas religiosos ha muito postos, 

mas fazendo deles uma outra coisa, algo novo, ressignificando-os. 

No entanto, o que precisamos examinar e a logica subjacente a essas apropriacoes, 

usos, combinacoes, bricolagens. Os motivos locais dessas opcoes. No caso dos 

"Borboletas Azuis" de Campina Grande percebemos que as reformas introduzidas pelo 

Concilio Vaticano I I e o ponto nevralgico que leva tais crentes a reconstruir sua identidade 

a partir do encontro das praticas catolica e espirita. Apropriam-se de elementos das duas 

para fazer alguma coisa por conta propria. Bricolam elementos das duas tradicoes 

religiosas embora continuem em "campanha" pela recuperacao de tradicoes "autenticas" 

ou "puras"
61. 

A doutrina catolica foi usada de uma maneira diferente. Acrescendo a ela outros 

elementos de tradicoes religiosas diferentes possibilitou-se a criacao de valores e crencas 

6 0 Aderimos ao conceito de bricolagem de Certeau muito mais por entender que mais importante as juncoes 

de tradicoes religiosas diferentes e perceber que estas, n momento das "juncoes" sao ressignificadas. 

No entanto, vale ressaltar o fato de que as doutrinas da reencamagao e do karma nao foram aceitas pelo 

movimento dos denominados "Borboletas Azuis", o que leva Lisias Nogueira Negrao (2004) a dizer que o 

espiritismo praticado na Casa de Caridade Jesus no Horto nao era kardecista Este autor ainda observa que os 

espiritos incorporados por Roldao Mangueira e seus adeptos eram sempre figuras reais ou miticas do 

catolicismo: freiras, padres, santos, Padre Cicero, o propria menino Jesus. 
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que sao particulares ao movimento dos "Borboletas Azuis". Instaurando sentidos que sem 

resistir totalmente ao catolicismo - apenas ao seu modelo "moderno" - tal movimento 

criou atalhos, e nesta poetica uma bricolagem se fez. Agenciando elementos de 

experiencias religiosas diferentes, a Casa de Caridade Jesus no Horto nao pode ser 

compreendida, senao, nesta singularidade. 

Utilizando como quadro de referenda a religiao catolica, resignificam-na seguindo 

regras outras, resultado dos indeterminados agenciamentos praticados pelo movimento. 

Segundo Michel de Certeau (2002:78),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA urn uso ('popular') da religiao modifica-lhe o 

funcionamento. Uma maneira de falar essa linguagem recebida a transforma em um canto 

de resistencia (...). Ou seja, atraves degolpesfortuitos, de dribles sorrateiros, os crentes da 

Casa de Caridade Jesus no Horto transpuseram os termos dos contratos sociais. 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espago 

institiddo por outros, caracterizam a atividade sutil, tenaz, 

resistente, de grupos que, por nao ter um proprio, devem 

desembaragar-se em uma rede de forgas e de representagoes 

estabelecidas (CERTEAU, 2002:79). 

Mas, praticas de comunicacao com os espiritos e a aceitacao dos conselhos 

recebidos destes espiritos, alem da "recuperacao" dos ensinamentos do Pe. Cicero e a 

transformacao de Jesus em "espirito de luz" recebido por mediuns sao inaceitaveis para a 

Igreja Catolica, que rechaca o movimento. 

Certa feita, em 1979, na Igreja do Rosario (Campina Grande), quando de uma das 

andancas do missionario capuchinho italiano Frei Damiao, os adeptos do movimento dos 

"Borboletas Azuis" tentaram se aproximar dele e foram repelidos pelo missionario como 

emissdrios do demonio que deviam se afastar do templo (Jornal do Recife, 29/10/1979). 
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Conversando sobre Frei Damiao com D. Tereza, ela nos disse que ele tinha 

mostrado muito exemplo a humanidade, mas isso, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

quando ele era contra os erros da igreja catolica, e ele nao era de 

politica num sabe. Oxente, ele mostrava tan to exemplo a 

humanidade. Ele dormia no chao, o travesseiro dele era uma 

pedra. Jejuava. Ai sabe o que aconteceu? Ai ele pegou a da apoio 

aos erro da igreja e da apoio a politica, ai ele caiu. 

O bispo metropolitano da Paraiba, Dom Jose Maria Pires, referiu-se ao movimento 

como fanatismo, exaltaqao irracional e mesmo um fato ridiculo com o qual nao poderia 

gastar seu tempo. O caso dos "Borboletas Azuis" seria, para o bispo, da competencia da 

politica, em decorrencia de suas atitudes que, segundo ele, colocava em risco o bem 

comum e a ordem publica (Diario da Borborema, 27/10/1979). 

O movimento, por outro lado, nao deixa de enviar mensagens reveladas trazidas 

por santos exortando a cupula da Igreja Catolica chamando-os ao arrependimento e a volta 

aos antigos costumes. Para legitimar diante da Igreja Catolica a condicao de catolicos 

privilegiados, o movimento recorre ao anuncio de um diluvio, tal qual o relatado pela 

Biblia nos dias de Noe. 

A cura para o mal que esta dominando os dias atuais esta na chegada de um novo 

tempo, que parece iminente no contexto historico. O advento desta nova realidade pede 

uma preparacao. Desde ja, e preciso fazer valer uma lei para normalizar a vida na 

comunidade dos justos, que represente um esboco do reino do milenio. No movimento dos 

"Borboletas Azuis" os adeptos deveriam viver como uma irmandade e colocar a 

disposicjio da coletividade todos os bens materials. Como pensavam numa reconstruct do 

mundo sob novas bases, a lei aplicada entre si deveria representar, obrigatoriamente, o 

avesso da praticada fora da comunidade. Pela nova lei o trabalho foi considerado leviano, 
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e os adeptos admitiam apenas a execucao de tarefas das quais dependesse a sobrevivencia 

do grupo. 

Nao apenas por viverem segundo novos costumes distinguiam-se do mundo 

externo, mas, nas proprias vestimentas adotadas pelos irmaos. O traje, por si so expressa 

uma atitude, e essa e de ruptura. 

O questionamento da ordem e da instituicao religiosa romana, posto nos termos 

oferecidos pelos valores religiosos acaba assumindo um carater amplo. Do ponto de vista 

dos milenaristas, a humanidade deve regenerar-se, superar o problema da decadencia 

moral, no qual se ver mergulhada e a torna incapaz de gerar um mundo voltado para a 

caridade e fraternidade - valores compreendidos pelo movimento como causas reais da 

felicidade. 

As crencas e praticas religiosas dos "Borboletas Azuis" tidas como "excentricas" 

ganha notoriedade. Passam a ser comentadas pela sociedade campinense e ate nacional. E, 

vez por outra, sao manchetes dos jornais locais desencadeando tambem uma luta simbolica 

explicita entre o movimento dos "Borboletas Azuis" e uma midia sensacionalista, avida 

por noticias "chamativas" que o tratava de forma pejorativa. Ao mesmo tempo em que lhe 

proporcionava visibilidade, a ele se opunha, ridicularizando-o. 

A acusacao de fanatismo religioso, em torno da qual os julgamentos aparece 

justificados, joga para fora a capacidade dos messianico-milenaristas fazerem a historia, e 

com isso, todo o sentido lucido de suas acoes, sustentadas contra os aspectos "imorais" da 

contemporaneidade e a suposta "rebelacao" da atual cupula romana aos preceitos de um 

cristianismo primitivo. 
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5. Art e de "d i z e r o  o u t ro ": lu ta s i m b o l i ca e n tre os "Bo rb o l e t a s Az u i s ' 

m i d i a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As vestimentas peculiares que usavam, inclusive no cotidiano; as procissoes e o 

anuncio do diluvio tiraram o movimento do anonimato. Sob a alcunha de "Borboletas 

Azuis" tornaram-se conhecidos, comentados e discutidos em toda Campina Grande. 

Como se diz na giria, um "prato cheio" para a imprensa local. O movimento lhe forneceu 

materia e aumentou a tiragem diaria. 

O fato e que grande parte da populacao de Campina Grande se indignou com este 

movimento religioso. Durante suas caminhadas de peregrinacao nao foram poucas as 

ocasioes em que o movimento foi insultado, ridicularizado e por vezes ate agredido. Certo 

dia, quando de uma dessas caminhadas, o grupo de crentes se dirigiu as margens do Acude 

Velho, onde, costumeiramente, se reunia para rezar quando, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

houve uma onda ai que o povo inventou. Disseram que eles iam 

passar no Acude Velho, mas foi conversa. Nao tem as estdtuas 

dos tres poderes? [estatuas dos pioneiros as margens do acude 

velho] Pronto. Eles foram orar ali naquele canto. Aifoi a turma 

todinha, era umas 40 pessoas. Ai estavam tudo ali junto orando, 

ai o povo vinha passando e via aquele povo ne, ai comegaram a 

espalhar: os Borboletas Azuis vao passar na dgua do acude 

velho. Ai eu sei que a noticia se espalhou pela feira e chegou no 

centro da cidade. Ai a televisao Borborema desceu e fizeram a 

reportagem, filmaram aquele negocio todo. Mas a verdade e 

essa: que eles nao iam passar na dgua nao, estavam so orando, 

ai o povo tirou essa onda. (Depoimento do Sr. Willian Silva -

grifo nosso). 

D. Tereza tambem nos relata este episodio. De acordo com ela, 

Ver em anexo 6. p. 164: foto de um de seus ajuntamentos em locais publicos para rezarem. 
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Um diet vei ate aqui um reporter de sao Paulo, certo? Ai ele 

convidou pra fazer uma foto la na praga dos indios nezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [estatuas 

dos pioneiros, as margens do acude velho], no acude vei ne. Ai 

nos fomos. Sei que quando foi, Luciana concentrou-se com o 

menino Jesus e tava falano na praga, ai disse assim: 6i, se voces 

procurar cumprir uma missao na terra, eu posso ate um dia 

passar com voces nas dguas como eu passei com os outros [os 

discipulos]. Minha filhapra que ela disse isso!!! Pra que ela disse 

isso!!! Ze Antonio mermo, ai ele viu, jd viu diferente. Ele ouviu 

mal mule. Ele num ouviu da forma que eu ouvi nao. Ele ouviu 

mal. Ele encheu que agente ia passar pelo agude vei (...). Mai pra 

que ele disse isso minha fta, era gente assim 6i [fazendo com a 

mao o gesto que era muita gente], gente assim pra ver agente 

passar no agude vei. Tinha gente la que queria...[para de falar]. 

(...) Tinha um senhor com a sua familia, tava dentro do carro, era 

ate um jipe, ele queria impurrar noi tudim dentro do agude vei. 

Pra sair daquele meio, ninguem saia nao, agente tava em perigo 

num sabe. Ai eu sei que vei a justiga, vei apuliga e tirou agente, 

levou agente, trouxe ate aqui [na Casa de Caridade Jesus no 

Horto]. 

0 Sr. Willian Silva a partir de um ato de enunciacao, mesmo depois de muito 

tempo nao fazer mais parte do movimento, procurou evidenciar sua verdade, a de que (...) 

eles nao iam passar na dgua nao (...). D. Tereza tambem nos assegura que a profecia dada 

nao era para o momento, mas se o movimento procurasse cumprir uma missao na terra, 

poderia ser que Jesus andasse sobre as aguas com eles - como ocorreu com Pedro, seu 

discipulo, conforme o relato da Biblia. Mas, Ze Antonio, um dos membros do movimento, 

ouviu mal (...). Ele num ouviu da forma que eu ouvi nao. Ele ouviu mal, e foi responsavel 

por divulgar que agente ia passar pelo agude vei (sic). 

Neste ponto, podemos inserir a discussao sobre a leitura. Esta, que para muitos 

parece consistir no ponto maximo da passividade, e tratada por Certeau (2002) e Roger 

Chartier (1990; 1995) de forma magnifica. A leitura e tratada por esses autores como uma 

forma silenciosa de produgao. E nas palavras de Certeau, prdtica-criadora, caga-fortuita. 

E nas palavras de Chartier e uma improvisagao e uma espera de signiftcagoes induzidas a 
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partir de algumas palavras, um prolongamento de espacos escritos, uma danca efemera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ . . .] (CHARTIER, 1995:8). Ha, assim, nos dizeres de Chartier sempre um espago entre o 

que o texto propoe e o que o leitor faz dele (Ibid. p.9). 

E a partir desse pensaraento que abordamos a leitura de tal fato feita por Ze 

Antonio e por D. Tereza. Nao estaria Ze Antonio apenas querendo chamar a atencao da 

populacao ou da imprensa, mas, talvez, pela intensa crenca nas doutrinas e profecias do 

movimento estava avido em presenciar mais um milagre dos ceus, atravessar a pes secos 

as aguas do acude velho como de acordo com o relato Biblico acontecera com Pedro; 

assim como o de atravessar as brasas a pes descalcos e nao se queimar, como ja tivera 

acontecido com o movimento dos "Borboletas Azuis". 

O discurso jornalistico, no entanto, declarava que, o sr. Roldao Mangueira, havia 

afirmado, ha poucos dias, que iria atravessar o Agude andando sobre as aguas (Diario da 

Borborema, 26/09/1979 - grifo nosso), ajuntando pessoas as margens do acude velho para 

assistir o feito extraordinario do movimento, 

propagado com sensacionalismo por uma emissora de radio, a 

multidao iniciou um linchamento dos integrantes da seita, quando 

percebeu que a travessia das quietas aguas nao seria realizada. 

Pedras, pans e lama foram empregadas contra os 'Borboletas' 

que escaparam da agressao com o apoio da policia (...) 

(NEGRAO E CONSORTE, 1984:336)
63. 

A populacao ja estava indignada com o modo de aquelas pessoas praticarem suas 

crencas. E essas prosas foram sendo divulgadas na cidade, cada qual procurando ajuntar 

um ou outro fato ou ato "extraordinario" atribuido ao grupo de crentes, de maneira que os 

"Borboletas Azuis" foram considerados como um movimento exotico e louco. 

6 3 Ver foto de Roldao Mangueira quando da agressao dos membros dos "Borboletas Azuis" no episodio do 

Acude Velho. Anexo 7, p. 165. 
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Um outro episodio - aos nossos olhos "excentrico" - muito comentado pela 

sociedade, mais uma vez nos e contado pelo Sr. Willian Silva e por D. Tereza. De acordo 

com o Sr. Willian Silva, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) faltava wis dots meses para o Sao Joao, ela, [Luciene] 

comeqou a dizer: so escapa do diluvio quern passar nas brasas da 

fogueira (...) Sei que chegou o dia de Sao Joao fizeram uma 

fogueira grande, grande mesmo, ai tinha pamonha (...) quando 

terminou os trabalhos deles, la umas meia node (...) a fogueira 

baixou, ficou so as brasas. Ai uns (res caras Id pegaram umas pas 

e comeqaram a abrir aquelas brasas e fizeram aquela roda de 

fogo sabe, de brasa, era brasa que agente nem podia chegar perto 

da quentura (...). Ai eu sei que espalharam as brasas e o povo 

abanando (...) ai ela comeqou incentivar o povo; quern e o 

primeiro (...) Eu sei que teve um doido la sabe que abriu o 

caminho e nao se queimou. Olhe o negocio de brasa no minimo a 

pessoa dava umas tres passadas dentro (...) Eu sei que esse 

camarada passou e nao se queimou sabe, ai pronto, ai deu forca 

aos outros (...) Eu sei que rapaz passou umas tres pessoas e nao se 

queimaram, ai comeqou a se queimar gente. Tinha gente que o 

solado dos pes caia (...) Ai eu sei que minha mae passou, na minha 

familia ninguem queria passar, mas mae disse: mas metis filhos, 

voces vao se acabar na dgua tenham fe em Deus (...) Ai um irmdo 

meu (...) ele passou duas vezes (...), pois ele foi e voltou e nao se 

cpieimou (...) ai me deu for qa (...) eu fui com aquela fe de escapar 

do diluvio, a fe foi tao grande, eu tinha tanto medo de morrer 

nesse negocio de diluvio, tinha a historia de Noe, ai pronto, ai eu 

digo vou passar embora que eu me lasque, ai eu passei (...) ai 

minha mae gritoit e aquele negocio todo: viva a Sao Joao Batista! 

Esse episodio acima descrito, apesar de ter sido vivenciado pelo Sr. Willian Silva, 

ainda assim foi assinalado como um episodio de loucura. Ele se refere ao fato como se 

fosse coisa de louco: (...) teve um doido la sabe, que abriu o caminho (...). Mas, e o medo 

que ele proprio afirmou que havia sentido? E o medo de morrer no diluvio - como ocorreu 

nos dias de Noe? Talvez nao tenha sido por isso mesmo que ele foi capaz de andar por 

sobre aquelas brasas como relatou, mesmo que se lascasse? Nao teria sido o medo de nao 

escapar do diluvio que o teria impulsionado? Assim como nao teria sido este mesmo medo 
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que estimulou o outro individuo a agir da mesma forma? De outra forma, seria ele tambem 

um "louco"?
64 

Entre os usos correntes na noite de Sao Joao ha o de pular a fogueira, bem como de 

atravessar o braseiro de pes descalcos, o que varios realizam, dizem, sem se queimar. 

Ha nesses costumes, de acordo com Teixeira (1999), uma tradicao europeia cujo 

sentido perdeu-se se conservando, apenas, o ato externo, por mero diletantismo. 

De acordo com este autor, entre os povos indo-europeus, os das civilizacoes norte-

africanas e os da America Pacifica, o culto ao deus-sol possuia um carater universal. E 

entre os ritos desse culto - dancas rituais, que se realizavam no principio da primavera ou 

no solsticio
65 do verao, saudacao matinal ao sol, oferendas e sacrificios por ocasiao das 

festas solares, em que tambem se realizava a cerimdnia do fogo novo com a friccao de 

dois paus - figurava a pratica, entre os povos primitivos, de acender fogueiras nos 

solsticios de verao e inverno, em homenagem ao deus-sol. Essas fogueiras tinham um 

sentido propiciatorio
6 6, sendo frequentemente imoladas vitimas para que o deus-sol 

continuasse propicio. Havia ainda o costume de se passar a fogueira a pes descalcos 

quando ja braseiro. E isso era realizado pelos pais, maes e filhos, com sentido de 

purificacao, de preservacao de males corporais. Ate os rebanhos de ovelhas e o gado eram 

levados a atravessa-la para se preservarem das pestes ou delas se curarem. 

6 4 E bom perceber que no momento em que o Sr. Willian me concedeu a entrevista ja nao fazia mais parte do 
movimento. Pelo contrario, referiu varias vezes que nao acreditava em mais nada reiigioso. 
6 5 Epoca em que o Sol passa pela sua maior declinacao boreal ou austral, e durante a qual cessa de afastar-se 
do equador. Os solsticios situam-se, respectivamente, nos dias 22 ou 23 de junho para a maior declinacao 
boreal, e nos dias 22 ou 23 de dezembro para a maior declinacao austral do Sol. No hemisferio sul, a 
primeira data se denomina solsticio de inverno e a segunda, solsticio de verao; e, como as estacoes sao 
opostas nos dois hemisferios, essas denominacoes invertem-se no hemisferio norte (Dicionario Aurelio 
Seculo XXI). 
6 6 Aquilo que aplaca a ira divina, que torna Deus propicio. 
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Ainda de acordo com Teixeira (1999), entre os hebreus estabeleceu-se, em certa 

epoca, identico costume, tambem com o sentido de purificar-se e preservar-se de pestes e 

males, o qual foi proibido por Moises, por seu carater pagao. 

Com o advento do cristianismo essas praticas primitivas perderam seu conteudo 

ritual solarista, e a igreja, sabiamente, segundo Teixeira, nao se opos a continuidade da 

tradicao, a que deu um conteudo cristao: homenagem a Sao Joao, o precursor da luz do 

mundo - Cristo
6 7. E com esse sentido cristao que se acendem ainda em toda a Europa, no 

solsticio de verao, as fogueiras de Sao Joao - entre nos (brasileiros) correspondente ao 

solsticio de inverno. De Portugal vieram-nos elas. Os primeiros missionaries jesuitas e 

franciscanos referem o quanto eram apreciados pelos indios tais festejos de Sao Joao, por 

causa das fogueiras, que em grande numero iluminavam as aldeias e as quais eles saltavam 

divertidamente. Sao, pois, no entendimento de Teixeira (1999), nossas fogueiras de Sao 

Joao verdadeiras "sobrevivencias" que perderam o primitivo sentido ritual, mas que, 

ressignificadas persistem. 

68 

No caso dos "Borboletas Azuis", ao que se percebe, o ritual de atravessar o 

braseiro a pes descalcos foi uma forma de identificar os verdadeiros seguidores de Cristo. 

Os que seriam salvos do diluvio. 

D. Tereza, ao nos relatar o ato de "atravessar o braseiro", diferentemente da 

interpretacao dada pelo Sr. Willian Silva - uma "coisa de louco" - diz que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) foi uma 

6 7 De acordo com o relato biblico Joao Batista foi um profeta enviado por Deus para anunciar a chegada do 

Messias (Cristo), e para pregar a mensagem do arrependimento (Sobre isso, ver Lucas, capitulo 1). 
6 8 Uso o termo ritual, pois, como nos mostra Peirano (2003:9), um evento que e visto como especial em tuna 

determinada sociedade e potencialmente um ritual. Para tal autora, cabe ao pesquisador desenvolver a 

capacidade de apreender o que os membros de uma sociedade indicant como sendo unico, excepcional. 

diferente. E o ato de andar sobre o braseiro e excepcional, unico para os "Borboletas Azuis" de Campina 

Grande, alem de ter uma forma especifica. 
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coisa mesmo dadapor Deus (...) uma coisa incrivel (...). Mas opovo num ere numa coisa 

dessa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ela ainda narra a sua passagem e a de Roldao sobre o braseiro. Segundo ela: 

Seu Roldao passou, ai ainda queimou os pei. Tostou. Mai foi 

pouquim. Ai ele chegou, botou dgua de caju num sabe, e o povo 

todim passou. Quando eu passei, meus pei ficou ardeno um 

pouquim, mai passou-se. Hoje se eu pisar ate num fosfo eu 

quando piso, ou na rua mermo, chega dot ne, eu vou no outro 

mundo e vem, e pisar numas brasas dessas e num ter nadinha 

mule. Eu mermo num live nada. 

Para ela, esse fato acontecido nao foi loucura, mas, um exemplo dado por Deus que 

queria ver a coragem de cada um de nos. 

E esses fatos, que aparecem como excentricos aos olhos dos habitantes da zona 

urbana, passam a ser cada vez mais comentados. 0 que seria um desafio ou temor para 

alguns, torna-se motivo de chacota para a maior parte da populacao campinense. Algo que 

se faz comumente na zona rural, mas que e estranho para a maioria dos habitantes urbanos, 

facilmente pode se tornar motivo de chacota. Afinal, nos nos acreditamos mais racionais, 

mais espontaneos, mais pragmaticos. 

Mas, esse desafio que era banal em outras circunstancias, passa a ser extraordinario 

para os adeptos deste movimento, e loucura para os que estao de fora. Sobretudo quando 

se trata de grupos minoritarios. Tudo pode ser motivo de repudio. 

A imprensa local lanca-se em violenta campanha contra o movimento, 

denunciando Roldao, ora como louco, ora como explorador da credulidade publica, e seus 

adeptos como fanaticos e ignorantes. 
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A esse respeito e importante observar o depoimento de epoca de Negrao e 

Consorte acerca do relacionamento da midia para com o movimento dos "Borboletas 

Azuis". Para eles, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As noticias sobre o grupo sao revestidas de sensacionalismo, 

fatos sao deturpados ou tendenciosamente apresentados. [Os 

jornais] anuriaavam a construqdo de uma nova "area de Noe" 

por parte dos adeptos, enquanto Roldao apenas armazenava 

generos alimenticios em sua Casa de Caridade. Afirmavam que 

Roldao pregava a abstinencia sexual completa e a dissoluqao de 

casais, enquanto ele apenas condenava a sexualidade fora do 

casamento e sem finalidade de procriaqao. Divulgavam-se 

noticias segundo as quais chefes de familia abandonavam 

mulheres e filhos para seguir Roldao, quando nenhum adepto 

residia na Casa de Caridade (NEGRAO E CONSORTE, 

1984:335). 

E e com base nas noticias divulgada atraves da imprensa que a sociedade 

campinense vai aos poucos constituindo sua imagem a respeito dos "Borboletas Azuis". A 

partir das caminhadas e de fatos como estes aqui relatados uma multiplicidade de 

discursos foi construida acerca do movimento. 

Abordando a questao do poder a partir da nocao de campo
69 considerando o campo 

do poder como um "campo de forcas", para Bourdieu o campo de lutas pelo poder, entre 

detentores de poderes diferentes, e um espaco de jogo, onde agentes e instituicoes tendo 

em comum o fato de possuirem uma quantidade de capital especifico (econdmico ou 

cultural especialmente) suficiente para ocupar posicoes dominantes no seio de seus 

6 9 Para Bourdieu. o campo e um universo complexo de relacoes objetivas de interdependencia entre 

subcampos ao mesmo tempo autonomos e unidos pela solidariedade organica de uma verdadeira divisao do 

trabalho de dominacao. Diz respeito a uma populagao, ou seja. um conjunto de agentes suscetiveis de serem 

submetidos a particoes reais e unidos por interacoes ou ligagoes reais e diretamente observaveis. (1989, 

p.373-374). O campo e um universo que tem sua especificidade e sua dinamica proprias. Na medida em que 

a sociedade avanca, ela se diferencia em universos separados. os campos. 
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respectivos campos afrontam-se em estrategias destinadas a conservar ou a transformar 

essa relacao de forcas (BOURDIEU, 1989:375). 

Segundo Bourdieu, o poder simbolico e umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poder invisivel que so pode se exercer 

com a cumplicidade daqueles que nao querem saber que a ele se submetem ou mesmo que 

o exercem (BOURDIEU, 1989:31). 

Deste modo, este poder e quase magico, na medida em que permite obter o 

equivalente ao que e obtido pela forca, gracas ao efeito especifico de mobilizacao. Todo 

poder simbolico e um poder capaz de se impor como legitimo dissimulando a forca que ha 

em seu fundamento e so se exerce se for reconhecido. Ao contrario da forga nua, que age 

por uma eficacia mecanica, todo poder verdadeiro age enquanto poder simbolico. A ordem 

torna-se eficiente porque aqueles que a executam, com a colaboracao objetiva de sua 

consciencia ou de suas disposicoes previamente organizadas e preparadas para tal, a 

reconhecem e creem nela, prestando-lhe obediencia. O poder simbolico e, para Bourdieu, 

uma forma transformada, irreconhecivel, transfigurada e legitimada das outras formas de 

poder. As leis de transformacao que regem a transmutacao de diferentes especies de 

capital em capital simbolico e, em particular, o trabalho de dissimulacao e transfiguracao 

que assegura uma verdadeira transformacao das relacoes de forga, transformam essas 

forcas em poder simbolico, capaz de produzir efeitos reais, sem gasto aparente de energia 

(BOURDIEU, 1989:408-411). 

Interrogado pelo Jornal Diario da Borborema sobre o que achava do tipo de 

expressao religiosa praticada pelos crentes da Casa de Caridade Jesus no Horto e sobre a 

pessoa de seu lider, Roldao Mangueira, o estudante E. F. N. simplesmente desabafou: 
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o Sr. Roldao Mangueira, na minha opiniao e um louco, talvez um 

homem sem personalidade a ponto de criar tal coisa, 

simplesmente acho que ele estava visando ganhar dinheiro ou 

uma melhor posigdo na sociedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Diario da Borborema, 

01/05/1980 -grifo nosso). 

Julgamentos morais como este, foram e ainda hoje sao freqiientes, e continuarao a 

ser se olhados sob a otica da racionalidade cartesiana, pois, propoem uma visao de mundo 

muitas vezes radicalmente oposta a dos padroes culturais legitimados pela "razao" 

cientifica. As manifestacoes subjetivas dos agentes historicos foram por longa data 

associadas a sonhos, ilusoes ou mesmo tratadas como mero acontecimento excepcional ou 

acidental encobridor de fatos "objetivos". 

Uma obra que deixa explicita esta concepcao e Cangaceiros e Fandticos (1991) de 

Rui Faco. Este autor, embora admita que o termo "fanatico" e um termo improprio, 

inadequado e pejorativo para designar os individuos que participam de movimentos sociais 

de tipo messianico, uma vez que reconhece que este termo foi cunhado pelos meios cultos 

para designar os pobres insubmissos do sertao que acompanharam os "conselheiros", 

continuou utilizando o termo de uma forma reprovadora - inclusive este e o titulo de um 

dos capitulos do seu livro- o que se justifica pelo seu entendimento de que, aquele grupo 

de pessoas so podia ter uma ideologia de cunho religioso, mistico, que se convencionou 

chamar de fanatismo (FACO, 1991:47). 

Ver em tais manifestacoes religiosas apenas fanatismo e ignorar o que o povo pode 

produzir. 

Nao obstante, Faco afirma acreditar que os fenomenos de misticismo ou 

messianismo, que se convencionou chamar de fanatismo (...) tem um fundo perfeitamente 

material e servem apenas de cobertura a esse fundo (FACO, 1991: 47-48). Deste modo, 
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Faco desautoriza o tipo de racionalidade e religiosidade, ou a logica propria destes 

movimentos vivenciarem sua crenca, visto que, segundo ele, nesses movimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) sob 

todos os aspectos, a razao estava obscurecida e transformavam os sentimentos em estado 

de superexcitagao. 

A analise de Faco e o ponto de vista que ele quer defender e facilmente perceptivel. 

Ao analisar Canudos, Faco parte da fome e da miseria aumentadas com a seca para chegar 

as duas hipoteses de reacao: cangaceiros ou fanaticos. 

Como conclue Cabral (2001), nao estamos contra a interpretacao de Faco ao achar 

que a seca, a pobreza ou a fome possam levar a busca do refugio no aspecto religiose 

Nossa divergencia 

se coloca no desprezo implicito a necessidade de um 

relacionamento transcendente no homem, de respostas alem do 

que o homem busca e nao encontra ao seu redor, para misterios 

que o inquietam, como o da morte (CABRAL, 2001:85). 

Para Faco a religiosidade humana vai depender, unicamente, do nivel socio-

economico, o que enfaticamente nao concordamos. 

Este dualismo - segundo Alba Zaluar Guimaraes (apud ESPIG, 2002:88) e uma 

forte caracteristica dos comentaristas desse tipo de movimento. 

Tambem encontramos esse tipo de interpretacao maniqueista com relacao aos 

"Borboletas Azuis". Ao concluir seu trabalho monografico, Santos (1985:49) avalia este 

grupo de crentes e, nessa avaliacao, a si mesma inquiri: porque esse pessoal acredita nas 

pregagdes de um individuo [Roldao Mangueira] com ideias de vida cheia de desilusoes? A 
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resposta que Santos da para sua indagacao e a mesma encontrada em Faco . Ou seja, para 

esses autores, a eclosao desse tipo de movimento se explica essencialmente e, apenas, por 

um vies materialista. Faco nos diz que a motivacao existente nesses movimentos nao se 

encontra no "falso" pressuposto de que elas tem no misticismo ou messianismo sua origem 

e seu fim. Para ele, esses movimentos tem um fundo perfeitamente material. Isto e, esses 

movimentos se explicam devido o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nivel de vida que nao sao dos melhores. 

De acordo com Cabral (2001), o proprio movimento de Belo Monte vai contra a 

otica de Faco, uma vez que la nao existiam somente vitimas da fome e da miseria 

agravadas pela seca, mas uma heterogeneidade socio-economica. 

Do mesmo modo podemos dizer do movimento dos "Borboletas Azuis" de 

Campina Grande, onde muitas pessoas possuiam significativos bens materials, no entanto, 

nao se importaram em deles se desfazerem em prol de sua "missao". Isso, no nosso 

entender, deriva do fato de que a razao economica nao e a questao mais importante para 

esses crentes. Como bem nos mostra Mariza Peirano (2003) ao nos trazer a tona as 

contribuicoes de Franz Boas sobre o ritual potlach dos Kwakiutl e de Malinowski sobre o 

ritual kula dos trobriandeses: sao fenomenos que fogem a racionalidade economica 

ocidental, mas tem um significado positivo para os grupos que o adotaram - e, em muitos 

casos, o Ocidente tambem tinha (tem) casos equivalentes (PEIRANO, 2003:13). 

A partir de abordagens limitadoras, parcelas e aspectos significativos da existencia 

de atores sociais que atuaram em movimentos messianico-milenaristas, como os 

"Borboletas Azuis" - e tantos outros - foram/sao desprezadas ao serem consideradas 

menos "reais", puro desperdicio de bens preciosos. Mas como os Kwakiutl e os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 0 0 que nao e de adinirar visto que Faco e um dos apenas tres autores que compoem o levantamento 

bibliografico dessa pesquisadora. 
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trobriandeses eram racionais em seus respectivos contextos sociais (Ibid.), o mesmo 

podemos dizer dos "Borboletas Azuis". 

Nao sao poucas as obras que ao abordarem esse tipo de movimento social se 

limitam a divulgar que estes sao movimentos carregados de sentimento, passando por esse 

motivo a desautoriza-los por entenderem que sao movimentos que derivaram de um 

"desajuste mental" das pessoas envolvidas, sendo, portanto, tratados como irrealidades. 

Todavia, e preciso perceber que julgamentos morais como estes tambem estao 

carregados de subjetividade. Tal quais aqueles grupos de crentes - embora atraves de uma 

racionalidade diferente - esses autores/cientistas tambem defendem seu ponto de vista 

apaixonadamente. Deste modo, suas obras, embora se pretendendo completamente 

"objetivas" nao tem como fugir do quinhao da subjetividade. 

Porem, aspectos subjetivos tais como crengas, mitos, ritos, representagSes, 

imaginarios e visoes de mundo sao percebidos como uma problematica legitima na 

contemporaneidade. Atualmente passa-se de uma preocupagao aprioristica com a 

quantificagao, com a homogeneizagao dos casos, para uma inquietagao sobre: qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

sentido que os individuos atribuem as suas representagoes? Isso por que o simples fato das 

representagoes existirem nao nos diz a forma com que sao empregadas e/ou interpretadas 

pelos varios individuos que a produzem ou que as leem. 

A leitura, aparentemente passiva e submissa, e, na verdade, inventiva (CERTEAU, 

2002; CHARTIER, 1990;1995) - embora nao totalmente autonoma (BOURDIEU, 1990). 

A abordagem que propomos, portanto, se opoe a tradigao do pensamento 

racionalista cartesiano, uma vez que esta reflete, em geral, uma linha quase mecanica ao 

excluir outras categorias que nao a racionalidade (cartesiana). 
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Acreditamos que a constituicao do social realiza-se para alem da instancia 

concreto/real. Ou seja, a razao como fora forjada desde o seculo X V I no Ocidente nao e a 

unica maneira de organizar a realidade e torna-la compreensivel. Por outro lado, 

sentimentos, emocoes, sonhos, etc., nao sao tornados aqui como formas de conhecimento 

ilusorio do mundo. 

Para Bourdieu, toda descricao deve incluir tanto o que aparece (a realidade 

"objetiva") como a representacao dos agentes (a realidade "subjetiva"). Todavia, essa dupla 

inclusao deve levar em conta o fato de que o que aparece, e na verdade, um momento de luta 

para impor uma divisao. 

Destarte, embora o mundo se apresente como solidamente estruturado, ainda e 

possivel encontrar certa parcela de indeterminacao e fluidez que fornece a base para outras 

visoes de mundo. Essa indeterminacao, que Bourdieu denomina "elemento objetivo de 

incerteza", sera a base para as lutas simbolicas (1990:161). Nas lutas simbolicas encontra-se 

em jogo o poder de producao e a imposicao da visao de mundo legitima. 

No caso do movimento dos "Borboletas Azuis" - e, talvez, de muitos outros 

movimentos messianicos - e diflcil captar a subjetividade dos agentes sociais. Mas, este e 

um elemento que deve ser considerado como central neste tipo de estudo, pois, a 

investigacao apenas estara completa se entendermos a acao dos atores sociais a partir do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sentido por eles visado. Sentido este que geralmente foge a logica cartesiana e/ou 

economica simplesmente, pois tern sua propria logica. 

Christopher Hil l , na introducao do seu livro O mundo de ponta-cabega: ideias 

radicals durante a revolugdo inglesa de 1640 (1987:33) nos diz que o hmatismo - assim 

como a beleza -pode estar nos olhos de quern ve. 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araiijo 



"Borboletas Azuis" de Campina Grande: crengas, prdticas e lutas de um movimento messianico-milenarista. \\0, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Balizados em um olhar hermeneutico, cremos que o movimento dos "Borboletas 

Azuis" esta impregnado de sentidos; que a crenca de tais individuos que 

vivenciaram/vivenciam tal realidade lhes dao substrato para viver a vida como 

ardentemente desejam/creem. Esta maneira de vivenciar a crenca pelo movimento dos 

"Borboletas Azuis" esta dentro de um significado maior, ou como nos mostra Clifford 

Geertz (1989), dentro de um "outro idioma cultural" (que nao e o idioma cultural do 

estudante E.F.N.e de muitos outros), a partir do qual o incompreensivel ou a "loucura" 

torna-se compreensivel e cheia de valor. 

Uma comissao formada por professores, rotarianos
71 e cursilhistas preocupados 

com o comportamento que a comunidade campinense estava manifestando para com os 

"Borboletas Azuis", se reune com a finalidade de discutir a respeito da necessidade das 

pessoas respeitarem o movimento. A preocupacao demonstrada por essa comissao era a de 

que, se levados ao ridiculo pela sociedade campinense, os "Borboletas Azuis" poderiam 

chegar ao desespero.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portanto, a zombaria pode ser a causa de um desastre em Campina 

Grande, diziam eles (Diario da Borborema, 08/05/1980). 

Essa preocupacao com uma provavel "tragedia" que poderia suceder a esse grupo 

de crentes, no dia 13 de maio, caso o divulgado diluvio nao viesse a acontecer, talvez 

tenha se dado em face da lembranca de movimentos brasileiros com base semelhante a 

este que acabaram por ser trucidados tendo seu fim marcado por um grande horror e 

violencia, como o famoso caso de Canudos. No entanto, esse temor sobreveio, 

principalmente, devioo as constantes comparacoes que comecaram a ser feitas entre 

Roldao Mangueira e Jim Jones. 

De acordo com Negrao e Consorte (1984:338), 

7 1 Desienativo dado aos membros do Rotary Club. 
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Em inicios de outubro de 1979, logo apos o incidente do logo 

[refere-se ao caso transcorrido as margens do acude velho] ganhc 

o grupo divulgagao de dmbito national. A Rede Globo de 

televisao em seu programa "Fantdstico", induzhi a crer-se na 

homologia entre o grupo paraibano e o trdgico movimento de Jim 

Jones nas Guianas. Imagens do massacre de Johnestown foram 

alternadas com declaracoes de adeptos de Roldao, que admitiam 

obedece-lo em tudo que ordenasse. 

Jim Jones acreditava que era Deus. Em 1978, ele conduziu seus seguidores do 

"Templo do Povo", em Sao Francisco (USA), para uma regiao remota da Guiana, ate um 

assentamento que chamaram de Jonestown. Ali se preparavam para o "grande dia", que 

acreditavam, estava proximo. Em novembro daquele ano um senador americano e 

integrantes da midia chegaram naquele local em uma missao de averiguacao. Depois de 

emboscar os visitantes e assassinar o maior numero deles, Jones e seus seguidores 

tomaram ponche com cianureto e cometeram provavelmente o maior suicidio em massa da 

historia. Cerca de novecentas pessoas morreram. Como assevera Wilson (2002:39) Jones e 

seus seguidores acreditavam que a morte nao seria morte, ao contrdrio, iria libertd-los 

dos infortunios da vida humana comum, elevd-los a um nivel espiritual mais alto e salvd-

los da ira que Deus estava prestes a verier sobre o mundo. 

Esse horrendo episodio ocorrido a cerca de um ano antes ainda se encontrava muito 

fresco na lembranca das pessoas naquela epoca, e muitos, apos a reportagem feita pelo 

"Fantastico" temeram que um fato identico se repetisse em Campina Grande. 

A propria familia de Roldao estava receosa. Inclusive, a comissao formada por 

professores e rotarianos foi organizada devido a um pedido de Hilda Mangueira - filha de 

Roldao Mangueira. 
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Em carta enviada a seu sobrinho Nivaldo Mangueira, Hilda lhe expoe que fez 

pessoalmente esse pedido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) numa Reunido do Rotary no jantar la no Restaurante da 

Estagdo (...). Para muitos fui considerada louca, mas a maioria 

me agradeceu e fez um grupo de rotarianos se reunir apos o 

jantar, dirigidos por Prof. Jose Tavares e Dr. Wellington. No dia 

seguinte for am a televisao (...). 

Muitos jornais tambem passaram a publicar o temor de que Roldao Mangueira e 

seus liderados repetissem aquela facanha ocorrida nas Guianas: Suicidio coletivo pode se 

repetir em Campina Grande, dizia a manchete do Jornal Correio da Paraiba (13/05/1980); 

Uma advogada, filha de Roldao Mangueira, nega que o pai esteja no mesmo caminho do 

fanatismo suicida de Jim Jones, era um dos artigos da Revista Manchete (10/11/1979) 

dedicado ao movimento dos "Borboletas Azuis", Seita de Roldao pode levar adeptos ao 

suicidio, dizia o Diario da Borborema (26/08/1979). 

Em fins de outubro a campanha iniciada pela imprensa encontra eco nas 

autoridades paraibanas: 

O Secretdrio da Seguranga Publico, Luiz Bronzeado determinou 

ontem o fechamento do templo da seita 'Borboletas Azuis', e a 

policia de Campina Grande aguarda apenas a comunicagao 

oficial do secretdrio para desalojar imimeros fandticos que 

diariamente realizam cultos (Jornal A Uniao, 21/10/1979). 

A mesma materia, historiando o movimento de Roldao, afirma que ulteriormente, 

os borboletas azuis propoem o suicidio coletivo como ultima forma de salvor o mundo da 

perdigao a que esta condenado (Ibid.). Dois dias depois, no entanto, uma reportagem do 

7 2 Carta de Hilda Mangueira a Nivaldo. O documento nao esta datado, mas tudo indica que esse jantar se 

realizou no dia 07 de maio. uma vez que essa comissao se reuniu no dia 08 do corrente mes. 
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Jornal da Paraiba (23/10/1979) lamentava que ate ontem, a policia desconhecia a ordem 

de fechamento da Casa Jesus no Horto. 

Destarte, a historia dos "Borboletas Azuis" foi sendo colonizada e capitalizada
73 

por uma serie de discursos. 

Roldao Mangueira, todavia, quando da publicacao desses artigos ja tinha deixado 

claro que nao seria capaz de tal ato. Em uma declaracao ao Diario da Borborema 

(22/09/1979), afirmou: 

(...) irmaos, fiquem tranqiiilos. Os filhos da Casa de Caridade 

Jesus no Horto sdo humildes, pacificos e jamais pensardo em 

suicidio coletivo. Nao oferecerao esse prazer aos pobres de 

espirito e coragdo, inimigos graiuitos desta casa, sedentos de 

sensaciotia/ismo para as suas ascensdes individuals. 

Segundo Chartier (1990:17) as percepcSes do social nao sao de forma alguma 

discursos neutros, ao contrario, produzem estrategias e prdticas (...) que tendem a impor 

uma autoridade a custa de oiitros, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto 

reformador ou a justificar, para os proprios individuos, as suas condutas. 

Ainda nesta esteira percebemos as representacoes do social como estando 

colocadas num campo de concorrencias e de competigoes cujos desafios se enunciam em 

termos de poder e de dominagao (CHARTIER, 1990:17) - como ja nos alertara Pierre 

Bourdieu. Para este, as representacoes sao um espaco de realizacao de lutas de 

classificacao (BOURDIEU, 1989), pois toda representacao e interessada, mediante a qual 

se pretende aumentar o capital simbolico do grupo, uma definicao legitima num campo 

determinado. As representacoes do social engendradas pela midia, embora aspirem a 

7 3 A nocad de capitalizar e usada por Certeau (2002) para dizer que as taticas dos consumidores culturais nao 

se prendem no tempo ou ao escrito, pois estao ligadas a uma inventividade. Nesse caso, usei esta nogao 

exatamente para mosUar que os meios de comunicagao tentaram capitalizar/enquadrar as praticas e crencas 

dos "Borboletas Azuis". 
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universalidade ou procurem, para se legitimar, recorrer ao discurso da razao, todavia, 

foram/sao determinadas pelos interesses do grupo que as fabricou/forjou. Dai, a 

necessidade dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacionamento dos discursos proferidos com a posicdo de quern os utiliza 

(Ibid). 

Nos termos de Chartier e Bourdieu, respectivamente, podemos perceber nesse 

momento uma luta de representacoes, ou uma luta simbolica onde a midia tenta impor sua 

concepcao de mundo social, os seus valores, o seu dominio sobre o movimento dos 

"Borboletas Azuis". 

Diversas vezes os adeptos do movimento acusam a midia por divulgar e lhes 

atribuir atos e palavras inveridicas acusando a midia de ter "interpretado errado". 

Em 22/11/1979, o Diario da Borborema traz a seguinte nota (...) Roldao diz que 

noticias sobre a seita nao espelham a verdade. De acordo com essa reportagem, em carta 

enderecada ao Diario da Borborema, o lider da Casa de Caridade Jesus no Horto, Roldao 

Mangueira de Figueiredo, assegurou que o noticidrio da imprensa de alguns dias pra cd, 

vem sendo plenamente injusto para com a instituigao que dirige e por demais alheio a 

verdade dos fatos. 

Antonio de Franca, indignado, por vezes desabafou suas queixas da imprensa. 

Conforme uma de suas entrevistas, ele teria dito que a imprensa irradiou a populacao um 

sentimento que variava de compaixao a odio para com o movimento dos "Borboletas 

Azuis". Segundo ele, 

nunca existiu esse negocio de dizer que nos iriamos andar sobre 

as dguas, nem tao pouco estdvamos construindo uma area para 

salvar o mundo do diluvio. Tudo foi inventado e chegaram ate a 

dizer que nos estdvamos separando os casais... (Anuario de 

Campina Grande, 1982, Arquivo MHCG, p. 55). 
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Ainda encontramos na Revista Manchete (10/11/1979), a seguinte citacao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...). O 

Jornal Diario da Borborema abriu cerrada campanha contra a seita, chamando os 

Borboletas Azuis de desordeiros, ladroes e enganadores do povo. 

Avaliando o movimento dos "Borboletas Azuis" depois de quase trinta anos da 

data estabelecida para o diluvio, Nivaldo Mangueira, neto de Roldao Mangueira, (...) nos 

diz que imprensa comegou a pegar no pe na questao do sensacionalismo. Numa pequena 

carta enderecada a esta pesquisadora (30/03/2005), quando solicitou ter acesso ao arquivo 

jornalistico que ele possuia sobre o movimento dos "Borboletas Azuis", Nivaldo 

gentilmente lhe cedeu os documentos que possuia e os dedicou. Nesta dedicatoria, entre 

outras coisas, escreveu que, para ele, a histdria e quase sempre escrita pela otica dos 

vencedores. E os vencedores no episodio 'Borboletas Azuis' foram os detentores dos 

meios de comunicagao de massa. Hilda Mangueira, fdha de Roldao - na carta enderecada 

a seu sobrinho, Nivaldo, tambem nos diz que a imagem e ideologia de Roldao foram 

completamente distorcidas pelo sensacionalismo da imprensa. 

Ou seja, ao que tudo indica os meios de comunicagao de massa procuraram 

legitimar um projeto ou um modelo de conduta baseado nos seus principios, nas suas 

escolhas, nas suas proprias conviccoes e assim instituir como molde para os "Borboletas 

Azuis". 

E neste sentido que as lutas de representacoes tern tanta importancia quanto as lutas 

economicas. Elas sao importantes para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 

impoe, ou tenta impor, a sua concepgao de mundo social, os valores que sao os seus, e o 

seu dominio (CHARTTER 1990:17). Chartier tomando emprestado de Bourdieu - embora 

sem denomina-lo - o conceito de habitus tern como finalidade demonstrar a importancia 
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das formas geradoras dos sistemas de classificacao e de percepcao. Essas formas 

constituem verdadeiras "instituicoes sociais" que incorporam, sob o modo de 

representacoes coletivas, as divisoes da organizacao social. E este enfoque que restabelece, 

de acordo com Chartier e Bourdieu, as lutas de representacoes e/ou simbolicas que 

supoem a construcao das realidades sociais e que resultam do confronto entre as 

representacoes impostas por aqueles que detem o poder de classificar e de denominar - no 

nosso caso especifico, a midia —, e aquelas construidas pelo movimento dos "Borboletas 

Azuis" de Campina Grande. Ou seja, tal como nos diz Silva (2000:88), tal estudo 

pressupoezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um conjunto de articulagoes necessdrias entre prdticas culturais, estruturas 

sociais e formas de poder. 

Para Michel de Certeau, no entanto, a historia narrada (...) mais do que descrever 

um 'golpe', ela o faz (CERTEAU, 2002:153). Certeau, assim como os autores 

supracitados, nao considera o discurso inocente, muito menos entende que ele descreve 

algo, mas, ao contrario. Para Certeau o relato faz mais do que descrever um golpe, ele o 

faz, o institui, o cria. 

E aqui podemos dizer tal qual Said (1990:17) que, as ideias, culturas e historias 

nao podem ser estudadas sem que a sua forga, ou mais precisamente a sua configuragao 

de poder, seja tambem estudada. Parafraseando tal autor quando nos fala da construcao do 

Orientalismo podemos dizer que achar que o movimento dos "Borboletas Azuis" foi 

inocentemente/naturalmente narrado pela midia, e acreditar que tais coisas acontecem 

simplesmente como uma necessidade da imaginacao e agir de ma fe. A relacao entre os 

"Borboletas Azuis" e a imprensa ou outros segmentos sociais e uma relacao de poder, de 

dominacao. 
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A proposta a partir dos autores supracitados (Bourdieu, Chartier, Certeau, Said.) e 

de nao naturalizar o que e historica, social e culturalmente construido. Ao contrario e de 

perceber toda uma serie de interesses que estao em volta das praticas e discursos que nao 

sao, jamais, inocentes. 

Assim, a partir das muitas narrativas e a partir do acionamento da lembranca do 

caso ocorrido nas Guianas, a sociedade foi agenciando elementos de outras experiencias e 

construindo, paulatinamente, atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arte de dizer o outro (CERTEAU, 2002), o 

movimento dos "Borboletas Azuis". Desta forma, podemos considerar que a historia desse 

movimento nao se constituiu por eles sozinhos, pois, como nos diz Certeau uma teoria do 

relato e indissocidvel de uma teoria das prdticas (Id. Ibid. 153). 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 



"Borboletas Azuis" de Campina Grande: crencas, prdticas e lutas de um movimento messianico-milenarista.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA |27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . R e s s i g n i f i c a c a o  d o  d i s c u r s o : o s  "B o r b o l e t a s  A z u i s " a p o s  o  n a o  

c u m p r i m e n t o  d a p r o f e c i a d i i u v i a m . 

A ultima caracteristica dos movimentos de tipo messianico-milenaristas que 

gostaria de tratar ou retomar aqui e a presenca do profetismo. 

O profeta, segundo Weber (1994) e um individuo dotado de carisma que realiza 

rupturas em uma religiao. Ele denomina "carisma" uma qualidade pessoal considerada 

extracotidiana (na origem, magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto 

dos sabios curandeiros ou juridicos) e em virtude da qual se atribui a pessoa poderes ou 

qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou, pelo menos extracotidianas especificas ou 

entao se a tomam como enviadas por Deus (Weber, 1994: 158-9). No caso dos profetas, 

em geral, estes se auto-proclamam como tal. A doutrina religiosa anunciada pelo profeta 

tanto pode ser uma revelacao antiga como uma revelacao totalmente nova. Se for uma 

revelacao antiga, o profeta podera ser considerado como o renovador de uma religiao; se 

for uma revelacao totalmente nova, podera ser considerado o fundador de uma religiao. 

Quando essa relacao nao e puramente efemera, assume o carater de uma relacao 

permanente - "comunidade" de correligionarios ou discipulos. (Op. cit. 161). 

Para Weber, o reconhecimento do profeta (em caso de carisma genuino) nao e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

razao da entrega da legitimidade: constitui, antes, um dever das pessoas chamadas a 

reconhecer essa qualidade, em virtude de vocacao e provas. Psicologicamente, esse 

"reconhecimento", afirma Weber, e uma entrega crente e inteiramente pessoal nascida do 

entusiasmo ou da miseria e esperanca (Ibid.). 

Para Weber, em geral, os profetas defendem uma etica vinculada a principios 

universalistas, no sentido em que superam a vinculacao com a instituicao a qual estavam 
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anteriormente ligados (Weber, 1999: 368). Em sua analise sobre o profeta, Weber ressalta 

a importancia dos fatores historicos que impulsionam o surgimento da profecia. Nesse 

sentido, ele sustenta que nao apenas o conteudo deve ser observado, mas tambem 

fenomenos como o sofrimento e a opressao da massa e sua insatisfacao com o discurso dos 

magos e/ou sacerdotes. Diriamos que esta acertiva de Weber encontra respaldo no 

fenomeno aqui analisado. 

De acordo com Giddens (2005:446), praticamente todos os movimentos 

milenaristas parecem envolver atividades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profetas, que aproveitam ideias religiosas 

oficiais e proclamam a necessidade de revitaliza-las. 

No caso dos "Borboletas Azuis", podemos constatar, a insatisfacao com o discurso 

dos sacerdotes da Igreja Romana e a aspiracao a revitalizacao dos costumes e praticas do 

cristianismo em sua versao catolica primitiva, pois, as mudancas colocadas em vigor pelas 

deliberates do Concilio Vaticano I I promoveram mudancas radicals na orientacao e na 

pratica de religiosos e fieis, as quais foram totalmente rejeitadas pelo movimento 

campinense. 

O papel desempenhado pelo profeta e, na maioria das vezes, o de atrair pessoas 

que tenham uma forte sensafdo de privagao em conseqiiencia dessas mudancas 

(GIDDENS, 2005:446). O profeta, assim, estabelece vinculos de solidariedade atraves do 

culto/reuniao, auxilia os doentes atraves de remedios de ervas e/ou oracoes, desempenha o 

papel de conselheiro, etc. 

De acordo com Weber (1991:304), a substantia da missao do profeta consiste em 

doutrina ou mandamento. As profecias sao desenvolvidas gratuitamente: o profeta propaga 

a ideia por ela mesma e nao por uma remunera?ao. A profecia nao e uma profissao, mas 

sim uma "missao" ou "tarefa intima". Com efeito, nao e a toa que D. Tereza sempre 
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ressalta que na missao exercida por Roldao Mangueira e seus liderados da Casa de 

Caridade Jesus no Horto, nao se cobra nenhum centavo, seja por uma cura ou qualquer 

beneficio ali alcancado. 

Sobre esse assunto a missao chega a romper o elo cultural de identificacao o qual 

existia entre o movimento e Frei Damiao. A partir do momento em que, segundo os 

adeptos, o missionario capuchinho, passou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dor apoio aos erros da igreja e dar apoio a 

politico, ai ele caiu. Ou seja, a partir do momento que Frei Damiao passa a ser visto pelo 

movimento mais como um sacerdote (um padre atual que hoje, de acordo com os adeptos, 

sao um bocado de baderneiros, so querem dinheiro, carro bonito..., e ainda envolvido na 

politica) do que como o missionario que outrora mostrava tanto exemplo a humanidade. 

Ele dormia no chao, o travesseiro dele era uma pedra; jejuwa; curava; o elo de 

identificacao e rompido. 

Como nos dissera Weber (1991:160), o carisma puro e especificamente alheio a 

economia. Despreza e condena (...) o aproveitamento economico dos dons abengoados 

como fonte de renda. 

Historicamente, os profetas representam um elo no seio de uma comunidade e 

agem como legitimos interpretes dos designios de Deus, conhecedores dos misterios e 

segredos divinos, aptos a ler a mensagem oculta nos fatos. Mas, apesar de ocuparem uma 

posicao central dentro dos movimentos messianicos-milenaristas, de acordo com Gallo 

(2001:154), os profetas funcionam apenas como catalisadores/incentivadores das 

expectativas das populacoes as quais se dirigem. 

A grande maioria dos profetas parece interessada nos problemas politico-sociais: 

advertem aqueles que oprimem e escravizam os pobres, acumulam cada vez mais terras, 

violam a jurisdicao em troca de presentes; mas a injustica, para estes profetas, segundo 
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Weber, e considerada como um dos principais motivos para a ira divina. As reformas 

sociais desejadas pelos profetas nao tern como objetivo somente a melhoria das condicoes 

de vida da populacao, mas estao em funcao de agradar a Deus. O profeta traz consigo a 

concepcao religiosa do mundo como um "cosmos" do qual se exige que constitua um 

"todo" de algum modo ordenado segundo um "sentido", e cujos fenomenos sao medidos e 

valorados por esse postulado. O profeta busca permanentemente oferecer respostas a 

pergunta fundamental que tern ocupado a mente humana: o mundo como um todo e a vida 

em especial tern um sentido? Qual pode ser este e como deve apresentar-se o mundo para 

lhe corresponder? 

Quando interpretam os acontecimentos, fazem-no por meio de uma linguagem 

metaforica ou simbolica, em que as alegorias substituem, com sucesso, as regras 

discursivas que correspondem a um raciocinio logico. Todavia, os discursos nao sao 

palavras sem sentido, pois encontram um respaldo nos ensinamentos do passado (nas 

Escrituras Sagradas) e sao essa memoria e essa historia que interferem na avaliacao do 

momento presente. 

O discurso de Roldao Mangueira, por exemplo, estabelece um elo cultural entre 

seus liderados e Sao Francisco de Assis que os aproxima na linha temporal. O desejo de 

estabelecer uma identidade cultural com este santo pode ser notado nas proprias 

caracteristicas fisicas ensinadas por Roldao Mangueira. Usando sempre trajes longos -

alguns como o de Ze Antonio, um dos crentes, mesmo franciscano e com a cabeca raspada 

- , comportando-se como ascetas. 

D. Tereza, ainda no presente, sempre que se refere a Sao Francisco demonstra 

meiguice. Para ela, elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era tdo apegado a Deus, era tao, (do, tao, tao, tao bonzinho. E 

sempre ensinava: 
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quern tiver dims tunica, de uma ao que nao tern, ai os outro frade 

dizia assim: Francisco, a roupinha td suja, eu dou uma minnapra 

lavar a tua que td suja. Ai ele dizia: eu so quero se for 

emprestada, ai aquele ali emprestava, ai ele lavava a roupinha 

dele, ai ele pegou um saco de estopa e amarrou uma cordinha. 

O carinho com que D. Tereza fala de Sao Francisco e de saltar aos nossos olhos. 

Nao ha como passar despercebido. Note bem que, ao se referir a ele, ela sempre usa as 

palavras no diminutivo: bonzinho, roupinha, cordinha. 

A esse respeito, outro fato nos chamou a atencao. Numa outra conversa acerca do 

nao cumprimento da decantada profecia, ela mencionou que muita gente deixou a missao, 

(...) e era saindo, saindo, saindo gente, ai tiraram as vestes, ai eu 

disse oxente (sic), ficou bem pouquinha gente aqui, ai repare, eu 

fiquei pensando (...) que e que eu estou fazendo aqui nessa Casa. 

Eu ouvi a doutrina, eu sei o significado, en tao espera ai (...) Eu 

mandei fazer uma roupa com estopa, daquela estopa bem rale, 

bem rale (...) peguei uma corda botei aqui na cintura, botei um 

veu de saco, ai peguei uma cruz bem grande e botei na mao e 

andei a rua todinha (...). 

Observe que D. Tereza se trajou da maneira que ela dissera anteriormente que Sao 

Francisco trajava-se
74 Tambem nos disse que mandou fazer uma cama de alvenaria e que 

dorme no bem duro e gelado. Ou melhor, quase nao dorme, pois, segundo ela, eu nao sou 

de dormir nao mulher. Eu me levanto de tres hora da manhd pra tomar um banho bem 

bom, bem bom. Tomo um banho bem gelado e depots vou rezar, ai qitando da seis e meia, 

e (...) seis horas, ai eu toco no sino, ai pronto (...) E uma luta que so tit vendo. 

7 4 Ver foto de D. Tereza quando deste episodic- em que se trajou com um traje de estopa e uma cordinha na 

cintura carregando uma cruz. Ane.xo 8, p. 166. 
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A ordem terceira de Sao Francisco, como nos mostra Weber, foi uma tentativa na 

direcao de uma maior penetracao da vida ascetica no dia-a-dia (WEBER, 2003:93). Esta 

mesma tentativa pode ser observada no caso dos "Borboletas Azuis" de Campina Grande. 

O desejo de estabelecer uma identidade cultural entre Roldao Mangueira e o 

taumaturgo Pe. Cicero tambem pode ser constatado na devocao e na observancia dos 

ensinamentos deixados por aquele e cumpridos por Roldao, bem como dos demais 

seguidores do movimento. Em uma visita rotineira de trabalho de campo a Casa de 

Caridade Jesus no Horto observei um caderninho de folhas ja bem amareladas pela acao 

do tempo. Pedi licenca e observei que so a primeira folha estava escrita. Continha algumas 

datas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 de julho de 1934: morte do padre Cigo. 20 de julho de 1980: morte de Roldao. 

Perguntei se Roldao tinha morrido no dia 20 de julho. D. Tereza rapidamente respondeu: 

tambem. Contou-me uma historia: 

Oi, ele [Roldao] um dia, ele gostava mitito de andar de branco 

sabe? Quando foi um dia ele foi pro Juazeiro, ai aquele montcto 

de gente, montdo de gente, ai o padre Cigo tava pregano sabe, ai 

disse assim: oi, diga ai a esse homem de branco que venha cd. 

Aquele homem de branco la daquele canto ali, diga a ele que 

venha cd. Ai ele vei sabe. Ai sen Roldao ficou Id em pe ate o 

padre Cigo terminar o sermao. Ai quando terminou o sermdo ai 

ele pegou seu Roldao, levou pra casa dele, e almogou. Mas nao 

conversou nada, nada da missao. Mai ai, quando foi um dia, um 

dia, ele [Roldao] tava na casa dele assentado na cadeira, ai viu 

aquele claro. Ai ele chamou dona Antonia, mule dele, era nossa 

senhora. Ai quando foi um dia ele ouviu uma voz: [era do Pe. 

Cicero] Roldao, Jorddo. Porque Jorddo, ele trouxe uma missao 

pra batizar os pagoes. Num tern o rio do Jorddo onde Jesus foi 

batizado. Apoi todas as alma que querem ir pra Deus tern que 

passar por Id pra batizar... 

Normalmente, os profetas sentem-se imbuidos de uma missao que nao escolheram, 

mas foram chamados, em sonho ou em visao, a fim de executar. 
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Terminamos descobrindo que na verdade, Roldao Mangueira nao morreu no dia 20 

de julho, e sim no dia 24. O desejo de D. Tereza de estabelecer uma identidade cultural 

entre Roldao e o Pe. Cicero e notorio, afinal, ha muito, desde o encontro com o Pe. Cicero 

no Juazeiro, apesar deste nao ter falado nada explicito sobre a missao, Roldao ja fora 

investido desta, na interpretacao da adepta: batizar os pecadores e leva-los ao 

arrependimento para poderem desfrutar de um tempo novo, completamente diferente do 

atual, o qual seria instaurado apos a irrupcao de um diluvio. 

Profecia aguardada, vivenciada na agregacao dos crentes que se mudaram para a 

Casa de Caridade Jesus no Horto e la ajuntaram mantimentos suficientes para passarem, 

como acreditavam, os 120 dias em que a terra estaria inundada. Mas, a profecia nao foi 

concretizada. Ao contrario do esperado, o dia 13 de maio de 1980 foi de sol radiante. 

Meses depois deste episodio, mais precisamente, no dia 24 de julho do mesmo ano, 

Roldao faleceu. 

O nao cumprimento da profecia apocaliptica nao significou o fim total do 

movimento, que continua vivo para alguns adeptos como D. Tereza e demais crentes que 

viveram a experiencia no passado e todos que ainda esperam o agir de Deus e a 

concretizacao da profecia. 

Segundo Weber (1991:162), a dominacao carismatica que existiu em sua pureza 

ideal apenas no inicio, tende a se modificar substancialmente por varias razoes, 

especialmente quando desaparece a pessoa portadora do carisma e surge a questao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sucessao. De acordo com ele, o modo como se resolve a sucessao - desde que se resolva, 

persistindo, portanto, a comunidade carismatica - e essencialmente decisiva para a 

natureza geral das relacoes sociais que entao se desenvolve. 
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Consoante Weber pode haver os seguintes tipos de solucao: a) escolha nova, 

segundo determinadas caracteristicas, de uma pessoa qualificada para a lideranca por ser 

portadora de carisma; b) por revelacao; c) por designacao do sucessor pelo portador 

anterior do carisma e reconhecimento pela comunidade; d) por designacao do sucessor 

pelo quadro administrativo carismaticamente qualificado e reconhecido pela comunidade; 

e) pela ideia de que o crisma seja uma qualidade de sangue, portanto, seja inerente ao cla 

do portador, especialmente aos parentes mais proximos: carismazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hereditaria; f) as 

qualidades adquiridas e a eficacia dos atos hierurgicos (Op. cit. 162-3). 

Apos a morte de Roldao Mangueira, o vice-presidente, Jose Alves se afasta da 

missao e nas palavras de Negrao e Consorte (1984), devido a sua maior experiencia de 

vida, qualidades pessoais e dotes espirituais, Antonio de Franca assume informalmente a 

diregdo da Casa de Caridade Jesus no Horto. 

Mas, antes disso, Antonio de Franca ja era pessoa importante. Os autores 

supracitados nos dizem que na ocasiao em que Roldao fora entrevistado por Jose Grabois 

- e nessa ocasiao o vice-presidente ainda nao abandonara a missao - Antonio de Franca 

foi o unico a tambem responder as quest5es, sendo, inclusive, ouvido pelo velho lider. 

Tambem foi elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  convidado pelo paroco do bairro local para expor suas ideias religiosas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

75 

ao bispo, como representante do grupo . 

Todos os membros do movimento, de certa forma, dominam de modo pratico e/ou 

por familiaridade as acoes referentes ao Sagrado. A sucessao de Roldao por Antonio de 

Franca se da, no entanto, na tipologia weberiana, pelo carisma alcancado por este ultimo, 
7 5 Antonio de Franca afirma que, certa feita, 0  Pe. Loureiro (sic) 0  teria convidado para uma palestra, na qual 

estanam presentes padres e bispos. Esta palestra, segundo Antonio de Franca seria para conversar sobre o 

espiritismo que 0  movimento pratica, pra explica muita coisa, que eles fazem uma imageni muito mal da 

gente, sabe? Devido o espiritismo, ao espiritismo de esquerda, que eles pensam que aqui [na Casa de 

Caridade Jesus no Horto] e igual com o espiritismo da esquerda e nao e. Aqui e na douthna catdlica... 

(NEGRAO E CONSORTE 1984:375 

i.idiotic Cordeiro Rafael de Araujo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o que lhe da legitimidade para continuar contestando a ordem estabelecida e dando 

prosseguimento a nova ordem simbolica engendrada pelo fundador. Este carisma, no caso 

aqui estudado, advem, de determinadas caracteristicas, ou das qualificacoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intuigao e 

fe, possuidas por Antonio de Franca. De acordo com D. Tereza: seu Antonio, (...), recebe 

titdo de intuigao, td passando uma coisa com ele, ele sabe, ele sonha, seu Antonio recebe 

intuigao, ele tern uma fe, ele tern uma fe... (In: NEGRAO & CONSORTE, 1884:318). 

Como nos diz Weber (1991:159): o modo objetivamente "correto" como essa 

qualidade teria de ser avaliada, a partir de algum ponto de vista etico, estetico ou outro 

qualquer, nao tern importancia alguma para nosso conceito: o que importa e como de fato 

ela e avaliada pelos carismaticamente dominados - os "adeptos ". 

Por sua capacidade de intuicao foi Antonio de Franca quern predisse a missao de 

Luciene, sendo, portanto, um pouco responsavel tambem pela profecia. De acordo com o 

relato de Negrao e Consorte (Ibid.), quando o professor e medico Joao de Assis, a vespera 

do diluvio, da a noticia da doenca de Roldao e Antonio de Franca, quern, incorporado, 

contradiz as afirmacSes do medico. 

Deste modo, apos a morte do velho lider, e ele quern assume formalmente a 

direcao da Casa. E o porta-voz do grupo, o mais articulado na exposicao das concepcoes e 

doutrinas religiosas que propaga atraves de cartas a padres, bispos, e ate para o papa, 

assim como para muitos politicos a nivel local e nacional. 

Apos a morte de Antonio de Franca, no entanto, ja com uma significativa 

diminuicao do numero de adeptos, a missao e informalmente assumida por D. Helena 

Fernandes76, mulher que, nas palavras de Negrao & Consorte (2004:318), e inteligente e 

7 6 De acordo com D. Tereza, o bom e um homem assumisse a missao, mas na falta de uma pessoa do sexo 

masculino comprometida, como e ela e D. Helena, elas e quern dao prosseguimento aos trabalhos. 
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energica . E e justamente por esses qualificativos que D. Helena parece ter se imposto e 

recebido o reconhecimento como lider do movimento, ate mesmo, e principalmente, por 

parte de pessoas que nao sao adeptas. E ela, juntamente com D. Tereza - que habita na 

Casa de Caridade Jesus no Horto ate a atualidade - que da prosseguimento as atividades 

no Templo. Sao elas as principais responsaveis pela sobrevivencia da missao no presente. 

Como vimos, seria erroneo encarar este, e/ou qualquer outro fenomeno religioso 

como algo imovel ou que ficou no passado, mas ao contrario, deve ser visto como algo 

vivo que e, em seu constante processo de significacao e ressignificacao. 

Para D. Tereza,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) Deus vai mostrar exemplo, vai mostrar aqui na face da terra, 

vai mostrar. Agora eu num sei nao como e nao, Deus vai mostrar outra forma ne? O 

exemplo vem, o exemplo vem. Agora Deus esta aguardando a forma do exemplo. 

Se esse "exemplo" vira isso nao importa ao cientista social. Tudo o que ele pode 

fazer e constatar o fenomeno, especificar sua origem, tendencias, caracteristicas e 

especificidades, como a insatisfacao do movimento diante da realidade que o cerca e o seu 

desejo de que a profecia se cumpra. Suas experiencias "extraordinarias" com o sagrado 

nao cessaram, e atraves dela, o desejo da concretizacao de uma realidade diferente da atual 

ainda se apresenta carregado de paixao. Atraves de sua crenca eles manifestam sua 

insatisfacao diante de uma sociedade em processo de transformacao rapida e radical. 

O nao cumprimento da profecia do diluvio nao teria sido tao forte, a ponto de 

destruir a fe de todos aqueles crentes, ao contrario. Embora muitos tenham desistido da 

empreitada, os poucos remanescentes persistent78 firmemente, acreditando que a Casa de 

" Durante toda a pesquisa. nao conseguimos manter contato com D. Helena. Esta, diferentemente de D. 

Tereza, que sempre nos recebeu com o maior amor e atencao, sempre se mostrou sem a intencao de 

conversar. 
7 S D . Tereza nos disse que ainda frequentam a Casa de Caridade Jesus no Horto, juntamente com ela (que 

mora no la), 5 pessoas. 
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Caridade Jesus no Horto vai voltar a ser como foi anos atras, na epoca de Roldao 

Mangueira. 

De acordo com D. Tereza,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) o padre Cigo disse que pode voltar [o Templo a ser 

como era antes], pode se arrepender um comerciante, voltar um padre, freira, uma pessoa 

ai qualquer pode voltar, se arrepender dos pecados e vir para essa casa. Ainda segundo 

ela, padre Cicero Romao disse que se ficar almeno (sic) uma pessoa nessa casa, eu fico, 

por que se ficar almeno (sic) uma pra responder esta bom ne, da pra firmar. 

Essa persistencia confirma a forca da profecia para quern nela ere. Sendo a profecia 

uma previsao futura, enquanto houver crentes, ela sobrevivera. Para eles, a concretizacao 

se dara no futuro, nao importa se proximo ou distante. O momento pouco importa. Para 

aquele que ere o que importa e a autoridade do profeta, como se pode constatar no 

depoimento de D. Tereza. A casa nunca vai "cair", porque ela, - almeno uma - que padre 

Cicero teria exigido que ficasse na casa, nao tern pretensao de sair e isso seria suficiente 

para que a casa nao sucumba, mas, siga em frente na sua missao que e a de "restaurar", a 

Igreja Catolica, que para eles e a Igreja anterior a Joao XXII I . 

D. Tereza esta convicta de que se permanecer firme, com o tempo, muitos daqueles 

que sairam, quando se convencerem dos erros deste mundo voltarao. Diz ela: (...) seu 

Antonio disse que ia chegar tempo de o povo que sairam dessa casa, muitos tinham 

vontade de voltar, mas nao estavam em condigdo e outros iam voltar quando ve as coisas 

erradas (...). 

Como se pode ver nestes depoimentos, o desejo e a crenca continuam vivos. 

Porem, isso nao significa que permanece igual. O discurso dos membros do movimento 

sofreu um processo de ressignificacao. Para eles, o diluvio vinha, mas, (...) Jesus desliga e 

ele revoga. 
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A explicagao que D. Tereza nos da para o nao cumprimento da profecia recai sob 

dois aspectos. Primeiro, o fato de muitos crentes da Casa de Caridade Jesus no Horto 

estarem interessados que Deus mandasse o diluvio apenas para que eles nao morressem e 

pudessem desfrutar todas as riquezas e farturas existentes no mundo. Segundo a depoente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estavam umas mocinhas tudinho aqui namorando, roupa de 

biqiuni dentro das suas coisas, homem casado aqui conquistando 

as mocinhas (...), outros fazendo pianos de quando passar o 

diluvio comer muito queijo de graga ai, so tu vendo (...) mulher 

velha fazendo piano de casar quando passasse o diluvio, menina 

era uma tristeza... 

Ou seja, alem de muitos crentes agirem erradamente, pecando nesse mundo, 

continuavam a fazer pianos errados para o futuro. Desse modo, o ingresso ou mesmo o 

prosseguimento na "missao" para essas pessoas teria se dado como uma especie de 

"seguro de vida". Seriam livres da morte, pois em acreditando fazer parte do movimento 

nao morreriam no diluvio, e esperavam usufruir das coisas boas, que posteriormente, a 

"nova Canaa" proporcionaria: leite e mel. Uma vida de deleite seria o "premio" desse 

seguro. 

Todavia, para D. Tereza, esses nao eram os objetivos principals de quern se 

salvasse. Segundo ela, depois do diluvio (...) ia sair todo mundopregando, isto e, depois 

do diluvio eles iam cumprir sua "missao" de pregar no mundo. 

Em outra conversa, ela justifica a nao concretizagao da profecia ao fato de que 

muitos crentes daquela casa ainda nao estavam preparados para a mudanca. 

Dona Helena falou quando Jesus tava concentrado em Luciana ai 

ela disse: Jesus, como e que pode? Quern pode passar um exemplo 

nessa casa? Fulano assim, assim, assim (...) homem casado 
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conquistando as mogas, as mulheres, ate cama de casa! tern aqui. 

Ai dona Helena disse assim: como e que pode passar um exemplo 

nessa casa dessa forma? Ai ele (Jesus) disse assim: ei, voces deixa 

quieta essa gente, eu vim escolher minhas ovelhas, aqui vdo ficar 

so os mens, eu vim para julgar os vivos e os mortos. Seu Antonio 

foi quern disse que seu Roldao disse que ia ficar bem pouquinha 

gente, e esta ai. 

Ao falar em nome do outro, (...) seu Antonio foi quern disse que seu Roldao disse 

(...), D. Tereza torna sua a narrativa do outro. Consoante Certeau, e preciso entender que a 

narrativizacao das praticas nao e apenas um dizer inocente, mas uma maneira de fazer 

textual (CERTEAU, 2002:152). Assim, no ato de repetir o que seu Antonio afirmava ter 

ouvido de Roldao, D. Tereza atribui um novo significado ao passado, ou seja, a nao 

concretizacao do diluvio: as pessoas nao estavam em condigdo, mas..., nesse momento, 

ela "relembra" o que lhe fora dito. 

Essa admoestacao nao foi algo dito apenas por seu Antonio de Franca ou por 

Roldao. Ainda houve a interferencia do sobrenatural a fim de que nao ficasse duvida 

alguma acerca da "prova" pela qual a Casa de Caridade Jesus no Horto iria passar - o 

abandono da maioria dos seus membros. Segundo D. Tereza, 

(...) o padre Cigo disse: olhe, voces pensavam que aqui vai ficar 

essa gente? O padre disse ai. Vai nao. Aqui, ele disse, vai chegar 

tempo aqui, era Roldao que dizia concentrado sabe, aqui vai 

chegar tempo de ficar bem pouquinha gente, bem pouquinha gente 

(...). 

Agora validado como mensagem do sobrenatural nao haveria porque duvidar do 

recado: esse e, de fato, um momento pelo qual a Casa deve passar, mas, no futuro ha 

esperancas desses crentes de que essa situacao vai mudar. 
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0 segundo aspecto no qual recai a explicacao de D. Tereza parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  nao 

cumprimento da profecia diluviana seria o desejo do diabo de querer que Deus acabasse 

com tudo. Para ela,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o demdnio queria que Deus passasse uma esponja. Nao e assim nao 

(...). No seu entender Deus mostra exemplos a humanidade e lhe da chances de se 

arrepender. E assegura, (...) nos estamos esperando (...). Eu estou esperando por que o 

padre Cigo dizia e os padres mestres diziam: olhe para o fim dos tempos vai acontecer 

assim, assim, assim (...) e eu estou vendo tudinho (...). 

Em seu entendimento, os crentes da Casa de Caridade Jesus no Horto estao 

passando por um momento semelhante aquele pelo qual passaram os apostolos de Cristo, 

quando seu mestre foi morto, e eles, agora, sem seu senhor, 

(...) ficar am tudo numa casa com medo ai disseram: mataram 

Jesus veto matar a nos tambem, ai ficar am tudo trancado, ai foi 

obrigado Jesus com tres dias descer e chegar naquela casa e 

dizer: apaz seja convosco (...) ai os apostolos disseram: Jesus, e 

Jesus. Ai ali Jesus entrou, comeu, conversou com eles, so tit vendo 

D. Tereza espera que Jesus tome para com eles uma atitude parecida com aquela 

que ele tomou para com os seus discipulos em Jeruzalem. Inclusive, ela lembra o episodio 

vivido por Tome e narrado no Novo Testamento. 

(...) quando Tome chegou, ai disseram assim: mas Tome tu nem 

sabe quern chegou aqui, quern teve com nos. Quern foi? Foi Jesus. 

Ele disse: eu nao acredito (...) ai quando foi com tres dias Jesus 

vol ton novamente e ele ja sabia que Tome nao acreditou (...) ai ele 

disse: Tome tu so acredita naquilo que tu ve? Bem aventurado e 

aquele que crer sem ve. Eu sou uma dessas, porque quern ta\>a 

aqui e podia ver os espirito (...) eu vejo, mas nao e como muita 

7 9 Aqui D. Tereza refere-se a passagem da Biblia em que Jesus, depois de sepultado e ja ressureto, antes de 

sua ascensao ao ceu, aparece aos seus discipulos (In: Lucas, capitulo 24: 36-53; Marcos 16: 14-20; Joao. 

20:19-23). 
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gente aqui ve nao. Eu estou aqui pela fe. AielezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Jesus] disse: Tome 

tu so acredita naquilo que tu ve, toque na minha chaga. Quando 

80 

ele tocou em Jesus aqui [mostrou a mao] criou fe (...) (grifo 

nosso). 

Perceba que ao falar sobre a atitude de Tome - que so acreditou na ressurreicao de 

Cristo depois de te-lo visto e tocado em sua chaga - D. Tereza se coloca, ao contrario 

desse discipulo, como uma bem aventurada, pois, esta ali naquela casa apesar de todo o 

sofrimento e todas as "perdas" e dificuldades que atravessou: o nao cumprimento da 

profecia do diluvio; a morte de seu lider; a saida de muitos membros, etc. Assim, ao falar a 

experiencia do "outro", (Tome), ela marca seu lugar: o da crente e bem-aventurada. 

Ainda que ressignificando o discurso acerca do diluvio, D. Tereza e os demais 

membros que persistiram continuam ate o presente momento praticando sua crenca e 

investindo-lhe de significados a fim de que possam encontrar sentido para continuar 

aguardando o "exemplo" que, segundo eles, Deus em breve vai dispensar sobre essa terra 

para entao remi-la de todo mal. 

No entanto, nos perguntamos se de fato pode-se falar na existencia efetiva do 

movimento hoje. Muito mudou se compararmos as decadas de 1970 e 80- momento de 

maior efervescencia do movimento. As procissoes de peregrinacao cessaram. As 

instrucoes recebidas por meio das incorporacoes parecem nao mais acontecer. Os poucos 

remanescentes sao pessoas ja com idade avancada e que se limitam a rezar e cantar no 

Templo nos dias especificos das reuni5es. 

Sem a renovacao (no sentido do ingresso de mais pessoas convertidas ao 

movimento), nao estaria este movimento fadado ao desaparecimento quando da morte 

Sobre a incredulidade de Tome e o aparecimento de Jesus a ele. ver Joao: 20:24-29. 
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desses remanescentes?A dimensao da mensagem nao encontra limite, pois, no numero de 

adeptos existentes
9 

Ao que se percebe os remanescentes nao parecem ter uma estrategia de 

"renovacao" do movimento, apenas a esperanca de que ele pode ser revitalizado no futuro, 

e isso por meio do retorno dos que deixaram a "missao". 

Todavia, grande parte das pessoas que anteriormente participaram do movimento ja 

morreram e os poucos que restam preferem adotar a estrategia do "esquecimento"dos fatos 

que viveram no movimento. Diriamos que essas pessoas morreram nao fisicamente, mas 

espiritualmente em relacao ao movimento. 

Deste modo, nao sabemos ao certo o que aguarda a Casa de Caridade Jesus no 

Horto. O que temos de concreto hoje e a esperanca dos remanescentes de que a situacao 

ira se reverter. Basta ao cientista social esperar o desenrolar dos fatos e, entao, se for o 

caso, analisa-los. 
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C o n c l u s a o  

Ao longo desse trabalho vimos como o movimento dos "Borboletas Azuis" de 

Campina Grande se constituiu motivado pelo desejo de um mundo melhor e de uma 

sociedade diversa daquela em que estava inserido e que a partir do rompimento com sua 

religiao de origem o movimento decreta sua autonomia, marcando, para sempre, seu lugar 

e suas particularidades. 

Nossa abordagem ressaltou as caracteristicas messianico-milenaristas do 

movimento, e mostrou que apesar de seu alcance relativamente limitado, em curto espaco 

de tempo, ele foi capaz de mover fluxos de inquietacao na sociedade circundante. 

Procuramos nos contrapor as antigas nocoes homogeneizadoras, lineares e 

hermeticas, que limitava a discussao a mera comparacao com antigos movimentos 

messianico-milenaristas que eclodiram no Brasil no seculo XIX, como os casos de 

Canudos, Contestado e Juazeiro, que buscaram apenas o invariante nestas experiencias. 

Respaldada em Bourdieu, mostramos que a verdade de um fenomeno cultural depende do 

sistema de relacoes historicas e sociais nos quais ele se insere. Partimos do pressuposto de 

que muito embora nao se deva descartar a influencia de movimentos anteriores sobre o 

movimento dos "Borboletas Azuis" de Campina Grande, em especial o de Juazeiro e a 

forte figura do Padre Cicero Romao, o caso aqui estudado e um movimento atual e como 

tal deve ser considerado, ou seja, um caso com caracteristicas proprias. 

Sustentamos que ao se abordar um fenomeno, qualquer que seja nao se pode perder 

de vista sua especificidade historica e/ou sua originalidade cultural. Com base em Weber, 

Giddens, Pierucci, Andrade e demais autores, mostramos que o movimento religioso 
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popularmente cognominado "Borboletas Azuis", longe de ser extemporaneo. e um 

movimento atual, inteiramente em acordo com a tradicao historica ocidental, uma vez que 

nesta, a recorrencia de mitos e profecias que prenunciam desfechos apocalipticos, o final 

dos tempos e o advento de um novo tempo regido por uma ordem divina inspiradora do 

ideal milenarista e observada em cada final de seculo e de milenio. Cremos haver 

confirmado nosso pressuposto de que ao contrario do que muitos autores supoem, o 

movimento aqui analisado e uma demonstracao de que "simples" contestacoes pacificas 

podem constituir-se como movimentos messianico-milenaristas. 

Ressaltamos ainda o agenciamento de elementos de diferentes tradicoes religiosas, 

como o catolicismo e o espiritismo que compoem o movimento. Tradicoes, que apesar de 

aparentemente firmadas em seus movimentos de origem, foram, nao obstante, apropriadas 

e inteligentemente ressignificadas pelos "Borboletas Azuis" em um sistema dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bricolagem 

original e proprio, estabelecendo, assim, um diferencial em relacao a outros movimentos. 

Nesse sentido, a abordagem certeauniana e seu conceito de nso assim como o conceito de 

apropriaqao de Chartier nos possibilitaram pensar os "Borboletas Azuis" nao como 

sujeitos passivos diante das situacoes sociais postas, mas ao contrario. Demonstramos que 

a partir da ressignificacao de tais lugares sociais, eles foram capazes de produzir para si 

uma arte de existencia particular. Embora tendo adotado a pratica de incorporates de 

espiritos, - pratica oriunda da tradicao espirita - mantiveram um fundo doutrinario catolico, 

pois ate mesmo as incorporates eram de figuras ligadas a tradicao catolica, assim como 

as rezas, e demais praticas, tais como o jejum, a penitencia, praticados a partir dos 

exemplos deixados pelo proprio Jesus e santos desta tradicao. Mostramos como isso foi 

transformando seu modo de estar no mundo, seu relacionamento com o sagrado, bem 
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como com a propria irmandade reunida na Casa de Caridade Jesus no Horto e com a 

comunidade mais ampla que os rodeava. 

Apoiada ainda em Pierre Bourdieu, para quern,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  campo de lutas pelo poder, entre 

detentores de poderes diferentes e um espaco de jogo onde agentes e instituicoes que tern 

em comum 0  fato de possuirem uma quantidade de capital especifico (economico ou 

cultural especialmente) suficiente para ocupar posicoes dominantes no seio de seus 

respectivos campos, afrontam-se em estrategias destinadas a conservar ou a transformar 

essa relacao de forcas (BOUPvDIEU, 1989:375), salientamos a importancia de por em 

suspeicao os conceitos de "religiosidade popular" e de sincretismo religioso, afim de que 

os fenomenos por eles descritos nao sejam tornados como um lugar menor ou mesmo uma 

inacao por parte dos "populares", mas, ao contrario, que sejam vistos como uma forma 

criativa e nada passiva daqueles que vivenciam suas crencas. Dai tambem a importancia 

por nos atribuida aos efeitos do duplo conflito - "Borboletas Azuis" e Igreja Catolica por 

um lado, e aqueles e a midia, por outro - na sedimentacao/fortalecimento e/ou 

enfraquecimento do movimento. 

Das teorias explicativas de Weber/Bourdieu a respeito dos agentes religiosos, 

Roldao Mangueira e Antonio de Franca podem ser perfeitamente enquadrados na categoria 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profeta, aqueles agentes religiosos que aparecem em situacoes extraordinarias, de crise, 

ou a partir de grupos marginals, e produzem por seu discurso ou sua pratica uma nova 

concepcao religiosa, ou sustentam, modificam, sistematizam ou racionalizam a revelacao 

do fundador. A legitimidade das inovacoes nestes casos se deve essencialmente ao 

carisma do profeta e ao reconhecimento dos seus seguidores. E o carisma pessoal do 

profeta e que lhe que da legitimidade, dai porque, enquanto houver crentes, a mensagem 
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continua valida. Assim foi com Padrinho Cicero, como foi para Roldao, Antonio de 

Franca e suas continuadoras. 

Outra caracteristica importante do profeta ressaltada por Weber e Boudieu por nos 

constatada nos "Borboletas Azuis" foi a perseguicao de que sao vitimas os profetas e seus 

discipulos. Estes, sao, em geral, combatidos pelos sacerdotes e levados a criar umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seita 

contestatoria, que nao almeja conquistar ou converter a todos, mas simplesmente 

congregar um pequeno numero de eleitos. 

Verificamos, tambem, que o nao cumprimento da profecia do diluvio e a morte do 

lider nao foram suficientemente fortes para acabar com a esperanca de todos os crentes. 

Fato que comprova que o que importa para o fiel e a confianca que ele deposita no profeta. 

No que se refere a sucessao, mais uma vez encontramos respaldo em Weber. A 

escolha de Antonio de Franca para suceder Roldao se deu em razao do reconhecimento do 

seu carisma pelos seguidores. Na classificacao de Weber, uma escolha nova se da em 

funcao de determinadas caracteristicas de uma pessoa considerada qualificada para a 

lideranca por ser portadora de carisma. Com efeito, consoante Negrao e Consorte, apos a 

morte de Roldao Mangueira, devido a sua maior experiencia de vida, qualidades pessoais e 

dotes espirituais, Antonio de Franca assume informalmente a direcao da Casa de Caridade 

Jesus no Horto (NEGRAO & CONSORTE, 1984: 318). Ou seja, conforme a terminologia 

weberiana, alcanca o carisma necessario para continuar contestando a ordem estabelecida 

e dando prosseguimento a nova ordem simbolica engendrada pelo movimento. Tal 

carisma, como vimos, adveio de determinadas caracteristicas tais como intuigao e fe, 

possuidas por Antonio de Franca. 

Apos a morte de Antonio de Franca, no entanto, ja com uma significativa 

diminuicao do numero de adeptos, a missao e informalmente assumida por D. Helena 
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Fernandes que, juntamente com D. Tereza, dao prosseguimento as atividades no Templo e 

procuram manter a missao de pe. Neste ultimo caso, a sucessao se da por designacao do 

sucessor pelo quadro administrativo carismaticamente qualificado e reconhecido pela 

comunidade. 

Para D. Tereza,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) Deus vai mostrar exemplo, vai mostrar aqui na face da terra, 

vai mostrar. Agora eu num sei nao como e nao, Deus vai mostrar outra forma ne?. O 

exemplo vem, o exemplo vem. Agora Deus esta aguardando a forma do exemplo. 

Se esse "exemplo" vira, isso nao importa ao cientista social. Tudo que o ele pode 

fazer e constatar o fenomeno, especificar sua origem, tendencias, caracteristicas e 

especificidades, como a insatisfacao do grupo diante da realidade que o cerca e o seu 

desejo de que a profecia se cumpra. Suas experiencias "extraordinarias" com o sagrado 

nao cessaram, e atraves dela, o desejo da concretizacao de uma realidade diferente da atual 

ainda se apresenta carregado de paixao. Atraves de sua crenca manifestam sua insatisfacao 

diante de uma sociedade em processo de transformacao rapida e radical. 

De acordo com D Tereza, (...) opadre Cigo disse que pode voltar [o Templo a ser 

como era antes], pode se arrepender um comerciante, voltar um padre, freira, uma pessoa 

ai qualquer pode voltar, se arrepender dos pecados e vir para essa casa. Ainda segundo 

ela, padre Cicero Romao disse que se ficar almeno (sic) uma pessoa nessa casa, eu fico, 

porque se ficar almeno (sic) uma pra responder esta bom ne, da pra firmar. 

A profecia e uma previsao futura. Enquanto houver crentes, sobrevivera. A 

concretizacao se dara no futuro, nao importa se proximo ou distante. O momento pouco 

importa. Para aquele que ere o que importa e a autoridade do profeta, como se pode 

constatar no depoimento de D. Tereza. 
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Ou seja, de acordo com o entendimento dessa crente, aquela casa nunca vai "cair", 

porque ela, essa almeno uma que padre Cicero teria exigido que ficasse na casa, nao tern 

pretensao de sair, e isso e o suficiente para que essa casa nao sucumba, mas, siga em frente 

na sua missao, que e a de restaurar a Igreja Catolica. Que para eles e a Igreja anterior a 

Joao XXII I . 

Ela acredita que se permanecer firme, com o tempo, muitos daqueles que sairam, 

quando atentarem as coisas erradas deste mundo, ao Horto retornarao. Segundo afirma: 

(...) seu Antonio disse que ia chegar tempo de o povo que sairam dessa casa, muitos 

tinhorn vontade de voltar, mas nao estavam em condigdo e outros iam voltar quando ve as 

coisas erradas (...). 

Todavia, essa esperanca parece encontrar limite no pouco numero de adeptos hoje 

ou sua nao "renovacao" em termos numericos. 

0 movimento se apresenta rico e desafiador para a analise sociologica. Continuo a 

levantar indagacoes sobre o significado de sentimentos motivadores como a humildade, a 

caridade, o amor ao proximo e a Deus
81, a fraternidade, as praticas asceticas vivenciadas 

pelos membros do movimento. Indago como tal cultura, baseada nos exemplos dos 

cristaos primitivos, envolve uma moralidade particular que ultrapassa a motivacao 

economicista e encerra outro tipo de moralidade capaz de criar um outro modo de viver a 

sociedade. A partir do significado, valor e forca atribuidos por eles a tais sentimentos 

morals, talvez, tambem possamos pensar este movimento a partir da proposta oferecida 

por Campos (2003) e buscar no nivel da moralidade ou no modo como as pessoas se 

relacionam umas com as outras, os mecanismos da producao da sociabilidade, colocando-

8 1 De acordo com Roldao Mangueira. este e o lema da Casa de Caridade Jesus no Horto (Diario d=> 

Borborema 22/09/197S,. 
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nos, assim, de outro angulo, para mais uma vez, observar a invencao ou reinvencao da 

sociedade e do cotidiano, proposta por Michel de Certeau. 

Contudo, esse trabalho foi apenas mais um fio tecido no tapete histonco-social 

dos "Borboletas Azuis". Fio esse que, acrescido a tantos outros, ja costurados por muitos 

outros "teceloes" (antropologos, sociologos, historiadores, jomalistas...), fala de uma 

crenca tecida historica e socialmente por esses atores sociais que procuraram romper com 

a dimensao puramente cronologica que o vocabulo carrega, visando: instituir no presente 

uma ordem social diferente daquela por eles vivida. Pois, como salienta Espig (2000: 87), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao bastam marcos temporals para marcar a transigao entre os seculos. Em pleno final 

do seculo X X e do I I milenio da Era Crista, os integrantes dessa "missao" esperaram a 

inauguracao de um novo tempo absolutamente distinto daquele que os limites 

cronologicos lhes impunham. 

Finalizando devido a exigencia da conclusao do mestrado em Sociologia - nao 

temos, de forma alguma, a pretensao de haver esgotado todas as possibilidades que o 

fenomeno oferece como objeto de estudo. Por exemplo: por que apos uma relativamente 

longa predominancia de lideres masculinos, mesmo, reconhencendo-se o carisma da 

jovem que recebeu a profecia [Luciene], e de sua genitora, Helena, so agora, a direcao foi 

confiada as mulheres? 

Embora muitas vezes tentada, nao tenho a pretensao de apresentar respostas 

definitivas. Coloco-me, pois, na posicao de principiante. Alem disso, o movimento esta 

vivo - embora atualmente pareca agonizante - e continua a despertar o interesse, seja 

daqueles que o olham de fora; que desejam estuda-lo, ou mesmo denegri-lo, seja a 

8 2 Metafora utilizada por GUINZBURG. Carlo. In: O Queiio e os vermes: o cotidiano e as ideias de um 

moleiro perseguido pela inquisicao. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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daqueles que viveram e ainda vivem a experiencia. Aqueles que como D. Tereza ainda 

esperam o agir de Deus a fim de efetuar uma mudanca terrena. E nesse sentido que 

insistimos que nenhum fenomeno cultural pode ser visto como algo parado no tempo, mas 

sim, como algo vivo, em constante processo de significacao e de ressignificacao.. 

Ao arrematar este trabalho, construido a partir de um lugar particular
8 3, nao 

significa dizer que o tapete historico-social dos "Borboletas Azuis" tambem estara 

finalizado. Ao contrario, este continuara em aberto a espera de outras maos, que ao 

selecionar outros fios, talvez a partir de tracados teoricos e metodologicos diferentes dos 

que propusemos, e/ou a partir de outras apreensoes do presente e do passado, acrescam a 

esse tapete, com a mesma paixao com que esta tecela o teceu e que ao final do seu trabalho 

pode ao menos reconhecer, tal qual Michelet (apud BOURDE, Guy e MARTIN, Herve 

1989), que o autor esta profundamente implicado na operacao que realiza, constituindo 

com o seu objeto, algo como uma relacao amorosa. 

8 3 Em seu texto.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA operacao Historiografica, Michel de Certeau (1989:17) chama a atencao para a existencia 

de um local de onde cada pesquisador fala e que lhe permite ser classificado entre seus pares. 
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Anexo 1: Aviso do movimento entregue a sociedade campinense. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Av i s o I m p e r ^ B t e 

P r e z a d o s A m i g os: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A C a s a d e Ca r i d a d e Je su s no Hort o 
tem a bonra de avisar a huroanidade em geral, que no mis de maio de 1980 

havera um diluvio como no tempo de Noe e serao 120 dias de ehuvas. Este 

aviso e comunicado e feito pelo Proprio Jesus, por meio de seus servos da 

Casa de Caridade Jesus no Hortn. 0 pr6prio Jesus afirma: se qniserem ver se e 

verdade ou nao, venhamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k minha casa de caridade. 

A Santa Caja de men Pai. La nao e como os Bispos e Padrps pensam e 

andam fazendo critica3 de sea Proprio Pai do Ceu e dos seus Servos da terni 

Um dia serao criticados por causa dos seus proprios pecados. Pois tambem so 

eecaparao aqueies que fazem realmente o que Eu peco e se forein realmente 

catolicos e rezarem o Rosario de Maria Santissima e terem sempre ele (rosario) 

consigo. As mulhere3 devem andar ve&tidas da cabeca aos pes como se 

veste Maria Santfsama e "3S faomens andarem de timao como os apostolos de 

Jesus. O Pr6prio Jesus afirma: s6 Gcarao na terra as Igrejas, nem todas, 

Conventos, os animais, as arvores, as aves, a Casa de Caridade Jesus no Horto 

e o povo que quer mesmo ser dEle. 

A CASA D E CARIDADE JESUS NO HORTO, fica situada na 

cidade de Campina Grande - Pb, a rua Santa Rita n° 31 • Bairro do 40, 

Nada mais, agradece, a Caaa de Caridade Jesus no Horto 

Campina Grande, 09 de juoho de 1978 

A DIRETORIA 
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Anexo 2: Acumulacao de mantimentos pelo movimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r q u i v o  D i a r i o  d a B o r b o r e m a 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo 3: Caminhada de peregrinacao pelas ruas da cidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo 4: Seguidores irmanados a espera do diluvio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r q u i v o  D i a r i o  d a B o r b o r e m a 
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Anexo 5: Oracao do Pai Eterno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m\m mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PAI mum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(  P a r a t u d o  q u e  d i a r e s p e i t o  a s a l v a c a o  )  

P a i e t e r n o  m e u  s e n h o r e  m e u  D e u s  c r e i o  e m  v 6 s , d a i - m e  p o r e m  f e  

m a i s  f i r m e  e s p e r o  e m  v o s , m a i s  d a i - m e  e s p e r a n c a m a s  s e g u r a e u  v o s  a m o  m a i s  

d a i - m e  a m o r m a i s  a r d e n t e . 

T e a h o  u m  v e r d a d e i r o  p e s a r d e  t e r p e c a d o  c o a t r a v o s  m a i s  d a i - m e p e -

s a r m a i s  p r o f u n d o . 

E u v o s  a d o r o  c o m o o  m e u  p r i m e i r o  p r i u c i p i o , p o r v o s  s u a p t r o  c o m o  p o r 

m e u  u l t i m o  f i m  e u  v o s  d o u  g r a c a s  c o m o a  m e u  p e r p e t u o  b e n f e i t o r e u  v o s  i n v o c o  

c o m o a  m e u  d e f e n s o r p r o p i c i o  n a s tentac5es. 

D i g n a i - v o s  s e n h o r d i r i g i r - m e  c o m  a  v o s s a s a b e d o r i a c o n t e r - m e  c o m  a  v o s s a 

j u s t i c a c o n s o l a r - m e  c o m  a  v o s s a c l e m S n c i a e  p r o t e g e r - m e  c o m  a  v o s s a o n i p o t e n c i a . 

E u v o s  c o n s a g r o  e  o f e r e c ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 m e n  D e u s  t o d o s  o s  m e n s  p e n s a m e n t o s  p a r a 

q u e  s e ja m  s o  d e  v o s  a s  m i n h a s  a c o e s  p a r a q u e  s e j a m  a  v o s  c o n f o r m e s  e n f i m  o s  

m e u s  s o f r i m e n t o s  p a r a q u e  s e j a m  p o r a m o r d e  v o s  s u p o r t a d o s . 

E u m e  c o n f o r m o  e m  t u d o  c o m  a  v o s s a d i v i n a v o n t a d e  p o r q u e  v o s  o  q u e r e i s . 

E u v o s  s u p l i c o  s e n h o r q u e  a l u m i e i s  o  m e u  e n t e n d i m e n t o  i n f l a m e i s  a  m i n h a 

v o n t a d e  p u r i f i q u e i s  o  m e u  c o r a c a o  s a n t i f i q u e i s  m i n h a a l m a . 

F a z e i 6  m e u  D e u s  q u e  n a o  m e  e i v e  a  s o b e r b a q u e a  l i s o n ja n a o  m e  e n t r e  

n o  c o r a c a o  q u e o  m u n d o  n a o  m e  e n g a n e  n e m  s a t a n a z m e  e n r e d e . 

A n i m a i - m e  D e u s  m e u  c o m  a  v o s s a g r a c a p a r a l i m p a r a  m i n h a m e m o r i a , r e -

f r e a r a  l i n g u a , g u a r d a r o s  m e u s  o l h o s  e  c o n t e r t o d o s  o s  m e u s  s e n t i d o s . 

F a z e i s e n h o r q u e  e u  c h o r e  o s  m e u s  p e c a d o s  p a s s a d o s , r e s i s t a a s  t e n t a c o e s , 

r e p r i m a a s  m a s  i n c l i n a c o e s  e  p r a t i q u e  a s  v i r t u d e s  q u e  m e  s a o  t a o  n e c e s s a r i a s . 

D e u s d e  b o a d a d e  e a c h e i o  m e u  c o r a c a o  d e  v o s s o  a m o r d e  6 d i o  d e  m i m  d e  

c a r i d a d e  p a r a c o m  o  p r o x i m o e  d e  d e s p r e s o  a  t u d o  o  q u e e  m u n d a n o . F a z e i s e n h o r , 

q u e  j a m a i s  m e  e s q u e c a d e  s e r s u b m i s s o  e  o b e d i e n t e  a o s  m e u s  s u p e r i o r e s  c o m p a s s i v o  

e  c a r i t a t i v o  p a r a c o m  o s  i n f e r i o r e s  i i e l a o s  a m i g o s  e  i n d u l g e n t e  p a r a c o m  o s  i n i m i g o s . 

L e m b r a - m e - e i 6  J e s u s , d a v o s s a o r d e m  e  d o  v o s s o  e x e m p l o  p a r a a m a r o s  

i n i m i g o s  s o f r e m  a s  i n ju r i a s , f a z e r b e m  a o s  q u e  m e  p e r s e g u e m , o r a r p e l o s  q u e  

m e  c a l u n i a m . 

V i n d e  m e u  D e u s «m  m e u a u x i l i o  p a r a q u e  e u  p o s s a m o d e r a r 0 3  s e n t i d o s  

c o m  a  m o r t i f i c a c a o  a  a v a r e z a c o m  a  e s m o l a , a  i r a c o m  a  b r a d u r a e  a  i n d e c i s a o  c o m  

a d e v o c a o . 

T o r n a i - m e  p r u d e n t e  n a s  e m p r e s a s , c o n s t a n t e  n o s  p e r i g o s  p a c i e n t e  n o s  i n -

f o r t i i n i o s  e  h u m i l d e  n a s  p r o s p e r i d a d e s . 

F a z e i - m e  s e n h o r a t e n t o  n a o r a c a o  s o b r i o  n o  a l i m e n t o , d i l i g e n t e  n a s  m i n h a s  

o b r i g a c o e s  e  f i r m e  a o s  m e u s  p r o p o s i t o s . 

I n s p i r a i - m e a  s o l i c i t u d e  d e  g u a r d a r s e m p r e a  p u r e z a d o  c o r a c a o , u m  e x t e -

r i o r m o d e s t o  u m a c o n d u ta , e x e m p l a r . F a z e i q u e  s e m  c e s 3 a r m e  a p l i q u e  a d o  m a r a 

r e b e l d i a d a n a t u r e z a a  c o o p e r a r c o m  a  v o s s a d i v i n a g r a c a a  o b s e r v a r a  v o s s a l e i a  

m e r e c e r a  s a l v a c a o  e s p e r o  s a n t i f i c a r - m e  c o m  a  s i n c e r a c o n f i s s S o  d o s  m e u s  p e c a d o s  

c o m  a  f e r v o r o s a c o m u n h a o  do  s a g r a d o  c o r p o  do  s e n h o r c o m  o  c o a t i n u o  r e c o l h i m e n -

to  d o  e s p i r i t o  e  c o m  a  p u r a i n t e n c a o  d o  c o r a c a o . 

E n s i n a i - m e 6  m e u  D e n s , q u a o  p e q u e n o  e  o  q u e 6  d a t e r r a q u a o  g r a n d e 0  

q u e 6  d i v i n o  q u a o  b r e v e  e  o  t e m p o  q u a o  d i l a t a d a a  e t e r n i d a d e . 

Co a s e d e i - m e  s e n h o r q u e  m e  p r e p a r e  p a r a a  m o r t e  q u e  t e m a o  v o s s o  j u i z o  

q u e  e s c a p e  d a s  a g u a s  d o  m a r e  e n t r e  n o  p a r a i s o  p s l o s  m a r e c i m e n t e s  d e  n o s s o  

s e n h o r J e s u s  Cr i s t o . 

A m e m ! 

" SE QUEREM SE SALVAR PROCURE CUMPRIR 0 QUE DEUS DETERMINOU, HA ORACAO DO PAI 'ETERNO." 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 
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Anexo 6: Movimento em aglomeracao para oracao em locais publicos 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 
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Anexo 7: Roldao Mangueira apos a tentativa de linchamento no caso da "travessia" 

do acude vem<? 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 
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Anexo 8: D. Tereza, apos o nao cumprimento do diluvio, carregando a cruz e 

reafirmando sua crenca na profecia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r q u i v o  D i a r i o  d a B o r b o r e m a 

Lidiane Cordeiro Rafael de Araujo 


