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RESLMO 

Este estudo trata de compreender como e construida a identidade etnica 

de uma comunidade rural de negros denominada Talhado, localizada no alto de 

uma serra pertencente ao municipio de Santa Luzia, Estado da Paraiba. 

Em nosso suporte teorico utilizamos como categorias analiticas as 

nocoes de identidade etnica, como categoria relacional; concepcoes de 

territorialidade como categoria espacial; e fronteira interetnica como locus do 

contato interetnico. 

A comunidade do Talhado existe desde o seculo passado e viveu 

durante muitos anos em estado de semi-isolamento. A partir da decada de 70 

essa realidade vem mudando com a intensificacao do processo de migrafjao em 

direcao a zona urbana de Santa Luzia. 

Nosso trabalho tenta observar nas praticas cotidianas dos membros do 

grupo, as formas de manifestacao de sua identidade, apontando para a re-

organizacao do grupo em um novo espaco, ou seja, na area urbana sem que se 

produza a perda da identidade em razao das modifica9oes introduzidas atraves 

da desterritorializa9ao de parte da comunidade. 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cette etude a pour but de comprendre comment est construite l'identite 

ethnique d'une communaute rurale de noirs, nominee Talhado, situee dans la 

municipalite de Santa Luzia, Etat de Paraiba. 

Le cadre theorique que nous avons utilise dans notre analyse comprend 

des notions d'identite ethnique fondee sur la categorie relationelle, du territoire 

en tant que categorie spatiale, et de frontiere inter-ethnique en tant que "locus" 

des rapports inter-ethniques. 

Cette communaute existe depuis le siecle dernier et pendant long temps 

elle a vecu presque isolee. Apres les annees 1970 cet etat commence a changer 

a cause de 1'intensification des migrations du Talhado vers l'aglomeration de 

Santa Luzia, chef-lieu de la municipalite. 

Notre travail cherche a distinguer dans les pratiques quotidiennes des 

membres du groupe les formes de manifestation de leur identite, permettant 

decouvrir une reorganisation du groupe dans un espace nouveau, le milieu 

urbain. Cela signifie que se chagement n'a pas provoque une perte d'identite 

du groupe, mais au contraire, 1'experience des rapports inter-ethniques dans ce 

nouveau cadre de vie a augmente la conscience d'identite, grace aux efforts du 

groupe de reaffirmer son appartenance au Talhado. 
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• INTRODUCAO 

Este estudo pretende realizar uma analise sobre a identidade etnica de 

uma comunidade rural de negros denominada Talhado, situada no municipio de 

Santa Luzia no Estado da Paraiba, na micro-regiao do Serido Ocidental 

Paraibano1, a 130 km de Campina Grande. O Talhado existe desde 1860 e fica 

a 26km de Santa Luzia, em local de dificil acesso, o que favoreceu o 

isolamento da comunidade por muito tempo, embora nas ultimas decadas venha 

sofrendo transformacoes com a saida de muitos de seus habitantes com destino 

a cidade de Santa Luzia, onde fixaram residencia. 

Nosso estudo procura se inserir numa tendencia atual das ciencias 

sociais, que busca explorar o cotidiano dos pesquisados, ou seja, o vivido, os 

valores, os costumes e praticas tradicionais que vao se modificando ao longo 

do tempo. Para tanto, serao consideradas as praticas e experiencias dos 

moradores dessa comunidade de negros, tanto na organizacao interna da 

unidade de produ9ao familiar, como na produ9ao da ceramica ou por outras 

fonnas de organiza9ao as quais estes recorrem no seu cotidiano. 

Entendemos que a identidade e construida em torno das tensoes sociais 

entre os moradores da cidade de Santa Luzia e os da comunidade do Talhado, 

no contexto das redoes interetnicas. Compreendemos que estas tensoes e 

mudan9as nao ocorrem somente no sentido de um grupo em rela9ao a outro, 

mas tambem no interior do proprio grupo. Vemos que dentro da experiencia de 

cada membro do grupo existem diferen9as no modo de encarar e vivenciar a 

' Anteriormente denominada Depressao do Alto Piranhas. Outra denominacao conhecida da regiao e o Vale 

do Sabugi. 
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problematica da identidade que, de acordo com o que foi observado, 

permanece existindo apesar de muitos membros do grupo estarem residindo na 

cidade e consequentemente, estarem sujeitos a adquir novos habitos e 

costumes. 

Vale salientar que ao nos referirmos a comunidade do Talhado estamos 

considerando tres segmentos como componentes do grupo: os moradores que 

permanecem no sitio, os que migraram para a cidade de Santa Luzia e estao 

ligados ao galpao artesanal, e os que tambem migraram para o lado oposto da 

cidade e desenvolvem outras atividades. 

O que me levou a desenvolver esta pesquisa, foi a curiosidade pela 

comunidade desde crianca, quando ainda residia na cidade de Santa Luzia, 

onde nasci e morei ate os seis anos de idade. Naquela epoca eu presenciava a 

passagem dos moradores do Talhado em frente a minha casa, quando os 

mesmos desciam a serra em direcao a feira para comercializarem a ceramica 

produzida pelas mulheres do grupo. Embora tenha deixado a cidade ainda 

crianca, continuei em contato direto com a mesma, em virtude de meus 

familiares permanecerem la residindo. 

Comentarios sobre aqueles "negros estranhos", eram feitos 

habitualmente por pessoas do meu convivio. Daquela epoca, ainda guardo 

lembrancas de pessoas de pele escura com medo de serem confundidas com 

moradores do Talhado, que em funcao do isolamento vivido por eles na zona 

rural eram vistos como diferentes em relacao ao modo de vida na cidade, o 

comportamento arredio e ate da maneira de vestir e falar. Aquele povo estranho 

era alvo da curiosidade, desconfianca e incomodo da maioria da populacao de 
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Santa Luzia, e contudo era motivo de risos e brincadeiras que me chamavam 

aten9ao. 

"Negros do Talhado" e a denomina9ao comum utilizada pelos 

moradores de Santa Luzia quando se referem ao povo da comunidade a qual 

nos propomos a analisar. Mas, o que significa ser do Talhado, por que tantos 

atributos pejorativos aquela gente, tais como "beberroes", "vagabundos", 

"indios", etc., o que esta por tras da rejei9ao, da discrimina9ao e do medo em 

ser conmndido com um membro do grupo? 

Em Santa Luzia encontramos uma situa9ao bastante interessante em 

rela9ao a presen9a de grupos negros diferenciados, tendo em vista que, se de 

um lado, temos os negros do Talhado, do outro lado, existem os negros da 

"Pitombeira", outra comunidade rural de negros mais antiga do que a do 

Talhado, ocupando um territorio do lado oposto da cidade. Atualmente como 

vem acontecendo com o Talhado esta comunidade encontra-se em acelerado 

processo de migra9ao para a cidade, contando hoje, com apenas quatro famihas 

na localidade rural. No centro esta a popula9ao urbana composta de brancos 

que dominam a politica local e negros vindos das comunidades citadas que ja 

se incorporaram a cidade. 

Um dos objetivos de observar e registrar a festa do Rosario realizada 

pelos negros da Pitombeira juntamente com pessoas negras e brancas da 

cidade, esta no fato desta se constituir na unica forma de manifesta9ao ligada as 

tradi96es de caracteristicas negras na regiao. E sobretudo, no sentido de 

verificar como se dao as redoes dos negros que organizam a festa com os 

brancos da cidade e da resistencia dos negros do Talhado em participar da 

mesma. 
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E interessante considerar que diferentemente dos negros da 

"Pitombeira" que sempre buscaram o entrosamento com os habitantes da 

cidade, atraves da festa do Rosario, o grupo do Talhado buscava o isolamento, 

dai a instalacao e fixacao num territorio de diflcil acesso. Neste sentido, a 

migracao para a cidade pode ser interpretada como uma superacao dessa 

necessidade de isolamento, embora por outro lado, o isolamento foi a condicao 

que garantiu a formacao de um grupo etnico entre os membros da comunidade. 

Seguindo este ponto de vista, vemos que, o contexto de identificacao do 

grupo do Talhado, e decorrente da situacao de alteridade e/ou das tensoes que 

se manifestam entre este grupo em relacao aos brancos e "morenos" na cidade 

de Santa Luzia, atraves de relacoes que permeiam o cotidiano dessas pessoas 

principalmente na feira, nos hospitais, na Igreja e nas festas. 

O aspecto politico que buscaremos explorar nao diz respeito apenas ao 

carater formal das relacoes entre o Talhado e as instituicoes publicas e os 

interesses politicos-partidarios das lideran9as da cidade, mas tambem, a uma 

forma mais abrangente constituida pelas praticas cotidianas dos membros 

daquela comunidade. Sabemos que existem interven96es do poder publico em 

favor da comunidade, seja atraves da Emater, na tentativa de organizar uma 

cooperativa, seja da prefeitura ou do governo do Estado. Isso mostra que a 

comunidade nao esta esquecida por estes poderes, embora esse interesse 

apare9a sempre em tempos de elei9oes, quando nao e raro, os candidatos 

mandarem seus carros para o transporte de eleitores em dias de vota9ao, alem 

de visitas a comunidade, muitas vezes durante festas. 

Os contatos entre os politicos e o Talhado, normalmente sao realizados 

atraves de lideran9as da comunidade que intermedeiam esta rela9ao, sendo 



16 

uma dessas liderancas D. Rita Preta a representante do Galpao onde se fabrica 

a ceramica. Outra iniciativa do grupo (sendo esta no meio rural) liderada por 

Pedro, e a criacao de uma cooperativa para lutar e reivindicar por melhorias 

para a comunidade, por exemplo a instalacao da energia eletrica e projetos de 

construcao de barragens. Essas formas de organiza9ao sao interpretadas como 

formas de resistencia ou de sobrevivencia do grupo como grupo etnico. 

Nosso estudo nao trata apenas de analisar os aspectos materials de vida 

do grupo, mas os aspectos simbolicos. O que representa a atividade da 

ceramica por exemplo, na identifica9ao do grupo e nao somente como forma de 

subsistencia. 

O Talhado ja despertou o interesse de diversos grupos, entidades e a 

curiosidade cientifica de professores e pesquisadores, tendo sido visitado por 

professores de varias universidades do pais e ate do exterior como da Italia e 

do Japao. O primeiro registro sobre a comunidade aconteceu com o filme 

"Amanda" em 1960, dirigido por Linduarte Noronha que tinha o proposito de 

contar a historia do grupo com o maximo de detalhes, sendo atores os proprios 

moradores da comunidade. O estudo da professora Dr3 Josefa Salete Barbosa 

Cavalcanti, realizado nesta mesma comunidade entre os anos de 1972 e 1975, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Talhado - Um estudo de Organtzagdo Social e Politica/Dissertagao de 

Mestrado apresentada ao PPGAS do Museu Nacional - Rio de Janeiro); e 

outra importante referenda sobre a comunidade, alem de reportagens em 

jornais, televisoes e revistas. 

A nossa hipotese principal e que a migra9ao para a cidade e o 

esvaziamento consideravel da comunidade rural nao resultou, como seria 

esperado, na perda da identidade do grupo devido a sua dispersao, mas pelo 
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contrario, a experiencia cotidiana com outros grupos levou a uma percepcao da 

alteridade facilitada pela vida urbana. 

Portanto, nosso trabalho ira tentar demonstrar as novas formas de 

organizacao empregadas pelo grupo que serviram para fortalece-lo como grupo, 

e como tal atuaram como reforco para sua identidade. 

Sabemos que o universo de analise, que compreende a organizacao 

socio-cultural da comunidade do Talhado e vasto, e nos permitira uma 

exploracao bastante significativa, devendo contribuir para o enriquecimento da 

discussao dos conceitos de identidade etnica e questoes afins. 

Colocadas as questoes que norteiam a nossa investigacao e a 

constituicao do nosso objeto, apresentamos os capitulos que compoem o nosso 

trabalho. 

O primeiro capitulo apresenta os aspectos teoricos-metodologicos da 

pesquisa, enfocando o encontro com o Talhado e as estrategias metodologicas. 

Em seguida estao colocados os conceitos basicos relativos a questao etnica e 

racial. Por ultimo, sao apresentados alguns dos estudos sociologicos e 

antropologicos sobre comunidades rurais de negros. 

O segundo capitulo mostra a contextualizacao da comunidade 

pesquisada em relacao ao seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 geografico e a historia da popula9ao do 

Talhado. Ressaltando, tanto a memoria social sobre a origem da comunidade, 

como aspectos socio-culturais, economicos e politicos. Descrevemos tambem, 

o grupo em dois ambientes, o rural e o urbano, bem como os mecanismos de 

sobrevivencia utilizados por eles ao unirem a produ9ao agricola com a 

produ9ao da ceramica. 

O terceiro capitulo e formado pelo cenario e as fronteiras que compoem 

as rela96es interetnicas entre o Talhado e as comunidades vizinhas - Santa 

Luzia e a Pitombeira. Para tanto, foi apresentado um breve historico de cada 



IS 

uma dessas localidades e o tipo de envolvimento e/ou relacao que ambas tern 

com o Talhado. 

No quarto capitulo apresentamos a problematica da reterritorializacao e 

a reconstrucao da identidade dos negros do Talhado, a partir do desenho atual 

da comunidade no espaco rural, mas sobretudo no espaco urbano, tendo em 

vista ser nesse ultimo onde a populacao tern recebido maiores influencias 

externas. Destacando a identidade etnica, enquanto um conceito em 

movimento, ou seja, uma identidade em curso, apresentamos como resultado da 

pesquisa, os dados relativos aos aspectos simbolicos da comunidade do 

Talhado. 

Concluimos, entao, retomando os pontos gerais da pesquisa para 

delimitarmos o tracado da identidade do grupo, vislumbrando a questao da 

migracao para a cidade, o trabalho com a ceramica e a luta pela sobrevivencia 

como fatores imprescindiveis a formacao dessa identidade. 

A exemplo do que ja fizeram outros pesquisadores, com a confeccao 

desta dissertacao, estou tendo a oportunidade de realizar tambem, um contato 

mais direto com a comunidade e com a cidade de Santa Luzia, o que e motivo 

de prazer nao apenas profissional, mas sobretudo pessoal, em buscar 

compreender um grupo que e alvo de curiosidade na medida em que estou 

constantemente em contato com acontecimentos e pessoas que resgatam 

lembrancas agradaveis da minha infancia. Prazer que espero dividir com o 

leitor sensivel a causa dos discriminados por serem diferentes. 



CAPITULO -1 

ASPECTOS TEORICOS-METODOLOGICOS DA PESQUISA 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. ASPECTOS TEORICOS-METODOLOGICOS DA PESQUISA 

1.1 - O encontro com o Talhado e as estrategias metodologicas 

Encontramos o pressuposto basico que norteia este estudo na 

perspectiva empirica defendida por Blumer, quando o mesmo afirma que "uma 

ciencia empirica pressupoe a existencia de um mundo empirico disponivel para 

observacao, estudo e analise. Este estudo empirico deve representar sempre o 

ponto central de preocupacao do pesquisador, o ponto de partida e o ponto de 

chegada da ciencia empirica". (HAGUETTE, 1995 : 40) 

Sabe-se que a atividade do pesquisador se fundamenta na 

"interpretacao da interpretacao", que acontece atraves da sele9ao de metodos e 

tecnicas que encaminharao o trabalho de coleta de dados e facilitarao os 

resultados da investiga9ao. 

Nosso estudo, portanto, segue um modelo de metodologia qualitativa, 

na qual buscamos enfatizar os aspectos simbolicos das atividades ordinarias da 

comunidade pesquisada, analisando as praticas, as circunstancias, e o 

conhecimento local ou senso comum que os leva a estabelecer o que e a 

realidade para eles. Neste sentido, vemos que "esta pratica da vida cotidiana e 

'interpretada' pelos atores; ou seja, dentro da tradi9ao de Mead, os atores 

sociais alocam 'sentidos' aos 'objetos' circundantes, atraves do processo de 

intera9ao uns com os outros e consigo proprios, passando, entao, a interpretar 

seu mundo significativo".(Op. cit. 50) 

O meu primeiro contato com pessoas do Talhado no intuito de realizar 

esta pesquisa, foi na feira de Santa Luzia em 1995, ainda quando estava 

procurando informa9oes para elabora9ao do projeto de sele9ao do mestrado. 

Nesta ocasiao, encontrei dois membros da comunidade, um homem e uma 
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mulher, que comercializavam produtos de ceramica confeccionados pelos 

proprios vendedores. Por eles, mi informado da existencia de um galpao 

localizado na periferia da cidade, onde se produz a ceramica atualmente, de D. 

Rita, sua administradora desde a sua criacao, a qual poderia me passar mais 

informacoes a respeito da comunidade. 

Foi atraves de D. Rita Preta (como e mais conhecida na cidade), que 

comecei a conhecer o trabalho das louceiras e o processo de migracao dos 

membros da comunidade para a cidade. Esta senhora que ha dez anos reside na 

cidade esta acostumada com visitas de pessoas de fora que buscam 

informacoes sobre o Talhado. 

Depois de elaborado o projeto inicial, voltei a Santa Luzia (1996) e 

sempre atraves de D. Rita que tornou-se minha principal informante nessa fase 

da pesquisa, marquei a primeira visita ao sitio, num domingo. Fretei um carro 

(camioneta) por R$ 30,00 e fomos; eu, ela, o motorista que e seu filho, e mais 

dois netos para este local. 

Saimos cedo, por volta das 6 horas da manha e ao chegarmos la, ainda 

caminhamos a pe conhecendo melhor o lugar. Primeiro, fomos ao olho d'agua 

do Talhado, onde existe um pequeno riacho, um cata-vento, e uma cisterna. As 

casas sao distantes uma das outras e muitas estao abandonadas. Por fim, 

sempre acompanhado das mesmas pessoas, nos dirigimos a residencia do Sr. 

Sebastiao Braz, homem considerado uma lideranca do lugar como podemos ver 

no estudo de Cavalcanti (1973). Sua casa fica proxima a escola e ao posto 

medico. Fomos recebidos por sua esposa, pois o mesmo nao se encontrava em 

casa, tinha ido a cidade resolver alguns problemas particulares. Nesta primeira 

visita, fotografei todos os lugares possiveis. O Talhado e um lugar de paisagens 

bonitas. A visao que se tern de topo da serra e fascinante, principalmente nesta 

epoca (Abril/Maio), quando havia chovido e o verde tomava conta dos pastos. 
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Nossa volta aconteceu ao meio dia, com o sol forte como e caracteristico da 

regiao. Entretanto, no periodo da pesquisa de campo propriamente dita, a 

paisagem havia se modificado do verde encontrado anteriormente para um 

cinza que deixa o campo com um ar triste e aparentemente sem vida, tendo em 

vista a grande seca desse periodo que ainda persiste na regiao. 

Muitas outras visitas foram realizadas por mim durante o ano de 96. Em 

Santa Luzia, os negros do Talhado, se dividiram em dois grupos. Tendo o 

grupo ligado ao galpao se fixado nas proximidades da rua Arlindo Bento e o 

outro no alto do Monte Sao Sebastiao. Sabendo da existencia deste ultimo, 

tomei a iniciativa de conhece-lo. Fui sozinho para procurar aleatoriamente 

pessoas da comunidade residentes no local, no sentido de evitar a influencia de 

outras pessoas, acreditando na espontaneidade da visita e possiveis entrevistas. 

La, encontrei muitas pessoas, mas apenas realizei conversas informais sem 

gravar nenhuma entrevista. 

O contato com D. Rita, logo transformado em amizade, foi facilitado 

pelo fato de eu ter nascido naquela cidade e ainda ter parentes residentes la. A 

partir das conversas com D. Rita e seus repetidos pedidos de ajuda para as 

pessoas que trabalham com a mesma no galpao, resolvi sempre que possivel, 

levar roupas usadas ou nao, que poderiam ser aproveitadas pelas pessoas mais 

carentes da comunidade recebendo em troca pecas de ceramica produzidas no 

galpao, embora insistisse no pagamento das mesmas sem que elas aceitassem. 

Dando prosseguimento a minha observacao, outro momento importante 

foi o que registrei em video por ocasiao da "Festa do Rosario" no periodo de 

11 a 13 de Outubro. Depois de registrar a festa do Rosario, voltei a Santa Luzia 

para iniciar a coleta de dados propriamente dita, isto e, entrevistas gravadas em 

fitas cassetes a partir do mes de Novembro de 1997. Entrevistei pessoas do 

Talhado que moram no sitio e na cidade e algumas que nao eram da citada 
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comunidade mas residem na cidade, que sao ligadas a Irmandade do Rosario ou 

a escola onde estudam filhos de pessoas deste lugar. Sempre mi bem recebido 

pelas pessoas do Talhado, entretanto, os mais velhos nem sempre se dispoem a 

dar entrevista, pois alegam ja terem sido muito enganadas por pessoas de fora 

que fazem promessas e nao as cumprem. Desde a filmagem de "Amanda" 

(1960) ate os dias de hoje, sempre aparecem pesquisadores e curiosos 

procurando informacoes. Tal fato, entre outros aspectos, de certa forma, 

dificultou o trabalho de coleta de dados, principalmente no que se refere ao 

aspecto da origem da comunidade, ja que os mais novos dizem que sobre tal 

assunto "nao sabem nada". 

No dia 23 de Novembro de 1997, fui convidado para uma festa de 

aniversario do filho de D. Rita que se realizaria no sitio do Talhado embora a 

mesma more na cidade. Era um domingo e logo cedo saimos na camioneta, 

alem de outros carros como jeeps e motos. Esta era uma oportunidade muito 

boa de encontro com os moradores do Talhado onde poderia encontrar muitos 

deles ao mesmo tempo e numa ocasiao especial. Nao faltaram bebidas, cames 

de galinha e de porco, danca ao som de sanfoneiros do proprio sitio e muita 

alegria. Participei ativamente da festa e conversei com muita gente, conheci 

muitas outras que alargaram meus contatos. Passamos todo o dia no sitio 

voltando a tardinha por volta das 17 horas. 

A feira de Santa Luzia constituiu outro espaco de observacao e de 

coleta de dados para a pesquisa. Realizada aos sabados, nela pode-se encontrar 

diversas pessoas vindas do Talhado em conversas e passeios na cidade. Este foi 

um momento em que tambem realizei algumas entrevistas e observacoes com 

os negros do Talhado entre uma compra e outra no armazem ou na barbearia, 

ambos localizados numa ma estreita que da acesso ao mercado central, sendo 

este um local de concentracao destes negros onde as conversas acontecem com 
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frequencia se constituindo numa oportunidade importante para observa9ao livre 

e entrevistas. 

Entrevistamos um total de 38 pessoas, sendo 10 negros residentes no 

sitio do Talhado, 15 residentes atualmente na cidade, 07 pessoas negras 

tambem moradoras da cidade incluindo 03 negros membros da Irmandade do 

Rosario, alem de outras 6 pessoas brancas moradoras da cidade de Santa 

Luzia2. 

Os principals informantes em nossa coleta de dados foram D. Rita Preta 

- administradora do galpao, Pedro o presidente da cooperativa, o padre Joao da 

matriz de Santa Luzia e o Sr. Paulino presidente da Irmandade do Rosario. 

A popula9ao pesquisada e formada basicamente de analfabetos e semi-

analfabetos. No geral essas pessoas sabem apenas assinar o nome, tendo 

aprendido atraves do MOBRAL 3 que realizou aulas na decada de 70 na 

comunidade. 

O nivel de renda da popula9ao e baixo, variando de 1 a 2 salarios 

minimos, sendo geralmente proveniente da aposentadoria dos mais velhos. 

Entretanto, a maioria tern residencia propria, o que diminui consideravelmente 

as despesas do or9amento domestico. 

Os informantes de cor branca moradores da cidade foram contactados 

com o objetivo de detectarmos suas concep9oes e representa9oes em rela9ao 

aos negros do Talhado. Nos seus depoimentos tentamos resgatar os marcos 

utilizados para tra9ar as fronteiras interetnicas. E interessante registrar que esta 

inten9ao foi tambem direcionada aos informantes negros da cidade, os 

"morenos", como sao chamados em contraposi9ao aos "negros do Talhado". 

2 Ver quadros em anexo. 
3 Movimento Brasileiro de Alfabetizacao - Programa desenvolvido pelo governo federal na decada 70 que 

intencionava a alfabetizagao em massa da populacao carente do pais. 



25 

Sendo esses dados de fundamental importancia para trabalharmos 

analiticamente a concepcao de alteridade, e conseguirmos visualizar 

empiricamente e simbolicamente estereotipos que sao utilizados pelos brancos 

e "morenos" para delimitar diferencas etnicas e/ou territoriais com relacao ao 

Talhado. 

Outros dados foram utilizados tais como: mapas, video, fotograflas e 

dados estatisticos do IBGE. 
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1.2 - Suporte teorico sobre a questao etnica e racial 

No Brasil o negro tern sido tema de diversos estudos nas Ciencias 

Sociais. As principais vertentes tematicas de estudos que abordam o Negro no 

Brasil, segundo Borges Pereira (1981) in Bandeira (1988), sao quatro: a 

primeira, explorada por Nina Rodrigues, aborda o negro como "expressao de 

raca" Vertente esta que e tributaria teorica do estuario evolucionista e seus 

desdobramentos racistas. A segunda aborda o negro como "expressao de 

cultura", balizando-se pela teoria da aculturacao e seus desdobramentos 

culturalistas. A cultura, nesse caso, e concebida como uma realidade supra-

social, um sistema independente e autonomo que age sobre a realidade 

historica, economica e social, sem por ela ser afetada. A terceira vertente trata 

da analise e interpretacao da assimetria das relacoes raciais, tendo como foco 

de reflexao "o negro como expressao social". Esta vertente desenvolveu uma 

postura critica incisiva das relacoes raciais na sociedade brasileira, atraves de 

estudos patrocinados pela UNESCO, deslocando a problematica da Bahia para 

Sao Paulo. Por ultimo, a vertente que e colocada como a fase atual, tern se 

caracterizado pela utilizacao de orientacoes teoricas e metodologicas da 

antropologia social, privilegiando a "especificidade da producao cultural 

negra", com enfase na esfera religiosa em suas articulacoes com as questoes de 

resistencia e identidade. 

Este trabalho se insere na ultima perspectiva adotada nos estudos sobre 

o negro, tendo em vista que buscamos compreender a questao da resistencia e 

identidade da comunidade do Talhado, embora nao va aborda-las a partir da 



esfera religiosa, mas a partir de organizacoes ligadas a producao economica da 

comunidade. 

Optamos, entretanto, por utilizar o conceito de identidade na 

perspectiva exposta por Maria Lucia Montes (1996). Esta autora compreende a 

identidade como "um recorte num jogo de identificacoes, que vai permitir a um 

determinado grupo reconhecer-se e ser reconhecido pelas caracteristicas que o 

identificam e que o distinguem dos demais. Sendo nesse jogo de espelhos que a 

sociedade permanentemente inventa e reinventa novas identidades e que a 

questao racial, que se transformou em questao etnica, hoje e essencialmente 

uma questao politica, uma questao de afirmacao de direitos daqueles sobre os 

quais, numa sociedade como esta, 400 anos de patrimonialismo e pelo menos 

300 anos de escravidao deixaram marcas prorundas". 

Para chegar ao conceito de identidade acima citado, a autora inicia 

colocando a analise dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ideia de pessoa" e mascara, e afirma que "o que 

ocorre e que, quando perguntamos em outros tipos de sociedade o que se ve 

por tras da mascara, descobrimos que nao e o individuo, nao e uma pessoa 

singular que a reveste, mas, ao contrario, e a propria mascara4 que e o 

essencial". Portanto, "nao ha como pensarmos essa pessoa, essa singularidade, 

fora de um certo estilo de construcao social da realidade por determinado grupo 

humano, que autoriza e legitima um conjunto de funcoes exatamente para essa 

pessoa individualizada, singularizada. E mesmo essa construcao, caracteristica 

das civilizacoes de tradicao ocidental, e o resultado de um longo processo 

historico".(p. 50) 

O trabalho de desconstrucao da no9ao de identidade individual revela-

se atraves de um longo processo historico que come9a em Roma segundo 

4 Grifos da autora. 
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Mauss, quando e dado um salto fundamental para reconhecimento da nocao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pessoa juridica, que consiste na ideia de que alguem e autorizado a utilizar 

uma mascara, e uma mascara propria: e a minha propria mascara que vou 

apresentar a sociedade, e nao outra. Assim a pessoa juridica identifica os 

romanos como sendo todos pertencentes a Roma, o que significa que nao 

pertencem a um cla ou a uma familia, mas, acima disso tudo, pertencem a 

Roma. 

Outro momento se da com o Cristianismo. Ou seja, uma evolucao que 

vai produzir no interior da nocao de pessoa juridica a ideia de que ela abriga 

uma especie de conteudo substantivo - alguem que e responsavel pelos seus 

atos, sentimentos, juizos, emocoes, etc., e e responsavel, portanto, pela 

continuidade da sua propria existencia, como pessoa e consciencia moral. 

Por fim, esse processo de interiorizacao, que vai da mascara para a 

pessoa e da pessoa para a interioridade de uma consciencia moral, sera 

completado pela modernidade, com a ideia, propria da Psicologia, de uma 

configuracao psiquica do individuo que e sujeito de desejos, conflitos, etc., 

responsavel pelos seus proprios atos e, portanto, responsavel pela manuten9ao 

de uma certa permanencia de si mesmo ao longo do tempo, enquanto sua 

identidade. (p.51) 

O que a autora chama da visao reificadora da identidade e a ideia que 

parte do pressuposto de que a identidade e algo que remete a permanencia, 

aquilo que resiste e fica, sempre igual a si mesmo ao longo do tempo, 

perdendo-se de vista a enorme variedade e diversidade de maneiras de construir 

a identidade dos individuos nos diferentes grupos e sociedades. E essa visao 

reificadora (evolucionista) que esta na base da ideia psicologizante da 

identidade. E tambem ela que sustenta uma visao da identidade dos grupos 
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humanos que associa identidade e raca de um modo fixo, congelado, fazendo 

com que a raca seja o suporte da diferenca e ao mesmo tempo da continuidade 

da evolucao. 

Resumindo, ela diz que "a questao da identidade, e um processo de 

construcao que nao e compreensivel fora da dinamica que rege a vida de um 

grupo social em relacao com outros grupos distintos". E ainda, "a identidade 

nao existe senao contextualizada, como um processo de construcao, e 

pressupoe o reconhecimento da alteridade para a sua afirmacao.(p.56-57) 

Vemos assim, que a identidade se afirma enquanto resultado de um 

processo, situada em um dado contexto, e em funcao de um sistema de relacoes 

sociais, fundado num jogo determinado de interesses. E um conceito relacional 

e contrastivo, com uma dimensao politica sem a qual e impossivel entende-la. E 

por mais que se diga que a identidade e uma construcao, ela nao e aleatoria: 

esta fundada em determinados elementos estruturais que nao podem ser 

negados. 

Neste sentido, nesse processo de migracao, segundo a autora, ninguem 

leva a cultura inteira para a diaspora. Ninguem leva todos os elementos que 

definem o seu cotidiano e sua experiencia de vida, seu sentido de 

pertencimento, seus lacos e seus sinais de identificacao como membro de um 

grupo ou uma determinada sociedade. E impossivel a pessoa fazer a mala botar 

tudo isso nas costas e levar embora; ninguem leva a cultura inteira. O que se 

leva sao aqueles elementos que, na bagagem cultural, no estoque de vivencias, 

praticas, costumes e valores partilhados em comum, podem ser re-significados 

no novo contexto, sendo ai escolhidos e rearranjados em funcao desse sistema 

de contrastes sem o qual nao e possivel entender a identidade.(p.60) 
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Certamente a identidade negra dos escravos vindos da Africa para o 

Brasil aqui foi reconstruida. Neste processo de reelaboracao houve perdas e 

acrescimos de muitos elementos cultivados pelos brancos e indios que foram 

incorporados pelos negros a sua cultura; como por exemplo, o sincretismo 

religioso, quando os africanos para manterem seus cultos foram obrigados a 

unirem a divindades do Candomble, outros santos catolicos, como tambem na 

gastronomia onde pode-se encontrar elementos da cultura indigena e 

portuguesa. 

No Talhado, o grupo certamente tambem sofreu esta influencia, o 

habito de dormir em redes, pode ser identificado como adquirido dos indios; 

enquanto a ceramica pode ser considerada como a maior influencia vinda da 

Africa; a devo9ao aos santos catolicos que e bastante forte entre os membros 

da comunidade e uma heran9a portuguesa que pode significar uma tentativa de 

aproxima9ao e boa convivencia com os brancos. 

Nao concebemos o grupo como estatico, rigido ou homogeneo, mas 

sujeito a novas experiencias. Nossa ideia e compreender a identidade a partir 

das transforma96es ocorridas na comunidade, ou seja, perceber a maneira como 

ela e construida e manipulada atualmente pelos seus membros. 

Como nossa pesquisa pretende seguir esta perspectiva, tentamos definir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etnia, que segundo o Dicionario de Sociologia (1995), compreende o elemento 

de composi9ao que indica a ideia de povo, gente, na9ao. Termo criado para 

evitar a palavra ra9a e que designa uma mistura de ra9as caracterizada pela 

mesma cultura. Enquanto, o termo etnico mais especificamente, e relativo ao 

povo ou ra9a, que designa habitante de um pais ou de uma regiao. 

De acordo com o dicionario antropologico organizado por Andre 

Akoun, etnia "qualifica a maior unidade tradicional de consciencia de especie, 
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no ponto de encontro do biologico, do social e do cultural: comunidade 

lingiiistica e religiosa, relativa unidade territorial, tradicao mitico-historica (...), 

tipo comum de organiza9ao do espa9o". 

Segundo Maristela Oliveira de Andrade, neste conceito alem da 

unidade do grupo em rela9ao a indicadores culturais, o elemento biologico 

aparece vinculado a no9ao de etnia, como uma condi9ao preponderante para 

fixar a unidade do grupo. Isto porque o grupo deve se definir tambem atraves 

de caracteristicas biologicas mais ou menos comuns, o que contribui para 

estabelecer uma identifica9ao exterior do grupo, segundo caracteristicas fisicas. 

Nao se trata de confundir o conceito de etnia com o de ra9a, ja que este ultimo 

define um grupo populacional exclusivamente a partir de caracteristicas 

biologicas comuns, enquanto no primeiro o fundamento biologico apenas 

refor9a uma diferencia9ao em termos culturais.(1997 : 102-103) 

O casamento endogamico praticado exaustivamente na comunidade do 

Talhado assegurou a identidade do grupo bem como permitiu um 

aprofundamento da solidariedade devido as redoes consangiiineas. Entretanto, 

a mesti9agem do grupo desde a sua origem torna impossivel identificar fortes 

semelhan9as fisicas entre as pessoas do Talhado. 

O texto do dicionario antropologico adverte para as dificuldades de uso 

do conceito, ja que a homogeneidade atribuida a certas especiflcidades 

culturais, e mesmo biologicas, e na pratica cheia de imprecisoes. Assim, mais 

importante que uma unidade real do grupo e a sua consciencia ou sentimento de 

pertencer ao grupo. (idem) 

Dentro deste contexto encontramos os trabalhos que abordam grupos 

como o Talhado, tendo em vista as suas caracteristicas de comunidade de 

negros e/ou agrupamento de iguais, caracterizando-se tambem como grupo 
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etnico, entendido aqui, segundo Weber (1991 : 270), como aqueles grupos 

humanos que, em virtude de semelhancas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus externo ou nos costumes, 

ou em ambos, ou em virtude de lembrancas de colonizacao e migracao, nutrem 

uma crenca subjetiva na procedencia comum, de tal modo que esta se torna 

importante para a propagacao de relacoes comunitarias, sendo indiferentes se 

existe ou nao uma comunidade de sangue efetiva. Neste sentido, Weber propoe 

a nao-substancialidade das nocoes de etnia, de povo e de nacao. Para ele, a 

comunidade etnica nao constitui, em si mesma, uma comunidade, mas apenas 

um elemento que facilita as relacoes comunitarias. Sua ideia e conceber etnia a 

partir da forma como efetivamente elaboram, os atores sociais, e nao de 

maneira aprioristica. 

Barth (1969), por sua vez, define grupo etnico como uma "forma de 

organizacao social" cuja caracteristica principal e a de auto-atribuicao e 

atribuicao por outros, como membros de um determinado grupo, com fins 

interacionais. Nesta perspectiva, Barth nos coloca a proposta de que a 

etnicidade nao e um fato empiricamente testavel, mas uma serie de simbolos, 

atitudes e valores. Ainda segundo Barth, os conceitos de diversidade cultural e 

contrastividade nascem a partir dos contatos sociais e estao baseados no nao 

isolamento das sociedades, ocorrendo, portanto, a troca mutua de experiencias 

que fatalmente leva a diversidade e consequentemente, a particularidade de 

cada grupo. O ponto de vista deste autor e interessante, a medida que podemos 

associar seu raciocinio as relacoes migratorias dos membros da comunidade do 

Talhado em suas idas e vindas, demonstrando, em um constante contato com os 

"outros", uma troca dinamica de experiencias que podem causar inovacoes e 

mudancas em suas vidas. 
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Ao analisar a questao das fronteiras sociais Barth nao considera como 

procedente a visao simplista de que o isolamento geografico e social foram 

fatores cruciais na sustentacao da diversidade cultural. E segue zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma investigagao empirica do cardter das fronteiras 

etnicas, (...) produzem duas descobertas que sdo 

dificilmente inesperadas, mas que demonstram a 

inadequacao desta visao. Primeiro, e fato que as fronteiras 

persistem apesar do fluxo de pessoas atraves deles. Em 

outras palavras, distingoes etnicas categoricas nao 

dependem da ausencia de mobilidade, contato e 

informagao, mas geram processos de exclusdo e 

incorporagdo atraves do qual categorias isoladas se 

mantem, apesar de variarem a participagdo e pertencimento 

no curso de historias individuals. Segundo, percebe-se que 

muitas vezes relagdes socials estdvels, contlnuadas e vitals 

sdo mantidas atraves dessas fronteiras, e sdo 

freqiientemente baseadas precisamente nos estatus etnicos 

dtcotomtcos. Em outras palavras, distingoes etnicas nao 

dependem da ausencia de Interagdo social e aceitagao, mas 

ao contrdrio, sdo muitas vezes a base na qual os ststemas 

sociais compreendidos se constroem ". (p. 01) 

Portanto, as diferencas culturais podem persistir apesar do contato e 

interdependencia inter-etnicos. Neste sentido, podemos associar o ponto de 

vista do autor as relacoes migratorias dos membros da comunidade do Talhado 

em suas idas e vindas, demonstrando, em um constante contato com os 

"outros", uma troca dinamica de experiencias que podem causar inovacoes e 

mudancas em suas vidas. 
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Entretanto, e importante ver que a ideia de dispersao do grupo do 

Talhado atraves da migracao nao provocou a assimilacao do grupo a outras 

comunidades, mas reforcou a sua identidade5. 

Manuela Carneiro da Cunha (1986), ao abordar a questao da identidade 

a partir de Weber, mostra-nos que a etnicidade pode ser melhor entendida 

como uma forma de organizacao politica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As comunidades etnicas podiam ser formas de 

organizacdes eficientes para resistencia ou conquista 

de espacos, em suma que eram formas de organizacao 

politica. Descobriu-se que a etnicidade podia ser uma 

linguagem... Foi o momento de por em evidencla o 

cardter manipulativo da etnicidade ". (p. 99) 

A partir deste ponto de vista, entendemos que, segundo Carneiro da 

Cunha, nao se pode definir grupo etnico a partir de sua cultura, embora a 

cultura entre de modo essencial na etnicidade, e ainda, a cultura nao e algo 

dado, posto, mas algo constantemente reinventado, recomposto, investido de 

novos significados. Assim, dentro do dinamismo em que a cultura deve ser 

concebida, a etnicidade apresenta-se como uma linguagem que permite a 

comunicacao. Portanto: 

"A etnicidade, como qualquer forma de reivindicagao 

cultural, e uma forma importante de protestos 

eminentemente pollticos". (p. 108) 

A etnia nao existe por si so como algo natural, mas faz parte do cenario 

politico. Como afirma Lima (1992 : 28), "o que existem sao projetos etnicos 

5Sobre o assunto. ver: BACELAR. Jeferson. ETNICIDADE - Ser negro em Salvador. Penba. Ianama, 

Salvador. Bahia. 1989. p. 40. 
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que se marcam, que adotam esse simbolo. O grupo etnico pois, e uma 

comunidade; e uma coletividade, um potencial de acao". 

O grau de parentesco, a posse da terra, a producao da ceramica, e a 

situacao de discriminacao, dentro do jogo das tradicoes e memorias, entre 

negros e brancos de Santa Luzia, aparecem como os componentes visiveis de 

identificacao do grupo do Talhado. Entretanto, tentaremos buscar as 

singularidades que aparecem nas praticas discursivas destes membros e 

contribuem no tracado do potencial politico de acao enfocado por Manuela 

Carneiro da Cunha, visando detectar o nivel de resistencia frente as mudancas 

introduzidas em seu espaco. Dai concordamos com LARAIA (1993 : 103) 

quando afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Cada mudanga, por menor que seja, representa o 

desenlace de numerosos conflitos. Isto porque em cada 

momenta as sociedades humanas sdo palco de embate 

entre as tendencias conservadoras e as inovadoras ". 

Portanto, a nossa intencao e problematizar de que maneira se da a 

identidade dos "negros do Talhado", tendo como referenda de estudo a 

questao etnica. Ao inves de enfatizarmos as perdas em relacao aos habitos e 

costumes vivenciados pelo grupo, procuramos sinalizar um processo de 

reconstrucao da identidade. Neste sentido, tentaremos destacar que a 

heterogeneidade e a diversidade funcionam como uma forca social e politica, 

na construcao de sua identidade e de praticas construtivas que levam os 

membros do grupo do Talhado a uma possivel re-organizacao de suas vidas. 
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1.3 - Estudos sociologicos e antropologicos sobre comunidades 

rurais de negros 

Sabemos que o estudo sobre o negro em condicoes de vida rural coloca 

de imediato, como foco virtual de analise, o modo de vida campones e a 

diferenciacao etnica. Entretanto, o privilegiamento das relacoes interetnicas 

remete a questao da identidade etnica no cenario das relacoes entre 

campesinato e capitalismo. 

Segundo BANDEIRA (1981), os estudos pioneiros de pequenas 

comunidades rurais de negros, no interior de Pernambuco, Bahia e Minas 

Gerais, elaborados por Harris, Hutchinson, Zimmerman e Wagley (1952), 

abriram passagem para o tema das redoes etnicas no meio rural a partir das 

relacoes raciais entre negros e brancos. A existencia de comunidades negras 

em situacao de vida rural nao chega a ser uma raridade no Brasil, 

especialmente no Nordeste e Centro-Oeste. 

Segundo MOURA (1988 : 254), ao tratar do escravo negro e o sertao, 

coloca que nem sempre as informa9oes sobre as comunidades rurais negras nos 

vem atraves de trabalhos sistematicos. Jornalistas tambem descobrem de vez 

em quando, como elemento de noticia, restos de antigos quilombos que 

existiam no sertao. 

Citando reportagens que tratam sobre o tema, entre algumas 

comunidades negras no estado da Paraiba citadas por esse autor, encontra-se o 

nucleo da Serra do Talhado que como as demais comunidades negras se forma, 

provavelmente, com a fuga de antigos escravos da monocultura da cana, no 
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brejo e a faina da lavoura de algodao da zona sertaneja dos Cariris. Na 

interpretacao de um jornalista em reportagem, d'OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estado de Sao Paulo, o 

Talhado nao pode, assim, confirmar-se a caracteres especialissimos. Porque ele 

nao e mais do que uma grande e longinqua favela no seu sentido mais positivo 

na concepcao mais original e fisica. Uma grande favela rural, onde a 

morfologia, os costumes, os acidentes e o folclore negros se entremostram com 

variantes, apenas, das favelas cariocas... Apesar dos laivos visivelmente 

racistas do correspondente de O estado de S. Paulo podemos ver, pela parte 

informativa do seu trabalho, que, de fato, os negros da Serra do Talhado sao 

restos de um antigo quilombo. 

E oportuno afirmar que a hipotese do jornalista e rejeitada pelo povo 

do Talhado, como tambem nosso estudo nao se propoe a verificar se a 

comunidade se trata de um quilombo ou nao, apenas apresentamos algumas 

semelhancas. 

Para CHIAVENATO (1987 : 158), os quilombos tanto podiam ser 

cinco ou seis casebres no meio da floresta, onde se escondiam alguns negros, 

plantando rocas ou vivendo de frutos do mato, como organizacoes poderosas 

como Palmares, que chegou a ter 20 mil habitantes e uma eficiente forca 

militar para defender-se dos ataques dos exercitos que tentaram destrui-lo. Os 

negros fugiam, reuniam-se e criavam uma comunidade no mato: surgiam 

rocados, casebres, organizacao politica e social baseada na propriedade 

coletiva e uma forca guerreira. Sempre perseguidos, mudavam frequentemente 

de local. Essa era a base dos quilombos: a fuga da escravidao e a tentativa de 

estabelecer uma comunidade negra no meio do mato, autonoma e livre. 
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Considerando as dificuldades e opressao por parte da sociedade 

dominante, o que observamos e que a tentativa de formar uma comunidade a 

parte, significava uma busca de liberdade para os negros no exercicio de suas 

atividades sem a interferencia dos brancos. 

Clovis Moura (1993 : 49/50), no que diz respeito a economia dos 

quilombos enquanto trabalho cooperativo e comunitario mostra que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Alem de um setor extrato-coletor, devemos destacar 

outro, o artesanal, em que eram produzidos cestos, 

pildes, tecidos grossos, potes de argila e vasilhas de 

modo geralpara diversos usos... " 

Dentro das semelhancas encontradas entre a organizacao do Talhado e 

os quilombos, vemos que o setor artesanal se destaca na comunidade, dada a 

importancia que a ceramica assume para o grupo. 

Segundo Lima (1992 : 12/13) com o termino da escravidao, os negros 

comecaram a se reunir em grupos e a vivenciar a experiencia de um sistema de 

posse da terra sob o signo da condicao social de liberto. 

Para Almeida (op.cit, 13) a ocupacao das terras pelos negros adquire 

uma denominacao especifica, atrelados ao sistema de posse comunal que 

adotaram. Evidenciando a heterogeneidade das situacoes, tais como: terras de 

preto, terras de santo e terras de irmandade. As terras de preto "compreendem 

aqueles dominios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem formalizacao 

da justica, pelas familias de ex-escravos a partir da desagregacao das grandes 

propriedades monocultoras. Sao tambem assim qualificadas as extensoes 

correspondentes aos quilombos, que permaneceram em isolamento relativo". 

As terras de santo compreendem "a desagregacao de extensos dominios 

territoriais pertencentes a igreja", enquanto que as terras de irmandade 
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"constituem umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA varia9ao das formas de apossamento em antigos dominios da 

lgreja" 

E continua a autora: "com o advento da lei de terras, no ano 1850, 

ocorre a proibi9ao do acesso a terra por via que nao a da compra e se 

estabelece pena para os que se apossassem da terra fora dessa disposi9ao 

legal". Lei direcionada aos brancos-brasileiros e estrangeiros para o acesso a 

terra, enquanto os negros passam a viver na iminencia da perda de seus 

territorios. 

Vemos que os trabalhos realizados a partir de 1970 tern como enfase 

analitica a organiza9ao social em termos mais gerais, notadamente sobre os 

elementos que conformam a especificidade da reprodu9ao socio-cultural. 

Desta forma, temos que "na constitui9ao de espacialidades negras, a 

constni9ao social revela a especificidade do grupo em rela9ao a sociedade 

envoivente e propicia a experiencia da alteridade. Assim e que o controle 

desses espa90s por negros emerge como singularidade no contexto das redoes 

sociais. Mediado por uma experiencia marcadamente marginalizada desde a 

epoca da escravidao africana, o negro busca a supera9ao das marcas do 

racismo atraves do agrupamento 'entre iguais'" (LIMA : 15) 

Portanto, a territorialidade garante ao mesmo tempo um espa90 de 

"ressurrei9ao etnica", de supera9ao da solidao criada pela invisibilidade. 

Permite a socializa9ao negra pela livre transmissao dos bens culturais. Sendo 

tambem um canal de transmissao e mecanismo de constitui9ao de comunidades 

negras que transformam drasticamente as redoes sociais, interna e 

externamente em termos da expressao concreta de um meio social negro. 

Internamente, a densidade de cor recupera o respeito, a considera9ao e a 

dignidade e, externamente, recupera a visibilidade enquanto zona de 
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homogeneidade racial relativamente resistente a for9a hegemonica que produz a 

invisibilidade dos outros segmentos etnicos ao nivel social. Sendo assim, a 

territorialidade funciona como fator de defesa e for9a, propiciando a coesao do 

grupo. 

No estado da Paraiba, alem da comunidade do Talhado, temos 

conhecimento de que existem outras comunidades rurais de negros, tais como, 

a comunidade de "Pedra D'agua" no municipio de Inga; a comunidade do 

"Jacare" e a de "Caiana dos crioulos" ambas em Alagoa Grande; "o Navio" na 

cidade de Coremas (que e um sitio de rendeiros em terras do DNOCS). 

Nosso estudo conta com algumas referencias que em muito contribuirao 

na compreensao da comunidade ao longo de sua trajetoria socio-cultural, tais 

como: o filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Amanda"6, primeiro documentario cinematografico realizado 

por Linduarte Noronha, em 1960, quando a comunidade ainda se encontrava 

em situa9ao de convivio isolado. A proposta era mostrar o Talhado como "uma 

comunidade formada por pequenas propriedades, um estado social fora a parte 

do pais, que existe bibliograficamente e inexiste no ambito das institui9oes", 

enfim, uma comunidade marcada pelo analfabetismo, secas, fome e isolamento, 

fatores que a obrigavam a uma vida primitiva. 

Por outro lado, alem de folhetos, revistas, fotografias e video; temos o 

estudo etnografico da professora Df' Josefa Salete B. Cavalcanti realizado 

sobre o Talhado na decada de 70, que tra9a um perfil da comunidade que nos 

permite uma visao geral de suas condi96es de vida; suas formas de organiza9ao 

social e de parentesco, as estruturas de produ9ao, onde ha um detalhamento do 

processo de confec9ao da ceramica, e por fim, o mapeamento historico, social e 

geografico do grupo. 

6 Este titulo significa "morada dos orixas". 
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Buscamos tambem, a dissertacao sobre outra comunidade rural de 

negros na Paraiba - Pedra D'agua - localizada em Inga, realizada pela 

professora Elizabeth C. A. Lima em 19927. Este trabalho destaca os fatores 

caracterizadores da identidade etnica da comunidade, tendo como categorias 

analiticas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concep96es de territorialidade, tradi9ao cultural historicamente 

compartilhada, redoes de parentesco enquanto elemento central na 

organiza9ao do grupo e a situa9ao de alteridade, considerando o seu potencial 

politico de a9ao, as suas estrategias de sobrevivencia e o sentido das 

redemises as pressoes internas, bem como da supera9ao dos conflitos 

advindos do contato interetnico.8 

Entretanto, a questao da identifica9ao do grupo do Talhado nao e tao 

simples, pois nao remete apenas a questao racial, ela esta na ancestralidade 

comum, nos casamentos endogamicos e na experiencia historica de vida em 

isolamento. Recentemente sao constatadas transforma9oes no ambito da 

territorializa9ao do grupo devido a dispersao provocada pelas migra9oes. E 

sobretudo na territorializa9ao e desterritorializa9ao ou reterritorializa9ao em 

espa90 urbano com a manuten9ao de vinculos com o territorio de origem. Esses 

processos geram modifica9oes na identidade etnica que tambem sofre um 

processo de desconstru9ao e reconstru9ao. 

Para isso, em nossa analise a seguir, partiremos do exame dos espa90s 

de caracteriza9ao da comunidade rural e na complexidade atual de sua 

retorritorializa9ao em dois espa90s urbanos. 

7 Unica dissertacao sobre comunidades negras existem neste Mestrado, fato lamentavel. tendo em vista a 

existenecia de um grande niimero dessas comunidades em nosso Estado. 
8 E interessante registrar que as duas pesquisadoras citadas sao de cor branca. o que de certa forma, 

demonstra a predominancia de pessoas de cor branca nos meios universitirios e o pouco compromisso com a 

causa dos negros em nossa sociedade. 
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2. O TALHADO - ESPACO E HISTORIA 

2.1 - Ambiente rural 

2.1.1 - A memoria social sobre a origem da comunidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existem varias versoes sobre a origem da comunidade do Talhado. 

Tentaremos discorrer sobre algumas dessas versoes na tentativa de 

entendermos melhor como se deu a constituicao desse grupo, sem no entanto, 

apontarmos a verdadeira origem, tendo em vista a falta de documentos 

comprobatorios para tais fins. 

Segundo afirma Clesio S. Ferreira em reportagem intitulada "A cultura 

da serra do Talhado" (Revista Cultura, jul./set., 1981), os relatos de moradores 

sao a unica fonte de identificacao da origem da comunidade, cuja importancia 

historica foi descortinada com o filme "Amanda", chegando a identificacao de 

Jose Carneiro Bento como o ancestral comum da comunidade. Com base em 

depoimentos dos mais idosos membros do grupo, conclui-se que fora ele um 

escravo alforriado que ali aportou em meados do seculo passado. 

Apontando relatos mais remotos, a mesma reportagem informa que os 

moradores do Talhado dizem pertencer a duas partes: "Tern a parte do caboco 

e tern a parte do negro do Piaui. Do Piaui veio Joaquim Carneiro, Mane 

Bonifacio, um chamado Clementino". No estado de origem vivia de "Trabalhar 

em fazenda e matar gente" Na Paraiba, "carregou Candida Gomes, filha de 

Cota de Caicara, cabocla brava, alva de olhos azuis, que foi pegada no rio Sao 

Goncalo, a casco de cavalo e a dente de cachorro, no olho de uma caibeira". 
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Uma segunda versao sobre a origem da comunidade aponta para uma 

ascendencia indigena dos moradores do Talhado, refor9ada pela atribui9ao de 

algumas caracteristicas indigenas, nos costumes, no linguajar "cantado", e na 

atitude "cismada". A hipotese e, segundo esta reportagem, a preferida pelo 

entao fundador e diretor do Museu Municipal Mobral de Santa Luzia, Jeova 

Batista. O que parece ser uma tentativa de fugir ao estigma de negro e de 

escravidao. 

Entretanto, vemos que atualmente esta hipotese ainda aparece em 

outras falas, sempre de pessoas de fora da comunidade como a do presidente 

da Irmandade do Rosario que afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O povo do Talhado e um povo que nao se une com 

ninguem, so com eles mesmos. Um povo que parece 

que e indlo. Sei la como e aquelepovo!?... "(PAULINO, 

79) 

De acordo com CAVALCANTI, Ze Bento era agricultor e carpinteiro, 

mudando-se da Pitombeira, municipio de Varzea, para o Talhado, onde a 

madeira era mais abundante. Chegando a serra, a mulher de Ze Bento 

encontrou bom barro e a possibilidade de desenvolver o fabrico da ceramica, 

arte transmitida de gera9ao em gera9ao pelas maes a suas filhas. 

Poucos sao os moradores do Talhado que se dispoem a falar sobre a 

origem do seu povo, afirmam que ja foram muito enganados por pessoas que os 

procuram com promessas que nao sao cumpridas e dizem que quern sabia 

contar a historia eram os mais velhos e que ja faleceram. Um dos entrevistados 

justifica esse fato da seguinte forma: 
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"Os mais velhos nao dao entrevista de jeito nenhum 

nem querem tirar foto, nada. Porque enganaram 

muito, prometeram muita coisa e nao fizeram nada, af 

muitos ate ficaram ignorantes, sai com ignordncia, por 

causa de gente ruim, promete que vai trazer isso e 

aquilo e desaparece e nunca mais volta nem traz nada, 

quando chega uma pessoa assim para falar, para 

conversar sobre a historia do Talhado a gente diz que 

nao sabe nada... " (DVALCI, 41) 

Outro completa acrescentando que: 

"Essas historias do Talhado quern contava era 

Severlno de Antonia... esse povo jd morreu, eu nao sei 

contar essas historias velhas nao, tambem jd esta 

escrito, jd pegaram essa historia todinha... jd saiu em 

jornal, em revista... " (SEBASTIAO BRAZ, 71) 

Os que se dispoem a comentar o assunto corroboram com a versao 

mais comum encontrada, ou seja, a que afirraa ser Ze Bento carpinteiro, 

oriundo da Pitombeira, o primeiro habitante do Talhado. Vejamos: 

"O primeiro morador do Talhado foi o meu bisavo, 

por parte de pal, Ze Bento Carneiro era pai da mae do 

meu pai, Josefa Carneiro. Ele era comedor de 

madeira, trabalhava com madeira o lugar dele era a 

Pitombeira, al deu a Pitombeira pelo o Saco, vendeu e 

foi embora, subiu a serra, foi morar e la arrumou sitio 

e deixou pra nos. O pai do meu pai nasceu e morava 

na Pitombeira... "(ELVIRA, 94) 

"Eu tenho uma orlentacao que esse nosso terreno do 

Talhado, nao era la nao. Isso era la na Pitombeira. La 

habitava o finado Ze Bento, morava la na Pitombeira, 

nesse tempo ele vlvla da caga do mato, de abelha, e 

trabalhava nesse servigo de madeira, al o finado Ze 

Bento foi, pegou essa terra dele la na Pitombeira e foi 

pro Talhado e la assentou esse povo e ficou matando 

moco, pred, trabalhando em madeira, essa outra parte 
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trabalhava em louca e nisso o povo td todinho. Essa 

parte do povo da Pitombeira e Talhado e uma familia 

so, tudo misturado, mas a nossa parte de terra do 

finado Ze Bento era aqui junto de Vdrzea pra cd, na 

Pitombeira ".(PAULINO DO TALHADO, 78) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E interessante ver a importancia especial que tern a terra para os 

moradores do Talhado, esta aparece como heranca fundamental que nao deve 

ser esquecida pelos membros do grupo, uma vez que este e um aspecto 

primordial que garantiu a sua sobrevivencia. 

A madeira, por sua vez, era a principal atividade do primeiro habitante 

do Talhado, o que leva a crer, por parte de muitas pessoas, que o nome da 

comunidade seja devido ao trabalho de talhar a madeira. Entretanto, o oficio do 

primeiro morador nao fez com que esta atividade se tornasse tradicional entre 

os moradores da comunidade, como e o caso da ceramica. 
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2.1.2 - A comunidade no espaco geografico (populacao) 

A Serra do Talhado esta a aproximadamente 700 metros de altitude e 

fica a 26 quilometros ao sul da sede do municipio de Santa Luzia9, tendo como 

acesso principal uma estrada de terra. Os sitios que formam a comimidade do 

Talhado sao os seguintes: Olho D'agua do Talhado, Riacho Grande (os mais 

populosos), Macambira, Queimada, Balan9o, Oiticiquinlia, Serrinha e Pedra 

Redonda10. 

Pedra do Sitio Olho D'agua do Talhado 

9 Ver mapa - 1 em anexo. 
1 1 1 Ver mapa - 2 em anexo. 



48 

Segundo CAVALCANTI (1975), a denominacao geral (Talhado) e 

utilizada por individuos estranhos ao grupo e por aqueles que o compoem, 

quando falando com pessoas de fora; internamente, entretanto, permanece a 

divisao nominal dos sitios. Localmente esta denomina9ao deve-se a existencia 

de um penhasco - grande pedra talhada - no alto do olho d'agua. Enquanto, 

etimologicamente, a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA talhado, significa "cortado, adequado, ajustado, 

coagulado; s. m. (bras.) precipicio, despenliadeiro; trecho de um rio, apertado 

entre margens barrancosas e talhadas a pique". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paisagem vista do alto da Serra do Talhado 

Os dados sobre a popula9ao do Talhado, segundo a disserta9ao de 

Cavalcanti mostram que em Julho de 1973, a popula9ao do Talhado era de 459 

habitantes assim distribuidos: 76 homens, 83 mulheres, 143 crian9as do sexo 

masculino e 156 do sexo feminino, enquanto que em 1981 o sitio contava com 
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cerca de 800 pessoas. Existem na comunidade 2 escolas: uma mais antiga e 

desativada que funcionava num predio construido em 1968 pelo Govemo do 

Estado e outra construida a cerca de 10 anos pela prefeitura, (atualmente a 

unica) funcionando com cerca de 70 alunos. Existe tambem um posto medico 

que praticamente nao flinciona e localiza-se ao lado da escola, vizinho a casa 

do sr. Sebastiao Braz uma das lideran9as da comunidade. Atualmente, ou seja, 

de acordo com o Censo Rural de 1996 realizado pelo IBGE, a popula9ao 

urbana do municipio de Santa Luzia e de 11.705 habitantes, enquanto a 

popula9ao rural e composta por 1.568. No Talhado, de acordo com um 

levantamento feito pela Secretaria de Saude do municipio em Agosto de 1998, 

existem 151 pessoas, sendo 77 do sexo masculino e 74 do sexo feminino, 

distribuidas em 40 familias e a popula9ao do Talhado residente na cidade esta 

estimada em mais de mil pessoas. 

Olho D'agua do Talhado 
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2.1.3 - Organizacao social e relacoes de parentesco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para abordar a organizacao social do Talhado buscou-se subsidios no 

estudo de Cavalcanti, onde pudemos detectar que esta era uma comunidade em 

situacao de semi-isolamento, com organizacao politica propria, onde 

predominavam os principios de parentesco e descendencia, e relacao de 

patronato. A organizacao do Talhado estava relacionada com as suas origens. 

A regra de residencia predominante era a uxorilocal, isto e, os homens ao se 

casarem deixam a casa dos pais e passam a morar com a familia de suas 

mulheres. Normalmente estes casamentos eram realizados entre primos, ou 

seja, entre pessoas pertencentes ao mesmo grupo, facilitando a coesao do grupo 

e a permanencia no seu territorio. A partir destes dados podemos perceber e/ou 

caracterizar no grupo um elemento da identidade etnica, tendo em vista, que o 

que faz com que os habitantes do grupo se considerem pertencendo ao 

Talhado, seja o grau de parentesco, a posse da terra e a confeccao da ceramica, 

e sobretudo a situacao de alteridade em relacao aos brancos e negros da cidade. 

Os habitantes da comunidade se consideram pertencentes a uma unica 

familia de modo que, quando se referem a outra comunidade, sempre tomam 

seu proprio grupo como "minha familia", "nossa familia". E interessante 

observar, que as relacoes, na comunidade, alem de girarem quase sempre em 

torno da familia se contrapondo aos demais grupos, politicamente estas 

relacoes estavam centradas na figura de um chefe que era proprietario de uma 

"bodega" e que, alem de desempenhar o papel de apaziguador de conflitos 

entre os membros do grupo, era tambem ele quern emprestava dinheiro em 

ocasioes como doencas, enterros, festas de casamentos e apadrinhava muitos 

filhos de pessoas da comunidade, enfim, uma pessoa considerada de 
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conhecimento, "que entendia dos negocios", urn amigo, sendo estes criterios 

validos e usados pela comunidade na escolha de suas liderancas. 

Vale assinalar que este chefe continua a ser uma pessoa importante 

para a comunidade, ele permanece como uma referenda para quern se dirige a 

serra buscando algum contato ou informacao, alem de ainda ser chamado de 

"lider do povo do Talhado" por muitos moradores da cidade e ser socio-

fundador da associacao, ele participa ativamente nas atividades desta 

associacao, que algumas vezes realiza reunioes em sua propria casa, alegando-

se a localizacao privilegiada em relacao a proximidade da escola e a distancia 

das outras casas. 

Ainda hoje encontramos na comunidade a pratica de casamentos entre 

primos e as explicacoes sao muitas a esse respeito, ou seja: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Casamento aqui e um milagre, quando acontece um, 

sempre se casa com familia. Acho que e por causa da 

discriminacdo, nem os rapazes de fora querem as 

mocas, nem as mocas daqui querem casar com os 

rapazes de fora, e muito dificil uma moga daqui casar 

com rapazdefora". (GILVANEIDE, 30) 

"Sempre se casa familia com familia, e dificil casar 

com um estranho, acho que e o sangue que se 

combina. Os de fora parece que nao querem. E sempre 

assim, tudofamilia". (BADE VENTURA, 43) 

Quando perguntados se existem casos de pessoas da comunidade 

casadas com pessoas de fora, eles afirmam que: 

"Sempre existe, tern uma, minha irmd, a mais nova, 

casada com um cara aqui da rua. A maioria da gente 

do Talhado casa com primo, prima, e mais os que 

ainda estao la no sitio ". (CEU, 28) 
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"Meu marido morava no Talhado, mas a mae dele, 

eles sao de Jodo Pessoa, o pai dele ainda e familia da 

gente, mas nao quer ser. Ele quer ser mais do que os 

outros". (CEU, 28) 

Notamos que alem da discriminacao apontada como fator que dificulta 

os casamentos com pessoas de fora, talvez por essas pessoas receiarem ser 

confundidas como pessoas do Talhado, casar entre familia parece ser mais 

comodo e comum entre os que se encontram na zona rural, enquanto que os 

que moram atualmente na cidade ja encontram mais facilidade neste aspecto. 

Em paralelo a esta situacao encontramos tambem entre os proprios 

membros da comunidade, pessoas que se recusam em determinadas ocasioes 

como quando estao diante de pessoas de fora, em serem consideradas do 

Talhado. E o caso dos filhos do conhecido chefe da comunidade, talvez por 

terem uma condicao financeira melhor do que o restante dos membros da 

comunidade e terem morado fora, dai sentirem na pele o peso da discriminacao, 

eles se negam a falar sobre sua origem talhadina embora mantenham os 

vinculos com os colegas do grupo e seus familiares, tratando-se assim, de um 

caso tipico de manipulacao de identidade. 

Vemos que, no Talhado, a posse da terra pelos membros da 

comunidade se da pelo sistema de heranca por partilha e se constitui um bem 

de necessidade simbolica para a sobrevivencia do grupo. Segundo Cavalcanti, a 

terra pertencente ao ancestral foi sendo pouco a pouco repartida atraves do 

processo de segmentacao. Tal reparticao foi efetuada de acordo com as nonnas 

do grupo; a oficializacao so ocorreu em 1928, com a realizacao do inventario, 

tendo os mesmos, portanto, a escritura de suas terras. Percebemos entao, que 

atualmente existe, por parte de alguns, uma preocupacao em manter a 

propriedade da terra no Talhado, embora outros tenham vendido a parentes, 
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neste caso a terra continua pertencendo a membros da mesma comunidade, 

assegurando que nao entrem pessoas estranhas ao grupo no territorio. 

Jogo de cartas entre pessoas da comunidade 

2.1.4 - O cotidiano e a organizacao da sobrevivencia 

A vida simples do povo do Talhado na zona rural e marcada pelas 

dificuldades de conseguir trabalho, agua, precariedades da escola e dos 

transportes. Uma luta pela sobrevivencia que atravessa a existencia desse povo 

que luta por uma vida melhor e tern seus sonhos barrados pela realidade de 

uma constante espera. Como eles mesmos expressam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E dificil trabalho, dificil demais. O que falta no 

Talhado e a dgua, a energia chegou, e dificil pegar 

agua porque e longe. Ld no sitio se eles tentassem 
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botar um motor... porque um motor na seca da para 

botar agua dentro da casa diretamente, o cara se 

esforga muito carregando agua". (NILTON, 18) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma mostra das dificuldades enfrentadas pelo povo do Talhado e que 

so em 06 de Abril do ano passado - 1997, foi inaugurada pelo governador Jose 

Maranhao a energia eletrica da comunidade atraves do Programa de 

Eletrificacao Rural, embora a energia nao tenha chegado a todas as casas 

existia a promessa da continuidade do programa em Janeiro de 1998, o que 

ainda nao aconteceu. Apenas tres residencias possuem televisores e o unico 

telefone publico existente fica localizado no Pinga, um dos sitios que fica 

vizinho a comunidade. 

"Quando adoece um, tern uns meninos ai que fretam 

um carro, aqui tinha uns oito carros ou mais, mas ai 

eles foram vendendo, vendendo, so resta aqui hoje 

mesmo, aqui em cima (na serra) dois 

carros".(DVALCI, 41) 

A situacao tambem se mostra dificil para os que sempre viveram 

melhor economicamente como diz o sr. Sebastiao Braz, ex-proprietario de uma 

"bodega" e lider da comunidade muito conhecido na regiao. A sua mercearia 

nao existe mais, entretanto, na casa da filha funciona um ponto de venda de 

cachaca que nao deixa de ser um local onde se reunem os homens da 

comunidade para beberem, como faziam no tempo da mercearia la existente. O 

sr. Sebastiao Braz nos mostra como vive atualmente: 

"Eu sou aposentado, eu e a mulher e vivo de criar, 

quando me aperto vendo uma vaca, um bode, um 

porco, assim vou vivendo. 0 Talhado toda vida teve 

essas dificuldades, mas agora esta pior do que outros 
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tempos, o pior e a falta d'agua". (SEBASTIAO BRAZ, 
71) 

Atualmente a maioria dos moradores do Talhado vive da aposentadoria 

dos mais velhos e de favores de parentes, politicos e amigos. Portanto, e no 

ambito da unidade familiar que se da o cotidiano dessa gente. Para os que estao 

na zona rural o dia a dia e marcado pela busca de agua, o trabalho no rocado e 

as conversas a noite, muitas vezes ao "pe do radio", ja que a televisao ainda e 

um bem de poucos moradores do lugar. 

Como base da estrutura economica local, vemos que tradicionalmente 

ao homem cabe a agricultura, as mulheres, a ceramica. Enquanto o milho, o 

feijao e o algodao, eram os produtos agricolas cultivados na comunidade. 

Atualmente, o milho quase nao se cultiva mais, o feijao destina-se ao consumo 

e o algodao e vendido fora. 

"O que a gente planta nao da para vender nao porque 

nos plantamos pouco, porque nos nao temos condiqdes 

de tratar, nem tern tambem o que plantar. Nos 

compramos pouco, mas da sempre para comer uns 

dias, tern muita terra mas nao tern com que trabalhar, 

botamos um rocadinho e ficamos esperando que Deus 

mande um inverno ". (RITA, 55) 

Como vemosta esperanca num inverno e primordial, a falta de sementes 

e de incentivos por parte do governo e fundamental para o desenvolvimento da 

agricultura, ficando a producao apenas para o consumo da familia. 

'A agricultura acabou-se, emprestimo no banco nao 

tern, ninguem pode fazer, sefizer nao paga porque nao 

tern com que. A agricultura caiu, e por isso que o povo 

esta indo embora para a rua". (SEBASTIAO BRAZ, 71) 

Quern fez emprestimo em banco teve dificuldades para pagar as dividas 

e vive basicamente da aposentadoria que ajuda a sobreviver no sitio sem ter 
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agua suficiente para plantar. As queixas sao inumeras mas apesar dessa 

situacao para alguns que ainda insistem em ficar na zona rural ir para a cidade 

so em ultimo caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O Talhado e melhor do que a cidade porque aqui o 

sitio e da gente ai a gente nao vive tao hem porque e 

pohre. Tern a falta d'agua, e muito dificil, mas a gente 

vai pegar assim mesmo e traz porque nos somos 

'carrego' mesmo... a gente merecia que Deus desse 

uma ajuda a nos, pelo menos enquanto muita gente 

aqui possuia carro, mas hoje so tern dois. Quando vai 

jd e com a familia. Ainda que a gente tenha o dinheiro 

nao tern carro para carregar a feira, ai a gente sofre 

mesmo. (RITA, 55) 

A referenda a dificuldade com transporte do Talhado para a cidade em 

caso de doenca e no transporte de mercadorias ou simplesmente no caso de se 

deslocar para o alto da serra, constitui uma preocupacao basica entre os 

moradores do grupo, pois com a saida de muitas familias para a cidade, entre 

elas algumas que eram proprietarias de automoveis, a dificuldade de 

locomocao aumentou. E continua: 

"Porque eu vou para Santa Luzia?! eu estou 

assumindo o sitio que minha sogra deixou para mim, 

entao a gente vai assumindo o sitio que possa que nao 

possa, porque deixar cair e pior, porque se a gente for 

embora para a ma era mais fdcil a agua, era mais 

fdcil um dia de servigo quando arrumasse. Entao aqui 

e desse jeito, se tiver come e se nao tiver nao come. 

Porque nao tenho um meio de nada, so tinha a louga, 

hojeparou; e muitopouca gente que faz". (RITA, 55) 
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Enquanto uns resistem as dificuldades no campo, outros perderam a 

esperanca de melhora ja que as acoes dos politicos junto a comunidade sao 

minimas. Muitos foram prejudicados com os emprestimos no banco devido aos 

juros altos e a falta de condicoes de assumir tais emprestimos, nao permite que 

os mesmos se transformem em beneficio para a comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ld nao tern jeito nao, so se fosse o negocio da 

agricultura; eu mesmo fiz muito negocio no banco com 

juro barato, ai e muita coisa, so faz negocio no banco 

para criar, quern tern muita terra. A pessoa que possui 

20, 30 hectares de terra pode criar?! Faz negocio no 

banco e nao pode pagar, pagar com que?! (MANOEL, 

59) 

Atualmente dois carros-pipa levam agua para a comunidade; o poco e 

um catavento existentes no Talhado que deveriam ajudar na falta d'agua, no 

momento estao desativados devido a defeitos no catavento. Tendo em vista ao 

agravamento recente da seca na regiao, as pessoas alistadas na frente de 

emergencia, receberam cestas basicas doadas pelo governo do Estado e 

trabalham no melhoramento da estrada recebendo R$ 80.00 mensais. 
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2.1.5 - A ceramica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das principals caracteristicas do povo talhadino e a atividade da 

ceramica praticada tradicionalmente pelas mulheres que ajudavam no 

orcamento familiar, quando a agricultura, que e a atividade de subsistencia do 

grupo, realizada em sua grande maioria pelos homens, nao dava para cobrir as 

despesas da familia. Constituia-se assim, numa forma de ajuda por parte das 

mulheres aos maridos. 

Louceira no trabalho da confeccao da ceramica 

O processo de sua confeccao se dava de segunda a sexta no Talhado, 

quando estes desciam a serra para a comercializacao das pecas de ceramica na 

feira do sabado em Santa Luzia. O meio de transporte das loucas utilizado 

pelos moradores do Talhado para a feira da cidade era o jumento, passando 

depois a ser usado o jipe ou camioneta. 
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Atualmente, no Talhado quase nao se faz mais ceramica para venda, 

quern ainda a produz, o faz para uso proprio. A ceramica pode se constituir na 

pratica de um saber partilhado entre as mulheres que teve e tern sua 

aprendizagem realizada pela observacao dos trabalhos junto a louceira, como 

afirma Cavalcanti: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desde crianga, as meninas observam o processo de 

confecgao, ajudando as suas maes em trabalhos de 

natureza mais simples, comopeneirar a areia".(p. 43) 

Na zona rural quase nenhuma mulher fabrica a ceramica, elas explicam 

que nao tem mais condicoes porque o ganho e pouco, como afirma esta: 

"Sei fazer, mas nao estou fazendo porque nao tem 

condigao mais nao, estou doente do espinhago de fazer 

louga e de limpar mato, entao eu queimo mato, 

coivara, fago tudo, agora a gente fica pensando: fazer 

um negocio sem resultado! porque quando era o fim do 

ano, nao arruma nada, ai volta a sofrer, nao compra 

roupa, nao compra nada, ai fica meio dificil pra nos 

aqui". (RITA, 55) 

A pequena quantidade de ceramica que ainda e produzida no Talhado 

muitas vezes e vendida la mesmo, como diz um informante: "nao tem 

condicoes de trazer para Santa Luzia, a vendagem e pouca" e aponta o 

aparecimento dos utensilios de aluminio como fator de queda no comercio do 

produto. 
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Sendo uma das poucas pessoas que ainda produz ceramica no sitio do 

Talhado, um homem, tem atualmente a ceramica como sua atividade excluvisa 

e nos conta as razoes que o levaram a se transformar em ceramista: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"- (risos) Trabalho que nao existia e a obrigagao. Foi 

o seguinte: Minha mulher estava gestante ai teve uma 

encomenda, foi na vez que ela ganhou o menino, ai nao 

tinha quern comprar... eu tentei fazer, levantei dois 

meio tortos pra la e pra cd - pote, ne? Outras coisas eu 

nao fazia nao, ai fiz os dois, ela me ensinando, me 

dando o jeito somente, porque ela nao podia, ai fui 

levantei, acabei os dois, no outro dia eu pisei o barro, 

molhei, continuei e levantei tres, eram vinte e cinco 

para eu fazer, eu sei que fiz quinze, ai fui na casa de 

minha sogra, ela fazia tambem, antigamente, ai tinha 

dez ai completei os vinte ai eu fui levar e ai comecei. 

Na queimacao so saiu vinte, ai eu fui levar e ai 

comecei. Ela faz tambem, mas agora parou porque 

esta adoentada vai fazer uns exames, vai se operar, 

temos setefilhos. Isso que eu fago todo mundo diz, isso 

e servigo para homem1... isso e negocio pra mulher, e 

tal, nao sei o que... Dizem que aqui no Rio Grande do 

Norte, tem uma fdbrica que la faz na forma (td vendo 

isso aqui nos dedos, e o barro com areia e terra que 

faz isso a gente faz na mao), dizem que pra la sdo so os 

homens quern faz, mas e na forma... E um trabalho 

comum, mas ai o povo acha que e um trabalho feio 

para um homem, eu so fago porque nao tem trabalho, 

se nao... eu nao fazia nao. Se tivesse um emprego para 

mim ja tinha saido fora, porque nao tem vendagem, 

antigamente tinha, quando eu comecei... essas pecas 

que eu disse a voce eu vendi num jipdo que trouxe, 

aquele de quatro portas, eu vendi dezoito e trouxe a 

carroga cheia de mercadoria e o bolso cheio de 

dinheiro, e hoje fago uma carrada para apurar 100 

reais e nao fago uma feira. Fago desde 1985, vai fazer 

treze anos que eu fago essa mercadoria, que eu 

aprendi a fazer por necessidade, que eu nao tinha 
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outro rumo para viver, ai eu digo, minha mulher nao 

vai passar necessidade, de resguardo, ai comendo com 

o que eu vendi e foi uma feira que passei mais de mes 

comendo. O resguardo ela passou bem, tranquila, e 

hoje nao esta dando, ela esta doente vai se operar de 

vesicula e eu tenho que me virar. Tenho dois filhos de 

maior, uma casada que esta no Ceard, os mais velhos 

estdo no Ceard e os outros estdo comigo em casa". 

(BA DE VENTURA, 43) 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA explicacao dada por este informante demonstra o quanto e estranho 

para as pessoas do Talhado, um homem trabalhando em tal atividade, pois ele 

so a exerce por falta de outro trabalho e devido a necessidade premente, caso 

contrario, estaria em outro servico. 

Como acontece com as rendeiras em outras comunidades do Nordeste, 

um homem so trabalha em atividades naturalizadas como femininas em caso 

excepcional, tendo que enfrentar o preconceito da maioria das pessoas. 
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2.1.6 - Formas de organizacao politica e economica - a cooperativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A acao politica do grupo do Talhado resumia-se a relacao clientelista 

com os politicos durante os periodos de eleicao. Essa acao politica sofre uma 

mudanca importante com a criacao da cooperativa. 

A distincao e confusao existenes entre as atividades politicas e 

profissionais dos candidatos sao percebidas e criticadas no depoimento abaixo, 

mostrando que alem dos problemas sociais e economicos enfrentados na 

cidade, o povo se ve na obriga9ao de trocar seu voto por favores, se deparando 

com a falta de responsabilidade politica dessas pessoas que se dizem 

representantes dos mais carentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aqui tem dois medicos que sao queridos, 

primeiramente o deputado Antonio Ivo, segundo, 

Ademir Morais, eles como medicos sao uns tons 

medicos. Como politicos nao valem nada, entendeu? 

Porque eles ddo colher de end demais aos outros, 

porque eles como politicos ou como medicos, eles 

chegassem e dissessem: Eu sou medico, eu nao fago 

questao de operar por dinheiro, agora eu como 

politico tambem se voce quiser votar em mim vote, que 

eu tambem nao vou da dinheiro a ninguem nao, mais 

ele chega e sao o seguinte: um que puxa o voto do 

outro, entendeu? ai foi a desgraga do Talhado, aqui 

tudinho so foi nessa, se ele tivesse dito: nao eu nao 

dou, o pessoal do Talhado tava todinho aqui entendeu? 

Estavam tudo aqui, mais ele como medico, politico, 

eles como medicos sao bons, agora como politicos nao 

valem nada, agora tanto faz um como o outro, eu nao 

voto mais em ninguem. Porque la em casa tem um 

bocado de voto, eu vou dizer: nao, meu filho, vote 

nao! Vote nao que eles nao merecem, os caras votam, 
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porque tudo que tem politica no meio so vai de agua a 

baixo, entendeu? " (MANOEL, 59) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebemos ainda que sao muitas as conseqiiencias causadas pelas 

atividades dos politicos que, na tentativa de se elegerem, se aproveitam da 

situacao de pobreza, sofrimento e falta de informacao para os enganarem, 

entretanto a situacao pode mudar, mesmo que seja atraves da revolta ou do 

desespero como vemos na fala de seu Manoel quando o mesmo aconselha o 

filho, para como ele, nao votar mais em ninguem. 

O presidente da associacao que funciona na zona rural, pelo fato de ser 

agente de saude e residir na cidade, tambem e cobrado pela representante do 

galpao que ve nele uma lideranca que pode fazer alguma coisa pelo povo do 

Talhado em geral, sem distincao entre os que se encontram no campo ou na 

cidade. Para ela o prefeito ja ajudou muito, dava colchao, feira etc., mas o 

presidente da associacao, no seu entender deve ajudar mais, pois ele trabalha 

na area da saude e vive em contato com os politicos. 

A cooperativa que foi organizada pelo povo do Talhado juntamente 

com tecnicos da Emater, constitui-se numa forma organizada de reivindicar 

melhorias para a populacao da comunidade. 

Registrada como cooperativa e denominada de Associacao do Nucleo 

de Integracao Rural do Talhado - ANIRT, esta foi fundada em 30 de Janeiro de 

1994, tendo estatuto proprio e toda a documentacao legal para o funcionamento 

de suas atividades.11 

O presidente da entidade reeleito este ano, e Pedro Severino de 

Andrade, 41 anos, viuvo, com 1° grau completo e Agente de Saude de Santa 

1 1 Ver Ata da fundacao e Estatuto em anexo. 
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Luzia e membro do grupo que agora reside na cidade. Segundo ele, muitas sao 

as conquistas ja realizadas atraves dessa cooperativa, um exemplo e a chegada 

da energia eletrica e projetos de irrigacao com a construcao de uma barragem.12 

Pedro nos fala sobre os objetivos e a fundacao da associacao e de sua 

escolha para ser o presidente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A gente tem que lutar pelo Talhado, por coisa 

melhor, agora so que a dificuldade e muito grande, os 

homens nao se interessam rapaz, a gente so se 

interessa e os politicos nao, o interesse da gente sem 

condigao financeira nao vai levar nada a /rente, ne? " 

Sobre a fundacao da associacao e numero de associados: 

"A associagao foi fundada em 30 de Janeiro de 94, ai 

de la pra cd tem sempre trabalhado, mas sempre a 

dificuldade e imensa, isto e, a gente nunca encontra 

uma facilidade pra nada, uma ajuda de nada. Tem uns 

30 associados, aqui sao 40 familias com 140 pessoas 

morando aqui ainda. A gente se reune, o pessoal 

sempre eles entendem a associagao, so que a gente tem 

dificuldade por parte do poder publico, acho que eles 

nao tem interesse de ajudar, ne?!" 

Sobre sua escolha para presidente da associacao e as atividades 

desenvolvidas pela mesma: 

"E porque jd trabalhava de agente comunitdrio aqui, 

ne! Ai eu convoquei uma reuniao, que e nessa 

associagao. Ela foi a fundada em 94, ai ela comegou a 

funcionar mesmo em 96. Entrou um presidente e ele 

nunca se interessou por nada, nunca registrou, porque 

tinha que registrar o estatuto, tinha um bocado de 

1 2 Ver em anexo a relacao das pessoas contempladas com a energia eletrica e mapa das residencias. 

confeccionado pelo presidente da cooperativa numa representacao livre da ordem de moradias no Talhado. 
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burocracia que a gente tem que fazer, ai, ficou parado 

durante 2 anos. Ai em 96 a gente comecou a funcionar, 

ai foi quando arrumaram essa energia pra cd, e tem a 

promessa de adquirir mais energia. Tinha um projeto 

de uma barragem muito grande aqui no Talhado. Se 

acontece dela ser feita, depots dela enchendo, 5 anos 

de seca garantido ela nao seca. Tudo isso a gente td 

tentando arrumar por meio da associagao e agora os 

moradores sempre participam tem muitas pessoas nas 

reunioes e participam na mensalidade paga todo mes 1 

real. Sempre a gente aqui quando tem uma festinha, 

dia das mdes, dia das criangas, natal, todo mes a gente 

td tendo missa, antes nao tinha, agora a gente 

organiza aqui, todo mes td tendo missa, as festinhas e 

um form, que o pessoal gosta de brincar e estamos 

tocando a vida pra vida, se Deus quiser a gente chega 

la, ne!? " (PEDRO, 41) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sebastiao Braz que sempre foi considerado uma lideranca local e 

tambem fundador da associacao, que as vezes realiza reunioes em sua casa. 

Sobre a sua participacao na associacao ele afirma que: 

"Essa associagao e la em casa, a bem dessa 

associagao que nos criamos, veio esse projeto 

Cooperar13 e nos temos a energia... " (SEBASTIAO 

BRAZ, 71) 

Alem desses citados, muitos outros membros da comunidade que 

moram no sitio, depositam suas esperancas na organizacao dessa associacao, 

principalmente pela promessa da realizacao da segunda etapa de expansao da 

energia eletrica que beneficiou primeiramente apenas alguns moradores. 

1 3 O projeto Cooperar. segundo cartilha da organizacao do projeto, e uma acao do Governo da Paraiba. 

dentro do Programa de Combate a Pobreza Rural, desenvolvida com recursos do Banco Mundial e 

contrapartida do Tesouro Estadual. com o objetivo de dar todo apoio aos projetos comunitarios. localizados 

nas areas rurais do Estado. 
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QUADRO E X P L I C A T I V O DE REIVINDICACOES 

E CONQUISTAS DA ASSOCIACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 Construcao de uma barragem - nao atendida (projeto elaborado) 

02 Eletrificacao - atendida em parte. 

03 Telefone publico - nao atendida. 

04 Motor-bomba - nao atendida (falta energia 

eletrica no local). 

05 Sementes - atendida, mas foram perdidas 

com a estiagem. 

06 Missas - atendida. 

07 Carro-pipa - atendida. 

08 Recupera9ao da escola do Estado - nao atendida. 

09 Maquina de escrever - nao atendida. 

Apesar de ainda serem poucas as conquistas da associa9ao, ao nosso 

ver, esta tem o papel de fortalecer o grupo perante a cidade e as institui96es 

publicas e, dessa forma, ajudar a reafirmar a sua identidade. 
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2.1.7 - O lazer: as festas, jogos e brincadeiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um lugar sofrido ", o Talhado tambem e lembrado como 

um lugar de festas, alegria e "tempo bom ". As festas no meio rural ainda sao 

lembradas como as melhores e nao e dificil eles preferirem realiza-las no sitio, 

mesmo os que se encontram morando na cidade. 

"Quando eu morava no Talhado e era nova, a gente 

dangava muito. Eu tenho um tio que e Cigo Bento, era 

31 nodes do mes de maio que a gente dangava, mas 

ninguem nunca viu esse desespero que tem hoje, um 

escdndalo muito grande de hoje... A gente nao 

chamava nome feio na vista da mde. A gente tinha 

respeito... Tinha festa direto, a minha vo, ela rezava o 

mes de maio e a gente dangava 31 nodes, nunca houve 

uma briga. Rezava a novena e depots saia da casa da 

minha vo e ia para a casa do meu tio que era quern 

tocava". (RITAPRETA, 67) 

As brincadeiras se resumem, atualmente basicamente nos encontros por 

ocasioes de festas de casamentos e aniversarios, quando todos se reunem, 

incluindo os da cidade e da zona rural, festas que geralmente acontecem na 

serra. Dando a impressao de que esta e uma estrategia de resistencia e 

consolidacao da solidariedade dos lacos na comunidade. 

A danca de um modo geral, se constitui em um forte elemento de 

expressao da cultura negra. O pessoal do Talhado pode ser considerado como 

um povo festeiro, embora a danca preferida por eles nao seja de origem 

africana, mas sertaneja, ja que trata-se de forro que e bastante comum 
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encontrannos festas ao som da sanfona, triangulo e zabumba bem ao gosto do 

nordestino em qualquer ocasiao que mere9a uma comemora9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O tradicional forro na serra com os sanfoneiros do Talhado 

O jogo de futebol no sitio, as tradicionais "peladas", e outro aspecto do 

lazer do povo do Talhado bastante lembrado. Sempre aos domingos eles se 

reuniam para jogar, entretanto hoje, ja quase nao tem mais a pratica desse 

esporte devido ao grande numero de pessoas que estao deixando a comunidade, 

ficando portanto apenas lembran9a. Lembran9a valida tambem para a ca9a e a 

pesca, atividades cada vez mais raras entre eles. 

Apesar de participarem das festas promovidas pela prefeitura de Santa 

Luzia, os moradores do Talhado que moram na cidade tambem se divertem 

indo ao proprio sitio do Talhado, quando muitos preferem realizar suas 
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comemoracoes na zona rural, em suas antigas residencias que encontram-se 

fechadas. 

Concentracao de pessoas da comunidade por ocasiao de uma festa 

Por ocasiao de uma festa de aniversario realizada no sitio, na qual 

estivemos presentes, vimos que a animacao do povo talhadino continua 

fazendo parte das festas, cujo ritmo e marcado pela sanfona. Um dos 

informantes nos faz uma apresentacao dos convidados com bastante emocao e 

prazer (quase todos da comunidade e principalmente muitos que estao 

morando na cidade), pois a festa e uma ocasiao de reunir amigos e reforcar a 

solidariedade entre os membros da comunidade, assim como de renovar as 

esperancas por um fiituro melhor, ate mesmo de ventilar uma possivel volta 

dos companheiros que estao fora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tem muita gente aqui que mora tudo na cidade, mas 

gosta daqui. Porque estao fazendo essa brincadeira 

aqui? porque gostam do lugar. Mas eu acho que vao 



71 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

voltar a morar aqui de novo. Quando se faz uma 

brincadeira dessa, junta o pessoal todo. Sao muitos os 

convidados. Eu estou como minha esposa aqui 

conhecida por Raimunda (tem ate aquele tipo de 

musica que eu nao vou explicar), ne!? Ai tem Boim 

grande meu amigo, tem "Padaria" que e meu 

compadre, alem de ser compadre, e meu filho. Tem o 

Francisco, tem o Valdemar, tem o Valci, que e puxador 

de fole, tem o Titico sanfoneiro, tem Babd que e 

conhecido por Bd, tem o Indcio Josca. E um prazer 

mostrar esse pessoal e essa brincadeira; acho que vai 

ate, nao sei nao, vai a vontade deles ai, ate onde eles 

quiserem".(MANOEL, 59) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma caracteristica do povo do Talhado, pode-se dizer ate que se 

constitui numa tradicao, e tocar sanfona. Muitos dos homens do local 

aprenderam com os pais que continuam a passar a arte para os seus filhos. 

Entre eles se destaca o Titico, sendo vencedor de festivals e conhecido no 

Estado como "sanfoneiro de primeira", o mesmo e uma referenda quando se 

trata do assunto. Agora, morando na cidade, ele nos conta como aprendeu a 

tocar, como e a sua vida e a relacao com o Talhado: 

"A gente nasceu la, meu pai era sanfoneiro tambem. 

Eu vendo ele tocar achei bonito. Esse negocio e bonito, 

eu vou ve como e que el Comecei por ali, fazer um 

barulhosinho e tal ate que fui aperfeicoando a arte e 

hoje ainda estou exercendo esse cargo de sanfoneiro. 

Tem muitas pessoas la no Talhado, inclusive as 

pessoas la, sao muito ativas, apesar que sao de uma 

terra de ser dificil as coisas. As coisas la sao dificeis 

mas o pessoal e inteligente. Eu acho que a coisa vem 

da veia, porque la todo mundo e familia e vem 

passando".(TITICO, 47) 

E continua: 
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"Faz 12 anos que mow aqui na cidade. Tenho 3 fdhas 

ai entao o instrumento e muito pesado para elas, entao 

eu nao deixo pegarem na sanfona, elas tem vontade 

mas eu nao deixo, se fosse um fdho homem era mais 

fdcil ".(TITICO, 47) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E interessante observar sua queixa em relacao em nao ter um filho-

homem para continuar a sua arte de sanfoneiro, pois no seu entender ele nao 

deve permitir que as filhas aprendam a tocar, e ainda mesmo que a explicacao 

para tal fato seja outra, nota-se que o motivo seja simplesmente o preconceito 

sexual, pelo fato de nunca se ver pelas redondezas mulheres tocando sanfona 

nas festas e ate mesmo a empregando como meio de ajuda no orcamento 

familiar como os homens o fazem. 

O sanfoneiro ao lembrar os forros na casa de seu pai Isaias e de 

Sebastiao Braz como "os mais falados" ou melhores do Talhado, afirma 

tambem que no Talhado existem outros sanfoneiros, mas que ele e o unico que 

vive so de tocar, tendo um grupo de forro que toca em festas quando 

convidado, sendo a epoca da festa de Sao Joao o foco das apresentacoes e 

portanto, a epoca de se ganhar "um dinheirinho" a mais. 
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2.2 - Ambiente urbano 

2.2.1 - Migracoes 

Nos ultimos 20 anos a populacao do Talhado tem buscado atraves da 

migracao para a cidade, uma melhor condicao de vida, tendo em vista a seca 

que assola a regiao e as dificuldades comuns ao meio rural. Neste sentido, 

vemos que a medida que os contatos aumentaram entre os negros do Talhado e 

os brancos da cidade os problemas etnicos e raciais tendem a aumentar. A 

migracao permitiu os contatos e esses tendem a ser problematicos 

principalmente pela relacao com o "outro" e o reconhecimento das fronteiras 

entre uns e outros. 

A migracao, constitui um fenomeno que nos interessa enquanto um dos 

fatores de mudanca e re-organizacao da comunidade, sendo tratada por 

Cavalcanti em seu estudo, como uma migracao temporaria que continua 

existindo. Na epoca de sua pesquisa aconteciam as migracoes para outros 

Estados do pais, principalmente Rio de Janeiro, quando os homens deixavam 

suas mulheres com os filhos tomando conta da terra, e partiam em busca de 

trabalho, para em seguida voltarem. Todavia, o movimento migratorio 

observado nos dias atuais em direcao a cidade de Santa Luzia, se da nao 

apenas com a saida dos homens, mas toda a familia que fixa residencia na 

periferia da cidade. 
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Os membros do Talhado que hoje residem na cidade atribuem a sua 

"descida" as freqiientes secas que assolam a regiao, estando atualmente suas 

atividades suspensas no Talhado. Tao logo as coisas melhorem por la, 

retornam e retomam o trabalho de lavoura, ja que a terra continua lhes 

pertencendo. 

Muitos dos membros do grupo que permaneceram no Talhado, nao 

desejam migrar para a cidade, tentando a todo custo manter-se na terra em que 

sempre viveram. Parece-nos que esse movimento migratorio pode ser um fator 

importante na construcao de novas experiencias e vivencias pelo grupo dada a 

oportunidade de maiores contatos com outras culturas e acesso a novidades 

vindas de fora, constituindo-se assim, numa troca de experiencias e 

intercambio entre saberes diferentes, o que deve levar a construcao de novas 

taticas e estrategias para o grupo. 

E constante o fluxo de pessoas do Talhado em direcao a outros lugares 

como ja foi colocado antes. Para alguns ja e comum mudar-se de um lugar para 

outro em busca de vida melhor, embora as lembrancas sejam muitas e o 

Talhado por ser o lugar de origem, apareca como o preferido, mesmo sabendo 

das impossibilidades de uma volta nesse momento, dadas as dificuldades que 

encontram para sobreviver naquele espaco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Faz 8 anos que mow na cidade. Faz 25 anos que vivo 

de Santa Luzia para o Rio, mas eu nunca esquego o 

Rio de Janeiro, nunca esquego do Talhado entendeu? 

Porque eu sou mais o Rio de Janeiro e o Talhado que 

Santa Luzia que e bom mas nao tem trabalho para 

gente viver". (TIAO, 43) 
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D. Rita nos mostra os aspectos positivos e negativos de morar na 

cidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Porque aqui sempre trabalha, sempre pega um 

dinheihnho, as coisas sao mais facets, la a gente fazia 

louca e era preciso fretar um carro pra trazer pra cd, 

ou trazia nos jumentinhos cansados, e aqui e mais fdcil 

as coisas do que la. Se eu pudesse, eu voltava pra la, 

nao perdi a esperanca de voltar pra minha casa nao, 

ajeitar a minha casa todinha, que ela td muito 

destiorada, mas eu tenho muita vontade de voltar, nao 

esquego da minha casa nunca, la e muito sossego, nao 

gosto muito daqui nao, eu vivo mais nao gosto muito 

daqui nao, vivo aqui mas nao gosto muito nao ". 

Sobre os aspectos negativos: 

"Porque aqui e uma zoada de carro, meus filhos 

pegam a andar pela rua ai eu fico sem dormir, fico 

sem sossego, as vezes sento na calgada pra esperar 

que eles cheguem pra dormir e la nao, e um sossego ". 

(RITA PRETA, 67) 

Ha quern nao veja vantagem na ida do povo do Talhado para a cidade. 

O presidente da associacao apesar de morar na cidade assim fala: 

"Eu acho uma coisa meia a-toa, uma besteira muito 

grande deles; na cidade la nao oferece coisa boa pra 

ninguem; nao oferece vantagem pra ninguem, e, eles 

saem daqui por falta ddgua porque nessa epoca 

agora, aqui fica muito seco ddgua, ai entao por causa 

do agude, ai eles vdo pra la, quando e no inverno eles 

retornam de Id pra cd. Agora tudo isso, a culpa nao e 

dos moradores do Talhado, e culpa ja dos poderes 

publicos, que nunca se interessaram de fazer agude 

que fizesse com que permanecessem aqui no local. Se 

aqui fosse um agude, que nessa epoca agora fizessem 
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um plantio, outro plant io fora do algodao, do milho, do 

feijao da epoca. Quer dizer podia td todos aqui, por 

falta disso, falta de interesse tambem e que faz eles 

irem embora do sitio pra cidade ". (PEDRO, 41) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vantagens para uns desvantagens para outros, o certo e que a maioria 

das pessoas do Talhado pretendem deixar a sua terra com direcao a cidade e os 

motivos sao basicamente a falta de condicoes de sobreviver num lugar seco de 

dificil acesso, sem meios de transportes e sem perspectivas de melhores 

condicoes de vida. Voltar para o Talhado para quern ja esta acostumado a 

cidade e uma possibilidade remota que pode estar nos sonhos de muitos, mas 

nao faz parte dos seus projetos imediatos, tendo em vista a realidade sempre se 

colocar contraria a realizacao desse desejo. 

"So volto se melhorar, porque la nao tem condigoes, 

eu mesmo gosto muito de la, e minha terra, onde nasci 

e me criei". (CEU, 28) 

"Rapaz, eu nao tenho vontade de morar no Talhado 

porque no sitio agora, acho que td derrubado. Eu 

trabalho mais em S. Paulo do que em Santa Luzia 

mesmo. Eu trabalhei la em S. Paulo e to pensando em 

voltar de novo. Essa Paraiba e meia dificil. Estudei so 

um pouco, so ate a 3a. Quern tem amor pelo sitio, 

sempre o lugar e aqui, mas o cara quando se cria 

assim pelo meio do mundo... tem muita gente que nao 

sai daqui pra ir pra rua nao, porque acha que aqui 

nao tem meio de vida ".(JOEL, 22) 

Cavalcanti analisando o exodo do grupo nos primeiros anos da decada 

de 70, diz: 

"A continuidade do grupo so tem tornado 

possivel, pelo tipo de organizagdo que o mesmo 

possui. As mulheres asseguram a continuidade do 

grupo, impedem a migragao dos homens. 

Entretanto, nao podemos precisar ate quando, a 
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manutengao da organizagao atual poderd ser 

mantida, em face das mudangas que comegaram 

a ser introduzidas, afetando a sua visao do 

mundo. (CAVALCANTI, 1975 : 30) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante notar que a preocupacao apresentada pela autora com 

uma possivel abertura das relacoes dos habitantes do Talhado se concretizou, 

dadas as modificacoes ja introduzidas entre estes no periodo final de sua 

pesquisa, resultando em transformacoes nos comportamentos dos componentes 

do grupo principalmente a partir de sua migracao para a cidade. 

A possibilidade de contato com eletrodomesticos como a televisao e 

com toda a abrangencia de informacoes que esta pode proporcionar, 

certamente tem mudado o modo de pensar e de ver o mundo pelos talhadinos, 

todavia ainda ha os que resistem, mas o que se nota e que o povo do Talhado 

esta cada vez mais vulneravel a engrossar a periferia de Santa Luzia, num 

processo de favelizacao quase inevitavel. 

Em Santa Luzia como em qualquer cidade, os costumes e os valores se 

diferenciam, os espacos para analfabetos e pessoas sem profissao definida sao 

cada vez menores, entretanto, os projetos desenvolvidos pela Prefeitura local e 

as caracteristicas da vida na cidade, tem atraido este pessoal, fazendo com que 

a maioria destes se sintam bem e ate tenham encontrado mais facilidade para 

viver, como nos afirma D. Rita Preta, uma das lideres do grupo: 

"No Talhado o sofrimento era maior, tinha que 

pegar lenha na cabega, agua na cabega, era tudo 

mais dificil". 
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Por outro lado, ela nos informa que o seu marido eventualmente 

trabalha no sitio do Talhado, apesar de residirem na cidade e que a terra 

continua pertencendo a familia. 

E interessante registrar que a vinda da maioria da populacao do Talhado 

para a cidade aconteceu, entre outras coisas devido ao assistencialismo e 

promessas de politicos da regiao que distribuiam feiras com essas pessoas, que 

toda semana vinham para cidade em busca desse beneficio. Nessas idas e 

vindas resolveram ficar acreditando que assim seria melhor. Muitos deles que 

nao concordavam com a saida dessas pessoas afirmam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quern acabou com o Talhado foram os proprios 

politicos da cidade fazendo uma casinha de taipa na 

cidade, ai eles nao queriam mais trabalhar, eles 

vinham em casa, chegavam em casa na rua os politicos 

dava as compras, ele vinha trazer em casa e voltava de 

novo pro politico da outra feira a eles, quern acabou 

com o Talhado foram os proprios politicos, se os 

politicos nao tivessem feito isso tava todo mundo na 

comunidade do Talhado, trabalhando, todo mundo nas 

suas casas. Desde 1972. De 72 pra cd, foi que 

comecou a safadeza, que ninguem quis mais trabalhar; 

agora foram os proprios politicos que fizeram a 

propria safadeza aqui no Talhado e hoje nao querem 

da, nao querem da ". (MANOEL, 59) 

Devido as precarias condicoes de moradia, saude, trabalho e educacao, 

existe uma expectativa grande por parte do povo do Talhado em serem 

ajudados pelos representantes do poder publico, mesmo que as frustracoes 

sejam frequentes, se constituindo num ciclo vicioso que tem seu auge no 

periodo de eleicoes quando a comunidade e visitada em busca de votos. 
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"A rua inchou, e que la na rua nao cabe ninguem, a 

rua e pequena, trabalho pra ninguem nao tem, e a vida 

e precdria mesmo, ninguem sabe como estdo vivendo, 

onde os outros estao vivendo no sitio estdo vivendo 

tudo bem. Nao tem nada de vantagem, mas tem, estao 

comendo todo dia, aqui um tem uma cabra, outro tem 

garrote, uma bicicleta e uma coisa assim, e vai 

tocando pra frente ". (MANOEL, 59) 

E comum entre as pessoas que ainda pennanecem morando no Talhado 

um ponto de vista confuso no que se refere as vantagens e desvantagens de 

deixar o Talhado e ir morar na cidade. Para quern dispoe de melhores 

condicoes economicas nao existe entusiasmo em deixar o sitio. No caso do 

informante acima, a sua sobrevivencia e facilitada pela criacao de alguns 

animais, o que na cidade talvez isso nao seja possivel, no seu entender quern 

vive na cidade apenas consegue sobreviver. Portanto, a situacao tanto para 

quern continua no Talhado como para quern esta na cidade, se equivale. Em 

nenhum desses locais se vive bem, ir para a cidade significa tentar uma melhor 

condicao de vida. 
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2.2.2 - Organizacao da comunidade no espaco urbano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A saida de muitos habitantes do Talhado para Santa Luzia e sua 

fixacao naquela cidade nao aconteceu de maneira uniforme. Os espacos por 

eles ocupados sao diferenciados. 

E na periferia da cidade de Santa Luzia que os talhadinos vindos do 

meio rural buscam fixar residencia, demonstrando que o fato deles terem 

migrado para a cidade pode nao destruir os lacos de cooperacao e solidariedade 

em eles. 

No final da rua Arlindo Bento, bairro de Sao Jose, esta localizado o 

Galpao e uma parte da populacao do Talhado, enquanto que no outro lado da 

cidade, mais precisamente no Monte Sao Sebastiao, encontram-se os outros 

membros da comunidade que optaram por outras atividades que nao estao 

ligadas a fabricacao da ceramica. 

No bairro de Sao Jose encontra-se a parcela que conta com o apoio do 

Governo do Estado e da Prefeitura da cidade, no que diz respeito a producao 

da ceramica, confeccionada em sua grande maioria pelas mulheres do grupo. 

Estes orgaos publicos construiram um galpao denominado "Galpao Artesanal 

de Santa Luzia", no qual as louceiras fabricam suas pecas, antes 

confeccionadas na propria casa. Com a existencia deste galpao, as louceiras 

passaram a vender sua producao no proprio lugar de fabricacao sem precisar se 

dirigir a feira; enquanto os compradores residem no proprio municipio ou em 

outras localidades circunvizinhas os quais adquirem parte da producao em 
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grosso, para comercializarem em feiras ou em seus estabelecimentos 

comerciais. 

O segundo grupo que tambem mora na cidade, mais precisamente no 

Monte, se encontra, em sua maioria, em atividades diferenciadas das atividades 

tradicionais do grupo, ou seja, sao funcionarios da prefeitura, trabalhando 

como garis; outros sao empregados domesticos em residencias de moradores 

da cidade, alem de um grande numero de desempregados. 

O Monte Sao Sebastiao e um morro localizado na cidade de Santa 

Luzia. No alto desse morro existe uma capela e um cruzeiro com uma cruz e 

uma bela vista da cidade. Para la, todos os anos no dia 20 de Janeiro segue a 

procissao que percorre boa parte da cidade saindo da igreja matriz, em 

comemoracao ao dia do santo que da nome ao morro. Ao redor da capela estao 

localizadas pequenas casas que tern aumentado consideravelmente com a 

chegada da populacao vinda do Talhado. 

O Monte e uma parte da cidade considerada perigosa pelos moradores 

de Santa Luzia. O pessoal que ali reside e marginalizado, e os que sao do 

Talhado sao duplamente marginalizados, por serem considerados beberroes, 

vagabundos, etc., talvez devido ao grande numero de desempregados. La as 

pessoas sao arredias, falam pouco, menos ainda dos que tambem sao do 

Talhado mas moram do outro lado da cidade ou sitio. 

A populacao do Talhado residente atualmente na cidade, com algumas 

excecoes, constroem suas casas de maneira bastante parecida com as casas 

construidas na zona rural. Sao pequenas casas de taipa (barro batido), telhas, 

quintal e sem conforto, geralmente ficam proximas umas das outras formando 

um nucleo homogeneo. 
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Um dos motivos pela opcao de morar na periferia da cidade e o fato do 

preco das moradias ser mais barato. De um modo geral, a populacao do 

Talhado residente na cidade, ainda conserva a terra no sitio, embora muitos 

nao plantem nada e as casas no meio rural estejam abandonadas. 

No Monte, tambem encontramos mulheres que ainda fabricam a 

ceramica em casa e vendem na feira de Santa Luzia, sem nenhum compromisso 

com o galpao administrado por D. Rita. Elas alegam que nao compensa 

produzir no galpao porque tern que pagar energia e agua, enquanto que 

trabalhando em casa o lucro e todo seu. 

As relacoes de parentesco do povo do Talhado no meio urbano tendem 

a ser ampliadas na medida em que o contato com a populacao da cidade for 

aumentando e os casamentos forem se realizando na mesma proporcao. 

Naturalmente, que esse e um processo lento e a organizacao social, ate entao, 

tern mudado pouco da existente no meio rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 - O cotidiano e a organizacao da sobrevivencia 

Para os residentes na zona urbana, a vida na periferia da cidade e o 

lugar de convivencia comum, que nao diverge muito da vida na zona rural. As 

conversas giram principalmente em torno do galpao, onde se trabalha a 

ceramica, e as mulheres e criancas sempre juntas recebem os maridos que volta 

e meia se dirigem ao local para conversas rapidas que geralmente sao sobre as 

estrategias de sobrevivencia do grupo. 

Embora as praticas do povo talhadino na cidade tenham sido, na 

verdade, copias de velhos habitos das populacoes carentes de nossas cidades, 
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por se tratar de um local mais amplo onde a convivencia com outras pessoas de 

fora da comunidade permite um reaprendizado das formas de luta pela 

sobrevivencia, a vida simples dessa populacao e marcada pela sensacao de 

protecao e fortalecimento, que se manifesta atraves da crenca em maiores 

facilidades de sobreviver naquele meio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tern dia que tern e tern dia que nao tern um remedio. 

Tern uma filha minha que mora em Sao Paulo, ela 

manda, vem um politico tambem me dd e e assim, e 

assim vai levando e la na serra nao tern a quern 

pedir". (ESTEVAO, 60) 

O assistencialismo de alguns politicos isolados e instituicoes sociais ou 

mesmo a boa vontade de algumas pessoas da cidade que buscam ajudar aos 

mais necessitados, e o fator que marca a luta diaria pela sobrevivencia na 

cidade, que tambem mostra-se dificil e cujas estrategias sao diferentes, pois la a 

aproximacao e a convivencia direta com "os outros" facilitam e agilizam essa 

troca de favores, tendo em vista que eles de alguma forma dao um retorno, seja 

na hora de votar no candidato que mais contribuiu com doacoes ou nos simples 

favores em casas de familias vizinhas. 

Entretanto, a multiplicidade de acontecimentos da vida na cidade, os 

comentarios e/ou fofocas parecem abrir mais o "horizonte" das pessoas na zona 

urbana. A vida na periferia mesmo que pacata, tende a enriquecer o cotidiano 

delas, tendo em vista a convivencia com as outras pessoas com historias de 

vida diferentes das suas, dando a nitida sensacao de que estao em maior 

sintonia com o mundo. 
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2.2.4 - A ceramica/o galpao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fabrico da ceramica constitui uma atividade tradicional na 

comunidade que sofreu transformacoes devido a sua transferencia parcial para 

a cidade. 

E num galpao construido na periferia de Santa Luzia que a producao e 

comercializada tanto para a propria cidade de Santa Luzia como para as 

cidades vizinhas. 

O projeto de construcao desse galpao ja existia a muito tempo, e foi 

segundo as louceiras, feito pelo deputado Antonio Ivo que se concretizou em 

18 de Maio de 1994, com uma inauguracao festiva a base de forro e cachaca, e 

contou com a presenca de dois vereadores Marcos Morais e Armando Morais. 

O Galpao e composto por dois saloes, com 10 metros de comprimento e 6m de 

largura cada um. Um desses saloes serve para o trabalho das ceramistas e o 

outro para armazenar a producao. 

O Sindicato Rural de Santa Luzia tern se mostrado contrario ao 

funcionamento desse galpao na cidade, acreditando que sua construcao teria 

sido melhor no meio rural onde traria mais beneficios para aquelas pessoas por 

ser o seu local de origem. 

Sobre o trabalho no Galpao dizem que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aqui recede quern trabalha mais... mas nao compensa 

muito nao porque a gente compra o barro, compra a 

lenha, paga para ir pegar o barro, paga para ir pegar 

a lenha e paga dgua e luz. A dgua e a luz vem muito 

caras, quando a gente vem tirar o dinheiro de dgua, 
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luz, barro e a lenha, a gente fica quase sem nada, a 

gente faz porque nao tern outro servigo pra gente 

trabalhar e a gente nao se acostuma em trabalhar na 

casa de ninguem, que aqui a gente trabalha a vontade, 

nao tern aborrecimento de ninguem, trabalha na hora 

que quer e na casa dos outros td obrigado a trabalhar 

ou boa ou doente ". (CEU, 28) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As ceramistas ligadas ao Galpao nao param a producao. Mesmo 

dizendo que as vendas nao estao boas, elas continuam trabalhando e 

armazenando tudo a espera de um comprador que mais cedo ou mais tarde 

aparece. 

O pagamento das louceiras no galpao e por producao. Elas marcam as 

pecas que produzem com sinais de identificacao para saber que produziu. Nao 

existe um controle organizado por parte da administracao do galpao, esta e 

uma relacao que se da muito mais pela amizade, ou seja, de maneira informal. 

Geralmente quando vao receber o dinheiro de uma vendagem, ja estao devendo 

por terem feito emprestimos antecipadamente. 

E interessante ver que o trabalho no galpao apesar de ser um trabalho 

constante e cansativo, ja que elas trabalham sentadas no chao sem o menor 

conforto, torna-se mais atrativo do que trabalhar como domesticas em casa dos 

outros, assim no galpao a liberdade e garantida e pode-se administrar o horario 

de acordo com as condicoes de cada uma. 

A adminstradora do Galpao afirma que so veio para a cidade por causa 

da insistencia dos filhos que garantiram que ela ia continuar a trabalhar com a 

ceramica ate que a prefeitura construiu este galpao e ela passou a tomar conta. 



86 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A adminstragao Id e minha, faz uns 3 ou 4 anos que 

trabalho la. Quando eu vim, eu disse que so vinha se 

eu tivesse um barro para trabalhar, se nao fosse para 

eu trabalhar tambem nao vinha, ai ate que eu cheguei 

e os meninos construiram uma casinha, fui fazer louga 

nessa casinha, era muito apertado para muita gente 

trabalhar, ai apareceu um povo e construiu um galpao 

para eu trabalhar". (RITA PRETA, 67) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. Rita Preta afirma tambem que nao sabe quern era "esse povo" que 

construiu o galpao se eram politicos ou nao, entretanto percebemos um certo 

receio da informante em falar no assunto, talvez em nao se comprometer 

politicamente. Perguntada se eram politicos, ela acrescenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  

"Deixa ve se eu lembro do nome... Dr. Aderaldo. E 

daqui mesmo. Sei que foi ele e um bocado de gente que 

construiu esse galpao e me deram para eu trabalhar, 

nao deram para mim. Assim, eu estou Id assumindo 

para eu trabalhar, ai eu pago dgua e luz... " 

D. Rita Preta, alem da lideranca que tern no galpao, desempenha um 

papel importante junto a comunidade talhadina que vive na cidade, e ela quern 

intermedeia os contatos com pessoas de fora e procura ajudar a todos, organiza 

os horarios de trabalho, as despesas e todos os contatos para comercializacao 

da ceramica. Sobre este assunto ela diz que: 

"Tern semana que sao 10, 5, 6 as pessoas que 

trabalham no galpao. Antigamente eu comprava a 

louga a elas, mas a gente vende tdo barato que eu nao 
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estou mais comprando, elas estao fazendo a louga e 

estao botando no meu contrato, ai eu vou e fago uma 

feirinha pra elas. Tern delas que trabalha, e nao podem 

fazer a feirinha delas, ai eu dou de comer a elas. A 

Ceu, a Maria de Ze Mudo, a Zeze, voce conhece elas! 

Eu dou de comer a essas tres pessoas. Quando Ceu 

pega num dinheirinho ela faz umafeira, e quando nao 

pega eu tenho que da de comer, e minha neta. Eu gosto 

de ajudar, se eu pudesse eu ajudava mais, das vezes 

que eu nao posso, eu pego. Aparece um povo ali no 

galpao, que so tern promessa, eles nao trazem nada 

pra ninguem, e tanto que quando eles chegam para 

tirar fotos das meninas, as meninas nao querem mais, 

elas correm, elas ja estao fugindo deles, desse povo 

que vem de J. Pessoa. Veio um povo na Festa do 

Rosario, que eu fui para o Talhado com eles, eles 

ficaram de ligar pra mim nunca ligaram". (RITA 

PRETA, 67) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O numero de trabalhadores no galpao e variavel e a remuneracao 

recebida pelas ceramistas tambem e variavel, dependendo da quantidade de 

pecas produzidas por cada uma delas, o que nao da para definir exatamente 

esta quantidade, pois o processo de trabalho parece ser bastante informal, 

lembrando o tipo de sistema de cooperacao tipico do periodo medieval. 

A administracao do galpao nao tern um controle sobre a producao, nem 

mesmo uma contabilidade simples-escrita, tudo e feito informalmente, tendo 

como prioridades basicas o pagamento da energia, agua e a compra do barro, 

deixando em segundo piano o pagamento das ceramistas que e feito a partir de 

um acordo entre as partes. A relacao de trabalho informal e paternalista no 

galpao e confusa. Entretanto, a administradora justifica afirmando que 

providencia o socorro as trabalhadoras quando estas necessitam. 
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O processo de confeccao da ceramica no galpao ainda e o mesmo do 

que ocorria na zona rural. Primeiro, cava-se o barro, bota-se na camioneta e 

traz-se para o galpao. Ao chegar no galpao, pisa-se o barro com um pedaco de 

madeira (cacete), peneira-se; molha-se e amassa-se. Quando isto e feito, deixa-

se enxugar e se vai modelar. 

Atualmente o barro e comprado na Serra das Cacimbas, nao vindo do 

Talhado devido a distancia para a cidade ser maior. As louceiras pagam 5 reais 

pela carrada de barro, 10 reais aos homens trabalhadores que o apanham e 15 

reais pelo transporte que e feito em uma camioneta. 

Continuando o processo de fabricacao, faz-se um bolo da massa 

preparada, no meio do bolo comeca-se a modelar do centro para as bordas, e 

deixa-se enxugar, utilizando em seguida um facao para raspar. Passa-se uma 

faca de pau para alisar; depois um pedaco (caco) de pires ou pedaco cabaco, 

tambem para alisar. Usa-se um aparador (como uma faquinha) para acertar as 

bordas. 

Um couro e usado para acertar a borda (beico); leva-se novamente para 

secar; tira-se o pe com um facao, passa a faca de pau;em seguida seca e alisa 

com uma pedra carregando-se para o forno. O forno esta localizado atras do 

galpao como antes localizava-se atras da casa das louceiras no sitio. 

Por ultimo, cobre-se com caquinhos de louca quebrada; e vai esquentar 

com pouco fogo, para em seguida, botar mais fogo para queimar. Desenforna-

se coloca para esfriar, ficando pronta para venda. 

A tarefa de confeccao da ceramica e uma atividade tradicionalmente 

exclusiva das mulheres, entretanto, no galpao tambem encontramos um homem 
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que vem fazendo ceramica, fato que nao e muito aceito, ja que como dizem 

muitos moradores da comunidade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esta nao e uma atividade para homem ". 

Entre os seus moradores existe uma divisao de tarefas por sexo, que sao 

valorizadas e estimuladas, correspondendo ao modelo de divisao sexual do 

trabalho presente nas formas de organizacao social, das sociedades simples. 

Mostrando-se envergonhado o rapaz que esta no galpao diz que 

trabalha apenas ajudando no acabamento das loucas e que esta desempregado, 

mas assim que conseguir outro trabalho deixa o galpao onde sua mulher 

tambem trabalha. 

Enfatizando a influencia recebida de estranhos ao grupo no modo de 

trabalho das ceramistas, um aspecto importante de ser observado na fabricacao 

da ceramica, e que hoje, ao lado de pecas tipicas e utilitarias, todas com a 

tradicional forma totalmente arredondada, encontram-se outras quadradas, ou 

com as bordas triangulares e pontiagudas em formas decorativas como 

cinzeiros, potes e jarras com fundo achatados, feitas por encomendas de 

pessoas/clientes de fora da comunidade. Isto significa que a atividade sofre a 

influencia do mercado que dita novos modelos que alteram o modelo 

tradicional. 



Aspectos de pecas da ceramica decorativa 

Aspectos da ceramica tradicional - utilitaria 



Forno onde e secada a ceramica 
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3. OS NEGROS DO TALHADO F R E N T E AS COMUNIDADES 

VIZINHAS 

3.1 - Cenario e fronteiras interetnicas 

(a feira, a escola e a igreja) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cidade de Santa Luzia se constitui no principal cenario de 

delimitacao de fronteiras entre o povo talhadino e o resto da populacao 

circunvizinha. Os contatos com o "outro" por parte dos membros da 

comunidade do Talhado se dao fundamentalmente na feira, na escola e na 

igreja. Esses espacos foram escolhidos por apresentarem uma maior dinamica 

social, um grande fluxo de pessoas e atividades variadas. 

Paisagem da cidade de Santa Luzia vista do alto do Monte Sao Sebastiao 
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Retomando Barth (1969) ao tratar da questao da manutencao e 

permanencia das fronteiras dos grupos etnicos vemos que a identificacao de 

outra pessoa como um companheiro, membro de um grupo etnico implica a 

partilha de criterios para avaliacao e julgamento. Isso gera como conseqiiencia 

o entendimento de que os dois estao 'jogando o mesmo jogo', e isso significa 

que ha entre eles um potencial para diversificacao e expansao de seu 

relacionamento social para cobrir eventualmente todos os diferentes setores e 

dominios de atividades. Por outro lado, a dicotomizacao dos outros como 

estranhos, como membros de outro grupo etnico, implica o conhecimento dos 

limites nos entendimentos partilhados, diferencas e criterios para julgamento de 

valores e performance, e uma restricao a interacao a setores de assumido 

entendimento comum e interesse mutuo. 

Nesta perspectiva, vemos que a feira ocupa um lugar importante em 

nossa analise, nesse sentido, por ter sido e continuar sendo a maior interacao 

entre o povo do Talhado e os habitantes da cidade. 

O mercado publico de Santa Luzia se localiza bem no centra da cidade, 

nele esta anexado o palhocao do forro onde se realizam as festas promovidas 

pela prefeitura, principalmente as festas juninas. A feira se espalha por cinco 

ruas em torno do mercado, um predio antigo onde vendem-se carnes e peixes. 

O sabado e o dia da feira. Logo cedo quern mora na serra acorda e 

segue, seja a pe, de bicicleta ou de camioneta. Ao chegar na cidade, o local que 

serve como ponto de apoio para eles e uma rua estreita onde existe uma 

barbearia e um armazem, la fazem compras, cortam os cabelos e os homens 
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fazem a barba. E grande o movimento de pessoas com bicicletas e alguns 

carros para fretes. 

As compras no armazem do sr. Francisco, homem branco de 71 anos de 

idade, morador de Santa Luzia, sao feitas sempre a vista. O dono do 

estabelecimento diz que atende as pessoas do Talhado ha 10 anos e todos 

compram, principalmente os aposentados. Ele demonstra nao ter queixas deles 

e o principal motivo e nao vender fiado, dai so vender aos aposentados que sao 

os que podem pagar. 

O encontro na feira tambem e um momento de contactar com os 

membros da comunidade que estao morando na cidade. Muitas vezes eles 

passam o dia na casa de parentes que moram na periferia que da acesso a 

estrada para o Talhado, enquanto esperam que os carros de frete voltem ou 

simplesmente para descansar para seguir de bicicleta. Dessa forma facilita-se o 

transporte das mercadorias por eles adquiridas na feira. 

A escola publica e outro lugar importante de contatos entre o povo do 

Talhado e os moradores de Santa Luzia. As criancas do Talhado que moram em 

Santa Luzia nao frequentam apenas uma escola, entretanto, o Grupo Escolar da 

prefeitura que fica na rua Arlindo Bento, onde reside parte das pessoas do 

Talhado concentra a maior parte dessas criancas. 

De acordo com o depoimento da diretora dessa escola, os pais tentam a 

todo custo incentivar os filhos a estudarem, talvez pela falta de oportunidade 

que nao tiveram, ja que a maioria desses pais sao analfabetos. A escola por ser 

fundamental na formacao de qualquer individuo, toraa-se assim lugar de 

destaque nas relacoes entre o pessoal do Talhado e as pessoas da cidade, seja o 

contato entre as criancas ou entre professoras/alunos, professoras/pais e 
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pais/pais. A diretora do Grupo Escolar comenta a respeito da escola e das 

criancas vindas do Talhado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A escola iniciou em 1982, desde esse tempo que tern 

crianga do Talhado. Ld eles sao considerados 

discriminados porque alem de serem negros sao muito 

pobres, ate pelas outras criangas. A gente nota logo! 

Quando estao arengando chamam logo: sao do 

Talhado. Mas dai a gente corta, agora td muito 

mudado, td muito diferente era mais no inicio. Eles sao 

inteligentes, sao interessados, sao criativos, sao 

pontuais e tern futuro". (ELIETE, 25) 

Muitas dificuldades sao enfrentadas pelas criancas do Talhado na 

escola. Alem da questao da discriminacao enfrentadas por essas criancas no 

convivio com as outras da cidade, outro aspecto apontado e a dificuldade de 

aprendizagem que elas demonstram: 

"Os pais deles nao tiveram estudo e assim nao ddo um 

acompanhamento a eles em casa, ai eles sao mais 

atrasados do que os outros, so na escola e pouco pra 

eles, e principalmente que estao iniciando, sentem 

muita dificuldade, mas com o tempo vao se 

desenvolvendo. Tern um agora que tern 6 anos, ele 

agora vai pra a alfabetizagao, mas nao estao 

preparados para a alfabetizagao nao! Mas pela idade 

tern que ir estudar porque senao vai se atrasar mais. 

Ele nao tern condigdes de acompanhar, por falta de 

acompanhamento dos pais. Os pais quando veem 

deixar os filhos falam que tern muita vontade que eles 

aprendam, que sejam alguma coisa na vida, jd que eles 

mesmos nao tiveram essa oportunidade ".(ELIETE, 25) 
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Estudam atualmente nesse grupo escolar cerca de 25 criancas filhas de 

pais do Talhado. A freqiiencia normalmente no inicio do ano e maior do que no 

final quando muitas desistem. A merenda escolar e apontada pelas professoras 

da escola como um dos fatores de maior importancia para a atracao dessas 

criancas para a escola. 

A religiao predominante no municipio de Santa Luzia e a catolica. Sao 

duas igrejas: a matriz no centro da cidade e outra igreja nova construida 

recentemente no bairro de Sao Jose. 

Por serem catolicos, a igreja matriz de Santa Luzia e tambem uma 

referenda de lugar de transito do povo talhadino pela vida social da cidade. 

Missas, novenas e uma ida rapida durante o periodo da feira sao os momentos 

onde podemos encontra-los por la. Vale salientar que, atualmente, tendo em 

vista o empenho do padre da cidade e de reivindicacoes dos moradores do 

Talhado atraves da cooperativa, uma vez por mes e celebrada uma missa na 

comunidade, que por nao contar com uma capela realiza a missa no patio da 

escola do municipio que atualmente encontra-se em funcionamento. 

Normalmente os casamentos e batizados de pessoas do Talhado se 

realizam na igreja de Santa Luzia, seguindo os noivos, padrinhos e convidados 

para as comemoracoes no sitio. 

O padre da paroquia de Santa Luzia mostra-se bastante sensivel a causa 

dos negros do Talhado e da cidade em geral. Neste sentido, o mesmo afirma 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A gente olha a situaqao do Talhado e ainda mais 

grave porque e uma comunidade rural aonde boa 

parte, eu diria que mais de 50% dos negros do Talhado 
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estao aqui em S. Luzia. Mas estao aqui e se refugiam 

la na rua Arlindo Bento, la no Bairro S. Jose, tern um 

contato com a outra parte da cidade, o centro e outras 

partes, porem, carregam ainda aquela dosagem de 

discriminaqao, isso na Arlindo Bento, voce vai 

encontrar outra grande dosagem no Monte Sao 

Sebastiao e e grave porque ve o negro do Monte S. 

Sebastido como uma coisa perigosa para a sociedade. 

Eu digo isso a voce, porque a gente escuta que 

qualquer coisinha que acontece de roubo, sao os 

negros, sao coisas la dos negros, como se os negros 

estivessem sendo vistos como um malfeitor, aquele que 

perturba o funcionamento da sociedade. Outra coisa 

que a gente sente e onde tern outro foco hem bom de 

negros e no bairro de N. S. de Fdtima tambem com 

essa mesma situaqao. (Be. JO AO, 43) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como vemos a vida do negro em Santa Luzia e em especial do negro 

do Talhado, que viveu muito tempo afastado do convivio social com o resto da 

populacao local, nao e facil. De modo geral, os habitantes de Santa Luzia como 

a maioria das cidades brasileiras, discriminam o negro, delimitando espacos de 

forma velada ao mesmo tempo que difunde a ideologia da democracia racial. 

3.2 - A Pitombeira 

A Pitombeira e uma comunidade rural de negros pertencente ao 

municipio de Varzea que fica a 10km de cidade de Santa Luzia. E grande a 

influencia dos negros da Pitombeira em Santa Luzia, devido a cidade de Varzea 

ter sido distrito de Santa Luzia e esta ultima dispor de uma oferta maior de 

servicos, o pessoal da Pitombeira se acostumou a ter mais contatos com a 

populacao de Santa Luzia, dai realizarem a festa do Rosario na matriz de Santa 

Luzia, chegando a se verificar uma quase total transferencia dessa populacao 

rural para esta cidade. 
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Diferente do que ocorre com a serra do Talhado, Pitombeira e uma 

territorio piano e o acesso nao e dificil. Situado do lado oposto a serra do 

Talhado, os negros da Pitombeira sempre buscaram o entrosamento com o 

povo de Santa Luzia. Segundo informacoes de moradores do lugar, atualmente 

apenas quatro familias residem na Pitombeira. 

Tudo leva a crer que a festa do Rosario e uma forma de facilitar a 

aceitacao e aprovacao dos negros pelos moradores brancos da cidade. 

Atualmente grande parte da populacao da Pitombeira vive em Santa Luzia, 

mais precisamente no bairro Nossa Senhora de Fatima e tomam conta da sede 

da Irmandade que realiza anualmente a festa do Rosario. 

O bairro Nossa Senhora de Fatima e tambem conhecido como "o outro 

lado do rio", por localizar-se depois da ponte onde passa o rio Quipaua, que 

passa a maior parte do ano seco, so tendo agua quando da sangria do maior 

acude da cidade. Como acontece com o bairro de Sao Jose e o Monte Sao 

Sebastiao, este tambem e um bairro de casas simples e algumas ruas 

pavimentadas. 

A festa do Rosario e conhecida como a "festa dos morenos", entretanto, 

os negros do Talhado pouco participam, nao demonstram interesse mesmo 

quando convidados. 

Sobre a origem da festa, um dos membros da Irmandade afirma que faz 

118 anos que foi fundada por Mateus, um negro velho da Pitombeira. Ele nos 

conta a historia mostrando que a antiga sede da Irmandade foi doada e depois 

tomada por um ex-padre da paroquia de Santa Luzia. 
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"Nunca houve uma casa de Na Sa do Rosario, a que 

houve roubaram. Foi o tempo que chegou aqui um 

padre Felizardo, ai esse padre zangou-se e casou-se 

com uma negra, uma tal de Cabrinha, era uma negra 

velha cativa da Pitombeira, tinha uma casa da Igreja 

pra la, junto de Ze Gambd, e doou para N. S. do 

Rosario mas nao tinha escritura. Pedro Santana morou 

nela muito tempo, ai comprou uma casa e o padre 

Jeronimo deu a Armando, que era o sacristao. Entao o 

padre Jeronimo ajeitou a casa para ele com aquele 

negocio de usucapiao e tomaram a casa de N. S. do 

Rosario. Hoje a N. S. do Rosario tern uma casa porque 

eu e Paulino compramos. Trabalhamos 4 anos 

juntando dinheiro, ai chegou o Padre atual, ele ajuda, 

e muito interessado, e quase um presidente, mas ele 

nao entende nada porque nao conhece nada aqui do 

comeco da historia.fJOSE, 84) 

O relato do seu Jose continua com uma informacao interessante sobre o 

padre Viana que retomou a festa que tinha sido cancelada por outro padre 

anteriormente. 

"Esse padre velho Felizardo acabou com a festa do 

Rosario, dizia ele: "Pra onde e que vai esses negros 

com a festa do Rosario?!..." Quando foi mais ou 

menos em 39 chegou padre Viana e achou um livro dos 

negros do Rosario e perguntou: Aqui tern uma festa do 

Rosario? Tern. E quern acabou? Nao pode acabar nao. 

Quern e o negro que pode se interessar? Ze Roque 

voce vai ser o presidente da festa, bote os irmaos de 

mesa e conte comigo. Desde esse tempo que ficou a 

festa".(JOSE, 84) 

O atual presidente da Irmandade e o senhor Paulino que esta no cargo 

vitalicio ha 12 anos. 

"Eu estou na presidencia da Irmandade ha doze anos, 

o cabra so sai se quiser sair. Nao tern esse negocio de 

indicar para botar outro no lugar; nao existe isso nao. 
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N6s fomos uma festa em Caico, la apareceu onze 

irmandades, o presidente dessa festa estava com 95 

anos, ele e de Juazeiro do Norte, ele trouxe o neto dele 

e falou com o Bispo para botar o neto no lugar dele, o 

Bispo concedeu e botaram ".(PAULINO, 79) 

O padre atual da paroquia de Santa Luzia mostrando-se bastante 

interessado na continuacao da festa do Rosario, conta que sua luta maior e no 

sentido de que o negro e a festa nao se tornem objeto de manipulacao politica. 

"Eu estou aqui ha sete anos e a gente tern feito tudo 

para ser uma presenga viva, um organismo vivo junto 

ao negro, uma forma de apoio, de incentivo, de 

participagao. Na festa do Rosario mesmo, a gente faz 

tudo para que seja uma coisa bem feita, bem 

trabalhada e eu exijo mais, desculpe a expressao, mas 

eu fago uma exigencia, que eles devem se impor. 

Primeiro, nao aceitar manifestagao politica dentro da 

festa do Rosario e nem usar o negro como objeto para 

eleigao. Nao se ve a festa do Rosario nem a cultura 

negra aqui em S. Luzia apenas como uma coisa 

folclorica, nao! E uma coisa cultural da alma e da viva 

existencia desse grupo de negros, que a partir do 

Talhado, vem resistindo ha bastante anos ". (Pe. JOAO, 

43) 

De acordo com Cavalcanti, na Festa do Rosario, alem dos elementos de 

cor da sede de Santa Luzia e da Pitombeira, participam pessoas de cor negra 

das comunidades vizinhas, como Ramadinha e Quixaba. E organizada pela 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosario (que congrega os negros da cidade) 

embora possua brancos que tambem participam, e foi fundada em 1872, logo 

apos a passagem de Santa Luzia a categoria de Vila. 

A festa pode ser vista sob dois aspectos: o religioso realizado por 

negros que desempenham o ritual de maneira bem tradicional, e o profano, 

organizado sob a direcao do Tesoureiro da Irmandade. 
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Esta festa e importante porque e nela onde acontece a manifesta9ao dos 

negros da cidade, na qual os negros do Talhado tern se negado a participar, 

embora a partir deste ano come9aram a ser convidados e a participarem 

diretamente do ritual, fato que parece ter sido facilitado pelo grande numero de 

talhadinos morando na cidade atualmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rei e Rainha da "Festa do Rosario - 1997" 

A festa come9a na quinta-feira e vai ate o domingo com a coroa9ao do 

novo reinado, que reinara por todo o ano seguinte. Todas as noites tern novenas 
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na igreja matriz com a presenca de uma banda de pifanos, lanceiros e o 

reinado, que compreende um rei, rainha, juiz e juiza, juiz perpetuo e juiza 

perpetua e o povo da cidade, na praca a frente da igreja onde se realiza o lado 

profano da festa. 

Os negros pouco participam da parte profana, limitando-se ao aspecto 

sagrado do ritual, o qual tem inicio na quinta-feira e prossegue ate o domingo 

seguinte: dia da festa. Na quinta-feira, ha o hasteamento da bandeira da 

Irmandade, seguindo-se uma no vena oficiada na Igreja. Os "irmaos" se 

organizam em pequenos grupos e vao a todas as casas da cidade pedir uma 

contribuicao em dinheiro para a festa; e comum que alem de dinheiro, 

recebam no momento, alguma bebida. Na sexta-feira, ha sempre uma retreta 

com a participacao da banda de Musica Municipal e da Banda dos Negros de 

Nossa Senhora do Rosario, conhecida por Banda Cabacal composta de 2 

pifanos, 2 caixas, uma zabumba e um caracaxa. A Banda e acompanhada por 

homens que portam lancas, desempenhando passos de danca em ritmo bem 

africano. 

Os figurantes do ritual sao negros que escolhem entre si aqueles que 

deverao representar papeis especiais no dia da festa, como seja: Juiz do ano, 

Juiz e Juiza Perpetuos, Rainha dos Vaqueiros, Rei e Rainha do ano; esse 

conjunto e denominado Reinado e se apresenta com indumentaria que os 

distingue dos demais participantes. 

No sabado ha um acontecimento dos mais importantes, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Tope do 

Juiz". O Juiz devera vir, a cavalo, de um sitio; sendo ele morador da cidade, 

devera sair em direcao ao sitio na sexta-feira; o seu regresso a cidade ocorre 

no sabado de manha; neste percurso e acompanhado de um grupo de homens, 

a cavalo. 
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Nesse interim, habitantes da cidade, sem distincao de cor, se dirigem, a 

cavalo com os demais membros do Reinado, ate uma mangueira - marco da 

entrada da cidade - afim de encontrarem o Juiz, que recebe a faixa das maos 

da Juiza. Apos o encontro, o Juiz desce do cavalo e junto com o rei se dirige a 

casa do primeiro, a pe. Todo esse percurso e acompanhado pela Banda 

Cabacal. A noite, ha ainda a novena na Matriz da cidade, com a presenca 

tambem do Reinado. 

No domingo cedinho, componentes da Banda percorrem as ruas de 

Santa Luzia, a tocar. Os membros do Reinado se preparam para a missa a ser 

realizada as 10 horas, na Igreja Matriz. Nos momentos que antecedem aquele 

ato, a Banda Cabacal, sempre tocando, vai apanhar em cada um de suas casas 

os membros do Reinado, com a finalidade de leva-los ate a Igreja, na seguinte 

ordem: Juiz, Juiza, Rei e Rainha.14 

Na igreja, sentam-se os participantes do Reinado nos primeiros bancos, 

enquanto junto ao altar, encontram-se homens, membros da Irmandade-Irmaos 

de Opa - em numero de doze, tendo nas maos casticais com velas que sao 

acesas na hora da cerimonia. No momento da consagracao as duas bandas 

tocam, acompanhando o repicar do sino. 

Terminada a missa, saem os seus participantes na mesma ordem em 

que entraram e se dirigem as suas casas. Cada um dos membros do Reinado 

oferece em sua casa um almoco para o qual sao convidadas as pessoas de sua 

amizade; alguns brancos sao ocasionalmente convidados. 

Portanto, esta festa pode ser vista como mecanismo de integracao entre 

a zona rural e urbana do Municipio, assim como entre negros e brancos. Alem 

1 4 Ver cordel em anexo. 
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disso, reforca as ligacoes entre a comunidade de negros de Santa Luzia e 

aquelas das cidades de Parelhas, Jardim do Serido e Boa Vista do Rio Grande 

do Norte, cujos membros comparecem a festa e ocasionalmente fazem parte 

como tocadores da Banda Cabacal. 
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3.3 - Os negros do Talhado e os negros da Pitombeira 

Os habitantes da Pitombeira, segundo pessoas do Talhado em uma das 

versoes sobre a origem da comunidade, dizem ser parentes distantes do povo 

do Talhado devido, a historia que relata que o primeiro fundador do Talhado 

teria sido um dos negros da Pitombeira que fugiu para a serra dando origem a 

comunidade do Talhado. 

Entretanto, a relacao entre essas duas comunidades parece nao ser de 

cooperacao, convivencia comum ou integracao. Isolados na serra, os negros do 

Talhado cultivavam o isolamento (a cultura do afastamento), poucos contatos 

tinham com os negros da Pitombeira, ja que as relacoes na cidade eram 

minimas, apenas por ocasiao da feira do sabado onde vendiam a ceramica 

produzida no sitio e faziam as compras da feira semanal. 

Se de um lado encontramos resistencia dos negros do Talhado em nao 

se relacionarem com os negros da Pitombeira, como tambem com os brancos 

da cidade, do outro temos os negros da Pitombeira, como os negros mais 

integrados com as pessoas de Santa Luzia chegando a serem considerados 

como morenos, cordiais, etc. E dificil afirmar ao certo os motivos e a origem 

dessa diferenciacao, entretanto, umas das explicacoes desse fato e que os 

negros da Pitombeira realizam a festa do Rosario e atraves dessa festa, tenham 

conquistado a simpatia do povo branco dominante na cidade, que sempre 

participou ativamente da festa. 

Sobre os negros do Talhado falam os negros da Pitombeira: 
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"Com os negros do Talhado nos nao temos nada a ver, 

porque eles nunca... os negros do Talhado e um povo 

diferente, eles sao apartados da gente. O negocio deles 

e so na maloca deles la. O negocio deles e so ajuntar 

elementos, de casar eles com eles mesmo, familia com 

familia, qualquer coisinha matam uns os outros que 

nem ciganos. Eles sao separados da gente, agora nao e 

porque nos nao queremos nao, porque nos ja 

chamamos muitas vezes, mas eles nao querem nao. Sao 

uns negros diferente ". (JOSE, 84) 

Enquanto os negros do Talhado afirmam: 

"Minha vo era bem clara... Id e um ninho so. Aquele 

povo da Pitombeira dizem que e familia da gente, o 

povo diz que e... Pra festa do Rosario eles nunca 

chamam a gente. 

Interrogada se existe rivalidade entre eles, ela diz: 

"Nao. Meu avo e quern dizia que a gente era da familia 

deles. Olhe! na Pitombeira tern gente mais morena do 

que no Talhado ". (RITA PRETA, 67) 

Neste sentido, podemos remeter a questao da explicacao da origem da 

comunidade do Talhado como uma uniao de um negro da Pitombeira com uma 

"galega" dos olhos azuis, tendo em vista que e comum encontrarmos no 

Talhado negros de olhos claros e cabelos lisos. Portanto, talvez a questao da 

cor da pele nao seja determinante, no tocante a discriminacao sofrida por um 

grupo ou outro. O modo de vida e a endogamia que reforcam o isolamento por 

parte dos negros do Talhado pode ter sido a causa de maior importancia para 

delimitar a fronteira etnica entre essas populacoes. 
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3.4 - Os negros do Talhado e a cidade de Santa Luzia 

(brancos e morenos) 

Sendo uma comunidade de negros que viviam praticamente isolados do 

resto da populacao da cidade de Santa Luzia, o Talhado teve e tern uma historia 

marcada pela discriminacao e estranhamento por parte das pessoas da cidade. 

Porem, em Santa Luzia, existem duas festas tradicionais: A festa de 

Nossa Senhora do Rosario e a de Santa Luzia, que e a santa padroeira da 

cidade. Existem tambem dois clubes (Clube 1° de Julho, dos morenos e o Yayu, 

clube dos brancos), que ja nao funcionam mais com a mesma separacao de 

antes, pois os brancos passaram a frequentar o "clubes dos morenos". 

A festa da padroeira da cidade acontece nos dias 11, 12 e 13 de 

Dezembro sendo que a parte religiosa e marcada por missas e novenas e 

culmina com a procissao no dia 13 que percorre as principals ruas da cidade. 

Na parte profana da festa, instalam-se na praca em frente a igreja, parques de 

diversoes, pavilhoes e barracas de bebidas e comidas com leiloes e serestas ao 

vivo. 

A festa do Rosario e organizada praticamente nos mesmos moldes desta 

festa, segundo contam moradores de Santa Luzia, a festa do Rosario em anos 

anteriores chegava a ser mais concorrida do que esta. Acredita-se que devido 

ao incentivo por parte dos organizadores da festa da padroeira, esta foi 

ganhando espaco e tornando-se mais festejada. Entretanto, a festa do Rosario 

atualmente, com o apoio do padre atual esta novamente em ascensao. 
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Outro aspecto interessante que diz respeito a vida social da cidade de 

Santa Luzia sao os clubes. O Yayu e o clube onde se realiza o Sao Joao da 

cidade que tem tambem longa tradicao em festejos juninos tanto nas ruas como 

nos clubes. O Clube 1° de Julho conhecido como o clube dos negros foi 

fundado em 1944 a partir de uma ideia do delegado sargento Agenor. Como 

dizem na cidade, em Santa Luzia so existia um clube e negros nao entravam. 

Entao os moradores da Pitombeira e sitios vizinhos que trabalhavam nas minas 

da regiao onde corria muito dinheiro, realizavam os forros na casa de Joao 

Pires na Pitombeira. Nao tendo um lugar definido para realizar os forros, o 

delegado Agenor deu a ideia da construcao de um clube aos membros da 

Irmandade do Rosario que fundaram o chamado Clube dos Negros, comprando 

da prefeitura um armazem velho de carvao que pertencia a usina local. O nome 

era realmente Clube dos Negros, mas com o passar do tempo passou a chamar-

se Clube 1° de Julho, devido a entrada de um membro branco na sua diretoria 

Dr. Delmiro Gambarra que achou melhor mudar o nome do clube. 

Em torno da existencia destes clubes que estabeleciam a segregacao 

entre negros e brancos na cidade, muitas sao as historias de discriminacao e 

preconceito contadas por moradores da cidade, embora eles justifiquem que 

essa e uma realidade que tem mudado atualmente. Uma dessas historias foi 

assim relatada por um informante membro da Irmandade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu me lembro muito bem que a sociedade fazia a 

diferenga entre mogas e mulheres e diziam: fdha de 

fulano nao vai entrar; e isso, e aquilo outro, e 

aconteceu uma coisa curiosa na porta do Yayu Clube, 

o clube dos brancos. Uma vez chegou uma mulher e foi 

entrar, entao o presidente do clube disse que ela nao 

entraria porque ela era uma negra velha rapariga e o 

que ela respondeu foi o seguinte: eu sou negra velha 

rapariga, mas conte as mogas que tem ai porque se for 
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contar nao fica nenhuma, talvez ate suas filhas saiam. 

Essas coisas aconteceram, mas a sociedade agora 

mudou, ela mudou de um tempo para cd e precisa 

ainda de muita mudanca". (FERNANDO, 38) 

Aos poucos o clube dos negros, que de uma forma mais branda de 

discriminacao tambem era conhecido como o "clube dos morenos", foi sendo 

frequentado por brancos, mesmo que basicamente por homens brancos, pois 

esse, no entender da populacao branca, nao era considerado um lugar 

apropriado para suas filhas e esposas. Vejamos como foi ocorrendo tais 

mudancas nas festas do clube: 

"Os negros iam dancar, ajuntavam as negras da 

regiao e dancavam la. Tocou la, Cico Bento do 

Talhado, negro velho Abidias, Ze Preto de Caico e 

outros sanfoneiros. Nessa epoca eram acompanhados 

pela sanfona, zabumba e o tridngulo, e tocavam a noite 

toda e o tempo foi passando ate os brancos acharem 

que la estava melhor e comecaram a freqiientar o 

clube dos negros". (FERNANDO, 38) 

De acordo com CAVALCANTI (1975), os "morenos" de Santa Luzia 

tem, em relacao aos negros do Talhado uma serie de estereotipos: consideram-

nos "metidos a valente", "beberroes", "criminosos" e temem virem a ser 

identificados com os mesmos. 

Segundo Conceicao Correia Chagas, os estereotipos contra o negro 

estao tao bem alicercados, que podemos dizer que constituem o imaginario, o 

subjetivo, um tipo de inconsciente coletivo da sociedade brasileira, em todos os 

seus pontos extremos de extensao e diversidade. O preconceito esta tao 
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arraigado nas pessoas que as atividades discriminatorias em relacao ao negro 

acabam por favorecer uma acao instintiva, como exemplo: mudar de calcada se 

um grupo de pessoas negras se aproxima, ou se sentir medo de cruzar com um 

negro a noite em uma rua nao movimentada. Tais atitudes demonstram os 

pensamentos estereotipados em rela9ao a esse grupo. Os estereotipos 

atribuidos aos negros - inferior, incapaz, vadio, indolente e muitos outros -

aliados a for9a da midia, que lhes confirma essas imagens e ideias, mantem 

tanto o grupo branco como o grupo negro com essa visao desvalorizativa sobre 

essa etnia. (1996 : 71-72) 

O termo "moreno" para os negros de Santa Luzia, aparece em 

contraposi9ao ao "negro" para aqueles do Talhado, refletindo uma tendencia de 

embranquecimento dos negros da cidade. Neste sentido, nota-se que a divisao 

entre "morenos" e "negros do Talhado" corresponde a existente entre brancos e 

"morenos" de Santa Luzia. 

Caracterizar as redoes entre brancos e pretos na cidade de Santa 

Luzia indica a presen9a dos negros da cidade - "morenos", que se consideram 

diferentes dos negros do Talhado, demonstrando uma rela9ao marcada por 

estereotipos e estigmas (GOFFMAN, 1988). 

A maioria dos negros de Santa Luzia sao identificados como oriundos 

da Pitombeira ou descendentes desses e uma pequena parte considerada como 

pertencente ao Talhado. 

A partir destes pontos, outros questionamentos sao oportunos, tendo em 

vista ser necessario atentannos para o aspecto enfatizado por Carneiro da 

Cunha (1986), sobre a manipula9ao da identidade etnica e buscarmos entender 

esta pratica levada a efeito pelos membros da comunidade frente aos poderes 
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instituidos e a propria populacao da cidade. A esse respeito, a titulo de 

exemplo, soubemos de um episodio envolvendo uma crianca filha de pessoas 

do Talhado e os colegas na escola. Esta crianca se nega a ser identificada como 

sendo do Talhado, no seu entender, seus pais e que sao de la. Percebemos 

entao que esta negacao significa a rejeicao de uma identidade atribuida de fora, 

apesar de tratar-se de uma crianca, pois e "natural" que ela nao aceite a 

exclusao do grupo de que faz parte na escola. Entretanto, entendemos que fatos 

deste tipo ocorrem com frequencia envolvendo pessoas da comunidade e da 

cidade. 

O mesmo pode ser verificado, com a chegada a cidade dos "negros do 

Talhado" (como assim sao conhecidos e tratados na cidade), com relacao aos 

negros residentes na cidade, pois nao apenas os brancos discriminavam o 

grupo, mas tambem "os outros negros" assim o faziam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...os negros do Talhado sao considerados diferentes 

pelos negros da sede do Municipio de Santa Luzia; nao 

possuem tradicdes de origem africana e nao 

participam das festas organizadas pelos negros da 

sede do Municipio. Sao considerados perigosos e 

criminosos... " (CAVALCANTI, 1975 : 17) 

O infonnante branco nos da uma visao da situacao discriminacao do 

negro em Santa Luzia: 

"A discriminacao ainda existe um pouco, da minha 

parte nao, mas existe. Eles vieram mais pela 

sobrevivencia, era mais a louga de barro, hoje em dia 

nao chove, a agricultura tambem nao tem, entao eles 

estao vindo morar aqui em Santa Luzia. Eu nao sei 



muita histdria sobre eles nao, porque eu nao tenho 

amizade com eles. O que eu tenho mais amizade e 

Sebastido Braz, gente muito boa. O preconceito existe 

ainda, o pessoal fala: Olhe os negros do Talhado... 

qualquer coisa e o negro do Talhado, se voce falar 

negro do Talhado ja td discriminando. Os negros da 

festa do Rosario aqueles dali jd sao outra coisa, 

aqueles sao queridos demais, eu acho que e so por 

causa da festa, ne? Aqueles nunca vi ninguem falar 

deles nao. O pessoal da festa do Rosario tem mais 

entrosamento, e um pessoal menos violento, td 

entendendo? O pessoal do Talhado sempre foi mais 

agressivo, acho que e por isso o racismo; de minha 

parte eu nao tenho nao, inclusive tenho ate amizade 

com eles. As vezes ate bebo com alguns deles, alguns 

deles; nao e com todos nao ". (BATISTA, 43) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por outro lado, um rapaz negro residente na cidade afirma: 

"Quern tem ligagdo com a festa do Rosario e meu pai, 

eu nao tenho nao. Preconceito eu acho que e o 

seguinte: aqui se alguem tiver preconceito comigo eu 

nao ligo nao, porque tem gente besta que tem, mas em 

todo canto existe. Os negros do Talhado sao umas 

pessoas boas, eu acho que pode existir entre eles, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r  

despeito com a gente que nao temos. E o seguinte: e 

porque aqui hd vdrios tipos de coisas que uma pessoa 

tem e dez nao tem. Voce sabe que tem aquele pessoal 

bronco besta e outros nao sao. Muita gente as vezes 

fala, Junior voce so anda com "cabra" branco; nao 

existe isso nao, comigo e normal, tanto faz. A pessoa 

que estuda tem muita amizade, e a maioria sao esses 

meninos ai (brancos), nao tem preconceito comigo 

nao. Agora tem aqueles que acham que os amigos tem 

que ser negros, mas e besteira". (JUNIOR, 16) 
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As acusacoes de perigosos e criminosos feitas aos negros do Talhado, 

por "pessoas de fora", podem ser decorrentes da explicacao da origem da 

comunidade dada pelos proprios moradores do lugar ou mesmo como 

resquicios da dimensao racista persistente no senso comum, que como coloca 

MONTES (1996 : 53), nos permite identificar o individuo pelo grupo e o grupo 

pelo individuo. E por isso que sabemos que todos os indios saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preguigosos e 

que todos negros sao alegres, afdveis e afetivos. Entretanto, "mesmo sabendo 

que os negros sao gentis e emotivos, devemos nos cuidar deles e dos indios, 

porque em algum momento os avatares da raca virao a tona, e entao eles 

demonstrarao que sao efetivamente selvagens, brutais, monstruosos, proximos 

da animalidade, etc"15. 

Por outro lado, vemos que o grupo atualmente passa por um processo 

de reteiritorializacao em espaco urbano, tendo enfrentado dificuldades e 

tensoes proprias da adaptacao a um espaco diferenciado, implicando em novas 

formas de organizacao e/ou re-organizacao das relacoes sociais pelo confronto 

direto e continuo com o "outro", o que dentro da diversidade de novas 

experiencias pode fortalecer e enriquecer o grau de consciencia da identidade 

do grupo. A nao assimilacao do grupo a populacao urbana devido a 

continuacao do estigma reforca a consciencia da identidade. 

1 5 Grifos da autora. 



CAPITULO - 4 
A R E T E R R I T O R I A L I Z A C A O E A RECONSTRUCAO DA 

IDENTIDADE DOS NEGROS DO TALHADO 



116 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A R E T E R R I T O R I A L I Z A C A O E A RECONSTRUCAO DA 

IDENTIDADE DOS NEGROS DO TALHADO 

A trajetoria do grupo do Talhado compreende, em primeiro lugar, uma 

situacao de isolamento na serra ate a transferencia de parte da comunidade para 

a cidade. 

O territorio do Talhado foi o lugar escolhido por quern buscava uma 

vida diferente, seja antigos escravos ou nao, os primeiros habitantes do lugar 

almejavam uma convivencia melhor entre iguais. E para isso, buscaram um 

lugar de dificil acesso onde podiam mantererem-se afastados do convivio com 

as demais pessoas da cidade e da regiao. 

A grosso modo, de inicio, o Talhado constituia-se de um povo 

desconhecido, alvo da curiosidade de estranhos por se mostrar arredio nos 

poucos contatos que desenvolviam com a populacao externa a sua comunidade. 

Por muitos anos sua vida no alto da serra parecia ser auto-suficiente, pouco 

despertava o interesse dos politicos, e so na decada de 60 foi registrada em 

filme. Um povo festeiro, que so descia a serra para a comercializacao da 

ceramica produzida por eles e para realizarem suas compras na feira da cidade. 

As dificuldades acumuladas ao longo dos anos com repetidas secas 

somadas a situacao de pobreza dessa populacao e o paulatino contato com 

pessoas de fora, parece ter sido o inicio da migracao do povo do Talhado, que 

primeiro, acontecia de forma temporaria de alguns membros da comunidade, 

principalmente os homens, em direcao aos grandes centros do pais ate uma 

migracao em massa de familias inteiras para a cidade de Santa Luzia. 
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Na cidade eles encontraram apoio de politicos que, com promessas de 

construcao de casas e doacoes de feiras semanais, os faziam optar por morar na 

periferia local. 

Entretanto, as tensoes existem e uma delas, atualmente, acontece entre 

o povo do Talhado e a prefeitura de Santa Luzia, no fato de que o prefeito tem 

tentado influencia-los a voltar para o sitio, alegando melhorias no campo, tais 

como a instalacao da energia eletrica, chuvas e falta de empregos na cidade. 

Muitas sao as resistencias encontradas entre os que ja se encontram 

acostumados no meio urbano. 

Como e sabido, a populacao do Talhado que busca a cidade para 

residir, tem se fixado em sua grande maioria no mesmo local, ou seja, em dois 

pontos especificos da periferia da cidade. Nesse sentido, vemos que a 

reterritorializacao implica na busca de residencia na mesma area. Esta seria 

uma forma de proteger as familias que em grupo se sentem mais seguros. A 

moradia proxima proporciona a mesma solidariedade que o grupo certamente 

tinha na zona rural, talvez aumentada pela proximidade entre as moradias, o 

que nao acontecia na zona rural por ficarem espalhadas em sitios. 

Continua sendo numeroso o contingente de pessoas do Talhado 

buscando a cidade, enquanto que a organizacao do grupo adquire novas formas 

de luta pela sobrevivencia. Novos elementos passam a fazer parte do cotidiano 

dessa populacao que vai mudando suas referencias e expectativas a partir do 

maior contato que vao tendo com populacoes vizinhas e o aumento no nivel de 

informacao via escola ou meios de comunicacao de massa. 

A interdependencia que se da a partir da manutencao dos lacos de 

solidariedade por parte de parcela da populacao do Talhado que se encontra 

vivendo na cidade em relacao a que ainda permanece no sitio, e o fator que 
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determina a reconstrucao da identificacao do grupo. Os novos elementos que 

foram introduzidos no seio desse povo nao interferem apenas na vida dos que 

migraram para a cidade, mas os que estao no campo, com certeza tambem sao 

de alguma forma atingidos por essas novidades. Acontecendo entao, uma 

negociacao de sentidos, uma reelaboracao de simbolos e signos que os levam a 

transformacoes constantes. 

Entendemos, outrossim, que mesmo que a comunidade do Talhado 

atualmente nao se restrinja apenas ao meio rural, ela pode continuar mantendo 

sua identidade; identidade entendida aqui como "identificacoes em curso", pois 

segundo SOUZA SANTOS (1993), "as identidades culturais nao sao rigidas 

nem, muito menos, imutaveis", sao o resultado sempre transitorios e fugazes de 

processos de identificacao. Pensamos como afirma este autor que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mesmo as identidades aparentemente mais solidas, 

como a de mulher, homem, pais latino-americano ou 

pais europeu, escondem negociagoes de sentido, jogos 

de polissemia, choques de temporalidades em 

constante processo de transformagao, responsdveis em 

ultima instdncia pela sucessao de configuragoes 

hermeneuticas que de epoca para epoca dao corpo e 

vida a tais identidades ". (p. 31) 

A luz das transformacoes ocorridas na comunidade do Talhado, vemos 

que tais mudancas correspondem a uma resposta ao novo que se impoe e se 

instala no meio de populacoes como essas, vemos fato como uma via de mao 

dupla aonde as contribuicoes e perdas sao permutadas, sendo impossivel definir 

com precisao as coordenadas desses agenciamentos que se dao mutuamente. 

Portanto, se muda a populacao da comunidade do Talhado, muda tambem a 

populacao de Santa Luzia porque a troca de experiencias e convivencia em 
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comum acarretam mudancas para ambas. Novas ideologias certamente se 

cristalizarao nesse processo. 

Por outro lado, afirma Conceicao Correia Chagas que a identidade do 

negro e atribuida externamente, com base nos estereotipos criados pelo grupo 

dominador e introjetados pelo grupo negro. Como conseqiiencia da introjecao 

da inferioridade que lhe e atribuida, aliada a manutencao de condicoes de 

subvida, constatou-se a falta de negros em situacoes de destaque nos varios 

segmentos da sociedade (clero, forcas armadas, industria, comercio, etc). Com 

isso o grupo negro passa a nao ter modelos que lhe favoreca a constituicao de 

uma auto-estima positiva. Dessa forma, ha uma dificuldade para a construcao 

de uma identidade satisfatoria, ja que esta depende de uma auto-estima 

favoravel desenvolvida.(1996 : 72/73) 

Neste sentido, os modelos para os negros do Talhado podem estar 

presentes, como referencias proximas, entre os seus proprios representantes, as 

liderancas, tais como o presidente da cooperativa, a adminstradora do galpao, e 

ate mesmo nos tocadores de sanforna que se destacam fora do grupo. 

Demonstrando, assim, um importante sentimento de pertencimento ao grupo, 

pois, ao nosso ver, tendo em vista o pouco convivio do povo do Talhado com a 

vida urbana, ainda e cedo para que estes elaborem modelos seguros e de 

abrangencia nacional ou globais. 

Nao fossem os estigmas e estereotipos, a vida da populacao do Talhado 

que mora na cidade se mostraria bastante semelhante a forma de vida das 

populacoes perifericas do resto da cidade, entretanto, a descendencia negra e a 

confeccao da ceramica no galpao tern sido os motivos que marcam o torn da 

diferenca. O galpao e o lugar para onde convergem pessoas do grupo, tanto as 
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que moram na cidade como as que vem da zona rural e encontram la um lugar 

de apoio. Dessa forma, mantem-se a solidariedade no grupo conservando uma 

tendencia vinda da vida em isolamento na serra. O galpao e, portanto, um novo 

espaco de aglutinacao para a comunidade no espaco urbano. 

Para os negros do Talhado, como forma de solidariedade interna 

podemos identificar o galpao e a cooperativa, alem dos jogos e brincadeiras, 

enquanto a forma de solidariedade externa ou de contatos interetnicos se revela 

na igreja, na festa do Rosario e na feira em Santa Luzia, e as trocas com os 

politicos que parecem ter iniciado o processo de migracao e posterior 

reterritorializacao. 

Dentro do que compreendemos ser a reconstrucao da identidade do 

povo talhadino, destaca-se portanto, no meio rural a cooperativa como um 

espaco novo para discussao dos problemas do lugar e o galpao no meio urbano 

como um espaco que congrega parte daqueles moradores que optaram por 

residir na cidade. Sendo estes os principais motivos que reforcam a identidade 

do grupo na atualidade. Destacando-se, neste sentido, o papel da cooperativa 

como reforco das relacoes do grupo com a terra. Esses espacos podem tambem 

servir de mediadores entre os membros da comunidade do Talhado e os 

moradores da cidade. 

Por outro lado, o papel da festa do Rosario e de permitir o surgimento 

de uma consciencia negra, o que ainda nao existe. Esta consciencia teria 

consequencia maior porque ultrapassaria os vinculos locais e de 

consanguinidade da identidade da comunidade do Talhado. 

E interessante ver que um dos membros da Irmandade nos mostra o 

quanta e dificil reunir os negros para organizar a festa, por exemplo; 
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demonstrando que a assuncao da negritude na totalidade dos negros de Santa 

Luzia ainda aparece como uma coisa dificil. O embriao de uma atitude politica 

nesse sentido, so acontece em acoes isoladas de pessoas, como o padre da 

cidade ou militantes do movimento negro e pesquisadores que visitam a cidade, 

a Innandade do Rosario e o Talhado. 

Sobre as dificuldades em reunir as pessoas para organizar a festa do 

Rosario o membro da Irmandade nos mostra que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nets reunioes que aconteciam agora antes da festa do 

Rosario, a porta ficava cheia de rapazes e mogas 

negros, so olhando, parecendo uns bichos, pensando 

que aquilo ali ia morder e parece que eles estavam 

achando feio e ridiculo aquilo all sake, e deixa que 

aquilo ali pertencia a eles e eles nao sabem disso, a 

cultura, a educacdo formato que eles nao tern 

nao .'(FERNANDO, 38) 

Tomando o exemplo do que acontece no estado da Bahia, onde existe 

uma grande concentracao e organizacao de entidades negras, o informante 

continua em sua fala abaixo, mostrando como seria possivel com a uniao dos 

negros de Santa Luzia tornar essa cidade um ponto de referenda para os negros 

na regiao. 

"Se juntasse o pessoal do Talhado, juntasse o pessoal 

da Pitombeira, uma parte da Ramadinha, porque tudo 

isso e zona rural e tern poucas, a zona rural estd 

extinta. Mas de qualquer maneira a gente vai no bairro 

Sao Sebastiao que tern um numero muito grande de 

negros, o bairro S. Jose, uma parte das Malvinas, do 

Conjunto da CEHAP, o bairro N. S. de Fdtima tern 

muito negro tambem. Se juntasse isso tudo ai, a cultura 
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era diferente, porque a Bahia progrediu por causa dos 

negros que souberam o que era ser negro, se 

distinguiram da sociedade, por isso que td uma cultura 

daquela e uma cidade rica atraves do 

turismo ". (FERNANDO, 38) 

O projeto desse membro da Irmandade e o de criar uma consciencia 

negra entre os negros de toda a regiao ou em torno de Santa Luzia, tendo como 

referenda o modelo baiano. No seu entender: 

"Precisa de uma reuniao muito grande, uma reuniao 

concentrativa que reunisse todos os negros, agora uma 

reuniao de voz, nao e uma reuniao que a gente vai 

falar e alguem queira intervir, nao e uma reuniao que 

vai ser escolhido fulano e fulano. Vai falar sobre o 

negro, vai falar sobre a regiao, vai falar sobre isso, 

vai falar sobre a sua descendencia, vai falar sobre a 

sua cultura. Tern que ser dessa forma, dessa natureza, 

porque se for atraves da Irmandade do Rosario a 

cultura jamais prosperard. Se for atraves da cultura 

dos negros do Talhado essa cultura pelo amor de 

Deusl Nunca mais prosperard, porque nao tern lider, e 

cultura sem lider, e um povo a-toa, eles estdo d-toa, 

sabe como e, uma manada que arromba uma cerca e 

sai tudo sem ter um giro, e como esse povo, uma raca 

negra que existe aqui, principalmente a do Talhado, 

estdo um povo alheio". (FERNANDO, 38) 

O nivel de esclarecimento da populacao e baixo e deixa muito a desejar 

no que se refere a uma politica de conscientizacao que possa levar a construcao 

de uma luta mais organizada pelos direitos e conquistas dos negros na regiao, 

tornando quern sabe, o Vale do Sabugi como uma referenda ou mesmo um 

ponto turistico no Estado, como demonstra ser o desejo de alguns membros da 

Irmandade do Rosario, por exemplo, que defendem a uniao de todos para que 

juntos possam lutar por uma vida melhor e mais justa com menos preconceito. 
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Por outro lado, e possivel que os negros do Talhado na cidade com o 

tempo venham a se aproximar dos outros negros, mas isto so sera possivel se 

surgir alguma lideranca que inicie esse projeto. Entretanto, havera dificuldades 

de agregar o Talhado, uma vez que o projeto estaria sendo gestado por negros 

alheios a comunidade. Por ora, o projeto do Talhado esta atrelado ao modo de 

vida tradicional, ou seja, o retorno a vida rural. Embora entendamos que seja 

pouco provavel esse retorno, o projeto deles so aponta para a volta a vida rural 

e quem sabe a situacao de isolamento de outrora. Ainda que seja um sonho, tal 

projeto, talvez a forma de melhor viabiliza-lo, seja aliar a vida urbana com a 

rural. 

Com isso, no projeto do Talhado a reterrritorializacao do grupo no 

espaco urbano e pensado em carater provisorio, uma vez que com as 

reivindicacoes da cooperativa, eles desejem dotar o campo de condicoes para 

um retorno, e desta forma estariam tambem fazendo um acordo com segmentos 

da cidade que os querem de volta ao campo. Assim eles podem conseguir 

barganhar alguns melhoramentos para a zona rural. 

O processo de reconstrucao da identidade esta apoiado na memoria de 

um passado em que a comunidade viveu isolada com todos os seus membros. E 

o projeto esta baseado nesta memoria. Nao ha sinais de que o projeto do 

Talhado aponte para uma reconstrucao com elementos novos, como e o caso do 

projeto dos membros da Irmandade do Rosario, por que eles nao tern uma 

memoria ancestral que os situe na Africa, como e o caso do movimento baiano. 

A localidade e a marca mais forte do grupo do Talhado e seu projeto esta preso 

a ela. Nada impede, porem, que na proxima decada eles tenham adquirido uma 

consciencia de raca. O que prevalece, no entanto, e uma consciencia etnica. 
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A N E X O S 



IDENTIFICACAO DOS INFORMANTES NEGROS 

MORADORES DA CIDADE QUE NAO SAO DO TALHADO 

IDADE Ate 25 25-50 50-75 Acima de 75 TOTAL 

NEGROS 

HOMENS 

2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 6 

NEGROS 

MULHERES 

- - 1 - 1 

TOTAL: 2 1 1 3 7 

IDENTIFICACAO DOS INFORMANTES BRANCOS 

MORADORES DA CIDADE 

IDADE Ate 25 25-50 50-75 Acima de 75 TOTAL 

BRANCOS 

HOMENS 

1 2 1 - 4 

BRANCOS 

MULHERES 

1 1 - - 2 

TOTAL: 2 3 1 - 6 



IDENTIFICACAO DOS INFORMANTES 

MORADORES DO TALHADO 

IDADE Ate 25 25-50 50-75 Acima de 75 TOTAL 

NEGROS 

HOMENS 

3 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 

NEGROS 

MULHERES 

- 1 1 - 2 

TOTAL: 3 3 4 - 10 

IDENTIFICACAO DOS INFORMANTES DO TALHADO 

MORADORES DA CIDADE 

IDADE Ate 25 25-50 50-75 Acima de 75 TOTAL 

NEGROS 

HOMENS 

2 5 - 3 10 

NEGROS 

MULHERES 

- 2 2 1 5 

TOTAL: 2 7 2 4 15 
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MAPAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MAPA DOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sr-nos COMPSZM AS 



A'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.'i A'jyJ l .y u ' u ; Li'W DK .I r iTFGI t ACAV 

H U KAI , l>J  T AI H AD JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ANIHT . 

Co p i n r la A La d c F u n d a c a o d a A s s o c i a c a o d o N u e . le o 

d e ' In t o g r a c a o l i u r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 d o T a l h a d o - A n i r t . 
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Ao s t r i n t n d i n s d o in es d o % J a n e i r o d o a n o d o f i l l n o v» . - ce n -
t o s e n o v e n t a e q u a t r o , ( 3<>/ c>:i/;i99»-i- ) , a s 0 8 : 0 0 h n o G r u p o , d i g o : n a iSs, 
c o l a E l e m e n t a r J o s e B e n i n C a r n c i r o s i t u a d a n a C o m u n i d a d e T a l h a d o , m u n i 
c i p i o d e J a n t a l u z i a - P b , r o u n l r a m - a e v a r i o a m o r a d o r e s d a C o m u n i d a d e / /  
p a r a j u n t o s d e b a t e r e m o s P r o b i e m a s d a r e f e r i d a C o m u n i d a d e c o n c o n t r a - ' 
r e m s o l u c o c s p a r a o s me mhos , d o f n i c l o , 1'ez a a b e r t u r a da r e u n i a o n / /  
Ag e n t e C o m u n i t a r i o . d e o ' a u d e , Pedx-o J c v e r i n o d e A n d r a d e . q u e d e s e j o u as 
boas v i n d a s a t o d o s e c o n v i d o u o V e r e a d o r Ar m a n d o Noises , q u e se f e z 1 

a c o m p a n h a r p e l o o o r . I r e m a r F i g u e r e d o , q u e a c e l t a r a m  o c o n v i t e e s e  1 

f i x e r am P r e s e n t e a m e s a , o m esm o c o n v i t e f o i f e i t o ao r e p r e s e n t a n t c ; d o 
J i n d i c a t o d o s ' f r a b a l h a d o r e s l i u r a i s , B i v a r d e J o u z a B u d a , q u e n a o c a s i -
a o , f e z u m a e x p ] a n a c a o do q u e e uma A s s o c i a c a o C o m u n i t a r i a , a p o s a s ej£ 
p l a n a c o e s d o s c o n v i d a d o a , o s m o r a d o r e s p a r t i c i pan t e a , d e b a t e r a m e n t r c 1 

s i , os p r o b i e m a s e n f r e n t a d o s n a C o m u n i d a d e , e , a p r e s e n t a r a m u m a p i - o p o s 
t a d e f u n d a c a o de u m a A s s o c i a c a o , o q u e f o r a p r o v a d o p o r u n a n i m i d a d e 7 

em s e g u i d a p a s s a r a m a d e b a t e r p o n t o s d o E s t a t u t n , o que f i c o u d o c i . d i d o 
f o i a base t e r r i t o r i a l , a d o n o m i n a g a o , d u r a c a o , cede, f o r o , o  r g a b s s o -

c i a i s , d i r e i t o s e d e v e r e s d o : ; a s s o c i a d o s , o p a t r i m o n i o , a r e c c i t a c , 1 

que o m a n d a t e da d i r e t o r i a s e r a g r a t u i t o , p o d e n d o receber a . j u d a dc; c u s 
to q u a n d o n e c o s s a r i o , o n q u a n d o o s d i r e t o r e s p r e s t a r e m s e r v i c e s d i r e t ^ , 

m c n t e a As s o c3 a c a o , l o g o em s e g u i d a f o i o s c o 1 l}ida u m a Co n r i , s s a o I ' r o v i s o . 
r i a p a r a d i r i g i r os d o s L i n o s d a A s s o c i a g a o ^ a t c 9 0  d i a s apos s e u r e g i s -
t r o em C a r t o r i o . p o d e n d o a i n d a e s U i C o m i s s a o ser r e n o v a d a ou m u d a d a ^ / V 
q u a n d o o s a s so e l a d o s a c b a r e m n e c e s s a r i o  } o u o s m e m b r o s d a m o s m a . A p o s ' 
a v o t a c a o d o s p r e s e n t o s , f i c o u a Co m i s a a O a s s i m c o n s t i t u f da: P r e s i c o n -
t e , f - i o i s e s F r a n c i s c o Be n t o ; • / i c e - p r e s i d e n t e , t ' e d r o ^ c v e r i n o d o A n d r a d e 
o e c r e t a r i a , G . L i v a n e i d e F e r r e i r a rla tfilva* 2 f t a o c r e t a r d a , l u c i a M a r i a /  
dos J a n t o s C u n h a i T e s o u r o i r a , C e c i l i a B r a - d o s Santos; 2 - t e s o u r e i r o  1 

f- i a n o e l D i v a ' l e y d o s J a n t o s ; C o n s e l h n F i s c a l ^ a c a r i a s P e d r o d e A n d r a d e , ' 
J e b a s t i a o l i r a / , d o s J a n t o s e h i a c i o F r a n c i s c o d o s u a n t o s j o u p ? e n t e s , / /  
B a r t o lomeu F e l - n a n d e s J / i n i r n  e Cxce i - o I n o c e n c J j O d a J i l v a , em s e g u i d a o 
p r e s i d e n t e d a Co m i s s a o u s o u d a p a l a v r a a g r a d e c c u a t o d o s c s e d i s s e t*£  
l i z em r e p r e s e n t a r a C o m u n i d a d e , b e n d o n e s L e m e m e n t o sido f a c u l t a d a a 
p a l a v r a , m a s com o n i n g u e m f e z u s o , e u , C i i v a n e i d e F e r r e i r a d a ^ i l v a , 1 

d i g o : f o i e n c c r r a d a a r e u n i a o a s ] . 2 : 0 0 h d o a t e m esm o d i a , t e n d o o u , G i j . 
v a n e i d e F e r r e i r a d a J i l v a , l a v r u d o a p r e s e n tc- A t a , q u e depoj.: d e l i r i a ' 
e a p r o v d a v a i s e r a s s i n a d a p e l o . ; d e m a i s e n m p a n h e i r o s p r e s e n t e s . ( a . s ) 
M o i i j e : 
cs 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 
l o i a e a F r a n c i s e s Be n  to , p r e s i d e n t e , C J i j i v a n a i d o F e r r e i r a d a J i ' v a , 
j r e t a r i a , C e l l J  a B r a z d o s >.-.-,n i/ >a, t e a o u r c i r a , J o s e r A l m e i d a d a u > i ] v 

" C i c e r o F r a n c i s c o Be n  t o , l u z i a d o s o a n t o s A r a u j o , l u c i a N a r i a d o s ..>. 
Jo a n a C a r n e i r o dos J a n t o s , I c o n i c o ( ' ' a r i a r J os o a n t o s , U a m i a o o i . i v a C u - 1 

,1- jh a , P e d i o o e v c r i n o d e A n d r a d e , J e b a s t i a o b r a z d o s o a n t o s , J e v e r i n o ' o 
° d r o d e A n d r a d e , J o a o F e r r e i r a d o N a s c i n i e n t o , G i v a n i ' d o b e n t o d a o i i v a , 

A l c i n d o F r a n c i s c o Be n t o , r t - m o o . I . C a r n c i r o o a t u r n l n o , Z a c a r i a s P e d r o d o ' 
A n d r a d e , W a i ' i n a l v a d o s o a n t o a V i e i r a d a C u n h a , E n i j d a o a n t o s J a t u r n i n o 

F r a n c i a c a M a r i a C a r n e i x - o , G j s c j d a C a r n e i x o o j ' v a , , B a r t o l o m o u F e r n a n d o s 
M i o i r a . F e a t s c o n f o r m e a o r j . g x n a . 1 . o a n t a l u z i p . - * b , e m /  7 
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AGSOGI ACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to  ^OC- J. BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  OE I NTEORACRP RURAL 

DO TALHAOO -  ANI . RT 

E S T A T U T 0 

CAPI TULO I  

DA pENOf cl i y- CAP ,  pURAg^Ô p^DK^FOf l OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E FTWi i .  

ARTI GO l a -  A Associ at e!  ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d a Nuc l eozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on I nt sgr acaa Rur a l  da Ta ^ ha do,  ANI RT, f  undo da Bi n 3 C d B 

Jane i r o do 1994 , com eede no er . col o Ei l esment nr  Josu Oc nt o Car noi r i ) , na Con- uni da

do Ta l hado, no muni cl pi i  n c o Can i t? Luz i n- pb a Por a j ur i di e a na Cc ma r c a de Sant a 

Luz i a . e s t odo da por n i ba .  

PARAG.  UMI C0 -  Ent endc- se por  Gcmur t l dado do Tal hacJo.  t oUos no mor a dor e s do-  Si t i ng, Tvl br . t i n 

Sar r i nhn, 0i t i ci «5ui nha( Ri f i c' no Br ands , Padr a Rs d o n d a , Bl a n c o , Sn c o de padr a , Fo 

c o do Cr u z ,  Fur  t una ,  Pa : o d o Fa i j a o ,  Sao Lui z a domai n sl t i ar ,  c . I r cuv i z i nhos .  

ARTI GO 25 -  A Assoc i acaa da Nucl on do l u r b i g rvi r . ao Rur al  do To l ha do , ANI RT, t v m pe r  f i ' ml i i Vi -

dc :  

I  -  Rouni r  p o r  •  ous d.-i  Co- vj i f j n \ < i di  •  p a r o t r a t or  i . v  ' snnt os oor nuns;  

I I  -  Pr opnr o Lonor  u mol hnr * . - -  .-!.> i . onvi vi o a nt r a oa ha bi t a nt e s da Coi ' Hj nl dado,  a t r avel s 

da i n t 0 g r a 7 . a u ue seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M o t v u i o f i i o ; 

I I I -  Conc i e nt i / nr  a Comu t i t  d a d o d o sua s p o t or n- ,  i n l i  d x d o u l avanr t o- a '  r ue ponde r  cor ,  '  

r uur  uns ui oa ;  

•  I V -  Col obor nr  com os podr a oe publ l c os nuo i nl c i a t i wa s do i nt or e s s c o c o l e t l v os ;  

V -  Pr o. t i ovsr  o dosenvol vi si on t o am t odo-  or zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t> v l .uri -r-.  d o Cumuni da do o da s c i r c uv i z i -

nl i as, dent i ' O das suns l i no t a c t i c s ;  

VI  -  Oz ' l cnt ar  na peasoas  par a 0  u' t?c e nv oi v i m on t o r ur a l  a , par a a a l e nnc u do r or . ur ccr ,  

f i na nc a i r ns e humanos v i a a ndo a ma l bor i a das r nmi l l na do s ous a r . soc i ndos;  

VI I -  El abor or  G encami nhor  pr oj e t os s; uu v i s emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a  dor ,  envoi  vi m on t o do noun nr .  r . oc i . odor .  

ARTI GO 3Q -  Compet e a Ar-r  oc i anso do Uucl oo do I nt e gr oc a o Rur a l  do Ta i ns d o ,  ANI RT:  

I  -  Api ' euunt ar  c o s  podor uo p u o i i o u j , s u g a r *  t u o s t v i s a n d o o uan da c omuni de da ;  

I I  -  I nt a gr a r  s ua s a ooe s c a n a da ouf cr os or gans o i n s t i t u i 5 0 0 s er apsnhadas am dos on 

v ol v or  a ma l a Rur a l ;  

I I I -  Est abel eccx'  r - i st omas c d o q u a d o d o cont r ol . ;  •  no a ol i c a c a a dor ,  r oa ur s os , qua vgnSn '  
r e c e be r  t endo em v i s t n,  a c o wp r o v n e n o da: ? dus a oa a s r a a l i z a dnr  pc r c nt a a s a nt i -
da dos ou gr upo de pe e s na n,  donda pr ovi or r am 0- . sous r a c ur s os ;  

I V -  Col obor nr  pnr n o cor i t i o- j r . ee o e c r  e r e o n t o I n t e g r a a n o c o c om os pode r e s publ i c o 

Srcoo  e Ent i dcadee, que vi snni  o dos e nv oi v i munt o r u r a l ;  \  

V -  Ave l i e r  i s ol nda me nt e 00 M<> e n n j u n t o c on;  ou i r on nr j i aos e En t i  dot !  t o f oa r e s ul t s - '  

m 

dor ,  e l c nnc ndos 0 0 e x ue uc r uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <"v 0 l i vi dar i oo dws e nv ol v i dn na ccnuni da. de;  

VI  -  Di v ul ga r  r eus - obj e t l w:  <..  r ecl i z p.nSao i 

^| | ARTI GO ae -  0 pr a z o do dur snao da  ;v- . j : . t i ci {. c3o ri u a' c. l oo t.-.> I nt e- gr acao Rur a l  dn Ta l hndo, / /  

' Ms  '  " ANUi T,  u .i  r  i tio t or mi f p.  do o o n u n wn dr.-  r e e l  or-  *  i l oni t - do.  

m 

i  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

CA> P I T UL O I I  

00s  CRGACS t CCJ Al S 

| | j ¥VRTi eO S» -  A As s oc i a ga a do Ny c l oo do Xnt ogr a oon Rur a l  do Tol nado, Af - i l HT, t ar e os.  s ugui nt a s 
i ^a or gaos soc i oi ^-

an I  -  Asc- cmbl ui c Gor o l ;  

' I I  -  Di r ut or i o ;  

I I I -  Cons e l ho F i s c a l .  

: CAP3TULO I I I  
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ARTI GOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t i e -  A Assembl es,  i  Gor a l  dcr r i  •'.» i k s or dons . r csr ui : ,  o nor ma a ds s t u e: »t . »l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:-jto  u or : ; : i o 

aul i cr anb >!..  d. ' oi soao f i n ;\  -s«t.:~«<~,-•  o, coi npost o do t odoa os ni ambr n-  do sou L VM—  

dr o s oc i a l .  

ARTI GO . 79 -  A A5 6 e mb l e i o Cor a l  r un11 i . r - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa o r d i n a r i ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim y n i c -  ou Gx t r o o r d i n a r i a ma n t e pa r  ao_ 

VO C0 9 0 0 do di r t }  t or  I n s e mpr e qua s?,- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ri; - t ' , r  ni . f cncr . ar i o.  

s 

ARTI BO B E -  As dec l seao da Asaombl ol a St er ol , ser no t omoda s pur  ma i or i n do v ot os s e c r e t o e 

ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a b e r t O jc n m  no mi  nl m o L.  r nut ade mai n u~ dor  nr . soci ador ;  pr e a e nt uo .  

ARTI GO 98 -  A Asscr abl oi n G. - r nl  Or di i v' r i n Gompo l.a pr i v a l i " a me nt a ;  

I  -  Apr ov nr  pr os t a c a o do c ont us u •  Di r ot ur i n ;  

I I  -  Pr o n un c J.  1' r—  0 c so br a o r a l a t or i o Anus l  do At i v i dnde o;  

I I I -  Dac i dj r  sobr e a pr oyr ni ur .  Auur l  do At i v i da de s .  

ARTI GO 10s -  A Aeccmbl c i n Gor a l  Ext r ci or r i l nc' r . Ui  c ompe t e pr i vnt l var aent e:  

I  —  Al t c r nr  on moui Pi oa r  o pr osunt u Ls i a t ut o;  

I I  -  Re s ol v e r  os a oa unt oa quo i he s f oroi t i  pr opoc l o;  

I I I -  Di ' onomr  os me mbr ns da Pi r ut ' i r i o o Gone c l &a Fi s c a l  por  j uot n c a us a ;  

I V'  -  Decl i . Hr  sobr w a ei t f t i noao i'm / vsnoci n^eoa 

PARAS. f j NI CO -  As de c l a r e s c o b r a a r-. .  1*6 ••(!;•:-.,  do pr esor t  t o e ut nt ut o, s ur a o t or nados pe l a ma i o- *  

r l a do vot e s e c r e t o a/ ou a uor t n,d e  mot a de ma i o um dos a s soc i o do© p r e s u n t e o 

enquont o quo a sua axt l f vj ao s e r a por  2/ 3 ( doi ^ tar50 s3, do8 e c sac i n  dos em /  

pi ano go/ a do seua di r ni t ns s oc i a l s .  

Rf f l l OLO I V 

OA OI REJ URI A 

ARTI GO 11C-  A di r ot or i n '.In As s o c l n c HO psor a o<j s. i p. . tn do pr os Ldont o,  vi o. o- pr esi dent  e , t a s our a 

r o e dos s upl e nt a a a s ool hi dos a nt r a as a a s a c i a dos .  

\ RTI GO 1 2 8 -  os me mbr os da d I r a t or  l a ,  sor a w ol e l t os pol o v ot o s uc r e t o,  do As s e mbl e i a g e r a l '  

com mandnt o do doi s a nos , f i odi . ndu snr om r a o l i t os .  

i RTI GO 132-  A d i m t or  i a r e una - s e or di nnr i nment - 3 , pal o mo nan;  uma v uz par  ma s ,  ex ' a or  A i  n. -.  - '  

r i nnt unt u suupr - . i  quo o pr  1 i dnuf cy c onv oque .  

RTI GO l « e _ A di r e t or  i ~ 1 Cut  e or r e a pnn . ' undo p.ns i n t e r e Eo e s da A S s oc i a y a o,  s o r o a Past a da pa 

r  duc i soo do a s s e mb l e i a 13 por  ma l a r i a de vot o uoc r a t o .  

1TI G0 1C»-  CQhi pet e a Oi r e t or i e :  

. 1 -  Cumpr i r  a Pa. - cr  cumpr i r  de c i s i s , !  du as t ut u t o :  da us s ombl oi a gor a l ;  

I I  -  Ze l nr  pol o f i ol  e x s c uc a o da pi a no Anual  de At i v. i . dados;  

H I -  Cenvacesr  Assembl e i a Gor a l  -

RTI GO l Gf i - At r i bui coes du Pr osi dant < :  

I  - Oi r i gi r  e e r l ont a r  a essoi n. - *  can em Lodes os f i ne ;  

I I  TOe t e nt dna r  as despesas o 1 a c c mc nt os a ut or i z a dos pol o a s s e mbl e i a ;  

EEI - Ropr e s e nt e r  azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 r o. ooi anao nor. Sm blto s , r auni ci pnl , est adual , e Feder a l  <• junto « ' 

cot©bul t - r . 3ment os bancarios, mnvi ni Ci r i l ar  v e r bns 00m  o t os our e i r oj 

I V - As s l na r  j unt o com o Tesoui - ui r u 1- ndon uy dnni i mant u; .  <»j o onvol vaw r us pons . ^ bi -

l i dode s f i nonc c i r ng;  

v - Fr e s i ui r  a s r uuni ooa 0  c unv oc . - l a s <3uondo noc os s nr i os ;  

VI  - Super vi si on- } r  o c ont r ol a r  a Pur v r l omme nl o ge r a l  da ns s oc i a r oa , ont r o t odos ns 

set or sSj i r uLoni . ' a pol o f i ol  oxonur . co dos pr ogr a mno do a t i v i da dos •  ,  l o cui r pr i  

mont o das dul i ber st ; . oas dor .  or i j ocr .  r uc i c i s j  

VI I - Oi v ul ga r  Junt o coo a s s oc i ndo-  r ;  r . i r . ul t f i dô .  dos Lr nbal hos r t r f l i  , ' &<! ce j  

VI I I  Sa l u c i o mi '  CCS ' J S 00 •  ' urgent . ! . . '  ! . u!nnoi: nf i du- os 1.1:1 segui da npr ov a c on ci i r ut or . V.  
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I X -  ConvOLi i i  as r eur i i aas do Cor t sal ho Fl ucax j  

X -  Ass i nnr  coi »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o  secr et Ei - i o c nr e s ponr i l noi a da f t r - soci ngao.  

ARTI GO 17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 -  At r i bul j oos do v l ce - pr .  s i dont e :  

I  -  Subs t i t ui r  o pr e s i de nt e om r . ouo a npa di ma nt oa ou f t usenr . i ns t e mpor a r i e s ;  

I I  -  Aux i l i or  o pr es i dent o or . ,  f uMour uj  ei n c; uu r«i r  sul  i ui t at J"  o coc. ">*! i \ a; vi O;  

I I I -  Aj udur  om t odus us a.t. ' .v.i  dados pruti i oi - . i  or v i szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <!•• "a. i . r cao.  

ARTI OO 1 8 B-  At r i f cul coos do s a c r nt a r i u:  

I  -  Cons a r v a r  om di a a s c or r e s ponda nc i a s do.  Assoo. l oc. no ;  

I I  -  A t o a 11. eat '  o r ogi s t r o dps Associ at i on ;  

I I I -  I nf or me r  a t osour ar l n a udml a s a o do novo. "  a s s oc i oda s ;  

I V -  A9s l 3 t J . r  as r au a l oes da di i ' el or i u. l ovr anr i o o r oz ondo l ov r a r  Al a s ;  

V '  -  Pi - ovi dcnci . t r  wi r l oi r e s par e os nssor . I ados;  

VI  -  Ass i oi r  com o pr es i dent o douument oa .;  oor r r r spendenci as do A"so-  i u?a o;  

VI I -  Ter  s ob sua y u o r da , dov I da men t o o r g a n i z a d o s ,  oa l l v r os do At as o o r ^ u i v s s .  

ARTI GO 1 9 ° -  At r i b u i g OHs do Ta s our ot r o:  

I  •-  Ar r oonr dar  e m di n ar .  r . ont i i bul oues s oc i a l s da / V^oooi nct i o;  

I I  -  A' o i i u' o'  co. oJunt ement a com a pr us. l di ! n?. oldr . i i . . ument os c. un onv ol v a m r oup an: : . ' i hi l i —  

do d a f  i  na no *  I r a ;  

I I I -  Cumpr i r  a s d e t e r mi n o g o . d o Dl r a t a r i a ;  

I V -  Responi oobl l i z ar — 88 pc l o pa i r  J. moni n Goni a l  do / Vssoci acoo,  

ARTI GO 2 QS-  Compel ' . '  ( i n Cons e l ho Fi s c a l ;  

.  I  —  Dc c mi nnr  os 1.1 \ / ror. , dui . i j r. i ont ' j a ••  I j nl nncut f i s vor i Pi nnnc' c r  el f cur  c m Pi nr - nc e i m 

da ASS'  '•  i  i ' jv.O ;  

I I  -  Convoc. f i i "  D' - i i ' uordi u*i >' I . . - ' « nt o « di r ot or i n nu i i nbl ei n nunnr '  » i j ' : i >«' oi
,
e».  " r a v us 

e oi oe i  i i .  •  mot i v e s ;  

I I I -  Fi scal . ! / or  nt i vi i dad. . - .  r' a d i r e t or i o .  

CAPI TULO V 

CCS ASSOC1ADOS 

ARTI OOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 21 P -  Sao soci o. ' :  

I  —  Fund; : i l or ;  .  t or i os a quoi os reuo nssi nnr oi i i  a a t i  do Punda ga o;  

I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — gf at i voa, a< j ue l es que msi der . i  no Ta l hndo ou o> •  c omuni da de a '  r ; i »T. i . i w1. / i nJwo a 

i-ui-:-  cumpr om os det or i i d.n  soar s do pr uauht e.  o: . bi  t o t o .  

I l l -  Ba ne me r l  t o 3 ,  e que l  as quo sou ol oi t os pel a a a n e mb l e l a ge r a l  pa odi a nt e a e us r ol e 

v a nt os ocr v. l r . os pr e s t odos ••> Ar soo. t acao;  

I V -  Co n t r i b u i n b n a , a a o a s ent i c' nr i ea ou or gaoa quo c on t r i bua m d i r t  t r .  me n t o ou a t r o v e s 

dos poder cs publ i co" .  >-. I VI  r ouur nos Pi mn c u t r o s co t ooni c os . v i s nndo r e o l i z nc oe s '  

d o n t r o d s
c
 r i nul i dodos da As s oc i a ga o.  

ARTI GO 2 2 B_ Somsnt e os "0010. ? t or n. )  di r ol t n a v ot e ot i v n ou pa s s i v e na s Assor t bl ei as Ge r a i s 

PRAG. UNI CO-  Os noc i os nop r uspondem poss- i nl mont e pa i ns nb*  I gnsoos cont r a L OOS pel a A3 s c c l a c 

ARTI GO 2 3 9 -  S J O di r o. Lt oa dos AO' . oci o os ;  

I  -  Vot esi "  n ;  or  v ot c do;  

I I  -  Pa r t i c l pnr  das A3 s e mbl ol a s Gar c i a o npr e s ont a r  op i n i ne s ;  

I I I -  Root s bar  oa r t a i r a a c da soci o; ; ;  

I V -  3 o r  i nPoj i i ndos dos bone r l c l ns do As s nc i a a a o;  

V -  Rool a ma r  •;.> ost a pr ej udi i vi du om sou- ,  r t i r ei l os.  

ARTI GO Z"
L
~~ Sao obr i ge c oe s doe Associ ni  

I  -  Cor i ser vor  ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t vMg do ar. •  ooi a .  o n ;  

I I  -  Cont r i bui r  me ns a l mont a com s I mpor t a nc i a dot a r mi nc da pe l a Assembl e i a Ce r o l ;  

I I I -  Compa r e c ur  a s r e uni ows or di a a r l os a/ ou oxt r . - or di nnr dns, c: i i ando c onv oc odo;  
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V -  Pa r  t i c. i  pox-  dor .  t r aba l hos r col S / . et i o« no A' - soci o goo;  

V -  Pa r t i c i pa r  do de s t mv ol v i me nt o dr .  ot i v i c t ode , pr oj e£o&, exucut odos pe l *  Assoc i agao 

CAPI TULO VI  

DO P A T R I MC I N T O E RECEt TA 

ARTI GO 259 -  o j r at r i i nunl o da Asaoci ai yao oer u c ons t i t ui do pol os bens »| ue adn, ul r i r .  

ARTI OO 2 5 9 _ A r acui t a ser a cosnt J.  f cui dn pol os r e c ur s os Fl na nc e i r os , a ux i i i os f  s ubv e nc oe s , l a -

gados e out r os que l i t o Por cm dast i Lnados pe l  or .  mom br as mant ar r edor vs*  

ARTI GO 272-  Q3 r nBur sui .  da Assoc i ngno s e r a o de s t i na dos , e Kc l us i v a me nt a c om out or i / a c a o do 

pr e s i de nt s e do Tesour e i r o, npon v e r i f i c a gna do necess i dode . "  

" ARTI GO 2 8 9 -  Nenhum burr  pe r t e nc e nt uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As s o c l agaa poder a s e r  , ol i onada ou por  "a gusl r . uor  L i  I . ul  

pa s s a do n expr esso aut or i . ' . agon d\  As s e mbl e i a Ge r a l  Ex t r a or di na r i o , r . anvor . a' ! :  

•  par a ant e r i m, a qua !  s o r a dol . i  bo n o do < - n vot e.  5 0 0 s e c r e t  e/ ou - a o r t a .  

CAPI TULO VI I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DKiPpSICDeS GERAI : .  E TRANGI Tf i HI At i  

ARTI GO £9s -  D ma nda t e u n a Mer nbr os'  da Di r e t or i a ser a gr at u. f  t o, pudenda, r ee. obcr  a j udo do ont o 

qua ndo on i n.  T. HM I S pr os !..  i  -HI  ;•  or  v i e as e^cl usi vsi i i ent e or .  A- ' - ' >uci i . r ou.  

ARTI GO 309-  A Assoc i agon i - ' xi st l r r i  . i t *  n, un n qua dr a no a a s oc l a doa Pi que r e s umi de oo um nunc-

r o i nf e r i or  n 1 0 ,  [ doz l  , ns s ue . i odns , oui i i  r t pr ovogaa do sue As s e mbl e l a Qe r n l .  

ARTI GO 3 1 9 - 0 l i j ucl eo de vt nt egr ogon Rur nl  do Ta l hodo. r e c e bor a a s s i s t e nc i n t eeni es do nua l -

• quei * ,  i nn t i  t uj i  r " o ,  or g? o,  c >u mpr e a a .  do as si r - t one- j r .  t ocnl ca s e mpr e cue ne cor  se r i n 

ARTI GO 329 -  o di nhe i r o ur r e c s r da do p e l a ass<x- i agao, epos e Pe t ua da on despesei o . poder a o sal di  

a nua l  c e r  r ov e r t i do em bonuPx c i n dos a c oooi a dos em di e;  c om sous de v a r e s s oc i a l :  

• ARTI GO 3 3 9 -  os caaoo m- i r - sos nest - .  ••.••La ! u ' : o ,  s v r nn r oc ol v i dos pel a d i m t or  La.  em ax- . r e i t  i n .  

ARTI GO 3 C9 -  £r.i  case de di r sol ucuo da As s oc i oc a o os ssus bens pa Lr i mui  i a i s ,  r Ni sr . er ao pnr a umi  

Ent l dadc do Pi ns Comu n I .  *  n r i  a a ,  .1 ndi c a do pel a Assembl e i a Ge r a l .  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- •• • • *-

ARTI GO 3 5 2 -  ESt o ESt a t ut n v i gor ar a •:•  pa r t l r  da da t a do - r . pr ovacao.  

Ce muni da do Tol bado muni c i pi o de Sant a Luz i a- Pb. er a 3 0 / 0 1 A" 4 - !  

PRESI DENTS:  r Q$l O S f l v / p / ^ o f f C f l pn( pK} xJx 

(  •  0 

T E S OURE I RO;  ^ C A n .  JUdJUt t  <v: ^, , / / ) >-  .  

SECRETARI O:  Cj A ' , / - ,  ,  •  y , V; .  . ' " j . \ u - ;  ,  0 •  -.  _ \ } ,  , i _ r . _ .  _ . , * V - . j V r ^  

RfCONflfCO *<si (iim;(s|  0*. / Vi t LAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&t -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„ -  ' ki f f %r «f i . . . . i C>. u«' f \  j t / , u( * t  

2 o T A H K M O H A T O ^ _ * , / > ^ W*  
. 1. .  .  cr i n Nubr cun . .  ,  * *  M*  Tor oal nha •>» «.  u n o e M"  N«br oB» 

Tabol l i l  u Ol l cl nl  . 1"  K- i d* ! " '  " "
 u i u h , e 

o Uocumt'iilo* v  I ' o s s i i a s . l u r i . l i c n K 

Luzt a McHRi i i H don Sant os •  Esci evoul c  K w >(  _ 
S / l NT/ l  C U Z 1 A -  / '  /-<•  

V . n t H I...11,1, _P ,^ _ . l r . _<lt-If C d e \'l 'JO 

' .<UV«j  •  >'  j Af Ml e' et J t df f  yfa/ / .  .'1  V_ 

I ' - T f  V P ' l l l '  



Hol nc. no d o c f  nni l  j.-i  r n cpmt nr nn. ' o' dno c u m ol ot r i vf ' xnnr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-rir; r u r n l  no Gnmur r j .  d n d n Tnl l v i dn 

I B Et non do Pr oj ni o nnf o- o AI ' l ' T n I . ' l i p. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n/ \ H.  n n o t i n Jl . ' f JG.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w j  J u ; K i: 11 i; n i- "  _u IJ u i ; .  n ' . :  i  i.; AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U I . 

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Pa ul o Jooo do Gi l vo Gx t i o Pi ncho Rr undr  Ta l hodo 

02 —  nobas t i na l - ' or r oi r o Nt i nni r . i pnt n ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a.  Mo Pi ool i n [ ' r ondo 

03 -  Josd Auoor . t o Mo n t o !  i  I  I n Hi nc ho Or o n d o '  "  

04 -  F/ oi ana Fr nnci r . cn i l ont o "  "  "  

05 -  Ador nl do nodr i ci uoc ' Junt o 

l )G -  Domi no Paul i i Ki  ( . or noi r o "  "  

07 -  - ©£* * 3r »- ?wt TM>nT<. no dr .  gj evw £- £MozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t ^f r r . r . ^Mr ^ 

_ J<J -  I nnci o r nr nur r ;  i in Cunl i n 

09 -  Lui o Pnnt n rJn !  i l vn i i nr r l n' i n 

10 — — l - r nnci ccn ti n Aooi c Ucr nn. i  r o '•  "  

1 1 —  f . Vui oul  Paul i no Gnr noi r o "  "  

12 -  r . ' nnanl  ni vnl oy don Hnnt or .  

13 -  Dobnr . l i oo i i , - o-  dor .  Ca n {-.nr.  

14 _ Puol . f i  i n :  o o d o do Tol l wdi i  

1 5 — l l r col n Fl r j • i rnl . - i r  Joan Po o i o "  

1G — t ' pnool  i Vonr nl i ot o doc i ' oni no "  ' '  '•  

17 —  1 nut : I n Fr om;  '<:  c o doc Fni r l n. a "  "  

Mi  -  Lu; : i o ni l vo do .  r nuj o 

19 —  Juni or .  Coi i : ,  ;  o' nr ni nn "  

20 — Acl oni pr  I cri ' i ' : i  .  •  oo r bcc i muut n "  

r' l  —  i . Tnrl n t
:
o' ! i ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '.' ' • • . l . orni no 

.'.'2 • '  —  I  or e nl i no Podt ' l f i uoG ' . I ont o "  "  

23 

Cos uni ct adc Tnl l ml n tun J>(  / /  QS I  . j j f j f  -

' XJI VJV> >A<jr j/ V/ vM> r t ' J / } , v, >• • • <. { * t i £ 

Podr n Pnvnr 5. no do Andr ndn 

Pl ' i  r oi l  ' Ol d 
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A S ^ I D S J M A N D A D E S D OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R O SAR 10 S: 
.bi ibcirtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' i :  -  Ant oni o He l i t om d e Sant ana-

OH 

Est e cor del  quer  cont ar ' pi l ^' as' I r mandades do Rosar i o dos pr et os e r pa r a a odp%̂ $ < um. pouc o da 

hi f t dri a r aui t O' bom que t ant o aj udar am os negr oa; &t > i ongav#5( ' i t empo, s.  E u ma 

hi st ori a de l ut a,  de amor ,  de f r at er ni dade.  Esper amos que est e cor del  nosaj udp- a- nos t ornar - rnai s 

humanps,  mai s compr eenSr Vt j i '  c o m a causa dos nossos i r ml os negr os.  quf t ^oj f ^i ar Q. 4er , t r at ados 

c om i gual dade.  Sbmos •' f i l ho' S'
;
db me s mo Pai  que nos cr i ou i guai s na ; di g^da<| $i £i m. Q oodor  mas 

di f erent es r t £r a9a' a' na
,
f c^f | ^

;
r descobr i r  quant o 6 boni t a e ri ca a di f er en98r , Qu^! ^saaSenhor a do 

Rosar i o dos pr et osho' r aj udeJa'  Mo & f t i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '.^ , v; . v- '  

1.  S.  Benedi t o me dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <wt e4 oi l  

For ca e i nspi r a9ao 

Senhor a Apar eci da '  - ym o f t r/ I  

Abr a me u cor acao sb o?$q?. B 

Sant a escr ava Anast aci a^nsmosV.  

Segur e na mi nha m5 o '•  "rsvi v s O 

2-  Pr a eu escr ever  e m ver sos-

Co m a f or 9a da ver dade 

O que li  e 0 que vi  • ' >" •  cr>i V 

Da s chamadas i r mandades;
;
 svi v 

Povo uni do e m Jesus "< aSV.  

Vi vendo a f r at er ni dade 

3-  Nesse t empo,  0  Brasi l  

Per t enci a a Por t ugal  

Er a del e uma col oni a 

Er a f undo de qui nt al  

Er a f ont e de r i queza 

Ma e de l ei t e,  af i nal  ••••>•'•  

4-  As chamadas i r mandades' .  

T a mb d m di t as conf rar i as 

Na o t i nham f rei ra nc m padr e 

S6 0 l ei go per t enci a B
!  

Co mo eu,  c omo voce
:
"  '  "-

Joao,  Co s me e Bi di a'  
...  . . . . .  I  

5-  I ndependent e do cl ero ""  

Ti nha as r edeas do poder  

Por em par a exi st i r
 , ;

' •  

Do rei ,  teri a quet er - ' < 

Apr ovaci o. ' Vej abcm'
1
' - ' '  

Tenho mai s a I he di zerv 

8-  Cada i r mandade t i n^a. r  fr „; , j >yu 

A sua cai xa c o mu m 

Mant i da pdos i j ^^^r ; ??;  . v \  

Por  t odos poncada. i j m70^ Si t O 

Par a 0 be m daf pf t n̂ f i r i ao; - ; :  - i l ;  

Chega,  si nt o ur$?̂ <}$v«p, ; r|  

9-  Aj udavamj Of t df l pR̂ ' s;  n. i C,  u o j 5 3 

Quer n t ava e m di f i cul dade 

Faz i am e n t e rs t yf cbom moO 

Ao sanj &i i *  MSQ^e i^un aoCj 

E const r 4i i sm, Jgnej f t G 

Pr o sant o; da,  i j wa ^a df t  ̂ y , - ? 

o o a e i d $ af oi s j  , j ai  0 

10-  Cada i r r pandadej f a#avj  . T;Cf* , Tr - r  

Sua I grej a mai s boni t a 

Cada qual r mai ?^nf ei t ^da' ^ rs-  G 

Fl or es e l a90S d^t f t wi v . i r >>:  

Par ament os,  mui t QS; j ar r . o$ i d 0 

Ri val i dade agi t a 

11-  A sua I grej a 6 bel a • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -yi'.-Tj 

A mi nha mui t o mel hor  

A sua I gr ej a e. gr ande,  

A mi nha mui j o.  mai or t  H n: , : - .  - ;  •  

Sua f est a 6 mui t p^oa-  ; : ;  

A nossa 6 bt i ma^ph 

12-  As i r mandades er am si m .  •  r  

Di vi di das pel a cor  

A cor , que di go e. da pel e-  r- . yr  

A dos br anco5, si r n, , senhor  

A dos negr os,  a dpi ; mest i 90s •:  

Raci smol i MaSi que hor r or  

6-  Naquel e t empo 0  rei '  ->in6rr;, '  

Ma nda v a at e na I grej a 

Ai ndahoj e t ern padr e- ' OCODzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IK-

Que aopol i t i quei r o bei j a
5
^ - .̂K' -i  

Faz o j ogo do pat r ab "UOR»T; . <.  

Di z ao pbbr e:  - Assi m'  sej a' P
 f U

" '  

7-  As i r mandades ser Vi f t m̂ '
13
 we \  

Par a f azer  devo9&o 

Ao sant o da conf r ar i a'
: ; j r:

'
; j
 "' ^ 

Par a servi r  aos i r i n a o s
K
 - "

;  

Co m bbr as
:
de' car i dade

oSul
; ; '

! :  :  

E amor  no cor acao 

13-  Ne m negr o e nem: . mest i 90 

Podi am par t i ci par  

Da s i r mandf l des; do. br anco 

Ma s o. branco. ' vej j t i aj f r i .j 

Per t enci a a qual quer • uma. - i t - . n- '  

u m mei o de cont r oJar  r. . i . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA > ;v'. 

14-  I r mandade do Rosar i o/ ;  M-  / . vJ 

E do negr o conf r ar i a 

Do. Ampar o' 6 dos>mest i 90s 

Do br anco,  dar f i dal gui a hw' . .  

Sant i ssi mo' Sacr ament on. r  

Or a,  or a,  quemdi r i a'  '•  .-.•  , <i  



15-  Voc e est a vendo cl aro 

- . . . . Quehavi a di vi sSo 

Por  cor  e t ambem por  cl asse 

.........  Cada ur n na sua ma p zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
««>:  v- Gada macaco e m seu gal ho 

;  -
:
 Toc o pr a f rent e o, ser msi o 

( ' 16*.  Ma s dent r o da i r mandade 

Todo mundo er a i gual  

"' ' !:  Me s mo s di r ei t os. dever es 

Na o havi a mai or al  

Vot ava,  era vot ado 

Di r et or i a e tal  

17-  Fosse escr avo ou l i vre- '  

Qual quer  ur n podi a ser  

Me mb r o da di ret ori a 

N&o havi a quel el l  

Rei nava a i gual dade 

Est ou cer t o,  pode crer  

18-  Co m me do que as conf rar i as 

Dos negr os e dos mul at os 

Lut assem por  l i ber dade 

Pr est e at encao no at o 

O rei ,  I grej a e br anco 

Ti nham cont r ol e do f at o 

19-  0 rei  de ol ho nas cont as 

I grej a,  vi si t acao 

O br anco l a enf i ado"* o
:
~-

Cada u m uma f unc&o 

Todos t r emendo de me do 

Da f or ca de n6s povi i o 

20-  E cer t o que havi a me do 

Na o t i nha pr oi bi cao 

Er a assi m mel hor  pr o rei  

Cont r ol ar  t oda naf So 

Todo povo di vi di do 

E m i r mandades,  ent ao 

21-  T a mb e m pr a cobr ar  i mpost o 

er a u ma f aci l i dade •  

Bast ava bat er  na por t a 

De t odas as i r mandades 

Recebi a al i  na hor a 

De z por  cent o 6 ver dade .  

22-  Tudo i sso era envi ado 

Pr as bandas do Por t ugal  

Par t e devi a vol t ar  .  •  

Pr a vi da col oni al  

O rei  embol sava t ant o 

Devol vi a pouco e mal , . :  

23-  Foi  ent So que as i r mandades 

Deci di r am const r uj r cj ,  

As suaspr6pr i as. I gr . ej as; .  

E di go mai s por . aquL 

Cont r at a at e os padr es 

24-  0 sacr ament o
:
er a car o 

'  •
:
.  O padr e quer j a di nhei r o 

I r mandade' cq' Ht r at ava 

E demi t i a l i gei ro 

25-  A i r i ni andade' se^a' . ^/ ^
 6
-

l l 0 j  

Par a cont r ol e -moral . "; ' , .  

Sur gi ment o de art i s. tas -  _.  • ; .  

No t empo^col pni al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J ' 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l  

Faz i am I grej as bel as •*"' *•  •'-"•'  

De bel eza serr î gual  

26-  Par a o negr o a, conf rar i a 

Espa?o de l i ber dade 

Mome nt o r ar o.  na vi da 

De vi ver  a i gual dade 

De aj udar  um. ao out r o 

Vi da e m f r at er ni dade 

27- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mae dos negr os i r manados 

Vi va a yi r gem. do Rosar i o 

M5 e dos pobr es l ut ador es 

E t a mbe m dos sol i dar i os 

A l ut a pel aj ust i ga 

De De us es, tao. , no f i char i o 

28-  Hoj e e di a de| est a 

Os Congosj i | yaq l ouvar  :  

Co m cant o,  m~ysi ca e dan9a.  

V e m homenagear . !  " ,  

A Senhor a do Rosar i o 

Pr ot et qr a- .  si ngul ar  

29-  O sonho de l i ber dade.  

Cont i nua no pr esent e 

O desej o de j ust i 9a 

Ac ompa nha be m a gent e 

O cami nho l ongo e 

De passo sempr e pr a f r ent e 

30-  Nest a sant a car ni nhada,  . ' .  

Os sant os de; Cqr  est aq,  .  

Do Rosar i o,  das M e r c e s .  

Ef i geni a meuj i r r nao .  

Gon9al o,  t a mbe m Onof r e 

E Ant Sni o.  £, ppyao ., 

31-  Seu Cosmej a^yem dancar i dq' '  

Logo at ras ver n Mar gai i da' ' '  •  

Car r egada de, cr i ar i cas :_"  

Que quer  amf pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 6 cbmi da 

Ger al di na c o m ar t e 

V e m enf ei t andp a vi da 

32-  Bi di a anunci a^q povo '*  

Qu e a hor a d chegada 

Seu Joao" Nunes puxa"a r eza 

Os Congos est aq na est r ada' '  

vi va o pov o que l ut a 

http://suaspr6prias.Igr.ejas

