
CANUDOS: UM RITUAL DE PASSAGEM
PARA UM FINAL DE MUNDO

Artur Peregrino

``Nossa vida 6 uma passagem

Na cidade ou no Sertao,
Nossa morte 6 uma viagem

Em busca da salvagao"
(canto litdrgico popular)

Este escrito deseja ser uma conversa, urn dialogo de caminheiros. 0 caminho
sao  as  estradas  empoeiradas  do  sertao  nordestino.  0  assunto  do  nosso dialogo de
companheiros e companheiras de caminhada 6 a experiencia de Ant6nio Conselheiro
e Canudos. Proponho examinarmos, agora, juntos, o que significou o tema da "passa-
gem" e do "fin do mundo" para Ant6nio Conselheiro e Canudos.

Para isso tentaremos ler Canudos com elementos e categorias do movimento de
beatas e beatos que afirmou uma igreja de leigos, sobretudo na segunda metade do
s6culo XIX; bern como, a partir das Pr6dicas de Ant6nio Conselheiro, visualizar urn
dospossfveisembri6esparaagestapaodeumaAntropologiaTeol6gicadaLibertagao
latino-americana.

AexperienciavividaemCanudos6reflexodapregapaoedotestemunhodeAnt6nio
Conselheiro.Porissooobjetivodestetexto6mostrarafantasticacapacidadedeAnt6nio
Conselheiro de enfrentar o "fim do mundo", ou seja, a pr6pria dura realidade e a morte.
0 Conselheiro fez da morte a passagem para renascer. Ele uniu o temporal ao etemo.
Isso vamos ver adiante ao analisarmos suas pr6dicas aos canudenses.

Canudos  fez  a  passagem  de  uma  situagao  para  outra.  Fez  a  passagem  da
escravidao para a libertapao. E, n5o querendo ser mais escravo, pagou urn pre€o alto.
0 prego da pr6pria vida.

As pr6dicas de Ant6nio Conselheiro revelam a busca de humanidade. As pr6dicas
nao tratam de interesses particulares. Tratam da vida como urn todo. Numa linguagem
essencialmente teol6gica nos  falam da justi€a e da liberdade.  0 discurso de Ant6nio
Conselheiroabrangeotodoqueerapossfvelnoseucontextohist6riconaquelemomento.

Os "mitos fundadores" da opressao impostos pela burguesia agraria do final do
s6culo XIX foram quebrados e profundamente questionados pelo Conselheiro. Com
suateologiaoConselheirodissipaaconsci6nciafalsa,a``falsaapar6ncia"eaalienapao
politico-religiosa.
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Antonio Comelheiro e Canudos  vivem urn grande "ritual de passagem"'  pntu
iiin "rim do mundo".  Dentro de urn certo imaginario simb61ico o fim passa a ser o
comeeo. 0 Conselheiro fazendo a peregrinapao (passagein) literal faz tamb6m urn
caminhodeconscientizagao,condigaonecessdria,emboranaosuficiente,dequalquer

praxis de libertagao.

0 Conselheiro percebia ao seu redor urn quadro de fragmentapao na sociedade,
nossert6esnordestinos.Eleteveadisposigaodefazerumasintesedessafragmentagao
e se langar na utopia (``comunismo de bens" -vcr as referencias de seu pensamento).
0 Conselheiro nao se tomou lacaio da engrenagem que estava montada pela elite do
seu  tempo.  Ele,  numa  teopraxis,  reinventou  o  cristianismo  indo  as  suas  fontes  e
enfrentou urn ``fim de mundo" como sendo uma passagem onde o ``rio Vaza-Barris se
transformaria em leite", enquanto "os montes em barrancas de cuscuz".

1. Canudos: A Canaa do Sertao
"Em todas as redondezas

A notfcia se espalhava
Que o povo de Canudos
Como irmao trabalhava

Nao existia patrao
Nem fome ningu6m passava"

(poesia popular de Canudos)

Em   1893  foi  iniciada  a  formapao  da  cidade  comunitaria  de  Canudos.  Os
camponesesdescobriramnapregapaodoConselheiroumchamadoparamudarasituapao
e urn apelo  para construir uma comunidade  sem exploradores  e explorados,  onde  a
vontade do povo fosse respeitada. Chegaram a Canudos familias que vendiam ou que
deixavam suas pequenas propriedades, ex-escravos, indfgenas e sertanejos que comam
do  sofrimento.  Chegando  a Canudos  logo encontravam aconchego.  Nao faltavam
mutirao, comida e reza. Rapidamente a comunidade foi crescendo e em poucos anos se
tomou uma das maiores do Nordeste. Tinha 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes,
chegando a ser a maior cidade do Estado da Bahia depois da capital Salvador.

ApregapaodoConselheiroinsistiaemdizerqueaterratemumdonos6.Seaterra6
de  Deus,  os  camponeses  podiam  ceupa-1a.  Inspirados  messes  preceitos  divinos  e  nas
necessidadesconcretasdopovo,oscamponesesiniciaramaocupapaodasterras,at6entao
improdutivas e abandonadas. Assim se expressou o historiador Edmundo Moniz:

"Canudos  era uma velha fazenda  abandonada com palhoeas  de  pau-a-pique,  a

margem do Vaza-Barris ou Irapiranga, quando Ant6nio Conselheiro af chegou em

I.Paraaprofundarotemada"passagem"sugerimosaleituradolivrodeAmoldVanGENNEP.OsRi.fosdcPassagcm.
Petr6polis: Ed. Vozes,1978.
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E a tentativa de criapao de uma comunidade igualitaria em uma terra livre no
sertao da Bahia logo atraiu a ira dos latifundidrios da regiao que viviam explorando
os camponeses. De fato, seria muito perigoso para eles se as id6ias do Conselheiro se
espalhassem pelos sert6es e surgissem outros Canudos. Daf a decisao de acabar com
Canudos foi compartilhada pelos fazendeiros, pelo govemo e pelos militares, com a
beneao da Igreja na 6poca.

A experiencia de Canudos foi tachada de anti-republicana, o que nao correspon-
dia a realidade dos fatos.

Na realidade, a Reptiblicaja nasceu apodrecida pela erva daninha da injustica e
da desigualdade social. A questao da terra ficou sempre intocavel, tanto no Imp6rio
como  na  Reptiblica.  0  movimento  iniciado  por  Ant6nio  Conselheiro  antecede  a
Reptiblica, pois desde  1874 o beato Conselheiro percorria todo o sertao, tendo sido
inclusive perseguido duramente pelo Imp6rio.  0 que o beato Ant6nio Conselheiro
percebe 6 que a situagao dos pobres do campo continua sem alterapao.

A ideia basica, na experiencia de Canudos, foi viver o comunismo dos Atos dos
Ap6stolos. Com certeza ningu6m em Canudos leu Marx ou Engels, mas viviam na
inspiragao do cristianismo primitivo e nos anseios das massas camponesas.

Canudos ficava nun cenario que lembrava as paisagens descritas na Bil)lia: uma
regiao arida repleta de caatingas, rodeada por cinco serras asperas e atravessada por
urn rio, o Vaza-Bamis. Os caminhos eram diffoeis e traigoeiros. A vegetagao era pobre
e  espinhenta,  formada por  mandacarus,  xiquexiques,  macambiras,  catumbis, juas,
palmat6rias, quizabas, baratnas, favelas etc. As serras Canabrava, Cocorob6, Calum-
bi, Cambaio e Caipa envolviam o espapo num "abrago" natural.

Canudos tomou-se urn oasis no sertao do norte da Bahia e, rapidamente, cresceu
emimportanciaecon6micaesocial.Canudospassouaexercer,dentrodepoucotempo,
uma forte atrapao sobre os sertanejos e sertanejas mais humildes. Dirigia-se para la
gente de todo o sertao baiano e de alguns Estados do Nordeste. Bram pessoas que
vendiam seus recursos como gado e terra. A presenea indfgena e de negros era o dado
mais revelador de que em Canudos se juntavam pretos "libertados" pela Lei Aurea
como tamb6m outros marginalizados: doentes mentais, aleijados e incapacitados. A
composieao social de Canudos era muito heterogenea. E essa heterogeneidade que
compunha a sociedade estabelecida em Belo Monte teve urn "cimento unificador no
aspecto religioso" (Cabral,1985:  24).3

2.  MONIZ, Edmundo. A Lwr&pc/ci rcj.rtz.  69 Edicao. Sao Paulo: Ed. Global,1988.

3. CABRAL. Newton Darwlr\ de ^ndTz\de. 0 Cin.entti Religioso e a Consolidacdo de Canudos. T[abalho ap[esentndo
ao professor Ariano Vilar Suassuna, titular da cadeira de Hist6ria da Cultura Brasileira na UFPE,1985.
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Em Ctlnudos  se  formava opiniao.  Aos  poucos,  ia  sendo  criadfl uim  vi,`{iti  tlc
mundo. Ap6s o trabalho didrio, todos os que quisessem se reuniam diante das igrejas
para participar das celebrag6es comunitarias.

A medida que Canudos crescia, foram definidas algumas fung6es especiais que
o Conselheiro atribuiu a pessoas de sua confianea: Joao Abade recebia os rec6m-che-
gados e coordenava os mutir6es; Ant6nio Beato era o "rep6rter" de Canudos; Maria
FranciscaeMartaFigueiraeramprofessoras;Tim6teoeraosineiro;ManuelQuadrado
era encarregado da satde; Pajed era o comandante militar encarregado de defender a
cidade; Ant6nio Vila Nova guardava as armas e munig6es.

A hist6ria do grande acontecimento que foi Canudos, a luta de Ant6nio Conse-
lheiro e sua gente foi a resistencia na terra. E para isso o povo encontrou umjeito, urn
modo que contrariava o jeito dominante na 6poca. Para isso lutou contra todo o poder
opressor ate as tiltimas conseqtiencias. 0 fato de Canudos ter resistido ate o fim, sem
se entregar, comprova o grau de conviceao da comunidade de Ant6nio Conselheiro.
A fe popular vivida em Canudos era urn alimento que garantia a resistencia na terra.
S6 o poder da fe, e a fe religiosa, faria aquela gente proceder daquela forma. De fato,
emCanudosexistiaumCatolicismoPopularcomumchaobemconcreto.EmCanudos
houve uma experiencia concreta de Comunidade Eclesial de Base, como chamamos
hoje. E por que nao dizer que Canudos foi uma experi6ncia bern sucedida de Reforma
Agraria, se foi urn assentamento que deu certo?

A produ€ao  e  comercializagao  estavam na pauta do  dia de  Canudos.  Toda a
organizapaoerapara,principalmente,suprirasnecessidadesdacomunidade.Umadas
fontes  de  renda  da  comunidade  era  a  venda  de  peles  de  cabra,  que  a  Reptiblica
exportava, inclusive. A importincia da cabra na economia de Canudos era decisiva
porque  dava o  alimento-leite-came  e  o  couro para roupas e  sapatos.  0  excedente
vendia-se aos comerciantes, que o levavam para Salvador, e o couro de cabra chegou
a ser urn dos mais importantes produtos de exportapao da economia baiana. Com isso
podemos  ver  o  quanto  o  jeito  do  povo  se  organizar  representava  uma  resposta
inteligenteparaenfrentarasdificuldadesda6poca.Defato,"dentrodoquadrodesuas
limitag6es,ohomemmesmocriaseujeitodeagiroudeesquivar-seeassimdemonstra
o que ele 6 e quer ser e como escrever a continuapao de sua hist6ria" (Leers,  1982:
15).40fatohist6ricoAguerradeCanudos,articuladoasfeie6escamponesas,emtomo
de urn lider carismatico mos sert6es da Bahia, no tiltimo quartel do s6culo XIX, enseja
urn conjunto de  reflex6es  que  nao  s6  cria condig6es  para  se  (re)pensar a questao
camponesa no Brasil, como tamb6m serve de trilha por onde se penetra nas redes de
poder, quer na perspectiva das representap6es simb6licas (ideologia e mentalidade),
quer a partir das estruturas de dominaeao constitutivas da sociedade brasileira.

Ant6nioConselheiroeCanudos,comsuaauram'stica,popular,sincr6ticaelibertaria,
ofereceram uma colaborapao original e fecunda ao Nordeste, ao Brasil e ao mundo.

4. LEERS, Bemardino, OFM. /cl.ro B/.asj/ei+a c IVorma Adso/wfa. Petr6polis: Editora Vozes,1982.
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Consclheiro tlos canudenses. Tentaremos analisar como a lucidez e a coer6ncia de vidtl
tlcompanharam o fundador do arraial de Canudos.

2. 0 pensamento de Ant6nio Conselheiro a partir de suas pr6dicas aos canudenses
"Ant6nio Conselheiro e Canudos" 6 uma obra do escritor Ataliba Nogueira. A

partir deste escrito que pertenceu a Euclides da Cunha, trabalhamos os manuscritos
de Ant6nio Conselheiro. Obra acrescida de cartas e ap6ndice sobre a economia na vida
dos canudenses.

Os  manuscritos  de  Ant6nio  Conselheiro  estao  divididos  em  quatro  partes.  Na
primeira parte temos 29 mist6rios sobre Maria onde descreve vinas situap6es dolorosas
onde Jesus 6 personagem principal; na segunda parte faz uma descrieao sobre os Dez
Mandamentos da Lei de Deus; na terceira parte temos uma coletanea de textos extraidos
das Sagradas Escrituras ; e finalmente na quarta parte temos as Pr6dicas de circunstancia.

A obra  a que  nos  referimos  6  autentica e  do  pr6prio punho  do  Conselheiro.
Segundo Ataliba Nogueira, o volume 6 encademado, conta 628 paginas, numeradas
e sem margem. Os escritos tern uma beleza sem igual no que se refere ao contetido e
ao formato das letras sempre igual.

Os  manuscritos  de  Ant6nio  Conselheiro  nao  deixam  dtividas  quanto  a  sua
profundidade em mat6ria de textos que t6m sua ligagao concreta com a mais genufna
tradigao do cristianismo. Ant6nio Conselheiro ten base na teologia que era possfvel
na 6poca, adentrando no embasamento bfolico e se fixando na tradigao da Igreja que
necessariamente esbarra no estudo dos padres da Igreja (doutores da Igreja). Ant6nio
Conselheiro  nao  era  urn  abobalhado.  Era  algu6m  que  tinha  os  p6s  no  chao.  Ele
acreditava no que falava e vivia ate as tiltimas conseqtiencias o que acreditava.

A atualidade dos textos de Ant6nio Conselheiro 6 coisa surpreendente. Ele tinha
uma facilidade enorme de desenvolver os textos com base na lfngua latina que era a
lingua fluente dos intelectuais da 6poca, al6m de falar elegantemente o portugues e
saber o frances. Com certeza Ant6nio Conselheiro era urn dos intelectuais que fazia
da religiao o JIG/i.gczne, no sentido que nao existe c6u sem a terra.

AspiedicaseodiscursopolfticodeAnt6nioConselheirosaoindispensaveispara
percebermos suas concepg6es do tempo e do mundo. Para isso 6 importante verificar
as fontes em que bebeu o beato.

2.1. Referencial b{blico -Os AIos dos Ap6stolos

Estudando Ant6nio Conselheiro, vemos ja na infancia profundo interesse por
literatura de carater religioso. Fazendo uma analise acurada de suas pr6dicas percc-
bemos conhecimento e profundidade dos textos bil)licos e da hist6ria do cristianisiiit).
A pregapao  do Conselheiro  e  seus  escritos  demonstravam referfencias  constaiitc*  :I
livros que narravam a vida dos ap6stolos e dos primeiros cristaos.
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Pei.cebemos de  imediato uma api.oxima€ao do pensamento c do jeilo tlt`  vida
I.,omuiiitdria ou itinerante dos cristaos primitivos. 0 ap6stolo Paulo foi, sem sombra
tlc dtivida, o maior peregrino relatado nos textos bil)licosl A maneira itinerante e de
1.oi.mar comunidade influenciou profundamente o pensamento e a pratis do beato,
Ant6nio Conselheiro.

0 livro dos Atos dos Ap6stolos foi escrito provavelmente entre 80 e 90 dc. Seu
£`utor 6 o mesmo do terceiro evangelho. Desde o s6culo 11, a tradigao o identificava
com Lucas, o medico que acompanhou o ap6stolo Paulo em suas andangas.

Sera tamb6m nos primeiros s6culos do cristianismo que a vida crist5 recebe o
nome de caminho.

A evangelizapao  (como  chamamos  hoje)  6  vista como  uma caminhada.  E  o
ap6stoloassumiuacaminhadadeformaliteral.Comcertezasuamotivapaovinhado
seumestrequediz:"vamosparaoutroslugares,asaldeiasvizinhas,paraqueeupregue
tamb6m la, pois foi para isso que eu sat. Foi, entao, pregando nas sinagogas, por toda
aGalil6ia..."(cf.Mc1,38-39).0pr6prioap6stoloPaulo,jaavangadoemidade,chega
a confessar, para os  irmaos  nas comunidades:  "Eu trabalhei  mais do que todos os
outros" (cf.1Cor 15,10) "...em viagens sem conta..." (cf. 2Cor 11,26).

A vida ptiblica do ap6stolo Paulo caracteriza-se pelas suas interminaveis cami-
nhadas.Tern-seaimpressaodequeelenuncaparoupormuitotemponomesmolugar.
AmesmaimpressaotemosdoConselheiroquenoNordesteperegrinoudurantevinte
anosindodecidadeemcidade,depovoadoempovoado.Eessa"vidaandeja"foiuma
"faculdade" para o Conselheiro.  As caminhadas  ininterruptas fizeram com que ele

tomasse contato direto com a mis6ria dos sert6es, vendo e vivendo a real situapao dos
camponeses nordestinos. Isso constituia urn aprendizado, dando-1he o conhecimento
indispensavel a sua pregacao religiosa e social.

Como  o  ap6stolo  Paulo,  Ant6nio  Conselheiro  passou  por  urn  processo  de
inculturagao. Assumiu a cultura do povo. Para ambos assumir a cultura do seu povo
era seguir o chamado de Jesus que se expressa no testemunho coerente. Que no dizer
do bispo Pedro Casaldaliga seria: "Ser o que se 6. Falar o que se cre. Crer no qu? se
prega. Viver o que se proclama. Ate as tiltimas conseqtiencias e nas pequenas coisas
decadadia.Adisposigaohabitualparaotestemunhodomartirio"5.

Outro aspecto importante na vida do Conselheiro de Canudos e que foi uma
constantenavidaepregapaodoap6stolofoiotrabalho.0ap6stoloPaulofaziaquestao
de nao onerar os fi6is de suas comunidades: "noite e dia trabalhamos para nao onerar
nenhum  de  v6s,  enquanto  vos  anunciamos  o  evangelho  de  Deus  (1Ts  2,7.9).  0
Conselheiro  nao  ficava  ocioso  e  construiu,  em  vdrias  cidades,  intimeras  obras  de
interesse ptiblico.

5.CASALDALIGA,Pedro.Ivaprtjcwradorei.#o.A#foJogjadeJcx/os-j968-/988.SaoPaulo:Ed.FTD,1988,p.201.
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que  se  .`entitim tocados pela pregapao do peregrino. Na realidade  se queria vivcr ii
experi6ncia relatada no livro dos Atos dos Ap6stolos (At 4,32-35):

"A multidao dos crentes tinha urn s6 coraeao e uma s6 alma. Ningu6m chamava

seus  os  bens,  mas  tudo  era  em  comum  entre  eles...  Nao  havia  entre  eles
necessitado, porque todos os que possufam campos ou casas vendiam e traziam
o resultado da venda e punham-no aos p6s dos ap6stolos e se repartia para cada
urn de acordo com as necessidades".

A experiencia  vivida  pelos  primeiros  cristaos  era  referencia  permanente  no
discurso do Conselheiro. A experiencia de Canudos era na pratica a vivencia de urn
certo comunismo de bens que criava autonomia e autodeterminagao. A principal razao
da paz que reinava em Canudos era a produe5o e distribui€ao de bens. Em Canudos
a terra, as pastagens, os rebanhos e as plantae6es caracterizavam-se pelo uso coletivo.
De fato tentava-se repartir os bens segundo os ensinamentos dos Atos do Ap6stolos.

2.2. Referencial na utopia de Tomds Morus

Ant6nio Conselheiro se mostra conhecedor da vida de Tomas Morus e nao podia
deixar de conhecer a Utopia, obra que o imortalizou.

A obra de Tomas Morus faz parte do patrim6nio da literatura universal. Tomas
Moms escreveu sua I/fapz.cz durante uma estada em Antu6rpia, em 1515. Encontrava-se
ali como emissato especial de Henrique VIIIjunto a Carlos V. 0 tftulo do livro de Morus

:I::asL:ra,uL¥]%r)?Rr:I:,air`:Smog:expos:':i"Sco6ntji:n:oddae:::fabsLLdceas:axp:e°evnad:Lnht:i:aluLtd°apd]:.';
0  Conselheiro  admirava Morus  nao  s6  pelas  suas  id6ias  como tamb6m pela

obstinagao com que as defendeu. Na Ufapz'cz de Tomas Moms estava a origem hist6rica
e ideol6gica de Canudos. As id6ias de Morus quanto a polftica interna mostram-se
avangadas. Seu projeto ut6pico 6 claro:

"Denuncia a agao depredadora dos latifundiarios criadores de gado de seu pars,

que expropriam as terras dos pequenos agricultores com a finalidade de desti-
na-las  a criapao de ovinos para a produgao de mat6ria-prima para a nascentc
indtistria textil inglesa. Morus fala desse estranho pars onde as ovelhas devoram
os  homens.   Declara-se  por  urn  certo  comunismo  de  bens  que  dispensa  a
circulaeao de moeda e por uma racionalizag5o da atividade produtora em todos
os nfveis. A divisao do emprego do tempo, que vigora na ilha, 6 de seis hora.i
para o trabalho, tr6s pela manha e tres a tarde, e sete para divers6es comunitarias,
sendo o resto deixado para o descanso e as reflex6es em comum".7

6. Sobre a vida e id6ias de Morus, encontram-se numerosos dados em G. DUVEAU, Soci.a/ogi.c de L'w/api.c c/ t/!t//.ti,`'
cLTsoi.I,  Presses  Universitaires de France,1961, especialmente p. 73-80.  Al€m do mais,  pode-se recorrer a pr(`)itliti
UJapi.a de Morus, em suas varias edi?6es em portugues.

7. ECHEGARAY, Hugo.  ufapi.a c Rej.;to rna Amc'rf.co Lef!.#¢. Sao Paulo: Ed. Loyola,1989, p. 54.
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( ) I)€n``iLmctito dc Moru* ia iLt>.` iitiiict7*  ii]rluenciando o pcnsiimci`tii tlit ^IIltlliiti

{`itn*clhciro, ate porque era uma linhtl de pensamento que casava com sua ct>nccp€i~io
hfblica, com respaldo na realidade do final do s6culo XIX. f:omo no tempo de Tomas
Moi.us o Conselheiro via semelhangas na realidade concreta. 0 setor pecudrio esmaga
os cumponeses, num processo de concentrapao da propriedade da terra, produzindo
como conseqti6ncia uma massa de deserdados. Tanto a utopia de Tomas Morus como
tis Predicas de Ant6nio Conselheiro expressam o descontentamento, a irritapao e o
pi-otesto diante de uma situapao de crescente injustiga social.

A organizapao igualitaria e a comunhao de bens existentes em Canudos nos faz

berTdbfrcaars:„qEu::£f:6tipt::ococn::ds::::_£sr:,aaeotes:;rde:::,reaeTtoamc:sn¥doeTasc,a:ofsof;zqeu:fseuza:
muitos var6es sabios e pmdentes encher as religi6es, povoar os desertos, deixar as
riquezas e desprezar o mundo. Assim sucedeu a Tomas Morus".

Para o Conselheiro estamos todos tornados por Deus e nao devemos perde-lo de
vista. E esta intensidade da experiencia que acontecera com Morus devia acontecer em
seumeio.Dai'aintensidadedaexperi6nciade6xtaserm'sticoalia-se,assim,comapaixao
transformadoradaapaopolftica.Ambasprop6emumcomunismomonacalpopularonde
a base de tudo 6 viver na irmandade, fazendo o casamento entre a teoria e a pratica.

2.3. Referencial na tradi€do nordestina

0 Nordeste tern uma tradigao que vai na direeao da vivencia coletiva da terra e de
seus frutos. Como a questao social esta no interior da questao cultural, vemos que sao
intimeras as manifestap6es religiosas que apontam na direeao do protesto social. Desta-
camos as experiencias de Canudos, na Bahia, e de Caldeirao, no Ceafa, entre outras.

Estesgruposafirmaramumareagaocontraumaunidadepolftico-culturalimpos-
ta  pelos  poderosos  da  6poca.  Isso  porque  a  religiao  popular  no  Brasil  tern  duplo
aspecto: ela 6 uma fonte de controle social e urn instrumento de mobilizagao social.
Para entendermos  a  riqueza  da  Tradi?ao  Nordestina  temos  que  levar em  conta  o
fen6meno do catolicismo popular. Sem esse veio nao mergulharemos nessa tradieao
tao  rica em simbologia e humanidade.  Com magistral conhecimento  o historiador
Eduardo Hoomaert nos fala da formapao do catolicismo brasileiro considerando tres
caracten'sticas: a. 0 Catolicismo guerreiro; b. 0 Catolicismo patriarcal; c. 0 Catoli-
cismo popular. Hoomaert mos faz entender que:

"Existe urn catolicismo popular distinto do catolicismo patriarcal. 0 povo ten

uma  cultura  pr6pria  e  podemos  mesmo  afirmar  que  o  catolicismo  popular

;::::;tcu:nat:su]eti::t:sa;asn:rs`gd;en:]u:E::Srr,£ac,?(qHu:o:nBa:::;']Jga8P5r:°€9u)Z!uduranteos

8. H00RNAERT, Eduardo. Fom¢€6o do C"/a/jcl.smo Brclfl./ci.ro. Petr6polis: Ed. Vozes,  1995.
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plasmou sufi mit`tirio. E em sun vidii de conselheiro (uma pratica que fuz parte da griindi`,
tradi€ao religiosa do povo nordestino) foi rigoroso em delimitar o campo de atuagao
entre urn tipo de catolicismo que  se  acomoda e convive com todo autoritarismo e
injustiea e outro de uma produgao religiosa que contesta a ordem social em vigor. Para
o Conselheiro a ordem social vigente nao corresponde a ordem estabelecida por Deus .
Nesse  caso,  para  manter-se  fiel  a  Deus  era  necessario  dedicar-se  a  orap5es,  mas
tamb6m a pratica social de contestag6es no sentido de abrir e criar novos espagos onde
reine a comunhao de bens e a vivencia fratema.

Em certo sentido podemos dizer que o padre Ibiapina (1806-1883) foi precursor
de Ant6nio Conselheiro. Sabemos que Ant6nio Maciel (o Conselheiro) teve a oportu-
nidade de trocar id6ias com o padre Ibiapina e de ouvir intimeras de suas pregap6es.
Durante urn certo tempo o Conselheiro seguiu o padre Ibiapina em suas andancas. Foi
urn discfpulo muito atento a tudo. Desde entao tomou urn caminho pr6prio e adotou
o exemplo e o m6todo missiondrio do padre-mestre Ibiapina.

Padre  Ibiapina escolheu  a  vida  itinerante.  Estado  de  vida muito  comum  aos
beatos ou monges que iam de lugar em lugar confirmando as comunidades pobres
atrav6s de mutir5es e pregap6es. No dizer do padre Jos6 Comblin:

"Padre Jos6 Ant6nio de Maria Ibiapina foi sem dtivida o maior missiondrio do

interior do Nordeste.  0 maior pelas  viagens  missionarias que  lhe  permitiram
irradiar,  em  cinco  Estados  do  pai's.  0  maior  pela  quantidade  das  obras  que
deixou. 0 maior pela originalidade do seu m6todo missionario.  0 maior pela
concorr6ncia e pela sintonia que soube criar entre a sua pregaeao e a alma do
povo do interior nordestino" (Comblin,  1993: 9).9

Foi entao em fontes como esta que o beato Ant6nio Conselheiro bebeu. Tanto o
Ibiapina como o Conselheiro foram capazes de despertar na alma dos sertanejos energias
queningu6mantestinhasidocapazdemobilizar.0m6tododeamboseramuitoparecido.
Mutir6es para construir igrejas, cemit6rios e apudes. Pregap6es para conclamar o povo a
viver uma  vida  para  Deus  e  para  os  irmaos.  Eram  dois  constmtores.  Ibiapina  se
notabilizou pelas 22 casas de caridade espalhadas por varios Estados do Nordeste.

Ant6nio Conselheiro aprendeu com o padre-mestre Ibiapina que para evangeli-
zar o Nordeste era preciso assumir a cultura religiosa tradicional, a partir da religiao
popular e com os recursos locais. Isso significa dizer que, por falta de inculturapao,
certos m6todos missionarios implantados  no Nordeste nao foram assimilados pelo
povo nordestino.

9. COMBLIN, Jos6. Pcldre /bi.api.ricz.  Colegao Homens e Mulheres do Nordeste.  Sao Paulo: Ed.  Paulinas,  1993.
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2.4.1. Parte primeira

Telnpestades que se levantan no corafdo de Maria, Mist6rios de Maria (nevidzL
de Jesus) ate a pagina 223 do livro de Ataliba Nogueira. Sao 29 mist6rios, cada qual
dc uma pr6dica, dividida em tres pontos cada uma. Evidentemente 6 a stimula para
desenvolver em ptiblico.

Numa primeira consideragao exeg6tica podemos destacar as dez (10) palavras
mais usadas por Ant6nio Conselheiro nessa primeira parte:

1. Dorroolorosa                                      85 vezes
2. Coracao                                                 83 vezes
3. Lagrimas/Chorar                                51  vezes
4. Amor/Compaixao/Caridade          51  vezes
5. Morte/Crime                                        18 vezes
6. Cruz                                                          16 vezes
7. Martirio                                                  14 vezes
8. Miseric6rdia/Penitencia                   11  vezes
9. Terra/C6u                                              10 vezes
10. Pobreza                                                9 vezes

Aqui  podemos  verificar o  peso  deste  discurso.  Cada palavra dessas  tern urn
significadoespecial,umavezqueAnt6nioConselheirochegouausardezenasdevezes
certas palavras. Com certeza a dureza da guerra fazia chorar o coragao do peregrino
cearense. Vale urn destaque para a expressao usada para designar o que foi a guerra
de Canudos: Genocidio ! Essa expressao usada pelo Conselheiro se encontra tamb6m
em C6sar Zama, Rui Barbosa, Machado de Assis e no pr6prio Euclides da Cunha.

0 Conselheiro expressa sua integridade de cristao e sua correta compreensao da
religiaoquandonaoseparaoc6udaterraeinsistequeoamor,acompaixaoeacaridade
sao mais fortes que toda morte, todo crime, todo martirio e toda cruz.

Uma teologia marial

A mulher,  na pessoa  de  Maria,  tern urn lugar de  destaque  nas  Pr6dicas"  de
Ant6nio Conselheiro. Ha urn olhar para a mae de Jesus como se fosse urn olhar para
ele mesmo e a situagao vivida naquele momento. A humanidade da mulher-Maria 6
ponto de destaque:

"Admiremos  pois  em  Maria tanto  tenor  nesta  saudaeao,  tanta prudencia  na

resposta e tanta cautela no zelo da sua virgindade (7).

10. Os  ntimeros ao lado do texto correspondem a numeraeao das paginas no original manuscrito do pr6prio Ant6nio
Conselheiro. Foram transcritos do livro: NOGUEIRA, Ataliba. A#/6"I.a Co#£cJhel.i.a e Cct"wdos:  revi.fa-a Ai.s/o'rt.cc].
Colegao Brasiliana, rf 355. Sao Paulo: Comp. Ed. Nacional,  1974.
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dc.`cnl.I.cada, sem o menor sentimento de piedade: daqui a Mile c F`ilho s(`) I.alam
dentro do cora?ao; dali,  o povo dando  vozes, impaciente para que Jesus seja
levado ao lugar de suplfcio" (143).

"Quando  a  forea  de  marteladas  os  cravos  iam  penetrando  as  maos e  p6s  do

salvador, as dores que ele sofria se unificavam com as da virgem mac..." ( 153).

Percebemos  que  a  temura  e  a  compaixao  sao  levadas  a  s6rio.  Atrav6s  do
sofrimento de Maria o pr6prio Conselheiro ia, com certeza, ligando o sofrimento, a
dor  e  a  morte  tantas  vezes  presenciados  mos  sofrimentos  de  grandes  parcelas  da

populagao dos sert6es nordestinos e que, mais uma vez, acentuaram-se no genocidio
a que foram submetidos  os  canudenses.  0  seu testemunho 6  suportar com amor o
martirio, assim como fez a mac de Jesus:

"Nao deste modo a virgem sagrada, pois desde o nascimento do seu Filho que

ela padece;  pad\ece  porque  o  viu  nascer em  desamparo;  padece porque  o  viu
derramar sangue na circuncisao; padece na profecia de Simeao, na fugida para
o Egito, na mortandade dos inocentes, na perda de Jesus no Templo; padece em
todos  os  seus  trabalhos,  fadigas  e  cohtradie6es;  o  que  lhe  serve  como  de
preparativo para as grandes dores por que havia de passar na paixao e morte de
Jesus:  sendo desta maneira uma vida verdadeiramente martirizada, porquanto
uma dor s6 cedia para dar lugar a outra dor, e todos fomando o seu rigoroso
martfrio" (217 e 218).

Ant6nio Conselheiro evoca Maria como "Rainha dos Martires" em varias partes
de suas Pr6dicas dizendo que "Maria 6 Rainha dos Martires porque 6 mac do Rei dos
martires" (219).

Comentando a dor de Maria na morte dos inocentes faz uma referfencia bil)lica:
"Herodes,  vendo-se  iludido pelos potentados do Oriente,  fez mos meninos de

Bel6m e seus contornos a mais horrivel carnificina, a fim de vcr se entre eles
cai'a vitima o dulcissimo Jesus" (48).

E as criangas de Canudos? i uma pergunta que fica no ar. Na verdade nunca se
soube pelo escritor de Os Sc;'fGcs o que teria sido feito das criangas remanescentes de
Canudos, cujos pais se imolaram para defender o ideario da comunidade de Canudos.
Hoje ja sabemos, atrav6s de pesquisas recentes, que, das 25 nil pessoas reunidas e
mortas em Canudos, os filhos somavam 4 mil criangas entre 8 e 15 anos. Foram feitas

prisioneiras  do  ex6rcito  e  depois  distribufdas  como  bichos  ou  dadas,  quando  nat)
vendidas. Quatro mil criangas sem destino certo;  as mulheres, na maioria dos cast)I
1evadas a prostituigao. Belo patriotismo do ex6rcito brasileiro!

63



( )  I)ciilt) Ct)Iit`cllicirt)  rcl-]ctia  ]ongc c  i]1lufa qu€  a moi.Lc dos  inoccnli`x  tli'  tiiiliHn

t.ttiit ii]tiiLvil no sou tempo. Herodes continuava matando. Ele via que, s6 levttnil(t u ``6rio

;;,::t;:.s':udme:::a:,rs°ofr::ee:::ad[°a:epn°t:r::ssep¥e#[:j:sS.PE°:i:£ef8aT;raa;:n:ra€eeduemDae?£Ss.a€
li`(tl6gica, sobretudo a partir do sofrimento dos inocentes.

A teologia marial desenvolvida nas pr6dicas (naturalmente ha cem anos atras)
I.evela uma coITeta compreensao da teologia cris fa. Maria 6 aquela que mos leva a Jesus.
1'-: importante notar que aqui a mulher abre as portas da salvapao. Nos diz o Conselheiro:

``Que grande diferen?a entre o procedimento desta e o da primeira mac? Em Eva

sobressai a curiosidade e desobedi6ncia a Deus; em Maria o amor e obediencia
a levam ao p6 da cruz, onde esta a vontade do Senhor" (149).

A Nova Eva, mae dos viventes, mac do povo de Canudos, mae dos martires e
mae de todos que, com o povo de Canudos, ainda dizem: "vida, docura e esperanga
nossa, salve!"

2.4.2. Parte segunda: Exposi€do sobre os dez mandamentos de Lei de Deus (at6 a pdgha 434)

Nessa  parte  dos  mandamentos  o  Conselheiro  comenta  cada  urn de  maneira
bastante clara, exemplificando com fatos dos primeiros s6culos:

"...fe tao firlne praticada nos primeiros s6culos do cristianismo pelos soldados do

imperadorJulianoquejamaisseapagafadamem6riadaposteridade.Mandando-lhe
o  imperador  que  eles  adorassem  os  i'dolos,  desobedeceran  porque  tinham  o
verdadeiro sentimento de religiao, que s6 a Deus se deve adorar..." (261).

Aqui o Conselheiro trata de urn tema sumamente importante que 6 a corrente
profetica. Fidelidade e infidelidade. Esse tema bil)lico perpassa todo o seu discurso.
Por isso se toma urn tema atualfssimo.

0 Conselheiro tinha urn conhecimento fabuloso da patrfstica. Cita com facilida-
de os padres da Igreja como tamb6m uma enormidade de figuras bfolicas, da tradigao
da Igreja e da Gr6cia Antiga.

Tradifdo da lgreja e Hist6ria Universal

Entre os Padres da Igreja sfo citados:

1. Sao Joao Cris6stomo.
2. Santo Tomas de Aquino.
3. Sao Pedro Damiao.
4. Sao Boaventura.
5. Santo Agostinho.
6. Sao Jer6nimo.
7. Sao Basilio.
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condu7,cm :Lo €iil.i'er]ttln`cnto do-s pi.oblemas de injustiea presentc.i no mul)do. Os mtli*
citados  sao  Tom£S  de  Aquino  e  Agostinho de  Hipona.  Com certeza  muito  lidos  e
discutidos no final do s6culo passado, inclusive ate os  dias de hoje. A16m destes, o
Conselheiro tamb6m faz muitas referfencias a Sao Jer6nimo, Sao Basilio (que negava
a  legitimidade  da  riqueza)  e  Sao  Joao  Cris6stomo  (defensor  ardente  da  volta  ao
comunismo primitivo da Igreja).

Seu conhecimento nao se restringe aos padres da Igreja. Personagens da hist6ria
classica grega sao citados, como por exemplo o "valoroso En6ias" que, no inc6ndio
de Tr6ia, "salvou nos ombros seu pai... tendo a seus p6s o inimigo". Isto mostra que
conhecia Homero e Virgflio. E para melhor fundamentar o seu ponto de vista, ap6ia-se
novamente num dos classicos do mundo antigo, Quintiliano, o mestre da eloqtiencia,
que dizia: "Os filhos sao as esperangas dos pais quando obram ben e virtuosamente"
(Moniz,1988:  50).''

E  continua  citando  pessoas  dentro  de  urn universo  bastante  amplo:  Cardeal
Hugo,  profeta  Isafas,  Davi,  Sao  Lucas,  Paulo  Ap6stolo,  Sao  Joao,  Jeremias,  J6,
Sancho, Salomao, Santa Luzia, Sao Jos6, Santa Brfgida, Nata, Greg6rio Papa, Cesdrio,
Zaqueu, Josu6, Calib, Os6ias, Hipo, Helena, Susana.

Na verdade o Conselheiro se mostra urn conhecedor nao s6 da hist6ria da Igreja,
mas da hist6ria universal.

"Que  6  a  vida  do  homem  neste  mundo?"  (345).  i  uma  pergunta  feita pelo

Conselheiro em  suas  Piedicas.  Ele  reflete que  a vida 6 uma peregrinagao que  vai
caminhando.  i uma pergunta eminentemente filos6fica.  A interrogagao  surge para
designar uma realidade transit6ria em que vivemos.

Dai' podemos recordar suas intimeras referfencias aos padres da Igrej a ou aos santos
padres, que eram autoridades em termos doutrinais e morais. Os mesmos deixaram uma
impressionante riqueza de pensamentos, de exemplos e de ap6es sobre temas como o
sentido da propriedade, o destino dos bens da terra e as exigencias dajustiga social. Com
certeza esse tipo de literatura empolgava profundamente o Conselheiro.

Os Padres da Igreja fazem referencia diretamente a destinapao da terra. Assim,
por exemplo, Santo Ambr6sio afirma: ``Nao 6 parte dos teus bens que tu das ao pobre.
0 que lhe das lhe pertence. Porque o que foi dado para o uso de todos, disso voce se
apropriou. A terra foi dada para todo mundo e nao somente para os ricos".`2 Ainda
mais explfcito 6 Sao Joao Cris6stomo: "Deus nunca faz alguns ricos e outros pobres.
Deus deu a mesma terra para todos. A terra 6 do Senhor e os frutos devem ser comuns
a todos". Citando Sao Joao Cris6stomo o Conselheiro afirma:

11.  MONIZ, Op.  cit.

12.  Dc IV¢bwfAc c.12,  n9 53:  PL  14, 747,  cit.  p.  23.
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e que tt.` dcmt^tnios; e como tais os dcviam riscar do catalogo dos homciis. I'itl'tiiie iis
feras, quando acometem aos outros animais, estando satisfeitas os deixarn; p(ti.¢m os
quefurtan,denenhumrouboficansatisfeitos,porqueficancomfomeparafazerem
outro: e quanto mais roubam mais sede ten de furtar" (368).

0 pensamento de Ant6nio Conselheiro 6 revestido por urn profundo senso de
.itisti€a. Dizia que o furto era pecado mortal e sua natureza oposta a virtude e contra a
justiga.NaoroubareraumdosmandamentosmaiscomentadospeloConselheiro.Em
Canudos existia uma ateneao toda especial para esse mandamento. Isso determinou
urn comportamento 6tico por parte dos canudenses durante a guerra."

2.4.3.  Parte terceira: I:extos seletos extra{dos dos Evangelhos (pdginas 427 a 485)

Nessa parte temos textos extraldos da Sagrada Escritura. Na sua grande maioria
citados em latim. 0 Conselheiro cita os evangelhos sin6ticos (Mateus/MarcosELucas)
com seguranca, fazendo as comparag6es necessarias.  Cita tamb6m o evangelho de
Joao quando afirma a vit6ria de Cristo sobre o mal do mundo. Cristo 6 apresentado
como urn guerreiro vitorioso.

Na sua selegao de textos nao escapa Mt 19,24: "i mais facil urn camelo passar
pelo fundo de uma agulha do que urn rico se salvar" ou Mt 6,33: "Buscai primeiro o
Reino de Deus e sua justiea e tudo mais vos sera dado por acr6scimo". Isso mostra o
grau de opgao do Conselheiro.

Continua a citagao dos santos Padres e de figuras bfolicas de destaque. Aprofun-
dando essa parte o Conselheiro termina da seguinte maneira:

"Finalmente, de todo o Testamento Velho e Novo, e dos Santos padres, a quem

venero como colunas da Igreja Cat6lica Apost61ica Romana e luz do Cristianis-
mo, se ve a toda luz da verdade que o Nosso Senhor Jesus Cristo 6 o verdadeiro
Redentor do genero humano" (474).

PercebemosqueoConselheirotemumavisaoeclesiol6gicacorreta.AIgrejanao6
oReinodeDeus,mas6sinaldoReinonomundo.DeveserluzdoRessuscitadonomundo.

Uma teologia btblica

A teologia 6 basicamente a reflexao sobre a fe vivida pelo povo. Durante estes
cinco s6culos a teologia foi concebida e estudada de varias maneiras.

Ant6nioConselheiroacreditouepensouasuafeenessesentidodecertomodoelefoi
umte6logo.Afe6humanaeela"anseiaporentender",comodizemoste6logosclassicos.
Na medida em que o Conselheiro pensava a sua fe, ja estava fazendo teologia.

13.Enot6rioqueduranteaguerraopovodeCanudosnaopegavaembensdossoldados,excetoasarmasemunigdes.
Sob[e .isso vet as Pr6dicas do Conselheiro, r[°-368.
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Ii"igiiii.I Hu* ii lil,ult]giii hti loo anos atras. Riolando Azzi analisiL ci7m t]a``tantc M.u itkLdc
o  peri'odo  dtl Teologia  na  Reforma Cat6lica que  vai  de  1840  a  1920  (Az/,i,   lt)8I :
21-43).'4Foinessepen'odoquesegestouopensamentodeAnt6nioconselhein).Nessa
fase a preocupagao dominante por parte da hierarquia cat6lica era mudar o tradicional
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Papa enviou diversas ordens religiosas para aplicar no Brasil o Concilio Tridentino.
0 catolicismo colonial ainda tinha caracteristicas medievais, caracterizando-se por
uma piedade devocional e laical. 0 catolicismo romano tridentino se caracteriza por
ser uma religiao clerical e muito sacramental.

"Os bispos procuram promover a doutrinapao do povo, mediante a difusao de

catecismos  inspirados  na  teologia  tridentina.  A t6nica  da  reforma  cat6lica  6
eminentemente clerical. Dentro de uma visao puramente espiritualista, o epis-
copado  preocupou-se  muito  mais  em  trazer o  povo  para  dentro  da estrutura
eclesiastica do que em colaborar efetivamente com o povo na defesa dos seus
direitos" (Azzi,1981:  40).

i dentro desse contexto que devemos entender tamb6m as investidas da hierar-
quia  cat61ica  contra  o  Conselheiro  e  Canudos.  A  partir  dos  textos  extrafdos  das
Sagradas Escrituras o Conselheiro caminha com uma reflexao bfolica. Citando per-
manentemente os evangelhos, procurando beber na fonte da revelagao crista. No seu
pensamento percebemos que a raiz 6 o movimento iniciado por Jesus.

Vimos, com muita clareza, uma aproximagao quase material entre o movimento
deflagrado por Jesus e o movimento levado adiante pelo Conselheiro . Em Jesus vemos
que foi  o  sofrimento cotidiano do povo da Galil6ia que fez com que Ele fosse ao
encontro do povo como urn enviado, com forte dinamismo de missao, com a fe de que
todo esse sofrimento acabaria urn dia com a chegada do Reino de Deus.

Estamos diante da chave que possibilita "1er" as Piedicas de Ant6nio Conselhei-
ro.  Com  a  sua  pregapao  o  Conselheiro  sabia  se  comunicar  com  os  camponeses  e
camponesas do sertao. Como Jesus, Ant6nio Conselheiro demonstrava uma invejavel
seguran€aemsecomunicarcomospobresdocampo,desortequeasmultiddesoseguiam
como quem segue urn lider, pois o povo percebia que estava diante de algu6m que trazia
uma novidade para os "mal-aventurados", como dizia o pr6prio Conselheiro. Numa carta
detalhada o Barao de Geremoabo publicou no Jo77'roJ cJc IVofi'ci.czf da Bahia que:

"Crescia mais e mais a influencia de Ant6nio Conselheiro e, a excegao da minha,

posso sem receio dizer que nao houve familia que nao assistisse a suas ora?6es,
0 fervor chegou ao excesso de convidarem-no para as casas aquelas que por
quaisquer circunstancias nao podiam comparecer mos pontos de reuniao. A sua

14.  AZZI, Riolando. Hi.sfo`ri.a do  rco/ogi.cz  r!cz A773c'ri.ca Ltlri.#cz.  Sao  Paulo: Ed.  Paulinas,  1981.
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l`Cmil6rios 6 capcli-nhas". '5

E``se dinamismo totalmente inspirado e de excelente comunicagao foi imediata-
mcnte  percebido  pelas  autoridades  como  uma ameaea  s6ria,  uma  insubmissao  ao
t`ittlcma  politico  e  cultural  vigente.  Ja  podemos  entender  a  missao  de  Frei  Joao
l|;vtlngelista de Monte Marciano em Canudos. Para ele:

"A  seita  politico-religiosa  estabelecida  nos  Canudos  nao  6  s6  urn  foco  de

superstigaoefanatismo,6umpequenocismanaigrejabaiana:6,principalmente,
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Dai percebemos claramente  os dois  tipos  de pr6dica ou concepgao teol6gica.
Para o Conselheiro os Evangelhos sao normativos da conduta crista:

"E que maior sinal de amor, diz o mesmo Salvador, pode dar urn amigo ao seu

amigo, que sacrificar a sua vida por ele? Amaras ao Senhor teu Deus de todo o
teu corac5o e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este 6 o maximo
e  o  primeiro  mandamento.  E  o  segundo,  semelhante  a  este:  Amards  a  teu
pr6ximo como a ti mesmo" (431-433).

Enquanto para o frade capuchinho a missao significa doutrinar os ignorantes e
fazer  a  vontade  do  poder  constituido  da  Reptiblica,  para  o  Conselheiro  deve-se
socorrer as necessidades dos irmaos e s6 ao Deus da Vida deve-se obedecer.

No final da reflexao sobre os textos das Sagradas Escrituras o Conselheiro volta
a tradicao da Igreja citando mais uma vez os  Santos Padres  a quem ele chama de
"colunas da Igreja". Termina essa parte fazendo referencia a Tomas Morus, que prega

a radical comunhao de bens.

2.4.4. Parte quarta

0  Conselheiro  conclui  os  seus  escritos  com  assuntos  esparsos.  Isto  6,  sao
discursos circunstanciais, que vao da pagina 486 ate a pagina 628. Vejamos:

1. Sobre a cruz
2. Sobre a missa
3. Sobre a confissao
4. Sobre as maravilhas de Jesus
5. Construcao e edificaeao do templo de Salomao

15. Carla do Barao de Geremoabo publicada no /oj';]a/ de IVori'cz.as da Bahia mos dias 4 e 5 de mareo de  1897.

16.ApedidodogovemadorRodriguesLima,oArcebispoD.Jer6nimoTorfeenviaumamissaodefndescapuchinhosaoBelo
Monte (Canudos) para tentar por meios persuasivos a dissolueao do povoado. 0 chafe da inissao, frei Joao Evangelista de
Monte Marciano, contou em minucioso relat6rio o malogro de sun tarefa nada crista, no m6s de maio de 1895.
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|i`il. ul€  I]icsmo
7. Sobre a Reptiblica
8. Despedida.

NestariltimapartedasPr6dicasretomaoembasamentobfolicocomtranscrie6es
literais em alguns casos. A cruz toma urn lugar de destaque na reflexao:

"Se algu6m quer vir ap6s mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.

Assim  disse  Nosso  Senhor  Jesus  Cristo.  0  homem  deve  carregar  sua  cru7.
debaixo de qualquer forma que se apresente, deve penetrar-se assim de jtibilo,
sabendo que em virtude dela vai ao c6u" (486).

A teologia da cruz 6 a reflexao inicial dessa tiltima parte. Na realidade, para o
Conselheiro  deve-se  ter  decisao  na  vida.  S6  assim,  o  Reino  de  Deus  chega  e  a
libertaeao acontece.

Sobre a missa e a confissao o Conselheiro assume, com suas express6es de fe,
a doutrina cat6lica.

"Se bern soubera urn cristao o que lucra em assistir e ouvir a missa todos os

dias, deixaria os maiores neg6cios deste mundo para nao faltar a tao grande
bern espiritual (509).

Nao ha cousa mais titil ao cristao nem indispensavel para comungar dignamen-
te do que descer a sua consciencia e escrutar, com saudavel severidade, seus
tristes esconderijos"  (517).

Analisando as Pr6dicas de Ant6nio Conselheiro podemos observar o quanto ele
6 respeitoso e obediente as normas e doutrina da Igreja. Algumas vezes ele faz meneao
aos  bispos  e  arcebispos  de  maneira positiva.  Vemos  o  quanto  ele  era  equilibrado
emocionalmente. A severa perseguieao do arcebispo da Bahia nao lhe tirara a capaci-
dade de discemir as ``coisas de Deus" das "coisas do mundo".

As maravilhas de Jesus relatadas nas Pr6dicas sao seus encontros com os pobres.
Encontros  com  aqueles que esperavam urn sinal da libertapao  de Deus.  Lembra a
entrada triunfal de Jesus em Jerusalem e comenta:

"Entao alguns dos fariseus, que se achavam entre o povo, disseram-1he: Mestre,

repreende teus discfpulos. Aos quais ele respondeu: Seguro-vos que, se eles se
calarem, clamarao as mesmas pedras" (530).

A construgao e edificapao do templo de Salomao e o recebimento da chave da
Igreja de Santo Ant6nio, padroeiro de Belo Monte, sao temas de que o Conselheiro
fala com paixao. Ele era urn construtor. Construia templos e muitas outras edificae6es.
"0 Templo de Salomao 6, como o antigo tabemaculo, uma figura de nossas Igrejas",

dizia ele (536). O conselheiro se dizia "indigno encarregado da construeao da igrejii".
Elefazumdiscursocomoventeecommuitahumildade,comcertezaemfrenteaigrcjii:
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Jesus por mc lcr prcslado o sou p(tdcroso auxilio a ]`iln de eu lcvar a cl.cito ii {)bru
do  sou servo,  que  a nao ser tao belissima pessoa, certamente nao conseguiria
realiza-la. Praza aos c6us que os habitantes de Belo Monte saibam agradecer
cordialmente os beneffcios que acabam de receber do born Jesus,  que 6 uma
prova que atesta do modo mais significativo os tesouros da sua infinita bondade
e miseric6rdia" (553).

Antes de tratar do tema da Reptiblica o Conselheiro fala sobre a parabola do
Semeador. Ele faz uma transcrigao de partes dos Evangelhos.

Discurso contra a Repdblica

Nessa riltima parte das Pr6dicas discorre sobre a Reptiblica fazendo alus6es a
CompanhiadeJesus,aocasamentocivil,afamiliaimperialealibertaeaodosescravos.
De maneira contundente o Conselheiro abre sua fala sobre a Reptiblica:

"Agora tenho de falar-vos de urn assunto que ten sido o assombro e o abalo dos fl6is,

de urn assunto que s6 a incredulidade do homem ocasionaria semelhante aconteci-
mento: a repriblica, que 6 incontestavelmente urn grande mal para o Brasil (560).

Hoje por6m foge toda a seguran?a, porque urn novo governo acaba de ter o seu
invento e do seu emprego se lan?a mao como meio mais eficaz e pronto para o
exterminio da religiao" (561 ).

Na realidade a Repriblica era simbolo concreto da ordem social imposta pela
burguesia agraria. Percebemos que a partir da Proclamapao da Reptiblica criou-se o
desenvolvimento de uma reapao camponesa como movimento de protesto social.

Como os profetas do Antigo Testamento o Conselheiro faz a cn'tica a partir do
elemento religioso.  A cn'tica do Conselheiro a Reptiblica 6 uma critica religiosa:  a
autoridade dos govemantes republicanos nao vein de Deus, sendo portanto ilegftima.
A Reptiblica representava uma ameapa a religiao. A Repriblica aparece como exter-
minadora da religiao e opressora da igreja. Na sua critica o Conselheiro nao poupa os
cl6rigos que se aliam a Reptiblica e lhe dao sustentapao. Aos olhos do Conselheiro
eles nao passam de falsos cristaos, de traidores, de mapons ou protestantes.

Com essa cn`tica o Conselheiro e o povo de Canudos adquirem fortes inimigos
e adversarios: os grandes proprietarios de terras, o govemo republicano e o aparelho
eclesiastico. Na hora de exterminar Canudos esse tripe esteve bern articulado.

A visao religiosa do Conselheiro era muito clara, pois o poder que pisa e esmaga
o povo nao vein de Deus, mas do satanas.

0 Conselheiro, como uma autoridade religiosa, conclama a populapao para uma
desobediencia civil:

"0 presidente da rep6blica, por6m, movido pela incredulidade que ten atraido

sobre ele toda sorte de ilus6es, entende que pode governar o Brasil como se fora
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i`olilcni|)klln amargurados.  Oh!  Homcm incr6dulo, quanto peso t` tiiii  iiii`I.etl`ili..
dado diante de Deus! (564).

Assim, pois, 6 prudente e justo que os pais de familia nao obedeeam a lei do
casamento civil,  evitando  a  gravissima ofensa em mat6ria religiosa que  toca
diretamente a consciencia e a alma" (608).

Se a implantapao da Reptiblica viesse acompanhada de uma verdadeira mudanga
na estrutura fundiina do pals e levasse em conta as populap6es interioranas, a situa€ao
seria outra. Nisso vemos que a Reptiblicaja nascera podre e com ela os velhos magnatas.

"A reptiblica constituiu, para o pats, urn progresso econ6mico, social e politico,

mas  nao atendeu  aos  interesses dos camponeses  desde que os conservava na
mesma situaeao em que viviam na monarquia" (Moniz,  1988: 40).

Ao final de suas Pr6dicas, estando ja avan€ado em idade e profundamente chocado
com as invas6es e massacre do povo, o Conselheiro teve o sentimento que em breve iria
partir. No ano de  1897, a partir do Belo Monte, o beato Ant6nio Conselheiro faz suas
despedidas que lembram o grande peregrino da BIT)lia, o ap6stolo Paulo:

``Adeus povo, adeus aves, adeus arvores, adeus campos, accitai a minha despe-

dida, que ben demonstra as gratas recordae5es que levo de v6s, que jamais se
apagarao da lembranea deste peregrino..." (628).

3. Canudos nao morreu!
"Nossa luta continua

Pois Canudos nao morreu
0 sangue que la jorrou
Qual semente floresceu

i o povo organizado
Pelos caminhos de Deus"
(canto popular de Canndos)

Espero que este escrito tenha ajudado a penetrar no espfrito com que Ant6nio
Conselheiro  e  Canudos  enfrentaram  "urn fim de mundo".  Suprimiram  as  rafzes c
ramificap6es de urn mundo antigo  (mundo da dominaeao) e construiram o mundo
novo da liberdade, da fratemidade e da unidade. Suprimindo o "espfrito" que sustentii
a dominapao e motiva a supressao das liberdades do povo, se faz a passagem para urn
outro mundo. Afirma-se a morte de urn mundo opressor e o nascimento de urn munilit
onde a terra e seus frutos sao partilhados por todos.

Tendo, como veio de nossa reflexao, Canudos como urn ritual de passagem I):`i.:I
urn final de mundo, podemos imaginar que Ant6nio Conselheiro atualizou urn pi`(lI`:it t
classico de "morte" e "ressurreicao" no plano individual e social.
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liiLimlt7 diLs id€ias, na tranqtiila esfera dos conceitos. A prdxis hist6rica norteou a vida
a ii vida forjou novos conceitos.

Os militares republicanos destmfram Canudos. Mas Canudos venceu. Por varias
vczes derrotou as expedie6es militares. Vlrias vezes demonstrou superioridade e tatica
militar. A batalha final, que destrogou e incendiou Canudos, foi urn ato de covardia,
urn crime hist6rico monstruoso. Assim se expressou o govemador Luiz Viana em carta
I)ara o Presidente da Reptiblica e para o Ministro da Guerra:

"Nova expedi?ao projetada era inteiramente desnecessaria e talvez mais peri-

gosa  a  ordem  ptiblica  e  ao  bern-estar da  zona  que  acudia do  que  o  pr6prio
Ant6nio Conselheiro. Basta dizer a V. Exa. que a forea que combateu em Uaua
- ao  partir dal',  saqueou  todo  o  povoado,  havendo  soldados  que  chegaram  a
Juazeiro com urn e mais contos de r6is e nao contentes com isto incendiaram o
povoado" (Nogueira,1978:  19).

Daqui  podemos  refletir  onde  estava a 6tica e  a  solidariedade.  As expedi€6es
militares respaldadas pela imprensa e pela classe pensante da 6poca estavam agindo

patrioticamente. Em none da "ordem " destruiram Canudos.
Mas a grande li€ao 6 que Canudos lutou pela liberdade ate o fim. Afirmou o ser.

Criou o novo e nao deixou que outros decidissem o seu futuro. Ant6nio Conselheiro
e Canudos foram sujeitos de urn processo de humanizaeao.

Ant6nio Conselheiro e Canudos 6 urn tema atualfssimo. Depois de Canudos veio
Caldeirao no Ceara ( 1926-1937), a "Nova Canudos". No Caldeirao os trabalhadores
se reuniram numa terra livre. Organizaram uma sociedade de irmaos, sem ganancia e
sem explorapao. Representararn uma ameaga tao grande para os donos de terra, que
eles usaram todas as armas, as mais modemas do Ex6rcito, ate a aviagao, para destruir
uma experi6ncia comunitaria tao bonita. Eles destrufram, mas Canudos continuou.

Nos idos de 1960, Canudos de novo ! A bandeira da Reforma Agraria foi hasteada
no Nordeste. As Ligas Camponesas queriam dan came a esse sonho. Era a retomada
do sonho de Canudos. Era a vontade polftica de endireitar urn "pau que nascera torto"
ha quatrocentos e sessenta anos. Os latifundidrios, por6m, aliados as botas militares,
encarregaram-se de jogar no timulo a crianea que nascia. Com o golpe, as liderangas
foram presas, exiladas, torturadas e, ate, mortas. Quem ja assistiu a "Cabra Marcado
para Morrer" sabe o significado dessa luta.

Depois  de  loo  anos  (1897-1997)  ainda presenciamos  chacinas  e  massacres  de
camponesespobrespeloBrasilafora,emuitasdelaspraticadaspormilitarescomomesmo
"intuito de manter a ordem". Urn pastor nordestino declara com muita conviceao que:

"Aqui, pois, neste Nordeste causticante de sol e de fe, os campos se enchem de

rosas escarlates, caidas pelo chao, sinal de alarme no mundo rural. Aqui, quase
todo mundo ou 6 ctimplice ou 6 omisso. Aqui, neste nosso recanto, a terra esta
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dc  Manoel  Luiz  e  Silva,  tombado,  ha  poucos  dias,  pela  arma  assassina  do
latifundio, egoista. Campeiam a arbitrariedade, a impunidade, o compromisso
esptirio.  E impressionante como os poderes do Estado chamado democratico
sao soli'citos em atender as demandas dos privilegiados e se omitem clamoro-
samente quando os oprimidos do povo exp6em a sua causa. Uma instanciajoga

para outra. 01egal prevalece sobre o justo. A lei da conscienciaja deixou de ser
a Voz de Deus, lei suprema para toda criatura"."

A questao da terra vaza a hist6ria deste pars desde seu primeiro dia ate as horas
marcadasemnossosrel6giosnestemomento.Arrasta-sepesadacriminosaeimpunemen-
te. 0 Nordeste tern sido a regiao circunstancialmente privilegiada para carregar essa cruz.

A Reforma  Agraria 6  a tinica  resposta  democratica  a  todo  esse  processo  de
evolugao da propriedade da terra, exodo rural e acirramento da luta e da violencia no
campo.AReformaAgrariadeveserentendidacomoinstrumentoecon6micoepolftico
de  transformagao  da  sociedade,  urn  impulso  a  incorporapao  de  parte  dos  muitos
brasileiros excluidos da produgao e da cidadania.

Temos uma diversidade de atores sociais no campo. 0 desafio 6 fazer com que
esses grupos de mediapao unam forgas para enfrentar o inimigo.

Entre os varios atores da luta no campo temos o Movimento dos Sem-Terra que
temexigidodospoderesconstituidosaimplantapaodaReformaAgraria.Nasociedade
ja nao temos quem seja contrario, pelo memos publicamente, a Reforma Agraria. 0
tema da terra passa a ter urn lado mitol6gico muito forte. A compreensao da terra como
planeta e meio ambiente 6 recente e tende a se tomar cada vez mais premente. i urn
tema que tern uma abrangencia muito grande; por isso, precisa-se trabalhar cada vez
mais a fonga ideol6gica e a forea simb6lica da Reforma Agriria. Nao era assim que o
Conselheiro de Canudos fazia?

Na realidade a luta pela Reforma Agraria cont6m a razao mais elementar para
acontecer, isto 6, confunde-se com a luta dos pequeninos para sobreviver. E o povo
que se organiza e luta continua as pegadas de Ant6nio Conselheiro e dos canudenses,
cantando com o poeta popular:

"Retalhos de nossa hist6ria,

Bonitas vit6rias que meu povo tern:
Palmares, Cabanos, Canudos,

Sao lutas de ontem, de hoje tamb6m"!

Artur Peregrino
Av. Mario Domingues,  1075

55000-000 Ribeirao, PE

17. Entrevista com Don Marcelo Carvalheira, Arcebispo da Paranl)a, para ojomal a IVoi7c em 01/06/97, cademo  19, I). 3.
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