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E pela arte, em todas suas manifestagoes,

e nao somente pelos documentos da litera

tura culta ou popular que se manifesta, 

de fato, a culture caracteristica e origi

nal de urn povo: e na estatuaria e na pin

tura, na arquitetura e nas artes decorati.

vas, na musica, nas artes maiores e meno

res que cada povo encontra como que uma

linguagem, "uma escritura figurada", ou

um meio de expressao de seus pensamentos,

de suas necessidades e aspiraqoes.
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1

INTRODUQAO

A Historia da Arte Brasileira aos poucos vai se

conf igurando. A decada de 1930 marca o imcio de um processo s is
tematizado de pesquisas e publicagoes sobre as origens e desen

volvimento da Arte no Brasil. Tai processo, no entanto, so 

concretizou se pelo empenho e colaboragao de alguns setores cul

turais do pais.

Entre os pioneiros destaca-se o Servigo do Pa

trimonio Historic© e Artistico Nacional. A orientacao e dedica

gao de Rodrigo Mello Franco de Andrade levou aquele orgao a exe

cutar inumeros trabalhos e publicagoes, cu idados ament e copila.

dos na tradicional Revista do SPHAN. As Universidades brasilei

ras, federais e estaduais, apesar da luta constante com as ver.

bas, tambem produziram atraves de sens professores e alunos,

significative material de pesquisa na area de artes, represen 

tando praticamente, quase toda bibliografia sobre arte nacio 

nal. Paralelamente, muitos estudiosos, leigos ou peritos, inte

ressados nos problemas artisticos, desenvo1veram experiencias

individuals, que mesmo desvinculadas dos padroes cientificos 

foram oportunas e valiosas para documentagao da Historia da Ar 

te no Brasil.
Um dos setores da Arte Brasileira cujas pesqu_i

sas, documentagao fotografica e bibliografia op erar ani~s e mais

pelas iniciativas particulares do que oficiais, foi o do Mob_i

liario Artistico. 0 desinteresse e a demon dos poderes pub 1i

cos no tombamento de objetos artisticos ocasionaram a desagre^

gagao quase total da mobilia brasileira dos tempos coloniais.

As melhores e mais representatives pegas fazem parte de cole

g5es particulares, dificultando muito qualquer pesquisa, levan

tamento e divulgagao das mesmas.



deixam muito

arte havia desaparecido .

guardar os

tos parses

tivas tiveram seus bens total ou parcialmente destruidos, Aque

do pela Igreja e utilizado pelo povo, o misticismo religioso

Infelizmente, no Brasil, nao se conseguiu res

edifrcios civis integraImente, como ocorreu em mui

les que se mantiveram em atividade, representam, em todo pars,

plos e conventos abandonados por razoes politicas e administra

um pouco diferente. Sendo urn patrimonio publico, supervisiona

a desejar, pois sao incompletes e estao descontextuados, Quan 

o rnelhor acervo de Arte Brasileira do periodo colonial. E no

ja estava quase vazio, Uma grande parte dos objetos e obras de

Alguns museus oficiais, embora possuindo um pe

queno acervo sobre a mobilia artistica brasilei 

propiciou sua conservaqao automation. Mesmo assim, alguns tern

do o Estado iniciou os tombamentos arquitetonicos, seu interior

da Europa. Ja com a arquitetura sacra a situaqao foi

seu interior, mais precisamente em suas enormes e escuras sa

cristias, que encontramos alguns moveis praticamente desconhe

cidos por muitos brasileiros. Sao peqas conservadas intactas

graqas a sua construqao solida em madeiras de lei, ambientadas

em local de pouco acesso ou ate mesmo inacessiveis ao publico,

como acontece nos claustros dos conventos.

Tai acervo e composto pelos arcazes, conheci

dos popularmente no Brasil por Comodas-gigante de sacristia;

pelos repositories , identificados como armarios embutidos e

por mais algumas peqas: mesas cade iras, e oratoriosb anc o s

Os arcazes representam, no Brasil, o movel sacro

por excelencia. Construidos indistintamente em todas sacris

tias, a partir da segunda metade do seculo XVII e durante todo

seculo XVIII, reunem um valioso acervo de arte, tanto pela sua

quantidade como pelas qualidades esteticas que possuem.



A vista desses fatos iniciamos uma pesquisa
sobre os arcazes, partindo de um

vel em seu proprio "habitat” - a Igreja, analisando paralela

levantamento historico do mo

mente as caracter 1sticas formais e o cont ex to social gerador.

propr io s necessidade de delimiter uma regiao do Bramo s trou a

s il para coleta de material. Optamos pelo

sido o berqo da colo

economico e social

Nordeste, por preser

exemplares, por tervar o maior numero

nizagao e o maior polo de desenvolvimento

A operaciona1izagao do trabalho com recursos

propiciando, pordo pais durante os tres primeiros seculos

conseguinte, o estudo evolutive de qualquer setor da arte bra

sileira, inclusive o mobiliario. Como regiao Nordeste devera

ser entendida nao a atual regiao politica, mas uma area com

preendida pelos Estados da Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Ser

gipe e Bahia.

A situagao de movel sacro-peculiar aos arcazes,

ampliou nosso campo de pesquisa para a implantagao das Ordens

Religiosas no Brasil, representad as sobretudo pelos Jesuitas e

Franciscanos . As grandes descobertas e os processes de colon!

zagao orientados pela Coroa Portuguese, tanto na Asia, Africa

como na America, tiveram sempre a Igreja como grande aliada.

No Brasil, seu papel foi important issimo na instituigao e forma

gao da sociedade colonial. Por esse motive, foi tambem oportiA 

no considerar alguns aspectos caracter isticos dessa sociedade,

ja que o movel, sendo um objeto produzido e consumido por um de 

terminado grupo social, carrega em sua estrutura muitos compo_ 

nentes peculiares do referido grupo. Esses elementos, caracter^i

zados pelo processo de construgao, material, dimensao, forma e a_ 

cabamento, reunidos numa unica peqa, tornam se portadores de um

outro codigo de comunicagao, alem daquele que lhe e pertinente

pela fungao: os arcazes nHo serviram apenas como objetos para
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Os trabalhos e textos sobre o mobiliario artis

tico brasileiro, foram produzidos no final da decada de 30 e

publicadas na decada seguinte. Duas revistas r e s pons ab i 1 i z ar ani

se por essa divulgaqao: Revista de Estudos Brasileiros e Revis

ta do Serviqo do Patrimonio Historico e Artistico Nacional. Pos

teriormente, alguns estudiosos do assunto publicaram pequenos 

compendios de carater bem generico, mais proximos a um bom ca

talogo do que propriamente a uma pesquisa. So recentemente, no

final dos anos setenta alguns trabalhos com propostas

e discussoes mais apuradas.

Entre esses estudos, destacariamos desde ja, o

de Maria Helena Occhi Flexor sobre a mobilia baiana. 0 conteudo

falar do mobiliario brasi.

termos permanecido colonia

transplantado dosque o desdobramento do mobiliario portugues,
como de s i gnarh a

perlodos emmovel brasileiro por estilos correspondentes ao s

com o mob iliaque foram construidos
para estudar e claso que pensamos fazer

dividi-lo em tres penodos, corresponded

Entre os trabalhos mais antigos sobre o mobilia

ificar nosso movel, e

rio europeu. No Brasil

como habitualmente se

vez em 1939 na Revista do SPHAN e reproduzido posteriormente

leiro. Argumenta que, pelo fato de
mobiliario nada mais e do

de inventarios e documentos antigos, de onde a autora extraiu

rio brasileiro. destacamos o de Lucio Costa:"Notas sobre a evo-

de Mobiliario da Bahia reflete uma cuidadosa pesquisa sobre as

inumeras vezes em outras revistas, inclusive pela FAU USP. 0

que existe, sempre que se pretende

Portuguese durante 300 anos, nosso

luqao do mobiliario 1 u s o-b r as i 1 e i r o", publicado pela primeira

autor, com muita propriedade, discute justamente a dificuldade

interessantes observances,

igens, produqao e funqao da mobilia, baseada em levant amentcs

modelos e dos artifices. Por essa razao, nao
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tes as tres fases de expansao social e economica do pais. 0 pri 

meiro abrangendo os seculos XVI e XVII - periodo caracterizado

dade colonial. E neste periodo que encontramos a maior parte 

escasso, simples e rustico. 0 segundo, com

por excelencia", coincidente com a fase mais prospera da socie 

preendendo todo seculo XVIII, conhecido por "periodo barroco 

do acervo da mobilia artistica brasileira, tanto civil quanto

sacra. Finalmente, o terceiro e ultimo periodo caracterizado

pelas construqoes academicas e liberals que tiveram inicio na

epoca do imperio e pro1ongaram-se ate nossos dias.

Lucio Costa nao diferencia o movel civil do mo

vel sacro, sua perspective abrange apenas a evoluqao formal, os

aspectos tecmcos da construqao e o concerto de conforto adota

do pela sociedade brasileira nas diferentes epocas. Ainda que

genericas, as consideraqoes do autor merecem atenqao pela cor

reqao e seguranqa com que foram expostas.

Outro pesquisador que tratou da arte brasileira

e de forma mais especifica, sobre o mobiliario, foi Jose Maria
2no Filho. Em 1942 publicou Estudos de Arte Brasileira, reunin

do artigos e conferencias de sua autoria, realizados no Insti

tuto de Estudos Brasileiros Em suas pesquisas sobre omovel no

Brasil, Mariano Filho observa que houve influencia mutua entre

o movel da casa brasileira e aquele feito para a igreja. Essa

interpretaqao de formas foi maior no decorrer do seculo XVIII,

com os moveis conhecidos por estilo barroco e rococo. 0 autor

utiliza a mesma nomenclature dada ao mobiliario em Portugal, ou 

seja: para aquelas peqas de linhas barrocas - D Joao V e para

as de caracter isticas rococo - D. Jose I, considerando apenas

o seculo XVIII. Quanto aos moveis fabricados an t e r i o rmen t e , du_

rante o seculo XVII, Mariano Filho prefere designa-los de Manue 

lino. Em todos os textos, nota-se a preocupaqao do autor em 
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tr adi

no mo

ressaltar a criatividade de nossos artesaos. Ele observou, que

cionais, que lhes era apresentada como modelo, elementos 

biliario, sobretudo no movel sacro. Ao contrario de Lucio Cos 

os entalhadores e marceneiros, adotaram junto as forma 

flora e da fauna brasileira, criando novas configuragoes 

ta, Mariano Filho detem-se nos miniums detalhes, em suas descri

goes, oferecendo-nos interessantes subsidies para analise dos

aspectos formais de urn movel.

Um contemporaneo de Mariano Filho que se tornou

mais conhecido apos a publicagao em 1963, de seu livro Mobilia 

no Artistico Brasileiro - e Jose de Almeida Santos. Sua obra

compoe-se de tres volumes, dois dos quais dedicados ao primei

ro glossario sobre ebanistica no Brasil. Alem de dicionarizar 

gao de cada pega do mobiliario brasileiro, e um tratado sobre 

termos tecnicos, o autor fez um historico sobre a origem e fun.

ebanistica descrevendo os diversos tipos de madeira, caracteris

ticas e aplicagao na marcenaria. Quanto aos estilos do movel

feito no Brasil, Almeida Santos propoe uma classificagao extra

mamente minuciosa, iniciando com o mobiliario indigene, segui.

do cronologicamente pelos estilos portugueses: Manuelino, Fili.

pino, D. Joao V, D. Jose I, D. Maria I, mas al ternando-os com

aqueles de inspiragao puramente nacional: Missoes, Holandes,

Mineiro-Goiano, Mineiro-Veneziano, Sheraton-Brasi1eiro e Beran 

ger ou Pernambucano.

E uma tentative original e meticulosa de classj.

f i c a r o ecletico acervo do mobiliario brasileiro. Opoe — se, en 

tretanto, frontalmente a opiniao de Lucio Costa e de outros a_u

tores respeitados, que preferem nao atribuir denominagoes esp£

cificas a nossa mobilia. Com relagao ao movel sacro, Almeida

Santos salienta o pioneirismo das ordens religiosas construin.

do e decorando suas igrejas. Para o autor, esse fato foi impoi?
04



de vieram a

civil. Essa <1

ser adotados pelos artesaos na conf ecgao do movel

colocagao de Almeida Santos e a mesma defendida

tante, a medida que foram criados certos modelos que mais tar
■ ■ ■*

por Mariano Filho on se j a, em determinados mementos a arte

sacra influenciou diretamente a arte profana.

As pesquisas de Jose Wasth Rodrigues4sao as ma

is conhecidas entre os que se dedicam ao estudo do movel anti 

go, principalmente colecionadores: duas publicaqoes na decada

de 50, em 1952, na serie as Artes Plasticas no Brasil coordena

da por Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi lanqado o volume

Mob i1i ar io. Em 1958 Wasth Rodrigues escreveu e desenhou para

Mobiliario do Brasil Antigo - Evoluqao da cadeira luso-brasi

1eira, uma tentative a brasileira de repetir as Cadeiras Por 

tuguesas de Augusto Cardoso Pinto. Nas duas obras, Wasth Rodri
' 1 1,1 -

gues usa a terminologia mais corrente no Brasil quando se pre

tende determiner os estilos do mobiliario do periodo colonial: 

estilo Manuelino para as peqas torneadas e volumosas construi 

das em fins do seculo XVI e durante o seculo XVII; estilo D.

Joao V para os move is fabricados no decorrer do seculo XVIII,

ate o terceiro quarto aproximadamente, cujas caracteristicas 

lembram os moveis barrocos ingleses e Franceses; estilo D. Jo

se I ou Pombalino para aquelas pecas de linhas bem rococo -

estilo Luis XV, aqui fabricadas no ultimo quarto do setecentos.

Finalmente estilo D. Maria I aos moveis produzidos nos ultimos

anos do seculo XVIII e durante a epoca do reinado no Brasil de

D. Joao VI. Embora essa classificaqao seja a mais adotada por

leigos, ha reserves quanto a validade pois ate mesmo em Portii

gal esses nomes sao ressalvados.

Durante a decada de 70 reiniciaram-se as publi_

caqoes sobre o mobiliario. Em 197 3 o Museu do Reconcavo Wander.

ley Pinho em Salvador produziu um pequeno catalogo sobre Mo b i

05



com algumas ilustra^oes fotograficas

sentar um

incluido nenhuma pega do qua 1
a Bahia portadora de excepcionale acervo .

0 trabalho de Maria tamb em
sobre a de

apresentada em concurso na Uni

versidade Federal Bahia.

entretanto sua cuidadosa pesqui

conhega todo processo

comporta

mob ilia d a cas a

b as tant eum aspec to

terminologia e

preferiu utilizar mesma linguagem usada donos

po s tura evi

apo i adas nos

ii

de de s en

cumentos originais e inventarios. Com essa

informative de seu trabalho. Quanto a

Helena Occhi Flexor,

tou recorrer as tradicionais nomenclatures

quanto da igreja, foi muito semelhante.

moveis, colabora para que

mobiliario sacro. donao terem

panorama geral do mobi li’ario baiano falhou, visto

cro, apenas da mobilia civil

volvimento da marcenaria, nos tempos colonials. 0

rococo etc.) ou his

mento dos artesaos tanto na confeccao

com

ponentes esteticos (renascimento, barroco

mobilia bai ana - Mobiliario Brasileiro - Bahia

e um breve texto de Carlos Eduardo da Rocha. A ideia de apre
■

/1978 e resultado de sua tese

A autora nao trata do movel sa

sa determinando a origem, material, mao de obra e fungoes dos

c1 as s i

toricos (D. Joao V, D. Jose I etc.). Na conclusao da pesqui.

sa Maria Helena propoe que a indiscutivel influencia portugue

sa sobre nosso mobiliario nao deve ser encarada como um pla_

gio dos artesaos; ao contrario, devemos entende-la como qua

1idade pois :

capazes de copiar

mo modelo s" .

Para a

ticamente brasileiro

"de acordo com a mentalidade da epoca, os artistas e arte

o mais fielmente, as obras que tinham co

autora nao existe um mobiliario estili_s

salvo pequenos detalhes, como tambem nao

saos eram considerados bons em sua profissao, quando eram
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houve preocupaqao dos artifices ’’em criar originalmente". Esse

conceito de original, segundo Maria Helena, e contemporaneo,

nao se aplicando as artes do periodo colonial. Cur iosamente, 

neste aspecto da originalidade ela discorda da maioria dos cri 

ticos, que sempre viram nas adaptaqoes de nossos marceneiros 

uma forte tendencia para originalidade.

Dois outros estudiosos do mobiliario artistico,

Luis Seraphico e Joao Carlos Martel publicaram em 1977 um li
— 8vro sobre Arte Colonial - Mobiliario. Segundo seus depoimen

nao houve pretensao de apresentar pesquisa profunda sobre

nossos movei.s, mas apenas apr e s ent a-1 o s , selecionando aqueles 

exemplares mais representativos de cada modelo, incluindo tam 

bem algumas peqas do movel sacro. A seleqao fotografica orien 

tada por Joao Carlos Martel, de excelente qualidade, completa

o texto simples e correto de Luis Seraphico.

Deixamos para o final a discussao do unico tex

to de autor estrangeiro que, coincidentemente, e tambem o uni 

co a tratar com exclusividade do movel sacro no Brasil. Trata 

-se do conhecido historiador Robert Chester Smith, minucioso

pesquisador da arte portuguesa e brasileira. Entre seus varios

trabalhos destacamos o artigo publicado em 1971 na revista The

Connoisseur sob o titulo: "Brasilian colonial sacristy cupboards
and cabinets".* 9 Smith descreve minuciosamente alguns reposito

rios e armarios de sacristia. no Brasil, considerando—os sob

o ponto de vista estetico, muito superiores aos portugueses.
9

Essa superioridade, segundo Robert Smith decorreu de varios fa

tores: abundancia de materia prima - madeiras de lei, habilida.

de tecnica e criatividade dos artesaos; e o proprio ambiente

religioso, muito mais propicio na Colonia do que na Metropole.

A linguagem de Robert Smith e simples, objetiva,

apresentando uma terminologia propria para descriqao das peqao,
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encontrando-se muitas vezes expressoes emprestadas ao vocabula

rio arquitetonico. Quanto a c1assificagao dos movers o autor

baseia-se apenas nos elementos formais mais caracterizadores

com a denominagao das pegas por estilos ou reinados nao preocu

pou o autor. Apenas faz associagoes com a arquitetura e arte

como volutas, treraidos, floroes, almofadas etc.. A preocupagao

de certos periodos cujas caracteristicas formais constantes i

dentifica-os como renascentista, barroco, rococo e neo-classi

co. Mesmo nao fazendo referenda aos arcazes, este estudo de

Smith forneceu subsidies fundamentais para nossa pesquisa.

Considerando essas diverses opinioes e propos

tas sob a origem do movel brasileiro, percebe-se claramente que

nao ha um consenso uniforme dos

e denominagao de nossa mobilia.

terminologia propria, o que ate

autores quanto a classificagao

Cada um propoe uma divisao e

certo ponto e compreensivel.

Se examinarmos o acervo do mobiliario artistico do Brasil, ve

remos que o mesmo compoe-se desde pegas genumamente portuguje

sas, trazidas pelos futuros colonos na bagagem, ate aquelas

tipicamente brasileiras, construidas sob inspiragao e tecnica

dos artesaos locais.

Isso significa que qualquer pesquisa que se de

dique ao estudo da marcenaria brasileira do periodo colonial,

tera n e c e s s ar i amen t e , que recorrer ao estudo do mobiliario por.

tugues. Este, por sua vez, e originario do confronto de varias

influencias que atuaram em Portugal, antes mesmo do ciclo das

grandes descobertas, empreendidas por aquele pais. Para conhje

cer, ainda que rapidamente, alguns aspectos basicos na forma.

gao da marcenaria portuguesa, e necessario retroceder um pou

co na historia da arte ocidental.
A Peninsula Iberica, submetida ao dominio ar a

be por muitos seculos, herdou daqueles tecnicas e expressoes 
08



artrsticas bastante originais. Incorporando-as a sua propria

cultura, estabeleceu novos padroes e linguagens nas artes, i

dentificadas atualmente, pelos traqos, como arte mo^arabe ou

arte mudejar. Com a descoberta e conquista da Asia, Africa e

America, Portugal e Espanha iniciaram uma serie de contatos

permanentes com outros povos, estabelecendo um intercambio ex

tremamente favoravel, sob varios aspectos, sobretudo o artis

t i co .

Os portugueses, em particular, trouxeram da Tn

dia e da China alem das especiarias e sedas, muitas obras de

arte, incluindo valiosas peqas de mobiliario. 0 contador por

exemplo, movel de origem hindu foi aceito e absorvido tao inte

gralmente em Portugal, que em pouco tempo passou a ser fabrica

do e exportado para outros parses, principalmente a Inglater
11r a.

0 intercambio com o Oriente nao se deu apenas

a nrvel dos objetos mas tambem dos artistas e artifices. Com

os indianos os portugueses aprenderam diferentes tecnicas de en

caixe e os minuciosos embutidos em marfim, madreperola, tartai

ruga e madeiras especiais. Aprimoraram a arte de trabalhar com

metal forjado, adquirida anter iormente com os arabes, pois os

moveis indo-portugueses empregavam em profusao puxadores, espe

Ihos de fechadura e arremates de metal amarelo, cujos desenhos 

eram extremamente elaborados com motivos simetricos e vazados,
12imitando um rendilhado.

Dos Chineses, a arte lusa absorveu as tecnicas

de pintura laqueada em preto e vermelho, conhecida popularmen

te por charao ou acharoado, bem como os processes de dour amen

to, encontrados em varios moveis portugueses do seculo XVII e

inicio do XVIII. Junto com a pintura chinesa vieram tambem seus

motivos, reproduzidos em desenhos de animals, plantas e flores
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Alemanha e Paises Baixos foram os grandes centres criadores
14de arte a partir do seculo XVI.e exportadores

de equilibrio

sobretudo pela

portuguesa reflete

rancia da talha em

te em Portugal afirma que a madeira em Portugal teve a mesma

importancia que o

da arte lusitana nodo o historiador

pela talha e pelasperiodo de 1500 a

Esse predommio da marcenaria sobre a cantaria

es cala

s egundo

r umo sf a to r
or ig_itornados pelos marceneiros e entalhadores portugueses
P reocu

e ar t i s

o monar

mento, atraves

pau-santo e outras especies, aplicadas em larga

Companhia de Jesus . A arte sacra seiscentista

ora pelas tradicionais Cortes. Italia

o fazia, atraves de movimentos artisticos conduzidos ora pela

marmore na Italia ou a pedra na Franqa. Segun

eb ano,

de ordem politica e por isso mesmo decisive nos

Franqa, Inglate£

abundancia de madeira de lei originaria do Brasil: jacaranda

Da Italia, a arte lusitana herdou os principios

nou-se nas pragmaticas de D. Joao V, datadas de 1749.

teve varios precedentes. 0 primeiro, de ordem material

o dominio das formas classicas e a preponde
15madeira sobre outros tipos de material.

fato, Reynaldo dos Santos - Historia da Ar

Evidentemente, ao mesmo tempo que o Oriente e

proporqoes egrandiosidade, impostos pelo Renasci

excelentes qualidades tecnicas e esteticas. Um

do templo e nos mo
veis, principalmente em bufes, arcazes e contadores.^

pado com o declinio das riquezas oriundas da Colonia,

droes artisticos.

xercia sua influencia sob a arte portuguesa, a Europa tambem

da orientaqao da Igreja, representada emPortugal

as expressoes mais puras
XV1800 estao representadas

obras de torno, aplicadas em todo interior

xvCom relaqao a esse

** 13exoticas, enriquecendo a decoraqao portuguesa com novos pa

ca portugues impos severas restriqoes aos marceneiros

10



t a s do
18VOS.

pais, obrigando-os a criagao de novos padroes decorati

outros materialsA proibigao de usar ouro, prata e

vou-os ate as ultimas consea utilizar e a explorar a madeira

talha e torno excepcioqdencias, o que resultou em trabalhos de 

nais, so igualados reais tarde pelas criagoes da marcenaria bra 

s ileira.

Apesar das pragmaticas, D. Joao V (1706-1750),

cognominado o Magnanimo impulsionou a arte portuguesa em todos

os setores criando a tradigao de um mobiliario artistico civil,
19praticamente mexistente antes de seu governo. 0 desejo de

igualar-se as Cortes inglesa e francesa, orientou o processo

de criagao dos artesaos portugueses, razao pela qual o mobilia
>

rio do periodo setecentista conhecido por D. Joao V e de sens

sucessores D. Jose I (1750-1777) e D. Maria I (1777-1816) incor

po ram mu itos elementos do mobiliario ingles e frances do mesmo

periodo. Dos ingleses a influencia maior foi do estilo Queen

Anne, dos dois primeiros Georges da Inglaterra. Da Franga, os

portugueses absorveram muitos elementos dos estilos de Luis
20XIV, Regence e o rococo do inicio de Luis XV.

As caracteristicas formais desses estilos detem

aqueles elementos esteticos que conveneionalmente denominamos

barroco e rococo, compostos de volutas, espirais, concheados, 

os acantos por vezes turgidos, estilizados, guirlandas de flo

res, entrelagos, arabescos, mascaroes e outros elementos com 

nunca dela tornaram—se escravos. Ao contrario, eles combinaram 

em seu livro A Arte de Portugal, no capitulo dedicado ao Mobi_ 

binados em solugoes, as mais variadas e originais. Robert Smith 

liario, afirma que os portugueses, apesar da constante imitagao 

cons tan t emen t e , um motivo com outro, desprezando aqueles aspec.

tos cronologicos que obrigam o artista criar somente com os e^

lementos dominantes em determinados periodos. Esse despreend_i

11



e s t i 1 o

copiou os modelos

artisti

co extremamente variado.

que 1 e

atuantes

do his

toriador portugues Augusto Cardoso Pinto. Ele propoe cinco ca

Bra

pro

Car

genuia)

namente portugues;

mobiliario feito no Brasil por artistas vindos de Portub)

aindae

mobiliario portugues;

existentes no

e s tudo erece-nos que a ma i s interessante para fins de

solutamente novas e singulares, resultando um contexto

tegorias, abrangendo todo contexto dos moveis

ve o Brasil. Aqui

mobiliario trazido da Metropole e que, port anto, e

gal ou aqui nascidos, mas formados nas oficinas dos prj-

var em conta, todos esses fatores externos e internos

Deduz-se dai que, qualquer proposta que

tambem, a arte, e em particular a marcenaria

poe classificar o mobiliario artistico no Brasil, tera

estrangeiros, representados sobretudo por mo

delos portugueses. Entretanto, se em alguns momentos, a copia

pa

foi transportado para suas colonias, inclusi

a criaqoes tao originais que resultaram, inclusive, num
^21nacional portugues.

construidos nos seculos XVII e XVIII, periodo de maior

duqao. Sem comprometer-se com estilos, escolas ou reinados 

mento dos artifices portugueses, num determinado momen to, le

mente desses modelos vindos da Metropole, e 

doso Pinto determina as divisoes pela origem dos moveis:

Todo esse comportamento da naqao lusitana, em

variaqao dos mesmos, natureza das encomendas ou outras 

• z“^foi uma reproduqao fiel do original, em outros, a inspiraqao e

vou-os

as circunstancias materials, conduziram a adocao de formas ab

mobiliario em que por falta de modelos, necessidades de 

na sua formaqao. Entre as varias proposiqoes nesse sentido

relaqao as artes,

meiros, segundo os modelos ou pelos moldes tirados f i e1 

12



luso-brasileiro;

se in t roduz iram inodif icagoes

9

j a e mob i1iario

so-brasileiro ;

locais afastados dos centres populacionais por artifices

improvisados ou de

tica ornamental de

motives decorativos tirando-os diretamente da fauna e da

no Brasil. ex

tensiva a todo mobiliario refere-se au

j a e mo

Entende

Cardoso Pinto mostram-se bastante apropriadas como ponto de 

sacro. Todas as p e g a s

estruturais umas e outras

em que, por falta de modelos e grama

principalmente os arcazes e reposi

flora,

g a o do movel

brasileiro, ou pelo menos lu

fraca aptidao, para suprir necessida

o consideremos como um produto nacional.

incluindo as especies que,nao verificadas em Portugal

nao tern consenere em Portu

Para aplica-la indistintamente, na classifica

Portugal, e este

embora no estilo portugues,

. . - . . . ..22e este e. mobiliario 1 i. d imament e brasileiro.

artistico do Brasil, fariamos duas ressalvas. A

torios. foram construidos

gal , e

que nao considera-1o apenas brasileiro. A semelhanga que um 

biliario brasileiro, ou pelo menos, luso brasileiro".

d) mobiliario em que intervieram influencias estranhas ou

mos que, se nao ha pegas congeneres em Portugal, nao vemos por 

razoes, se mtroduziram alteragoes nas formas e na deco 

Exceto por esses dois itens, as categories de

A segunda observagao,

des de instalagao,

que dispoe os profissionais, houve que

tor afirma que "nao tern congenere em

resolver empiricamente os problemas de construgao e criar

e) mobiliario de carater semi-rustico. feito nas missoes ou

primeira, relative ao item "a", apenas em se tratando do mo

ao item "d", quando o

movel possa vir a ter com outros estrangeiros, nao impede que 

ragao, e este j a e mobiliario brasileiro, ou pelo menos 

13



partida para uma analise do mobiliario artistico brasileiro.

Entretanto, e preciso que antes, se conheqa as condigoes soci

ais, politicas e economicas que originaram nossa mobilia, e que

sao as responsaveis diretas pelas suas caracteristicas.

14
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composto de linhas retas entrelagando-se umas nas outras, ten

do por diretriz figuras geometricas, em T. Lino d"Assurapgao,
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A principal heranga deixada pelos arabes na Peninsula, foi

sem duvida a tecmca do alfarge - que consiste "num complexo

sistema de tragado geometrico aplicado nao so a carpintaria - 

cuja caracteristica fundamental foi a ausencia de pregos, mas

todo mobiliario, azulejo, estuque e grande parte do ferro e
z

ago, ceramica, ourivesaria e da obra esmaltada. E a arte que 

ensina a tragar, enlagar, embutir as listas, faixas, fitas ou

bandas...". Irene Quilho, ’’Mobiliario" em Oito Seculos de Arte

Portuguese, 3 vol., de Reynaldo dos Santos, Lisboa, 1970, p.

436 e 437.

^0 contador e movel para guarda de objetos de valor ou do

cumentos, formado por uma especie de caixa com muitas gavetas,

colocado sobre urn suporte alto como se fora uma mesa. E talvez

a pega mais importante do mobiliario indo-portugues. Foram ex

portados para a Inglaterra durante sua alianga com Portugal,

reforgada pelo casamento de D. Catarina de Braganga, filha de

D. Joao IV, com Carlos II.
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alguns de casa, em que entre prata, nem ouro fino ou falso, ou

bordadura de qualquer sorte ou materia que seja; e so poderao

ser douradas ou prateadas as molduras dos espelhos, paineis,

placas e pes de bofetes.

Sera outrossim prohibido pratear ou dourar paredes, tectos

ou quaisquer outras partes da casa.

Os transgressores deste capitulo incorrerao na pena de per

dimento dos moveis e de metade do seu valor em dinheiro, como

tambem na metade do valor do dourado ou prateado que se achar

nas paredes, e outras partes das casas, que logo se mandara
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zem de fora, ordeno que passados seis meses da publicaqao d’

esta lei, fique prohibida nas alfandegas d'elles a entrada das

ditas cousas, e de tudo o que for novel de casa ia feito...".

19 "0 seculo XVIII marca imp er ec ivelmente a Idade de Ouro

do Mobiliario portugues.. . , foi abundantissima a produqao na

cional de novels durante todo esse seculo.

0 estudo desses exenplares demonstra, claramente, que hou

ve em Portugal urn estilo his toricanente designado por D. Joao

V, como houve em Franqa urn estilo chanado de "Luis XIV". Noguei

ra de Brito, 0 Nosso Mobiliario, p. 18 e 22.

453. Citado tanben por Cardo20T -noIrene Quilho, op.

so Pinto em Cadeiras Portuguesas, p. 71.

Robert C. Smith, The art of Portugal, 1500-1800, London,

1968, p. 285.

August) Cardoso Pinto, "Consideraqoes acerca do estudo da

arte do novel em Portugal e no Brasil", transcrito do texto de

Therezinha de Moraes Sarmento, Anais do Museu Historico, MEC,

1969, p. 52.
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0 CONTEXTO PRODUTOR DOS ARCAZES



Quando da ocupagao da America pelos portugue

ses, evidenciou-se, logo no inicio, que aqui nao poderiam ser

aplicados os mesmos metodos de colonizagao empregados nas ou

tras colonias sob seu controle. A grande extensao territorial

e a ausencia de ouro, prata e outros materials de valor, detec

tada nas primeiras exploragoes, levou-os a adogao de uma tec

nica economica e de uma politica social inteiramente novas.

riqueza vegetal nativa atraves do capital e esforgo particu

ta. Parte da

obtiveram da

f ami 1i a.

sociedade colonial no Brasil

principalmente em Pernambuco e no Reconcavo da Bahia desenvol

zado .

a

mi 1 i a

espanhola nas outras Americas onde o principal fator de colo 

Companhias de Comercio.

0 dominio da terra fez-se pela instalagao das

propria gente da terra. Sobretudo a mulher

inglesa na America do Norte: ambas sustentaram-se na fa

—*mao de obra necessaria para esses empreendimentos

habitando solidas casas, num regime de vida totalmente organ^i

em palhogas, mas por numerosas families e centenas de escravos 

De s s e mo do. a

Nao foi uma conquista feita por aventureiros nomades, vivendo 

a agriculture, a sesmaria e a grande lavoura escravocra

A primeira opgao foi utilizar e desenvolver a

Gilberto Freyre compara a colonizagao portuguesa do Bra

nizagao deveu—se a individuos isolados, ao Estado ou entao a

rural ou semi-rural, opondo-se a colonizagao francesa e 

como elemento de formagao da

veu-se a sombra das grandes plantagoes e das casas-grandes.

requisitada nao so como instrumento de trabalho, mas tambem

fazendas, compra de escravos, bois, ferramentas, transforman

do em curto prazo extensas areas improdutivas em prosperos la.

tifundios, tendo como centro administrative a casa-grande. A

cultura que mais rapidamente adaptou-se as condigoes climati_
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cas e ao solo brasileiro foi a da cana-de-agucar. A escolha

do produto nao foi casual, antes, fruto da experiencia bem su

cedida de seu cultivo nas ilhas do litoral africano: Madeira,
Agores, Cabo Verde e Sao Tome.3

0 engenho de agucar no Brasil foi o modelo eco

numero de

de acordo com as pos s es de

possuisse menos de oitenta

d e r a d o engenho".um

senhor de engenho e sua fat r e s

cu j o numero de componentes

via

s e s

cos

o que Fernando Azevedo

sob a qual apoiava-se to

seu proprietar io. Um fazendeiro que

classes de pessoas: o

mi1i a,

escravos em sua fazenda, era consi

senzala, o engenho e a capela. 0

"frace senhor de

ram-se dos proprietaries, originando

cravos. a maior em numero e deveres

era sempre grande, sobretu

chamou de plebe rural. Finalmente a

mica adquirida no decorrer do processo colonizador, aproxima

Um engenho compunha-se, invariavelmente, de quatro edificios

artifices, feitores, mestres de agucar, oficiais mecani

de seus salaries, constitulda, via de regra, por portugue

do quando considerados todos os bastardos e dependences. En

principals: a casa-grande

mou se um pequeno aglomerado humano, um nucleo de populagao.

nomico e social de uma grande lavoura, ao redor do qual for

ospopulagoes caracterizavam-

e outras atividades. Esses elementos, pela situagao econo

pessoas que viviam em fungao de um engenho variava

Socialmente. essas

os senhores e os escravos interpunha-se uma classe que vi

terceira classe, dos es_

do trabalho da lavoura, das moendas e dos transportes.

Os interesses desses tres grupos so eram comuns

no momento em que a Igreja participava do processo social. A

capela e as festas religiosas todos tinham acesso, ainda que

obedecendo a hierarquia em questao. A religiao, segundo Fernan

do Azevedo, associou-se desde cedo a ordem privada no meio r_u
21



f a tor

mo r t e

II

(marcando

sacerdote dandosempre urn

a santa missa.

Gilberto Freyre comenta que entre os religiosos

estabe1ecidos no Brasil, as s ociaram

aos senhores de engenho

sens grandes ate

mesmo frades cape

culo XVIII muitos deles morando

E s s a

grande parte pelo fracasso missionario eriral foi motivada em

tre os indigenas no

tema de

1igio s a
compreendida entre

duzentos engenhosPernambuco havia aproximadamenteBahia e

H

padres com a aristocracia ru

nas proprias cas as-grandes".

e t e rrIvei s

do sistema patriarcal, no se

que celebrava o inicio da moenda) e
botada" (fes ta

atraves dos batizados, cerimonias nupciais e enterros.

ros e nas festas tradicionais dos engenhos

constituindo-se num de seus solidos pontos de apoio e um

de vastas areas litoraneas para cultivo da cana-de-aqucar eli

todos momentos da vida: no nascimento, casamento e na

de pessoas da familia, de gente

de propulsao da riqueza imobiliaria. Ela estava presen

aos c o 1 o n i z ad o r e s e seus filhos

II * flna peja

muito ao contrario, sentiram neles

mino dos trabalhos de safra), havia

"acomodaram-se

laes, de padres-mestres, de

rivais. Os demais sacerdotes e

tios-padres, de padrinho de meni

de casa, de aliados e aderentes

suporte dos moradores portugueses, de assistencia re
10

somente os jesuitas nao

No seculo XVII, na regiao

colas, perderam grandemente sua razao de ser, tornando se "sis

fugas e fome. Nestas condiqoes, os conventos e colegios, con

cebidos como suportes para missao de evangelizaqao dos

Tambem nas reunioes familiares, nas festas dos santos padroei

gordos e moles as funqoes de

nos; a confortavel situaqao

1igaqao dos

primeiro seculo. A ocupaqao pelos brancos

sua benqao, nao antes de ter rezado

concentrando quarenta mil europeus, trinta mil africanos e

minou as populates indigenas por meio das guerras, doenqas

22



trinta mil indigenes. Desse contingente, 93% das pessoas vivia
no campo e somente 7% nas cidades e vilas litoraneas.^ 0 pe

so economico, representado pelo contingente de escravos afri

canos, foi outra realidade que a Igreja no Brasil teve de en

frentar e aceitar como um fato incontestavel. Por essa razao,

nunca houve o que se poderia chamar de pastoral de libertaqao

dos escravos. 0 que houve realmente foi uma certa assistencia

religiosa dada por sacerdotes a pedido dos proprios negros que
— • 12se consideravam catolicos.

Eduardo Hoornaert afirma que os limites da a

qao missionaria no Brasil foram limites traqados por um siste 

ma baseado no aproveit ament o das riquezas brasileiras em bene 

te nao podia ficar na colonia, tinha de voltar para o reino 

ficio de Portugal. Quern nao aceitava esses limites praticamen 

ou entrar numa vida desligada do sistema: a vida de ermitao,
• ~ u i .13irmao ambulante ou peregrmo.

o papel de delegado pontificio de todas rei de Portugal cabia

atividades religiosas

cabendo-lhe o direito de escolher os

nomes dos sacerdotes e

de promover

re is por tu

gueses possuirem o direito
de Roma e o governo de Portugal compromisso entre a Igreja

Media.estabelecido desde a Idade

contrariar a politica do reino, pois ao 

da colonia, ou seja o chefe efetivo des

ceses, das paroquias e

”0 padroado conferia aos monarcas lusitanos o direito de

sa Igreja em formagao

outros beneficios eclesiasticos . Compe

do padroado, caracterizado por um

qao dos edificios do culto, de remunerar o clero e
, . ~ 14a expansao da fe crista.

sil nao poderia nunca

£ evidente que a aqao dos missionaries no Bra

Esse poder real advinha do fato dos

e conservetia-lhe ainda a obrigaqao de zelar pela construqao 

bispos aptos a ocupar a diregao das dio

23



era o sistema usado durante a Idade Media para o sustento 

diretamente no comportamento dos missionaries e da propria I 

por outro

lecerem suas proprias como fizeram sobretudo os jef azendas

suitas. 0 problema do dinheiro

da folha eclesiastica. Entretanto como o

viram outra saida sez*^

fim de obter os recur

obre a produgao de suas propriedades. Esse fato mostra uma

grande incoerencia em termos financeiros ou como severamente

institucionaliza

vol

d e

entre a Coroa e

no sertao era pessimo,

a pagar o dizimo

os religiosos nao

lado, a necessidade de estabe

serio. Os missionarios

buir com a decima parte dos lucros usufruidos com o traba

os missionarios, que foram obrigados tambem

sos de que precisavam. Isto gerou conflitos

antes. Compreende-se,

eram pagos pela fazenda real, atraves

do”. Do Brasil ao Reino iam os dizimos. Do Reino ao Brasil

no padroado, foi sempre muito

dizimos eclesiasticos , ou se

1 6Iho da terra, para as despesas da Igreja”.

greja, impedindo-os de atuarem com independencia e dignidade.

nalizado, pois as riquezas do Brasil so voltaram a sua

pagamento das missoes

do culto e dos seus ministros. Cada cristao deveria contri 

a taxa de contribuiqao dos fieis para a Igreja, vigen

te desde as mais remotas epocas. A arrecadaqao dos dizimos 

Conhecendo alguns aspectos negatives do padroado, em relaqao

as atividades da Igreja patria, entende-se o porque da aproxi
>

maqao entre os religiosos e os senhores de engenho e comerci

privilegios, emanados do rei para sustentar o culto .

"So podemos qualificar o padroado como urn roubo institucio

A aqao do padroado portugues no Brasil influi

gem em forma de favor. 0 favor (a redizima) e o percurso

coloca o padre Eduardo Hoornaert, "um roubo

tavam as rediziinas, parceladas em forma de numerosos modos

nao recorrer a mstalaqao de fazendas
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inverso do roubo (dizimo). 0 que sai do pais em beneficio 

. • \ 7xator las

dios, "verbas", sempre precarias e provisorias, sempre ve

de Portugal volta em termos de doaqoes, privilegios, subsi 

Brasil foram edificadas com recursos do Estado; a ‘ar istocracia

trativo. 0 numero de religiosos enviados ao Brasil, era rigo 

apenas em termos de dinheiro, mas tambem no processo adminis 

em Historia Social do Brasil, confirma que "poucas igrejas no

Ref erindo-se ao mesmo problema, Pedro Calmon

1 Rpatrocinando o culto, dedicou-lhe tambem suas riquezas". 1

al e nao pelas necessidades intrinsecas da missao.

r o s ament e controlado segundo os interesses de expansao colon!

Entretanto, a ingerencia do padroado nao se fez

"Os missionaries faziam normalmente parte do esquema de

fronteiras, isto e, eles deveriam colaborar para que as

fronteiras do sistema colonial se dilatassem sempre mais...,

segundo as necessidades, o padroado proibia a fundaqao de

novos conventos, ou entao autorizava sua construqao em lu 

gares ermos e desertos, como pontos de seguranqa e avanqo 

Em razao desse comportamento da Coroa portugue

para a empresa, resultando urna fundament al desconexao entre 
a instituiqao missionaria e as necessidades reais'1.^

sa os movimentos missionaries no Brasil estiveram sempre 1iga 

dos diretamente, aos movimentos coloniais, ou seja, o estabja

lecimento dos jesuitas, franciscanos, beneditos e carmelitas

foi condicionado aos interesses bem especificos de Portugal
20 * ~pnrj com o Brnsil* Einhorn n imp 1 n.n t 3.9 ho dessns ordens tenhn

ocorrido quase na mesma epoca, seus interesses desenvo1veram

-se em campos distintos, mesmo entre aquelas que compartilha

ram do mesmo espaqo geografico.
Para compreender essas diferentes atuaqoes, e
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necessano conhecer os objetivos especificos que nortearam

s e

contra o mesmo dinamismo dos franciscanos. Muito embora o ob

jetivo principal de ambos fosse a

a Companhia de Jesus a Ordem

les realizados pela

as obras realizadas

onde o povo pudesse se reunir e andar livremenum terreiro

Foi exatamente esse costume que orientou quase

com as cidades sempretodo processo

gou a pedra

e localizada,

pelos inacianos e o que temos de mais an

de preferencia em frente a um espaqo aberto

Companhia em outros parses. Mesmo assim

tigo. Segundo Lucio

de abrigar numero sempre crescente de convertidos e curiosos

****
aqao de cada grupo religioso no Brasil.

suiticas em tres partes: para o culto - a igreja com o coro e

pelos jesuitas no Brasil foi muito simples, se comparado aque

en

escolhida pelo rei de Portugal, D. Joao III para implantar no

dencia - os cubiculos, a enfermaria e demais dependencies, a
21..lem da horta e do pomar. A igreja deveria ser ampla "a firn

.. 22

com sua propria concepqaoperacionalizou as aqoes de acordo

nascendo ao redor de uma capela. Essas primeiras construqoes 

Costa, podemos dividir as construqoes je_

Brasil o processo de colonizaqao cujo item principal era a con

de taipa, logo destruidas, foram aos poucos sendo substituidas 

para o trabalho, as aulas e oficinas; para res_i

de evangelho. Por essa razao, foi

versao dos natives a fe catolica.

de urbanizaqao do

0 programa de construqoes dos templos adotado

pelo barro de mao e pela madeira ate atingir a tecnica que empre

tornando-a uma construqao permanente, cQ
23mo convinha a casa de Deus.

No movimento jesuitico, por exemplo, nao

evangelizaqao, cada qual o

Junto as igrejas, os jesuitas fundaram alguns
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colegios, dos quais o da Bahia e pioneiro: como monumento
• '41 _ ,quitetomco e como instrumento de suporte da missao - a educa

qao. 0 sistema educacional estabelecido pela Companhia de Je

sus representou tudo o que havia de realmente estruturado na

icos e gra.
tuitos, possibilitando a educagao de qualquer habitante da co

Ionia, desde os indiozinhos ate os filhos dos grandes senhores.

A orgamzagao da Companhia de Jesus dispunha de

homens preparados para todas atividades e oficios. Alem das

funqoes basicas como cozinha, lavanderia, limpeza, compras etc.

os jesuitas preparavam seus sacerdotes para todos outros ofi

cios: alfaiates, sapateiros, barbeiros, ferreiros, torneiros, 

fase colonial. Fundados com dotaqao real eram publ

carpinteiros e alguns de maior expressao artistica como enta 

lhadores e escultores e ate mesmo pintores. Em suas constru 

goes, e na decoragao de suas igrejas e colegios foram os pro

prios missionaries os responsaveis pela execugao da obra.

seu minucioso trahalho Artes e Oficios dos Jesuitas 

Em

o padre Serafim Leite discorre sobre as atividades dos artis.

tas e artesaos da Companhia desde o descobr imento ate sua e:< 

pulsao em 1759. Segundo o autor as Artes e Oficios entre os

jesuitas atingiram seu apogeu durante a construgao da Igreja

e do Colegio do Bahia (atual Catedral). No Catalogo do Colegio

da Bahia de 1692 aparecem os nomes de todos oficiais-irmaos e

suas respectivas fungoes sobressaindo-se de modo particular

aqueles concernentes as obras de madeira porque eram essas

no momento as que mais se requeriam para a talha e estatuaria
, T - It 24da Igreja .

Id tambem oportuno, ressaltar, que foram os j e

suitas os primeiros a ensinar as Artes e os Oficios aos indi_

genas, notadamente aos meninos, tornando-os profisslonais com

petentes, devidamente preparados para executar o que se torna 
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ria a primeira mao de obra 1 egitimamente brasileira.

0 segundo grupo religioso de maior importancia

no Brasil foi representado pelos franciscanos. Dividiram com

os jesuitas praticamente toda agao missionaria no Brasil. Os 

franciscanos foram os sacerdotes escolhidos para acompanhar

as grandes navegagoes portuguesas, sendo por isso os primeiros

religiosos a pisarem em solo brasileiro. Entretanto, seu esta

belecimento oficial deu-se a partir de 1585 com a criagao da

Custodia de Santo Antonio em Olinda, a qual seguiram—se as

instalagoes do Convento de Sao Francisco em Salvador em 1587,

Igaragu - 1588, Paraiba - 1590, Vitoria - 1591, Rio de Janei
ro - 1606, Recife - 1606 e Penedo - 1660.25

A dinamica dos franciscanos foi diferente dos

jesuitas. Os frades entendiam missao como dilatagao das fron

teiras do sistema catolico, como expansao religiosa em primei.

ro lugar . Atuaram muito mais junto aos moradores, de que jun

to aos indigenas e menos ainda com os escravos. Foram frequen

temente requisitados pelo proprio povo, que certamente queria

reconstituir no >ras i 1 um ambiente de vida parecido com o de

Portugal, e nesse caso nao poderiam faltar os conventos a s
. n . . ~ 2 6missas, a religiao.

Em relagao as atividades dos franciscanos jun

to aos indigenas preocuparam-se em fazer dos indios tecnicos

e artifices, evitando sobrecarrega-los de exerclcio mental.

Gilberto Freyre assinala que os indios teriam se beneficiado

mais da orientagao missionaria dos franciscanos do que dos jje

suitas.^^ De qualquer maneira a agao missionaria dos seraficos

estendeu-se por todo litoral brasileiro no processo de conquis

ta da terra atraves de mani f es t ago es inerentes a propria reli^

giao; benzer os estabelecimentos de engenhos de agucar, acorn

panhar as bandeiras que cagam indigenes e mesmo animar alguns
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ataques aos silvicolas mais rebeldes construir e administrar

igrejas e conventos

el da Ilha comenta que os frades viviani de esmolas diarias em

A pobreza que caracterizava a vida pessoal dos

tas

em verdadeiras fesaos

constituiae as alfaia

entender-se o porque de tanta riqueza e arte encontradas nas

que o povo ajudava com esmolas para manter o culto e da parte

possuir bens pessoais nem

prazer para a comunidade.

grande ordem estabelecida no BrasilA terceira

quatro prime_i

de Fru tuo soros religiosos carmelitas acompanhando a armada

Barbosa e
da Camara e do povo iniciaanos apos com a j u d a do Governador 

Igrejas e Conventos franciscanos . Frei Basilio R'dwer assinala

01inda. Tres

cisco sempre urn motive de

no e pobreza da Ordem. 0 voto de pobreza fazia com que os fran

ciscanos dependessem muito da populaqao. 0 cronista Frei Manu

assistidas por todo povo. Para eles, a

na "menina de

ma. esse motivo tornava o

da Metropole recebiam terrenos, apenas o suficiente para fazer

Igreja - os altares

Igaragu - Pernambuco e semanais na Bahia.

tenia das ordens anteriores. Em lo80 chegaram os

o Convento, horta e pas to

da propria Corporaqao. De certa for

sabados), transformando as celebraqoes

e cerimonias (Natal, Ano Bom, Ascensao, Missa da Conceigao

instalando-se, por circunstancias, em

A populagao recebeu a ordem franciscana com sim

patia pelas caracteristicas que lhe eram particu1 ares: bom e

diqao da Ordem impunha uma solenidade especial nos cultos, fes

xemplo dos frades, zelo missionario, celebraqao do culto divi

estabe1ecimento da ordem de Sao Fran

religiosos nao era, no entanto, adotada em seus templos.

para seus animais, visto nao poderem

Th - 29seus olhos .

foi. do Carmo, cujo processo de instalaqao seguiu o mesmo sis

ram a construgao do Convento de Olinda, segumdo-se uma rapi 
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assistencia aos moradores e aperfei^oamento de sens conventos 

talaram-se os contemplativos beneditinos. Chegaram a Bahia em

15 81 f undand o inic iaram

suas obr as no em 1592 pa

Os monges

terem sido perseguidos no nordeste pela

ordem beneditina foi pouco missionaria. Dedicava-se a vida con

muito rica possuindo opulen

tos edificios urbanos e numerosas fazendas mantidas por escra

pais ordens religiosas estruturam-se ec 1 e s ias t i cament e nos mes_

lono s.

ao contrario dos franciscanos era

sua Abadia em 1584. Dois anos depois

vos. Compunha-se quase sempre

mos moldes do sistema colonial: estabeleceram-se com relative

o seculo XVII. visto

Rio de Janeiro, voltando ao nordeste

templativa. Vivia bastante fora da problematica brasileira e

De um modo geral, pode-se dizer que as princi

detalhe, alias, que popularizou a Ordem do Carmo no Brasil.

nao teve o mesmo peso da franciscana e jesuita, limitou-se 

numerosos estrangeiros que
3 1transplantaram para o Brasil a vida e a culture portuguesa.

De maneira muito semelhante aos carmelitas, ins 

Amazonas no norte e Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Santa Cata

do trabalho escravo, atuaram como "bancos" para os propriety

Ja as Irmandades e Confrarias, cujas atividades

ba, Santos, Sorocaba e Jundiai) durante

conseguinte, muito mais com os colonizadores do que com os

•rma, Sao Paulo e Minas Gerais no sul. A aqao dos carmelitas 

admitiam facilmente gente nascida no Brasil, viveram tambem

facilidade, fundaram conventos e mosteiros de certa opulencia,

ocupaqao holandesa. A

rios, pela sua seguranqa e estabi1idade, identificando se, por

z^>de Sao Bento foram mais atuantes no sul (Sao Vicente, Parana!

da irradiaqao atraves de Pernambuco, Paraiba, Maranhao, Para

ra Olinda, 1596 para Paraiba e 1598 para Sao Paulo.

contrastando vivamcnte com a situatjao economica do povo, nao

30



d ieva i s,

j unto

do na epoca colonial, perdurando ainda fortemente durana u r e o

como finalidade especifica a promogao e devogao a um santod o

ou do mesmo oficio. As confrarias do Brasil colonial mantive 

desenvolveram-se paralelas as principals ordens foram institui 

o Imperio. Dividiam-se em Irmandades e Ordens Terceiras ten 

a Igreja. No Brasil, as Confrarias, tiveram seu perio

cuja esfera de agao mostrou-se sempre firme e constan

compondo-se por grupos de pessoas, geralmente da vizinhanga 

goes de carater religioso, com fungao social. Consistiam em
> ****associagoes de leigos originarias desde os remotos tempos me

ram sempre um carater marcadamente religioso e devocional. So

mente as Irmandades da Misericordia tiveram um papel social

mais acentuado a traves da assistencia social aos pobres e en

fermos, procurando colaborar para melhorar as condigoes de vi

da da socledade. Istalaram-se nas principals cidades do Brasil 

desde seu inicio, sendo a Irmandade da Misericordia da Bahia 

em Salvador, contemporanea a propria fundagao da cidade.

Outra Irmandade que se destacou no Brasil foi

e organizado Santissimo, cuja

Por sua estrita vinculagao com o culto eu

fungao principal era promogao

gao da procissao do
32da durante o ano.

Corpo de Deus, a maior procissao celebra

caristico era reservada apenas aos homens. A Irmandade do Ro 

sario, destinada a promover o culto ao rosario de Nossa Senho

ra, recebia homens e mulheres, entretanto pelas constantes dis 

criminagoes ocorridas entre as irmandades, acabou por transfor

mar~se paulatinamente em uma irmandade exclusive da raga negra,

dal o nome Irmandade de Nossa Senhora do RosSrio dos Homens
3 3Pretos, muito ativa em Minas Gerais no seculo XVIII.

Entre as Confrarias brasileiras uma distingao

social mais evidente fez-se notar nas Ordens Terceiras. Desde

a Idade. Media as Ordens Terceiras eram irmandades compostas
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de leigos tendo os frades apenas como orientadores espirituais.

No Brasil, insta1 aram-se nas principals cidades e vilas sob re

tudo junto as Ordens franciscanas e carmelitas. Durante o se

culo XVIII, na epoca do ouro, algumas Ordens Terceiras torna 

It ricas e poderosas construindo diversas igrejas espec i
almente em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.^

Socialmente pertenciam as Ordens Terceiras elementos de reno

me, cultura e posses caracterizando-a como um grupo bastante

f echado.

Em sua His toria Social do Brasil, Pedro Calmon

sintetiza com muita precisao todos esses aspectos sociais que

envolveram a Igreja no Brasil colonial:

piritualismo e de algumas families predominantes que preci

tividades esparsas como um centre comum de moralidade e es

lhe tambem as suas riquezas. Poucas igrejas no Brasil foram

"A sociabilidade, no meio individualista em que a colonia

se formou movia-se em torno da igreja, que aglutinava as a

familias, A ar istocracia, patrocinando o culto, dedicou

mava, unia, concentrava os grupos regionais e as grandes

pitaram a creaqao tribal das nossas vilas. A Igreja aproxi

edificadas com recursos do Estado. Representam quase todas,

a oblata dos fieis-mi1 ionarios como Domingos Afonso Sertao,

como aquele padre que levantou por forqa
fez junto das suas

Santo e Concei

Rosario da Bahia

de um voto a matriz

de Caete. modestos como aquele outro que
Rica, ou associa

Rio), os homens

lavras a "capela do Padre Faria de Vila

que construiu o noviciado dos jesuitas, na Bahia; devotos

qao da Praia, na Bahia), os soldados (ex.:

dos como os pretos que por ai afora levantaram suas igrejas

da Senhora do Rosario, os pardos (ex.: ConceiqSo do Boquei.

Conceiqao de Recife, Cruz dos Militares do

rao, da Bahia), os negociantes (ex.: Corpo
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do mar (ex.: Candelaria do Rio), ainda os negros forros, os ou 

rives, os tropeiros, os mercadores... Templos votivos que ab

sorviam a heranga dos doadores; templos consagrados as diferen 

tes classes; templos de homens brancos e certas families ou cer

tas profissoes; templos construidos como mausoleus para guardar

os ossos do fundador, ou como monumentos, para lembrarem feitos

(ex.: Bonfim, da Bahia e Guararapes de Pernambuco) — finalida

de das fortunes, recurso de catequese e cris t i ani z ag ao . Assim,

naturalmente , a arte mais perfeita, os interiores mais luxuosos, 

a alfaia mais nobre, os edificios mais notaveis da colonia fo 

ram religiosos; religiosos como os mentores da sociedade - o
35vasto clero - e os laqos da disciplina que a constrigiam".

>

Todas as ponderagoes que vimos fazendo pelo nos

so texto foram analisadas a vista da Historia do Brasil em s eu

aspecto religioso e social leva-nos a constatar que a afirma

gao do sociologo frances Roger Bastide deve ser acatada favora

velmente: "a igreja barroca e justamente o lugar de encontro

das families, e o centro da vida social, e por isso que e uma

i gre j a de s acr is t i asj1 . Comparando a igreja no Brasil as igre_

jas europeias, Bastide observe que a igreja barroca na Europa

tinha rompido sues fungoes medievais de lugar para comunhao,

santuario, mercado, centro de diversoes e fortaleza para tornar

-se apenas uma igreja feita para se exibir, menos para comungar 

e mais para manifestar a hierarquia das classes, exibir roupas 

e privilegios .
Quanto ao Brasil, embora as igrejas barrocas £

voquem arquitetonicamente os modelos europeus, sua fungao foi

diferente pois retomou a tradigao antiga de fazer da igreja o

ponto de reuniao da sociedade, e para tanto a sacristia colabo

rou como urn espaqo fundamental.
"essas amplas sacristias, que nSo se destinam apenas a guar
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dar as roupagens liturgicas, nas gavetas das comodas boju

das de jacaranda macigo, on a encerrar os objetos de culto

em relicarios fechados a sete chaves, mas que proporcionam

aos patriarcas em visita sens bancos ornamentados, esculpi

dos, suas ricas poltronas, a doqura dos azulejos unindo a

vida dos santos as cenas de caqa ou a reminiscenci as do cam*
po portugues, oferecendo suas sal as frescas, calmas, para

as conversas sobre as dificuldades em obter mao de obra, so

bre a produqao deficiente dos canaviais, sobre o ultimo na

vio chegado de Lisboa, sobre o proximo casamento de urn fi
• • 3 7Iho ou filha da familia, sobre as doengas e sobre Deus".

Essa dupla fungao da sacristia, justifica plena

mente os arcazes como suas pegas das mais fundamentals. Alem 

de guardar os paramentos sacerdotais serviam como suporte para
9

o altar que invariaveImente existia no comodo. Os demais compo

nentes da sacristia, repositories, lavabos, mesas, altares la.

terais, bem como o forro decorado e as paredes revestidas e_

ram tratados de maneira a formar com os arcazes um conjunto com

o mesmo valor artistico do templo.

Os artistas e artesaos responsaveis por esses

trabalhos vinham da propria Ordem religiosa, e deixaram nos ar

cazes o pensamento de cada uma - testemunho de um poder criati^

vo extraordinario. Em nenhum momento pos~se em duvida a impor

tancia daqueles moveis, ao contrario, fez deles verdadeiras o_

bras de arte da marcenaria brasileira colonial conforms podere

mos verificar pels analise individual das pe^as em questao.
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OS ARCAZES: UMA DESCRIQAO

sincrOnica



0 instrument© basico para analise dos arcazes,

sob o aspecto formal, foi o quadro comparative inserido neste

capitulo. Atraves da observaqao in loco dos moveis, fizemos

um levantamento minucioso de todos os detalhes de cada arcaz,

partindo de sua localizagao na sacristia, tamanho, madeira,

decoraqao e relagao com sens respectivos altares. Os moveis

desaparecidos , destruidos ou inacessiveis que julgamos interes

sante acrescentar neste trabalho, foram estudados a partir de

fotografias e informaqoes documentadas.

0 criterio de analise foi estabelecido a partir

das ordens religiosas, optando-se primeiramente pelas mais
• • ****antigas em termos de mstalaqao no Brasil. Inicia-se pelos

’ • • ’ 9

Jesuitas, seguidos pelos Franciscanos, Carmelitas e Beneditinos.

Quanto as Irmandades e Confrarias, embora algumas tenham cons

truido suas igrejas simultaneamente as quatro ordens, foram

consideradas posteriores.

A localizaqao geografica determinou o segundo

criterio para o estudo, obedecendo a mesma ordem em que se

encontram os respectivos Estados na regiao: Paraiba, Pernambuco,

Alagoas, Sergipe e Bahia. As informacoes e os dados relatives

aos monumentos religiosos encontram-se disperses pelos mais

variados documentos. Por essa razao, julgamos oportuno acres

centar algumas notas historicas referentes as ordens e a

construqao das igrejas e respectivas sacristias.
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1. JESUlTAS

Aos franciscanos pertence o privilegio de terem

sido os primeiros religiosos a pisarem em terras brasileiras,

integrantes que foram da expedigao cabralina. Aos jesuitas 

cabe a honra de introduzirem oficiaImente, a convite da Coroa

Portuguese, o movimento de evangelizagao e catequese no Brasil.

Tai ordem impeliu os inacianos desde o principle a construgao

de igrejas, seminaries e colegios em toda faixa litoranea de

norte a sul. Iniciava-se o processo de urbanizagao do Brasil,

originado a partir dos aldeamentos jesuiticos.

A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa

praticamente nova, se comparada as demais que aqui se instala

ram. Em termos de arte, descompromissada com as velhas tradigoes

medievais, livre para apresentar uma concepgao plastica inova

dora. Preferiu entretanto, no inicio de suas atividades, absor

ver as influencias pos-renascentistas e barrocas vigentes na

Europa, adaptando-as sempre que necessario ao meio ambiente
em que estivessem atuando.^

No Brasil, especificamente, o "estilo Jesuitico"

aos estilos dominantes nos parses em que atuaram foram sempre 

teve urn sentido ma i s limitado e preciso, configurado por uma 

espiritual ou
dade concedida ao problema arquitetSnico pelos jesuitas, 

urgico... No Brasil a proposital elastici

"A questao dos estilos, propriamente dito, lhes era indi

dificuldade na obtengao da materia-prima desejada. Segundo Ma 

uma constante, porque segundo ele, para os inacianos:

rengas regionais, a escassez de mao de obra qualificada e a 

riano Filho, a liberdade de expressao e adaptagao dos jesuitas 

arquitetura simples, mas elastica, destinada a atender as dife.

f e r e n t e , desde que pud e s s em dociliza los ao seu programa 
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permitiu a eclosao de expressoes dispares, de acordo com as

particulares tendencies dos colegios regionais. Houve zones

de influencia italiana como Pernambuco e Bahia; zonas de

influencia italiana e portuguesa, como no Rio; zonas de in

fluencies mistas, como em Minas”.

Estudar os monumentos jesuiticos no Brasil, sig

nifica conhecer o que temos de mais antigo, uma vez que sua

aqao for bastante produtiva. Na historia brasileira ha inumeras

pesquisas sobre as atividades artrsticas dos jesurtas, sobretu

do na arquitetura.

Quanto ao mobiliario, salvo as citaqoes de Maria

no Filho, nada ha de mais especifico. A maior parte dos moveis

desapareceu apos a expulsao dos padres em 1759. A amostragem

referente aos arcazes dessa regiao - a escolhida pelo trabalho -

ficou restrita apenas a duas peqas. A primeira, considerada a

mais representativa do acervo jesuitico, e a mais importante do

acervo nacional: o arcaz da sacristia da Catedral Bahia

segunda, por ter pertencido a igreja mais antiga, tem um valor

semelhante: e o arcaz da igreja de Nossa Senhora da Ajuda em

Salvador. E pois, a Bahia, primeiro terreno pis ado pelos portu

gueses, que fornece os primeiros exemplares de arcazes que ini.

ciam esta serie de analises.

1.1. BAHIA

1.1.1. Salvador

1.1.1.1. Catedral da Bahia

Por indiscutiveis razoes, o Colegio e a Igreja

dos jesurtas em Salvador sao monumentos religiosos mais impor.

tantes dentre tantos construidos no Brasil. Des tacar ramos pr_i 

meiramente, o fato de ter sido uma das primeiras igrejas edif£

cadas logo aP5s a descoberta, em terreno escolhido pelo Padre
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Manti e 1

d e

outra, da qual diz o mesmo Nobrega que ja tinha tres ou

quatro anos em

a de Mem de Sa inaugurad a a 23 de maio de 1572. A quarta

comeqou-se por vezes.

que s e

t iva em 16 5 7” .

A construqao durou quinze

para a Ordem Jesuitica ficou demonstrada pelo cuidado que os

padres tiveram em registrar e documentar c andamento da obra

S a c r i s

qu e

seu mobiliario e os artifices que nela trabalharam.

taipa, durou ate 1553. Nesse ano comeqou-se

acabou o mandate em 1684. Trabalharam nela os Irmaos da

Entr etanto,

"A

Nao foram avante as duas primei

igreja. atual e a quarta do Colegio da Baia, A primeira

lanqou a primeira pedra, defini

"1683 - Fazem-se as obras de casco de tartaruga, da

ras tentativas, ate

Nobrega, de

comeqara-se a terceira em 1561,

1557. Esta segunda Igreja em 1564 ja estava

anos, sua importancia

da Nobrega, conforme relata o historiador Serafim Leite:

tia, durante o Reitorado de P. Alexandre de Gusmao, 

gistros encontramos a primeira informaqao sobre a sacristia, 

relatives a datas, material e artifices empregados. Nesses re 

arru inar-se .

Companhia, ajudados por alguns moqos de habilidade. Eram 

marceneiros e entalhadores do Colegio, neste ano, todos

com menqao especial:

Ir. Luiz Manuel, de Matozinhos, com 55 anos ("egregius")

Ir. Mateus da Costa, de Lisboa, com 28 anos ("optimus")

Ir. Domingos Xavier, de Tomar, com 25 anos ("egregius")

I r , Cristovao de Aguiar, do Rio, com 21 anos ( insignis )

Ir. Manuel de Sousa, da Baia, com 21 anos, este, artifice 

dourador .

Era mestre o Ir. Luiz Manuel .
A Catedral da Bahia, como hoje e conhecida a

igreja, tambem mereceu referencias de inumeros viajantes es 
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trangeiros, que passaram pelo Brasil em fins do seculo XVII

e em epocas posteriores. De forma quase unanime, todos citam

a suntuosidade e beleza artistica da igreja dos Jesuitas. Maria 

de Lourdes Pontual coletou varies desses depoimentos publican

do urn artigo, em 1940, atraves do Serviqo de Patrimonio Histori

co e Artrstico Nacional sob o titulo: ”A Sacristia da Catedral

da Baia e a posiqao da Igreja Primitive".

Nesse texto, a autora comenta que a maioria dos
♦ •viajantes descreveram nao so a igreja, mas principalmente a 

sacristia, impressionados pelo tamanho e pela riqueza do mobi

liario e dos altares. Um dos relates mais antigos e minuciosos

e de Sieur Froger, Ingenieur Volontaire, que aportou na Bahia
>

em 1695. E oportuno conhecer a transcriqao original deste de

po imento :

"... leur maison est d’une vaste etendue et leur Eglise

grande et bien ornee; la Sacristie en est des plus

magnifiques du monde; elle a plus de 25 troises de long,

sur une largeur proportionate. Il y a trois Autels, deux

au extremitez, et au milieu de la face qui joint 1’Eglise,

et sur lequel on voit tous les matins plus de vingts

Calices tous d’or, de vermeil et d’argent. Aux cotez de

ce dernier Autel, sont deux grandes tables, qui sur la

longueur ne laissent que 1’espace de deux portes, qui

servent a entrer dans 1’Eglise. Ces deux tables son d’un

tres beau bois; tout les faces en son garnies d’Yvoire,*
de Caret et de quantite de belles Mignatures, qu’ils ont

fait venir de Rome. Le quatrieme cote de atte Sacristie,

qui donne sur la mer, est perce par plusieurs grandes

croisees de haut en bas, et le Plafond este convert de
„ 6tres-belles Pemtures

Esses registros sao valiosos porque confirmam
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XVIII.

igr ej a e da

poucas linhas

p inturas

Abundantemente provida de objetos de culto, sobretudo vasos

do periodo. Os denials arcazes, dos quais temos 

cisa sobre a data, foram construidos no seculo

"A Sacristia e iluminada a oi.ro e ornada de

caracterizando-os como seiscentistas, feitos no ultimo quartel 

detem-se narrando minuciosamente a sacristia:

sacristia foi feita em 1694, pelo proprio padre Alexandre de

informaqao pre

a epoca de construgao da Sacristia, principalmente dos arcazes, 

do seculo, representando urn dos raros exemplares brasileiros

Gusmao - Provincial da Ordem Jesuitica durante certo periodo

A primeira descriqao oficial da

de sua construqao. Apos referir-se a igreja, em 

de prata, calices, castiqais, pixides e lampadas, e tudo 

pesa reais de 350 libras. Na Sacristia, urn arcaz de magnifi.

cas gavetas, notaveis pelos lavores de casco de tartaruga 

e marfim e auricalco doirado. 0 recosto da parede esta re

vestido de laminas, pintadas em Roma, da Vida de Nossa Se 

nhora, debaixo de cristal. Coroam a parte superior das pa 

redes, feitos ilustres do Antigo Testamento, com pintura

nada para desdenhar; e pintado tambem e doirado o teto
i f 7contiguo .

Observa-se, nos varios comentarios, qua os area

zes sao nencioriados como a pe^a fundamental da mobilia, priri 

pelas incrustaqoas em marfim e tartaruga. De fato, esse move!

tern componentes especiais e unices no mobiliario sacro bra 

cipalmente pelo seu tamanho e pela sua decoraqao, enriquecida 

sileiro. Sendo um dos pritneiros exemplares, po s s ivelmen t e ser 
viu de modelo para outras pe$as. No decorrer das describes,

encontraremos arcazes, construidos no principle do seculo

XVIII, com algumas caracter I sticas pertinences a esse movel.

Este arcaz jesuitico e o maior movel existente 



no Brasil (foto 1).

1

Catedral da Bahia

Salvador

Compoe-se de duas peqas em jacaranda, de forma
-- 8paralelipipedica, ocupando toda parede ma io r da sacristia,

separadas pelo altar de marmore, de carcaterIsticas tipicamente

renascestista (pilastras e frontao), tendo ao centro apenas uma

tela com a figura da Virgem (foto 2). Cada arcaz mede 8,26m de

comprimento por 1,43m de largura e 1,12m de altura, composto

de dez gavetas. Estas gavetas, que atrairam a atenqao de muitos

visitantes, tern algumas particu1ar idades. Observando o movel,

a primeira impressao e que cada retangulo represents uma gaveta,

entretanto. ao abn-las notamos que as gavetas centrais sao for

madas por dois retangulos e nao tern a mesma largura destes, sao

um pouco mais estreitas conforme podemos observer na foto 3.

As gavetas das extremidades, entretanto, corres_

pondem exatamente ao mesnio comprimento do retangulo 0,82m de 

comprimento por 0,22m de altura.
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2

Catedral da Bahia

Salvador

Detalhe: altar central

Destacam-se nas mesmas, os puxadores e fechaduras

de metal dourado com desenhos simetricos imitando um rend ilhado,

a exemplo dos puxadores de origem indu~portuguesa (foto 4).

Os detalhes reais significativos da ornamentagao

10goes ere marfim e casco de tartaruga. As almofadas sao arremata 

do move 1 sao as almofadas ere forma de retangulo e as incrusta

das por mo 1duras de madeira ere forma de canelura ou sulco de

meia cana (ere razao de sua forma ser urea secgao de arco de cir

culo). Entre essas molduras e as almofadas foram aplicadas finas

laminas ora de marfim, ora de tartaruga, formando novos caixilhos

coloridos.
Toda frente do arcaz foi decorada com dezenas de

losangos de tartaruga, arrematados com um fino ornato de marfim,

simetricamente dispostos na superficie. Esse mesmo detalhe,

combinado a pequenos circulos e molduras, decora o pa inel de
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3

Catedral da Bahia

Salvador

Detalhe: -gavetas

Catedral da Bahia

Salvador

Detalhe: puxadores
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jacaranda, de aproximadamente 1,50m de altura instalado na

parte posterior do arcaz. 0 painel foi dividido em oito partes

iguais, tendo ao centro de cada parte uma lamina retangular
pintada com cenas da vida de Nossa S enhora ( f o to 5) .de cobre

5

Catedral da Bahia

Salvador

Detalhe: painel

Segundo Padre Serafim Leite, ha documentos referindo-se a essas

laminas como tendo sido pintadas em Roma Cada segmento do pai.

nel possui um frontao ornando de volutas e incrustagoes. 0 ver

melho e branco dos embutidos e a policromia das telas produzem

um efeito alegre e harmonioso sob o fundo escuro de jacaranda.

Alem do cuidado que os artifices dispensavam ao conjunto, em

termos de decoragao, havia por outro lado, muito rigor no aca

bamento de cada movel. Toda superficie do arcaz, a borda do tarn 

po, as laterals e o rodape foram arrematados por molduras em

relevo, cuidadosamente trabalhadas, denominadas molduras em

forma de ducina, em razao das caracteristicas apresentadas.
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0 conjunto de elementos formais que compoem o

arcaz sao proprios do mobiliario luso-brasileiro conhecido go
mo estilo manuelino, com caracteres renascentistas proprios

do mobiliario italiano do seculo XVI, baseado na igreja jesui

tica portuguesa de Sao Roque em Lisboa, conforme afirmaqao de

Robert Smith:

"0 mobiliario da soberba sacristia baiana construida pela

Companhia em 1683 foi modelado pelo de Sao Roque, de Lisboa,

sendo um dos conjuntos do seculo XVII mais belos entre quan
-*• 12tos produziu o mundo portugues".

1.1.1.2. Igreja Nossa Senhora da Ajuda

Os estudos feitos pelo padre Serafim Leite mos_

traram, atraves de documentos, que esta igreja foi a primeira
•* 13construida pelos jesuitas no Brasil. Sabe-se, por exemplo

que, neste templo, o primeiro bispo da Bahia, Dorn Pero Fernan

des Sardinha oficiou missa em 1551.

0 edificio atual foi construido em 1923, em ra

zao da demoliqao da igreja, ocorrida em 1912 para alinhamento

da rua. Apenas o arcaz e o altar da antiga igreja foram present

vados e colocados no novo templo, que por sua vez foi tombado

como monumento nacional do seculo XIX, quando tambem passou aos 

cuidados da Confraria de Nosso Senhor dos Passes, segundo dota
14qao imperial ocorrida por volta de 1850.

0 arcaz e o altar refletem a simplicidade que

caracterizou a propria igreja. E um pequeno novel, em jacatari

da, de seis gavetas, decoradas por duas almofadas retangulares,

entre as quais localiza-se a fechadura. Os puxadores de bronze

tern desenhos simetricos compostos por volutas. Contornam as

almofadas, o tampo e as laterals do m3vel molduras em forma

de canelura (foto 6).
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6

Igreja Nossa Senhora

da Ajuda

Salvador

0 painel de madeira qua forma o altar do movel

foi dividido em tres partes. No centro o nicho para guardar a

imagem e nas laterals a decoragao em relevo com caracteristicas

dos altares barrocos. 0 desenho tem origem numa superficie con

cava, de forma circular arrematada por estreita moldura em forma

de cordao. Circundando essa superficie estao oito volutas op os.

tas formando urn retangulo e, nas extremidades, colunas salomonicas

ou de torso. Na parte superior do painel o frontao tambem foi
ornamentado com volutas e arrematado com as tradicionais pinhas.^

Nao foi possivel determiner a data de construqao

do movel e do altar principal

do seculo XVIII (igreja da Miseconstruidos na primeira metade
com alguns ele

estes do arcaz

encontraremos entre os arcazes

(foto 7). Todavia, em Salvador

franciscanos, dois exemplares,

mentos, principalmente no painel, semelhantes a

ricordia e igreja do Convento de Sao Francisco)
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da igreja Nossa Senhora da Ajuda.

7

Igreja Nossa Senhora

da Ajuda

Salvador

Detalhe do altar central

Ainda que optando por um partido arquitetonico

simples, os jesuitas trataram da parte relative ao culto, isto

e, o interior da igreja, o coro e a sacristia de maneira espe

cial, criando imensos espaqos "a firn de abrigar numero sempre 

mentos indispensaveis a casa de Deus: grandiosidade, opulencia

e bele za.

crescente de convertidos" e decorando-os a partir de tres ele 
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2. FRANCISCANOS

Os arcazes pertencentes as igrejas e conventos

50% do total das peqas levantadas nesta pesquisa. Essa amostragem 

tancia e firmeza que orientou o trabalho franciscano no Brasil 

s u

in Bazin escreve:

ter sido campo de experiencias desta escola de arquitetura

que e uma das criaqoes mais originais do Bra.f rancis cana,

po rque
Portugal".

at ualdeles ,fic io s
Exce toment e

demai s

2.1. PARAiBA

similares em

guns oficiais recrutados nas proprias comunidades. Sobretudo no

franciscanos foi preservada, embora muitos

da Ordem Franciscana, acrescidos dos exemplares das igrejas da

um. o s

da-la sob o aspecto evolutivo, no decorrer do seculo XVIII. A cons 

estejam em precario estado de conservaqao.

vos locais de origem, nao apresentando sinais de reforma ou res.

"o maior titulo de gloria do Nordeste, no seculo XVIII, e 

parte dos edi

de artifices da propria Ordem, raros mestres portugueses e al 

Nordeste, o trabalho dos franciscanos foi sempre constante e 

crescente, formando um valioso patrimonio de arte brasileira 

Ordem Terceira de Sao Francisco, representam aproximadamente 

tern um valor ainda mais significative na medida que podemos estu 

Os franciscanos criaram padroes originais em

as construqoes brasileiras, s ervindo-* s e, a exemplo dos jesuitas 

marcante, tanto na arquitetura quanto na decoraqao interior.

tauraqao que lhes tenha alterado a configuraqao original.

as plantas e as formas que elaboraram nao tern

arcazes aqui analisados encontram se em seus respecti 

durante o periodo colonial. A proposito desta observaqao Germa.

Ao contrario dos jesuitas, a maior
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Neste Estado a analise se restringira apenas

a dois exemplares: do Convento de Santo Antonio e da Capela

da Ordem Terceira, em Joao Pessoa. Ambos fazem parte de um

conjunto arquitetonico considerado um dos mais belos ”mis en

cene" da arte barroca brasileira.

2.1.1. Joao Pessoa

2.1.1.1. Convento de Santo Antonio

Este convento, semelhante a varies outros monu

mentos religiosos do Nordeste, foi invadido e destrurdo pelos

par t ir dedificacao do Convento de Santo Antonio ocorreu a

holandeses no periodo em que estes dominaram a regiao. A ree

1656, atravessando o final deste seculo e grande parte do secu

lo XVIII. Saberaos que a Sacristia foi construrda por volta de

1751/52

mente a

e a Capela da Ordem Terceira foi edificada simultanea

igreja conventual na primeira metade do seculo XVIII.

0 arcaz do Convento de Santo Antonio e composto

de duas peqas separadas por um altar central 'de alvenaria com

motives barrocos pintados e dourados. Ocupa toda parede maior

da Sacristia e sua altura, mais o painel que o complementa nao

por 1,12m de largura e

As seis
fixados os puxadores etern almofadas retangulares onde estao
varios motivos barrocos

carrancas) tendo ao centro(volutas

o emblema

pipedica, inteiramente

folhagens, cabeqas de anjo,

fechaduras de bronze, trabalhados com

gavetas, distribuidas em duas colunas,

1,15m de altura. Possui a forma paraleli
21construido em jacaranda.

da Ordem de Sao Francisco, representado por dois an 

cruzados (foto 9). Entre as gavetas e nas extremidades

atingem o teto, ocupando aproximadamente dois terqos da altura
2 0total da parede (foto 8). Cada peqa mede 3,20m de comprimento

te-braqos
do move! uma pequena coluna em relevo ornada com motivos assiine
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8

Convento de Santo Antonio

Joao Pessoa

9

Convento de Santo Antonio

Joao Pessoa

Detalhe: puxador
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do roda

arre

matadas por almofadas retangulares simulando gavetas.

da e bem simples

a oleo representando figuras de santos. Osdeles uma pintura

fro ii toes na parte

barrocos

IIdividido em tres modulos, havendo em cada um

tricos completa a ornamentagao. As molduras do tampo e

tradicionais, inclusive a pinha escamada.

s aope sao em forma de ducina e as partes laterals da peqa

superior do painel compoem-se de elementos

0 painel que completa o arcaz, tambem em jacaran

2.1,1.2. Igreja da Ordem Terceira de Sao Francisco 

0 arcaz da Igreja da Ordem Terceira de Sao Fran

cisco e de uma so peqa, de linhas bem simples, formato paraleli.

pipedico em jacaranda, medindo 4,70m de comprimento por 1,12m de 

largura e 1,20m de altura (foto 10). Possui doze gavetas iguais

ornamentadas em sua superficie por duas pequenas almofadas retan

gulares sobre as quais ha outra almofada em forma de losango, 

onde apoiam-se os puxadores de bronze trabalhados. As fechaduras

com respectivos espelhos, do mesmo material, estao discretamen

te colocadas na parte superior e central da gaveta. Circundando

as almofadas e a estrutura das gavetas ha uma esmerada moldura

em forma de canelura (foto 11). Nota~se ainda como elemento dec£

rativo do movel, quatro rosaceas em baixo relevo, colocadas nos

quatro angulos da almofada. Outro detalhe de acabamento niinucio

so e dado pelas laterals do movel, onde o artifice trabalhou

almofadas simulando gavetas* Na foto 10 observa-se o painel que

complementa o arcaz. Compoe-se de um altar embutido na parede,

em alvenaria, composto de tres retabulos. No central esta colo 

cado o crucifixo e nos dois laterals pinturas representando a 

vida de Sao Francisco.
Apesar da impor tancia que Germain Bazin atribui

ao Convento de Santo Antonio e a Igreja da Ordem Terceira, con
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10

Capela da Ordem Terceira de Sao Francisco

Capela da Ordem Terceira de Sao Francisco

Joao Pes soa
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das mais magn.ifi.cas composites arquiteturais

da America Latina

a arte

t ia s e

cas de

respectivos mobiliarios. Mesmo apresentando caracteristi

e uma das mais belas decoragoes que produziu

presentativo no acervo franciscano. Como veremos no decorrer 

-„22rococo

siderando—os "uma

****o mesmo nao podemos afirmar sobre as sacris

urn bons exemplares, nao constituem o que ha de mais 

das descrigoes, em Pernambuco e na Bahia encontram-se as pegas

mais importantes do mobiliario sacro.

2.2. PERNAMBUCO

Sera duvida, o Estado de Pernambuco guarda o pri

vilegio de ter sido o primeiro e mais original campo de atuagao 

e desenvo1vimento de experiencias artisticas das escolas regio

nais de arquitetura do Nordeste. As condigoes socio-economicas,

politicas e culturais em que viveu a regiao no decorrer do pe

riodo colonial, contribuiu eficazmente para que as quatro gran 

des ordens religiosas e as diversas irmandades e confrarias 

deixassem um testemunho solido e relevante de seu trabalho.

0 primeiro convento franciscano fundado no Brasil

foi o de Olinda em 1585, seguido pelo Convento de Salvador em

1587, o de Igaraqu em 1588, este tambem no Estado de Pernambuco.

0 Convento de Olinda foi o primeiro centro de estudos da ordem

franciscana, este fato reverteu para a regiao ser o centro das

atengoes da Ordem, ate fins do seculo XVIII. A partir dessa d_a

ta a expansao dos franciscanos obrigou-os a dividirem-se em

duas provincias: a provmcia de Santo Antonio do Noite e Nordes.

te e a custodia da Imaculada Conceigao com sede no Rio de
2 3neiro .

Recife, Igaragu, Olinda, Goiana, Serinhaem e

Ipojuca conservam grandes conventos franciscanos cujas constru

goes apresentam solugoes ineditas no desenvolvimento de parti
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dos construidos na segunda metade do seculo XVII por uma verda

deira escola de construtores originaria da propria Ordem

xistencia de ateliers se transportando de urn lugar a outro e

atestada pela correta

elementos do contexto

fe e 01inda.

II

similaridade de certas formas e de certos

guintes locals: Vila Velha na ilha de Itamaraca, Igaragu, Reci

escolhemos como amostragem em Pernambuco, seis arcazes dos se

. * . . r . 2 4artistico francrscano. Deste contexto,

2.2.1. Itamaraca

2.2.1.1. Igreja Nossa Senhora da Conceigao

Nao encontramos ref erencias especificas sobre a

igreja que permitissem urn levantamento mais concreto da epoca

ciscanos .

de sua construgao. Os historiadores que trataram da Ordem Fran

ciscana no Brasil afirmam que, no seculo XVII e XVIII, ao redor

de Olinda "gravitavam varies missoes franciscanas, entre as
— 25 —quais a de Itamaraca". Observando o mapa na pagina 97 ve-se

que a regiao era virtualmente tomada por es tabe 1 ecimento s frail

Vila Velha, como o proprio nome indica, e uma

antiga localidade na ilha de Itamaraca, situada numa pequena

elevagao a beira-mar, porem isolada das demais vilas existentes

naquela ilha. A igreja Nossa Senhora da Conceigao possui carac

arcaz. Nao ha altar

para guarda da imagemsomente urn nicho de alvenaria, embutido

teristicas arquitetonicas proprias das construgoes do final do

seculo XVII. 0 altar central da igreja e bastante primitive, em

madeira pintada, imitando talha. A sacristia e urn comodo peque

no, ao lado da nave, ocupada apenas pelo

(foto 12).
0 arcaz, entretanto, e urn movel em jacaranda, de

formato para1e1 ip ipedico , medindo 4,57m de comprimento por 1,15
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i 8 r e j a N o s s a Senhora da Conceiqao

Itamaraca

m de largura e 1,20m de altura. Possui nove gavetas, distribui

das em tres partes, ornadas por almofadas retangulares, tendo

dor ,

Toda

rodape em forma de ducina.lura

Acreditamos que este

exemplares da mobilia franciscana.

e outros arcazes frauds

igreja de Vila Velha pos_fico e social a que ficou submetida a

IIsendo a moldura do tampo e do

canos construidos no inicio do seculo

superficie das almofadas e contornada por mo1duras de cane

Veremos, no decorrer das a

XVIII. 0 isolamento geogra

ao centre um losango em relevo sobre o qual esta f ixado o puxa

arcaz e um dos mais antisos

nalises, que ha semelhanqas entre ele

de latao dourado, trabalhado com formas vazadas (foto 13).

sibilitou a preservaqao desse movel, ate nossos dias, pratica

mente intato.
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13

Igreja Nossa Senhora da Conceigao

Itamaraca

Detalhe: puxador

2.2.2. 01inda

2.2.2.1. Igreja Nossa Senhora das Neves

Das Sacristias pernambucanas, a da Igreja Nossa

Senhora das Neves do Convent© de Sao Francisco em Olinda, cons

titui um dos exemplos mais significativos da arte brasileira

sacra com caracteres barrocos. Pertencendo ao primeiro Convent©

Franciscan© construido no Brasil, presume-se que seu mobiliario 

foi um dos primeiros executados pelos artifices religiosos, ser 

vindo inclusive de modelo para outras igrejas (foto 14).

0 arcaz, composto de uma unica peqa, paralelipi

pedica, em jacaranda, mede 8,00m de comprimento por 1,12m de

largura e 1,15m de altura. Possui trinta e tres gavetas decora

das por a Imo f ada s retangulares e losangos em relevo. De s tacam-

se nas almofadas dois tipos de puxadores de bronze, com motives
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14

Igreja Nossa Senhora das Neves

Olinda

barrocos tendo

Nas laterals do movel houve o mesmo tratamento dado as savetas

• — 2 6cas do mobiliario do seculo XVII em Portugal e no Brasil.

(foto 15). Vem-se nessa foto, as molduras em tremidos. arrema

ao centro o emblema da Ordem de Sao Francisco

tando as gavetas e o tampo do movel, essas molduras sao tipi

- almofadas retangulares com puxadores,

0 altar ao centro do movel em forma de um nicho

e todo dourado com motivos tipicos da decoragao barroca. Entre

tanto, o que mais atrai a atengao nesta sacristia e o painel

de madeira sobre o arcaz, totalmente entalhado em profusos rele

vos com motivos barrocos (folha de acanto, volutas, flores,

meias figuras, colunas), (foto 16). Observa-se no painel os dois

espelhos ovais colocados bem ao centro e ligeiramente inclinados,

e duas telas a oleo, tambem ovais, tendo como tema a figura da

Virgem. Os espelhos eram bastante raros, principalmente era sa
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Igreja Nossa Senhora das Neves

Olinda

Detalhe: puxadores

cristias. Neste caso, porem, completavam a luxuosa decoragao

que ainda contava com uma mesa de marmore ao centro, um belrs

simo lavabo de pedra lioz vinda de Portugal, outro altar em

forma de nicho e um repositorio em jacaranda igualmente orna

6 5



mentado . 2 7

cundadas por grossas molduras pintadas em dourado e azul. As pa

faz o seguinte comentario sobre essa sa

cris ti a:

bem parece s er

entrada da

te decorada no seculo XVIII

revestida de azulejos com motivos arquiteturais estilo D.

il

II

ates ta o arco na

0 teto e inteiramente decorado

na epoca de D. Joao V. Ela e

como do seculo XVII, como

gueses. Gemain Bazin

redes do comodo sao revestidas, ate

11a * . •A sacristia que

o teto, com azulejos portu

edicula do lavabo, foi ricamen

Joao V e possui uma pia de pedra lioz portuguesa. Os arma 

rios mostram na parte superior uma pesada decoraqao sobre
>

os quais se destacam dois espelhos inclinados".

Igreja Nossa Senhora das Neves 

01inda

Detalhe: altar

Outro depoimento pormenorizado sobre a historia 
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da igreja pertence a Fernando Pio era Roteiro de Arte Sacra. 0

comentarista cita que os principals pcntos de referenda da
f ® 0*0igreja estao na sacristia, represent ados pelos "paineis do fo_r

ro com motives religiosos e profanos correspondentes a assuntos

da cronica da Provincia Franciscana de Santo Antonio do Brasil...

pelos moveis talhados em jacaranda, em minucias surpreendentes,

e de cujo conjunto destaca-se a comoda, uma das pe^as mais be
2 9las existentes em Pernambuco”. Quanto aos azulejos Fernando

Pio diz que foram doados por

vincia de Santo Antonio.

Oportunamente

II

veremos a semelhanqa entre este

novel e dois outros, tambem de origem franciscana, construidos

na Bahia - Salvador, no mesmo periodo.

D. Joao V quando protetor da Pro

2.2.2.2. Igreja Sao Salvador - Se de Olinda

A historia desta igreja remota ao seculo XVI,

pois documentos comprovam que em 1551 ela ja estava construida

e atendia a inumeros fieis da capitania de Pernambuco. Foi ocii

pada pelos holandeses, inclusive para realizaqao de seus cultos.

Apos sua expulsao, foi restaurada com dotacoes do proprio rei

de Por tugal .

ela foi oficialmentesomente em 1714

A sacristia e
do seculoconstruido no inicioind ica

da parede e possuindo dezoito gavetas. A
lo s angodedo novel

defixan-se os puxadores e fechadurasouais

r ad o (foto 17)

inclusive

ireside unicamente nas almofadas em forma

prontos, mas

s o br e os

o arcaz sao bastante s imp les. Sua

XVIII. Compoe-se de uma unica peqa em jacaranda, ocupando toda

latao dou

extensao

Em 1674 os trabalhos internes encontravam-se quase
. - , 30concluica.

conf iguraqao

ornament aq ao

aterais e inteiramente em jacaranda. Compoe-se

0 painel que acompanha toda extensao do arcaz,

6 7



de seis grandes quadros pintados a oleo, sobre a vida de Cris

to, tendo ao centro um nicho com um crucifixo. Dez colunas sa

lomonicas ou de torso, comuns nos retabulos da primeira fase

barroca no Brasil, completam a decoraqao do painel.

i'

Igreja de Sao Salvador - Se

Olinda

2.2.2.3. Igreja da Misericoridia

A igreja da Misericordia construida junto a San

ta Casa de Misericordia de Olinda e tao antiga quanto a Se. Os 

pernambucanos afirmam que a Santa Casa de Olinda foi a primeira
..31construida no Brasil, juntamente com sua igreja. Durante a

ocupaqao holandesa em 1630 e no incendio de 1631 os edificios

foram praticamente destruidos, mas os proprios holandeses incu

biram-se de sua restauraqao. Entretanto, somente apos sua ex

pulsao em 1654 voltou a igreja e o Hospital da Misericordia as

maos dos religiosos, que paulatinamente foram reedificando e

decorando o templo, concluindo os trabalhos na segunda metade
68



do seculo XVIII.

A sacristia e conhecida e admirada pelo seu con

junto, composto de um arcaz, um repositorio e um belo lavabo

de marmore, em duas cores, trazido de Portugal. 0 arcaz e uma

pe^a de 4,60m de comprimento por 1,20m de altura e 1,28m de

largura (foto 18). Observando o movel de perfil vemos que sua

18

Igreja da Misericordia

01inda

sob re os

gavetas, duas colunas com relevo de flores. As molduras ao re

forma para 1e1 ipipedica . 0 detalhe da curvature da fachada e ti

oval,

e fechaduras e, entre as

frente e ligeiramente abaulada, descaracterizando, portanto,

o barroco. conhecida como forma recortada em piano, conforme

desenho da nota 5. Possui nove gavetas iguais, decoradas por

pico do mobiliario de transigao do estilo renascentista para

quais estao os puxadores de madeira 

tres medalhoes em relevo de formato

dor das gavetas, dos medalhoes sao do tipo canelura; no tampo 
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e rodape, em forma de ducina.

0 painel de jacaranda sobre o arcaz tem alguma

semelhan^a com o de Nossa Senhora das Neves. £ inteiramente en

talhado com diversos motives barrocos, combinados com guirlandas

de f lores (foto 19). Ha uma referenda quanto ao painel indican

do que no lugar onde atualmente estao as duas pinturas existiam

espelhos, identicos aos de Nossa Senhora das 32Neves. Esses dois

arcazes ja projetam as inovaqoes formais que os franciscanos

adotaram nas construqoes brasileiras. Apesar do partido interior

das igrejas apresentarem-se, muitas vezes, semelhantes, o espi

rito criativo dos artifices impulsionou-os a procura de soluqoes

novas e peculiares.

19

Igreja da Misericordia

Olinda

Detalhe: altar

2.2.3. Igaraqu

2.2.3.1. Convento de Santo Antonio
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concluido.

No decorrer do seculo XVIII foram executados ainda, var io s

que possui um conjunto com

respositorios, paredes revestidas de

azulejos portugueses e o teto inteiramente pintado.

0 arcaz

com a estrutura recortada

na lateral do movel (foto 20). Medemvemente curvo na frente e

I

H

trabalhos, inclusive a

e formado por duas peqas em jacaranda

em piano, apresentando o aspecto le

posto pelo arcaz, dois

dos invasores e, no final do seculo XVII ja estava

landesa, mas sua reconstruqao iniciou-se logo apos a expulsao

te Convento sofreu tambem com a invasao ho

20

Convento de Santo Antonio

I g a r a q u

respectivamente 2,40m de comprimento por 1,05m de largura e

1,23m de altura e contem seis gavetas. Duas almofadas de forma

ovalada, arrematadas por fina moldura de canelura decoram as

gavetas, e servem de suporte aos puxadores de bronze trabalhado

com motives barrocos (volutas e folhas de acanto (foto 21)).
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po e rodape as molduras bem salientes em forma de ducina. A

completada por tres colunas cilindricas

com desenhos em relevo,

que deram origem

II

II

II

As fechaduras, do mesmo metal colocadas no centro da gaveta

assimetricos, semelhante aos motives

ornamentaqao do arcaz e

estao tambem sob uma pequena almofada oval. Percebe—se no

,, 33a rocalha.

21

Convento de Santo Antonio

Igaraqu

Detalhe

Entre os arcazes destaca-se o altar pintado e

dourado com motivos barrocos, mas comtalha bem leve. £ uma
• z"'w’decoraqao tipica do periodo de transiqao entre o barroco e o

rococo, ocorrida na segunda metade do seculo XVIII. 0 painel

disposto na parte posterior de cada movel, de jacaranda, serve

de suporte a tres grandes telas a oleo retratando figures de

santos da ordem franciscana.

72



2.2.4. Rec i f e

2.2.4.1. Convento de Santo Antonio

Localizado no atual bairro de Santo Antonio em

Recife, esta igreja foi construida no inicio do seculo XVII - 

1606 - para servir a uma pequena comunidade de Pescadores. 0

edificio sofreu varias reformas e embora conservando o traqado

da planta original, sua decoraqao interior, segundo padre Ja.
~ 34boatao remonta quase toda ao seculo XVIII. 0 mobiliario da 

sacristia - um arcaz e dois repositorios, o lavabo e um nicho

servindo de altar tern caracteristicas proprias da ornamentaqao

da segunda metade do seculo.

0 arcaz e composto de duas peqas medindo 3,50m>
de comprimento por 1,40m de largura e 1,15m de altura. Sua e_s

trutura obedece a forma recortada em piano, todo em jacaranda, 

mas escurecido por tintura (extrato de nogueira), tornando o 

movel quase preto (foto 22). Esse arcaz tern uma originalidade:

22

Convento de Santo Antonio

Recife
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lha (foto 23). Esses mesmos motivos foram utilizados nascolunas

II

II

sao as gavetas embutidas, como nos armarios modernos. Tres por

cos, porem com a suavidade que caracterizou os motivos de roca

tas, perfeitamente disfarqadas, encobrem as gavetas. A ornamen
~ Ataqao nasportas e feita por tres medalhoes decorados por finos
*cordoes, conchas e pequenas volutas formando desenhos simetri.

23

Convento de Santo Antonio

Recife

Detalhe

em relevo que arrematam as extremidades do movel e sustentam as

portas. Nao existem puxadores, abrem~se as portas segurando pe

la moldura. Essa ausencia de puxadores e estranha, nao ha ve_s

tigios que indiquem terem sido arrancados, no entanto, ao de£

crever a sacristia, o Frei Santa Maria de Jaboatao refere-se
35a "ferragem de douramento"existente nos arcazes. Por outro

lado, esse detalhe nao prejudice o conjunto que ainda possui um
7 4



painel simulando altar com ornamentagao rica de motivos con

choides e colunas em relevo semelhantes

tro telas a oleo com retratos da Virgem

deste top ico

permitem obser

var as mudangas formais ocorridas naquele tipo

teristicas ainda renascent istas

terceiro quarto do seculo XVIII

cionados com o chamado estilo rococo.

ate os moveis construidos no

arcaz, tendo ao cen

os arcazes da Ordem Franciscana em Pernambuco

o arcaz de Vila Velha com carac

de movel. desde

as construgoes bem simples como

Conforme dissemos na introdugao

e de Sao Francisco

onde os motivos sao mais rela

2.3. ALAGOAS

Os monumentos religiosos mais significativos

deste Estado, ligado geografica e cuturalmente a Pernambuco e_s

tao na antiga capital Marechai Deodoro e em Penedo, a mais

traditional cidade de Alagoas, as margens do rio Sao Francisco,

elevada a vila em 1636, ocupada pelos holandeses no ano S£

guinte e retomada pelos portugueses em 1645. Alguns anos mais

tarde a cidade voltou a sofrer com a invasao dos negros, fugiti

vos do Quilombo de Palmares. A cidade so voltou a vida normal 

em 1697 com a derrota dos negros do Quilombo. Segundo Laura de

Souza Campos, a historia do patrimonio artistico religioso t_e

ve seu inicio com a edificagao do Convento de Sao Francisco em
. . , 3 61660 onde se destaca a grande igreja conventual.

2.3.1. Penedo

2.3.1.1. Igreja Nossa Senhora Mae dos Anjos

A igreja foi edificada em fins do seculo XVII,

mas sabe-se que a sacristia so foi construida em 1722. 0 arcaz

tem linhas muito simples, mas totalmente diferente dos demais

arcazes f r anc i s c ano s . Sao duas pegas, em jacaranda, inteira_
7 5



mente independences, situadas na parede atras da capela

Medem respectivamente 3,00m de comprimento por 1,12m de larguII

ra e 1,07m de altura. possui seis

gavetas, sobre sua superfrcie destacam-se os puxadores de latao

dourado sobre almofada retangular (fotos 24 e 25). Esses puxa

II IIdores sao similares aos modelos portugueses cuja origem remota

as ferragens de origem hindu (foto 26) largamente utilizada nos

24

Igreja Nossa Senhora Mae dos Anjos

Penedo

moveis portugueses em fins do seculo XVI e inicio do seculo XVII.

Grosses molduras em meia cana arremata 111 as gavetas e as extremi

dades do movel.

Atras de cada movel urn painel de jacaranda com

relevos imitando colunas, mas sem nenhume car ac ter i zagao est_i

listica. Entre os moveis, o altar em alvenaria pintado em bran

co, azul e dourado forma um nicho para guarda do crucifixo.

7 6



25

Igreja Nossa Senhora Mae dos Anjos

Detalhe: Puxadores

„S. Ctaodu - do p.u un.o - * U* po^men'e do <dnmo
quartci ou final do s&ulo xvn. Co/^Jo <k Ex.~ Swhor Dr. GM/ftrrmr Marrira. Usboo.

—— —

26

Movel portugues

Detalhe: puxador
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2.3.2. Marechai Deodoro

2.3.2.1. Convent© de Sao Francisco

Em Marechai Deodoro, capital do Estado de Alagoas

ate 1939, os franciscanos estabe1eceram sen convento em 1684.

No final do seculo XVII come$aram a construqao do corpo da igre_

ja de Sao Francisco concluida no primeiro quartel do seculo

XVIII. 0 arcaz pertencente a esta igreja nao existe mais. 0 Ins

tituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional possui, em

sua sede no Rio de Janeiro, uma fotografia que mostra o movel ja

em precaria situaqao (foto 27). Nota-se que ha semelhanqa com

o arcaz do Convento de Sao Francisco de Olinda: a forma parale

lipipedica, as gavetas com almofadas em retangulo, os puxadores

de bronze, a moldura de tremidos, caracteristicas proprias da

mobilia franciscana no inicio do setecentos.

27

Convento de Sao Francisco

Marechai Deodoro
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2.3.2.2. IICapela da Ordem Terceira de Sao Fran

cisco

Essa capela, como era costume, foi construida

junto ao Convento e a igreja de Sao Francisco, em epoca um pou

co posterior. 0 arcaz da sacristia e um movel bem singelo em

jacaranda, medindo 2,74m de comprimento por 0,90m de largura e

1,10m de altura. Possui seis gavetas decoradas por medalhoes

ovalados, irregulares e pequenos puxadores de latao dourado

(foto 28). Na epoca em que fotografamos o movel este nao se en

contrava na sacristia em virtude das reformas por que passava a

capela. Embora o partido arquitetonico da Igreja Conventual e

da Capela da Ordem Terceira possuam elementos, principalmente

na fachada, caracter isticos do estilo rococo, o mesmo nao ocorre
3 7com o arcazes. 0 primeiro, como ja dissemos, e movel do inicio

28

Capela da Ordem Terceira de Sao Francisco

Marechai Deodoro
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do seculo XVIII e o segundo foi construido depois da segunda

metade do seculo, sem obedecer a nenhum padrao de mobilia da

epoca.

2.4. SERGIPE

2.4.1. Sao Cristovao

2.4.1.1. Convento do Bom Jesus

Assim como Alagoas, o Estado de Sergipe tem o pa

trimonio artistico religiose configurado na cidade de Sao Cris

tovao, sua ex-capital. Os franciscanos ergueram em 1657 um pe

queno recolhimento e uma igrejinha, mas a partir de 1693 ini

ciaram a construqao do Convento do Bom Jesus, que se desenrolou
— ~ >por todo seculo XVIII em razao da pobreza da regiao. Na sacris

tia da igreja conventual, sobre o lavabo esculpido em pedra cal

carea, le-se 1725, provavelmente a decoraqao do comodo e o arcaz

foram executados poster iormente.

As duas peqas que formam o arcaz sao em jacaran

da, de formato paralelipipedico , contendo cada uma, seis gavetas

e medindo 2,93m de comprimento por 1,05m de largura e 1,05m de

altura (foto 29). Decoram as gavetas duas almofadas retangulares,

dourado com desenhos vazados

bem simples, contendo apenas

caz e arrematada por uma unica moldura de canelura, de espessura 

(foto 30). Toda extremidade do ar

os puxadores e fechaduras de latao 

mais grossa que o usual. Entre as peqas ha um altar embutido de 

alvenaria com desenhos pintados em dourado, imitando os altares

barrocos. Os paineis colocados atras de cada mqvel, em jacaranda,

sao divididos em quatro partes onde foram pintados pequenos qua

dros sobre a vida de Cristo. Na parte superior os frontoes de l_i

nhas, tambem muito simples, imitam os frontoes das igrejas, ten

do ao centro um detalhe ovalado (foto 31). A estrutura geral do ar

caz o painel com suas pequenas pinturas retangulares e seus
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29

Convento do Bom Jesus

Sao Cristovao

.■ it 'r .r-

iz;
»/« L

30
Convento do Bom Jesus - Sao Cristovao

Detalhe: puxadores
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Convento do Bom Jesus

Sao Cristovao

frontoes, e mesmo os puxadores assemelham-se, em parte, ao ar

caz jesuita da Catedral da Bahia. Nao ha, entretanto, nenhum

documento comprovando essa analogia.

2.4.1.2. Igreja da Ordem Terceira de Sao Fran

cisco

A sacristia desta igreja e algumas salas perten

centes ao convento de Sao Francisco foram transformados no Mu

seu de Arte Sacra de Sao Francisco. Entre as imagens, pinturas

e alfaias encontra-se o arcaz, composto de uma unica peqa em

jacaranda e cedro, medindo 3,67m de comprimento por 1,19m de

largura e 1,34m de altura. Seu format© e paralelipipedico, pos

sui nove gavetas nas quais destacam-se as almofadas em forma de

losangos de tamanhos diferentes (foto 32). Os puxadores e as

fechaduras de latao, com desenho vazado e simetrico lembram os
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32

Igreja da Ordem Terceira de Sao Francisco

Sao Cristovao

puxadores portugueses, comuns tambem nas areas domesticas do

inicio do seculo XVIII (fotos 33 e 34). Nas laterals o arcaz

foi trabalhado da mesma forma que na fachada. Como detalhe,

observa-se os quatro suportes que servem de pes ao arcaz e a

estrutura executada em cedro. 0 desenho deste movel e muito se

melhante ao arcaz da Igreja Salvador do Mundo, em Olinda.
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Igreja da Ordem Terceira de Sao Francisco

Sao Cristovao

Detalhe: puxador

34

Igreja da Ordem Terceira de Sao Francisco

Sao Cr is tovao

Detalhe: fechadura
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2.5. BAHIA

2.5.1. S alvador

A importancia do E s tado da Bahia, notadamente

quando nos dispomos a

estudar e analisar objetos e monumentos como neste

caso especifico

mais diferentes

II

os arcazes. 0 fato de possuir, numa unica

todo periodo colonial a primeira capital do pais, sede do arce

da Cidade de Salvador, e inquestionave1 

Ordens Religiosas, de ter sido durante quase

dade, um numero tao significative de igrejas e conventos das

bispado de numerosos chefes religiosos, levou-a merecidamente
_ 39a chamar-se "Metropole Religiosa do Brasil".

Em se tratando de sacristias, Salvador divide

com Recife o privilegio de possuir as mais belas e importantes

nao so do Brasil como do mundo catolico ocidental conforme a

Roberto Smith:

"Esta serie de sacristias ilustra magnif icamente as sucessj.

vas variaqoes de gosto durante a maior parte do periodo colo

nial e nao se encontra paralelo na arte da terra-mater. 0

conceito de uma sacristia ricamente adornada, tratada como

uma unidade arquitetonica a qual cada elemento individual se

subordina e conforma, foi uma realizaqao especial do Brasil-

Colonia, levada ao seu desenvoIvimento maximo na Bahia".

Os franciscanos foram responsaveis pela constru

conjunto formado pelo Convento e a

que foi o segundo convento da Ordem

tacando-se, sobretudo, o

qao de alguns monumentos religiosos notaveis, em Salvador, des

Igreja de Sao Francisco,

fundado no Brasil.

2.5.1.1. Convento de Sao Francisco

Fundado em 1587, este Convento foi arruinado du

rante a invasao holandesa. Somente em 1686 iniciou-se a recons
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trugao do novo edificio, agora sobre um piano mais grandiose.

Dada a importancia da construgao, a administragao franciscana

tomou providencias para que a obra nao sofresse solugao de con

tinuidade e resultasse no que de melhor havia em termos de ar
19

quitetura. Para isso, recorreu a artifices especializados e ex

celente materia prima, conforme atestam os documentos. A igreja

conventual foi consagrada em 1713. A sacristia foi decorada en 

tre 1710 e 1714, pelo frei Luis de Jesus, apelidado "Torneiro".

0 irmao Luis, brasileiro nato, devido a perfeigao com que exe

que s i gn i f i c ava Fr e i Luisas

do Campiglia no compendio referindo-se ao

Convent© de Sao Francisco

II

Igrejas do Brasil,

cutava seus trabalhos na madeira, persona1izava suas pegas com 
41Torne iro. Oswal

"Na sacristia, obra de maxima importancia em materia de arqui

tetura de interior no periodo, destaca-se o altar com pre

cioso frontal e seu grande crucifixo de marfim; os arcazes

de jacaranda, o forro com sua pintura e dois belos armarios,

tambem em jacaranda, devidos a mestria de Frei Luis de Je
sus” ^2 (foto 35).

Quanto ao arcaz trata~se de um movel composto

de duaSpegas, em jacaranda, de forma parale 1 ipipedica med indo

4,50m de comprimento por de largura e 1,10m de altura (f o_

to 36). Possui dezoito gavetas decoradas por almofadas retangu

lares . Os puxadores sao de prata, em dois modelos tendo ao

centro o emblema da ordem franciscana e as molduras que revestem

todo o movel sao em tremidos. Nas laterals, os arcazes apresen

tam a superficie semelhante as gavetas, inclusive com puxado 

res (foto 37). Exceto pelos puxadores, que sao de prata, em lu

gar do tradicional bronze, este movel tem as mesmas caracteris 

ticas do arcaz da igreja franciscana de Nossa Senhora das Ne 

ve s, em 01ind a.
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35

Convento de Sao Francisco

S a1vador

36

Convento de Sao Francisco

Salvador
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Convento de Sao Francisco

Salvador

De talhe: lateral

Por outro lado, o altar central que separa as

pegas e todo dourado em estilo barroco da primeira fase. 0 pai

nel de jacaranda que guarnece toda parte posterior dos arcazes

e mteiramente trabalhado em relevo, dividido em seis partes

iguais. Cada parte tern ao centre um detalhe oval, de superficie

convexa, em torno do qual forma-se um elaborado desenho simetri

co de folhas de acanto. Ate mesmo os frontoes e as imitagoes 

de pinha tem aquela folhagem como elemento decorativo (foto 38).

Essa ornamentagao e muito superior tecnicamente aquela feita no

arcaz jesuitico da igreja Nossa Senhora da Ajuda - figura 6,

mas em linhas gerais sao muito semelhantes. Como nao sabemos

exatamente a data da construgao desse movel, e dificil deterini

nar qual deles foi construido primeiro. Tudo leva a crer que o

templo jesuitico e mais antigo e, nesse caso, Frei Luis de Je

sus poderia ter se inspirado nos desenhos de Nossa Senhora da
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38

Convento de Sao Francisco

Salvador

Detalhe: painel

Ajuda quando construiu os movers da igreja do Convento de Sao

Francisco.

2.5.1.2. Igreja da Misericordia

Outro movel excepcionalmente representative da

talha franciscana, com caracteres tambem semelhantes ao do Con

vento de Sao Francisco, e o arcaz da igreja junto a Santa Casa

de Misericordia em Salvador. Esta igreja foi reconstruida a par

tir de 1654 a pedido da mesa da Santa Casa, sob a orientaqao
***** •do frei Macario de Sao Joao, arquiteto do Mosteio de Sao Bento.

Sua conclusao ocorreu em 1659, mas durante o seculo XVIII foi
***/sendo completada com a construqao das torres, altares, decora

gao interior, balaustrada, moveis 4 3

0 arcaz e citado nas atas da mesa da Santa Casa
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• 9 • 9 fcomo criatjao do marcenei.ro Luis da Silva Ferreira no periodo

de 1721 e 1722, isto e, quase dez anos apos a constru$ao do ar

caz feito pelo Frei Luis de Jesus. Compoe-se tambem de duas pe

gas, em jacaranda, de forma parale 1 ipipedica, medindo 5,40m de

comprimento por 1,10m de largura e 1,10m de altura (foto 39).

0 movel, do lado direito do observador, contem dezoito gavetas,

do lado esquerdo, a fachada do movel apenas imita gavetas, elas

nao existem. S urn detalhe interessante e raro no mobiliario,

baseado num tipo de recurso utilizado pelos artesaos com a fi

nalidade de dar equilibrio ao conjunto uma vez que so uma par

te do movel seria suficiente para guardar os paramentos rel_i_

giosos .

39

Igreja da Misericordia

Salvador

0 arcaz e inteiramente decorado pelas molduras

de tremidos e por uma segunda moldura, entre o tampo e as gave

tas com o feitio de urn cordao torcido (foto 40). Observa-se ain
90

marcenei.ro


da nessa figura a coluna com delicados relevos de folhas de

acanto. Os puxadores e espelhos de fechadura, colocados sobre

as almofadas retangulares que enfeitam as gavetas sao de prata,

com minucioso desenho de conchas e volutas, destacando-se ao

centro o coraqao - simbolo das Misericordias - (foto 41). Se

parando os moveis ha um altar dourado, com motivos barrocos

40

Igreja da Misericordia

Salvador

De talhe

mas sem outros elementos mais qua1ificativos. 0 painel de jaca

randa que acompanha os arcazes e praticamente identico ao do

Convento de Sao Francisco (foto 42).

A semelhanqa desse arcaz com o arcaz do Convento

de Sao Francisco foi discutida pelo historiador Carlos Ott n_u

Ila publicaqao sobre A Santa Casa de Misericordia da Cidade de

Salvador feita em 1960 pelo SPHAN.

"A peqa mais artistica, neste genero, e sobre cu

ja autoria nao paira duvida, e o arcaz da sacristia, feito en
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Igreja da Misericordia

Salvador

Detalhe: puxadores e fechaduras

Igreja da Misericordia

Salvador - Detalhe
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tre 1721 e 1722 pelo marceneiro Luis de Silva Ferreira. Deve

mos super que seja do mesmo artista o altar que fica no meio

(na tur a linen t e sem o frontal atual), tanto em virtude do estilo

como porque na Ordem Terceira do Carmo, acrescentou ele tambem 

um altar como consta de document© que encontramos no arquivo 

dessa entidade.

Hoje o arcaz da Santa Casa e o unico que se co

nhece da autoria de Silva Ferreira, visto como o da Ordem Ter 

ceira do Carmo (onde tambem fizera dois armarios laterals para 

guardarem o sangUmeo, como nas sacristias de Sao Francisco e 

do Convento do Carmo) foi destruido pelo incendio dessa igreja

em 1788.

Entre os motivos decorativos dos arcazes da San

ta Casa e de Sao Francisco ha certa semelhanqa, nao, porem,

que nos permita falar em dependencia, como tambem se encontra

o mesmoII motivo central do arcaz da Santa Casa na fachada da Or

dem Terceira de Sao Francisco. Eram padroes decorativos empre

gados ao mesmo tempo por canteiros, marceneiros e entalhadores.

Mas Silva Ferreira nao precisava copiar de igrejas baianas os

seus motivos, pois passara por um bom aprendizado em Portugal,

ao . Pena e que o 

artista nao fizesse tambem os armarios laterals da sacristia da

e viera do Porto com rico acervo de informag

Santa Casa, pois ja os encontrou feitos pelo marceneiro Belchior
4 4Moreira de Matos, em 1698 .

Roberto Smith, no artigo a que ja nos referimos,

sobre os armarios e repositorios brasileiros, na pagina 262,

cita tambem essa referenda, concordando que a decoragao desses

armarios, constituida de longas e inin terruptas almofadas nas

portas, arrematadas no frontao por uma unica folha de acanto

entre duas volutas, indica terem sido construidas em data ante 

rior aos arcazes.
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Hospicio da Boa Viagem

Este estabelecimento religiose franciscano

tuado proximo a ponte Monserrate em

Dona Lourenqa Maria, segundo escritura de 19 de

decide construir uma casa

de pedra e uma igreja hospicio com varandas (para

de

de

tes de 1’atelier

arcaz e composto de duas pegas em jacaranda de0

urn rendiIhos de fechaduras em bronze com desenho semelhante a

lhado (foto 43). As molduras que arrematam as gavetas

altarsao do

e florais tern como destae dourado com motives barrocosb ranco

0 painel de madeira queque um

partes onde aparecem pin

turas com

volut as e conchas.

franciscanas extremamente relevantes no panorama artistic©

II

Salvador, originou-se de

tipo canelura, bem espessas. Entre os moveis o

brasileiro e internaciona1. A primeira, trata-se da Igreja da

sacristia do Hospicio de Boa Viagem evoca an
... . „ ..47

forma para1e1ipipedica, com seis gavetas decoradas com uma sim

la sua antigiiidade e valor artistico. A ausencia de tais aspec 

e o arcaz

pies almofada retangular, mas com elaborados puxadores e espje

cana de arcazes, importante no contexto do mobiliario sacro p£ 

boatao o altar-mor e os dois altares laterals, de estilo

4 8pequeno baldaquim (foto 44).

novembro de 1710. Em 1712. a Ordem

Joao V sao datados de 1720 aproximadamente. Sabe-se que por
volta de 1731 a 1737 a igreja ja estava totalmente construida.^

Germain Bazin ”

os doentes) ao lado da nave. Segundo padre Santa Maria

tos, prejudicou a analise de dois arcazes pertencentes as igre

uma doaqao de

Nao ha referenda quanto a data de construqao do arcaz. Para

Ordem Terceira de Sao Francisco no Recife, conhecida como Cape

temas eucaristicos, arrematadas pelos frontoes com

complete o arcaz foi dividido em tres

Com esta descrigao, concluimos a serie frauds
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Salvador

V i agem

44

Hospicio da Boa Viagem

Salvador

Detalhe: altar
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la. Dourada. 0 arcaz foi construido somente em 1862 conforme

relato de Fernando Pio em sen volume destinado exclusivamenteII

49aquela Igre j a . A famosa Igreja da Ordem Terceira de Sao Fran

cisco em Salvador conhecida pela original fachada em pedra la

vrada, de estilo plateresco, unica no Brasil, teve sua sacris
tia reformada entre 1869 e 1870. Segundo Marieta Alves,50 naque

la ocasiao, foram contratados artistas para toda obra de talha,

douramento e ornatos, em razao da sacristia encontrar-se em 

ruinas. 0 arcaz existente no comodo, apesar de ser urn movel de 

propr iasgrandes proporqoes, em jacaranda, tern caracteristicas 

do mobiliario do seculo XIX. Ficaram tambem excluidos deste es 

tudo, conforme justificamos na introduqao, os dois exemplares

setecentistas, alias, de excepcional qualidade, pertencentes

a Igreja de Santo Antonio e a Ordem Terceira da Penitencia de

Sao Francisco, no Rio de Janeiro.
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3. CARMELITAS

Estabelecida no Brasil des de o seculo XVI

Ordem do Carmo tambem marcou sua presenga atraves de varios 

monumentos religiosos com qualidades esteticas semelhantes as 

franciscanas, ainda que em numero mais reduzido. Em relagao

ao mobiliario sacro e a segunda das quatro Ordens principals,

pois reune maior numero de arcazes em sens Conventos, Igrejas 

e nas tradicionais Igrejas da Ordem Terceira do Carmo A gran

de expansao dos carmelitas no seculo XVII levou-os tambem a d_i

vidirem-se em duas provincias: a do Rio de Janeiro, com seis 

conventos e a provincia da Bahia e Pernambuco, com sete conven 

tos: Olinda, Sao Cristovao, Paraiba, Goiana, Salvador e Rio
Real.51

Na area que levantamos, os arcazes mais signi_

ficativos encontram-se em Goiana e Recife - Pernambuco, em Sao

Cristovao no Sergipe e em Salvador - sede dos Conventos mais 

conhecidos e incontestaveImente possuidores dos melhores exem 

plares: Carmo e Santa Tereza.

3.1. PERNAMBUCO

3.1.1. Goiana

3.1.1.1. Convento de Santo Alberto

A pequena cidade de Goiana, no interior do Esta

do, a exemplo de Olinda e Igaragu, possui ainda varios edif_i.

ciqs religiosos do periodo colonial. 0 Convento de Santo A1ber

to tern sua historia ligada a um ilustre personagem da historia

do Brasil: Andre Vidal de Negreiros - conhecido pelo desempe

nho na expulsao dos holandeses. Em 1 679 colocou a pedi_a funda.

mental do Convento e doou alguns materials para sua construgao

e manutengao, sendo concluido somente no imcio do seculo XVIII.
98



IIcomo demonstrain a fachada e a decoragao interna da igreja con 

ventual . Entretanto, durante a Revolu^ao Praieira o Convento 

foi atacado e a sacristia destruida, salvando-se apenas o arcaz,

instalado atualmente num dos corredores laterals do ConventoII

E urn movel de jacaranda, parale1 ipipedico, me

dindo 4 ,4 5m deII comprimento por 1,10 m de largura e 1,00m de

altura (foto 45). Contem nove gavetas ornamentadas por tres a_l

mofadas retangulares tendo ao centro urn relevo em forma de me

dalhao sobre o qual esta fixado o puxador de madeira (foto 46).

IIA moldura que guarnece o tampo, em forma de ducina e bem pre) 

vos deste movel, que tudo indica, pertence ao inicio do seculo

nunciada junto aos retangulos. Sao os unicos elementos decorati 

XVIII .

45

Convento de Santo Alberto

Go iana
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46

Convento de Santo Alberto

De talhe

3.1.2. Recife

3.1.2.1. Igreja da Ordem Terceira do Carino

igreja

1695 e

seculo

II

XIX, muitas pinturas e alguns moveis originais foram 

da Ordem Terceira do Carmo, em Recife, foi fundada em

A igreja de Santa Tereza, mais conhecida como

consagrada em 1737. Apesar da restauragao sofrida no

preservados, inclusive o arcaz. Trata-se de um movel formado 

por duas pegas, separadas por um pequeno altar branco, pintado

de purpurina dourada, com um nicho contendo a imagem de Nossa

Senhora da Soledade. Cada pega mede 2,36m de comprimento por

1,00m de largura e 1,12m de altura. Foi construido em cedro

e amarelo vinhatico, pintado com extrato de nogueira para dar 

impressao de jacaranda (foto47). As gavetas em numero de nove,

tem a fachada decorada por almofadas em retangulo sobressaindo

um relevo ovalado de tamanho e forma identicos as fechaduras

24 1
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Igreja da Ordem Terceira

do Carmo

Recife

e puxadores. Estes sao de bronze trabalhado com um emblema con
5 2tendo uma coroa e um escudo com tres estrelas de seis pontas.

Ao redor dos retangulos do tampo, nas laterais e no rodape, as

molduras em forma de canelura sao bem evidentes (foto 48). No

ta-se nessa foto uma saliente coluna composta de voluta com 

folhagens e flores, comuns na decoragao barroca de origem s_a
5 3era. 0 painel de madeira, que acompanha o arcaz, possui nas

extremidades essas mesmas colunas. E inteiramente decorado com 

motives barrocos e florais, tendo ao centro uma tela represen

tando Santa Tereza e Sao Jose. Assemelha-se muito ao painel que

serve de altar aos arcazes das sacristias de Sao Francisco e 

da igreja da Misericordia em Olinda, caracteristicas do seguri 

do quarto do seculo XVIII.

101



3.2. SERGIPE

48

Igreja da Ordem Terceira

do Carino

Recife

3.2.1. Sao Cristovao

3.2.1.1 Capela de Nosso Senhor dos Passos

Dent r e os monumentos religiososII preservados no

Estado do Sergipe os mais significativos encontram-se em Sao

Cristovao, ex-capital do Estado, distante 29 Km. de Aracaju.

Destaca-se, alem do Convento e Igreja da Ordem Terceira Francis

cana, o belo conjunto do Convento do Carmo e a Capela da Ordem

Terceira do Carmo, mais conhecida como Capela de Nosso Senhor

dos Passos. A construgao da Capela ocorreu simu 11aneamente ao

Convento entre 1699 e 1745. Na singela fachada da igreja dos

Terciarios a inscrigao 1743 certamente indica o ano de conclu

sao da cape1a.

0 arcaz da sacristia e tambem simples, com ca

racter isticas proprias do mobiliario do inicio do seculo XVIII,
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extremamente parecido com o arcaz da igreja da Ordem Terceira

comprimento por 1,12m de largura e 1,12m de altura, construido

em cedro e jacaranda (foto 49). As

das por tres almofadas em los ango, as fechaduras e os puxadores

rudimentar (foto 50). 0 recabulo de

com o crucifixo e muito pobre. Contrasta com o lavabo de pedra

inteiramente esculpido na parede lateral da sacristia.

II

II

II

II

branco e dourado, onde esta o nichomadeira pintada, em azul

de uma unica pega, de forma paralelipipedica, medindo 3,50m de

de Sao Francisco, na mesma cidade (ver pagina 441). Compoe-se

nove gavetas sao ornamenta

*****de latao, tem desenho bem

49
Capela de Nosso Senhor dos Passos

Sao Cristovao
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50

Capela Nosso Senhor dos Passos

Sao Cr i s 16vao

3.3. BAHIA

3.3.1. Salvador

3.3. 1. 1 Convento do CarmoII

A exemplo de outros grupos religiosos, os car

IImelitas construiram em Salvador dois edificios. considerados

em termos de arquitetura exterior e interior obras primas da

arte brasileira colonial: o Convento do Carmo e o Convento de

Santa Tereza. 0 primeiro r i c asem duvida, possui a mais

moniosa e original sacristia do mundo catolico. Nos textos que

publicou sobre arquitetura brasileira, Robert Smith refere-se

particularmente a este conjunto varias vezes, ressaltando, so

bretudo, a sua unidade arquitetonica:

"Foi na primeira capital brasileira que desenvo1veu-se o

conceito de sacristia ricamente adornada, tratada como uma

unidade ar quitetonica , onde cada elemento individual se su
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bordina e conforma".^

Ainda sobre as caracterlsticas da decoragao do

Convento do CarmoII Smith af irma:

"A sacristia de Nossa Senhora do Carmo dos carmelitas cal
gados, cujo estilo sugere a data de cerca de 1755, onde o

ornamento barroco completamente evoluldo, ja se entrelaga
com os primeiros delicados motivos rococo".^

Essa c1 assificagao de movel barroco, sugerida

pelo historiador americano, nao e ratificada por seu colega

frances Germain Bazin. Para este "a rica decoragao de madeira

da sacristia, seu estilo rococo com motivos assimetricos, in

dica uma epoca proxima a reconstrugao da capela-mor".Embora 

Smith insista queII os moveis da sacristia do Carmo (arcazes e

respositor 10) sao os melhores exemplos do estilo barroco por
J-** • •tugues, conhecido como estilo D. Joao V, ha razoes objetivas,

no que diz respeito a decoragao das paredes e do teto para con

cordarmos com as observagoes de Bazin.

0 Convento, fundado em 1586, foi reconstruido

no seculo XVII, mas no decorrer do seculo XVIII muito ainda se
~ . 5 8fez, conforme dados registrados em documentos. 0 frontao do

altar-mor e de 1732 e a capela-mor so foi completada em 1788.

A sacristia foi decorada na metade do seculo, entre 1740 e 1750, 

periodo de trans igao entre o barroco e o rococo. Seus dois a_r

cazes estao localizados na parede maior da sala, respectivamente

um de cada lado da porta que da acesso a sacristia para quem

vem pelo claustro (foto 51). As pegas sao exatamente iguais,

mas somente o arcaz a direita do observador tem fungao, o da 

esquerda e uma replica construida para completar o conjunto, re
• • -*•petindo a mesma solugao da igreja da Santa Casa de Misericor

dia. Cada arcaz mede 5,31m de comprimento por 1,40m de largura

e 1,08m de altura. Possuem quinze gavetas em dois tamanhos:
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51

Convento do Carmo

seis medindo 1,57m de comprimento por 0,21m de altura e nove

medindo 0,50m de comprimento por igual altura.

Construidos inteiramente em jacaranda, tern for

mato para1e1 ipipedico com as almofadas das gavetas retangula

res. Os puxadores e fechaduras de bronze sao desenhados com 

elementos barrocos, e dragoes estilizados (foto 52). As moldu

ras que arrematam as gavetas e o tampo sao em canelura, no ro 

dape em forma de ducina. Ha ainda uma segunda moldura em rele

vo entre o tampo do novel e as gavetas, cujo motivo e semelhan

te a uma pera estilizada (foto 53). Observa-se nesta foto a co

luna que decora as extremidades de cada peqa cujo relevo apr_e 

senta uma meia figura e um ramo de folhagens.

Essas caracteristicas formais sao, sem duvida,

proprias do mobiliario sacro brasileiro construido na metade

do setecentos, periodo que Robert Smith afirma pertencerem,

tambem, os dois armarios localizados na parede lateral. 0 gran
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52

Convento do Carmo

Detalhe: puxador e fechadura

de lavabo de marmore na parede oposta tem colunas e frontao

classicos, enquanto toda parede em frente aos arcazes possui

nichos e altares com grandes imagens de santos da Ordem. To

das as paredes da sala, ate o teto, sao inteiramente decora
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das com motives florais assimetricos dourados, intercalados 

com bustos e pinturas de santos. 0 forro e totalmente pintado 

com cenas religiosas, contornadas por grossas molduras doura 

das. A pin tura desta sacristia e atribuida ao famo so art is t a

pintor frei Eusebio de Matos.As quatro grandes telas sobre

os arcazes representam cenas do nascimento de Jesus e o espe

Lho de cristal ao centro tern na parte superior urn pequeno lam

brequim (fotos 54 e 55).

53

Convento do Carmo

S alvador

De t alhe

Analisando-se cuidadosamente o conjunto conclui-

se que tanto Robert Smith como Germain Bazin estao corretos em

IIsuas afirmaqoes. Enquanto o mobiliario conserva elementos que 

o q u al i f i c ar i am rapidamente como barroco, todo restante da o_r

namentacao tern car act er is t i cas i nd i s cu 11 ve i s do rococo. 0 cori

junto torna-se mais interessante

singular capacidade que artistas

estilos de forma harmoniosa, sem

a medida que constatamos a

tiveram em conciliar os dois

que urn suplantasse o outro.
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Convento do Carino

Salvador

te
r

55

Convento do Carmo

Salvador

Detalhe: altar
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3.3.1.2. Convento de Santa Tereza Museu de

Arte Sacra da Bahia

A Ordem das Carmelitas descalqas fundou em 1667II

em Salvador o Convento de Santa Tereza, inaugurado em 14 de

outubro de 1686, vespera da festa da padroeira. A planta da

igreja e original do ponto de vista arquitetonico, atribuida 

ao frei beneditino Macario de Sao Joao, arquiteto responsavel
t 6 Cjpela igreja de Sao Bento em Salvador.

Atualmente o Convento abriga o Museu de Arte

Sacra da Bahia, com acervo de valiosissimas peqas de alfaia, 

pinturas, imagens e moveis, entre os quais o armario e o arcaz

da sacristia do Convento. 0 movel e uma peqa unica em jacaran

da, de forma parale 1 ipipedica, ocupando toda extensao da pare

de num total de 10,72m de comprimento por 1,12m de altura e

II1,38m de largura. Contem vinte e uma gavetas de 1,45m de com 

primento por 0,20m de largura, ornadas com almofadas retangu

lares e puxadores de madeira (foto 56). Todo movel, incluindo 

as gavetas, edecorado com moldura de tremidos, comuns no mobi 

liario de origem luso-brasileira no final do seculo XVII (foto

57). Dorn Clemente Maria da Silva Nigra fez urn cuidadoso estudo

sobre o Convento, fazendo as seguintes observances com relaqao 

a sacris t ia:
II"Acha-se no estado original do tempo de sua inauguragao e 

14 de outubro de 1686, vespera da Festa de Santa Tereza.

Alem dos valiosissimos azulejos mouriscos, sua maior riqu£

za e o grande arcaz com as dezesseis pinturas, o crucifixo

e o maravilhoso armario entre duas janelas. 0 arcaz ou c£

moda de jacaranda em talha tremida (que ficou parte inaca

bada) com 21 grandes gavetas para guarda dos paramentos e

roupa da sacristia e o expressivo crucifixo de Senhor mor

to, feito em madeira de cedro. As dezesseis pinturas que
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56

Convento Santa Tereza

Salvador

57

Convento Santa Tereza

Detalhe da moldura em tremidos
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ornamentam a parte superior do arcaz foram pintadas a oleoII

diretamente sobre finas tabuas de vinhatico (sem preparar

se primeiro a madeira ou o fundo da pintura) e representamII

episodios da vida de Santa Tereza de Avila a Reformadora
61da Velha Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo". A des

crigao pormenorizada de Silva Nigra relata a epoca em que

foram construidos os moveis do seculo XVII. Cons t i tui

-se pois em outro raro exemplar seiscentista, assim como o

armario embutido na parede oposta. Robert Smith considera

-o urn dos mais velhos entre os armarios de sacristia, cons
6 2truido por volta de 1697* (foto 58).

58

Convento de Santa Tereza

Armario da sacristia
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4. beneditinos

Participando do grupo das quatro grandes ordens

nos marcaram presenqa com um numero bem menor de edificios 

religiosas estabelecidas no Brasil no seculo XVI. os benediti 

porem de excelentes qualidades artisticas. Mais contemplativos

que missionaries prepararam sens arquitetos e artistas dentro 

da propria Ordem, muitos dos quais com formaqao Universitaria
6 3realizada em Coimbra e Lisboa.

Sens primeiros estabe1ecimentos implantados no

nordeste: Salvador, 1584; Olinda, 1592; Paraiba, 1596 e no sul

do Rio de Janeiro, 1586 e Sao Paulo 1598 constituem importanII

te fonte de referenda para a historia da arte brasileira. A

pesar de terem sofrido ho.tambem, a violenta aqao da invasao

landesa no nordeste, conseguiram recuperar alguns edificios.

Entre esses monumentos beneditinos no nordeste que conserve

ram algum mobiliario em sua sacristia destacam-se: o Mosteiro

de Sao Bento de Olinda e a Igreja dos Montes Guararapes em

Recife.

4.1. PERNAMBUCO

4.1.1. 01inda

4.1.1.1. Mosteiro de Sao Bento

0 Mosteiro de Sao Bento em Olinda foi o edif_i

cio que melhor preservou em Pernambuco o partido arquitetoni_

co adotado pelos beneditinos, tanto no exterior quanto no in

terior. Fundado entre 1597 e 1599 foi totalmente destruido pja 

los holandeses em 1631, sendo reedificado apenas na segunda

metade do seculo XVII. Sofreu entretanto uma nova reforma, to

tai, no seculo XVIII, iniciada por volta de 1750. A atual sa

cristia foi decorada provavelmente entre 1786 e 1791, confor
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me registro em documentos: a pintura imitando marmore e de

1786 e do altar central 1789. Sobre a sacristia Fernando Pio 

escreve:

’’Em 1789 o pintor Jose Eloi ganhou 32$000 ’da empreitada

que com o dito se fez de pintar o painel do altar da sacris

tia, e fingir que tudo o que se ve e de pedra’. Esse painel

de Nossa Senhora da Piedade e de grandes proporqoes pois

tem 2,20m de altura e 2,15m de largura. Tambem o douramen

to da suntuosa sacristia e atribuido a Jose Eloi. Os qua

dros da sacristia sobre a vida de Sao Bento foram pintados

a vista de estampas antigas pelo pintor Francisco Bezerra,

concluidos somente em 1791".

Na Cronica do Mosteiro de Sao Bento de Olinda,

Frei Miguel Arcanjo da Anunciaqao tambem faz referencias espe
cificas sobre as pinturas e os moveis da sacristia.^

Os arcazes do Mosteiro de Sao Bento sao compos

tos por dois moveis em jacaranda, com a forma dita "projetada

de perfil", isto e, sua estrutura e cortada em piano e eleva
gao^ (foto 59). Cada movel mede 4,30m de comprimento por

1,15m de largura e 1,20m de altura. Contem nove gavetas deco

radas por uma almofada retangular de linhas bem leves, em cii

jos lados menores foi esculpido um pequeno arranjo de volutas.

Os puxadores e fechaduras de bronze tern motives assimetricos

compostos por folhas, flores, volutas e passaros (foto 60).

Nas laterals do movel o tratamento foi o mesmo dispensado a 

fachada, almofadas retangulares imitando gavetas com puxadoII

res .
Destacam-se ainda nas extremidades, colunas em

relevo bem pronunciado, decoradas com espirais e um pequeno

medalhao com motives de rocaille (foto 61). 0 cuidadoso arre

mate do tampo e do rodape e feito por salientes molduras em

114



f o rma

do em

59

Mosteiro Sao Bento

01inda

Vista geral - arcazes e comoda

de du c ina.

Entre os arcazes esta o altar, pintado e doura

cujo centro destaca-se a pintura de Nossa Senhora da Pie
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60

Mosteiro de Sao

Olinda

Detalhe: lateral

Bento

61

Mosteiro de Sao Bento

01inda

Detalhe: colunas laterais
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Idas de seis gavetas com as mesmas caracteristicas dos arcazes 

levemente inclinado, ladeado por duas grandes telas a o 

narrando cenas da vida de Sao Bento. As molduras que re

Alem dos arcazes a sacristia contem outros moveis: duas como 

seculo XVIII, inteiramente dourado com motives assimetricos.

dade, citada por Bazin. Sobre os moveis ha urn espelho retangu

vestem as telas e os espelhos sao caracteristicas do final do 

uma mesa grande no centre da sala e dois repositorios. £ um

detalhe incomum esse numero de moveis em sacristias.

4.1.2. Recife

4.1.2.1. Igreja Nossa Senhora dos Prazeres dos

Montes Guararapes

A construqao e decoraqao da conhecida igreja

dos Montes Guararapes esteve tambem aos cuidados dos monges

IIbeneditinos. A igreja teve origem de uma capela eregida pelo

comandante Francisco Barreto de Menezes dois anos apos a par

tida dos holandeses sinal de gratidao pelas vitonas dos

brasileiros naqueles montes. Em 1675, o padre provincial da

Ordem de Sao Bento no Brasil decide construir uma igreja mai

or, empenhando-se nas obras ate 1680. Entretanto a igreja so

foi concluida no seculo XVIII, sabendo-se que sua tradicional
6 7fachada foi executada em 1795.

Ao contrario da igreja, que tem as paredes re

os portugueses e os altares barrocos com

profusa talha, a sacristia e bem simples. Possui dois arcazes,

exatamente iguais, instalados na paredes laterals um em fren

vestidas de azulej

te ao outro, construidos em cedro. Possuem forma paralelipi_

pedica, medindo 3,15m de comprimento por 1,12m de largura e

1,15m de altura (foto 62). As gavetas sao divididas em tres

colunas formando seis gavetas maiores nas extremidades e tres
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62

Igreja Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guarara

pes

Recife

gavetas menores no centro do movel. A ornamentagao e feita a

penas pelas almofadas em retangulo tendo ao centro o losango

com puxadores e fechaduras de bronze trabalhado com motives 

barrocos (foto 63).

As laterals do movel foram trabalhadas com o

mesmo cuidado da fachada. As molduras do tampo e do rodape sao 

rusticas, em forma de canelura. Nao possuem altares, sobre os 

moveis, ha quatro quadros pintados a oleo sobre madeira, atri.

buidos a Frei Estevao de Loreto Joassar, datados de 1732 e

narrando cenas da vida de Jesus e Sao Joao Batista. Sem duvi

da, e um movel tipico do inicio do seculo XVIII. Contem mui_ 

ta semelhanqa com o arcaz da Capela de Nosso Senhor dos Pa_s

sos em Sao Cristovao, exceto pela madeira e pelos puxadores.

Nos demais Estados da regiao nao foram encon
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tradas igrejas ou mosteiros beneditinos que conservassem sens

arcazes, inclusive na igreja de Sao Bento em Salvador, monu

mento relevante da Ordem, nao existe absolutamente nada em sua

sacristia.

63
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guarara

pe s

Recife
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5. IRMANDADES E CONFRARIAS

As atividades leigas no desenvoIvimento e manu

ves de varios monumentos religiosos de importancia e qualida

giosas.

termos de edificios

total de todo nosso

nos nucleos urbanos maiores onde as ati

vidades decorreram financeiros e hucom seguranga de recursos

em realizar o melhor paramanos. Preocupados

seguiram construir monumentos que apresentam

nas c i da

constatar

sobretudo em Recife e Salvador.

5.1. PERNAMBUCO

Recife

Igreja Madre de Deus

Esta igreja foi organizada
em 1671 atraves deNeri estabelecida no Recife
pelo arquiteto Ant£uma igreja em terreno doadoum hospicio e

nio Fernandes

patrimonio arquitetonico sacro. Essa ex

Em Pernambuco e na Bahia, mais tarde em Minas

de semelhante, muitas vezes ate superior ao das ordens reli

tas, marcadas sobretudo pela suntuosidade. Ao contrario das

****Sao Felipe de

Gerais, esses grupos foram bastante atuantes, construindo, em

, aproximadamente um tergo do

des pela tradigao e perseveranga, conforme se pode

de Matos. A igreja atual foi iniciada em 1706 

tengao da igreja no Brasil ficou patenteada no Nordeste atra

tras da capela-mor e um comodo muito grande de onde, alem do

solugoes inedji

pansao e confirmada

abandonar seus templos, caracterizando sua atuagao

e sua primeira missa celebrada em 1715, sabendo se que em 1720
6 8a igreja ja estava quase concluida. A sacristia, situada a.

"os santos" con

ordens religiosas nao sofreram perseguigao, nem tiveram que

pela Congregagao de
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imenso arcaz, contem quatro repositories: dois fechados e do

is abertos e um lavabo de marmore Sobre o lavabo GermainII

zin escreve:

mais suntuosas pias portuguesas que existem no

marmore de Estremoz combinando marmore de duas

II

II

"e uma das

Brasil, em

cores” (foto 64) .

64

Igreja Madre de Deus

Recife

Detalhe do lavabo da sa

cris tia

0 arcaz, construido inteiramente em jacaranda,

e o maior existente no Brasil. Mede 10,00m de comprimento por

1,60m de largura e 1,15m de altura. Sua forma apresenta ap£ 

nas a fachada recortada em perfil dando um aspecto levementeII

ondulado, detalhe mais evidente nas extremidades das gavetas 

(foto 65)o
Sao dezoito gavetas, exatamente iguais, intei.

ramente ornamentadas por almofadas ovaladas, irregulares que

se destacam por apresentarem um relevo bem acentuado. Esse
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66

Vista parcial: arcaz da Igreja Se Nova de Coimbra

seculo XVIII

Vista parcial: arcaz do Convento de Santo Antonio dos

01iva i s

Coimbra - seculo XVIII
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68

Igreja Madre de Deus

Recife

Detalhe: puxadores e fechaduras

69

Igreja Madre de Deus

Recife

Detalhe: lateral
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ras de canelura que contornam

ducina no tampo e rodape com

pletam o cuidadoso acabamento que reveste este arcaz

0 altar que acompanha toda pega as mes

mas caracteristicas dos altares barrocos construidos nas sa

cristias brasileiras na

o alto nivel dos artistas brasi

II

II II

II

II

II

II

primeira metade do seculo XVIII, sobre

portas. E o unico neste genero no

duvida, apresenta um conjunto que

decoradas com os mesmos motives das gavetas. As finas moldu

nas e as molduras em

Brasil. Essa sacristia, sem

em branco com filetes dourados, acompanhando o mesmo trabalho

alem de original, demonstra

tudo nas franciscanas . E inteiramente de alvenaria, pintado

as gavetas, almofadas e colu

leiros na arte de combinar madeira com outros elementos. con

do forro e dos frontoes das

duzindo a solugoes bastante harmoniosas.

dos Clericos

Clericos e um monu

ta quadrangular um complexo interior de forma ortogonal sobre

mana .

me . A

quase tao famosa quanto

u

II

cos e

Confraria, muito pobre,

mento religioso significativo na arquitetura brasileira. A so

a propria igreja, em virtude do

pacidade tecnica dos artistas que a executaram. 0 fato ainda

dos Pretos do Recife fundada em 1700. A Confraria adquiriu lo

um desenho eliptico, alem de original, demonstra excelente ca

go de principio um terreno no bairro de Santo Antonio, mas

lugao encontrada por seus construtores, integrando numa plan

0 projeto da igreja e do arquiteto Manuel Ferreira Jaco^
so concluiu a igreja em 1782.70

por dificuldades financeiras so pode iniciar a construqao da

igreja de Sao Pedro dos Cler^

mais curioso, e que a igreja foi construida pela Confraria

Igrej a Sao Pedro

A igreja de Sao Pedro dos

igreja em 1728, apos solicitar recursos paroquiais a Curia Ro
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do

c os dois repositories.do

Fernando Pio escreve o seguinte sobre ela:

o

do

forro sido executada em 1787 pelo artista Jose Gomes de Fi

cada de seis retabulos rep resentando os Santos Damaso, Am

duas peqas medindo res_0 arcaz e composto por 

4,20m de comprimento porpec t ivamente 0,97m de largura e 1,05

m de altura.

tem a forma recortada em piano,dre de Deus

leve ondulado (foto 70). Possui nove gavetas com puxadores de

ornamento e repetido nas colunas que estao entre as game smo

ve tas

de ducina arrematam toda superficie do tampo e do rodaf o rma

pe .

0 grande painel dourado com pinturas e o altar

com nicho embutido que completa todo movel e ornamentado com

II

II

notavel e muito antigo. Centralizando a comoda destaca-se

gueiredo. A comoda, toda dourada a ouro velho e trabalho

um nicho no qual e venerada Nossa Senhora da Soledade, cer

e nas extremidades do movel (foto 71). As molduras em

rico conjunto que possui formado pelos arcazes, o altar doura

"A sacristia foi inaugurada em 1781, tendo a belissima

t omo"

madeira, havendo nas extremidades das gavetas um pequeno re

motives florais e rocalha, a s s ime t r i co s , caractensticos da

com seus grandes quadros a oleo, o forro pintado e doura

brosio, Galdino, Silvestre, Carlos

Sua estrutura, semelhante ao movel da Igreja Ma

bra de marcenaria e talha, em jacaranda, dos caixotoes

levo com desenho de um medalhao cercado por meias volutas. 0

Barromese e Joao Crises

arte brasileira no final do setecentos.
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70

Igre j a Sao Pedro dos Cler icos

Recife

J

* • -r->-

Clericos



5.1.1.3. Matriz de Santo Antonio

A fundagao desta igreja foi iniciativa da Ir

mandade do Santissimo Sacramento do Recife que adquiriu o ter

reno em 1752. A construqao foi iniciada no ano seguinte, sen 

do concluida em 1765, enquanto a decoragao prosseguia ate o 

final do seculo. Por decreto do Principe Regente a igreja foi 

transformada em Matriz, instalando sua primeira Curia em 1795.

A sacristia e composta por urn arcaz, urn repos i_

torio e urn grande lavabo de marmore que vai do chao ate ao tje

to. Sabe-se que o repositorio foi const.ruido entre 1791 e

1795, conclui-se que o arcaz e tambem dessa epoca. 0 movel,

construido em cedro, envernizado de preto, mede 6,20m de com

primento por 1,10m de largura e 1,05m de altura. Contem doze 

gavetas ornamentadas com molduras em canelura sugerindo almo 

fadas e pequenos puxadores de bronze. Entre as gavetas e nas 

extremidades as colunas tem desenhos em relevo imitando moti.

vos de decoragao rococo (fotos 72 e 73).

Contrastando com o negro do movel ha urn painel

branco em toda extensao, contendo ao centro um nicho com uma

imagem de Nossa Senhora e quatro telas a oleo, sobre a vida

de Santos. Os elementos decorativos em dourado representam m£

tivos florais, guirlandas e volutas, lembrando mais a decora.

qao neo-classica que rococo. Por essa razao, Germain Bazin ao

descrever a sacristia qualificon—a de estilo rococo bastante
72
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Matriz de Santo Antonio

Recife

73

Matriz de Santo Anto

nio

Recife

De t alhe
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Militaresdos

No inicio do sol

dados do Recife organizou a Irmandade de Nossa Senhora da Con

noneo

s o

bretudo quanto a origem da artistica in t etalha que reveste o

capelo-mor foi construi

da em 1740 e a pintura do forro foi executada em 1780 por

ma cena da famosa Batalha dos Guararapes.

0 arcaz e composto por duas peqas separadas

por um altar de madeira com um nicho bastante simples (foto

7 4

Recife

II

IIrior da igreja. Sabe-se apenas que a

74). Cada movel mede 2,30m de comprimento por 1,00m de larg_u

ceiqao, responsavel pela construqao da igreja que leva

ra e 1,00m de altura, em cedro envernizado. Apesar de serem

Joao de Deus Sepulveda, que a pedido do governador, pintou u 

Igreja Nossa Senhora da Conceiqao dos Militares

sobre a construqao

Igreja Nossa Senhora da Conceigao

seculo XVIII, a guarniqao dos

• *** •da irmandade. Nao existem documentos

■ '
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-volutas. As colunas nas extremidades e entre as gavetas re

produzem

as mo 1 duras em forma de ducina (fotonamen t o s

II

II

II

chada o aspecto levemente abaulado. Contem seis gavetas co:

Iho de metal. Nas extremidades das gavetas ha urn ornamento

puxadores de madeira, mas com fechaduras com um pequeno espe

em relevo, semelhante a um circulo convexo rodeado por meias

pequenos desenhos de folhagens, e completando os

pequenas, as peqas tern a forma recortada em piano, dando a fa

Igreja Nossa Senhora da Conceiqao dos Militares

Recife

A sacristia tem numa das paredes laterals um

repositorio com caracter isticas formais totalmente diferentes II

arcaz, da! a diferenqa muitas vezes encontrada entre os mo 

construido o repositorio, embutido na parede, e mais tarde o 

lo. Este fato ocorreu em muitas sacristias. Primeiramente era 

do arcaz. Sua decoraqao e feita com almofadas de losangos e 

retangulos, tipicos do mobiliario da primeira metade do secu 
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veis .

5.2. BAHIA

5.2.1. Salvador

5.2.1.1. Basilica de Nossa Senhora da Concei

qao da Praia

Estrategicamente eregida em frente a baia de

Todos os Santos, a igreja de Nossa Senhora da Conceiqao da

Praia e um simbolo da arquitetura baiana. E considerada uma

das mais velhas igrejas da Bahia, sen primeiro templo foi cons

truido em 1549 no governo de Tome de Souza. 0 edificio atual 

comeqou-se em 1739 sendo consagrado em 1766, mas ha registros
~ -r 7 4de que em 1813 ainda nao estava totalmente concluido.

Duas confrarias foram responsaveis por essa

construqao: a do Santissimo Sacramento e da Imaculada Concei 

qao. Esses dois grupos religiosos, bastante poderosos e reco 

nhecidos pela Coroa Portuguesa, obtiveram uma ajuda signify.

cativa do rei de Portugal, D. Jose I, em 1758, epoca da exe

cuqao da capelo-mor e da sacristia. Esses recursos 

taram uma construqao e decoraqao rica, plagiada do melhor pa

drao arquitetonico e decorativo vigente na metropole. Tanto

a planta quanto a fachada, em pedra lioz de Lisboa, foram e

xecutadas por artifices portugueses, especialmente convidados

pelas confrarias. Razao pela qual a Igreja lembra mais a ar
, « 75quitetura portuguesa que baiana.

A decoraqao interior foi executada na segunda

metade do seculo XVIII, tambem sob forte influencia de Portu

gal, notadamente do estilo vigente na epoca ~ rococo ou esti_

lo D. Jose I - como costumam nomea-lo em Portugal.

0 arcaz e um movel, de linhas bem definidas,

em jacaranda medindo 4,30m de comprimento por 1,00m de altura
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e uma largura que varia de 0,50m na parte mais estreita ate

IjOOm no centro do movel. Essas medidas caracterizam o movelII

projetado de perfil (foto 76). Ao redor das gavetas ha um deII

Basilica de Nossa Senhora da Conceiqao da Praia

Salvador

licado relevo formado por meias-curvas. Os puxadores e as fe

chaduras sao em bronze com desenhos assimetricos, tipicos da 

rocalha portuguesa (foto 77). A projegao em perfil torna as 

laterals do movel concavas, para decora-las foi utilizado um 

relevo com o mesmo desenho de rocalha ampliado (foto 78). 01)

servam-se nessa figura as colunas decoradas com motivos cori

choides e os pes, tambem em forma de concha. Esse tipo de pe

era comum nas comodas civis de estilo rococo, mas raro nos a_r

cazes em virtude do tamanho e consequentemente do peso. Notam 

-se ainda as molduras na parte superior e inferior em forma 

de due ina.

Sobre o movel ha um nicho com a imagem de Nos.
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Basilica Nossa Senhora da Conceigao da Praia

Salvador

Detalhe: puxadores e fechaduras

78
Basilica Nossa Senhora da Conceicao da Praia 



sa Senhora das Dores, pintado em branco e dourado com elemen

tos florais. Ao lado dois grandes paineis em azul decorado

com guirlandas de flores na parte superior, um pequeno quadro

a oleo no centro e um espelho retangular de cristal na parte

inferior (foto 79). Completando o conjunto da sacristia ha

um lavabo em marmore artisticamente trabalhado, dois reposito

rios, uma mesa com oratorio e uma mesa no centro da sala. A

pesar desses outros moveis possuirem caracteristicas diferen

tes, anteriores as do arcaz, nao alteram significativamente

o conj unto.

79
Basilica de Nossa Senhora da Conceiqao da Praia

Detalhe do altar sobre o arcaz

5.2.1.2. Matriz de Nossa Senhora do Pilar

A irmandade do Santissimo Sacramento da Fregue

sia de Nossa Senhora do Pilar da Praia, construiu a igreja em

1739 com recursos financeiros do rei de Portugal D. Joao V,

mediante solicitagao da Irmandade. Semelhante a Conceigao da
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seu f rontispicio, frontao, portas e janelas sao em pje

dra lioz vindas de Lisboa. 0 altar da nave foi reconstruido

em 1839 em razao do incendio de 1828 que destruiu o original.
A sacris tia entretanto, nao foi atingida conservando a deco

IIraqao e os moveis primitives. 76

0 arcaz e um movel de jacaranda medindo 4,20mIIII

II IIde comprimento por 1,40m de largura e 1,00m de altura, com a

forma recortada em piano, sem afetar as gavetas que permane

cem retas na superficie (foto 80). Sao doze gavetas iguais

80

Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Salvador

decoradas com almofadas retangu1 ares, tendo os quatro angulos

recortados substituidos por uma folha de acanto. Essas folha.

gens, algumas volutas, tendo ao centro o coraqao (simbolo da

Irmandade do Santissimo Sacramento) compoem o desenho dos pu

xadores e fechaduras de bronze (foto 81). Nas extremidades ha

quatro colunas cilindricas com desenhos em relevo, semelhante
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81

Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Salvador

Detalhe lateral

ao dos puxadores. Molduras bem salientes em forma de canelu

ra contornam as gavetas, em forma de ducina, o rodape e o tarn

po do arcaz.

0 painel sobre o arcaz e inteiramente dourado,

composto com o tradicional nicho no centro e nas laterals

quatro telas a oleo com cenas biblicas. Possui tambem, na pa.

rede oposta ao arcaz dois imensos quadros a oleo e nas pare

des laterals, dois espelhos com moldura dourada. Nota-se, f_a

cilmente, que a talha nas superficies douradas e mais pobre

e insegura que aquela executada no arcaz.

5.2.1.3. Igreja de Sao Domingos

Em 1723 foi reconhecida no Brasil, por inicia

tiva do Frei Gabriel Baptista a Confraria dos Terciarios Do
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mimcanos, tendo como primeira sede a cidade de Salvador. A
igreja edificada em 1731/32II sofrendo uma reforma entre
1783 e 1786. A decora^ao e o movel da sacristia, sao, segura

men te dessa epoca. 0 arcaz II proj etada em perf il,

de grandes proporqoes, 5,30m de comprimento por 1,00m de altu

ra e uma largura variavel de 0,40m a 1,00m. E o maior arcaz

brasileiro projetado dessa forma (foto 82). Em conseqllencia

82

Igrej a de Sao Domingos

Salvador

da propria estrutura as dezoito gavetas tern tamanhos difereri

tes, que variam de 1,18m a 0,76m e 0,46m, respectivamente. Sao

decorados por almofadas retangulares com puxadores e fechadu

ras de bronze, trabalhadas com motivos rococo (folhagem, volu

tas e conchoides) (foto 83). Entre uma gaveta e outra ha via

te e um pequenos relevos em forma de medalhao levemente ovala

do, de superficie convexa circundado por motivos rococo, in_

teiramente diferentes um do outro (foto 84).
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83

Igreja de

Sao Dornin

gos

Salvador

Detalhe do

puxador e

f echadura

84

Igreja de

Sao Dornin

gos

Salvador

Detalhe
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As molduras sao tradicionais, canelura em toda superficie das

gavetas e ducina no tampo e rodape. Sobre o arcaz, um nicho

com imagem de Nossa Senhora das Dores, decorado em branco e

dourado com desenhos de rocalha. Ao lado duas telas com moldii
ras douradas, narrando episodios da vida de Sao Domingos.^

5.2.1.4. Convento Nossa Senhora da Soledadede

da Soledade originou-se de um cole0 Convento

gio feminino fundado pelo padre jesuita Gabriel Malagrida que

chegou a Bahia em 1736. 0 estabe1ecimento compreendia um cole

gio para educaqao de moqas e uma casa religiosa que abrigava

as freiras pertencentes a Ordem das Ursulinas do Sagrado Cora.

iniciadas as obras do Convento e no ano seguinte ja estava

concluido .

II

Embora o arcaz nao se encontre mais na sacris

qao de Jesus. Essa Ordem gerou uma Confraria onde os membros

eram apelidados pelo povo de "Os Maiagridas". Em 1738 foram

tia do Convento, o livro de Edgar de Cerqueira Falcao Reli

quias da Bahia, traz uma foto do movel (foto 85). Observa-se

que um movel em jacaranda, de forma para 1e1 ip ipedica, com ma

is de 5,00m de comprimento, contendo vinte e quatro gavetas

e ornamentaqao tipica dos arcazes construidos na primeira me

tade do seculo XVIII. Existe muita semelhanqa entre este a_r

caz e o movel da igreja da Misericordia junto a Santa Casa de

Salvador. As gavetas sao ornamentadas com almofadas retangula

res e molduras de tremidos, os puxadores de metal (nao sabe

mos se de bronze ou prata), tern desenho minucioso e simetrico.

Entre o tampo e as gavetas ha um original friso de 12cm de

largura em forma de cordao torcido. Esse mesmo detalhe apare

ce contornando as colunas formadas por volutas e folhas de a_

canto, que decoram as extremidades e o centro do movel. 0 a_r
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85

Convento de Nossa Senhora da Soledade

* *caz nao tern altar, apenas urn pequeno nicho de alvenaria para

guardar o crucifixo. Este, como muitos outros arcazes, de va

lor artistico semelhante, des apar ecer am das sacristias das i.

grejas e conventos brasileiros.
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NOTAS CAPlTULO III

Luc io Co sta, "A Arquitetura Jesuitica no Brasil em

quitetura Religiosa, MEC-FAUUSP, 1978, pag. 11.

Jose Mariano Filho, "0 pseudo estilo barroco - Jesuitico

e suas relaqoes com arquitetura tradicional brasileira" em _Ro

vista de Estudos Brasileiros, ano II, volume 3, n9 9, (novem

bro e dezembro de 1939), pag. 260 e 262.

Lucio Cos ta "A Arquitetura Jesuitica no Brasil" em Ar

quitetura Religiosa, MEC-FAUUSP, 1978, pag. 13.

Seraf i:II Leite S Historia da Companhia de Jesus, To

mo V, Livro I, capitulo V, §5, p. 120-121.

5S. L. p. 124.

^Relation d’un voyage de la Mer du Sud, Detroit de Magel

lan, Bresil, Cayenne et les Isles Antilles. Par Le Sr. Froger.

A. Amsterdam - Chez 1’Honore et Chatelain - M. DCC.XV. p. 144

-145, conforme nota rodape pag. 194 do artigo citado em Revis

ta do SPHAN, n? 4, 1940.

7 S. L. pag. 127.

^As formas para1e1ipipedicas tern origem comii os moveis da

Idade Media, conservando-se ate o seculo XVII. Somente a par

tir do 1700, no periodo do movel conhecido pelo estilo Regen

cia, transigao entre os estilos Luis XIV e Luis XV, o movel 

sofrera alteraqoes na estrutura. 0 contorno recortado em pla 
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no e elevagao dara origem a forma projetada de perfil. Alguns

arcazes construidos no fim do seculo XVIII terao essa forma.

Seculo XVIII

movel Luis XIV

Seculo XVIII

Primeira metade

movel transiqao Luis XIV

e Luis XV

Seculo XVIII

Segunda metade

Forma recortada em piano e em elevagao

’’projetada de perfil" - movel Luis XV

Segundo Corona

sileira, pag . 32

vertida, "e palavra

& Lemos no Dicionario de Arquitetura Bra

a palavra almofada tem etmologia contro

de origem arabe e em arquitetura, pintu

escultura ou marcenaria designa generi cament e toda e qual_

quer superficie de pequena extensao circundada ou fechada por

filetes, molduras ou reentrancias . 0 termo e empregado com ma

is freqllencia na carpintaria e marcenaria. Diz-se porta almo

fadada, quando a folha da mesma apresenta retangulos reentran

tes ou salientes que podem ser decorados com elementos figu
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rat ivos ou com molduras sobrepostas".

Luis M. Fedu

chi assim refere-se aos detalhes renascentistado mob i1iar io

italiano em Historia del Mueble

gal a

ar ab e

J

Apesar da tecnica ter

foi a partir do seculosurgido na Europa desde a Idade Media

como elemento decoratiXVI que alcanqou maior desenvo1vimento

vo .

II

tecnica do embutido ou incrustado e de origem oriental:

nossos di as".

e indu, principalmente. Trabalhando com marfim, madrepe

marfim, nacar e osso e chega ate

incrustaqao de

Madri, 1946, p. 55. Em Portu

mas geometricas, florais ou zoomorfos.

de valor essencial. 0 movel se enriquece com a

osso e madeiras diversas, os motivos eram variados; for

10,,.As aplicaqoes metalicas nos puxadores, asas e remates
4W

sao forjadas, cinzeladas e douradas a fogo e alcanqam um gran 

E s s as moIduras, nas extremidades de almofadas e dos mo

veis, das cornijas das antigas colunas classicas, delas empres_

tando os nomes de acordo com a forma apresentada. As mais c£

mu ns sao:

a)

b)

a - com es tr ias

b - de quadrados multiples

c - de ducina

-I o

Robert Smith, Arquitetura Colonial, Salvador, Livraria
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Progresses 1955, p. 59 e 60.

Outras fontes confirmam que a atual Catedral da Bahia tem

a planta semelhante a da igreja de Sao Roque em Lisboa, execu

tada por Terzi - o arquiteto dos jesuitas, auxiliado pelo ar
• quiteto Francisco Dias. Este viveu no Brasil boa parte de sua

vida. "Presume-se que o primeiro risco para a igreja bahiana

era dele e nao se exclui a hipotese desse mesmo arquitetoII

e 1 ab o r a do mars tarde e ja entao, convenientemente informado

do novo partido IIde composiqao e voga na Europa um segundo

risco - projeto que • •terra servrdo de base para a construgao

definitive". Lucio Costa "A Arquitetura Jesurtica no Brasil",

em Arquitetura Religiosa FAUUSP e MEC-IPHAN 1978, pag. 45.

1 8

Os pnmeiros jesuitas vreram com Tome de Sousa - pri

meiro governador geral do Brasil, comandados pelo padre Manu

el da Nobrega, homem nobre culto e decidido e mais cinco pa

dres . . . Desembarcar am na Bahia em 29.03.1549. Fora da prime_i

ra cerca da cidade, entre ela e a aldeia dos rndios do Calva 

rio, num Terreiro que passou a chamar-se Terreiro de Jesus,

construrram os padres com suas proprias maos a primeira igre_

ja de taipa coberta de palha - chamou-se Nossa Senhora da A

juda (nome de uma das naus de Tome de Sousa - de onde trouxe 

ram a imagem da Padroeira). As outras duas naus eram Concei.

gao e Salvador, que haviam de dar tambem o nome a outras tan

tas igrejas... Em 1579 reedif icou-se a igreja da Ajuda em p_e

dra e cal. A igreja atual, imitando estilo manuelino foi cons

trurda em 1914, nela resguardam ainda algumas preciosas recor

dagoes do antigo templo".

Serafim Leite, S. J. Historia da Companhia de Jesus, vol.

I, p ag • 18 a 24.
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Marieta Alves

1950 .

n a

A igreja da Ajuda e

feitura de Salvador,

Pequeno guia das Igrejas da Bahia, Vlj.•

a devogao dos Passos", publicagao da Pr^e

Ornato em feitio de bola ou elipsoidal, escamado ( im
♦bncagao) como estrobilos de pinheiro ou liso, usado especial.

mente como remate de postes de leitos, no fim do seculo XVIII 

e comego do XIX. Soluciona galerias e corrimoes nas escadas

coloca-se em fachadas de edificios, nos angulos dos balcoes

e e qu i d i s t an t e s nos parapeitos e platibandas continues". A_1

meida Santos, Mobiliario Artistico Brasileiro, tomo III, pag.

107 .

1 6 Lucio Costa, "A Arquitetura Jesuitica no Brasil*1, p. 17.

^Germain Bazin, "Originalidade da Arquitetura Barroca em

Pernambuco" em Arquivos Pernambucanos, p. 173.

Germain Bazin, Architecture religiouse baroque au Bresil.

19- ~Conego Florentino Barbosa, "0 Convento de Sao Francis.

co", Revista do Instituto Historico e Geografico da Paraiba,

volume 8 (1935), p. 3.

20 Ocupar a parede maior da sacristia que nas plantas bra

sileiras, invariavelmente corresponde a largura da igreja, e 

dois tergos da altura total do comodo, sao caracterlsticas 

constantes da maioria dos arcazes a serem descritos, conforme

podemos observer no quadro comparative. Por essa razao, so fa

for d i f eremos referencia a esse aspecto quando a disposigao

rente do convencional.
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II

I

II

II

sil. No Nordeste, especialmente, foram empregados o jacaranda

tambem conhecido como Pau-Santo ou Pau-Preto; o vinhatico, o 

21 Antes da descoberta do ouro, as madeiras de lei foram 

jacaranda da Bahia, empregado largamente no periodo D. Joao

cedro, pinho, pau-amarelo e outras de menor valor. "Alem do

a mate i ia prima de maior valor e abundancia encontradas no Br_a

IIV, outras madeiras como o cedro, o pinho e a canela foram usa 

das como forros, faces posteriores de armarios e comodas 

do de gavetas e travessas interiores da armagao por sua dogii

ra ao roce dos ferros, maleabi1idade, peso, comportamento apos

trabalhados e prego moderado II relagao a outros tipos". Jose

de Almeida Santos, Mobiliario Artistico Brasileiro, vol. I, 

pag. 154.

124.

22 Germain Bazin, L’Architecture religieuse ..., vol. I, pag

112 e 113.

2 3 Eduardo Hoornaert e outros, Historia da Igreja no Bra

sil, p. 214 e 215.

24 Germain Bazin, 1’Architecture religieuse..., vol. I, pag

2 5 x ~”As tres missoes de Itapessima, Ponta das Pedras e Ita^

maraca passaram para a historia como obra do frei Antonio de

Campomaior, que as fundou na sua estada em Igaragu de 1592 a

1594". Frei Basilio Rower, 0. F. M. Historia Franciscana no

Brasil, Petropolis, Editora Vozes Ltda., 1957, p. 21.

II
2 ”0s tremidos compoem-se de linhas sinuosas em forma de 

z. As molduras em tremidos foram usadas em arcazes, contado
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re s » mes a s , etc . ” Aline ida Santos, Mobiliario Artistico Brasj.

vol. in, pag. 154. Os tremidos foram largamente empre
gados pelos flamengos e emII toda Peninsula Iberica, sobretudo

no mobiliario portugues do seculo XVII.

IIRepositorio e o none mais comum atribuido aos armarios 

embutidos ou semi embutidos existentes em grande numero nas 

sacristias brasileiras. £ originario dos contadores portugu£ 

ses. Comumente eram construidos antes dos arcazes e, por essa 

razao, nem sempre possuem a mesma decoraqao. Contem varias ga.

vetas e, as vezes, portas, nichos e escaninhos. 0 texto de Ro

bert Smith "Brasiliam colonial sacristy cuploards and cabine

ts" publicado pela Revista The Connoisseur em agosto de 1971,

trata especificamente deste tipo de movel sacro.II

Germain Bazin, L*Architecture re1igieuse..., vol. II,

pag. 136.

2 9 Fernando Pio. Roteiro de Arte Sacra, MEC - Serviqo de

Documentaqao , 1960.

30 Fernando Pio, pag. 15 e 16.

^Fernando Pio, pag. 21 e 22.

3 2 Fernando Pio, na pag. 23 transcreve a descrigao de urn

historiador pernambucano, IIsem citar-lhe o nome: "na sacristia

notam-se excelentes e vistosos trabalhos de talha em jacaran

da. Efetivamente, as grandes comodas para guarda dos paramen

tos, o nicho central e as ornamentagoes laterals com espelhos,

que se elevam sobre as mesmas comodas e encostadas as paredes,
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e uma pe g a fronteira, a especie de contador para guardar os

objetos de guizamento, sao principalmente, de um trabalho prji

moroso e de um aspecto lindissimo. Nota-se ainda na sacristia

de escultura por

tuguesa e antiga".

en

tre o barroco e o II

33o
rococo. A rocalha e caracterizada como:

detalhe e caracteristico do periodo de transigao

lemento ornamental derivado inicialmente do uso de pedrinha

e conchas na decoragao de grutas artificials, abobodas, colu

nas, paredes, etc. que acabou se introduzindo na ornamentagao

de portadas, arco-cruzeiros, retabulos, paineis de pintura,
>

molduras, etc. de igrejas. 0 elemento rocaille mais caracteris

tico e uma estilizagao da concha. Os rocailles aparecem gera_l

mente em composigoes assimetricas, dentro do espirito repre

sentativo do estilo rococo”.

Affonso Avila e outros, Barroco Mineiro. Glossario de Ar

quitetura e Ornamentagao, S.P. Cia. MeIhoramentos, 1980, pag.

174.

rrei Antonio de Santa Maria Jaboatao, Novo Orbe Serafi

co Bras ile iro ou Cronica dos Frades Menores da Provincia do

Brasil, Rio de Janeiro, Institute Historico e Geografico Bra

sileiro, 1858, 2? parte, vol. Ill, cap. XXV, p. 445.

Frei Santa Maria Jaboatao, pag. 447, tern de Lua e oil

IItra parte dous cayxoes para os ornamentos do mesmo pao jaca.

randa, com gavetas e molduras lavradas, e ferragem de doura

men to”.

3 6 Laura de Souza Campos, Penedo na Historia Religiosa de
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ceio, Ramalho

Germain Bazin pag •
acrescen

do me s

mo estilo do frontispicio".

Reliquias da BahiaFalcao

lo, 1940 12 .

ra Municipal 60 .1954

colonial sacristy cupboards and

Camp igli a

©

II

II

em s eu

^Rober t

London, August 1971, pag. 264.

^Robert

42 Oswaldo 0.

Smith. ’’Brasilian

Igrejas do Brasil, Sao Paulo

igreja conventual, e

ra Municipal, 1953, pag.

^Carlos Ott, A Santa Casa de Misericordia da Cidade de

3 8 Bazin, vol. II, pag. 169.

Smith, As

39 Edgard -de Cerqueira

A Santa Casa da Misericordia e sua Igreja, Salvador, Prefeitu

frontao, a data de 1793. A capela dos Terceiros, elevada

Artes na Bahia. Salvador, Prefeitu

Architecture religieuse, vol.

Salvador. Rio de Janeiro, publicaqoes do Patrimonio Historico

pouca distancia, paralelamente a

e Artistico Nacional, n? 21, 1960, pag. 101.

Melhoramentos, 1958

Editores. 1953

cabinets”, em The Connoisseur

tado a igreja no fim do seculo, ele possui, inscrito

, faz o seguinte comentario: ”0 frontispicio so foi

apresentada a Escola Normal Rural de Penedo, Ma

/ QMarieta Alves, Pequeno guia das Igrejas da Bahia, XI.

348.
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res religiosos que residem no Hospj-

cem

H

hintervengao de Roma pode ser

Maiores da Provincia. Os

sao como hospedes (dai o

45 Segundo Frei Basilio Rower, Historia Franciscana no Bra

"Hospicio e uma casa religiosa nao formada, que se

aceita e suprimida pelos Superic)

nome) que ora assistem, ora exer

o ministerio fora por tempo indeterminado".

4 6 Padre Santa Maria de Jaboatao.

Germain Bazin, L * Archi tecture re1igieuse.. ., vol. I, pag.

276 .

em a 1 guns retabulos" - Glossario de Arquitetura e Ornamenta

pendente junto as paredes, que aparece como protegao superior 

4 8 Baldaquim - "pega acessoria, sustenta^a por colunas ou

^Fernando Pio. A Ordem Terceira de Sao Francisco do Reci

fe e suas Igrejas, Recife, Uniao Grafica, 1957, pag. 25

^Marieta Alves, Historia da Veneravel Ordem Terceira da

Bahia, Bahia, 1948, pag. 79 e 80.

^Eduardo Hoornaert, Historia da Igreja no Brasil, p. 218

e 219.

52 As tres estrelas indicam um simbolo carmelita. No Conven

to do Carino, em Salvador os puxadores tern o mesmo emblema.

5 3 -*Jose Mariano Filho em E s tu do s Brasileiros, pag. 62 e 63 
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por volta de 1740 caracterizando-se por uma especie de modij> 

II

mo regional no Brasil, princ ipalmente no Nordes te.

ve certa preponderancia por elementos "floridos" - fitomorfos

associados aos tradicionais motivos barrocos (conchas, conchoi

des, folhas de acanto e voluta). Essas manif es tatjoes ocorrera 

diz que na mobilia sacra, durante o periodo de transiqao do

estilo manuelino para o barroco - conhecido por D. Joao V, hou 

Robert Smith, As Artes na Bahia, Salvador, Prefeitura

Municipal, 1954, pag. 59 e 60.

^Smith, Arquitetura Colonial, Salvador, Livraria Progres.

so Editora, 1955, pag. 59 e 60.

vol . II, pag5 6 Germain Bazin, L*Architecture religieuse

17

Smith, "Brasilian colonial sacristy cupboards and cabi

nets", em The Connoisseur, London, August 1971, pag. 265.

CO 9Convento da Ordem Terceira do Carmo. Pequeno Guia das

Igrejas da Bahia, IV, Prefeitura de Salvador, 1949, p. 7.

50 - .Eusebio de Matos, sacerdote, poeta, musico e pintor nas.

cido em Salvador, 1629 e morto em 1692.
9

Ingressou na Companhia de Jesus onde permaneceu durante

33 anos passando depois para a Ordem Terceira do Carmo, com o

nome de Eusebio da Soledade.

A autoria das pinturas da Capela e da Sacristia do Conven

to do Carmo, atribuidas a Frei Eusebio sao contestadas por

Carlos Ott em Historias das Artes na Cidade do Salvador, 1967.

152



da Rocha. Tan

respectivos

de Artes P1 as

que sua origem foi casual. Seis carmelitas descal^os aportaram

na Bahia a caminho

neceram aqui por 8

trans formado

de Santa Tereem

Dom Clementeza

Rio de JaneiroM.

observe que

as plantas do Convento de Santa Tereza e Igreja

Nigra, 41 e 43.

263 .

II

II II

II

II

Smtese historica". Publicado no livro de

indicar uma gentileza dos carmelitas aos irmaos beneditinos

meses. Nesse periodo criaram um ambiente

61 Dom Clemente M.

1972, p. 105. No mesmo livro pag. 5 D. Clemente

JDom Clemente M. Silva Nigra, Construtores e artistas do

Sacra, pag. 25 a 28

da Silva Nigra, 0 Convento de Santa Tereza

Convento”. Valentim Calderon em ”0 convento

ticas levantam essa duvida. sem contudo esclarece-las.

0 e atribui aquelas pinturas a Jose Joaquim

6 2 Robert Smith, "Brasilian colonial sacristy..."

Dicionario de Artistas Brasileiros e Dicionario

por terem colaborado na construqao do Convento.

60n - . _ ~Ha muitas duvidas sobre a fundaqao do Convento, uma vez

vento quern fez o sermao foi um frei beneditino, o que poderia

de Angola e por falta de embarcaqoes perma

Mosteiro de Sao Bento do Rio de Janeiro, Salvador, 1950.

de Sao Bento

Fernando Pio, Mosteiro de Sao Bento em Roteiro de Arte

to Wtlmir Ayala, quanto Roberto Pontual em seus

Frei Miguel Arcanjo da Anunciaqao, Cronica do Mosteiro 

propicio a fundaqao de um hospicio, mais tarde

9 9 **** # ----sao muito semelhantes e que por ocasiao da mauguraqao do Con
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ii.ao Bento - Olinda ate 1763 , Pernambuco, 1940.
Fez a sacristia de pedra e cal e toda forrada de madeira:

fez a talha, o retabulo do altar da sachristia, em que esta a 

veneravel imagem do Senhor; fez os caixoens q’ha na sachris.

de pao amarelo coberto de jacaranda lavrado; fez mais p_a

a Sachristia seis paineis grandes com passos da vida de No^s

sa Senhora; e outras coisas mais”. p. 74.

6 6 As formas projetadas em perfil sao comuns ao mobiliario

de origem francesa Luis XV, que introduz as famosas comodas 

bomneadas ou bombe, cuja caracteristica principal e a superfi_

cie convexa. Ver nota n9 5.

67 A nAnib al Fernandes "A igreja dos Montes Guararapes”

Revista do SPHAN n? 1 1937, pp. 113 a 115.

6 8„ .Fernando Pio Concatedral da Madre de Deus, Roteiro de

Arte Sacra, pag. 51 a 53.

69 Germain Bazin, L*Architecture religieuse.. vol. II,

pag. 143.

^Germain Bazin, "Originalidade da Arquitetura Barroca em

Pernambuco", Arquivos, Recife, Ano IV/X, n9 7 a 20 (dezembro

1951), p. 173.

^Fernando Pio, Igreja Sao Pedro dos Clericos, Roteiro de

Arte Sacra, pag. 61 a 65.

7 2 Germain Bazin, L1 Architecture religieuse..,, vol

pag • 14 6.
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Fernando Pio, Igreja Nossa Senhora da Conceiqao dos Mi

s» Roteiro de Arte Sacra, pag. 67.

II

74 Dados contidos no manuscrito "Compromisso da Irmandade

de S.S. Sacramento da Conceiqao da Praia de 1813", do arquivo

da Matriz citado por Robert Smith em Documentos Bahianos, Re

vista do SPHAN, n? 9, 1945, pag. 113.

Germain Bazin, L1Architecture re1igieuse..., vol. I, pag.

pag .
26.

que

era eximio marceneiro estabelecido ao pe da Igreja de Sao Pe

II

dro Velho. Desse mesmo artista sao as duas mesas, estilo D.

- Pequeno Guia das Igrejas da Bahia, VI, Prefeitura de Salva

Pinto Coelho quando secretario, cargo que exerceu de 1797 a

a seu autor, apenas esclarecem os documentos do Arquivo que

dor. 1950.

se deve a iniciativa do capitao Joao Pinto Coelho. Quanto

1798". Marieta Alves, "Veneravel Ordem Terceira de Sao Domingos"

^"Na sacristia e digno de atenqao o arcaz, peqa notavel

Joao V, que se encontram na sacristia, oferta do capitao Joao

76Germain Bazin, L*Architecture re1igieuse..., v.

78 Ĝermain Bazin L1Architecture religieuse. vol. II,

pag. 37 .
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CONCLUSAO

A analise da amostragem dos arcazes nordesH

fiel aos modelos portugueses como aconteceu com o mobiliario

surpreendente semelhanqa

da marcante influen

c i a portuguesa observada houve constantes a

dapataqoes formais no decorrer do processo

ausencia de modelos

ciencia de mao de obra

problemas economicos e da propria necessidade de

decorrente da natureza das encomendas. Esses fatores

contudo, que, durante

Movers construidos em fins do seculo

la estrutura para 1e1 ip ipedica, numerosas gavetas ornamentadas 

e losangos e arrematadas por grossas molduras em tremidos ou 

os primeiros seculos de co

ocorre no mobiliario

nas pegas sacras

mobiliario europeu renascent ista e barroco, Caracterizam-se pe 

lusitanos, revelando a primeira vista acentuada influencia do 

dade ao mobiliario civil, configurando os arcazes nordestinos 

originais, insufi

especializada, dificuldades geradas por

o mobiliario sacro superasse em qualidade e quanti

nao liturgico. Apesar

simetricamente com almofadas em forma de retangulos, quadrados 

particularmente, em quatro modelos esteticos.

com seus pares portugueses, o mesmo

de meia cana. As ferragens dos puxadores e fechaduras mostram 

razoes foram diversas:

, eventualmente, existem cadeiras setecentistas de

nos examinada sob a proposta de Augusto Cardoso Pinto pressu

poe algumas cons id eraqoes.

Primeiramente, pode-se dizer que em relaqao ao

nao imp ediram

metais variados. ferro batido, latao dourado, bronze e prata

de construqao. As

move! sacro, em particular os arcazes, nao houve uma reproduqao

variaqao

XVII e principio do seculo XVIII, sob orientaqao de artesacs 

• *"w'estilo D. Joao V e D. Jose, fabricadas no Brasil apresentando

156



algumas trazidas diretamente de Portugal. Os desenhos apresen

tam formas variadas: os de ferro batido sao mais e

ticos semelhantes as d e

puxador e sos desenhos rendilhados dos

bronze e pra

emblema da

II

II

IIlatao dourado imitam
ferragens das areas seiscentistas ; os

ta, tern motives barrocos combinados ou nao com o 

marfim, tartaruga e madreperola. Outro elemento decorative sao 

respectiva Ordem Religiosa a que pertencem. Um detalhe raro, 

do portugueses. Alguns mais decorados, feitos em 

mas tipico dos moveis desse periodo sao as incrustraqoes em 

as colunas nas extremidades do movel e no centro guarnecidas

com volutas e folhagens de acanto em relevo. As caracteristi

cas deste modelo, em linhas gerais, identificam praticamente
>

metade dos arcazes analisados, desvinculados evidentemente dos

respectivos altares e paineis. Sao eles: o Convento e a Igreja

da OrdemII Terceira de Sao Francisco em Joao Pessoa Igreja Nos_

sa Senhora das Neves do Convento de Sao Francisco e a Igreja

da Se em Olinda; Igreja Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes

Guararapes em Recife; Igreja Nossa Senhora Mae dos Anj os do

Convento franciscano de Penedo; o extinto arcaz do Convento de

Sao Francisco em Marechai Deodoro; Convento do Bom Jesus, Igre_

ja da Ordem Terceira do Carmo e a Capela de Nosso Senhor dos

Passes em Sao Cristovao; Catedral da Bahia, Hospicio da Boa

Viagem, Convento de Santa Tereza, Convento de Sao Francisco,

Casa da Misericordia e o Convento da SoledadeIgreja da Santa

em Salvador.

Moveis construidos no decorrer do se

culo XVIII cuja

Igreja da Ordem Terceira do Carmo em Recife),em Salvador e a II

estrutura, em raros cases (Convento do Carmo 

ainda man tern a forma paralelipipedica, mas nos demais apresen 

aos moveis de transiqao entre os estilos classico e barroco.

ta urna nova conf iguraqao pela fachada levemente ondulada comum 
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& Ornamentagao desses arcazes e semelhante a propria decoragao

d° tares das igrejas constituida por colunas em relevos de

volutas, meias-figuras, folhagens de acanto e motives outros

ja denunciando elementos de "rocaille". A pr edominanc i a das l_i

nhas curvas e observada inclusive nas almofadas das gavetas, 

em formas ovaladas com desenho irregular e guarnecidas por deli.

cados arremates semelhantes a um cordao. Os puxadores e fech£

duras de metal dourado tern o tra^ado de inspiraqao barroca, con

tudo alguns deles ja sao encontrados em modelos anteriores. E_s

tariam representados neste modelo os arcazes da velha Igreja

franciscana da Misericordia em Olinda; Igreja do Convento de

Santo Antonio, a tradicional Igreja Madre de Deus e Igreja da

Ordem Terceira do Carmo no Recife; Igreja do Convento de Santo

Antonio em Igaragu; Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar e

Convento do Carmo em Salvador.

Moveis construidos no final do secu

lo XVIII cuja estrutura e decoragao estao compr ome t idas dire_

tamente com o mobiliario europeu de estilo rococo, especifica.

mente com os estilos franceses Regencia e Luis XV. Caracteriza

fundamentalmente este modelo a estrutura recortada em piano e 

elevagao que confere ao movel a forma abaulada, popularmente

dita bombeada. Os elementos de "rocaille”, guirlandas de flores

combinados as s imetr icamente com conchas e volutas compoem a d_e 

coragao. Os puxadores e fechaduras em metal dourado embora m_e 

nores sao bastante elaborados com motives rococo assimetricos

E neste modelo que se observe a influencia da mobilia profana

sobre a sacra. 0 arcaz da Igreja Nossa Senhora Conceigao da

Praia em Salvador e o mais caracterIstico desse modelo, inclu

sive pela presenga de pes no movel a exemplo das comodas por

tuguesas estilo D. Jose. Incluem-se ainda os dois belos exem

plares do Mosteiro de Sao Bento em Olinda e a Igreja de Sao
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Domingos em Salvador.

Moveis construidos simultaneamente aos modelos

cortada em

cupa^ao do do barroco e rococo a

traves de adaptaqoes formais nem sempre bem resolvidas e

Como nos demals arcazes o rna

regulares ou falsas almofadas marcadas apenas pelas molduras.

Nas extremidades das gavetas os desenhos em relevo sugerem me 

do de metal guardam desenho bastante simplificado. Nesta cate

goria estariam os arcazes da Capela da Ordem Terceira de S ao

Francisco em Marechai Deodoro; Convento de Santo Alberto em

II

II

II

II

i s s o me smo

ias volutas, conchas e folhas de acanto mimetizando pequenos

piano. Os elementos decorativos evidenciam a preo

artesao em imitar os motivos

mentaqao esta mais afeita as gavetas com almofadas ovaladas i_r 

medalhoes. Os puxadores em sua maioria, sao de madeira e, quan

Goiana; Matriz de Santo Antonio, a Igreja Nossa Senhora da Con

ceiqao dos Militares e a Igreja de Sao Pedro dos Clericos no

Recife.

A classificaqao formal dos arcazes nordestinos

do seculo XVII e XVIII leva-nos a determiner alguns parametros

de ordem social levantados no decorrer do trabalho. Os arcazes

ou comodas-gigante de sacristia foram os moveis sacros por ex

celencia do Brasil colonial. Com seus respectivos paineis e al_

tares, junto aos repositories, mesas, lavabos, forros e azule

jos compuseram excepcionais conjuntos artisticos nas sacristias

brasileiras. Este comodo da Igreja nao pode ser visto apenas 

sob o aspecto religioso. Acreditamos no papel relevante da fun

qao social da sacristia brasileira nos tempos coloniais, como

ponto de encontro daquela sociedade, pois foi a grande response

vel pela produqao artistica inerente aquele espaqo arquitetoni

co e seus objetos - os arcazes.
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Esta peqa sacra produzida no Brasil durante

de s ereco brasileiro.
d a

giao escolhida para amostragem

II

II

•ver e contextuar os arcazes no espago-social-art istico

periodo colonial e um testemunho vivo da arte europeia para

transplantada, Reflate os nossos varios momentos artisticos
9 ■

que vao da imitagao a criaqao, reveladores do espirito

160



BIbLIOGRAFIA
A1vesMarieta. Historia da Veneravel Ordem Terceira da Peni

.ncia do Serafico Sao Francisco da Congrega^ao da Bahia.
1 9 4 8 . —---------------- ----------

II— __ > Robert Smith, Carlos Ott
_^A.a ^as Artes na Cidade do Salvador .
Municipal - 49 Centenario da Cidade.

e Ruy Affonso. H i s t o
Salvador: Prefeitura
1967 .

_   • Pequeno Guia das Igrejas
to de Sao Francisco. Salvador, 1949.

da Bahia III. Conven

Amoroso Lima, Alceu. "A
dos Brasileiros, Ano
to, setembro—outubro

Companhia de Jesus e o
III, vol. 5, n9s 13 e
1940) p. 64-82.

Andrade, Rodrigo M. F. de. Artistas Coloniais.
MEC. Os Cadernos de Cultura, 1958.

Brasil". Estu
14, (julho-agos_

Rio de Janeiro:

Anunciagao, Frei Miguel Arcanjo da. Cronica do Mosteiro de Sao
Bento - 01inda ate 1763. Pernambuco, 1940.

ARQUITETURA CIVIL III - MobiliSrio e Alfaias. FAUUSP e MEC-
IPHAN, 1975.

ARQUITETURA RELIGIOSA. FAUUSP e MEC-IPHAN, 1978.

Aussel, A. Estilos de Mobiliario. Lisboa: Editorial Presenga,
1974 .

Avila, Affonso, Joao Marcos Machado Gontijo e Reinaldo Guedes
Machado. Barroco Mineiro - Glossario de Arquitetura e Orna

■— ■ ■ ■ HI ■■ ■— ■■ I. ■ ■ — II ■ ■ I , I . ■ , w ■ ■ IM ■ II ——I ■ — ■ M I ■m—mbm——»

men tag ao. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980.
• ♦ ***Azevedo, Fernando de. A Cultura Brasileira, 5. ed., Sao Paulo:

Melhoramentos, EDUSP, 1971, p. 437-452.

. Canaviais e Engenhos na vida politica do
Brasil. FT ed., Sao Paulo: Melhoramentos, 1949.

Bardi, Pietro Maria. Historia da Arte Brasileira. Sao Paulo:
Melhoramentos, 1972.

Barroso, Gustavo. "C1assificagao Geral de Moveis Antigos". Ana
is do Museu Historico Nacional. Rio de Janeiro: Ministerio
da Educagao e Saude, vol. IV, 1947, p. 587-594.

. ' ’ Mobiliario luso brasileiro ''. Revista de Es
tudos Brasileiros.

Bastide, Roger. Arte e Sociedade. 2. ed., Sao Paulo:
Editora Nacional - EDUSP, 1971.

______ . Brasil, Terra de Contrastes. 8 T e d.,
Difel, 1978.

Comp anh i a

Sao Paulo:

. Imagens do Nordeste Mistico em preto e b r a n c o
Rio de Janei r o: Empre s a Graf i c a "0 Cruzeiro" S.A. , 194 5.

161



Bastide> Roger"Ainda o Barroco
ca Sociologica Brasileira.
de outubro de 1940.

no Brasil" em Estudos da Este
0 Estado de Sao Paulo, 6a. ed.

1958
Re 1igieuse Baroque au Bresil

Paris: Libraire Pion,
Bazm, Germain. L* Architetucture

——-----------L _________________ _____ _____ _

Sao Paulo: Museu de Arte

buc o".
1951) ,

• "Originalidade da Arquitetura barroca em Pernam
Arquivos. Recife, ano IV/X, n?s. 7 a 20, (dezembro
P. 171-177.

Nogueira
Edi tores, s

de
d .

0 Nosso Mobiliario. Porto:

Calmon, Pedro. Historia Social do Brasil
Companhia Editora Nacional, 19 3 7 .

II Sao Paulo:

Campos, Laura de Sousa. Penedo na Historia Religiosa das Ala
& 0a 5• Tes e de Concur so a Cade ir a de His tor ia do Bras i1 da
Escola Normal Rural de Penedo. Maceio: Ramalho Editores,
1953 .

Campiglia, G. Oscar Oswald©. Igrejas do Brasil. Sao Paulo: Edi
(joes Me Ihor amen tos , 19 58 . ~~

Caroata, Jose Prospero Jeova da Silva. Cronica de Penedo. Ma
ceio: Ediqao do Departamento Estadual de Cultura, 1962.

Carrato, Jose Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras
Coloniais. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968.

Claret Rubira, Jose. Muebles de estilo frances: desde el goti
co hasta el imperio. 3a. ed. Barcelona: Gustavo Gilli,
1966 .

. Muebles de estilo ins les e su influencia__ _
en el exterior . Barcelona: Gustavo Gilli, 1967 .

Corona & Lemos. Dicionario da Arquitetura Brasileira. Sao Pau
lo: EDART - Sao Paulo Livraria Editora Ltda., 1972.

Costa, F. A. Pereira. "1603
quivo Publico Estadual,

II”. Anais Pernambucanos
vol. II (1952).

Recife: Ar

Costa, Lucio. "Notas sobre a evoluqao do mobiliario luso-brasi
leiro", Revista Modulo. (Rio de Janeiro), I, n?3 (dezembro
1955), p. 47-54.

. "Arquitetura Jesuitica no Brasil". Revista SPHAN
vol.5, Rio de Janeiro, 1941.

Etzel, Eduardo. 0 Barroco no Brasil.
mentos - Edusp. 1974.

2a. e d. Sao Paulo: Melhora

Falcao, Edgard de Cerqueira. Reliquias da Bahia. Sao Paulo, 1940.

Flexor, Maria Helena Ochi. Mobiliario Brasileiro - Bahia. Sao
Paulo: Espade, 1978.

Freyre, Gilberto. Casa Grande & Senzala.
ro: Jose Olympic Editora, 1978.

19a. ed. Rio de Janei

162



Guimaraes, Alfredo. Mobiliario Artistico Portugues. Vila Nova
de Gaia, Portug al: Editorial P a t r i a, 1935 .

Holanda, Sergio Buarque de. Historia Geral da Civilizagao Bra
s i1e i r a. A Epoca Colonial. 5a. ed. Tomo I, 19 e 29 vol.
Sao Paulo: Difel, 1976.

Honour, Hugh . Cabinet makers and Furniture designer.
Spring Books, 1972.

London:

Hoornaert, Eduardo e outros
tropolis: Editora Vozes

Historia da Igreja no Brasil.
Ltda., 1977.

Pe

INVENTARIO ARTISTICO de Portugal.
boa, 1943.

Distrito de Portoalegre.

INVENTARIO ARTISTICO de
1947 .

Portugal. Cidade de Coimbra, Lisboa,

Jaboatao, Frei Antonio de Santa Maria. Novo orbe serafico bra
sileiro ou chronica dos frades menores da provincia do Bra
s i1. 2 vol. Rio de Janeiro: 1858-59.

Janneau, Guillaume. Les muebles - Du style Louis XVI au style
Emp ire. Paris: Flammarion, 1929 .

.Dictionaire des Styles. Paris: Larousse, 1966.

Leite, Serafim. Artes e Oficios dos Jesuitas no Brasil. 1549-
1760. Lisbo a7 B ro ter ia , 19 5 3 .

_____________ . Historia da Companhia de Jesus no Brasil . 6 vol.
Lisboa, Rio de Janeiro, 1938-45.

. Pintores Jesuitas do Brasil (1549-1760). Roma:
Borgo Santo Spirito, 1951.

Lessa, Clado Ribeiro de. "Mobiliario Brasileiro dos Tempos Colo
niais", Revista Estudos Brasileiros, ano I, n96, (maio-junho
1939), p. 5-30.

Lima Junior, Augusto de. "Evolugao do barroco no Brasil". Estu
dos Brasileiros, ano I, n96, (maio-junho 1939), p. 72-84.

_ • A Congregagao do Oratorio e suas igre
jas em Pernambuco". Revista do SPHAN, n99, Rio de Janeiro “
1945. - ----------

163



Lucena, Armando de. A Arte Sacra em Portugal.
tpresa Contemporanea de Ediqoes, 1946.

3 vol. Lisboa:

Os Monges Beneditinos no Brasil.
Janeiro: Lumen Christi 1947.

de Arte Brasileira. Rio de JaneiMariano Filho, Jose. Estudos
ro, 1942. -------

—----------- ----- • "influencia Jesuitica na arte brasileira’ .
Revista Estudos Brasileiros, Ano III, vol. 5, n°s. 13 e 14,
(julho-agosto, setembro-outubro), 1940, p. 105-111.

— • "0 pseudo estilo barroco-jesuitico e suas
relaqoes com arquitetura tradicional brasileira". Revista
Estudos Brasileiros, Ano
bro 1939) , p. 2 5 9-291 .

II, vol. 3, n?9, (novembro-dezem

Mello, Evaldo Cabral de.
Nordeste, 1630-1654.
Sao Paulo, 1975.

Olinda Restaurada. Guerra e Aqucar no
Sao Paulo: Editora da Universidade de

Miranda, Maria do Carmo Tavares de. Os Franciscanos e a Forma--W
qao do Brasil. Recife: Universidade Federal de Pernambuco,
1969 .

Mota, Carlos Guilherme. Nordeste - 1817. Sao Paulo: Editora da
Universidade de Sao Paulo - Editora Perspective, 1972.

Mousnier, Roland e Ernest Labrouse. 0 Seculo XVIII. Traducao
de Vitor Ramos, 3a. ed., Sao Paulo: Difusao Europeia do
Livro, 19 69.

Nascimento, Joao Felipe da Silva. Leitos e Camilhas Portuguesas.
Lisboa: Auyot, 1950.

Ott, Carlos. A Santa Casa de Misericordia da Cidade do Salvador .
Rio de Janeiro: MEC - Publicaqoes da Diretora do IPHAN, 1960.

Pappola, Romeo. El mueble en America del Sur.Buenos Aires: Edi
clones Centurion, la. ed., 1945.

PEQUENO GUIA das Igrejas.da Bahia - IV. Convento da Orde:
ceira do Carmo. Prefeitura do Salvador, 1949.

Pinto, Augusto Cardoso. Cadeiras Portuguesas. Texto e notas des
critivas por Cardoso Pinto, documentario organizado por J."
F. Silva Nascimento. Lisboa: Auyot, 1952.

Pio, Fernando. Roteiro de Arte Sacra. MEC,
taqao, 1960.

Serviqo de Documen

. A Ordem Terceira de Sao Francisco no Recife e
suas Igrejas"^ Recife: Uniao Graf ic a , 1957 .

Pontual, Maria de Lourdes. "A Sacristia da Catedral da Bahia e
a posiqao da igreja primitive". Revista do SPHAN, n? IV
1940, p.197. ----------------- -

Primeiro,
Cruz.

Frei Fidelis M. de.
Prefaciado pelo Dr.

Capuchinhos em Terras de Santa
Vicente Rao. Sao Paulo: Livraria

164



a r t i n s , 1942.
Rocha, Carlos Eduardo da. 0 Mobiliario Antigo da Bahia.2a. ed.

Salvador: Museu do Reconcavo Wanderley Pinho, 1973.

Rodrigues , Edmundo. Os moveis e seus estilos atraves os tempos
e seu emprego decorative. Rio de Janeiro, Edicoes de Ouro,1970 . --------- ----

Rodrigues, J. Wasth. As Artes Plasticas no Brasil (Mobiliario).
Rio de Janeiro: Coleqoes Brasileira de Ouro, 1968.

_ __ • Mobiliario do Brasil Antigo. Sao Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1958.

_ • Documentario Arquitetonico. 2a. ed. Sao
Paulo: Martins Editora, 1975.

RBwer, Frei Basilio, O.F.M. A Ordem Franciscana no Brasil.2a.
ed. Petropolis, Editora Vozes Ltda., 1947.

Saia, Luis. "Do Pau brasil ao Pinho de Riga". Revista Acropole,
ano XXXII, n?379, (novembro 1970) p. 17-39.

Jose Gon
Sao Paulo

qalves. Cr i s t ao s - Novos Jesuitas e Inquisi
: Editora da Universidade de Sao Paulo, 1969

Sandao, Arthur de. 0 movel pintado em Portugal. Barcelos, Por
tugal: Editora do Minho, 1966.

Santana, Moacir Medeiros de.
Cidade (Marechal Deodoro

0 Patrimonio Cultural de uma Velha
). Maceio: Imprensa Oficial, 1970.

Santos, Jose de Almeida. Mobiliario Artistico Brasileiro, 3 vol.
Sao Paulo: Coleqao Museu Paulista, 1963.

. "0 estilo brasileiro D. Maria ou Colo
nial Brasileiro", Revista do SPHAN. Rio de Janeiro, 1942.

. "0 estilo D. Joao VI no mobiliario".
Revista Acropole, 171, (julho 1952) p. 114-119.

qao ao estudo
, Ano II, n?s

do mob i1iar io
1 e 2, (De

. "Introduqao ao Mobiliario Artistico
Brasileiro". Estudos Brasileiros. Ano V, vol. X, n? 29 e
30, (marqo-abri 1, maio-junho 1943), p. 223-237 .

Santos, Reynaldo dos. Historia da Arte em Portugal.Porto: Por
tucalense Editora, 1953.

Antecedentes Portugueses e Exoticos em
no Brasil. Rio de Janeiro: Coleqoes de

__ . Oito Seculos de Arte Portuguese. Lisboa:
Empresa Nacional de Pub 1ic idade , 19 7 0. "Mob i1i a r i o"por Ire
ne Quilho. ~

165



—
<

IIlento
rico
1969

J
Therezinha de Morais. "Um preguiceiro no Museu Histo.

Nacional", Anais do Museu Historico Nacional , v o 1 . X XI .
p. 43-52.

Hermann.
vo Gili S/A.,

Historia del Mueble.
1952 . -- -

Barcelona, Editora GustaJ

Seraphico, Luiz e Joao
Sao Paulo: Ed. das

Carlos Martel. Arte Colonial: Mobiliario .
Americas, Rhodia, 1977.

_ ____ _ . Museu de Arte Sacra da
Bahia♦ Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1972.

Smith, Robert C. Cadeiras de Portugal. Lisboa: Livros Horizon
te, 1968.

. The Art of Portugal - 1500-1800- London: Wei:
denfeld and Nicolson, 1968.

. Arquitetura Colonial. Salvador: Livraria Pro
gresso Editora, 1955. ~

. As Artes na Bahia. Salvador: Prefeitura Mun_i
cipal de Salvador, 1954.

IX, 1945, p.
"Documentos Bahianos", Revista do SPHAN, vol.
85-94.

_________ . "0 carater da arquitetura colonial do nordej
te '. Revista Estudos Brasileiros, Ano II, vol. 4, n? 10.
(janeiro-fevereiro, 1940), p. 419-430.

______________ . Arquitetura Jesuitica no Brasil. Sao Paulo:
FAUUSP, publicaqao 2, 1962.

______________ . "Brasilian colonial sacristy cupboards and
cabinets'1 . The Connoisseur, London (august 1971), p. 260-
268.

Torres, Joao Camilo de Oliveira. Historia das Ideias Religio
sas no Bras il. (A Igreja e a Sociedade Brasileira). Sao
Paulo: Editorial Gryalbo Ltda., 1968.

Vasconcelos, Simao de. Cronica da Companhia de Jesus. 3a. ed.
vol. I e II. Petropolis: Editora Vozes Ltda., 1977.

Vianna, Helio. "Os Jesuitas no Brasil". Revista Estudos Brasi
1e i ro s, ano II, vol. X, n? 29 e 30, (mar qo-j unho 19 43 ) , p.
85-99 .

Willeke, Frei Venancio. Franciscanos na Historia do Brasil. Pe
tropolis: Editora Voz e s Ltda. , 19 7 7 . ~ ~



apEndice

Mai acabavamos o trabalho ocorreu a publicaqao

do ivro 0 Move! no Brasil da emitente

senhora Tilde Canti.

pesquisadora brasileira

Ignorar essa obra seria ladear toda uma biblio.

sobre o mobiliario artistico brasileiro

pecialmente em relagao a mobilia civil.

Foi gratificante verificar que alguns pontos da

nossa proposta sao coincidentes com os da referida autora. 0

primeiro refere-se a classificagao do mobiliario brasileiro.

Tilde Canti tambem adota a proposta do historiador Augusto Car.

doso Pinto como a mais interessante para classificar o movel

luso-brasileiro .

0 segundo aspecto que nos pareceu mais relevante

foi a proposta da autora ao considerar a fungao intensive das

Ordens religiosas na construgao dos excepcionais moveis sacros 

das naves e sacristias brasileiras. Afirma com enfase que "os

arcazes foram os moveis sacros por excelencia das sacristias 

bras ile iras" .

Tilde Canti ressalta a necessidade de ainda se

rem feitas pesquisas nesse setor da arte brasileira. Esperamos

que nossa proposta venha de encontro ao desejo da pesquisadora

e que de alguma forma, ainda que pouco tenhamos contribuido pa

ra acrescentar a pesquisa alguns pontos ainda desconhecidos e

discutiveis.
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SUMARIO

A ausencia de pesquisas pormenorizadas em alguns

setores da arte colonial brasileira motivou um levantamento so

bre os arcazes, conhecidos popularmente por comodas-gigante de

Sacristia. Espalhados por varios estados do Brasil, no Nordes.

te, especificamente na Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia encontra-se a maior parte do acervo e os exemplares mais

signif icat ivo s .

Metodologicamente o estudo orientou-se em quatro

itens. 0 primeiro apresentando uma sintese sobre os varios auto

res que discutiram o mobiliario brasileiro. Evideneiou-se cla 

ramente que a maioria dos autores, ignorou a importancia do mo

biliario sacro no contexto artistico, entendendo a mobilia na

cional (sacra e civil) apenas como copia do mobiliario portugues.

Contudo, o historiador portugues Augusto Cardoso Pinto, apesar

de admitir a existencia de muitas copias do movel lusitano no

Brasil, ressalta a presenqa de pegas adaptadas e pegas de fabri 

cagao autenticamente brasileira.

0 segundo item abordou alguns aspectos da socie

dade colonial nordestina e seu envolvimento com a Igreja duran 

te o periodo de colomzaqao. A presenga da religiao em todos 

momentos da vida brasileira ficou evidenciada atraves do apoio

que a Metropole deu as instalagoes das principals Ordens reli 

giosas: Jesuitas, Franc iscanos, Carmelitas e Beneditinos. As

Confrarias e Ordens Terceiras tambem tiveram relevante papel

junto a sociedade construindo suas igrejas com o mesmo luxo e 

grandiosidade das conventuais.

0 terceiro item analisou os arcazes propriamen

te ditos em numero de trinta e tres, construidos no final do

seculo XVII e durante todo seculo XVIII. Os artifices que os e
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pria Ordem religiosa ou confraria que os produzia.

conjunto dos arcazes examinado sob o aspecto0
f o rmal caracterizando os

move is no final do seculo

inicio doXVII e europeus de linhasmove i s

renascentistas e esta representado pelos

arcazes construidos durante o seculo

modelo tem acentuadas caractensticas do mobiliario do final

aqueles arcazes construidos simu1taneamente aosencontra-se

tre s p r imei ro s

s imp 1i c i dade .

Os arcazes foram os moveis por excelencia das

foram o ponto de encontro da sociedade

ideal oferecido pela Igreja para seus fieis

e discutirem os mis

II

II

II

colonial, o local

quatro modelos. 0 primeiro

barrocas. 0 segundo

rem de negocios, contribuirem para as obras

urn movel decorativo no complexo das sacristias brasileiras. Es

bem definidas, construidos

XVIII, lembrando os

dar as vestimentas liturgicas, no entanto serviam tambem como

modelos, com formas semelhantes, primando pela

nos modelos lusitanos, porem, gradativamente adaptartdo os

conversarem, trata

ao com formas mais tipicas do periodo barroco evidenciando

do seculo XVIII, conhecido como movel de linha rococo. Finalmen

a novos padroes artisticos, geralmente relacionados com a pro

press upoe

a habilidade dos artesaos na adaptaqao das formas. 0 terceiro

•
Xecutaram (portugueses e brasileiros) inspiraram-se, a pnnci

sacristias coloniais brasileiras. Sua funqao basica era guar

XVIII. Sao moveis de tran

terios da vida e de Deus.
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SUMMARY

The absence of detailed researches in some

Brazilian colonial art sections has motivated a survey about

the great chests, popularity known as sacristy giant cabinets.

Scattered in many states of Brazil, in the northeast,

specifically in Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe and

Bahia, one can find the great majority of the pile and the

more significant exemplars.

Methodologically the study was divided in four

parts. The first one presenting a synthesis on many authors who

discussed the Brazilian furniture. It was clear that most of

the authors ignored the importance of the sacred furniture in

the artistical context, meaning by (sacred, and civil) national

furniture only as a copy of the Portuguese furniture.

Nevertheless, the Portuguese historian Augusto Cardoso Pinto,

in spite of admitting the exitency of many copies of the

lusitanian furniture in Brazil points out the presence of

adapted pieces and the pieces authentically made in Brazil.

The second part treated some aspects of the

Northeast colonial society and its relations with the Church

during the colonizing period. The presence of religion in all

the Brazilian life moments was revealed by the support which

mother country gave to the settlings of the main religious

orders: Jesuits, Franciscans, Carmelites, Benedictines. The

Brotherhoods and the Third Orders also had a relevant performance

amongst the societies building their churches with the same

splendour and greatness of the conventual churches,

The third part analysed the proper great chests

thirty-three at all, built at the end of the XVII century and

during all the XVIII century. The (Portuguese and Brazilians)
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artisans whose made them has been inspired at the beginning on

the Lusitanian models, but gradually adapting them to new

artistical patterns, usually related to the proper Religious

Order or Brotherhood which produced them.

The great chest gathering examined by the formal

aspect presupposes four models. The first one characterizing

the furniture in very defined forms, built at the end of the

XVII century and at the beginning of the XVIII century,

reminding the European furnitures in Baroque and Renaissancist

lines.

The second one is represented by the great chests

built during the XVIII century. These are transition furniture

having more typical forms from the Baroque period, showing the

artisan ability to adapt the shapes.

The third model has hard characteristics of the

furniture from the end of the XVIII century, known as Rococo

line furniture. At last, one can find those great chests

simultaneously built to the three first much more simpler. The

great chests were the genuine sacristy furniture. Their basic

function was to keep the clerical vestiments.

However they also served as a piece of decoration

in the environment of the Brazilians sacristies.

The sacristies had a social function into the

Brazilian colonial society, as a place for gattering, to treat

their business, to decide over contribuition, and also they

could to discuss about the misteries of life and God,

171





Al

-j 9? e’L3

9L£9£000L0£

VO3 ■ o/uaoy - sniVQ3a

£0*600*10

7*9otaeTTTqoic on* 0^1^* <

soqutjg 9PT9t.O ‘ TP^owip g OS’b‘?^+

uissveiea

QjrTQfi:s'ejq oTj-eTftqoiu on

£*o JTl£4

sazeojre s;op isTouggJoduiT y o1nill
’D*S 9PT9Tr> ‘Tpansoirexg aoinv

V0310HSI9
S31HV 3 SSQOVOINHINOO 30 V100S3

oinvd oys 3a 3avaisa3AiNn

£6* lVZ.1

- '•'I


