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7 
Anexos 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 02 - Freguesias do Rio de Janeiro (1900 – 1910) 
 
. 

01 Candelária 02 São José 

03 Sacramento 04 Santo Antônio 

05 Santa Rita 06 Santana 

07 Espírito Santo 08 Glória 

09 Lagoa 10 Gávea 

11 Engenho Velho 12 Engenho Novo 

13 São Cristóvão 14 a 19 Freguesias Rurais: Inhaúma, Irajá, 

Jacarepaguá, Campo Grande, Guaratiba, 

Santa Cruz 

 

Fonte: Reprodução do mapa de Sérgio Seiei Myashiro – Freguesias do Rio de Janeiro (1900-1910). In: 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da Folia: uma história social do carnaval carioca entre 1880 e 

1920. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, Caderno de Fotos 
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Figura 03 – Região central do Rio de Janeiro e sua divisão em freguesias (1904) 
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Figura 04 – João do Rio e seus informantes  
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Legenda referente ao mapa “João do Rio e seus informantes” 

 

 

 

Religião Onde se encontraram 

01 A Nova Jerusalém Rua Maria José 10 

02 O Espiritismo Falso Morro do Pinto 

03 Os Espíritas Rua do Rosário 97 

04 Os Batistas Rua de Santana 

05 Pelas Sinagogas Rua Luís de Camões 59 

Rua da Alfândega 369 

06 O Positivismo Rua Benjamim Constant. 

07 A Igreja Presbiteriana Rua Silva Jardim 15 

08 A Igreja Metodista Praça José de Alencar 

09 A ACM Rua da Lapa 86 

10 Adventistas Rua Senador Pompeu 121 

11 Os satanistas Rua Larga de São 

Joaquim
1
 

12 As sacerdotizas do 

futuro 

Rua General Câmara 

Rua Senador Pompeu 

Rua Visconde de Itaúna 

Rua Barão de São Félix 

Rua da Alfândega 

13 Os exorcismos Morro do Castelo 

14 Os maronitas Rua da Alfândega 

15 O culto do mar Praia de Santa Luzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vale ressaltar que embora a Rua Larga de São Joaquim apareça no mapa como Rua Marechal 

Floriano, em meados de 1904 a rua já era chamada oficialmente pelo nome que a conhecemos até 

os dias de hoje, porém ainda era chamada pelos transeuntes por seu antigo nome. 
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Figura 05 – Candomblés segundo João do Rio  
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Tabela 09 

Pais e Mães-de-santo citados por João do Rio e seus respectivos endereços 

 

Apotijá Rua do Hospício 322 

Abubaca Caolho Rua do Resende 

João Mussê Rua Senhor dos Passos 222 

Ciata Rua da Alfândega 304 

Vende doces na Sete de Setembro 

Dudu do Sacramento Rua Bom Jardim 

Miguel Pequeno Rua da Alfândega 

Emanuel Ojô Rua dos Andradas 23 

João Alabá Rua Barão de São Félix 76 

Cipriano Abedé Rua João Caetano  

Assumano Mina do Brasil  Rua Visconde de Itaúna 

Benzinho Bamboxê Rua Marquês de Sapucaí 

Galiza Vavá Rua Barão de São Félix 

Zebinda Travessa das Partilhas 

Miguel Rua Frei Caneca 04 

Tintino Rua Frei Caneca 

Obitaiô Rua Bom Jardim 

Maurício  Ladeira da Providência 10 

 Ononenê Rua da Alcântara  

Manoel dos Figos Rua Venâncio Pinheiro 

Maria Marota Vende doces à porta do Glacier 

Quitanda especializada em artigos afro-

brasileiros 

Largo da Sé 
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Figura 06 – Candomblés e Igrejas Católicas na região central do Rio de Janeiro 
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Tabela 10  

Igrejas Católicas na região das freguesias de Santana e Santa Rita 

 

Igreja de Santo Eslebão e Santa 

Efigênia  

Rua da Alfândega 219 

Igreja de São Jorge Rua da Alfândega 382 

Igreja e Convento de Santo Antônio Largo da Carioca, s/n° 

Igreja de Santo Antonio dos Pobres Rua dos Inválidos 42 

Nossa Senhora do Bonsucesso Largo da Misericórdia 

Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores Rua do Ouvidor 35 

Igreja de Nossa Senhora de 

Lampadosa 

Avenida Passos 13 

Igreja do Santíssimo Sacramento Avenida Passos 

Igreja de São Francisco da Prainha Largo da Prainha 

Santa Cruz dos Militares Rua Primeiro de Março 36 

Igreja de São José Rua Primeiro de Março 

Igreja de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo 

Rua Primeiro de Março 

Igreja de Nossa Senhora da Candelária Praça Pio x, s/n° 

Igreja de Nossa Senhora do Bom 

Parto 

Rua Rodrigo Silva 07 

Igreja Nossa Senhora da Boa Morte Rua do Rosário s/n° 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário Rua do Rosário 

Igreja de Santa Rita  Largo de Santa Rita, s/n° 

Igreja e Mosteiro de São Bento Morro de São Bento 

Igreja de São Francisco de Paula Largo de São Francisco 

Igreja de Nossa Senhora do Terço Rua Senhor dos Passos 249 
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Figura 07 – Mapa da religiosidade carioca na belle époque carioca  
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Tabela 11  

Manifestações religiosas encontradas nas freguesias de Santana e Santa Rita 

 

Candomblé de Ononenê Rua da Alcântara 

 

Igreja de Santo Eslebão e Santa 

Efigênia 

Rua da Alfândega 219 

Candomblé da tia Ciata Rua da Alfândega 304 

Igreja de São Jorge Rua da Alfândega 382 

Sinagoga Rua da Alfândega 369 

Cartomantes Rua da Alfândega 

Maronitas Rua da Alfândega 

Candomblé de Miguel Pequeno Rua da Alfândega 

 

Candomblé de Emanuel Ojô Rua dos Andradas 23 

 

Candomblé de João Alabá Rua Barão de São Félix 76 

Candomblé de Galiza Vavá Rua Barão de São Félix 

Cartomantes Rua Barão de São Félix 

 

Igreja Positivista Rua Benjamim Constant. 

 

Candomblé da Dudu do Sacramento Rua Bom Jardim 

Candomblé de Obitaiô Rua Bom Jardim 

 

Igreja e Convento de Santo Antônio Largo da Carioca, s/n° 

 

Exorcismo Morro do Castelo 

 

Candomblé de Miguel Rua Frei Caneca 04 

Candomblé de Tintino Rua Frei Caneca 

 

Candomblé de Apotijá Rua do Hospício 322 

 

Igreja de Santo Antonio dos Pobres Rua dos Inválidos 42 

 

Igreja Metodista Praça José de Alencar 
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Candomblé de Cipriano Abedé Rua João Caetano 

 

ACM Rua da Lapa 86 

 

Culto Satanista Rua Larga de São Joaquim 

 

Sinagoga Rua Luís de Camões 59 

 

A Nova Jerusalém Rua Maria José 10 

 

Candomblé de Benzinho Bamboxê Rua Marquês de Sapucaí 

 

Nossa Senhora do Bonsucesso Largo da Misericórdia 

 

Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores Rua do Ouvidor 35 

 

Candomblé da Zebinda Travessa das Partilhas 

 

Igreja de Nossa Senhora de 

Lampadosa 

Avenida Passos 13 

Igreja do Santíssimo Sacramento Avenida Passos 

 

Espiritismo Morro do Pinto 

 

Igreja de Nossa Senhora da Candelária Praça Pio x, s/n° 

 

Igreja de São Francisco da Prainha Largo da Prainha 

 

Santa Cruz dos Militares Rua Primeiro de Março 36 

Igreja de São José Rua Primeiro de Março 

Igreja de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo 

Rua Primeiro de Março 

 

Candomblé de Maurício Ladeira da Providência 10 

 

Igreja de Santa Rita Largo de Santa Rita, s/n° 
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Igreja Presbiteriana Rua Silva Jardim 15 

 

Candomblé de Abubaca Caolho Rua do Resende 

 

Igreja de Nossa Senhora do Bom 

Parto 

Rua Rodrigo Silva 07 

 

Federação Espírita Rua do Rosário 97 

Igreja Nossa Senhora da Boa Morte Rua do Rosário 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário Rua do Rosário 

 

Culto do Mar Praia de Santa Luzia 

Candomblé Praia de Santa Luzia 

 

Igreja Batista Rua de Santana 

 

Igreja e Mosteiro de São Bento Morro de São Bento 

 

Igreja de São Francisco de Paula Largo de São Francisco 

 

Quitanda da tia Perciliana Largo da Sé 

 

Adventistas Rua Senador Pompeu 121 

Cartomantes Rua Senador Pompeu 

 

Candomblé de João Mussê Rua Senhor dos Passos 222 

Igreja de Nossa Senhora do Terço Rua Senhor dos Passos 249 

 

Candomblé de Manoel dos Figos Rua Venâncio Pinheiro 

 

Candomblé de Assumano Mina do 

Brasil 

Rua Visconde de Itaúna 

Cartomantes Rua Visconde de Itaúna 
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