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Aos me us pais 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta dissertacao discutimos as consequencias da emergencia da 

Renovagao Carismatica Catolica sobre as relagoes entre a Igreja e os movimentos 

sociais no campo, a partir de uma perspectiva teorica inspirada basicamente nas 

contribuicoes da sociologia da religiao e da agao social de Weber. A metodologia 

adotada foi a de estudo de caso, tendo sido selecionada a regiao de Guarabira, a 

qual se notabilizou pela agao das CEBs e pelo engajamento da Igreja Catolica com 

as lutas sociais no campo. Utilizamos a tecnica de entrevistas semi-estruturadas 

com padres e agentes de pastorais, cuja trajetoria de vida eclesial foi levantada em 

referenda a percepgao do relacionamento da igreja com os movimentos sociais 

ligados as questoes rurais na area. Nosso objetivo foi recolher dados sobre a 

evolugao historica da relagao da Igreja com as lutas sociais realizadas no ambito da 

Diocese de Guarabira. Dentre as principals conclusoes da nossa pesquisa, 

destacamos as seguintes: (1) observou-se, com a ascensao da Renovagao 

Carismatica na diocese analisada, a perda de espago das CEBs e das atividades a 

estas relacionadas; (2) no ambito da Diocese de Guarabira replica-se o que 

acontece no campo catolico nacional brasileiro: uma luta entre a orientagao ligada 

ao sistema de valores inspirado na Teologia da Libertagao e a orientagao 

fundamentada nos valores da Renovagao Carismatica, com uma vantagem clara da 

segunda corrente; (3) essa vantagem pode ser entendida como resultado das 

mudangas na sociedade inclusiva, as quais apontam para o diminuigao geral do 

envolvimento dos individuos com o que consistia o projeto central do modelo 

progressista de Igreja, o engajamento coletivo para a solugao de problemas sociais. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In this Dissertation we discuss the influences of the emergency of the Catholic 

Charismatic Renovation on the relationship between the Catholic Church and Social 

Movements at the rural world, from a theoretical perspective inspired basically in 

contributions of Weber's sociology of religion and his concept ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Social Action. The 

methodology adopted was a case study in the Diocese of Guarabira, Paralba (Brazil), 

which used to be a reference of the social and political engagement of the Catholic 

Church with rural social movements, through the Ecclesial Communities of Base 

there established. We carried out semi-structured interviews with catholic priests and 

other catholic religious leaders, whose life trajectories was reconstructed in reference 

to their perception on the relationship between the Catholic Church and social 

movements linked to rural issues in that area. The central question was the historical 

evolution of the relationship between the Catholic Church and social fights carried out 

into the Parish of Guarabira. Among the main outcomes of our research we point out 

the following: (1)The emergence of the Catholic Charismatic Renovation at the 

Diocese analyzed corresponded to the decreasing of the Ecclesiastic Basis 

Communities as well activities related to them; (2) into the Diocese of Guarabira 

occurred what has been observed in the Brazilian Catholic Field: a confrontation 

between an orientation linked to the values system inspired in the Liberation 

Theology and the orientation based on the Catholic Charismatic Renovation, with an 

evident advantage of this one; (3) This advantage can be also understood as a result 

of changes in the inclusive society, which indicate a general decreasing of the 

individual's involvement in what consisted the central project of the Catholic Church 

Progressive Model: the collective engagement in order to solve social problems. 
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INTRODUQAO 

As analises da dinamica interna da Igreja Catolica e de sua relacao com a 

sociedade inclusiva constituem-se numa vertente muito expressiva da sociologia 

da religiao no Brasil. Ha uma vasta literatura na qual se encontram registrados os 

esforcos de inumeros pesquisadores que tentam compreender o significado das 

mudancas tanto na esfera institucional da Igreja quanto nas praticas religiosas 

disponibilizadas, relacionando-as com as transformagoes da sociedade. 

A partir de uma leitura onde o conjuntural e privilegiado, sendo considerado 

em suas relacoes com as transformagoes sociais estruturais, autores como 

Beozzo (1993), fazem uma divisao da historia do catolicismo no Brasil em quatro 

periodos: o primeiro periodo indo de 1500 a 1871, durante o qual a Igreja Catolica 

usufrui de uma posigao hegemonica e incontestada: o segundo periodo vai de 

1871 a 1930, quando comega a se esbogar uma concorrencia em varios campos: 

no campo religioso, com a chegada do protestantismo; no campo politico, pela 

emergencia do liberalismo e do republicanismo anticlerical; no campo social, 

enfrentando a forga crescente da magonaria; e no campo ideologico, competindo 

com o positivismo, o que tern como desdobramento uma ruptura entre Igreja e 

Estado; o terceiro periodo, que vai de 1931 a 1964, teriam ocorrido grandes 

transformagoes economicas, sociais e politicas, devido as quais a Igreja volta a 

ser inserida de forma privilegiada no social, fazendo alianga com o Estado; no 

quarto periodo, que vai de 1965 a 1978, a Igreja rompe com o Estado e a sua 

agao volta-se para as reivindicagoes populares, o que a direciona para a 

intensificagao da relagao com os segmentos mais pobres da sociedade brasileira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(apud GUERRA, 2000). 
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Contudo, gostariamos de ampliar esta divisao historica do catolicismo 

brasileiro apresentando um modelo de ser catolico que vem a cada dia crescendo 

mais e mais. Este seria representado pela RCC - Renovagao Carismatica 

Catolica - o qual a partir de fins da decada de 90 tern apresentado grande 

visibilidade nacional. 

A tematica da mudanga no campo religioso brasileiro tern sido focalizada 

em varios estudos e pesquisas recentes no campo das Ciencias Sociais. Segundo 

Guerra (op.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cit.) as transformagoes pelas quais atravessa o catolicismo no Brasil, 

podem ser explicadas como sendo o resultado do aumento da competigao na 

esfera da religiao. Neste trabalho discutiremos como essas transformagoes 

citadas se refletem na relagao entre a Igreja Catolica e os Movimentos Populares 

na Diocese de Guarabira, fazendo, no primeiro capitulo, uma apresentagao das 

principals linhas de analise da relagao entre politica e religiao na Sociologia 

classica. 

No segundo capitulo, apresentamos os principals modelos de catolicismo 

no Brasil e suas caracteristicas em termos de relagoes com a esfera da politica, 

com uma enfase especial na atuagao da Igreja no campo. 

O terceiro capitulo se constitui numa apresentagao das linhas gerais do 

modelo do catolicismo carismatico. Segue-se o quarto capitulo no qual 

apresentamos a analise dos dados recolhidos na area de Guarabira, municipio 

paraibano que se destacou como locus de atuagao dos catolicos progressistas na 

regiao, focalizando os impactos da ascensao da Renovagao Carismatica Catolica 

no campo eclesial catolico sobre as relagoes da instituigao com os movimentos 

populares que atuam na area citada. 

2 



CA PI T U LO I  

O DEBAT E T EO RI COzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ClASSICO SOBRE 

AS RELACOES EN T RE A RELI GI A O E A 

POLI T I CA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

O DEBATE T E d R I C O CLASSICO S O B R E A S RELAQOES 

ENTRE A RELIGIAO E A POLJTICA 

1.1. Marxismo, Religiao e Politica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A reflexao de Marx e dos marxistas a respeito da religiao se relaciona com 

a explicacao do funcionamento das sociedades capitalistas. Constituindo-se 

enquanto teoria em relagao a um debate existente na Alemanha a respeito da 

religiao, o marxismo vai apontar o cristianismo, em suas mais diversas 

ramificagoes, como um dos instrumentos principals da dominagao de classes. A 

teodiceia de origem crista aparece, entao, como uma maneira das classes 

dominantes construirem a justificativa de sua dominagao. 

A hipotese de Marx e a de que as Igrejas que se dedicam "as classes 

baixas" tern papel central na estabilidade politica do pais. Atraves da promogao 

da passividade e resignagao, os regimes politicos tendem a exercer maior 

controle social sobre as massas e permanecer mais tempo no poder. 

Segundo Lowy (2000), podemos observar com base na teoria marxista que 

em sociedades nas quais as religioes promovem ideologias de cunho reformista 

ou revolucionario, os regimes politicos tern menor controle, sendo mais instaveis. 

Como vemos, para Marx, a natureza e o conteudo de uma religiao 

majoritaria como o Cristianismo, influencia a maneira como seus fieis apreendem 

a realidade, e consequentemente afeta seu comportamento politico. 

Examinar empiricamente se a religiao funciona como "opio do povo" ou 

como instrumento de mobilizagao para a transformagao social e uma tarefa que 

4 



os soci6logos devem enfrentar em seus encontros com realidades hist6ricas 

particulares. A interpretacao marxista do fenomeno religioso e de suas relagoes 

com a esfera dos movimentos sociais pode ser instrumentalizada de formas 

diversas, ja que a natureza e a funcao da religiao variam no tempo e no espaco e 

as condicoes politicas nas quais atuam as ideologias religiosas se alteram em 

cada conjuntura especifica. Como elemento adicional na analise, ha tambem a 

questao da bagagem teorica que orienta a pesquisa e o pesquisador interessado 

no assunto. Dessa forma, a pergunta e sempre feita dentro de certos parametros 

- por exemplo, foi a religiao o opio do povo no periodo das monarquias 

absolutistas que antecederam o Estado moderno? 

Para Marx e Engels (cf. Lowy, 2000), a religiao funcionava como uma 

especie de narcotico, que intoxicava as massas e as impedia de pensar e de agir 

claramente em seus proprios interesses. Essa visao de Marx e Engels se aplica 

as correntes fundamentalistas das principais religioes - crista, judaica, 

mulcumana - ao conservadorismo catolico, a maioria das seitas. 

Curiosamente, inspirada nos pressupostos marxistas mais gerais, ou 

ligados azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopia revolucionaria socialista, emerge a partir de 1960, no campo do 

catolicismo latino-americano, a Teologia da Libertacao, propondo um pensamento 

religioso que usa conceitos marxistas e que serve de inspiracao para lutas pela 

libertacao social. Foi inspirado nessa teologia que um setor significativo da Igreja 

Catolica (fieis e clero), tomou parte nas lutas sociais no Brasil, sendo, nesse caso 

particular, a religiao um instrumento para a luta por uma sociedade que 

equacionasse os problemas e injustigas sociais originadas pelo funcionamento do 

capitalismo. 

5 



A frase "a religiao e o opio do povo", nao e especificamente de Marx. Ela ja 

havia aparecido em outros autores como Kant, Feuerbach e Bruno Bauer (Lowy, 

2000). Entretanto, ela apareceu em um artigo de Marx sobre a Filosofia do Direito 

em Hegel 1. Nele, Marx se mostra contrario a religiao, porem vendo, mesmo assim, 

o seu carater duplo (cf Lowy, 2000, p. 13): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A angustia religiosa e, ao mesmo tempo, a 

expressao da verdadeira angustia e um protesto 

contra a verdadeira angustia. A religiao e o suspiro da 

criatura oprimida, o coragao de um mundo sem 

coragao, assim como e o espirito de uma situagao 

sem espirito. £ o opiato do povo". 

Atraves do estudo de outros textos de Marx, podemos concluir que esta 

posicao tomada pelo jovem Marx, vendo a religiao como meio de alienacao, tern 

uma forte inspiracao neo-hegeliana, podendo, portanto, ser classificada como pre-

marxista, ja que nao faz nenhuma referenda as classes sociais, sendo tambem 

uma posicao a-hist6rica. Contudo, ele ja percebia o seu carater dialetico, pois 

capta a duplicidade da "angustia" religiosa, ja que esta ao mesmo tempo legitima 

as condicoes existentes e e capaz de, em determinadas circunstancias, expressar 

um certo protesto contra elas. 

So na Ideologia Alema (1846) e que encontramos um estudo marxista mais 

aprofundado sobre religiao, sendo a mesma tratada como uma realidade historica 

e social, como uma das muitas formas de ideologia. Neste livro, aparece a 

religiao como um dos elementos da totalidade a ser explicada: 

1 Karl Marx, "Towards the Critique of Hegel's Philosophy of Right"(1884), in: Louis S. Feur, org., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Marx and Engels. Besic Writing on Politics and Philosophy, Londres; Fontana, 1969, p.304. 
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"A necessidade de explicar a genese e o 

desenvolvimento de varias formas de consciencia 

(etica, religiao, filosofia) em termos das relagoes 

sociais atraves das quais, e claro, e possivel 

considerar o conjunto total em sua totalidade e, 

portanto, tambem a agao reciproca desses v&rios 

aspectos uns sobre os outros" (MARX, 1846, p.26). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica da religiao tambem pode ser encontrada no primeiro volume de 

O Capital, em uma nota de rodape (cf. Lowy, 2000, p. 15). Nesta, Marx apresenta 

a tese de que "sob certas circunstancias historicas, a religiao pode realmente 

desempenhar um papel decisivo na vida de uma sociedade". Demonstrando, 

assim para aqueles que criticavam as ideias e argumentos baseados no 

Materialismo Historico que tanto a religiao no Periodo Medieval como a politica na 

Antiguidade tern a sua importancia e relevancia historica, ja que ao mesmo tempo 

em que influencia na sociedade, por esta tambem e influenciada: 

"Nem poderia a Idade Me'dia viver do 

catolicismo, nem a Antiguidade da politica. As 

condigoes economicas respectivas explicam, de fato, 

por que o catolicismo la e a politica aqui 

desempenharam o papel dominante" (cf. Lowy, 2000, 

p.15). 

Friedrich Engels, colaborador de Marx, tambem teve interesse pela religiao, 

suas manifestacoes e seu papel historico e social. A importancia do pensamento 

de Engels para o estudo marxista das religioes e sem duvida sua analise das 

relagoes entre as representacoes religiosas e as lutas de classe. Para ele, o 

cristianismo, nao era uma "essencia" imutavel - como tinha pensado Feuerbach -
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mas sim um sistema cultural que passa ou sofre mudangas de acordo com os 

varios periodos historicos, ou seja, ela evolui de uma religiao dos escravos, para a 

ideologia estatal do Imperio Romano, a seguir feita sob medida para a hierarquia 

feudal, sendo, finalmente, adaptada a sociedade burguesa" (Engels,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Lowy, 

2000, p. 17). 

Engels acreditava que as varias formas de crengas nao sao nada alem de 

um "disfarce religioso" dos interesses de classe. Ele percebeu, alem disso, que o 

clero nao era um corpo homogeneo e que em determinadas circunstancias 

historicas, dividia-se de acordo com a composigao de classe. Por exemplo, na 

Reforma, tinhamos, de um lado, o alto clero, que representava a hierarquia e, do 

outro lado, o baixo clero do qual faziam parte os ideologos da Reforma e do 

movimento campones revolucionario. 

A importancia do pensamento de Engels para a sociologia da religiao esta 

no fato de que apesar do autor ser ateu, materialista e inimigo da religiao, ele 

conseguiu (assim como havia feito o jovem Marx) ver o seu carater dialetico, isto 

e, a possibilidade de exercer o papel de legitimadora da ordem estabelecida, mas 

tambem o papel de critica desta ordem, variando de acordo com as circunstancias 

socio-historico-culturais. 

Nao e provavel que Engels tenha previsto a Teologia da Libertagao, porem 

a sua analise da religiao do ponto de vista da luta de classes, explicita o poder do 

protesto da religiao abrindo espago para um questionamento da relagao entre 

religiao e sociedade diferindo da visao predominante nos iluministas (os quais 

viam a religiao como uma conspiragao do clero), quanto daquela do neo-

hegelianismo (segundo a qual a religiao era vista como a responsavel pela 

alienagao humana). 
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Outro pensador marxista, lider do movimento comunista italiano que se 

dedicou com afinco ao estudo dos fenomenos religiosos foi Antonio Gramsci. 

Diferentemente de Engels que se preocupou com o cristianismo primitivo, 

Gramsci estava preocupado como o funcionamento da igreja Catblica. Seu 

trabalho e importantissimo, visto que ele foi o primeiro marxista que buscou 

explicar o peso da cultura religiosa entre as massas populares. 

A maior concentracao de ideias gramsciana sobre os fenomenos religiosos 

esta contida nos Cadernos do Carcere, escritos que, apesar de nao constituirem 

um todo sistematizado, contem dados e conclusoes de suma importancia para os 

estudiosos de sociologia da religiao. Embora faga a critica ao conservadorismo 

religioso do catolicismo jesuita, Gramsci percebe o carater utopico da religiao, 

enfatizando a complexidade do funcionamento da esfera religiosa e explicando 

que os fenomenos religiosos nao sao um todo homogeneo, devendo ser 

interpretados levando-se em conta as classes e os grupos sociais em sua relagao 

com os sistemas religiosos. 

Defendendo uma analise dialetica do funcionamento da esfera da religiao, 

Gramsci chamou a atengao para o fato de que a aparente homogeneidade da 

Igreja Catolica esconde uma pluralidade de religiosidades distintas e que algumas 

vezes sao ate contrarias. Por isso ele afirma que existia entao, um catolicismo 

distinto para cada classe social, "um catolicismo para o campones, para o 

pequeno burgues, para o operario das cidades, para as mulheres e para os 

intelectuais" (Lowy, 2000), afim de corroborar sua tese ele afirmava tambem que 

dependendo do contexto o cristianismo atuava como uma forma necessaria da 

vontade das massas populares, uma forma especifica de racionalidade do mundo 

e da vida. Contudo, deve-se ressaltar que neste instante ele estava tratando da 
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religiao popular e nao do cristianismo jesuitico que segundo Gramsci e "narcotico 

puro para as massas populares" (cf. Lowy, 2000, p. 27) 

Para nosso interesse nessa dissertagao, e central a ideia da pluralidade de 

possibilidades de instrumentalizagao das mensagens religiosas em geral e do 

catolicismo em particular. Como veremos no proximo capitulo, a historia da Igreja 

Catblica no Brasil aponta para momentos nos quais o catolicismo funcionava 

como elemento de justificagao das estruturas de dominagao e outros momentos 

em que a Igreja funcionava como um lugar de mobilizagao para a transformagao 

social. Mais especificamente, nossa preocupagao e analisar de que maneira a 

recente ascensao do modelo carismatico catolico se reflete sobre a diregao que o 

imaginario e praticas religiosas catolicas disponibilizadas para os fieis vem 

tomando, atraves da analise das formas pelas quais se preveem e se realizam as 

relagoes entre a Igreja da Renovagao Carismatica e os Movimentos Sociais. 

Para dar conta dessa relagao entre imaginario religioso e praticas sociais, 

passamos a discutir a contribuigao gramsciniana em referenda a sociologia 

weberiana da religiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Gramsci e a sociologia weberiana da religiao 

Para estabelecer uma relagao entre a sociologia da religiao de Weber e o 

pensamento de Gramsci e necessario que se introduzam elementos dos escritos 

weberianos sobre as religioes da China, India e Israel antiga. Essa tarefa e 

executada por Pierre Bourdieu, que propos uma interpretagao original dos textos 

weberianos, deslocando o centro de discussao da racionalidade para a 

problematica do poder. 
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Tomando como ponto de partida o capitulo "Dominagao politica e 

Hierocracia" do livro de Weber, intitulado "Economia e Sociedade", Bourdieu 2 

apresenta uma interpretagao weberiana do fenomeno religioso enquanto 

estrategia de poder, definindo a luta entre religioes, assim como os conflitos e 

acordos entre religioes e Estado, como elementos das relagoes de poder. Esse 

enfoque pode integrar a perspectiva de analise gramsciana da religiao, ja que 

Gramsci se preocupou em entender a religiao em suas relagoes com o Estado. 

Seus estudos da Igreja Catolica como intelectual organico do feudalismo, ou 

como intelectual tradicional da Restauragao, implicam imediatamente na 

abordagem da religiao enquanto aparelho ideologico de Estado (cf. Ortiz, 1980) 

O monopolio ideologico da religiao assegura, portanto, a legitimagao da 

ordem social, visto que as instituigoes sacrais fazem parte da "sociedade civil", 

isto e do Estado. A tematica da monopolizagao dos aparelhos ideologicos permeia 

as literaturas gramsciana e weberiana. Em grande medida, todo o 

desenvolvimento historico, no sentido do desencantamento do mundo, para 

Weber e do advento do Estado-nagao para Gramsci, pode ser interpretado em 

parte como processos relacionados com a gradual desmobilizagao dos universos 

religiosos. 

Podemos, portanto, encontrar um ponto de articulagao entre os textos 

weberianos e gramscianos, desde que, evidentemente se considere como 

tematica em comum a problematica do poder. 

2 Bourdieu Pierre, "uma interpretagao da religiao segundo Max Weber"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in: Economia das Trocas 
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1.3. Weber e a significacao religiosa das acoes sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Weber, a Sociologia, significa "uma ciencia que pretende 

compreender interpretativamente a agao e assim explica-la em seu curso e em 

seus efeitos" (Weber, 1991, p. 3). 

Para Weber, a importancia da Sociologia estava, entao, no fato desta 

basear-se numa tentativa de compreensao e explicacao da "agao", no instante de 

seu empreendimento como tambem em referenda aos resultados obtidos. Weber 

define a agao e agao social da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Por agao entende-se, neste caso, um 

comportamento humano (tanto faz tratar-se de um 

fazer externo ou interno, de omitir ou permitir) sempre 

que na medida em que o agente ou os agentes o 

relacionem com um sentido subjetivo. Agao 'social', 

por sua vez, significa uma agao que quanto a seu 

sentido visado pelo agente ou agentes, se refere ao 

comportamento de 'outros, orientando-se por este em 

seu curso". (Idem, ibidem) 

O que diferencia "a agao de simples comportamento" e a agao social e o 

sentido que o agente Ihe agrega na execugao de um determinado ato. Portanto, e 

o sentido e o comportamento que, juntos, levam o cientista social a perceber a 

agao praticada pelo agente como social. 

0 intuito weberiano era "encontrar na agao as intengoes, as motivagoes 

subjetivas e o contexto subjetivo de sentido para compreender o desenvolvimento 

das relagoes sociais" (idem, p. 55). Desta forma, e no sujeito da agao que ele vai 

simbblicas. Sao Paulo: Editora perspectiva, 1974. 
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buscar o sentido (o significado do seu ato). A agao compreendida atraves do 

sujeito praticante, pode ter varios sentidos, podendo assim ser vista como 

unidade ou multiplicidade (contraditoria ou homogenea)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. Conn, 1999, p. 93). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. Definicao e classificagao da agao social 

Para Weber, uma agao e racional quando cumpre duas condigoes. Em 

primeiro lugar, na medida em que e orientada para um objetivo claramente 

formulado, ou para um conjunto de valores, tambem claramente formulados e 

logicamente consistentes. Uma agao e racional quando os meios escolhidos para 

se atingir o objetivo sao os mais adequados. 

Sao quatro os tipos que cumpre claramente distinguir - agao racional com 

relagao a fins - agao racional em relagao a valores - agao afetiva ou emocional e, 

agao tradicional. 

"1) de 'modo racional referente a fins': por 

expectativas quanto ao comportamento de objetos do 

mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas 

expectativas como 'condigao' ou 'meios'para alcangar 

fins proprios, ponderados e perseguidos 

racionalmente, como o sucesso; 2) 'de modo racional 

referente a valores': pela crenga consciente no valor 

etico, estetico, religioso ou qualquer seja sua 

interpretagao absoluta e inerente a determinado 

comportamento como tal, independentemente dos 

resultados; 3) 'de modo afetivo, especialmente 

emocional': por afetos ou estados emocionais atuais; 

4) 'de modo tradicional: por costumes arraigado". 

(Weber, 1991, p. 15) 
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Essa exposigao breve da teoria da agao social elaborada por Weber 

justifica-se aqui pelo fato de que o autor ve a religiao como um dos mais 

significativos sistemas de valores que orientam a significagao do mundo e as 

praticas dos atores sociais. Nesse sentido, transformagoes no conjunto de valores 

sistematizados em modelos de religiosidade podem corresponder a 

transformagoes nos sistemas de praticas sociais, suas agoes sociais. Nessa 

dissertagao e essa relagao entre sistemas de valores religiosos e as praticas 

institucionais e individuals que esta em questao, especificamente em referenda a 

relagao entre Igreja e os movimentos sociais, bem como entre a filiagao de 

individuos a modelos opostos de catolicidade e suas praticas politicas. 

A importancia da esfera religiosa para Weber nao e apenas em termos de 

causalidade, mas tambem heuristica. Sendo fundador da sociologia 

compreensiva, que procura a interpretagao das agoes individuals a partir do 

sentido dado pelo agente, nada mais natural que a esfera social na qual ele 

identificou a genese da produgao de sentido social por excelencia durante 

milenios, tenha tido a primazia do seu interesse compreensivo. 

Weber nao pretende tratar da "essencia" da religiao, mas indagar sobre as 

condigoes e efeitos deste tipo de agao coletiva. De acordo com seu enfoque 

compreensivo, o ponto de partida seria sempre as vivencias e representagoes 

subjetivas dos individuos atores, ou seja, o "sentido" dado a agao pelos sujeitos 

(cf. Weber, 1985, p. 245). Esse "sentido", pelo menos nas primeiras 

manifestagoes da religiao e da magia, e dirigido a "este mundo", criado pela 

expectativa de que as coisas possam "ir bem e que se vivia longos anos" 3. 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Ibidem 
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elemento religioso ainda se encontra entranhado nos outros aspectos da vida 

cotidiana, especialmente o de natureza economica. 

Reconhecida a forga da religiao na atribuicao de significados a agao dos 

individuos, podemos falar numa "etica religiosa" no sentido amplo do termo, como 

Weber faz, na medida em que por forga da imposicao de tabus, produz-se alguma 

forma de regulacao das condutas, especialmente as de natureza economica. 

A teodiceia do sofrimento aparece como resultado da crescente 

racionalizacao das concepcoes de mundo religioso. Ela vem para substituir as 

concepgoes miticas, abrindo espago para o desenvolvimento de uma etica de 

mundo em sentido estrito. 0 pressuposto dessa passagem e um outro 

desenvolvimento cognitivo fundamental, o qual permite agora a distingao entre a 

esfera do ser e do dever ser. Como consequencia, temos a mudanga radical da 

relagao dos homens consigo mesmo, com os outros e com seu ambiente. Deste 

momento em diante constitui-se uma nova esfera moral. Mais ainda, temos o 

aparecimento da moral enquanto tal, como esfera autonoma com uma 

positividade propria, na medida em que suas finalidades se separam de todas as 

outras finalidades mundanas. 

Essa concepgao de mundo dualista, por forga da distingao entre o sagrado 

(dever ser) e o profano (espago do ser) constituem-se duas esferas concorrentes 

e paralelas, abrindo espago para uma "rejeigao religiosa do mundo", na medida do 

ser em que o elemento empirico da realidade profana passa a ser desvalorizada 

pelo dever ser sagrado. 

A especificidade do racionalismo ocidental, para Weber, resulta da forma 

peculiar segundo a qual a religiosidade ocidental soluciona o seu dualismo 

especifico. O dualismo na versao ocidental e potencialmente tensional, ou seja, 
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ao contrario do dualismo oriental, a enfase e potencialmente mais no etico do que 

no ritualismo. Neste sentido, abre-se a possibilidade do conflito aberto entre a 

positividade etico-religiosa e as demais esferas mundanas. 

Para Weber, se no protestantismo ascetico observamos uma continuidade 

e aprofundamento da etica judaica antiga, a qual enfatiza precisamente a tensao 

entre etica e mundo, no catolicismo existiria uma enfase numa estrategia de 

compromisso entre etica e mundo. 

Na analise dos desdobramentos da ascensao do modelo carismatico 

catolico sobre as relacoes entre a Igreja Catolica e movimentos sociais, partimos 

da ideia weberiana de que grande parte das agoes humanas pode ter inspiracao 

no imaginario religioso. No que se refere as praticas politicas dos individuos 

catblicos e das praticas institucionais, assistimos, desde meados da decada de 80 

do seculo passado, a uma transicao de um modelo caracterizado pela apologia da 

militancia politica para outro que secundariza o engajamento politico em geral, 

focalizando uma espiritualidade centrada na verticalidade, nas relagoes dos fieis 

com as divindades. 

Admitindo a polissemia das experiencias religiosas e a heterogeneidade do 

espago eclesiastico catolico, temos como objetivo neste estudo, analisar o caso 

da diocese de Guarabira-PB 4, verificando de que maneira a historia e a conjuntura 

local podem influenciar nos reflexos da ascensao do modelo carismatico catolico 

sobre a relagao entre Igreja Catolica e Movimentos sociais na regiao mencionada. 

No proximo capitulo, com o objetivo de localizar historicamente a evolugao 

da relagao entre Igreja Catolica e Politica no Brasil, o que se relaciona com as 

maneiras pelas quais a instituigao tern se comportado em relagao aos 
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movimentos sociais no Brasil, apresentamos um breve historico dos modelos em 

torno dos quais gravitou a Igreja Catolica. 

4 Diocese refere-se a uma area geografica composta por varias parbquias. No caso especifico de 
Guarabira a diocese 6 composta por 23 par6quias 
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CAPI TULO I I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OS MODELOS DE CA TOLI CI SMO NO 

BRASI L E A QUE S T AO DA A TUA$AO 

POLI TI CA DA I GREJ A 



CAPlTULO II 

OS MODELOS DE CATOLICISMO NO BRASIL E A 

QUEST AO DA ATUAQAO POLITICA DA I G R E J A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Igreja Catolica tern, atraves dos anos, adotado diferentes modelos 

eclesiasticos no Brasil, cada um com uma concepcao diferente da missao a ser 

desempenhada pela instituicao, das formas liturgicas a serem praticadas, dos 

temas a serem focalizados nos sermoes, das estrategias de evangelizacao, do 

tipo de relagao com as classes populares e com a politica. 

Originalmente, o catolicismo no Brasil, desde o inicio de sua implantagao, 

apresentou um estilo de religiao baseada na imposigao e obrigatoriedade. Desse 

modo, a Igreja funcionou como uma verdadeira empresa de colonizagao que 

utilizava a linguagem religiosa e missionaria para fins de catequizagao. E mister 

mencionar que a colonizagao portuguesa fez parte do monopolio real e 

eclesiastico, ja que com o direito do padroado, a Igreja conferia aos reis o direito 

de interferir na vida religiosa de suas colonias. 

A Igreja, no Brasil, dependia diretamente dos monarcas, que a 

organizaram como um Departamento de Estado "Orientando-se pela mesma 

consciencia e ordem" os soberanos Portugueses tencionavam char no Brasil um 

Estado Cristao, tendo como religiao oficial o catolicismo (Hoornaert, 1977, p. 156). 

No Brasil colonia, a Inquisigao nao se concentrou apenas no campo 

religioso ela transcendeu para o campo o economico e social. Aqueles que nao 

concordavam com algo eram considerados infieis e acusados de heresia, como 

punigao seus bens eram confiscados e incorporados ao patrimonio da coroa 

Portuguesa. Estes processos eram realizados secretamente, desta forma, o fiel 
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podia ser vitima de qualquer acusacao. O clima de inseguranga, tornou-se pouco 

favoravel aos negbcios, visto que aqueles proprietaries de bens eram vistos com 

desconfianga pelos inquisidores. 

A Inquisigao, no Brasil Colonial julgou e condenou por crimes de heresia; 

trabalhadores rurais, comerciantes, mercadores, fazendeiros e intelectuais, nem 

os Padres Jesuitas foram isentos de punigao. Alguns acusados de heresia foram 

queimados vivos em Lisboa. 

Esta subentendido, no que se costumava chamar de "projeto missionario" 

da Igreja Catolica um discurso nao so doutrinario, mas tambem monopolista e 

ditatorial. Por isso, nao poderia deixar de ser agressivo e violento. Para eles, era 

imprescindivel purgar os pagaos dos abusos e corrupgoes, e abolir a crendice e o 

fanatismo dos nativos. Sob seu dominio sofreram tanto indigenas quanto os 

africanos, mestigos e brancos, pobres e ricos. A evangelizagao no Brasil 

justificava tanto a opressao quanto a escravizagao. Desse modo, nao era preciso 

conhecer nem respeitar a cultura dos indigenas, nem a dos negros africanos 

(Hoornaert, 1977, p. 27). 

Entretanto, a partir do Seculo XVIII, as ideias baseadas no movimento 

lluministas trazidas da Europa pelos intelectuais - acarretaram uma transformagao 

no comportamento - com relagao ao catolicismo portugues que estava sendo 

implantado no Brasil. Neste novo contexto, os metodos utilizados pela Inquisigao 

foram considerados crueis e arcaicos, chegando a ser classificado como 

patologicos. 
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2.1. O Modelo da Cristandade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este Modelo de catolicismo, que enfatizava o estilo medieval, sendo o 

primeiro modelo de cristandade a ocorrer no Brasil, comeca na colonia e tern sua 

hegemonia ate meados do seculo XIX. Os historiadores, ao analisar a 

religiosidade colonial brasileira, constataram que suas caracteristicas especificas 

estavam diretamente relacionadas com o processo de colonizagao. 

Nesse periodo, predominava uma ideia do monopolio religioso, o qual 

deveria ser, inclusive, imposto pela forga. Para a Igreja, era entao preciso levar a 

fe catolica a todos, mesmo que para isso fosse preciso usar a violencia. Essa 

situagao e expressa por Bruneau da seguinte maneira: "Todas as organizagoes 

sociais deviam expressar e defender os principios do catolicismo, constituir-se 

nos termos determinados pela Igreja Catolica e receber expressa e direta 

regulagao desta" (Bruneau, 1974, p. 11). 

Em tal contexto historico e social, coincidiam os interesses da Igreja e do 

Estado, visto que ambos estavam baseados numa relagao de troca, na qual a 

Igreja oferecia a organizagao eclesiastica para a operacionalizagao da politica 

estatal, enquanto o governo Ihe oferecia suporte financeiro e concedia privileges. 

No modelo conhecido como da Cristandade, a Igreja tinha uma forma bem 

peculiar para definir o povo, seus valores e sua religiosidade. O catolicismo 

reunia, aparentemente de modo "democratico", o branco, o negro e o pobre, mas 

essa democracia nao impediu a diferenga racial e social; tambem nao escondeu 

as diferengas religiosas, a segregagao do catolicismo do branco rico e do branco 

pobre ou do negro. Nesse sentido existem, segundo Bastide (1971, p. 157-158), 
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neste periodo, dois tipos de catolicismo: o domestico e o mais romanizado, o que 

gerou divisoes e diversidade. 

Segundo Bastide (idem, p. 157) o Padre ministrava duas missas em horas 

diferentes: uma para os brancos, outra para os negros. Desse modo, as racas 

estavam aparentemente "unidas", embora "separadas", uma vez que todos 

podiam professar o catolicismo, embora os mecanismos de hierarquizacao nao 

deixassem de se exercer em nenhum momento. Aos padres cabia a tarefa de 

enfraquecer o espirito rebelde dos negros para, assim, evitar violencia. A 

catequese foi realizada de modo superficial, mais por imposicao do senhor do que 

por conviccao religiosa. Assim, o catolicismo eclesiastico no Brasil colonial se 

definia em fungao das necessidades das classes mantenedoras do poder social e 

economico. 

A Igreja representava negativamente as camadas populares (brancos 

pobres, negros e outros), ja que as via como ignorantes e alienadas. Essa visao 

correspondia tambem a uma desvalorizacao da cultura e da religiosidade dos 

negros e das camadas populares (cf. MAINWARING, 1986). 

Com a oposicao do Marques de Pombal aos religiosos - sobretudo aos 

jesuitas que tinham influencia na politica do Reino - a vida religiosa entra em 

crise. Na segunda metade do seculo XVIII, as novas ideias trazidas pelo 

Enciclopedismo e lluminismo, com tendencias opostas ao catolicismo, expressas 

no anticlericalismo e no antijesuitismo, foram tambem elementos importantes para 

a crise no modelo religioso. 

O Antigo Regime foi reforcado em todo o Imperio com a politica de 

reformas implementadas pelo Marques de Pombal, que se serviu desse momento 

para uma verdadeira guerra contra o poder tanto politico quanto economico 
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exercido pelos jesuitas. Utilizando-se de estrategias como novas ideias sobre 

educacao e reformas de ensino, ele conseguiu retirar o monopolio do ensino 

brasileiro das maos dos jesuitas, alem disso, os expulsou do Brasil. 

Desse modo, a partir de 1759, a Cristandade colonial conheceu sua 

primeira crise, e tambem sua primeira reformulacao. O catolicismo tradicional 

conheceu uma importante fase de expansao com suas multiplas apropriacoes e 

variedades regionais. Manifestou-se entao um pujante catolicismo nas maos de 

liderancas leigas, organizadas em torno de santuarios e capelas, de irmandades e 

confrarias (estas eram verdadeiros lugares de devocao, caridade, de 

solidariedades e convivencia). Este catolicismo tradicional, de matriz leiga, atingia 

toda a populagao: livres, alforriados, escravos, brancos e pardos; individuos de 

tradicao portuguesa, africana ou indigena. 

No Brasil, o catolicismo continuava sendo a religiao do Estado, obrigatoria, 

mas a imigracao e a ideologia liberal trouxeram a tolerancia com relagao as 

confissoes protestantes e a maconaria. A Igreja comecava a perder o monopolio 

sobre a producao dos bens simbolicos, ideologicos em geral e religiosos em 

particular. Nas decadas apos 1870, surgiram tambem o positivismo e um novo 

tipo de republicanismo. 

Estudiosos da Sociologia da Religiao, (Bruneau, 1979, por exemplo) 

afirmam que este modelo de catolicismo comeca a declinar por volta de 1870. 

Devido a algumas mudancas politica que ocorreram na composicao do campo 

religioso e na articulacao entre Estado e Igreja. De acordo com Guerra (2000), 

podemos sintetizar essas mudancas como: 

a) acentuam-se as contradicoes entre a ideologia republicana e a tradicao 

catblica, mediante as aspiracoes de mais poder do Vaticano sobre a Igreja no 
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Brasil, o que significava uma contraposigao ao estilo de dominagao institucional 

ate entao exercida pelo Estado; 

b) a entrada dos protestantes no campo religioso nacional, os quais 

utilizavam o oferecimento de servigos educacionais e assistenciais para concorrer 

com o catolicismo pela preferencia dos fieis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. O Modelo da Neo-Cristandade 

Passado o conflito entre a Igreja e o Estado, as relagoes entre o Trono e o 

Altar retornaram a rotina da Cristandade. A Cristandade colonial sobrevivia numa 

situagao "pos-constantiniana" que se caracterizava pela aconfessionalidade e 

laicidade do Estado, pela redugao do campo religioso a esfera privada das 

escolhas individuals. Se esta situagao comegou a emergir durante o Segundo 

Reinado, contudo, foi somente a partir da Republica que as condigoes de 

possibilidade para tanto se concretizaramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. Bruneau, 1979). 

Com efeito, com a proclamagao da Republica (1889), o decreto de 

Separagao da Igreja e do Estado (1890) e a Constituigao de 1891, punha-se fim a 

vigencia de um Estado confessional. O novo governo adotou oficialmente um 

Estado aconfessional e laico, todavia sem uma politica anticlerical e hostil a 

Igreja. Os suditos do Imperio tornaram-se simples cidadaos. Na vida publica, o 

cidadao ficava sozinho, sem a mediagao eclesiastica, na sua relagao com o 

Estado. 

No piano pratico, o Estado republicano rendeu-se a evidencia de que a 

fungao de diregao intelectual e moral da sociedade nao podia ficar so com ele, a 

colaboragao da Igreja era necessaria e indispensavel. Uma alianga objetiva da 
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Igreja com o Estado voltou a ser possivel a partir do momento em que a 

burguesia cafeeira passou a dirigir os rumos da Republica oligarquica (1898). A 

Igreja e o Estado voltam a se reencontrar objetivamente em torno de um projeto 

conservador, o da manutencao da ordem estabelecida. Desejavam igualmente 

obter o que sempre realizara no Brasil o sistema de Cristandade, a saber, o 

consenso social e religioso, a unidade territorial, a busca de homogeneizacao dos 

padroes de comportamento da populacao. Mantendo estes objetivos, o Estado 

republicano tentou construir um modelo de cidadania enquanto a Igreja tentou 

criar o modelo do catolico praticante e romanizadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {cf. Bruneau, 1979). 

0 Estado republicano curvava-se diante da necessidade de deixar a Igreja 

a sua fungSo tradicional de gerar o consenso social, de formar as consciencias 

dos individuos, produzindo-os, simultaneamente, como bons catolicos e bons 

cidadaos. O Estado foi-se rendendo, com a Grande Guerra, e as dificuldades dos 

anos 20 e 30, ao fato sociologico de uma maioria catolica, da "patria catolica", 

passando a adotar uma politica de estreita colaboracao com a Igreja, ja que esta 

reunia formalmente a maioria da populacao brasileira. 

A Igreja nao discutia os criterios de legitimidade da ordem, inculcando nos 

catolicos/cidadaos o espirito de obediencia e conformismo. A ilegitimidade etica 

da Republica laica nao podia ser um pretexto para contestacoes e revoltas. 

Apesar da "impiedade" do estado laico, a Igreja continuava a pregar o principio do 

respeito as autoridades estabelecidas e o principio da origem divina de todo o 

poder. 

A separagao da Igreja do Estado propiciou a Igreja uma grande liberdade 

de agao como esta jamais conhecera antes, permitindo-lhe estreitar os lagos com 

a Santa Se. A Igreja aproveitou este clima de liberdade para aprofundar a reforma 
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tridentina e romanizante que vinha tentando generalizar desde os anos de 1840; 

aproveitou igualmente para reestruturar seu aparelho eclesiastico. Segundo 

Beozzo (1993), das 12 circunscricoes eclesiasticas do Imperio passou-se a 61, 

em 1920, e a 90, em 1930. A segunda arquidiocese, a do Rio de Janeiro, foi 

criada em 1892. Nesta, havia 22 paroquias em 1889, e 68 em 1942. O Barao do 

Rio Branco, ministro das relagoes exteriores, obtinha, em 1905, o primeiro 

cardinalato da America Latina para D. Joaquim Arcoverde, arcebispo do Rio de 

Janeiro (1897 - 1930). 

Para proceder a romanizacao do catolicismo e do aparelho religioso, o 

episcopado e o clero romanizadores tiveram de tomar um conjunto de medidas 

praticas para o enquadramento juridico e pastoral dos fieis. Seguiram para tanto 

tres orientagoes: a sacralizagao dos lugares de culto; a instrugao religiosa dos 

fieis; o controle clerical das devogoes, festas e organizagoes leigas, em particular 

em relagao aos santuarios e peregrinagoes, as irmandades e confrarias, as 

liderangas leigas - os "ermitaos" e os "sacristaos". 

A agao dos catolicos tambem acontecia nos movimentos sociais. Com o 

Papa Pio X (1903 - 1914), emergia a Agao Catolica (AC) propriamente dita como 

uma forma de apostolado leigo, consolidada efetivamente com a enciclicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Urbi 

Arcano Dei (1922), de Pio XI (1922 - 1939), o Papa por excelencia da AC, o qual 

desejava "recristianizar" a sociedade. Preconizava tambem grandes mobilizagoes 

dos catolicos como forma de pressionar os Estados autoritarios e totalitarios 

(Bruneau, 1979). 

O projeto de "recristianizagao" da sociedade e o ideal de neo-Cristandade 

no Brasil foram impulsionados sob a lideranga de D. Sebastiao Leme, nomeado, 

em 1921, arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, num periodo marcado por fatos 
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tais como, a Semana de Arte Moderna que aconteceu em Sao Paulo, no ano de 

1922, a criacao do Partido Comunista e a criagao do Centro Dom Vital que 

patrocinava a revista "A Ordem"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. Beozzo, 1993). 

No projeto de neo-Cristandade recolocava-se a questao que subjaz a todo 

o sistema de Cristandade, a saber: como deve o cristao comportar-se na vida 

publica para construir evangelicamente a sociedade? Recolocando a questao, o 

catolicismo da primeira metade do seculo XX reafirmava o laco entre Evangelho e 

praxis publica dos cristaos, persistindo na U t o p i a de constituir este lago mediante 

a construgao de uma sociedade crista. 

Este projeto de neo-Cristandade, idealizado e implementado na Igreja 

catolica em ambito mundial e no Brasil, a partir dos anos 20 e 30, estava apoiado 

em parte na AC e na DSI. Permitiu, alem disso, que o catolicismo nao ficasse 

relegado a esfera da vida privada dos cidadaos, como preconizava o ideal 

individualista do mundo burgues. Permitiu tambem um regime de colaboragao da 

Igreja e do Estado que superasse os impasses dos regimes de uniao e de 

separagao (cf. Camargo, 1971). 

Dentro deste contexto social e politico nao podemos deixar de mencionar a 

grande influencia do movimento anticlericalista europeu sobre a sociedade 

brasileira e principalmente sob o nosso governo, que teve como resultado a 

separagao oficial do Estado dos negocios ditos religiosos. Esta situagao 

enfrentada pela Igreja acarretou: 

• Uma perda consideravel dos recursos estatais, usados para o sustento dos 

padres; 

• O fim da obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas; 
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• a reorganizacao da Igreja Catolica com o intuito de ser um agente atuante 

e autonomo dentro da sociedade 5. 

O periodo caracterizado como aquele de reorganizacao da Igreja trouxe-lhe 

alguns beneficios entre os quais podemos citar: 

a) A recuperacao de grande parte de suas terras e outros patrimonios 

imobiliarios; 

b) o quase monopolio do ensino religioso nas escolas 

Contudo, a maneira como o modelo da Neo-Cristandade tratava a religiao 

popular e aqueles menos favorecidos nao era muito diferente, se compararmos 

com o modelo anterior. Mesmo concorrendo com outras denominacoes religiosas, 

percebia-se claramente que estas nao colocavam em risco a posicao hegemonica 

da igreja Catolica. 

As crencas e ritos populares eram caracterizados pela igreja como 

primitivos e por isso eram tambem severamente repreendidos. Alem disso, os 

intelectuais catolicos e os padres ainda acreditavam que o povo erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA incapaz, 

ignorante e mediocre (Bruneau, 1979) para tomar as suas decisoes, necessitando 

dos mais capacitados, os membros da elite catolica. 

Com o intuito de assegurar o seu lugar ja duramente conquistado (os 

nativos e os escravos africanos que o digam) e ao mesmo tempo mostrar o seu 

poder de competicao junto a outras denominacoes religiosas, a igreja se lanca a 

pratica de fundar obras de cunho assistencialistas e grandes obras sociais nas 

decadas de 20 e 30. O piano era conseguir mais espago no campo religioso 

5 Esta reorganizacao logo se fez ver com o aumento do numero de dioceses atuantes. Se em 

1890 existiam em numero de 12, em 1920, ja se somavam 58 (Mainwaring, 1985). 
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atraves da intervencao em lugares em que o Estado atuava de maneira deficiente, 

oferecendo servicos assistenciais e emergenciais. 

Com efeito, a partir da decada de 50, a igreja se ve em perigo devido a 

forte concorrencia com outras denominagoes religiosas, situagao que pode ter 

contribuldo para a decisao de implementar mudangas em termos de discursos e 

praticas sociais. Surge, entao o modelo reformista modernizador. Este modelo de 

ser igreja aparece num contexto historico e social todo especial do Brasil, periodo 

este conhecido pela modernizagao e desenvolvimentismo, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA periodo JK (cf. 

Guerra, 2000). 

A emergencia deste modelo traz para a igreja incontaveis beneficios, ja que 

ela fez uma alianga com as elites sociais e principalmente com o governo, ambos 

capazes de oferecer recursos financeiros e aparato eclesial para a realizagao de 

suas agoes de reformas sociais de base. 

A igreja conseguiu neste momento uma dupla vitoria, qual seja, manteve 

sua influencia na sociedade atraves de sua alianga com o Estado e demarcou seu 

espago entre as camadas desprivilegiadas, que por sua carencia social estavam 

mais abertas as ofertas atrativas dos protestantes, como tambem as magicas das 

solugoes oferecidas pelos cultos afro-brasileiros. 

A igreja consegue manter esta alianga com o governo e as elites ate o 

momento em que ocorre o golpe militar, em 1963 {cf. Bruneau, 1979). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. O Modelo Progressista 

A complexa relagao entre a Igreja Catolica e o Estado brasileiro no decorrer 

da decada de 70 e um dos aspectos que discutiremos neste topico. Os anos 70 
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foram marcantes para a sociedade brasileira, seja no que se refere ao chamado 

'milagre economico', seja em fungao das crises internacionais (vinculadas ao 

mercado do petroleo), seja tambem em fungao da violenta repressao aos 

segmentos sociais mais organizados (a esquerda), e o surgimento inesperado de 

novos atores sociais, os movimentos populares criados no ambito da Igreja 

catolica e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novo sindicalismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. A articulagao de grupos de base na Igreja Catolica 

O golpe militar foi uma contra-revolugao, uma reagao das elites brasileiras 

ao que parecia ser um enfraquecimento do Estado. As concessoes que o Estado 

populista vinha fazendo aos movimentos organizados apontava para um perigo 

mais imaginario que real, de que os comunistas iriam controlar o pais. Era um 

momento em que se configurava grande agitagao social, que atingia tanto 

trabalhadores rurais como urbanos, assalariados e posseiros, estudantes e ate as 

forgas armadas. 

Nao se pode afirmar que a Igreja catolica tenha participado ativamente das 

articulagoes que resultaram no golpe militar. Contudo, uma parcela significativa de 

sua hierarquia e de sua base social urbana apoiava as iniciativas de 'combate ao 

comunismo' e de oposigao a Jango. Segundo Reis (2000, p. 33), pouco depois de 

deflagrado o golpe: 

"As direitas saudaram nas ruas a vitdria 

imprevista. Uma grandiosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Marcha da Familia com 

Deus e pela Liberdade, com centenas de milhares de 

pessoas, no Rio de Janeiro, comemorou o golpe 

militar e festejou a derrocada de Jango, das forgas 
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favoraveis as reformas e do projeto nacional-estatista 

que encarnavam". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Historiadores como Bruneau (1979) e Camargo (1971)), destacam a 

presenca e a agao dos segmentos progressistas na Igreja Catolica no momento 

posterior ao golpe, considerando-se o periodo que vai de 75 ate o fim do regime 

militar, sendo a instituigao citada percebida como a intermediadora e/ou o espago 

onde muitos dos principais movimentos sociais do periodo foram criados. Nesta 

perspectiva, as comunidades catolicas sao vistas como um imenso guarda-chuva, 

sob o qual ateus, comunistas e cristaos mais radicalizados conviviam. . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. A Teologia da Libertagao 

Uma das inovagoes mais significativas desse modelo e o surgimento da 

Teologia da Libertagao, inspiradora de muitas das praticas constituintes desse 

novo estilo de ser igreja catolica. £ num ambiente marcado por essa teologia que 

a Diocese de Guarabira, objeto de nosso estudo de caso, se constitui num espago 

de efervescencia religiosa, observando-se nela a maioria das inovagoes em 

termos de praticas institucionais catolicas, as quais passamos a apresentar nessa 

caracterizagao do Modelo Progressista Catolico. 

A palavra teologia vem da conjugagao de TfzOS e L.6GOS, dois termos 

gregos que significam todo discurso acerca de Deus. Segundo Aristoteles (384 a 

322 a.c), o TfzOS seria objeto de pesquisa da maior de todas as ciencias: a 

ciencia do ser enquanto ser - esta que hoje denominamos de metafisica. 

Atualmente, o significado do termo Teologia difere deste que expusemos. 

Teologia hoje seria um discurso racional relacionado a Deus, baseado em dados 
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advindos de um livro revelado: Biblia, Alcorao, ou outro. A atualizacao dos dados 

revelados atraves do discurso (logos), de acordo com as exigencias historicas 

vigentes, seria papel da Teologia. Isso evidencia o carater transitorio do discurso 

teologico ja que o mesmo se produzia como referenda a historia humana, da 

cultura e de suas diversas problematicas. 

A Teologia da Libertagao esta inserida numa fase do pensamento ocidental 

que valoriza a historia, a cultura e a diversidade de formas de manifestagao do 

encontro do homem com Deus. 

A expressao "Teologia da Libertagao" significa que a libertagao e o ponto 

regulador do discurso acerca de Deus, como tambem indica que o Deus do 

discurso seria fonte de libertagao. A libertagao e vista nos diferentes momentos do 

processo historico de um povo. Assim, a teologia da libertagao atuou como uma 

forga geradora de agoes destinadas a produzir uma praxis libertadora, de acordo 

com as mais diferentes necessidades do povo submetido, dominado, preso. 

Segundo Mondim (1980), a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Teologia da Libertagao surgiu como 

resultado da realidade cultural, social, economica e politica sob a qual se 

encontrava a America Latina, a partir das decadas de 60 e 70 do seculo XX, que 

se caracterizava como: 

"Um ambiente politico geralmente 

caracterizado pela presenga de governos que 

administram o poder arbitrariamente em 

vantagem dos ricos e dos poderosos, fazendo 

am pio uso da forga e da violencia. (...) O 

ambiente economico e social esta marcado pela 

miseria e pela marginalizagao da maior parte da 

populagao. Os recursos economicos sao 

controlados por um pequeno grupo de 

privilegiados. (...) No ambiente cultural se verifica 

ainda uma notavel dependencia da Europa e dos 
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Estados Unidos. Na ciencia como na filosofia, na 

arte como na literatura, quase nada e concedido 

a originalidade das populagoes latino-

americanas"(ibidem, p. 25-25). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A degradante situagao da America Latina e a base para a criacao do 

conceito de libertagao, definida como toda "agao que visa char espago para a 

liberdade" (BOFF, 1980, p. 87). Um dos grupos de teologos deste periodo, 

assumiu a libertagao como paradigma de todo fazer teologico. 

As populagoes dos paises latino-americanos entendem e vivem a 

libertagao como superagao de processos de exclusao, sendo papel da teologia da 

libertagao discutir sobre Deus a partir da otica de um processo excludente e a 

partir da realidade concreta dos excluidos. O teologo da libertagao, portanto, deve 

ter este duplo olhar: um olhar para Deus e um olhar para o excluido (cf. Boff, 

1980). 

A teologia da libertagao diferencia-se de todo movimento libertador laico, ja 

que a libertagao proposta em seu ambito enxerga nos processos historicos a 

possibilidade de uma nova ordem, de justiga e da superagao de toda opressao 

social possivel. Ao pretender olhar para o excluido e para o sistema gerador de 

opressao, como pressuposto de todo fazer teologico, a teologia da libertagao 

difere-se radicalmente das teologias classicas, pois supera o anacronismo destas, 

circunscrevendo a experiencia de Deus no ambito do engajamento do fiel na luta 

contra todo o sofrimento humano historicamente situado. 

Para que haja elaboragao da teologia da libertagao e mister que se 

compreenda os fenomenos da opressao e da exclusao. Estes devem ser 

compreendidos atraves de uma mediagao socio - analitica, 
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"Libertagao e libertagao do oprimido. Por isso, 

a teologia da libertagao deve comegar por se debrugar 

sobre as condigoes reais em que se encontra o 

oprimido de qualquer ordem que ele seja".(BOFF, 

1996, p. 40). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O metodo utilizado para elucidar socio-analiticamente o fenomeno da 

opressao e da exclusao pela teologia da libertagao, e o metodo historico-

dialetico. 

O marxismo passa a ser a filosofia predominante na analise socio-analitica 

feita pela teologia da libertagao. Porem, o marxismo e utilizado como instrumento, 

nao tendo fim em si mesmo. "A/a teologia da libertagao o marxismo nunca e" 

tratado em si mesmo, mas sempre a partir, e em fungao dos pobres" (Ibidem, p. 

45). O sentido ultimo da teologia nao e Marx, mas Deus. 

Apos a leitura socio-analitica, o teologo da libertagao deve-se deparar com 

a Biblia Sagrada. A Biblia deve fornecer subsidios para que se possa identificar a 

face de Deus e sua agao libertadora, nos diversos momentos historicos, sob as 

quais vive o teologo e seu povo. Ha, entao, no processo de elaboragao da 

teologia da libertagao, uma imbricagao necessaria entre a analise socio-analitica 

da realidade e a Biblia Sagrada. Esta ultima fornece o sentido teologico da praxis 

libertadora proposta pela teologia da libertagao. 

Com a genese da teologia da libertagao na America Latina, "a religiao 

passa a ser um fator de mobilizagao e nao do freio" (BOFF, 1980, p. 102). A 

religiao nao mais se apresenta como "opio do povo". Ela passa a ser fonte de 

libertagao e de esperanga para o homem. 

34 



A religiao, desta forma, nao se reduz a uma ideologia que mantem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

quo social e politico; tambem nao e mais fonte de discursos etereos. A teologia da 

libertacao pretende mostrar que Deus nao esta em uma esfera trans-historica; 

encarnando-se na historia, gerando libertagao de um povo humilhado, vida e 

esperanca a um povo crucificado e sem sonhos. 

Os teologos da libertagao veem Deus nao mais como um conjunto de 

doutrinas e especulagoes, mas como a fonte de toda a luta pela justiga e 

igualdade. O Deus aclamado desta teologia se manifesta nas lutas historicas pela 

justiga, pela inclusao e pela superagao de toda opressao vigente na humanidade, 

um Deus que tira o seu povo da opressSo, da escravidao 6. 

O adepto da teologia da libertagao passa a almejar nao mais "o paraiso" 

depois da morte, mas sim uma vida boa e digna "agora", atraves da praxis popular 

em prol da dignidade humana, no que tange a construgao de relagoes mais justas 

entre os homens. 

Para a teologia da libertagao, Deus e "Pai", portanto os homens devem se 

relacionar como irmaos, sem haver exclusao, sem haver opressao ou sem 

qualquer tipo de violagao da dignidade humana. Lutar pela libertagao e valorizar a 

paternidade universal de Deus. 

O povo oprimido, juntamente com os Movimentos Populares (ligados aos 

interesses da libertagao), comega a se reunir e formar cristaos comprometidos, 

organizados em grupos pastorais, em CEBs, em Ligas etc. 

£ neste contexto que surgem, movimentos tais como as Comunidades 

Eclesiais de Base - CEBs, o Movimento Educacional de Base - MEB, e a .Agao 

6 Conforme texto biblico muito citado nos escritos da TL: "Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei 

da terra do Egito, da casa da servidSo "(Ex 20,2). 
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Popular - AP, todos utilizando o Metodo Paulo Freire, como metodo pedagbgico 

de pratica totalmente libertadora. Sao criados tambem nesse periodo os 

movimentos populares ligados aos interesses de libertagao social: 

• Agao Catblica Operaria - ACO; 

• Juventude Universitaria Catolica - JUC; 

• Juventude Estudantil Catolica - JEC; 

• Comissao de Direitos Humanos e Memoria Popular - CDHMP; 

• Comissao de Justiga e Paz da Arquidiocese de Natal - CJPAN; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 

As CEBs estavam fundamentadas numa perspectiva teologica de 

transformagao da realidade de opressao e sofrimento dos pobres, voltados para 

uma praxis democratica, militante e ecumenica. Elas possibilitaram a rearticulagjto 

da sociedade civil e o surgimento de novos movimentos populares. 

Clodovis Boff (1978, p. 75), define as CEBs como sendo "agrupamentos 

restritos, onde vigem relagoes primarias, isto e, afetivas nominais e interpessoais 

que tern carater religioso e apresentam vinculo institucional com a igreja e sao de 

base". A ideia era criar comunidades de leigos que, sob a coordenagao de um 

orientador, cultivassem a vida crista de oragao, leitura biblica reflexao e muito 

apoio mutuo. Isso logo transbordou para a reflexao sobre problemas do dia a dia 

e a Teologia da Libertagao ia fornecer as bases teoricas para um catolicismo 

"ativista" e fortemente politizado, que logo adiante descobre afinidades com o 

recem criado Partido dos Trabalhadores. 
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Os 'cristianismos da libertacao' no entender de Lowy (2000) sao "... 

basicamente a criagao de uma nova cultura religiosa, que expressa as condigoes 

especificas da America Latina: capitalismo dependente, pobreza em massa, 

violencia institucionalizada, religiosidade popular."7 (Lowy, 2000, p. 54-55) 

A questao que se coloca em termos do enfrentamento entre Estado e 

Sociedade Civil, para ser devidamente compreensivel, passa por revisitar a 

literatura e outras fontes documentais produzidas pelos cristaos que se 

articularam em Comunidades Eclesiais de Base. Foi nos espagos destas 

comunidades que surgiu uma complexa interagao entre a pratica de fe e o 

comprometimento social com os pobres, vistos aqui nao como pessoas carentes 

da piedade pessoal, mas como grupo social marginalizado e excluido das 

minimas condigoes de vida com dignidade8. 

Urn olhar mais atento as CEBs destacaria algumas mudangas inesperadas 

no contexto do catolicismo brasileiro: 

• Leigos assumem a condugao das celebragoes em que o padre nao 

estivesse; 

• Os sacramentos deixaram de ser vistos como mero ato social, e a 

participagao neles passou a se dar a partir de uma formagao especifica, 

quase sempre marcada pela adesao explicita a comunidade e 

fundamentada numa leitura biblica preocupada com os dados da realidade; 

7 A expresscio vem sendo utilizada por Michael Lowy, no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guerra dos Deuses, significando os 

segmentos crist§os que est§o alinhados com urn pensamento e pratica critica ao sistema 

capitalista, que se organizam em CEBs e ideologicamente sao adeptos da Teologia da Libertac£o. 
8 A literatura sobre a figura teol6gica, e ao mesmo tempo social, dos pobres, indicamos na 

bibliografia alguns titulos. No meio academico o conceito "pobre" enfrentou muitas resistencias, e 

foi em geral considerado impreciso, principalmente quando usado como urn substituto para a 

categoria classe social. 
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• A acao da Igreja reflete uma perspectiva colegiada nas decisoes, sendo 

consultados os conselhos da comunidade, o planejamento pastoral, indica 

tambem uma certa democratizagao na estrutura interna de poder, por meio 

da figura do Agente de Pastoral9. 

• Aproximacao entre os cristaos de diferentes denomina tes , e mesmo com 

pessoas e/ou grupos que se colocam claramente como ateus ou 

portadores de outras ideologias, tendo em vista acoes que contribuam para 

a organizacao popular e transformacao das relacoes sociais e de poder 

caracterizadas como injustas e autoritarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7. As C E B s como um movimento popular de resistencia 

No contexto das CEBs, destacamos como lugar privilegiado de construcao 

critica do conhecimento e insercao na realidade dos participantes, os circulos 

biblicos. Segundo Andrade (2000, p. 83). 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que vemos nos Circulos Biblicos e o emergir 
de relagoes horizontal's de poder, onde o leigo e 
protagonista. A realidade social dos 'interpretes' nao e 
diferente dos demais membros da comunidade, mas 
seu discurso e pratica eclesial comegam a se 
diferenciar da 'massa' dos fieis". 

De fato, os circulos podem ser vistos a partir de, pelo menos, tres 

perspectivas: 

9 Para Clodovis Boff, o agente de pastoral e o intelectual organico (Gramsci), o qual sistematiza e 

reune "... em forma I6gica as vivencias e praticas do povo na medida em que ja foram 

transmitidas, elaboradas e sistematizadas pelo prbprio povo naturalmente, em sua forma 

pr6pria...Agora, a re-sistematizag§o do agente s6 serve quando se mostra comunicavel, ou seja, 

assimilavel pelo povo e na forma que Ihe e adequada." In " Agente de pastoral e povo" R E B vol. 

40, fasciculo 158/junho/1980. P.224. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

38 



• espago de dialogo na base das pastorais e no cotidiano das comunidades; 

espago de partilha e interpretagao da realidade local, considerando-se aqui a 

vizinhanga, quadra ou bairro em meio urbano, e no contexto rural encontros na 

capela local; 

•> espago de militancia e organizagao das lutas locais. 

Para os estudiosos do periodo, e dificil perceber que ocorreram mudangas 

significativas na forma e conteudos dos circulos biblicos. Tradicionalmente os 

circulos eram vistos como lugares onde se reproduziam antigas devogoes, tais 

como o tergo, as ladainhas, novenas e devogoes aos santos em geral. De fato, 

em sua origem estao as praticas religiosas tradicionais do catolicismo brasileiro. 

Contudo, as CEBs trazem uma nova visao de mundo e novas formas de liturgia, 

como vemos nas palavras do Pe. Geraldo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em cada encontro se fazia a leitura de urn 

texto biblico, com o olhar voltado para a realidade, e 

se abria a possibilidade de que os presentes 

colocassem suas opinioes, seu modo de pensar e 

vivera fidelidade ao Deus em que acreditam".10 

Nos circulos biblicos todos os participantes tern a possibilidade de colocar 

os problemas, estao num grupo de iguais, e o fazem a partir de questoes do seu 

dia-a-dia. Compara-se o presente com os textos biblicos, e pergunta-se pelo lugar 

de Deus e da comunidade diante dos desafios colocados pela realidade. £ 

fundamental para o funcionamento dos circulos a presenga de animadores 

biblicos, homens e mulheres que passaram por encontros de treinamento e/ou 

1 0 Entrevista concedida pelo Pe. Geraldo Brandstetter em setembro de 2004. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aprofundamento na Palavra de Deus. Nao sao intelectuais, mas seu discurso e 

construido com as informacoes trazidas pelos agentes de pastoral (padres, 

freiras, leigos liberados) e sua leitura da propria vida e do grupo social a que 

pertencem. 

Nem todos os catolicos aderiam aos circulos biblicos, e tampouco 

concordavam com as palavras de ordem e apelos ao envolvimento politico 

transformador que neles eram veiculados. Existiam dioceses onde os encontros 

biblicos estavam a servico da pastoral tradicional e dos novos grupos de 

evangelizacao, os chamados movimentos eclesiais, Comblin detalha o lugar dos 

movimentos eclesiais, e manifesta uma preocupacao com a relacao entre a 

realidade latino-americana e a pratica religiosa, espiritualidade e a eclesiologia 

destes grupos. No dizer deste autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os Movimentos importados nao somente nao 

nasceram em fungao dos problemas proprios e 

especificos da America Latina, mas eles, por todo o 

seu dinamismo interno, permanecem indiferentes a 

grande maioria da populagao e ajudam a manter urn 

ambiente social e cultural alheio a grande maioria." 

(Comblim, 1983, p. 249). 

Os circulos biblicos serao urn 'fermento na massa', funcionando como 

lugares nos quais grupos de agentes de pastoral, quase sempre apoiados pela 

estrutura da Igreja (paroquias, diocese e CNBB) incentivaram a organizagao 

popular. A CNBB ao referir-se as CEBs afirmou que: 

"As CEBs em nosso pais nasceram no seio da 

Igreja-lnstituigao e tornaram-se 'urn novo modo de ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Igreja'. Pode-se afirmar que e ao redor delas que se 

desenvolve, e se desenvolvera cada vez mais, no 

futuro, a agao pastoral e evangelizadora da Igreja."11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, o papel desempenhado pelos circulos biblicos nas CEBs, deve ser 

analisado a partir de uma leitura que envolva as acoes mais amplas promovidas 

no catolicismo pelos bispos e ministros ordenados (os padres), e ao mesmo 

tempo, que considere a gestagao de novas formas de poder-servico, nascidas nas 

bases e marcadas por sua capilaridade eclesial, presentes em todos os lugares e 

acoes desenvolvidas pelas comunidades. A dimensao do poder-servico 

predomina nas relacoes comunitarias, rompendo o vicio elitista e tradicional na 

Igreja, onde o clero concentrava quase todas as funcoes significativas e 

determinava o agir ideologico e social dos fieis. Para Boff (1979, p. 836), isto 

implicava numa profunda releitura das relacoes de poder no contexto religioso: 

"A comunidade se con side ra a depositaria do 

poder sagrado e nao apenas alguns dentro dela. 

Mostra-se nao anarquica, no sentido de pretender 

prescindir de todo poder e organizagao, mas contra'ha 

ao principio de monopolizagao do poder nas maos de 

urn corpo de especialistas, acima e fora da 

comunidade. Predomina a circulagao dos papeis de 

coordenagao e animagao, sendo o poder fungao da 

comunidade e nao de uma pessoa; o que se rejeita 

nao e o poder em si, mas seu monopolio que implica 

expropriagao em fungao de uma elite (BOFF, 1979, p. 

836).12 

1 1 CNBB. Comunidades Eclesiais de Base na Igreja do Brasil (doc. N° 25) p. 5. 
1 2 BOFF, Leonardo. "Caracteristicas da Igreja encarnada nas classes subalternas" in Revista 

SEDOC n° 11, janeiro-fevereiro 1979. p. 836. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.8. A importancia dos Encontros Interclesiais da decada de 70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os encontros intereclesiais nasceram de modo informal, como 

uma conversa entre companheiros de uma mesma caminhada, 

Segundo Teixeira (1996, p. 24) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A ideia do I Intereclesial de CEBs nasceu de 

uma conversa informal de Dom Luiz Gonzaga 

Fernandes, entao bispo-auxiliar de Vitoria, com o 

historiador Eduardo Hoornaert, por ocasiao de urn 

banho de mar em Janeiro de 1974 (...) nao urn 

encontro nacional, mas urn bate-papo entre amigos, 

entre igrejas que estao tendo uma caminhada 

parecida". 

Nestes encontros eram produzidos relatorios preliminares pelas 

comunidades e areas pastorais que iriam enviar delegados ao encontro, e nestes: 

"Relatos da caminhada eclesial das 

Comunidades, suas lutas, sofrimentos e conquistas 

sao apresentados a grande assembleia, que nao 

apenas se apercebe da dimensao com urn dos 

problemas vividos, como tambem vislumbra as 

questoes teoricas e praticas envolvidas e os sinais 

promissores presentes... No desdobramento dos 

Intereclesiais e que emergiram os primeiros e 

significativos trabalhos teologicos e sociologicos sobre 

as CEBs, criando as condigoes de possibilidade de 

uma verdadeira eclesiologia latino-americana. "13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nestes encontros, desde o principio, foram significativas as presencas de 

bispos, assessores teologicos e principalmente pessoas que vinham das bases, 

os delegados eleitos. Tambem a presenca de representantes e convidados de 

outros paises e mesmo de outras confissoes religiosas, enriquecia e 

internacionalizava os eventos. 

Teixeira (1996) informa que apesar do reduzido numero de participantes 

(cerca de 70 pessoas), tendo como temazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Uma Igreja que nasce do povo pelo 

Espirito de Deus", o I Encontro Interclesial de CEBs foi urn marco de mudanca da 

Igreja em relacao ao movimentos populares, no sentido em que se afirmavam os 

elementos basicos da igreja popular e comprometida com a causa dos pobres. 

No trabalho de sintese dos relatorios dos trabalhos realizados no I 

Intereclesial, em varios momentos se busca afirmar o que ocorre nos circulos 

biblicos como um caminho a ser seguido por toda a comunidade. Afirma-se que: 

"Nas CEBs a Palavra de Deus passa a ser propriedade coletiva do povo. E tanto 

menos monopolio do clero quanto mais ha uma socializagao da Palavra"14. 

Durante toda a decada de 70, os grupos vinculados ao cristianismo da 

libertacao, ganham forga eclesial e peso social. Os Intereclesiais de 1976 

(Vitoria/ES) e 1978 (Joao Pessoa/PB), aprofundam as reflexoes que aproximavam 

a pratica crista do processo transformador da realidade. Boff (1988, p. 123) situa 

como eixo articulador destas 'mudancas' o cotidiano das CEBs, e neste, de modo 

explicito, o papel dos circulos biblicos: 

"A novidade eclesial maior dos ultimos tempos 

foi a Igreja surgindo nas bases da estrutura social: 

pobres se reunem para juntos comentarem a Palavra 

1 3 Idem. P. 12. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Deus, confrontando a pagina da Biblia com a 

pagina da vida, e juntos se ajudarem e se defenderem 

mutuamente. "1S 

Para Ramalho, (1979, p. 84) a leitura da Biblia nas CEBs e de fato algo 

novo no contexto catolico. 

"A redescoberta da forga da Biblia pelas 

comunidades Eclesiais de Base tern deixado 

surpreendidos muitos setores evangelicos... A 

presenga da reflexao biblica e urn dos elementos 

centrais da caminhada da Igreja. E nao e uma reflexao 

feita no abstrato e que so vai servir para urn mundo 

futuro. Esta ligada e referenciada aos problemas da 

vida, do aqui e do agora. Sem perder tambem o seu 

sentido escatologico a Biblia e urn instrumento 

poderoso na luta pela justiga e fundamentagao 

indispensavel para a fe e para o sentido da 

caminhada."16 

O rapido crescimento dos movimentos populares no final dos anos 70 

indica uma rearticulacao da sociedade civil brasileira, e neste contexto, os circulos 

biblicos estao presentes, pois possibilitam que a base da sociedade (os pobres), 

crie estrategias de luta e resistencia ao regime militar. Os Clubes de Maes se 

organizam em varios lugares do pais, para lutar por melhorias na infra-estrutura 

dos bairros (posto de saude, escolas, seguranca) e tambem para combater a alta 

dos pregos. 

Nas grandes cidades ha rearticulacao das comissoes de fabrica, das 

assoc ia tes de moradores e o movimento sindical ganha forga. Na luta pela terra 

1 4 SEDOC n°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 71 maio 1975. p. 1205. 
1 5 BOFF, Leonardo. O caminhar da igreja com os Oprimidos. Vozes. P. 123. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e por mudancas na situacao do homem do campo, as comunidades releem o livro 

do £xodo e o livro dos profetas, dando passos significativos na articulacao de 

novas frentes de luta. £ neste contexto que nasce a CPT - Comissao Pastoral da 

Terra. Enfim, estas iniciativas e tantas outras, retomam em certo sentido o clima e 

a efervescencia social do inicio da decada de 60, que envolve uma base social 

mais ampla e diversificada. 

Os circulos biblicos sao espacos de elaboracao do novo, porem, 

praticamente nao sao mencionados na literatura eclesial do periodo que 

desenvolve reflexoes sobre a articulacao fe e vida, no apelo ao compromisso 

cristao com a transformacao e efetiva libertacao de todos os tipos de opressao. 

Nestas reflexoes, menciona-se a necessidade de organizacao dos grupos de 

base com vistas a militancia, e fundamenta no evangelho a mistica que anima 

este processo. Neste sentido, os circulos biblicos sao vistos como a terra boa e 

fecunda que da o alimento e sustenta a caminhada. 

Quando os encontros biblicos estao em sintonia com a vida dos pobres, e 

realizados numa perspectiva participativa e teologicamente proxima a Teologia da 

Libertacao, a comunidade se lanca, ou e pressionada a faze-lo por algumas de 

suas liderancas, no comprometimento social claramente identificado com o fazer 

politica. Isto nao se da sem tensoes, divisoes e mesmo saida de pessoas e/ou 

grupos da comunidade. Nao e raro, na decada de 70, recolher relatos de ex-

catolicos que reclamam do autoritarismo dos 'padres' e da politizacao das missas 

e atividades da comunidade. 

Nas CEBs a leitura biblica popular desenvolve na pratica uma pedagogia 

inclusivista, onde os saberes nao formais (extra-escolares) sao valorizados e a 

1 6 RAMALHO, Jether Pereira. Revista SEDOC n° 11, janeiro-fevereiro/1979. p. 84. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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leitura de mundo dos pobres e vista como sabedoria. De fato, nao e uma 

aceitacao total, os agentes de pastoral atuam de forma seletiva (e as vezes 

arbitraria) buscando eliminar da religiao do povo praticas e valores 

fundamentalistas, os preconceitos e os aspectos de acomodacao ao status quo. £ 

no decorrer dos anos 90 que as tematicas culturalistas entrarao em pauta durante 

as reflexoes nos Intereclesiais. 

Falar e ser ouvido, escutar aos demais e partilhar urn horizonte existencial 

comum sao fundamentos de uma mudanca nas relacoes de poder, e sao 

essenciais para a vitalidade dos circulos biblicos e das CEBs. Nas comunidades 

os servigos/ministerios sao vistos como atribuicoes a serem definidas em fungao 

das necessidades concretas das comunidades. Este fato nem sempre e bem 

recebido pela hierarquia catolica, notadamente por bispos e padres mais 

identificados com os movimentos apostolicos e uma interpretagao da estrutura 

eclesial em moldes piramidais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9. A Religiosidade e os Movimentos Socials no Campo 

Foi na decada de 50 que surge na Igreja Catolica do Brasil, respondendo 

as aspiragoes dos Movimentos Populares ligados aos interesses da libertagao, o 

intuito de formar cristaos que fossem comprometidos e pudessem organizar-se 

em grupos, pastorais, em CEBs, em Ligas, para favorecer agoes capazes de 

promover a justiga social no campo, possibilitando, por exemplo, a intimagao 

judicial dos proprietaries de terra e o consequente pagamento de indenizagoes 

trabalhistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Comeca, entao, uma disputa entre as Ligas Camponesas, o Partido 

Comunista e a Igreja, pela supremacia e organizacao dos camponeses 

(MARTINS, 1986, p.10). 

A organizacao mais importante do campesinato brasileiro aconteceu no 

Nordeste: as Ligas Camponesas, criadas no estado de Pernambuco e logo 

expandida para outros estados. Na Paraiba, sua acao mais contundente foi nos 

municipios de Sape e Mari (MARTINS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ib. 76). 

E neste periodo que a igreja comecou a preocupar-se com os problemas 

agrarios no Brasil, apresentando, inclusive, uma preocupacao em nao ficar de fora 

das lutas camponesas entao em curso. 

Devido a politica do governo para o campo, no ano de 1984, a posicao dos 

trabalhadores rurais no Brasil torna-se pior, ja que houve urn aumento substancial 

na concentracao de terras, bem como os conflitos pontuais se agravaram. Como 

exemplo dessa conjuntura temos o aumento da exploracao da Amazonia por 

grandes grupos economicos, o que provocou a intensificacao de confrontos entre 

os trabalhadores e os posseiros. 

Segundo Dal Corso (1997), nesta epoca, a Igreja Catolica tinha urn objetivo 

bem definido: disputar a direcao dos camponeses com setores da esquerda 

presentes no mundo rural e tambem com as Ligas Camponesas. Para atingir este 

fim, ela volta-se para o incentivo a sindicalizacao rural, o que significou uma 

modificacao nas relacoes sociais no campo. 

De acordo com Novaes (1987), na segunda metade da decada de 60 

observou-se, na Paraiba, uma grande repressao aos sindicatos rurais. Contudo, 

esta nao foi maior do que aquela sofrida pelo sindicalismo urbano e as Ligas 

Camponesas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 1972, os agentes pastorais que estavam preocupados com estes 

conflitos, reunem-se no Amazonas e criam a CPT (Comissao Pastoral da Terra), 

cujo objetivo erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "oferecer servigos legais, denunciar as injustigas, encorajar a 

criagao de sindicatos, estimular a renovagao pastoral e oferecer cursos de fe e de 

politica" (MAINWARING, 1989, p. 201). 

Mesmo tendo, como instituicao, apoiado de certa maneira o Golpe Militar 

de 1964, no Brasil, a Igreja nao aceitava o controle que o governo militar assumiu 

sobre os sindicatos. 

De acordo com Romano (apud Novaes, 1987, p. 219) o objetivo da Igreja 

Catolica era de fato desvincular o sindicato da ingerencia do governo. Segundo 

esse autor, a Igreja tinha como "palavra de ordem fortalecer o sindicato de 

trabalhadores no campo para que possam ser caminho de defesa e instrumentos 

de pressao para que as leis fossem cumpridas". 

Podemos perceber que neste momento ha uma certa ambiguidade por 

parte da Igreja Catolica. Apesar de se envolver com a organizacao dos 

trabalhadores rurais, mantem uma relacao com o Estado, ficando, de uma certa 

maneira, fora da luta sindical. 

O apoio timido dado pela Igreja Catolica aos sindicatos talvez possa ser 

explicado pelo fato de que membros do clero que tinham uma atuacao politica 

terminaram por serem perseguidos pelo regime. Outro motivo para essa "frieza" 

da Igreja junto ao sindicato pode ter sido o fim das Ligas Camponesas, o que 

diminuiu a luta pelo espago de lideranca dos camponeses (AZEVEDO, 1982; 

BENEVIDES, 1985). 

Para pesquisadores como Novaes (1987), na Arquidiocese da Paraiba, no 

inicio da decada de 70, uma das prioridades para a Pastoral Rural era a criagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de CEBs, principalmente nas areas onde aconteciam constantes conflitos entre 

posseiros, que pretendiam expulsar os moradores de suas terras. Esta mudanca 

de linha pastoral, teve como efeito fazer parecer que as Comunidades Eclesiais 

significavam uma alternativa de organizacao aos sindicatos. 

Segundo Prandi & Pierucci (1996), em meados da decada de 70 (seculo 

passado), a Igreja Catolica do Brasil e considerada, sob o ponto de vista 

doutrinario, "a mais progressista de toda a America Latina", sendo responsavel 

pela criagao das Comunidades Eclesiais de Base, as quais serviram de padrao 

para o catolicismo dos paises em desenvolvimento, sendo atraves das CEBs que 

se desenvolveu e aperfeigoou uma militancia politica de esquerda. 

£ nesse periodo que a relagao da Igreja Catolica com os movimentos 

sociais em geral e particularmente no campo se torna significativa, tendo a 

instituigao desempenhado urn papel de vanguarda das classes populares tanto na 

area urbana quanto em relagao as lutas dos camponeses. 

Apesar da situagao de recessao politica em que vivia a sociedade 

brasileira, considerando-se aqui a perspectiva dos segmentos da sociedade civil 

mais identificados com as esquerdas politicas, a decada de 70, no Brasil, pode 

ser vista no ambito catolico como urn tempo de grandes conquistas eclesiais. 

Isto se da por razoes externas - as conferencias episcopais latino-

americanas de Medellin e Puebla - contextualizando o Concilio Vaticano II -, e 

internas - a ampliagao do numero de catolicos que sao militantes e 

comprometidos com a vida eclesial e a realidade social. Para as elites e camadas 

medias da sociedade brasileira, o clima e de rupturas, pois, urn dos mais antigos 

e fieis aliados (a Igreja) mudara de lado, estando agora com os pobres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UFCG/BIBLIOTECAJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos anos 80 do seculo passado, a conjuntura eclesial catolica internacional 

passa por transformacoes radicais, que vao se refletir no ambito do catolicismo no 

Brasil e mais especificamente na relagao da Igreja com a esfera da politica 

nacional. Os dois primeiros anos do pontificado de Joao Paulo II foram marcados 

por um relacionamento amistoso entre o vaticano e a Igreja Popular. Depois 

disso, muita coisa mudou. Em carta apostolica enderecada aos bispos do Brasil 

em dezembro de 1980, o papa adverte que "a igreja nao deve se envolver em 

questoes sociais em detrimento de sua missao especificamente religiosa" (Higuet, 

1984). Seguiram-se algumas medidas que comecaram a atrapalhar os passos do 

catolicismo engajado, como por exemplo: alguns seminarios tidos como de 

"esquerda" passaram a ser vigiados, os teologos progressistas foram 

desautorizados, tendo seus livros censurados; e foram realizadas varias 

subs t i t u t es de bispos considerados progressistas. 

Alem desses fatores descritos acima outros contribuiram para o 

enfraquecimento da Igreja Popular. Um deles sem duvida foi o proprio processo 

de desmobilizacao da sociedade civil brasileira, ocorrido a partir da segunda 

metade dos anos 80, que implicou em uma nova ordem politico-partidaria, na 

multiplicagao de grupos, associacoes e movimentos populares diversos. 

£ no decorrer dos anos 80 (seculo passado) que movimentos eclesiais 

como a Renovacao Carismatica Catolica crescem e estabelecem um conjunto de 

acoes e discursos religiosos distantes da realidade de pobreza e sofrimento do 

povo. Andrade (1993, p. 117) ao refletir sobre a RCC afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao faz parte do processo de conversao ou 

adesao a fe, uma praxis que extrapole os grupos de 

relagoes imediata: familia, comunidade e trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Questoes que dizem respeito a ordem politica vigente, 

as condigoes de vida, ao exercicio da cidadania... nao 

sao caminhos usuais nos quais se vivencia a 

presenga do Deus que salva. De fato, se faz uma 

avaliagao muito negativa das mediagoes humanas na 

construgao do Reino de Deus. Nao cabe ao ser 

humano se salvar, pois isto vem de Deus, e proprio do 

humano entregar-se docilmente nas maos deste Deus 

que tudo sabe e quer" (Andrade, 1993. p. 117). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No proximo capitulo, apresentamos as caracteristicas do modelo 

Carismatico Catolico, que ganha um enorme no espago eclesial catolico a partir 

do final da decada de 80 do seculo passado, e cujos reflexos nas relagoes entre 

Igreja e Movimentos Sociais no campo no Brasil temos como tarefa analisar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I I  

O AAODELO CARI S M AT I CO CAT OLI CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III 

3.1. O MODELO CARISMATICO CATbLICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na esfera religiosa, aproveitando-se das fragilidades deixadas pela Igreja 

Popular, servindo tambem como um movimento de reacao da Igreja Catolica a 

perda crescente de seus fieis para outros tipos de religiosidade (o mercado 

religioso brasileiro neste contexto historico torna-se mais competitivo, com a 

emergencia dos neopentecostais e devido a inclusao de novas seitas e religioes 

orientals que comegam a conquistar fieis, que ate entao eram da igreja catolica -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cf. Guerra, 2003), emerge a Renovacao Carismatica Catolica (RCC), que e uma 

proposta radicalmente diferente daquela que ate entao estava sendo vivida pela 

Igreja Catolica, no auge do Modelo Progressista. 

Ressurgindo nos EUA, nos anos 60, a RCC enfatiza a redescoberta das 

emogoes na relagao com o sagrado, o que se traduz num estilo de culto 

fervoroso, animado por cantos e dancas. Na origem do movimento esta o culto ao 

Espirito Santo, que traz nao so o ardor mistico como tambem a enfase na 

possibilidade de curas consideradas milagrosas. 

A vivencia religiosa proposta pela RCC esta centrada nos carismas do 

Espirito Santo, tais como o dom de linguas, de cura, de profecia e outros, sendo 

voltada sobretudo para a subjetividade e mistica. Observamos que o Modelo 

Carismatico Catolico atraves de suas praticas religiosas reserva pouco espago (as 

vezes nenhum, dependendo da comunidade) as questoes sociais, alem de uma 

explicita rejeigao a participagao politica nos moldes propostos pela Teologia da 

Libertagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Renovacao Carismatica e o segundo grande movimento popular a 

sacudir a Igreja Catolica nos ultimos 30 anos: o primeiro foi o das Comunidades 

Eclesiais de base (CEBs); o segundo, a RCC, conforme Prandi & Pierucci (1996, 

P- 88): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A RCC pode ser entendida como um duplo 

movimento da reagao conservadora da igreja. a) como 

reagao voltada para dentro do proprio catolicismo, 

contraria ao tipo de religiosidade das Comunidades 

Eclesiais de Base, preocupadas com a agao social em 

favor de uma sociedade mais justa que deve ser 

transformada por meio da militancia religiosa; e b) 

como reagao voltada para fora do catolicismo, agora 

em oposigao ao evangelismo pentecostal, competigao 

por devotos, adotando do pentecostalismo tragos 

essenciais, mas mantendo forte identidade catdlica 

com o culto a Maria, a fidelidade ao papa e a 

frequencia aos sacramentos". 

A origem do movimento no Brasil e localizada no comeco dos anos 70, 

quando alguns sacerdotes Jesuitas, entre eles Pe. Haroldo Hahn e Pe. Sales 

comecaram a realizar retiros chamados de Experiencia do Espirito Santo, mais 

tarde Experiencia de Oracao, pelo Brasil todo. Simultaneamente outros padres e 

leigos, em diversos pontos do pais, comecaram tambem a experimentar a ideia. 

No inicio, a Renovacao atingiu os lideres ja engajados em movimentos como, 

Cursilhos, Encontros de Juventude, dentre outros, gradativamente se ampliando 

como uma nova forma de evangelizacao e comunhao com o Espirito Santo 

atraves dos dons e carismas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O I Congresso Nacional da Renovacao Carismatica no Brasil aconteceu em 

meados de 1973, ao qual compareceram cerca de 50 lideres, com o intuito de 

refletir sobre a obra do Espirito Santo (ABIB.1999). 

Em 1972, o Pe. Haroldo escreve o livro "Sereis batizado no Espirito", onde 

explica o que vem a ser o Pentecostalismo Catolico. Sendo uma das primeiras 

obras publicadas no pais sobre o movimento, trazia orientacoes para a realizacao 

dos retiros e grupos de experiencia de oragao no Espirito Santo. Este livro teve 

um papel fundamental para a criagao de varios grupos de oragaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Idem). De 

acordo com Carranza (1998), este livro representou uma alavanca para a difusao 

da Renovagao Carismatica, do mesmo modo que o livro "A cruz e o punhal" nos 

Estados Unidos.. 

Segundo Prandi & Pierucci (1996) - que realizaram um levantamento 

quantitative sobre a RCC no Brasil - foi a partir de 1990 que aconteceu a maior 

expansao da RCC, atingindo milhoes de brasileiros. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01. As Religides no Brasil - populacao adulta17 

Catblicos Tradicionais 

61,4 

Carismaticos 

3,8 

CEBs 

7,9 

Outros Movimentos 

1,8 

Evangelicos Pentecostais 

9,9 

Histbricos 

3,4 

Kardecistas 3,5 

Afro-brasileiros Umbanda 

0,9 

Candomble 

0,4 

Outras religides 2,0 

Nenhuma 4,9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRANDI & PIEURICCI, 1996, p. 2 1 1 . 
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De acordo com esses autores, em 1996 eram tres milhoes e oitocentos mil 

catblicos carismaticos no conjunto da populacao brasileira adulta, sendo que 70% 

deles eram mulheres, dentre as quais se encontrou um expressivo contingente de 

donas de casas (24%). 

Tratava-se, ja naquele momento, de um numero muito elevado, pois era 

praticamente igual ao total de evangelicos que seguiam as denominacoes 

protestantes historicas; sendo menos de um terco dos evangelicos pentecostais; o 

dobro dos catolicos das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs); numero similar 

ao dos espiritas Kardecisitas; e quase tres vezes o total dos adeptos das religioes 

afro-brasileiras (op.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cit. p.34). 

Atualmente, a Renovacao Carismatica encontra-se presente em todos os 

Estados e tambem no Distrito Federal, com 285 coordenacoes organizadas e 

cadastradas junto ao escritorio Nacional. 1 8 

A forma como os adeptos da RCC vivenciam a religiao levou alguns 

estudiosos da religiao, entre eles Prandi & Pierucci (1996) e Carranza (1998) a 

relacionar a ascensao deste movimento com o descenso das CEBs. 

No que se refere ao relacionamento da Igreja como os movimentos 

populares, e possivel observar que uma das consequencias da ascensao da RCC 

nos centros urbanos tern sido a diminuicao dos espacos para a reflexao e o 

engajamento politico, tanto em termos institucionais quanto em termos dos fieis, 

que sao chamados a demonstrar sua fe e compromisso nao mais em termos de 

engajamento social ou em termos de postura ideologica, mas em referenda a 

padroes individuals de espiritualidade, sempre definidos mais verticalmente do 

1 8 InformacSes retiradas do relat6rio anual realizado pela coordenacao diocesana em Guarabira 
no ano de 2004. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que horizontalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. observacao direta realizada em reunioes carismaticas e 

com conversas com lideres e fieis da RCC). 

No que se refere a zona rural, principalmente nos lugares nos quais a 

Igreja Catolica Progressista teve um papel expressivo na direcao de lutas ligadas 

as questoes da terra, a relacao entre a RCC e as CEBs tern se caracterizado pelo 

surgimento de uma oposicao interna ao campo eclesial catolico, fenomeno que 

analisamos em nosso trabalho de campo. Foi nossa preocupacao de pesquisa 

acompanhar o enfrentamento entre essas duas correntes do catolicismo no 

cotidiano, em referenda especialmente as diferencas ligadas a forma de encarar 

a relacao da Igreja Catolica com os movimentos sociais no campo. 

Nosso estudo do caso da diocese de Guarabira teve como objetivo analisar 

como se da a insercao da RCC em comunidades nas quais as CEBs tiveram 

expressividade, observando os fatores que determinam a forca que as duas 

propostas de religiosidade catolica tern, e as eventuais mudancas provocadas 

pelo prevalecimento do modelo carismatico nas praticas dos fieis catolicos, 

principalmente em termos de comportamento ligados a participacao em atividades 

de mobilizacao promovidas pelos movimentos sociais organizados. 

A dinamica espiritualista da Renovacao Carismatica Catolica - RCC, faz 

com que as diretrizes internas do movimento compartilhem, via de regra com as 

linhas de acao de Joao Paulo II, de carater eminentemente conservador, em 

termos de concepcao da missao da Igreja e na area de comportamento sexual, 

por exemplo. 

Tambem o empenho constante, por parte dos responsaveis, em classificar 

a RCC como Igreja, confere a essa manifestacao religiosa ares de 

conservadorismo. Isso certamente ocorre em virtude da busca de legitimidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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existente entre os fieis, em relagao aos olhos das autoridades eclesiais. Na 

verdade todo o zelo em se demonstrar afinada com a igreja institutional, so 

levaria a uma certeza: a romanizagao da RCC (cf. Soneira, 1998). 

O processo de reconhecimento do movimento se deu enquanto o mesmo 

se romanizava. Pelo menos de forma aparente, isso nao se concretizou a revelia 

dos lideres carismaticos. Ser reconhecido pelo Papa era um objetivo perseguido 

pelo grupo, ainda que Ihe custasse a perda de certa autonomia. A RCC e um 

movimento que atrela ao seu discurso religioso a obediencia, tanto as autoridades 

constituidas dentro do movimento (leigos e leigas, membros de equipes de 

servigos, equipes diocesanas, coordenadores de grupos de oragao e pastorais), 

quanto as autoridades eclesiais (Papa, bispo, vigarios, padres). Isso levou a 

produgao de artigos atribuindo ao movimento um carater pouco renovador, por 

associar em seus discursos e propostas de religiosidade catolica um vies de 

legitimagao do poder eclesiasticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. Oliveira 1977; Boff, 1977). 

Atualmente, alguns autores ja qualificam a RCC como um movimento de 

reavivamento espiritual, nao a colocando em posigao de antagonismo a outras 

linhas da Igreja, mas como uma manifestagao da diversidade interna, propria ao 

catolicismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf. Oliveira, 2000, p. 28). 

Pensamos que de fato e necessario frisar que a Igreja Catolica possui uma 

diversidade de movimentos que Ihe permite alcangar diversos niveis da 

populagao, atendendo a varios tipos de demandas religiosas. Como uma religiao 

historica, podemos observar que, ao longo do tempo, a Igreja tern cultivado, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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inclusive, uma vinculagao social marcada pela ambiguidade, prestando seus 

favores em termos de legitimacao e alianga a grupos e setores os mais diversos 1 9. 

£ tambem nosso objetivo comparar as duas formas de ser catolico - a 

progressista e a carismatica - , observando eventuais pontos de confluencia entre 

os dois modelos e em que medida os modelos de religiosidade citados 

respondem aos anseios e demandas dos fieis, afetando a organizagao social e os 

diversos aspectos do modo de vida dos fieis e comunidades. 

Nao excluimos aqui a legitimidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudos comparados entre as 

modalidades de religiosidade catolica 2 0, para uma compreensao profunda de 

ambas as realidades estudadas. Contudo, se quisermos estabelecer um 

relacionamento entre a RCC e outros movimentos, devemos estabelecer relagoes 

para alem dela mesma e ultrapassar seus antagonismos mais imediatos para 

alcangar as grandes transformagoes historicas e civilizacionais nas quais ela se 

encontra inserida. Nao desconsideramos este aspecto relevante da questao e 

avaliamos o contexto maior onde se insere a RCC como uma etapa de refluxo e 

retraimento da pratica social transformadora de vivencia do evangelho, em 

diregao a uma restauragao conservadora. 

Consideramos que seria importante buscar compreender a racionalidade e 

a logica interna da RCC, assim como o sentido que esta investido nesta 

mentalidade carismatica, dentro do quadro mais geral de transformagao de 

1 9 Como podemos ver em Bourdieu:"A essa infinidade de formas o cristianismo deve a sua 

sobrevivencia no curso do tempo a sua capacidade de transformacao a medida que se modificam 

as funcoes que cumprem em favor dos grupos sucessivos que as adotam" (cf. Bourdieu,1997:p.). 
2 0 Para o caso em questao, por exemplo citamos os trabalhos de Prandi e lulianelli, numa 

perspectiva sociolbgica, e de Clodovis Boff, numa perspectiva teologica. PRANDI, Reginaldo. "A 

Renovacao Carismatica e as Comunidades Eclesiais de Base" in Um Sopro do Espirito. Sao 
Paulo, Edusp, Fapesp, 1997, pp. 97-119. IUUANELU, Jorge Atilio S. "Pastoral Neoconservadora 

Manon Troppo: RCC e CEB's?". REB, n° 57, fasc.225, 1997. IUUANELU, Jorge Atilio S. '"Pega 

ele Jesus': RCC e CEB's no Brasil, Politica e Modernidade". REB , n° 59, fasc.233, 1999, pp.67-

87. BOFF, Clodovis. "Carismaticos e Libertadores na Igreja". REB, s/d, 2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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constituigao e percepgao das identidades religiosas e politicas na 

contemporaneidade. 

Passaremos, entao, as consideragoes sobre as principals questoes que 

julgamos ser fundamentals na analise da RCC, a saber: O tradicionalismo, 

conservadorismo e individualismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. A Renovagao Carismatica como manifestagao do 
tradicionalismo e conservadorismo 2 1 da Igreja Catolica 

Segundo Oliveira (2000, p. 63), o tradicionalismo na RCC pode ser 

observado "na volta a devocao a Nossa Senhora, o apego a Eucaristia, na 

fidelidade obediente e nao questionadora ao Papa, na retomada do fervor da 

reza", enfim, o que podemos considerar como um reavivamento de praticas 

devocionais (que eram vistas, ate o Concilio Vaticano II como tracos marcantes 

da identidade catolica. 

Considerar o tradicionalismo presente nas crencas e praticas da RCC 

como mero anacronismo liturgico e teologico pode ser uma simplificagao de um 

intricado mecanismo simbolico apresentado pela Renovagao Carismatica 

Catblica. Por isso, optamos por nao tomar estas concepgoes carismaticas como 

mero regresso ao passado. O que assistimos na RCC e a tradigao retomada e 

revalidada atraves da experiencia subjetiva e da opgao pessoal dos fieis. 

A forma como a tradigao e apreendida na experiencia carismatica e 

apropriada atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA livre-escolha dos individuos e de suas motivagoes 

Queremos lembrar que n§o utilizamos os termos tradicionalismo e conservadorismo com 

nenhum carater pejorative O primeiro se relaciona com um conjunto de praticas associadas com 

os costumes e com a origem do catolicismo no Brasil e o segundo termo se refere a localizac§o 

referente as praticas hegem6nicas da Igreja Popular, modelo cuja predominancia ocorreu durante 

as decadas de 70 e meados da decada de 80, do seculo passado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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internas 2 2. "£ fato que a escolha explicita, a ideia de conversao e de reorientagao 

religiosa e uma forte pitada de emogao sao apresentadas como caracteristicas da 

RCC" (Camurca, 2001, p <85). 

A RCC Integra a ofensiva neoconservadora e centralizadora do pontificado 

do Papa JoSo Paulo II em direcao a volta azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grande Disciplina e a uma 

restauracao conservadora, e a exemplo de outros movimentos estruturados 

dentro da Igreja - como a Opus Dei - que esta a servico de um projeto de 

"neocristandade", traduzido, dentre outras caracteristicas, na aversao ao 

pluralismo politico e religioso, a democracia, a secularizacao e a movimentos 

libertarios (cf. Camurca, 2001). 

Todavia, percebemos que a RCC nao se configura simplesmente como um 

momento de transmissao, que e resultado de uma tatica delineada pela alta 

hierarquia conservadora da Igreja, com o objetivo de confer movimentos 

libertarios de vivencia do Evangelho no catolicismo e consolidar seu poder na 

massa catolica, no sentido expresso por Prandi (1998, p. 54) na frase: " A RCC, 

sempre refletiu os anseios de uma hierarquia que desejava reaver seu rebanho de 

volta". Em sua origem e desdobramentos 2 3 marcada pela espontaneidade do 

"Espirito Santo", trouxe uma serie de tensoes com a hierarquia eclesial e com 

setores mais engajados da Igreja, como podemos observar em algumas 

paroquias no inicio do movimento. 

Confrontar com, por exemplo, CAMURQA, Marcelo. "Renovacao Carismatica Catolica: entre a 

TradicSo e a Modemidade". Rhema, vol. 7, n.° 24, 2001 (no prelo) SILVEIRA, Emerson Jose 

Sena. "A 'posse do Espirito': cuidado de si e salvacao". Rhema. vol. 6, n° 23, 2000. 
2 3 Surgida de uma vivencia de leigos catblicos universitarios norte-americanos com estreitas 

conexoes com o pentecostalismo, a RCC foi vista com desconfianca por setores hierarquicos da 

Igreja e catolicos tradicionais pela suas crencas e praticas tais como a glossolalia, as efusSes do 

"Espirito", os "batismos", "curas", "profecias", etc. Essa reagao esta registrada, por exemplo na 

recomendag§o explicita feita pela Conferencia Episcopal dos Brasil (CNBB), atraves de seu 

Documento 53, no sentido de uma contencao de tais praticas no movimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acreditamos que o sucesso da RCC em recrutar novos adeptos e atrair 

para a Igreja aqueles que se encontravam afastados se deva muito mais ao seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estilo inovador "de se acercar do patrimonio tradicional catolico pela via moderna 

da opcao individual e pos-moderna da experiencia emocional do que pela 

roupagem conservadora da qual se reveste o discurso de sua lideranca" (Prandi, 

1998. p. 57). 

Se o tradicionalismo e conservadorismo se convertem na explicacao para o 

crescimento da RCC nos ultimos anos, entao, com explicar que, outros 

movimentos conservadores, como a Opus Dei - que nao possuem mesmas 

crencas e praticas religiosas - nao terem tambem crescido e alcancado a 

visibilidade apenas pela forca do seu conservadorismo que a RCC alcangou. 

Concordamos com autores como Prandi (1998) que foi o estilo inovador 

das praticas carismaticas - em termos liturgicos e ritualisticos -, que seduziu e 

atraiu o fiel. Este novo estilo e marcada pelo seu potencial de oragao, liberdade 

dos gestos, capacidade de improvisagao e inovagao experiencial, a qual 

reaproxima o individuo secularizado do "campo do sagrado", e faz com que o 

catolicismo, ate entao considerado "insipido", ganhe legitimidade e capacidade 

competitiva na linguagem da era eletronica e da globalizagao, no mercado 

religioso e na midia. 

A atragao que a RCC vem exercendo em "alguns membros da hierarquia 

tern se traduzido numa significativa habilidade para criar seu proprio clero" 

(Prandi, 1998, p. 56). Ainda Prandi (1998) reporta-se as conversoes de padres, 

os quais tern sido designados pela estrutura eclesiastica para funcionar como 

"diretores espirituais" do movimento. Embora ainda como movimento leigo, sera o 

acrescimo desse clero carismatico que ira "definir os contornos espirituais da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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forma de culto e da pregacao Este clero detem os carismas da instituicao 

(celebrar, perdoar os pecados, consagrar) como tambem possui os "dons" 

carismaticos, que tern como objetivo a revigoracao da tradigao atraves da 

renovagSo, ja que esta tern entrada nos dois polos. Pela sua fungao de destaque, 

eles irao protagonizar as missas e cenaculos (em menor grau os grupos de 

oragao), hegemonizando o discurso carismatico legitimado. 

Um fator importante na definigao de um conservadorismo nas concepgoes 

hegemonicas do carismatismo catolico e a gradativa assimilagao da RCC a 

estrutura da Igreja e ao crescimento de uma tendencia "clericalizante" no seu 

seio, somando-se este um outro fator que podemos descrever como a 

conscienciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA missionaria, que passa a dominar suas liderangas leigas e membros 

efetivos a partir dos sucessos obtidos, do crescimento e reconhecimento do 

movimento dentro e fora da Igreja. 

Os consecutivos exitos da RCC propiciam a visao para aqueles que estao 

fora do movimento, de que os carismaticos sao os "mais catolicos dos catoiicos" 

e, frente a competigao no "mercado religioso", como "paladinos da Igreja 

Catolica". Isto termina por criar no movimento um ethos agressivo e 

conversionista, onde as verdades catolicas terminam reforgadas como absolutas 

e as demais crengas, representadas como "coisa do diabo" (cf. PRANDI, 1998). 

Essa tendencia tambem pode ser exemplificada quando vemos afirmado o 

papel da RCC como motor propulsor do catolicismo brasileiro, atraves de sua 

reivindicagao de ser a religiao de todos, da busca de estrategias de uma 

presenga, se nSo mais exclusiva e monopolista, pelo menos hegemonica no 

campo religioso nacional. 

2 4 PRANDI, R. op. cit., p.57. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A maneira como os adeptos deste movimento fazem uso daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA efusoes e 

bengaos do Espirito parecem nao se contaminar muito com o discurso ideologico 

intolerante das liderangas, ja que e atraves da acolhida, danga, musica, dos 

"batismos no Espirito", das curas e da resolucao de suas crises interiores que 

eles conseguem forjar uma estrutura de sentido. Os dissabores psicologicos dos 

individuos sao revividos nas reunioes carismaticas, tendo como pano de fundo as 

imagens acessadas do estoque da RCC - Jesus, Maria, anjos, Sangue de Jesus, 

Espirito Santo, etc - e, desta forma, reinterpretados a partir destes elementos, 

eliminando seus conflitos e alcancando um estado de paz interior (cf. LINDHOLM, 

1993). 

Estudiosos da sociologia da religiao - como Prandi (1998), Camurca 

(2001), Miranda (1999) - tendem a ver a pratica dos grupos de oragao 

carismaticos como uma forma de tornar menos densa a linguagem religiosa 

tradicional catblica em prol de uma experiencia emocional dos sentidos para o 

individuo, funcionando como formadoras de identidade. O uso dos sentidos e que 

se torna a linguagem religiosa, dispensando a mediagao da narrativa teologica 

tradicional. 

A tradigao e confirmada, nas praticas da Renovagao Carismatica, a partir 

dos caminhos percorridos pela subjetividade pos-moderna. O caso da postura 

frente ao Santissimo Sacramento - nucleo central da crenga catolica 2 5 - pode ser 

ilustrativo do que estamos argumentando: no catolicismo classico, esse elemento 

e reverenciado a distancia, e objeto de temor e respeito, passando, nas praticas 

carismaticas, a atrativo irresistivel que todos querem tocar com intimidade para 

se beneficiar de seus "milagres". 

2 5 SANCHIS, Pierre. "Uma identidade cat6lica?". Comunicagdes do ISER, n° 22, 1986. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entendemos que seja apropriado nao esquecer de chamar atengao para o 

aspecto tradicional e conservador da RCC, no sentido de que e ressaltado o 

caraterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intimista de suas praticas, em detrimento de uma religosidade antenada 

com as questoes politicas - como veremos no topico a seguir. 

Foi a partir da institucionalizagao e da constituicao de um vasto aparato 

burocratico (secretarias, publicacoes editorials 2 6, utilizacao da linguagem midiatica 

atraves da TV Cangao Nova 2 7 , participacao no jogo politico partidario com eleigao 

de uma bancada carismatica em camaras, assembleias e no Congresso 

Nacional), que se garantiu a grande visibilidade que a RCC possui hoje, como 

tambem a veiculacao de uma mensagem que faz claramente uma defesa da 

igreja catolica e de combate a outras crencas religiosas, tais como as dos 

espiritas, afro-brasileiras, orientals e esotericas, assim como a praticas culturais 

como yoga, astrologia, hipnose, meditacao e a condutas sociais condenadas do 

ponto de vista moral: homossexualismo, aborto, eutanasia, pesquisas medicas 

(uso de embrioes, clonagens) (cf. PRANDI & PIERUCCI: 1996). 

£ importante entender a RCC como um movimento que articula distintos 

niveis que sao aparentemente contraditorios, tais como o conservadorismo e o 

intimismo, a tradigao e o individualismo - guardando estes, entre si, um estado 

dissimulado de tensao. 

Em 1980, o Pe. Eduardo Dougherty fundou a Associacao do Senhor Jesus (ASJ), que partia da 

venda de materials religiosos, como livros de formagao e de canticos, com o objetivo de arrecadar 

fundos para a realizac§o de programas de TV. (cf. ABIB: 1999). 
2 7 A Comunidade Canc3o Nova foi fundada em 1974, na cidade de Lorena, e adquiriu em 1980, na 

cidade de Cachoeira Paulista, uma radio e mais adiante, em 1989, conseguiu uma concess2o de 

TV. Atraves da FundacSo Jo3o Paulo II, a Rede Canc3o Nova TV e o canal catolico que mais 

cresce no Brasil, possui retransmissoras em todas as Regioes do pais, estando tambem presente 

na Italia e Portugal (Idem). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3. O individualismo em detrimento do coletivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 contexto eclesiastico em que se deu o surgimento da RCC pode ser 

descrito como aquele no qual se da a transferencia de uma enfase na questao 

social para a focalizacao da questao espiritual, como tambem ocorre a passagem 

do discurso pela libertacao social para o da libertacao do pecado. 

A avaliagao pelos setores dominantes da Igreja de que se estava vivendo 

um excesso de politizacao do catolicismo e uma falta de oragao, levou as 

pastorais ao direcionamento para preocupagoes com aspectos da subjetividade e 

da espiritualidade, definidos a partir de entao enquanto mistica e verticalidade. 

Esta nova opgSo da Igreja Catolica apresentou-se como resposta a um clima 

socio-cultural de valorizagao do individuo, caracterizando sua forma de vivenciar a 

religiao pelo caminho do emocional, definindo-se que "crer e sentir". Temos 

como resultado desta situagao uma espiritualidade maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA individualists, voltada 

para dentro de cada um, na qual os questionamentos dos arranjos sociais nos 

quais vivem os sujeitos gradualmente perdem espago. 

A RCC e a expressao catolica de um momento de retraimento e de 

desmobilizagao das questoes sociais e de libertagao coletivas, passando a 

representar uma alternativa providencial diante deste novo cenario das 

sociedades contemporaneas, no qual tornam-se cada vez mais centrais as 

experiencias individuals e emocionais. 

A descrigao da fungao exercida pela religiao feita por Marx, como 

apresentada no primeiro capitulo, parece se encaixar perfeitamente se 

consideramos o que se oferece na RCC. Partilhando dessa visao marxista, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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autores como Carranza (1998, p. 51) apontam para os efeitos da RCC em termos 

de "amortecer a afligao sofrida pelos fieis diante de realidades sociais caoticas" 2 8. 

Representando uma nova maneira de encarar a fungao social da Igreja, 

outros analistas da RCC chamam a atengao para uma forma diferente de encarar 

oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA problemas sociais do povo. Clodovis Boff, por exemplo, chama a atengao 

para o fato de que 

"O 'povo' nao tern so problemas socio

economics: desemprego, falta de educagao, falta de 

habitagao, de saude, violencia, etc. Tern tambem 

problemas 'existenciais', relativos ao amor, a paz 

interior, a seguranga psicologica, a harmonia familiar, 

a morte"29. 

A RCC, ao operar nessa faixa profundamente significativa da dimensao 

humana, a referente aos males fisicos, psiquicos e afligoes, assim como fazem os 

pentecostais e os esotericos, que conseguem cada vez mais penetrar em amplos 

setores da populagao, esta assegurando o lugar da Igreja Catolica nessa nova 

conjuntura. 

Clodovis Boff declara que a ascensao da RCC esta inserida em um 

contexto mais abrangente do que o do retraimento eclesiastico catolico. Ela deve 

ser percebida tambem dentro do momento de ascensao da concepgao neoliberal, 

que propiciou a emergencia de outras formas de espiritualidades como a RCC, os 

neopentecostalismos, o esoterismo, dentre outras. 

A procura de opgoes parece acontecer no campo dos paradigmas e 

valores. Para Codovis Boff (idem), o grande problema eclesial e social 

2 8 CARRANZA, Brenda. "Renovac3o Carismatica Catolica: origens, mudancas e tendencias". In 
Sob o fogo do Espirito. Marcio Fabri dos Anjos (org.), Sao Paulo, Paulinas, 1998, p.51. 
2 9 BOFF, Clodovis. Presente e Futuro das CEB's: "volta as fontes". (mimeo), Rio de Janeiro, 2000.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contemporaneo e o dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perda de sentido da existencia e da vida. Nesse sentido, o 

modelo da RCC ganha espago, em contraposigao ao da Teologia da Libertagao, 

pelo fato de responder com mais eficacia simbolica as necessidades religiosas de 

amplos segmentos do mercado religioso brasileiro (cf. GUERRA, 2003). 

Entendemos que esta se formando uma especie de novo catolicismo, 

marcado por ser individualista, curativo, assistencialista e de "louvor". De acordo 

com Prandi (1996, 211), esse neocatolicismo "e, ainda, a-historico, nao tern 

compromisso com a realidade e nao estimula as pessoas para uma pratica 

politico-social". 

Depois de caracterizado o modelo carismatico de catolicidade, passamos 

a focalizar como sua emergencia no campo eclesiastico catolico tern afetado o 

relacionamento entre a Igreja Catolica e os Movimentos sociais a partir do estudo 

de caso da Diocese de Guarabira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESDOBRAM EN T OS DA EM ERGEN CI A DA 

REN OV ACAO C A R I S M A T I C A C A T O L I C A SOBRE 

A RELACAO EN T RE I G R E J A E OS 

M O V I M E N T O S SOCIAIS N A DI OCESE DE 

GU ARABI RA - A N A L I S E DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO IV 

OS DESDOBRAMENTOS DA EMERGENCIA DA 

RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA SOBRE A 

RELACAO ENTRE IGREJA E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

NA DIOCESE DE GUARABIRA - ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, temos como proposito analisar os desdobramentos da 

ascensao do movimento carismatico sobre as relacoes da Igreja com os 

Movimentos Sociais, a partir dos dados colhidos atraves de uma pesquisa de 

campo na Diocese de Guarabira. Nesta, convivem dois dos principals modelos de 

Igreja vivenciados pelo catolicismo no Brasil, o das CEBs e o da RCC. 

Inicialmente, apresentamos alguns aspectos historicos e geograficos da Diocese 

de Guarabira, para, em seguida, nos debrucarmos sobre a conjuntura religiosa e 

sua relacao com os movimentos sociais. 

4.1. Localizagao e Area 

Os primeiros habitantes da localidade foram os indios Potiguares, os quais 

entraram em conflito com os colonizadores da area (franceses e Portugueses), 

por volta do seculo XVI. Jose Goncalves da Costa Beiriz foi o fundador do 

municipio, na regiao antes chamada pelos indios de "Guaraobira" ou "Guirabira" 



(morada dos Guaras), atraves da Lei 841, de 26 de novembro de 1877, a qual 

elevou a localidade a categoria de cidade, com a denominacao de Guarabira. 

O municipio de Guarabira localiza-se no Piemonte da Borborema e ocupa 

uma area de 149,5 km 2 . Sua distancia ate a cidade de Joao Pessoa, capital do 

estado e de 96 km. 

Limita-se ao sul com o municipio de Alagoinha (18km) e Cuitegi (7 Km) ao 

leste com o municipio de Aracagi (14 km), ao sudoeste com o municipio de 

Mulungu (36 km), ao norte com o municipio de Pirpirituba (9 km). 

Segundo o censo do IBGE, de 2000, a populacao de Guarabira e de 

54.408 habitantes. Sua densidade demografica e de 363,93 hab/km 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Situagao Economica e Social 

4.2.1. Educagao 

O indice de analfabetismo ainda e elevado na populacao adulta. Nos 

cursos primarios (ate 8 a serie) e intensa a evasao escolar por motivos 

economicos. O nivel de ensino e baixo nos colegios estaduais da regiao e, e 

medio nos colegios particulares. Existe em Guarabira um campus da 

Universidade Estadual, que atinge os municipios da regiao. Porem, os alunos em 

melhores condicoes financeiras preferem estudar nas Universidades de Joao 

Pessoa e Campina Grande. 3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2.2. Saude Publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As familias de classe media e alta sao atendidas pelos pianos de saude 

particulares. A classe media baixa e classe baixa sao atendidas nos poucos 

hospitais publicos, que mostram-se precarios e deficientes. Devido a falta de 

atendimento preventive algumas doengas que ja deveriam estar debeladas, tais 

como a Hanseniase, a Tuberculose, a Pneumonia, verminoses e altos niveis de 

desnutrigao 3 1 ainda persistem por conta do descaso e da pobreza. 

4.2.3. Economia 

Menos de 10% da populagao ativa e ocupada pelo setor terciario 

(servigos). Existem algumas poucas industrias de manufaturas (vestuario, 

construgSo). As maiores industrias empregadoras sao as Prefeituras Municipals, 

com problemas de salarios defasados e de empreguismo em epocas de eleitorais. 

O desemprego, a estrutura fundiaria arcaica, o processo produtivo da monocultura 

e as secas intermitentes causam forte fluxo migratorio. Praticamente todas as 

familias sao tocadas por esse fluxo. Os jovens aguardam completar 18 anos para 

poderem migrar. 3 2 

4.2.4. A Estrutura Fundiaria 

A estrutura fundiaria nesta regiao resulta de um longo processo historico 

que tern origem no periodo colonial, sempre subordinado aos interesses do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30 Dados retirados do relat6rio anual (2005) realizado pela Secretaria de Educacao do municipio. 

31 InformacSes coletadas na Secretaria de Saude do municipio de Guarabira. 
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capital mercantil. O controle monopolistico da terra resultou em exploracao da 

terra, sobretudo, atraves da cana-de-agucar e da pecuaria, hoje em decadencia 

nesta regiao. 

Existem areas de excegao, nas quais se destacam os cultivos do abacaxi, 

do fumo, do algodao e da policultura alimentar. Mas a caracteristica principal e 

conservada: a elevada concentragao fundiaria, em larga parte improdutiva. 

Atraves dos dados colhidos em nossa pesquisa de campo, constatamos - com 

ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Comissao Pastoral da Terra -

que menos de 25% da area total e ocupada por estabelecimentos com menos de 

50 hab. 3 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. A DIOCESE DE GUARABIRA 

A Diocese de Guarabira foi criada pelo Papa Joao Paulo II, atraves da Bula 

"Cum Exoptaret", no dia 11 de outubro de 1980, desmembrada da Arquidiocese 

da Paraiba, da qual era Regiao Episcopal, desde 1976. Foi instalada como 

Diocese no dia 27 de dezembro de 1981, tendo como seu primeiro bispo, Dom 

Marcelo Pinto Carvalheira 3 4, que pastoreou a Diocese durante 14 anos, desde 27 

de dezembro de 1981 ate a data de 13 de Janeiro de 1996, quando foi transferido 

para Joao Pessoa, a fim de tomar posse como Arcebispo da Paraiba. 

No dia 17 de Janeiro de 1996, Monsenhor Jose Nicodemos Rodrigues de 

Sousa assumiu a fungao de Administrador Diocesano ate a data de 07 junho de 

3 2 De acordo com entrevista concedida por Dona Zilma, assessora da CPT, em Janeiro de 2006. 
3 3 Segundo relat6rio apresentado pela CPT, em dezembro de 2005. 
3 4 Dom Marcelo pastoreou a Diocese de Guarabira durante 14 anos, desde 27 de dezembro de 

1981 ate a data de 13 de Janeiro de 1996, quando foi transferido par Joao Pessoa, a fim de tomar 

posse como Arcebispo da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1998. Nessa data, Dom Antonio Muniz Fernandez, tomou posse como segundo 

Bispo da diocese de Guarabira, e continua nesta fungao ate os dias atuais. 

Em seu inicio, faziam parte da Diocese de Guarabira 20 municipios. 

Atualmente esta e composta por 32 municipios, 23 Paroquias e 03 Quase-

Paroquias, abrangendo uma populagao de 402.562 habitantes (93,36 hab. por 

Km 2), distribuidos numa area de 4.311,7 Km 2 . Este territorio e dividido em duas 

micro-regioes climaticas diferentes que possuem fortes caracteristicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Brejo: area umida, com alta densidade populacional; 

• Curimatau: semi-arido, mais ou menos a metade da regiao, com indice 

populacional medio; 3 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Pastorais e Servigos oferecidos pela Diocese de Guarabira 

• Pastoral da crianga 

A Pastoral da Crianga da Diocese de Guarabira foi criada em 1987, por 

Dom Marcelo e teve como primeira coordenadora a Irma Elisa Salvette. Atuava no 

inicio em 03 municipios e aos poucos foi expandindo-se para outras localidades. 

Os trabalhos eram desenvolvidos dando enfase nas localidades com elevado 

indice de desnutrigao e mortalidade infantil. 

Atualmente tern como coordenadora a Irma Irma Rodrigues da Silva, 

estando presente em 27 municipios da regiao, envolvendo 366 comunidades, 

operando com 1002 coordenadores e lideres e acompanhando 11.333 familias, 

734 gestantes, 14.536 criangas de 0 a 6 anos e 71 grupos de alfabetizagao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jovens e adultos, entre outros trabalhos e projetos que visam uma melhoria de 

vida da populagao carente 3 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• CPT - Comissao Pastoral da Terra 

Foi criada na Regiao Episcopal do Brejo, (hoje Diocese de Guarabira) em 

16 de fevereiro de 1980, por Dom Marcelo Pinto Carvalheira - na epoca bispo 

auxiliar da Arquidiocese da Paraiba - congregando agricultores de cada 

municipio da Regiao do Brejo e agentes pastorais. 

O objetivo da Comissao pastoral da Terra, em seu inicio, era acompanhar 

os trabalhadores que resistiam a expulsao com tambem aqueles que procuravam 

terra para trabalhar. A CPT os apoiava na luta e os orientava a respeito dos seus 

direitos. 

Os primeiros grupos de trabalhadores do campo se organizaram 

especialmente para defender a permanencia na terra, atraves da participagao nos 

sindicatos e movimentos. Neste periodo houve muitos conflitos entre latifundiarios 

e trabalhadores, gerando muita violencia, perseguigao, prisoes e ate morte, como 

a da grande lider sindical Margarida Maria Alves (1983), dos trabalhadores Jose 

Bento da Silva (!983) e Antonio Joaquim Teotonio (1999). Essa luta foi sempre 

apoiada pela Igreja Catolica em Guarabira, atraves do bispo, padres e agentes 

pastorais ligados a Pastoral Rural (ate o inicio dos anos 90) . 3 7 

Atualmente a CPT trabalha em parceria com o CODH - Centro de 

Orientagao dos Direitos Humanos - (com a finalidade especifica de dar assessoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

35 InformacSes retiradas do Relatorio Anual realizado pela CPT, no ano de 2005 . 

36 Dados obtidos atraves de entrevista com a coordenadora desta pastoral e no relatorio anual (2005) que foi 

e n v i a d o a C N B B . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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juridica aos trabalhos pastorais e a seus agentes), com alguns Sindicatos e outros 

movimentos sociais. 

Dentre as conquistas da CPT, podemos citar: 57 areas de assentamento -

com suas respectivas Associagoes formadas e assessoradas diariamente pela 

equipe da CPT, 2.955 familias assentadas - com media de 5 pessoas por familia 

- e 58.343 hectares de terra desapropriada - em media de 17 hectares por 

familia. Alem disso, foi conseguida a desapropriagao de 02 areas para a 

construgao de agrovilas, em Tainha, com 143 familias e Mulunguzinho, com 140 

familias - totalizando 283 - , casa, igreja, posto medico, salao comunitario, 

telefone, pavimentagao das ruas e caixa d'agua. Quanto as indenizagoes, ate o 

momento, das 310 familias atingidas, 217 receberam o pagamento pela 

desapropriagao de suas terras, casas, plantagoes (valor de R$ 1,4 milhao), e o 

restante das familias continua esperando (R$ 338 mil), por falta de documentagao 

das mesmas 3 8 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 02 - Projetos de Infra-estrutura 

Demanda Concluidos Em andamento Total 

Habitacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.809 2 .809 

Escola 48 48 
Posto de saude 01 01 

Eletrificacao 57 57 

Rede de abastecimento d'agua 09 09 

Acude 19 19 

Recuperacao de agude 03 03 
Poco 26 26 
Cisterna 1099 406 1505 
Barragem 03 03 
Adutora 01 01 

Recuperacao de estrada 03 03 

37 Essas informac5es foram colhidas atraves de entrevistas e historia de vida com lideres sindicais e lideres 

adeptos ao Modelo Progressista de Igreja. 

38 InformacSes retiradas do relatorio anual (3005) da CPT e do PSl. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 03 - Projetos de Formagao para Jovens filhos dos 
assentados em parceria com o Governo Federal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Projeto de Formagao Numero de 
Educadores 

Numero de 
Alunos 

Numero de 
Coordenadores 

Escolarizagao Jovens e Adultos 
(1 a a4 a ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 400 02 

Tecnico-
Agricola/agroindustria/zootecnia 

4 5 

Enfermagem 22 01 
Magisterio 08 01 

Com o apoio da CPT, funciona o PSI - Projeto Social Integrado da Diocese 

de Guarabira - que tern como objetivo auxiliar as pessoas na busca dos seus 

direitos a terra, habitacao, educacao, saude, agua, energia, servicos basicos, 

associacao. Tudo isso visando um cuidado permanente com a ecologia. 

Alem disso, a CPT, junto com o CODH, trabalha visando a justica no 

campo, ja que apenas 5% dos trabalhadores assalariado no campo tern carteira 

de trabalho e a maioria recebe menos de um salario minimo. Isso significa que o 

trabalho efetuado nao e considerado, nem reconhecido. A remuneracao nao e 

adequada, e por consequencia, as condigoes de vida humana sao precarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•> Pastoral do Menor 

Coordenada por Pe. Geraldo Brandstetter, foi criada em 1990. Atualmente 

abriga dois projetos de referenda nacional e ate international: A AMEC e o 

TALITA. 3 9 

A AMEC - Associacao Menores Com Cristo - coordenada por Pe. Geraldo 

Brandstetter foi fundada em 25 de marco de 1993. Esta nao se constitui um 

internato, nem creche, mas sim em um abrigo com protecao Integral (cf. art. 93 do 

3 9 os projetos acima citados recebem apoio financeiro da Diocese e de colaboradores italianos e 

alemaes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

77 



Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA) e com Certificado de Entidade 

Beneficente concedido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS). O 

objetivo desta associagao e garantir o processo de inclusao social das criangas e 

adolescente excluidas da convivencia socio-familiar, atraves de acolhimento 

provisorio e de recomposigao dos vinculos familiares. 

A AMEC e um abrigo so para meninos, composto de uma area rural de 

seis hectares, cinco casas lares-escola com seis salas, centro de convivencia, 

consultorio psicologico, capela, auditorio, secretaria, campo de futebol e quadra 

de areia, cozinha, refeitorio, lavanderia, sorveteria, brinquedoteca, videoteca, 

enfermaria e transporte (uma camionete L300 e um carro de passeio, modelo 

Gol). 
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O projeto TALITA e coordenado por Mons. Luis Pescamona, tendo sido o 

mesmo criado em 08 de abril de 2001. E uma casa de acolhimento e formagao 

para meninas adolescentes em situacao de risco. 

O abrigo comunidade TALITA esta instalado em uma area territorial de 12 

hectares. Com infra-estrutura adequada ao atendimento de ate 25 meninas, em 

regime interno e 30 em regime externo. 

O TALITA tern como objetivos assistir a crianga carente de rua, cuidando 

de sua reintegragao social; promover o atendimento e defesa dos direitos destas 

criangas e adolescentes, visando sua formagao moral, intelectual e religiosa; 

oferecer abrigo com tempo determinado e uma convivencia educativas, afim de 

promover a pessoa humana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Pastoral do Dizimo - coordenada pelo Pe. Gaspar, criada em 

1998. 

• Pastoral da Saude - coordenada pela Irma Maria do Socorro, 

foi criada em 2000. 

• Pastoral Carceraria - coordenada pelo Mons. Bosco, foi criada 

em 1985. 

• Pastoral Liturgica - coordenada pela Irma Maria Jose, foi crida 

em 1996. 

Nome TALITA quer indicar, no caso, "vida nova" para as adolescentes. Informacao retirada do 

realtoria anual do TALITA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Pastoral do Idoso -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coordenada pela Sra. Penha Pontes, foi 

criada em 2000. 

• Pastoral Vocacional - coordenada pelo Pe. Anselmo, foi crida 

em 1995. 

• Setor C E B s - coordenada pelo Pe. Francisco de Assis, foi 

criada em 1980. 

••• Setor Juventude - PJMP - Pastoral da Juventude do Meio 

Popular - coordenada pelo Pe. Francisco de Assis Inacio, 

criada em 1993. 

• Setor de Pastoral Familiar - coordenada pela Irma Maria 

Auxiliadora, criada em 2000. 

• COMIDI - Comissao Missionaria diocesana - coordenada 

pela Irma Maria das neves, foi criada em 1992. 

• PASCOM - Pastoral da Comunicagao - coordenada pelo Pe. 

Gaspar, foi criada em 2000. 

Movimentos e Servigos 

• RCC - Renovagao Carismatica Catolica - coordenado por 

Maria de Fatima da Silva Oliveira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• E C C - Encontro de Casais com Cristo -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coordenado por 

Girlene de Sousa Oliveira. 

• E C - Encontro com Solteiros. 

• Bom pastor - Encontro com pessoas que estao vivendo 2° 

uniao. 

• Tergo do homens - realizado semanalmente na catedral 

com 300 homens participantes. 

• Movimento Foolcolare - coordenado por Maria das Gragas 

Pereira. 

• Ordem das Franciscanas Secular - coordenada por Maria 

Alves Sobrinho. 

• Apostolado da Mae Rainha - coordenada por Pe, Anselmo. 

• Caritas Diocesana 

• CODH - Centro de Orientagao dos Direitos Humanos ligada 

a CPT 

• Radio Integragao do Brejo 

• Curso de Teologia -

Caracterizada a regiao na qual vamos analisar as maneiras pelas quais se 

transformaram as relagoes entre a igreja catolica e os movimentos populares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apos a emergencia da Renovagao Carismatica, apresentamos a seguir uma 

secao em que descrevemos nossa metodologia de trabalho de campo e em 

seguida apresentamos nossa analise dos dados coletados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ASPECTOS METODOLOGICOS DO TRABALHO DE CAMPO 

Este item da dissertacao e destinado a analise e reflexao sobre os 

procedimentos metodologicos que utilizamos em nosso trabalho de campo. A 

tecnica de levantamento de dados envolveu a participacao direta em reunioes, 

grupos de oragao carismaticas, missas e encontros com liderangas progressistas 

que fazem parte da Diocese de Guarabira, alem de entrevistas, levantamento de 

historia de vida de fieis, de lideres religiosos e lideres de movimentos sociais que 

atravessaram os periodos historicos correspondentes a efervescencia do Modelo 

Progressista e a ascensao da Modelo Carismatico, pesquisa documental e 

aplicagao de questionarios. 

Utilizamos na construgao dos instrumentos de coleta de dados a 

metodologia inspirada na pratica weberiana, a medida em que trabalhamos com 

definigoes tipico-ideais de fiel e lider carismatico e de fiel e lider progressista, 

propondo uma comparagao entre os dois sistemas de crengas a respeito da 

catolicidade e entre as praticas que Ihes correspondem, relativas as relagoes 

entre Igreja e Movimentos Sociais na area pesquisada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.5.1 Reflexao Metodologica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pensando nessas questoes subjetivas que envolvem nosso objeto de 

pesquisa, centramos o trabalho de campo em uma pesquisa do tipo quali-

quantitativa, posto que esta estrategia nos da a possibilidade de uma analise 

total do contexto em que esta inserido o nosso objeto. Alem disso, esta 

modalidade de investigagao nos permite apreender os dados do contexto em que 

nos propomos estudar "a partir do aspecto subjetivo da agao social" (Haguete, 

1987, p. 87), mas sem perder de vista alguns aspectos quantitativos a considerar. 

Realizamos observacoes diretas de celebracoes religiosas catolicas na 

Diocese de Guarabira, uma serie de entrevistas com lideres, fieis, sindicalistas e 

politicos locais, alem de aplicar 70 questionarios a uma amostra nao-aleatoria, 

estratificada por posicao institucional ocupada (10 lideres e 25 fieis nao 

carismaticos e 10 lideres e 25 fieis do Modelo Carismatico), por nivel de renda e 

de instrucao. Coletamos assim dados indicativos de como a afiliacao ao modelo 

carismatico influencia a postura diante da relagao entre Igreja e politica, sua 

op in io sobre greve 4 1 , sobre participagao sindical, em campanhas eleitorais, e 

outras variaveis ligadas as concepgoes dos diversos grupos em relagao as 

praticas na area da politica e dos movimentos sociais. 

A primeira etapa do trabalho de campo teve inicio em setembro de 2004 e 

teve duragao media de 08 semanas. Neste primeiro momento foram realizadas 

entrevistas com padres e freiras representantes da Diocese de Guarabira: ao todo 

10 padres e cinco freiras, sendo 05 padres a favor do Modelo Progressista de 

igreja e 05 mais proximos da Renovagao Carismatica. Ja a amostra das freiras foi 

4 1 Vide em anexo o modelo do questionario utilizado para coleta desses dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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composta de 03 freiras que ja estavam na Diocese ha mais de 15 anos, capazes, 

portanto de nos relatar o processo de formagao da diocese e as transformagoes 

pelas quais esta tern passado. 

A segunda etapa do trabalho de campo se deu com os fieis e lideres das 

CEBs e da RCC, com sindicalistas e politicos locais. Este momento aconteceu em 

Janeiro de 2005. 

A amostra do Modelo Progressista foi constituida por 10 agentes pastorais 

e lideres comunitarios que atuam tanto na zona urbana como na zona rural e 25 

adeptos deste tipo de religiosidade. A idade dos sujeitos pesquisados variou entre 

18 e 70 anos. 

No que diz respeito a amostra da RCC, esta foi composta por sua 

coordenadora diocesana, por 10 lideres carismaticos que atuam nos diferentes 

setores, ministerios e grupos de oragao e por 25 fieis dessa modalidade religiosa. 

A idade dos sujeitos utilizados na amostra variou entre 18 e 70 anos. 

Entrevistamos tambem 05 sindicalistas, sobre os diferentes momentos da 

historia do sindicato naquela cidade. Tambem entrevistamos 05 politicos (alguns 

pediram que os seus nomes verdadeiros fossem preservados, por isso optamos 

por nomes ficticios para o comentario das entrevistas realizadas com esse grupo 

amostral). 

Enfatizamos, que a forma como trabalhamos com a amostra tern relagao 

com o tempo disponivel para a realizagao da pesquisa. Portanto, levando-se em 

conta a praticidade da pesquisa, reduzimos o numero de entrevistas e de 

questionarios aplicados, em relagao ao projeto metodologico inicial. 

Mesmo tendo a intengao de utilizar uma amostra representativa dos grupos 

pesquisados, os informantes nao foram definidos de forma aleatoria, sendo os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dados interpretados muito mais em termos de indicativos das tendencias dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus 

empirico focalizado do que em termos de maiores generalizagoes. 

Os fieis dos dois modelos de catolicismo apresentam caracteristicas socio-

economica variadas, sendo possivel encontrar nos dois grupos individuos tanto 

de classe alta quanto de classes baixas da populacao. 

A nossa pesquisa so foi possivel gracas a colaboragao dos sujeitos 

participantes das atividades da Diocese de Guarabira. Queremos ressaltar a 

ajuda do Pe. Gaspar, que nos apresentou a maioria dos lideres dos dois modelos, 

alem de abrir espago em suas missa para falar sobre a importancia da nossa 

pesquisa e convidar os fieis a responderem o questionario. A comissao 

diocesana, na pessoa da irma Naise tambem nos favoreceu com a indicacao de 

pessoas dispostas a participacao nesta pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2. As entrevistas 

De acordo com nosso objetivo geral que era analisar como a ascensao do 

Modelo Carismatico Catolico na Diocese de Guarabira repercutiria sobre a 

relagao entre a igreja e os movimentos sociais, obtivemos nossos primeiros dados 

de campo atraves de entrevistas do tipo semi-estruturada. 

A entrevista de tipo semi-estruturada nos pareceu mais adequada ao nosso 

objetivo, ja que esta proporciona mais liberdade e interagao entre o entrevistador 

e o entrevistado, segundo argumento utilizado por Manzini (1991, p. 154), nos 

seguintes termos: "a entrevista semi-estruturada esta focalizada em um objeto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, completadas 

por outras questoes inerentes as circunstancias momentaneas a entrevista". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desta forma, elaboramos um roteiro para as entrevistas que abordasse 

algumas questoes que julgamos fundamentals para o entendimento do nosso 

objeto de estudo, tais como: a estrutura organizativa dos modelos de catolicismo 

estudados; questoes que mostrassem como esses individuos trabalhavam com o 

conceito de coletivo e individual; trabalhamos tambem com questoes que mesmo 

respondidas de forma sutil deixavam claras as preferencias religiosas e as 

praticas dos fieis em relagao aos movimentos sociais e a sua participagao politica. 

Todas as entrevistas foram gravadas em fita cassete e tiveram duragao 

media de uma hora, sendo as mesmas divididas em duas partes: na primeira, 

buscavamos dados que possibilitassem compreender a relagao da Igreja Catolica 

com os Movimentos sociais (ou a politica) no periodo em que Dom Marcelo Pinto 

Carvalheira era bispo desta diocese - periodo que vai da sua fundagao 1987 a 

1998 - e como e agora, quando presidida por Dom Antonio Muniz, na segunda 

parte, pediamos que o entrevistado fizesse uma comparagao entre o 

envolvimento da Igreja em questoes sociais no periodo de Dom Marcelo e hoje, 

nao esquecendo de mostrar as mudangas e transformagoes pelas quais passou a 

diocese, alem de ressaltar o carater positivo ou negativo dessas mudangas 

O processo de realizagao das entrevistas foi bastante significativo. Estas 

eram realizadas individualmente, com o objetivo de garantir uma certa 

privacidade. Fomos bem recebidos na maioria dos lugares frequentados pelos 

adeptos do Modelo Progressista e tambem pelos Carismaticos. Visitamos a Curia 

diocesana, onde entrevistamos o coordenador da CPT, dentre outros 

coordenadores de pastorais, e aplicamos alguns questionarios relativo aos lideres 

afiliados a esse modelo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fomos convidados pelo Monsenhor Luis Pescamona (coordenador da CPT 

e tambem do projeto TALITA) e Pe. Geraldo Brandstter a fazer uma visita aos 

projetos - apoiados pela pastoral do Menor - AMEC e TALITA. Passamos um dia 

visitando cada projeto, tendo sido muito bem acolhidos nestes locais. 

Quanto a amostra referente aos sindicalistas, fomos ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, no qual entrevistamos o atual presidente, o tesoureiro e o 

atual secretario. Atraves da indicacao de seu Antonio, o atual presidente, 

chegamos a residencia de um antigo tesoureiro do sindicato que atuou entre os 

anos de 1990 e 1994, como tambem de um ex-secretario do sindicato, ja 

aposentado. Nestes dois locais fomos atendidos com respeito e deferencia por 

parte dos entrevistados e dos membros de suas familias. 

Os dados referentes aos politicos (vereadores e ex-vereadores em sua 

maioria) foram colhidos atraves de entrevistas realizadas no espago da Camara 

Municipal ou em suas residencias. Observamos que no inicio da entrevista alguns 

se mostravam um pouco reticentes, desconfiados ate, sugerindo que os seus 

nomes verdadeiros nao constassem no trabalho final. Por este motivo optamos 

por char nomes ficticios para todas as falas de politicos presentes neste trabalho. 

Quanto aos adeptos do movimento de Renovagao Carismatica Catolica, 

encontramos certa dificuldade. Foi preciso dispensar algum tempo e paciencia 

para conseguir o nosso objetivo - que era a realizagao das entrevistas com os 

lideres e a aplicagao de questionarios com os fieis. Visitamos para tanto dois dos 

tres grupos de oragao que funcionam na cidade de Guarabira, como tambem a 

residencia da ex-coordenadora diocesana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.5.3. A tecnica da historia de vida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem dos instrumentos apresentados acima, trabalhamos tambem com o 

levantamento de historias de vida, as quais permitem ao pesquisador fazer uma 

reconstituigao sistematica da vida de uma pessoa, a qual por determinadas 

razoes tenha relevancia significativa para o conhecimento do objeto de estudo. 

De acordo com Haguette (1985), a historia de vida tern como objetivo 

reconstruir o curso de vida das pessoas e fazer um paralelo com as informacoes 

retiradas de fontes escritas (documentos, livros, revistas, etc), alem de apresentar 

uma interpretacao propria do contexto em que estao inseridos. Por isso, 

procuramos atraves deste instrumento aflorar a memoria dos sujeitos para que 

assim pudessemos obter uma ampla visao do nosso objeto, ja que acreditavamos 

que a "medida que os sujeitos trabalham as suas lembrancas, refletem o grupo 

social do qual fazem parte, definindo o seu lugar social e suas relacoes com os 

demais" (Haguette, 1985, p. 80). 

Levantamos 06 historias de vida, 02 com padres adeptos do Modelo 

progressista, 02 com padres adeptos do Modelo Carismatico Catolico e 02 com 

lideres de Movimentos sociais. Enfatizamos a importancia desses sujeitos na 

construcao do nosso estudo, pois estes foram responsaveis por nos favorecer um 

panorama historico dois modelos estudados. 

Procuramos deixar as pessoas o mais a vontade possivel para que estas 

discorrem sobre seu passado e presente (individualmente e sua trajetoria dentro 

dos grupos pesquisados) sem interference do "preconceitos" e "juizos de valor" 

do pesquisador. Partimos de um roteiro semi-estruturado e gravamos em fita 

cassete, cada histbria teve duracao media de duas horas. 
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4.5.4. Pesquisa documenta l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fim de compor um panorama sobre a trajetoria da Diocese de Gurarabira 

desde sua fundacao e seu envolvimento com os Movimentos Sociais, recorremos 

a visita e a analise de alguns documentos produzidos ou arquivados em algumas 

instituicoes, tais como: 

• A Curia diocesanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — com o intuito de descobr i rmos informacoes sobre a 

estrutura e funcionamento da Diocese. Junto a comissao diocesana 

anal isamos alguns documentos relacionados a sua or igem e a composicao 

das varias e diferentes pastorais. 

• A Secretaria da paroquia Nossa Senhora da Luz (padroeira da 

cidade de Guarabira), onde encontramos informacoes acerca dos 

encontros com lideres de diferentes movimentos, como tambem 

encontramos dados referentes a festas de padroeira. 

• O SEDUP, instituicao que nasceu com a Diocese, possuindo uma historia 

de luta em prol dos menos favorecidos e hoje tornou-se ONG, nao fazendo 

mais parte da Diocese. Conseguimos estudar muitos relatorios sobre o 

tempo que o SEDUP trabalhava em conjunto com o STR local. 

• O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde encontramos dados da 

luta travada entre o Sindicato (apoiado pela Igreja) e os grandes 

latifundiarios daquela regiao. 
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• NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comissao Diocesana da RCC, foi possivel encontrarmos muitos 

documentos referentes a formacao desse movimento na Diocese de 

Guarabira. 

• A Biblioteca Municipal, onde acesamos alguns documentos raros sobre 

a fundacao da cidade como tambem da diocese, escritos por pessoas que 

nao estavam ligas a Igreja ou aos movimentos sociais. 

• As sedes de varias pastorais, nas quais acessamos seus relatorios 

semestrais e anuais, bem como os projetos que foram desenvolvidos e 

aqueles que ainda estao em fase de conclusao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANALISE DOS DADOS 

4.6. As opgoes basicas da Pastoral Diocesana no periodo de Dom 

Marcelo 

Os dados coletados nas entrevistas e na analise documental apontam para 

as linhas gerais adotadas pela Diocese de Guarabira, no per iodo em que foi 

l iderada por D. Marcelo, bem caracterist icas do modelo progressista de 

catolicismo entao em hegemonia no espaco eclesial catol ico: 

• A Evangel izacao Libertadora 

• OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pobres 

• A s C E B s 4 2 

4 2 Anuario diocesano. 
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A Evangel izacao Libertadora era o objetivo principal da acao da Igreja 

Catblica em Guarabira na epoca de Dom Marcelo, tendo como tarefa e missao 

essencial d isseminar a mensagem crista com uma enfase central na ligacao desta 

com os processos de quest ionamento e de transformagao da ordem temporal. As 

profundas mudancas da sociedade - guarabirense e brasileira como um todo -

naquela epoca, tornaram ainda mais urgentes que a Igreja tomasse uma posicao, 

conforme fala do Pe. Rafael Gaspar Nunes 4 3 : "Evangel izar para a libertacao 

constitui numa tarefa e missao, de fato, a graca e vocacao propria da igreja" 

(entrevista realizada em setembro de 2004). Essa ideia de vocacao da igreja se 

transforma com o tempo e de acordo com as demandas que a sociedade inclusiva 

em suas esferas var iadas apresentam. Gramsci , anal isando a igreja Catolica na 

Italia, percebeu que uma de suas caracterist icas basicas era a capacidade de se 

adaptar e de direcionar sua acao de modo a atender as diversas classes sociais 

com as quais lida num determinado momento historico e do campo religioso, 

podendo servir de instrumento para a al ienacao e opressao do povo, como 

tambem de l ibertacao, ja que participa diretamente da construgao do imaginario 

dos fieis. £ essa dupl ic idade de papel e ou adaptacao as diferentes classes e 

momentos histbricos que vai explicar as mudancas e osci lacoes observadas na 

histbria da sobrevivencia e expansao da Igreja Catolica. 

A Evangel izacao l ibertadora assim util izada pela Igreja Catolica na diocese 

de Guarabira nesta epoca pretendia penetrar todas as realidades da vida 

humana, e se estender a todas as etapas do processo da vida eclesial. Todos os 

4 3 Pe. Gaspar e vigario da Igreja S3o Sebastiao de Ara?agi entre outras. Entrevista concedia em 

setembro de 2004, na cidade de Guarabira. 
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grupos e todos os setores da existencia estar iam sujeitos a sua influencia. Nas 

palavras de Pe. Geraldo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em nossa pastoral, nao nos limitavamos & 

atividade do culto ou da catequese formal, mas nos 

interessavamos por todos os grupos, e estendiamos a 

agao da Igreja a toda atividade vital do homem. Nao 

podiamos conceber uma evangelizacao que nao 

incluisse no seu processo salvifico, a libertagao 

integral do homem, que abrange as libertagoes 

parciais, em todos os setores da existencia humana" 

(Pe. Geraldo Brandstetter, setembro de 2004). 

Estas or ientacoes gerais que marcaram a trajetoria desta diocese pode ser 

bem exempli f icada na fala de D. Marcelo, enfat izando os sinais daquele momento 

e do tipo de art iculacao que a Igreja cultivava com a sociedade inclusiva: 

"Busquei dar uma fisionomia nova a Diocese 

de Guarabira, seguindo a teologia que tinha em 

mente, segundo as grandes pistas e horizontes do 

Concilio Vaticano II e tambem com os desafios que se 

apresentavam, por exemplo, no piano econdmico e 

social. Foi tempo de muitas tensoes no campo'"4. 

A alusao ao Conci l io Vat icano II indica que a teologia que o bispo tinha em 

mente era a Teologia da Libertacao, de acordo com a qual a missao da Igreja 

Catblica se definia em relacao aos processos de emancipacao social dos 

individuos por ela atendidos. 0 piano economico e social, citados na fala acima, 

tambem apontam para o clima que a Igreja vivia naquele momento. 

4 4 Entrevista concedida ao Jornal diocesano em junho de 1996. 
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De acordo com as informacoes, colhidas em nosso trabalho de campo, 

junto aos entrevistados (membros ativos da Diocese), os primeiros anos - de 

1980 a 1990 - foram marcados pela tensao, por que os padres e leigos sofreram 

a resistencia dos redutos tradicionais da igreja diante de praticas consideradas 

por alguns setores da igreja como inovadoras. 

Esta maneira de ver e viver a religiao propria aos membros das CEBs, que 

lutavam nao so pela salvacao do espirito como tambem a "salvacao social" e 

libertacao de sua situacao de classe nao agradava a todos os setores da 

populacao guarabirense. A evangel izacao do tipo l ibertadora, oferecida pela Igreja 

neste contexto apresentava-se como um instrumento de suma importancia. A 

irma Naise faz o seguinte comentar io sobre este tipo de evangel izacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"[= uma libertagao que se vai realizando na 

historia. A libertagao de nossos povos e a nossa 

pessoal, abrangendo as diversas dimensoes da 

existencia: o social, o politico, o econdmico, o cultural 

e o conjunto de suas relagdes. Em tudo isso ha de 

circular a riqueza transformadora do Evangelho, com 

sua contribuigao propria e especifica que deve ser 

salvaguardada". 

Na fala da entrevistada, pode-se perceber que essa forma de 

evangel izacao anunciada pelas CEBs, visava a part icipacao dos fieis nos 

movimentos sociais e em outras formas de mobi l izacao social para que assim 

eles conseguissem sair do ciclo de alienagao e exploragao a que eram 

submetidos. A evangel izacao libertadora procurava unir a fe com o compromisso 

social e nao somente a conquista da salvagao individual. 
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4 .6 .1 . As prioridades da Evangelizagao Libertadora : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Valorizar cada pessoa, chamando-a a participar pessoal e at ivamente na 

vida da Igreja, especialmente os mais humildes e oprimidos. 

• Abrir espaco para a expressao de vivencias da fe de cada cristao. 

• Atraves do confronto entre a palavra de Deus (a Biblia) e a vida, levar o 

cristao a reconhecer os sinais de cativeiro presente nas relagoes inter-

pessoais; nas relagoes sociais; nas relagoes economicas, polit icas e 

culturais. 

A Diocese de Guarabira reconhecia, desde sua criagao, os desafios 

presentes na real idade de suas comunidades e pretendia atraves de suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opgao 

preferential pelos pobres, acabar com o "cativeiro" em que estes viviam (de 

acordo com a analise das historias de vida). Para isso, segundo os defensores da 

Teologia da Libertagao, era preciso oferecer aos pobres a oportunidade de 

reconhecer e analisar a conjuntura em que estavam inseridos, a qual era 

caracterizada pelo modo de produgao capitalista, cuja plausibi l idade era 

construida pelas instancias ideologicas, como escolas, meios de comunicagoes 

sociais e certas expressoes culturais e re l ig iosas 4 6 . 

A lem disso, existia um enorme desnivel economico na regiao, ou seja, 

poucos possuiam muito, e uma grande mult idao quase nada possuia. Havia 

tambem uma pratica disseminada de subemprego, verif icavel pelo numero de 

boias-frias, "canavieiros", "cabaceiros", biscateiros de toda sorte, isso sem 

mencionar uma grande parte da populagao que estava desempregada e 

De acordo com o Anuario Diocesano.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vide em anexo. 

COELHO, Cleodon. A Diocese de Guarabira atraves dos tempos. Mimeo, 1995. 
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alimentava o numero de del inquentes, bebados, prostitutas, pedintes, e tc 4 7 . 

Compoem o cenario uma crescente concentragao terra, o avango da cultura de 

cana-de-agucar e da pecuaria, em detr imento da cultura de subsistencia na area 

es tudada 4 8 . 

A Diocese de Guarabira se constituiu desde sua criagao, sob a orientacao 

de Dom Marcelo Pinto Carvalheira, numa instancia de enfrentamento de varios 

problemas sociais da area, encarados a epoca, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desafios pastorais. Se, para 

Weber, o compor tamento dos calvinistas no cotidiano de suas comunidades era 

determinado pela etica calvinista, as linhas deste projeto pastoral diocesano foram 

resultado da adesao dos individuos a um conjunto de valores, a uma etica 

formulada na Teologia da Libertagao. 

Para entender esse momento da relagao entre Igreja Catolica e os 

movimentos sociais, marcado por uma intensa focal izagao social da agao 

eclesiastica, e necessario considerar, portanto, de um lado, a situagao interna da 

Igreja, na qual ganhava hegemonia o modelo da Teologia da Libertagao; e de 

outro a conjuntura social marcada pela ascensao dos movimentos sociais no 

campo, o que impulsionava a Igreja Catolica a um posic ionamento mais a 

esquerda do que os observados em momentos anteriores, nos quais era mais 

comodo, pela pequena pressao social, servir aos senhores de engenho da regiao. 

Nao podemos esquecer tambem o papel exercido pelo carisma de D. 

Marcelo. Vejamos, na fala da Irma Naise, como a l ideranga desse bispo 

progressista inf luenciou a dinamica da recem-criada Diocese de Guarabira: 

47 Idem. 
48 lb. idem. 
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"Dom Marcelo chegou na Paraiba em 1975, e 

sendo um defensor das causas sociais, ele percebia 

que ser pastor de ovelhas tao precisadas, como 6 

caso das pessoas do nordeste, requereria a existencia 

de alguns grupos e algumas agoes para desenvolver 

as capacidades que existiam e dar uma arrumada nas 

questoes sociais do brejo da Paraiba"49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo relato de l ideres adeptos ao Modelo Progressista, Dom Marcelo 

comegou a pesquisar com que tipo de apoio ele podia contar para tentar 

estruturar a agao da Igreja em relagao a algumas situagoes consideradas crit icas. 

Um exemplo era o campo sindical, marcado pelo atrelamento da maioria dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) as prefeituras das cidades 

abrangidas pela Diocese de Guarabira. Estas prefeituras geralmente estavam sob 

o dominio dos donos de terras da area, o que dif icultava a reivindicagao dos 

direitos por parte dos trabalhadores, que se sent iam muitas vezes ameagados e 

coagidos inclusive pelos presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais. As 

vezes eram os proprios presidentes dos sindicatos de trabalhadores que faziam 

os acordos com os proprietaries de terras e tambem com os polit icos da reg iao 5 0 . 

Para corroborar as afirmagoes apresentadas acima, temos a fala do Sr. 

Antonio Freitas, atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), 

mas que atua no campo do movimento sindical ha mais 20 anos: 

"Houve um impacto muito grande na regiao por parte 

dos politicos e latifundiarios com as atitudes tomadas 

por Dom Marcelo no apoio declarado ao povo. Ele foi 

taxado de "comunista" e subversivo. Alguns desses 

4 9 Entrevista concedida por Irma Naise, em setembro de 2004. 
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grupos se recusavam ate a assistirem a santa 

missa'61. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao se deixando abater pelas ameacas e perseguicoes sofridas, Dom 

Marcelo utilizou como estrategia reunir um grupo de amigos de fora da regiao, os 

quais real izavam um trabalho de militancia e a pratica de trabalho voluntario. 

Convidou, padres ital ianos, holandeses, a lemaes, a lgumas religiosas, alguns 

leigos conscient izados e solicitou apoio da Comissao Pastoral da Terra (CPT), 

para comecar a fazer um trabalho de catequese e de formacao politica sindical. 

Em termo weber ianos, observamos nessa acao acima descrita uma ligacao entre 

sistemas de valores parti lhados e a acao social dos individuos, aqui 

predominando o t ipo racional com relagao a valores, na medida em que se 

reuniram sujeitos sociais que parti lhavam crencas comuns a respeito da natureza 

e funcao da Igreja, os quais passaram a orientar um conjunto de praticas 

dest inadas a disseminar os valores parti lhados, com o objetivo de ver seus 

desdobramentos nas acoes dos individuos cuja adesao era buscada. 

A intencao era criar uma igreja que nao resumisse suas atividades ao lado 

mistico-rel igioso, mas que pudesse ver, analisar e intervir nos arranjos sociais. 

Esse grupo de pessoas comegou a oferecer cursos de formacao polit ica, os quais 

comecaram nas bases, em cada municipio coberto pela Diocese. Esses cursos de 

formacao - tambem conhecidos como cursos de formacao de quadros - eram 

direcionados a pessoas que estavam se preparando para assumir as direcoes do 

sindicato. Esse pessoal , a lem de obter informagoes para se candidataram a um 

cargo no sindicato, recebiam formagao em estrategia para criar grupos de apoio. 

5 0 lb idem. 
5 1 Entrevista concedida pelo Sr. Antonio Freitas, atual presidente do STR, em Janeiro de 2006. 
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Alguns iriam disputar a diretoria do sindicato e outros cargos, enquanto outros 

iriam montar um grupo de apoio para aquele sindicato, mesmo estando sujeitos a 

perseguicao dos fazendeiros daquela regiao, conforme fala do Sr. Antonio Freitas 

que foi uma dessas pessoas a utilizar esses recursos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No periodo de Dom Marcelo, a diocese 

trabalhava conjuntamente com o sindicato e com o 

SEDUP, para intervir nas eleigoes dos sindicatos 

rurais, para que essas fossem mais claras, os 

fazendeiros ficavam danados com isso, e comegavam 

a perseguir as pessoas que estavam ligadas ao 

sindicato e a Igreja. Uma vez escutei um fazendeiro 

dizer que gostaria de quebrar pelo menos um brago de 

Mons. Luiz Pescamona e as duas pernas de Dom 

Marcelo, para que assim eles nao pudessem mais 

intervir nos assuntos deles. .Por isso, algumas 

pessoas tinham medo de serem vistas com 

sindicalistas. '62 

Mesmo com todas as adversidades e perseguicoes que os padres, 

agentes pastorais e ate o bispo sofreram, foram formados varios grupos nos 

municipios da regiao do brejo, os quais provocaram mudancas significativas. Por 

exemplo, sindicatos que estavam a 20 ou 30 anos nas maos de um mesmo grupo 

ou de um mesmo presidente comegaram a ser tornados por esse povo 

"esclarecido" e que tinha a diocese como suporte. 

Esses grupos que apoiavam as ideias de Dom Marcelo criaram uma 

especie de estrategia de acao para acompanhar essas l iderancas que estudaram 

e foram eleitas e t inham um papel a ser cumprido. Firmou-se, entao, um novo 

5 2 Conforme entrevista concedida em Janeiro de 2006. 
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sindicalismo no brejo, cuja linha central era ouvir primeiro os trabalhadores, saber 

o que eles quer iam, quais eram as suas necessidades e a partir dai comegar a 

desempenhar o seu papel, que nao era so de entrega de documentos para 

aposentador ias, de consultorio odontologico ou outros exames medicos como 

favores que Ihes eram concedidos. A assistencia medica e trabalhista passou a 

ser um direito e nao mais um favor prestado pelo sindicato aos seus afil iados. 

O sindicato passou a lutar pelos direitos dos trabalhadores, passou a 

informar e orientar os trabalhadores sobre a questao dos seus direitos, auxil iou-os 

a analisar a situagao agraria no municipio, a refletir sobre as formas como os 

pequenos proprietaries ou meeiros eram tratados (conforme entrevista concedida 

pelo Sr. Antonio Freitas, em Janeiro de 2006). Ainda sobre este novo papel 

desempenhado pelo sindicato, comenta a Sra. Maria das Dores (ex secretaria do 

sindicato, que atuou anos de 1993 a 1995): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Comegamos a orientar os trabalhadores a 

pensar que quern esta no campo nao pode ir para a 

cidade porque alguem os enxotou dali, mas que eles 

tinham que lutar para continuar vivos, continuar 

lutando para viver naquela terra onde eles nasceram, 

para criar suas familias e nao ir para "ponta de rua" 

levar os seus filhos para se tornarem marginais. 

Comega toda uma luta de conquista por terras de 

trabalhadores que estavam all como funcionarios ou 

que chegavam all e tomavam conta de um pedago de 

terra que o patrao dava, apenas para tirar os tocos ou 

que plantavam um ano e no ano seguinte ja nao iam 

mais ocupar aquela area. Atraves da reflexao esses 

trabalhadores viam que havia areas all que nao 

tinham dono, nas quais ninguem estava plantando, 

que nao tinham utilidade nenhuma para quern se dizia 
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proprietary. Ai comega a luta pela terra, pela 

desapropriagao de pedagos de terra para alojar 

pessoas que tinham interesse de se manter na zona 

rural mas nao tinham meios de se manter, porque a 

maioria dos proprietarios nao queria moradores na 

area com medo de que eles pudessem tirar algum 

pedago de terra". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais - STRs - embarcaram nessa luta 

com a Comissao Pastoral da Terra - CPT -, apoiados pela Diocese, pelo Centro 

de Orientacao de Direitos Humanos (CODH) e pelo Servigo de Educacao Popular 

- SEDUP - (que entrou nessa luta com a parte de formacao polit ica). O S E D U P 5 3 

estava preocupado em passar informacoes para as populagoes carentes, para 

que ela se preparasse e mais tarde pudesse assumir suas proprias vidas, o 

sindicato e outras a s s o c i a t e s . 

A Comissao Pastoral da Terra (CPT) trabalhava com a questao da terra, 

organizando as ocupacoes, para que os trabalhadores de fato t ivessem suas 

areas e subsistencia garant idas. O SEDUP trabalhava na formacao e educagao 

popular dos adultos para que eles de fato assumissem sua militancia e 

possuissem seus lotes de terra com liberdade, independencia, autonomia e assim 

pudessem sobreviver no campo. 

O Projeto Educativo do Menor - PEM, e o SEDUP trabalhavam juntos. 

Esses projetos t inham varios canteiros. Em Guarabira, por exemplo, os que 

5 3 0 SEDUP - Servico de Educagao Popular - foi criado em 1981 pela Irma Valeria, Dom Marcelo 

e Zilma Maciel de Sousa, com total apoio da Diocese de Guarabira. O SEDUP tinha o trabalho de 

formacao popular destinado a mulheres e homens adultos, que estavam na zona rural e queriam 

assumir o sindicato e alguns cargos da sua pr6pria comunidade e pessoas que estavam querendo 

mudangas. Hoje, o SEDUP e uma Organizacao nao governamental, totalmente desligada da 

Diocese. Um fato ate curioso e que seu coordenador nao segue o catolicismo ou outra religiao, e a 

vice-coordenadora n§o segue o catolicismo como religiao. Poderiamos pensar o porque de uma 
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apoiavam criangas carentes na area de reforco escolar, no reforgo a 

alimentagSo, entre outras atividades. Auxi l iavam as criangas a voltar a brincar e 

al imentar sonhos, ocupando-as de formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA saudavel. 

O esforgo empregado pelos membros l igados a Diocese tinha como 

objetivo fundamenta l dar a esses trabalhadores as condigoes de permanecer na 

terra e na luta por reformular os sindicatos e os orgaos que deviam lutar pelos 

seus direitos. Atualmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outros 

sindicatos ja nao possuem um espago tao grande na Diocese de Guarabira, de 

acordo com a fala de seu presidente: 

"Hoje os sindicatos ja estao mais organizados, 

as pessoas parecem mais esclarecidas sobre seus 

direitos. Nao ha tanta perseguigao. Mesmo porque 

algumas coisas ja foram resolvidas. A Igreja nao esta 

muito presente atualmente no sindicato. Mesmo 

porque esse Bispo tern uma atuagao boa, mas nao 

tern aquilo que Dom Marcelo tinha, uma atuagao 

maior. Este parece se preocupar mais com outras 

questoes. So a CPT, que e ainda ligada a Igreja, nos 

da um apoio explicito". 

Segundo a fala do Sr. Antonio Freitas, os sindicatos rurais naquela regiao 

encontram-se organizados e livres das influencias dos poderosos. Ele aponta 

como fator decisivo para a organizagao dos sindicatos o esclarecimento do povo a 

instituigao que nasceu gragas a Igreja e trabalhou como uma de suas maiores parceiras nao esta 

mais ligada a esta ( conforme dados colhidos atraves de entrevistas em Janeiro de 2006). 
5 4 Varios projetos de educacao e acolhimento de menores foram criados pela Diocese nesta 

epoca com a ajuda do SEDUP. Como frutos desses trabalhos, hoje existem em Guarabira dois 

belissimos projetos apoiados pela Diocese, aos quais ja nos referimos anteriormente: A AMEC 

(Associacao Menores Com Cristo), exclusivo para meninos; a qual, abriga 50 meninos com faixa 

etaria diferenciada, dirigida pelo Pe. Geraldo Brandstter: TALITA, que abriga somente meninas e e 

coordenado pelo Monsenhor Luiz Pescamona. 
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respeito de seus direitos. Como vemos no grafico que se segue, numa 

amostragem de 50 fieis e 20 l ideres de dois diferentes modelos de religiosidade 

catolica, constatamos que 65 ,7% nunca participaram de atividades sindicais, 3 0 % 

participaram algumas vezes e 4 ,3% sempre participam. Percebemos que as 

maiores porcentagens dos que nunca participam se encontram entre os fieis e 

l ideres carismaticos. E claro que esse dado precisa ser localizado num contexto 

no qual as lutas sociais apresentam um descenso na sociedade inclusiva, se 

comparado com o que se observava no periodo em que o modelo progressista 

era hegemonico na igreja catolica. De qualquer forma, se consideramos o 

universo pesquisado, entre os l ideres progressistas e os fieis nao carismaticos a 

tendencia e um pouco diferente, aparecendo maiores indices de participagao, ao 

menos ocasional, nas at ividades dos sindicatos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico I - Localizacao Institucional x Participagao em Sindicatos 
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Ainda de acordo com a fala do entrevistado acima citado, percebemos que 

a Diocese ja nao tern um papel assim tao preponderante de adesao as causas 

levantadas pelos sindicatos. Ate os coordenadores da Comissao Pastoral da 

Terra deixam transparecer em suas falas que a Diocese ja nao se interessa mais 

por questoes polemicas, tanto que o seu apoio ao MST nao e explicito. Essa 

mudanca de direcionamento diocesano tambem e expl icado pela fala do 

entrevistado mencionado acima, na qual este apresenta como causa desse 

possivel retraimento da diocese no que se refere as questoes sociais a troca de 

bispos: "o bispo atual so pensa em rezar. Rezar e bom, mas... ja Dom Marcelo 

estava preocupado com os pequenos, os mais necess i tados" 5 5 . 

Seja como resposta a essa nova proposta da diocese apoiada pelo bispo, 

ou como resultado do descenso CEBs como movimento de engajamento social e 

luta pelos pobres ou s implesmente como novo contexto historico, verif icamos que 

a Diocese de Guarabira que ha poucos anos se mostrava empenhada na busca 

do f im da exploracao social, tendo como lema a preferencia pelos pobres, 

atualmente nao funciona bem assim, visto que muitos fieis catolicos, seja do 

modelo car ismatico ou fiel nao pertencente a esse modelo, apresentam uma 

opiniao contraria a greve e a outras manifestacoes de carater reivindicatorio. No 

periodo anterior, os trabalhadores eram apoiados e ate incentivados pela Igreja 

(diga de passagem a primeira greve de canavieiros foi incentivada e apoiada pela 

igreja). Atraves dos quest ionarios que apl icamos entre os fieis catol icos, lideres 

progressistas, fieis car ismaticos e l ideres carismaticos, aver iguamos que 2 7 , 1 % 

dessa amost ragem sao totalmente contrarios a greve, enquanto 28,6% e 

parcialmente favoravel e somente 22,95% e totalmente favoravel , conforme 

5 5 Entrevista concedida em Janeiro de 2006, pelo Sr Joaquim Silveira atual tesoureiro do Sindicato 
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mostra o grafico a seguir. Outro dado interessante e que encontramos no grupo 

de fieis e l ideres carismaticos, se considerados proporcionalmente, os indices 

maiores de negatividade associada as greves: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico II - Localizacao Institucional x Opiniao sobre Greve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.6.3. Diferengas entre as atividades promovidas pela diocese de D. Marcelo e a 

da Renovacao Carismatica 

Em meados da decada de 80, foi criada a UNIPOG - Universidade Popular 

de Guarabira - coordenado pela irma Valeria, a qual funcionou durante quatro 

anos. A UNIPOG formou muitos l ideres comunitar ios e agentes pastorais, 

promovendo discussoes sobre a relacao entre o saber cotidiano e o saber 

cientifico; ministrou cursos de formagao polit ica, de analise da conjuntura, isto e. 

dos Trabalhadores Rurais, mas que ja atua no campo sindical a mais de 10 anos. 
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possibil itou um tipo de educacao politica que a escola tradicional nao estava apta 

a conduzir. Segundo depoimentos, a Universidade de ensino formal (que estava 

de certa forma compromet ida com dos dominantes), nao despertava a visao 

critica que os t rabalhadores rurais precisavam para que assim fosse possivel 

fundamentar argumentat ivamente um discurso em prol dos direitos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Conseguimos a duras penas formar pessoas 

que aprenderam a ler e escrever, alem de receberem 

uma formagao politica mais profunda destinada 

aqueles que iam se tornar os novos lideres. A 

metodologia que nos utilizavamos era baseada no 

controvertido metodo Paulo Freire" (Angela, ex-

coordenadora do SEDUP, entrevistada em agosto de 

2004). 

Percebemos atraves da fala acima que o progressismo catolico buscava 

uma intima relacao entre a fe e da acao no mundo. De acordo com a entrevistada, 

apoiados pela Diocese, varios grupos foram formados. Estes fieis trabalhavam 

como voluntarios ate 1986, quando conseguiram algum apoio do MEB 

(Movimento Eclesial de Base), da CNBB. A partir desse momento foram ofertadas 

algumas bolsas (com valor simbolico) para as pessoas que trabalhavam antes 

voluntariamente, conforme palavras de um desses voluntarios: 

"Aquele era um trabalho realizado com amor. 

Era um trabalho que sabiamos que estavamos 

fazendo em beneficio da comunidade, que aquelas 

pessoas que estavam ali na sala de aula iriam mais 

tarde estar representando a propria comunidade. 

Entao nos, voluntarios, estavamos dando nossa 
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contribuigao para aumentar o conhecimento, o poder 

de conhecimento dessas pessoas para que assim 

formassem um grupo mais fortalecido e tivessem 

condigoes de reivindicar os direitos nao so de uma 

pessoa mais tambem para lutar pela comunidade" 

(Angela, ex-coordenadora do SEDUP. agosto de 

2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em meados da decada de 80, a diocese de Guarabira, com o apoio do 

SEDUP, montou um grupo para investigar as condigoes de trabalho na area 

conhecida como brejo paraibano. Esse grupo tinha por objetivo identificar como 

se encontravam os trabalhadores, quais as suas condigoes de trabalho, denunciar 

os possiveis abusos que aconteciam, reivindicar direitos nao respeitados, etc. As 

investigagoes foram enfat izadas principalmente na zona canavieira do brejo, nos 

municipios de Borborema, Serraria, Piloes e Areia. Foram investigadas as 

condigoes de trabalho dos canavieiros. 

Descobriu-se, pela analise dos relatorios, que os trabalhadores desses 

municipios t rabalhavam sob altos niveis de exploragao. Havia aqueles que eram 

"obrigados" a ficar na lavoura da cana-de-agucar ate sete ou oito horas da noite e 

depois iniciavam o trabalho, sem horario certo para parar. Os relatorios indicaram 

a ocorrencia de um fato conhecido como "dia de cambao" - onde o trabalhador 

era obrigado a trabalhar de graga para o proprietario das terras -, alem disso, 

encontraram vest ig ios que indicava o acontecimento de trabalho infantil 

explorado. Outro achado desses relatorios foi o esquema dos barracoes, nos 

quais os trabalhadores e ram obrigados a comprar desde al imentos ate itens de 

higiene pessoal nesses barracoes e vender os produtos do seu trabalho para o 
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proprietario sob o risco de ser mandado embora se nao obedecesse. Estes fatos 

t iveram f im em 1 9 6 4 5 6 . 

Esse relatorio realizado pela igreja teve muita ressonancia no seio dos 

trabalhadores, relacionando-se estreitamente com a eclosao da primeira grande 

greve dos canavieiros, em 1985. Os donos de engenho comecam a pressionar os 

polit icos, para saber o que estava havendo. Muitas ameacas foram feitas ao 

Monsenhor Luiz Pescamona, a irma Valeria, ao proprio Dom Marcelo e a maioria 

dos padres, freiras e leigos que estavam engajados na proposta da Diocese de 

Guarabira. Os proprietaries sabiam que era a Diocese que apoiava os grupos e 

estavam a cada dia aumentando, contando com o apoio da CONTAB 

(Confederagao dos trabalhadores), a FETAG (Federacao dos Trabalhadores na 

Agricultura), a CUT, a CPT , o S E D U P 5 7 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6.4. As comunidades Eclesiais de Base em Guarabira 

Como v imos anter iormente, as CEBs sao grupos sociais de cunho religioso 

que estavam inseridos num contexto historico-social de relacoes objetivas, 

marcado por mudancas em todos os aspectos da sociedade. Elas aparecem 

frequentemente como expressoes religiosas que t inham como ideologia a 

salvacao dos pobres e opr imidos. 

Para discutir os efeitos da ascensao da RCC no que se refere as relacoes 

como os movimentos sociais, entrevistamos padres, religiosas, l ideres de 

movimentos sociais e polit icos que est iveram na Diocese desde a sua formagao e 

Informacoes colhidas atraves de entrevistas com lideres sindicais em Janeiro de 2006. 
5 7 COELHO, Cleodon. A Diocese de Guarabira atraves dos tempos. Mimeo, 1995. 
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principalmente demos enfase aqueles que part iciparam de forma ativa do 

processo de c o n s t r u c t das CEBs e outros grupos que ja foram citados acima. 

De acordo com esses entrevistados, no contexto atual ja quase nao existe 

mais CEBs na diocese. Ve jamos, nessa direcao, a fala de Pe. Geraldo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Percebemos que houve uma redugao 

assustadora nas Comunidades Eclesiais de Bases, 

talvez devido a infiltragao de alguns movimentos 

dentro da hierarquia da igreja". 

Sem demonstrar muita certeza a respeita das causas do refluxo das CEBs, 

a entrevista aponta para o surgimento de novos movimentos dentro da hierarquia 

da Igreja Catol ica. A literatura referente a esse topico aponta tambem para a 

necessidade de analisar o contexto historico em que isso ocorre, totalmente 

diferente do contexto e m que as CEBs surgiram e chegaram ao seu auge - que 

foi o dos anos de 1985 a 1989 do seculo passado. 

Essas comunidades t inham por objetivo defender as causas sociais e a 

classe desprivi legiada, propondo um trabalho de evangel izagao l ibertadora. Nos 

espacos criados pelas CEBs as pessoas encontravam, descobr iam seus valores e 

se engajavam nas causas comuns do Reino de Deus, definidas entao como 

essencialmente sociais. A renovacao da igreja significava tambem a 

transformacao do mundo. 

Observamos que essa atitude presente nas CEBs levava a uma articulacao 

como os movimentos populares, a servico de propostas de acao social que 

conf lu iam com as do Evangelho, mesmo nos anos de repressao politica e social, 

nos quais as CEBs desempenhavam um papel fundamenta l e exist iam confrontos 

entre grupos de padres que concordavam com as agoes da Diocese em favor dos 
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Movimentos Sociais e outro grupo que discordava desse papel proposto pela 

Diocese de Guarabira. 

Atraves de nossas entrevistas e tambem da observagao participante 

pudemos constatar esse conflito entre um estilo de Igreja mais engajado 

polit icamente e outro mais dedicado as questoes ditas espirituais. Vejamos duas 

falas dos representantes da corrente defensora da polit izagao da agao da Igreja: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Fazer da oragao a unica coisa que deve ser 

feita, o unico ato, nao concordo" (Pe. Gaspar Refael 

Nunes). 

"Sabemos que hoje quer se queira ou nao, nao 

temos uma igreja voltada para as questoes sociais e 

sim mais preocupada com o lado espiritual. Na minha 

opiniao enquanto cidadao e enquanto religioso, a 

igreja perdeu espago, pois perdeu a sua essencia, que 

era a de ajudar as pessoas, de aconselha-las a tomar 

as melhores decisoes para a sua vida e da sua 

comunidade. A igreja tinha um papel importantissimo: 

o de former cidadaos conscientes de suas proprias 

lutas. (Pe. Geraldo Brandstter) 

De acordo com esse discurso, a forma recentemente hegemonizada de 

vivenciar a religiao nao satisfaz uma parcela da igreja, na medida em que nao 

procura enfatizar a colet ividade. Tambem nao objetiva a transformagao social e 

nao utiliza os recursos da igreja em favor dos fracos e opr imidos no sentido de 

ajuda-los em questoes sobre o cotidiano. No que diz respeito a polit ica, por 

exemplo, os fieis catolicos (divididos em lideres do modelo progressista, l ideres 

do modelo carismatico e fieis dos dois modelos) que part iciparam do nosso 

questionario, 100% dos l ideres carismaticos nao sao fi l iados a algum partido 
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politico, dos fieis carismaticos 8 0 % tambem nao e afil iado. Os 2 0 % que possuem 

afiacao partidaria preferem o PSDB e o P M D B 5 8 , nao part icipam de campanhas 

eleitorais e tern uma opiniao nao muito favoravel em relacao a politica. Eles 

apresentaram uma rejeicao de 18,6% em questoes relacionadas a polit ica 

dizendo que nao se interessam; 51 ,4% dizem que se interessam pouco e 

somente 3 0 % se interessam muito, sendo que a maior parte desse percentual 

que se interessa muito pela polit ica nao esta entre os adeptos do modelo 

carismatico catolico, como podemos averiguar no grafico a seguir, em que foram 

cruzadas as variaveis:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Localizagao Institucional e a opiniao sobre politica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico III - Localizagao Institucional x Opiniao sobre Politica 
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Vide cm anexo graficos c tabelas que cxplicam estas afirmacoes. 
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A irma Naise tern a seguinte opiniao acerca da RCC: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A RCC acha que e preciso renovar o culto, 

fazer transcender o culto, a oragao, toda aquela 

questao da danga, ja que agora envolve um pouco a 

alegria trazida pelo RCC. Acredito que fica a missa ate 

mais animada, mas e preciso olhar o outro lado. Se 

voce so pensa na oragao, no culto, mas nao pensa 

tambem nas pessoas, escuta as pessoas, observa 

aquela pessoa que esta ao teu lado no culto que esta 

cantando e rezando, mas pode estar sofrendo, 

precisando de uma fala, so de um ouvido, so de um 

carinho, de ouvir qual sofrimento ela padece, que tipo 

de ajuda ele quer, se ta com fome, sera que alguem ta 

preocupado com isso no grupo? Ou sera que ta so 

preocupado em alimentar a alma, rezar, rezar... Vamos 

rezar que Deus resolvera. E o que voce esta fazendo? 

Deus vai ser responsavel em resolver todos os 

problemas se voce nao sair do lugar, se voce nao 

ajudar?". 

Segundo a fala da Irma Naise, que fez parte do movimento das CEBs, 

como tambem de construcao da Diocese, essa pratica religiosa nao e uma forma 

de efet ivamente participar e vivenciar a religiao, ja que para ela religiao e muito 

mais do que cultos animados. 

Perguntada a respeito da RCC, Angela, ex-coordenadora do SEDUP, nos 

responde, 

"A RCC tern deixado muito a desejar. Aquela 

igreja que era movimentada pelas CEBs e que tern 

feito muita falta, ja que ela ia la, la no cerne do 

problema. Ela fazia oragao, mas tinha agao tambem. 

Oragao e agao caminhando juntos, ai sim! Essa e uma 
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igreja viva, que pulsa, que respira, que esta 

preocupada em mudanga. Em ver mudanga e em 

fazer mudanga! Eu acredito nessa igreja!". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente podemos observar que em linhas gerais, a atuagao da Igreja 

no campo ainda se faz bastante contundente, embora nao deixe de sofrer 

repressors pela ala mais tradicional da Igreja. A Diocese de Guarabira que ate a 

decada de 80, se caracter izava como uma das mais Progressistas e voltada para 

as questoes sociais, hoje se encontra dividida entre os frutos colhidos pelo 

engajamento das CEBs e a adesao de novos fieis trazidos pela Renovagao 

Carismatica. 

Podemos visualizar esta divisao na fala de G i r lene : 5 9 

"Quanto as questoes sindicais, a diocese antes 

tinha um papel central. Mas nem todas as pessoas 

gostavam desse papel da Igreja. Hoje podemos ver 

que houve uma abertura da Igreja para o povo. O 

ECC, por exemplo comegou ha dez anos. Foi 

incentivado pelo Mons. Nicodemos, mesmo contra a 

opiniao de alguns padres que achavam que era um 

"movimento de riquinho". O ECC hoje possui mais de 

800 casais que participam assiduamente dos 

encontros e alem disso, deu origem a outros grupos 

como o EJC (Encontro de Jovens Com Cristo), o Bom 

Pastor (encontro com pessoas que estao em 2° 

uniao), o EC (Encontro com pessoas solteira). Uma 

outra conquista do ECC foi o tergo dos homens, 

realizado todas as sextas-feiras, as 19:00, na 

Catedral e possui 300 homens participantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebemos, em nosso trabalho de campo, que houve realmente uma 

diminuicao das Comunidades Eclesiais de Base na Diocese de Guarabira, o que 

confirma o que a literatura estudada aponta. As CEBs foram criadas e viveram o 

seu auge num momento historico especif ico, isto e, a saida de um processo de 

retraimento que a campanha das diretas derrubou. "Com o fim da ditadura as 

pessoas t inham sede de mudancas, de provar que eram capazes de sair do 

cativeiro em que t inham sido encarceradas" 6 0 . Para libertar-se desse "cativeiro" 

porque nao utilizar a religiao como forma de libertagao dos males terrenos? 

Porque nao utiliza-la em favor dos fracos e oprimidos e nao em favor da classe 

dominante como al ienacao do povo? Este foi o caminho seguido pela Diocese de 

Guarabira ate meados da decada de 90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6.5. A Diocese de Guarabira em tempos de Renovagao 

Carismatica 

A RCC chegou em Guarabira por volta do inicio da decada de 90, 

introduzida atraves do Pe. Celestino. Ganhou maior visibi l idade e apoio por parte 

da Diocese com a saida de Dom Marcelo e a entrada de Dom Antonio Muniz. O 

crescimento da Renovagao foi tao rapido, que acabou por surpreender ate os 

seus organizadores, como atesta a seguinte fala: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Antes tinham so um grupo de oragao que se 

reunia em uma casa vizinha a sede do SEDUP. 

Atualmente temos varios grupos que atuam 

diariamente nas paroquias e capelas da cidade". (Pe. 

Gaspar Rafael) 

5 9 Atual coordenadora do ECC, Diretora de Marketing e Turismo da Prefeitura de Guarabira e ex-

vereadora em entrevista concedida em Janeiro de 2006. 
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Consoante informagao da comissao diocesana da RCC, nas paroquias 

existentes no municipio e nas capelas, ha grupos do movimento, e estes 

t rabalham atualmente em justaposigao com a organizacao diocesana. Para 

termos uma ideia mais precisa do Movimento de Renovagao Carismatica Catolica 

em nivel nacional, nos cabe dizer que a RCC e assim formada: ha um Conselho 

Nacional - sediado em Brasil ia; uma Comissao Executiva - com sede em Itajuba 

MG; Conselhos Estaduais, Coordenadorias diocesanas e os grupos de oragao. 

Dentro dessa hierarquia existem ainda as secretarias e os projetos, abaixo 

l is tadas 6 1 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• P roje to Aga pe : desenvolve a evangel izagao das famil ias (possui esse 

nome porque simboliza o amor, ja que Agape era uma deusa da mitologia 

que dava amor e nao esperava nada em troca). 

• P roje to A tos 2: forma comunidades. 

• P roje to R a fa e l: promove orientagao sobre os ministerios de cura e 

l ibertagao. 

• P roje to M oise s: forma intercessores. 

• P roje to M a rcos: forma jovens engajados no movimento. 

• P roje to D a vi: relacionado ao ministerio da musica. 

• P roje to L u m e m ; trata da comunicagao social, or ientando todas as 

iniciativas de meio de comunicagao da RCC; coordena programas de radio. 

Conforme entrevista com Zilma assessora da CPT, em Janeiro de 2006. 
6 1 Informacoes recebidas atraves de entrevista realizado com a coordenadora da RCC em 

Guarabira, em setembro de 2004. 
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• P roje to M a rta :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA incentiva a promocao humana: atraves de um projeto de 

agao social que atua com marginal izados, menores abandonados, idosos, 

presos, doentes e dependentes quimicos. 

• P roje to P e dro: forma pregadores da Biblia e do movimento. 

• P roje to M a gnifica t: promove retiros, seminar ios e grupos de oragao 

embalados pelo Espirito Santo, com o intuito de levar a RCC as pessoas. 

• P roje to R e na sce r: promove retiros e encontros em nivel estadual e 

nacional, a lem de apoiar formagao de seminaristas. 

• P roje to C r is to S a ce rdote : auxilia os sacerdotes que fazem parte deste 

movimento, atraves de encontros e retiros. 

Em Guarabira, a organizagao da RCC funciona atraves de suas "celulas 

basicas", os chamados grupos de oragao, tais como: 

• Grupo Boa Nova - funciona na Catedral Nossa Sra. Da Luz toda segunda-

feira, as 19:00; 

• Grupo Jesus e a luz do mundo - funciona na Paroquia Sao Jose toda 

sexta-feira as 19:00; 

• Grupo Nossa Sra. das Gragas - funciona na paroquia Nossa Sra. das 

Gragas toda quinta-feira as 19:00; 

Ve jamos a expl icagao dada por Pe. Nicodemos sobre essa forma de 

organizar as at ividades real izadas no grupo de oragao: 

'TodazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA visao de Renovagao ocorre no grupo de 

oragao, porque e a porta de entrada das pessoas que 

nunca ouviram falar de Jesus, que nunca tiveram a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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experiencia com Jesus. E, a partir dali, elas comegam 

a ter experiencias atraves dos seminarios de vida no 

Espirito Santo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo fundamenta l desses grupos de oragao e louvar a Deus, estudar 

a Biblia, orar, etc. A atuagao desses grupos de oragao na diocese de Guarabira e 

na vida da comunidade e assim descrita pelo Pe. Anselmo: 

"A organizagao da RCC em Guarabira e muito 

simples, ha grupos de oragao, onde as pessoas se 

encontram para orar, ler a biblia e louvar a Deus, ja 

que afeeo fundamento, a base de tudo... nos grupos 

de oragao nos vamos buscar principalmente a vida em 

oragao e a instrugao que vai fortalecer a nossa fe, 

para que ela nao seja so uma fe emotiva. Ha tambem 

as associagoes ou comunidades que e como se fosse 

uma soma dos varios grupos de oragdes". (Pe. 

Anselmo, outubro de 2004) 

Observamos nas reunioes organizadas pela RCC que ha uma 

predominancia do publico feminino, com um nivel de instrugao medio alto. Outro 

dado sobre essas reunioes e que sao tambem frequentadas por pessoas de 

classe media a l t a 6 2 . 

Em nossas entrevistas constatamos que ha um relacionamento amistoso 

entre a diocese e os coordenadores da RCC. A obediencia a hierarquia catolica e 

um dos pontos mais defendidos pelos membros da RCC. A recomendagao da 

CNBB aos adeptos desse movimento, atraves do documento n° 53, que trata de 

Conforme dados recolhidos em nossos questionarios, vide em anexo. 
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Grafico IV - Localizagao Institucional x Relagao Religiao e Politica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pesquisas apontam para uma rejeigao nos segmentos de fieis catolicos da 

relagao entre polit ica e religiao (cf. por exemplo, GUERRA, 2003). Uma das 

expl icagoes da literatura especial izada (ver por exemplo, GUERRA, 1991;2003, 

PRANDI & PIERUCCI, 2000) em relagao ao descenso do modelo progressista de 

catolicismo e da ascensao do modelo carismatico e justamente o crescimento de 

expressao, no campo catolico, de uma demanda religiosa que se aproximava 

mais de uma abordagem espiritualista, marcada por uma mistica verticalizada e 

menos engajada nas at ividades definidas como poli t izadas.O grafico acima 

aponta para niveis significativos de rejeigao da relagao entre polit ica e religiao nos 

respondentes carismaticos, sendo maior a proporgao dos que separam a 

religiosidade do engajamento polit ico entre os l ideres do que entre os fieis da 
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questoes sobre a Renovagao Carismatica Catolica , estabelece que "os grupos 

de oragao a l imentam o espirito de comunhao eclesial (...) engajando-se na 

comunidade, parbquias e dioceses". 

De acordo com Oro (1996), o documento langado pela CNBB e um 

documento em que prevalece a tendencia Progressista da Igreja Catolica, ja que 

la se encontra que "os membros dos grupos de oragao devem ser animados a 

assumir projetos de promogao humana e social, especialmente dos pobres e 

marginal izados" (ap ivdOro, 1996, p. 114). 

De acordo com as observagoes realizadas em reunioes da RCC, este 

modelo de catol icismo nao se constitui em nenhuma proposta de agao para 

quest ionar e enfrentar os problemas que afetam as classes desprivi legiadas, 

como tentava fazer as CEBs. Perguntamos (em nosso questionario) aos fieis e 

l ideres carismaticos bem como aos fieis e lideres progressistas, qual era a sua 

posigao quanto a relagao entre religiao e polit ica. Os dados colhidos foram os 

seguintes: 61 ,4% dos representantes da amostra responderam que "nao deve 

haver nenhuma relagao entre religiao e politica", enquanto 38 ,6% da amostra 

af i rmaram que estas "sao completamente relacionadas". Observe o grafico 

referente ao cruzamento entre posigao institucional dos respondentes e sua 

opiniao sobre a relagao entre religiao e polit ica: 

Apud Oro, 1996. 

117 



RCC. Por outro lado, entre os l ideres ligados ao modelo progressista de Igreja 

Cat6lica, 100% dos entrevistados defendem a l igacao estreita entre as duas 

esferas, a da religiao e a da polit ica. Entre os fieis nao enquadrados como 

carismaticos os dados apontam para uma preponderancia da defesa da 

separacao entre as duas atividades, conf irmando a tendencia apontada pela 

literatura acima ci tada. 

Dentre os nossos entrevistados, alguns af i rmam que a RCC e uma 

proposta de rel igiosidade da elite que nao procura em seus projetos de louvor a 

solucao dos problemas sociais. Alguns chegam a afirmar que a RCC veio 

somente com o intuito de acabar com as CEBs e com o apoio dado pela Igreja as 

classes oprimidas. Se antes quando a diocese era comandada por Dom Marcelo 

faziam-se cursos e debates sobre a participagao polit ica e social da Igreja 

Catolica em Guarabira, atualmente essa nao e mais a preocupacao central da 

Diocese. Constatamos que muitos fieis que faziam parte dos movimentos sociais 

e das CEBs acabaram aos poucos sendo afastados ou se afastando dessa nova 

proposta de rel igiosidade que difere daquele proposta pela Teologia da Libertagao 

a qual deu suporte a Diocese em seu inicio. 

Aquelas pessoas que estavam acostumadas a lutar pelos seus direitos e 

dos demais, que nao t inham medo ou receio de serem taxadas como comunistas 

ou subversiva, de serem perseguidas pelos grandes latifundiarios da regiao, nao 

se sentem bem em um movimento que deixa as questoes sociais para segundo 

ou terceiro piano. A Sra. Maria de Fatima, por exemplo, dedicou 10 anos da sua 

vida a luta sindical e ao fim da exploragao social. Catolica praticante em outros 

tempos, atualmente nao se sente a vontade para frequentar os grupos de oragao 

da RCC. Conforme fala da mesma: 
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"A RCC e um movimento da elite. E muito 

dificil voce ver alguem muito pobre nos grupos de 

oragao. Moro perto da Igreja Nossa Sra. das Gragas 

e quando tern grupo de oragao la, voce precisa ver e 

um desfile de carros novos e pessoas "bem 

arrumadas". E muito dificil voce ver alguem muito 

pobre nestes locais. Vejo que as pessoas que 

frequentam esses grupos nao tern preocupagao com 

os problemas dos outros. Nao sei... me parece, um 

pouco egoista64". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme os dados que colhemos em nossa pesquisa de campo, 

veri f icamos que o campo religioso catolico no qual se localiza a Diocese de 

Guarabira foi bastante modif icado com a saida do bispo Dom Marcelo Pinto 

Carvalheira e a entrada de Dom Antonio Muniz, visto que esses possuem 

posicoes ideologicas divergentes. Este fato acarretou uma mudanga tambem no 

apoio dado aos movimentos sociais e ao engajamento poli t icos de seus fieis. 

Com a estrategia de centrar suas acoes na espir i tual idade e nao nos 

problemas sociais, a Igreja catolica conseguiu reverter a si tuacao ao seu favor 

naquela local idade, conquistando novos fieis e trazendo de volta alguns que nao 

concordavam com a vertente mais engajada da Igreja. Contudo, mesmo depois 

dessa reacao do catol icismo no mercado religioso, a Igreja catol ica em Guarabira 

tern deixado de lado uma fatia desse mercado - aquela pertencente as pessoas 

que faziam parte da CEBs, por exemplo - que nao se adaptou a esse novo 

modelo de cr istandade, ja que estava acostumado a luta e as reivindicagoes 

sociais. 

Conforme entrevista realizada com lider sindical, em Guarabira em Janeiro de 2006. 
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E R AC O E S F IN AIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em nosso estudo, a partir da ideia weber iana segundo a qual as praticas 

sociais sao formuladas a partir da referenda a sistemas de valores parti lhados 

pelos atores, anal isamos como as concepcoes de dois diferentes modelos de 

catol icismo, o Modelo Progressista e a Renovagao Carismatica Catolica, 

inf luenciaram a relagao entre a Igreja Catolica e os movimentos sociais na 

Diocese de Guarabira, 

De acordo com os dados colhidos em nosso trabalho de campo, 

veri f icamos que a Diocese de Guarabira desde a sua criagao foi um espago de 

exercicio do Modelo Progressista, tendo como fundamento o que eles (padres, 

freiras, leigos), denominaram como evangelizagao l ibertadora baseada na 

Teologia da Libertagao. 

Dentre os pontos que podem ser vistos como de aproximagao entre os dois 

modelos anal isados, destacamos aqui o fato de que ambos sofreram perseguigao 

e rejeigao por parte das alas mais tradicionais da Igreja. Essas duas vertentes do 

catolicismo apresentam propostas de uma religiosidade internalizada, no sentido 

de se diferenciar das praticas religiosas oficiais ou tradicionais, sofrendo, por este 

motivo, crit icas por parte tanto da estrutura hierarquica catolica como por alguns 

setores da populagao. 

As CEBs, que ainda resistem - apesar do refluxo e descendo - na Diocese 

de Guarabira, t rabalham com questoes sociais nas local idades mais necessitadas 

da zona rural, vol tando-se para o auxil io aos excluidos e necessariamente 

enfat izando a coletividade e a luta contra a opressao e exclusao social e 

pol i t ica,.enquanto a RCC prioriza a esfera individual e os problemas pessoais de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cada fiel em particular, nao possuindo dentro da regiao de abrangencia da 

diocese nenhum trabalho cont inuo especif ico de auxil io a populagao mais carente 

n§o so de bens sociais, como tambem de informacoes e formagao. 

Constatamos que tanto o Modelo Progressista como o Modelo Carismatico 

n3o aceitam o mundo social tal qual ele nos e mostrado. Contudo, nao podemos 

de forma alguma acreditar que esses dois modelos pensam e v ivem a religiao da 

mesma forma. 

O Modelo Progressista encara a sociedade anal isando-a sob o aspecto do 

conflito entre as classes e busca para seus feis uma possivel l ibertagao da 

alienagao trazida pelo capital ismo. Os adeptos desse modelo sao levados a 

refletirem sobre sua situagao social e a procurar atraves da "luta", do 

quest ionamento, uma melhor situagao social para si e para o grupo ao qual 

pertencem. Esta e uma forma de catolicismo voltada para os problemas sociais e 

para questoes do cotidiano dos fieis. A Biblia e o instrumento atraves do qual eles 

refletem sua situagao, interpretando-a de acordo com as suas necessidades. Uma 

das passagens mais lidas e debatidas e o livro do Exodo. Nas missas, encontros, 

ou grupos de estudos geralmente sao usados s imbolos que lembrem o seu dia-a-

dia, com o intuito de aproximar cada vez mais do fiel, mostrando que ele nao esta 

sozinho e que outras pessoas ou povos passam por dif iculdades semelhantes a 

sua. 

Ja o Modelo Carismatico vive a fe de maneira mist ica e emocional , com o 

intuito da salvagao individual. Esta forma de catol icismo e caracterizada como 

espiritualista. Em seus rituais privi legiam-se as experiencias subjetivas, centradas 

nos dons carismaticos do Espirito Santo. "Seus cultos sao caracter izados pelo 

emocional ismo, por um prosel i t ismo religioso que incentiva o culto a Maria e a 
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louvagao. A leitura bibl ica se faz literal, nesse grupo, e seus cultos sao 

coletivizados no louvor e na oragao" (PRANDI:1998). A sociedade e vista como 

um fator que favorece aos erros e que leva o homem ao pecado, por isso os 

adeptos desse modelo se afastam das "coisas mundo" e se central izam em sua fe 

e nos caminhos que levem a sua salvagao. 

Constatamos, pela observagao direta, bem como atraves das entrevistas 

realizadas, como a adesao ao modelo da Teologia da Libertagao ou ao modelo da 

Renovagao Carismatica Catolica se relaciona com conjuntos diametralmente 

opostos de praticas religiosas na diocese de Guarabira. 

Essa oposigao e na verdade funcional para a Igreja, que confirma sua 

tendencia histor icamente observada de construir e manter sua unidade na 

diversidade, ja que ao mesmo tempo em que oferece aos pobres uma 

possibil idade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA salvagao social, tambem atrai fieis que se encontravam presos a 

outras formas de rel igiosidade. Serve tambem, como ponto em comum entre o 

Modelo Progressista (voltado para as questoes sociais) e o Modelo Carismatico 

Catolico (voltado mais para o individuo), observa-se a alegagao de que busca-se 

uma sociedade melhor, sendo que cada qual a sua maneira propria. 
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ANEXO 1 - QUESTIONARIO 

U N I V E R S I D AD E F E D E R AL DE C AM P I N A G R AN D E 

P R O G R A M A D E P O S - G R AD U AQ AO E M S O C I O LO G I A 

P E S Q U I S A: A I G R E JA C AT O LI C A E S U A R E LAQ AO C O M O S M O V I M E N T O S 

S O C IAIS N O C AM P O 

P e squisa dora re sponsa ve l: C le one ide M. N a sc im e nto 

Q U E S T I O N AR I O P AR A FIEIS E LJDERES C AT O LI C O S 

P or fa vor, le ia a te nta me nte as que stoe s a ba ixo a pre se nta da s e a ssina le 

sua s re sposta s c o m u m x. 

1 . S E X O : 

1 . ( ) M a scul ino 

2. ( ) F e minino 

2 . N lV E L DE I N S T R U Q AO 

1. ( ) Ape na s a lfa be tiz a do 

2. ( ) Ate a qua rta se rie do funda me nta l ( a ntigo prima rio) 

3. ( ) Ate a 8 a se rie do funda m e nta l ( a ntigos gina sio/ 1 ° . G ra u) 

4. ( ) Ate a 3 a se rie do M e dio ( a ntigos C ie ntifico/2 ° . G ra u) 

5. ( ) 3°. G ra u 

3 . N lV E L D E R E N D A 

1 . ( ) Ate 1 S a la rio M in im o 

2. ( ) De ma is de 1 a 5 sa la rios m in im os 

3. ( ) De ma is de 5 a 10 sa la rios m in im os 

4 . ( ) De ma is de 10 sa la rios m in im o s 

5 . Q U A N T A S V E Z E S P O R S E M AN A P AR T I C I P A D E AT I V I D AD E S NA 

I G R E JA? 

1 . ( ) O a 1 ve z 

2. ( ) 2 a 3 ve z e s 

3. ( ) 4 ou ma is ve z e s 

6 . D E Q U AI S AT I V I D AD E S D A I G R E JA 0 ( A ) S R . (A) M AI S G O S T A? 

1 . 

2 . 

7 . P AR T I C I P A D E AT I V I D AD E S S IN D IC AIS ? 

1 . ( ) N unca 

2. ( ) As ve z e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. ( ) S e mpre 

8 . E F I LI AD O ( A) A A L G U M P AR T I D O P O LI T I C O ? 

1 . ( ) S i m 

2. ( ) N a o 

SE N AO , P AS S E P AR A A Q U E S T AO 10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9 . A Q U A L P AR T I D O P O LIT IC O E F I LI AD O ( A) ? 

10. E M Q U E M V O T O U P AR A P R E S I D E N T E N AS E LE I Q O E S P AS S AD AS ? 

1 1 . Q U AL S U A O P I N I AO S O BR E O U S O DA G R E V E C O M O I N S T R U M E N T O 

DE R E I V I N D I C AQ AO D E D IR E IT O S ? 

1. ( ) T ota lme nte contra r io 

2. ( ) P a rcia lme nte contra r io 

3. ( ) P a rcia lme nte fa vora ve l 

4 . ( ) T ota lme nte fa vora ve l 

12 . Q U AL A S U A O P I N I AO S O BR E A PO LJT IC A? 

1. ( ) N a o me inte re ssa 

2. ( ) M e inte re sso p o u c o 

3. ( ) M e inte re sso m uito 

13. Q U AL S U A O P I N I AO S O BR E A R E LAQ AO E N T R E R E LI G I AO E 

P O LlT I C A? 

1 . ( ) N a o de ve ha ve r ne nhum a re la ca o 

2. ( ) S a o com ple ta m e nte re la ciona da s 

14. E M R E LAQ AO A AT I V I D AD E S E M C A M P A N H A S E LE I T O R AI S : 

1 . ( ) N unca pa rtic ipo, a na o se r a a tivida de de vota r 

2 . ( ) P a rticipo de a lgum a s, a le m de vota r 

3. ( ) P a rticipo a t iva me nte de va ria s, ta is c o m o d istr ibu ica o de pa nfle tos, 

pa sse a ta s. . . 

15. E M R E LAQ AO AO S M O V I M E N T O S S O C IAIS , JA P AR T I C I P O U DE 

A L G U M ? 

Q U AL? 

P O Q U AN T O T E M P O ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 2 - ENTREVISTA 

N O M E : _ D AT A: 

F U N Q AO : 

1 . C o m o e ra a re la ga o e ntre Igre ja e M ovim e ntos S ocia is (ou a politica ) no 

pe riodo de D. M a rce lo e c o m o e a gora ? 

2. C o m o o(a) Sr. (a ) com pa ra o e nvolv im e nto da Igre ja na s que stoe s socia is 

no pe riodo da D. M a rce lo C a rva lhe ira s e a gora ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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G ra fico - Loca liz a ga o I nstituciona l x F iliagao e m P a rtido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fl LI ACAO EM PARTIDO 

I Isim 

I | N § O 

Lider carismatico Lider progressista 

Fiel carismatico Fiel 
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