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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta dissertacao analisamos o significado posicional das comunidades de Vida e Alianca em 

referenda a reconfiguracao do espaco catolico nacional atualmente em curso, tomando como 

objeto empirico azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comunidade Remidos no Senhor - CRS, cuja sede se localiza na cidade de 

Campina Grande, Paraiba. Fundamentamos nossa analise na perspectiva da teoria do campo 

religioso, de Weber e de Bourdieu. Em termos de metodologia, fizemos observacoes 

participantes, entrevistas e analisamos o material audiovisual produzido pela comunidade 

escolhida. Dentre as conclusoes principals destacamos a de que a CRS ocupa uma posicao 

hibrida dentro do campo religioso catolico contemporaneo brasileiro, pois proporcionam ao 

mesmo tempo uma aproximacao e afastamento, em certa medida, entre as categorias 

apresentadas por Weber e ampliadas por Bourdieu (profeta, sacerdote e mago/feiticeiro). 

Constatou-se que a CRS ao mesmo tempo em que contestam a ordem catolica vigente, 

ocupando assim a posicao profeta, atraves da proposta de volta ao cristianismo primitivo e das 

experimentacoes subjetivas e misticas em termos de religiosidade baseada na emocao e nas 

manifestacoes extra-ordinarias do Espirito Santo e dos dons carismaticos, ocupando a posicao 

de mago, reafirmam a instituicao eclesiastica, ocupando a posicao sacerdote, ao defenderem a 

doutrina tradicional da igreja, as liturgias, os sacramentos; a valorizacao do Papa. Tambem 

investigamos pontos de afinidade e de distanciamento entre o catolicismo tradicional e as 

novas comunidades de vida e alianca, identificando continuidades e descontinuidades. 

Palavras-chave: Carismaticos - Catolicismo, Novos Movimentos Religiosos, Comunidades 

de Vida e Alianca. 
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ABSTRACT 

In this dissertation we analyze the positional meaning o f Life and Alliance Communities in 

reference to the reconfiguration o f the national catholic space that is in course, taking as 

empirical object thezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Community Saved in Jesus-CSJ (Comunidade Remidos no Senhor -

CRS), whose office is located at the city o f Campina Grande, state o f Paraiba, Northeast 

Brazil. We based our analysis upon the theory o f the religious field, by Max Weber and its 

reinterpretation elaborated by Pierre Bourdieu. Our methodology consisted by participant 

observation and half-structured interviews with leaders and common members o f the CSJ. 

Among the main conclusions o f our work we point out the following: the CSJ occupies a 

hybrid position, mixing elements from the classical positions o f Prophet, Priest and Wizard. 

We observed that the CSJ contest the traditional catholic order, occupying the prophetic 

position and simultaneously giving support to the hierarchy, occupying then the Priest 

position (according to the ideal typical taxonomy by Weber). We also investigated affinities 

and differences between the Traditional Catholicism and the new Life and Alliances 

Communities, identifying continuities and discontinuities. 

Key words: Charismatic - Catholicism, New Religious Movements, Life and Alliance 

Communities. 
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A religiao na contemporaneidade 

No campo religioso contemporaneo emerge um grande niimero de novos movimentos 

religiosos, os quais, com propostas alternativas e com forte proselitismo, despertam interesses 

tanto em individuos que estao a procura de novas possibilidades de expressao religiosa como 

em cientistas sociais que procuram novos fenomenos a serem pesquisados. 

No ultimo quartel do seculo X X e inicio do seculo X X I , crescem, na igreja catolica, 

movimentos religiosos internos de tendencia conservadora, que procuram retomar antigas 

praticas, costumes e estilos de vida do catolicismo, como tambem fazem uma leitura 

tradicional da doutrina catolica. Exemplos desses novos modelos de religiosidades sao as 

Comunidades de Vida e Alianca
1

 (CVA) , o movimento dos focolares
2

 e os Arautos do 

Evangelho
3

. 

Nas ultimas tres decadas, na conjuntura contemporanea do campo religioso brasileiro, 

percebemos algumas transformacoes significativas dos modelos de religiosidade catolica. 

Pode-se afirmar que esse cenario mostra-se realmente transfigurado. Esse processo se deve a 

multiplicidade dos discursos e das praticas religiosas propostos pelas instituicoes atualmente 

em operacao no mercado religioso nacional e tambem ao processo de variacao dos papeis e 

significados da religiao na vida social. Nesse contexto contemporaneo, a religiao torna-se 

mais um item, e nao o centro da vida social. 

Numa conjuntura de ascensao do pluralismo religioso no Brasil, observam-se pressoes 

para que acontecam outras modificacoes nas identidades catolicas, como por exemplo, as 

adaptacoes das mensagens e liturgias das organizacoes religiosas, sendo o que mais importa a 

satisfacao dos fieis e atracao de novos adeptos. Essas pressoes do mercado simbolico atingem 

' Comunidades Catolicas formadas por celibatarios, casais, sacerdotes, homens e mulheres, jovens e adultos. 

Todos unidos pelo desejo do que chamam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma vida consagrada. 
2 Formado por Chiara Lubich em 1943. do carisma dela delineia-se a Espiritualidade da Unidade. Uma 

espiritualidade comunitaria, coletiva, onde forma "homens novos": o amor reciproco evangelico derruba as 

barreiras que levam a fechar-se em si mesmos para abrir-se aos outros, colocando em comum bens materiais e 

espirituais. Desde o inicio, Chiara tern a intuicao de que nisto consiste "a lei para que homens e coisas se 

recomponham numa nova ordem". 
3 Os Arautos do Evangelho e uma Associaijao Internacional de Fieis de Direito Pontificio, a primeira a ser 

erigida pela Santa Se no terceiro milenio, o que ocorreu por ocasiao da festa liturgica da Catedra de Sao Pedro 

(22 de fevereiro) em 2001. Composta predominantemente por jovens, esta Associafiio esta presente em 57 

pai'ses. Seus membros praticam o celibato, e dedicam-se integralmente ao apostolado, vivendo em casas 

destinadas especificamente para rapazes ou para mocas, os quais alternam a vida de recolhimento, estudo e 

ora?ao com atividades de evangelizacao nas dioceses e paroquias. dando especial enfase a formacao da 

juventude. 
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as propostas de religiosidade, refletindo-se na dinamica de transformacoes das identidades 

religiosas disponibilizadas no campo religioso nacional. 

0 objetivo fundamental desse trabalho e analisar o significado posicional
4

 das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comunidades de Vida e Alianca em referenda a reconfiguracao do espaco catolico nacional 

atualmente em curso. Para isso, tomamos como objeto empirico as praticas e discursos de 

lideres e de alguns "leigos consagrados" da comunidade Remidos no Senhor, e tambem os 

discursos a ela referidos elaborados por componente da hierarquia da igreja catolica (bispo) 

em Campina Grande. 

As C V A emergem no cenario catolico nacional dentro de uma conjuntura marcada 

pelo declinio do catolicismo tradicional, o que justifica nossa reflexao a respeito dos 

significados que essa recente modalidade de expressao institucional da religiosidade catolica 

pode assumir, inclusive em termos de estrategias reativas da Igreja. 

No decorrer do trabalho, procuraremos focalizar as CVA, a partir da analise de suas 

relacoes com a hierarquia da igreja, com o Movimento de Renovacao Carismatica Catolica -

ja que a comunidade Remidos no Senhor se autodenomina carismatica - e a redefinicao da 

identidade catolica e pessoal por elas proposta. Nossa intencao e observar em que medida essa 

comunidade se aproxima e se distancia do modelo tradicional de catolicismo, levando-se em 

consideracao a liturgia nela praticada, sua teologia e a etica comportamental proposta para 

seus participantes e tambem a utilizacao de aspectos subjetivos e misticos em seus grupos de 

oracao e no cotidiano da comunidade. 

Dentre as questoes que orientam nosso estudo podemos citar as seguintes: 

1 . Quais as tensoes existentes entre as C V A e a hierarquia da igreja catolica? 

2 . Quais as mudancas que os membros das CVAs gostariam de ver na igreja catolica? 

3 . Em que medida os membros da comunidade acreditam na atuacao do Espirito 

Santo para resolver problemas de ordem espiritual. emocional e material? 

Como suporte teorico, utilizo a definicao weberiana de campo religioso e os tipos 

ideais de agente religioso por ele formulado (sacerdote, mago/feiticeiro e profeta), bem como 

a reinterpretacao e ampliacao dessa abordagem feita por Bourdieu (2005), atraves da nocao de 

trabalho religioso, alem de alguns pressupostos do Paradigma do Mercado Religioso
5

. Ainda 

4 Quando falo de significado posicional refiro-me as posicoes tipico-ideais formuladas por Weber a respeito do 

campo religioso (sacerdote, mago e profeta), propondo analisar as CVA como um tipo hibrido de posicoes 

dentro do campo religioso contemporaneo, aproximando-se e se afastando das posicoes mencionadas 

anteriormente. 

Abordagem teonca desenvolvida primeiramente por Peter Berger e em seguida discutida por um grupo de 

sociologos none americanos (Stark, Iannaccone e Finke). a qual discute as propostas de religiosidade oferecidas 

pelas instituicoes religiosas como produtos mercadologicos. Isso significa, na pratica. estudar o campo religioso 
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em termos de perspectiva teorica, fazemos uma breve discussao a respeito do conceito de 

comunidade em geral e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comunidades emocionais. 

Em referenda a literatura sociologica que focaliza as CVA, uso as contribuicoes de 

autores brasileiros e estrangeiros tais como Cecilia Mariz (2004, 2005), Brenda Carranza 

(2000 e 2005), Julia Miranda (1999), Silveira (2000) e Eliane Martins Oliveira (2003) -

autores que estudam essas comunidades no Brasil - , Csordas (1994), nos EUA; e Hervieu-

Leger (1993) e Cohen (1990, 1997), na Franca. 

Nossas primeiras leituras a partir dos estudos de Miranda (1999), Mariz (2004), 

Carranza (2005), Oliveira (2003) a respeito desse novo movimento religioso, nos permitiram 

constatar a especificidade que cada uma das comunidades, de forma semelhante as ordens e 

congregacoes tradicionais, possui um carisma fundador
6

 e cria seu proprio estatuto e leis de 

convivencia. Essas novas comunidades sao caracteristicamente constituidas por leigos, apesar 

de aceitarem em seus nucleos a adesao de religiosos (sacerdotes, freiras). 

Se por um lado, as "comunidades de vida" podem lembrar as tradicionais 

congregacoes catolicas, por outro, diferem bastante delas, quando, por vezes, convivem, numa 

mesma residencia, fids de ambos os sexos, casais com filhos, sacerdotes, homens e mulheres 

solteiras. Vale salientar que as comunidades de vida se mantem com o trabalho de seus 

membros. Geralmente eles possuem pequenas lojas de artigos catolicos (biblias, tercos, 

imagens de santos, camisetas, chaveiros cds, livros etc.) escolas, lanchonetes, restaurantes, 

mas em geral contam com a doacao financeira dos participantes da comunidade de alianca e 

de ofertas advindas dos que apoiam as atividades e as funcoes exercidas pela Comunidade 

( M A R I Z , 2004). 

As Comunidades de Alianca sao compostas por homens e mulheres, solteiros e 

casados, sacerdotes e religiosos que procuram partilhar a espiritualidade e o carisma, mesmo 

vivendo fora dos nucleos comunitarios. Os membros de Comunidades de Alianca continuam a 

exercer suas profissoes na sociedade, no entanto, procuram viver um espirito e uma unidade 

de acordo com o carisma . Trazem consigo aliancas previamente estabelecidas no campo 

espiritual, fraternal, material e apostolico, estabelecendo a partir destes, sua comunhao. 

Vivem, dessa forma, sua alianca com Deus, entre si e com toda a Igreja. Em algumas 

paroquias ha todo um apoio as CV, expresso em doacoes materials e em trabalhos voluntaries, 

como um mercado, utilizando categorias relacionadas a oferta e procura de bens religiosos, em um ambiente 

marcado pela competicao entre a preferencia dos fieis. 

" Para os membros das comunidades de vida e alianca entende-se que "carisma" e um dom de Deus, que traz em 

si, uma graca particular para quern vive e para quern recebe. 
7 Conforme declarac5es de membros das CVA. 
8 Definidas pelos participantes da CVA como votos, promessas e compromissos de vida. 
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sendo que os membros das CA continuam em suas casas, em seus empregos, nao precisando 

abdicar de lacos relativos a sua vida anterior a participacao naquelas. 

As Comunidades de Vida, por sua vez, sao formadas por jovens solteiros (homens e 

mulheres), casais, sacerdotes ou religiosos que procuram viver a experiencia da consagracao 

em um nucleo comunitario ou num trabalho especifico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doacao plena a comunidade. Esta 

vida comunitaria e marcada pela oragao comum e integralmente dedicada ao servico 

apostolico que lhes foi confiado. Seus membros fazem votos ou compromissos para 

evidenciar a consagracao total a Deus, conforme as determinacoes das regras de vida 

consagrada e do projeto comunitario de vida. Nessas comunidades, os membros compartilham 

a moradia, o espaco de lazer, os afazeres domesticos, as compras, o trabalho, ou seja, uns 

dependem da contribuicao dos outros. 

Sabe-se que essa forma de viver em comunidade vem se expandindo nacional e 

internacionalmente. Porem. nao se sabe ao certo, quantas comunidades de vida e alianca 

existem hoje no Brasil e no exterior. A proliferacao de sites de Internet destas comunidades e 

um dos sinais da expansao dessa maneira de viver a religiosidade catolica ( M A R I Z , 2004). 

Os dados censitarios (IBGE, 2000) mostram que entre os anos de 1991 e 2000, a 

porcentagem de catolicos caiu de 83,3% para 73,9%; ja o de evangelicos cresceu de 9% para 

15,6%; e a categoria dos "sem religiao" de 4,7% para 7,4%. Esses dados evidenciam, em 

numeros reais, que a populacao de catolicos no Brasil e de 125 milhoes de pessoas, e a de 

evangelicos e de 26 milhoes, somando-se em 151 milhoes os que declaram afiliacao religiosa 

crista. O restante esta distribuido em varios modelos de religiosidade. O espiritismo kardecista 

detem apenas 1,38%; as religioes afro-brasileiras, 0,34%; os budistas, 0,15%; a Seicho-no-ie, 

Perfect Liberty, Bahai, Messidnica detem juntos apenas 0,11%; os esotericos, 0,04%; os 

hinduistas 0,001%; o Judaismo (0,06%); o Islamismo (0,01%) e as religioes indigenas, 

identificadas pelo censo de 2000 como Uniao Vegetal, Santo Daime, e Barquinha 0,01%. 

E comum na literatura especializada atribuir as perdas enfrentadas pela Igreja Catolica 

ao avanco do pentecostalismo brasileiro
9

. Embora varios autores como Prandi (1997), 

9 De acordo com Freston (1996), o pentecostalismo pode ser compreendido a partir de tres grandes ondas, ou 

seja, tres periodos historicos, considerando sua chegada e implantacao no Brasil. O autor chama de primeira 

onda pentecostal o periodo que vai de 1910 a 1950. A esse mesmo periodo Mariano (2004) chama de 

pentecostalismo cldssico. A primeira Igreja pentecostal a chegar no Brasil foi a Congregacao Crista em 1910 e 

em 1911 funda-se a Assembleia de Deus no Estado do Para. Por volta de 1950, o segundo grupo de Igrejas 

pentecostais, denominado por Freston de segunda onda pentecostal comecou a ser implantado no Brasil. 

Mariano (2004) chamou esse segundo grupo de pentecostalismo neocldssico. Desse grupo fazem parte a Igreja 

do Evangelho Quadrangular, inaugurada em 1953. a Brasil Para Cristo. fundada em 1955, e a Deus e Amor, que 

surge em 1962. alem de outras de menor porte, todas no Estado de Sao Paulo. Os missionaries dessas igrejas 

davam enfase a cura divina e ao dom de falar em linguas como sendo um sinal do Espirito Santo. Como 

estrategia proselitista. inovaram fazendo pregacoes atraves da midia, usando o radio como meio de convencer 
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Mariano (2003), Oro (2003), Mariz (2003a), apontem para este fator, e verdade tambem. que 

na sociologia da religiao, de acordo com o ponto de vista weberiano, a decadencia das grandes 

religioes tradicionais e uma tendencia historica quase "genetica". Weber, atribui esse declinio 

da religiao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA autonomizaqao das esferas sociais e ao avanco da racionalizacao cientifica. 

Assim, a religiao teria perdido, nas sociedades contemporaneas, o direito ao monopolio da 

moldagem e da legitimacao das instituicoes sociais. 

Hervieu-Leger (1997) chama o processo autonomizador das escolhas individuais de 

desregulacao do religioso, nele se produz nao apenas a subjetividade do fiel catolico, mas 

principalmente a desregulacao dos itens que compoem a identidade religiosa tradicional, ou a 

norma doutrinal, e faz da realizacao individual o horizonte principal do movimento religioso. 

Concordando com Weber, a autora afirma que esse conceito gera fundamentalmente a 

dissociacao da producao de identidade religiosa classica. 

Embora varios teoricos da secularizacao (BERGER, 2001) julgassem que o advento da 

sociedade industrial e da modernizacao favoreceria a decadencia da religiao na sociedade, e 

preciso frisar que o desenrolar da historia tern mostrado o contrario. A religiao continua viva e 

legitima, apesar do declinio do seu poder enquanto forma e instrumento hegemonico de 

organizacao social. 

Desse modo, para Ortiz (2001) o fim do monopolio religioso cristao nao coincide, 

portanto, com o declinio tout court da religiao. Sua quebra significa mais pluralidade, 

diversidade e racionalidade religiosa, seja do ponto de vista individual ou coletivo. 

Nao caberia aqui fazer o resgate historico dos varios autores que se dedicaram a 

escrever sobre a secularizacao. Basta registrar que, sob a leitura de Berger e Luckmann 

(1985), e de varios outros autores da secularizacao, a religiao tenderia a decair diante dos 

processos de urbanizacao e modernizacao. Todavia, na pratica isso nao aconteceu. A religiao 

apenas passou por um processo interno de declinio institucional sem perda da forca das 

vivencias religiosas em geral. Luckmann, assinala que a religiao perde a autonomia de sua 

funcionalidade e nao de sua substancialidade. E diante das multiplas formas de religiosidade 

embaralham-se o individualismo espiritual e as tradicoes religiosas, sem vinculos 

institucionais, nascendo, a partir dai, uma especie de "Religiao invisivel" Com esse termo, 

Luckmann quer deixar claro que as definicoes religiosas tern, crescentemente, origem na 

um maior numero de fieis. A terceira onda, de acordo com Freston (1996), comeca no final dos anos de 1970, e 

ganha forca total na decada de 1980. Mariano (2004) denomina esse terceiro momento de neopentecostalismo'', 

tendo como principal representante a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977, a Igreja 

Internacional da Graca de Deus, em 1980. a Igreja Sara Nossa Terra, em 1976 e a Igreja Renascer em Cristo, 

em 1986. 
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esfera privada, a partir das emocoes e sentimentos dos individuos ( L U C K M A N N , 1969,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

M A R T E L L I , 1995, p. 304-305). A nova forma de religiao, de acordo com o referido autor 

manifesta-se como um fenomeno particular da esfera privada, nao sendo sustentado por 

instituicoes religiosas. 

Em Luckmann, 

As normas das esferas institucionais tornam-se cada vez mais seculares. 

Isso, porem, nao significa que as esferas institucionais tenham sido provadas 

de valores. A secularizacao, em suas fases iniciais, nao foi um processo no 

qual os valores sagrados tradicionais simplesmente desapareceram; foi, 

antes, um processo no qual ideologias institucionais autonomas substituiram, 

no ambito de sua propria esfera, um global e transcendente universo de 

normas (LUCKMANN, 1969, p. 139, apud MARTELLI, 1995, p. 302, grifo 

do autor). 

Para ele, a secularizacao e o sintoma de uma mudanca mais ampla do que o simples 

declinio do cristianismo tradicional: e o surgimento de uma nova forma social de religiao. 

Hoje, ao nosso ver, acontece um retorno do sagrado em diversas maneiras de expressar a 

religiosidade, podendo ser as C V A um fenomeno a ser entendido a partir dessa chave 

analitica. 

Em trabalho posterior, Berger que tinha defendido a teoria da secularizacao afirma 

veemente que estava equivocado. Ele reconheceu que a modernidade teve alguns efeitos 

secularizantes, "mas ela tambem provocou o surgimento de poderosos movimentos contra-

secularizantes" (BERGER, 2000, p. 10). Berger argumenta que a relacao entre religiao e 

modernidade e bastante complicada, 

(...) algumas instituic5es religiosas perderam poder e influencia em muitas 

sociedades, mas crencas e praticas religiosas antigas ou novas permaneceram 

na vida das pessoas, as vezes assumindo novas formas institucionais e as 

vezes levando a grandes explosoes de fervor religioso (BERGER, 2000, p. 

10). 

Berger (2000) assinala para uma contra-secularizacao, como sendo uma resposta aos 

processos internos que invadiram a igreja catolica e outras tantas religioes. Essa reacao e 

interpretada como uma resistencia aos processos modernos e um retorno a autoridade 

religiosa e a tradicao da igreja. Ora, isso ocorre com as novas comunidades que estamos 

estudando. No caso especifico da Remidos no Senhor, e proposta uma vida religiosa o mais 

simples possivel. Seus membros professam um forte respeito pela eucaristia, um forte 
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sentimento de obediencia aos sacramentos da igreja, uma significativa rejeicao a tudo que nao 

e religioso, e um reforco dos antigos costumes e devocoes da tradicao da igreja. 

De acordo com Portella (2006) a igreja catolica "volta a conhecer aquilo que perdera, 

ou fora obnubilado, com a dinamica pos-conciliar". Berger (2000) acrescenta dizendo que 

isso nao vale apenas para o catolicismo brasileiro. 

Na cena religiosa internacional, sao os movimentos conservadores ortodoxos 

ou tradicionalistas que estao crescendo em quase toda parte. Esses 

movimentos sao justamente aqueles que rejeitam ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aggiornamento a 

modernidade tal como e definida pelos intelectuais progressistas (BERGER, 

2000, p. 13) 

A religiao continua a existir, acontecendo, porem, em grande medida, fora do 

paradigma igreja/instituicao, de forma fluida, espontanea e subjetiva. Nessa perspectiva, 

Carvalho (1992), fala de um campo diversificado de novos modelos de religiosidade que 

incluem terapias corporais rajneeshiana, tomar johei para repor as energias, participar de 

centros
10

, em busca de apoio espiritual, compartilhar de secoes de meditacao (zen, sufista, 

tibetana, indiana) e fazer disso uma atividade profissional de cura dos corpos e da alma. 

Segundo Carvalho (1992), haveria uma descontextualizacao de aspectos de uma tradicao, o 

que seria uma caracteristica da contemporaneidade. Essa autoconsciencia da religiao como 

uma forma de terapia e tambem um fenomeno contemporaneo e pos-moderno. 

Alguns dos novos modelos de religiosidade buscam nas tradicoes/instituicoes 

elementos simbolicos para completar ou complementar seus modelos escolhidos. Isso 

acontece freqiientemente no neopentecostalismo. Alguns lideres neopentecostais pegam 

emprestado do catolicismo popular e de outras religioes, simbolos que possam funcionar e dar 

sentido a essas novas manifestacoes. Hervieu-Leger (1993), falando da "sociologia da 

modernidade religiosa" costuma chamar esse processo de bricolage, ou seja, remanejamento 

radical na relacao do individuo com certas praticas tradicionais. 

De acordo com Carranza (2005), com quern concordamos, inconformado com a perda 

do poder real e simbolico, o catolicismo reage institucionalmente, ora reivindicando a 

autonomia, ao realcar a dominio espiritual sobre o dominio terreno, ora recompondo seu 

poder social por meio de reorganizacoes de movimentos de leigos, como a RCC e as 

De acordo com Carvalho (1992, p. 135) a palavra "centro (termo chave do panorama religioso brasileiro 

contemporaneo) pode vir a significar varias coisas: um centro de umbanda; um terreiro de candomble; um centro 

Kardecista; uma mistura dessas tres formas anteriores; as vezes, um lugar que lida com um tipo de espirito 

desconhecido das religioes estabelecidas: finalmente. comunidades como o Vale do Amanhecer, a Cidade 

Ecletica, a Fraternidade da Cruz e do Lotus, etc." 
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Comunidades de Vida e Alianca. as quais propoem criar uma nova modalidade de 

catolicismo. 

No pensamento weberiano, a tradicao, enquanto memoria social e profundamente 

criativa na interpretacao do passado, para legitimar as mudancas que facam sentido no 

presente, fundamentando valores e normas. Segundo Hervieu-Leger, seria um erro, confiar 

que o universo tradicional e o universo moderno sao realidades fechadas em si mesmas. O 

mais importante, segundo a autora, e descobrir como a tradicao acompanha as mudancas 

sociais, identificar de que maneira a sua dinamica de significacao social mantem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo 

(HERVIEU-LEGER, 1993, p. 14). 

Hervieu-Leger (1993) caracteriza a nova postura religiosa como conseqiiencia da 

desordem simbolica generalizada em que vivemos atualmente, da apologia feita a afetividade, 

da intensidade emocional e da vivencia pessoal como elemento destacado de reorientacao da 

humanidade. A escolha pessoal e subjetiva. em detrimento da prescricao institucional, 

propiciaria a expansao de uma religiao de comunidades emocionais como sendo a expressao 

religiosa que melhor caracteriza o momento atual. 

Para Carranza (2005) os modelos de religiosidade da Igreja catolica podem ser vistos 

atualmente oscilando entre os efeitos objetivos da secularizacao e as potencialidades 

subjetivas da sociedade de consume De um lado, com temor e tremor e perante a 

concorrencia moral que supoe estilos de vida pautados pelo consumo, do outro lado, tentando 

deflagrar processos de reinstitucionalizacao que lhe permitam retomar a hegemonia socio-

cultural de antes. 

A Renovacao Carismatica Catolica, os Arautos do Evangelho e as novas Comunidades 

de Vida e Alianca fazem parte, juntamente com outros movimentos religiosos, dos novos 

modelos de catolicidade que integram, questionando e ao mesmo tempo fortalecendo o padrao 

identitario mais geral do catolicismo. 

Consoante Mariz (2003a), 

A organizacao da Igreja Catolica apresenta dispositivos que permitem uma 

diversidade controlada. Criando espaco para o desenvolvimento de 

subestruturas, subgrupos, ou ate comunidades autonomas. Sem deixar de 

reforcar a importancia da identidade unificada dentro da organizacao maior, 

a Igreja [catolica] tern conseguido manter um dialogo e evitar rupturas. 

Impede assim que as propostas novas de viver a fe se tornem denominacoes 

e/ou seitas (no sentido dado por Troeltsch) fora da igreja (MARIZ, 2003, p. 

173). 

Diriamos que essas varias faces do catolicismo sao sinais das mudancas estruturais no 



campo religioso, as quais se refletem em redefinicoes das formas de viver a religiao, 

implicando em mudancas nas instituicoes tradicionais, mas nao no seu desaparecimento. 

De acordo com Mariz (2003a) um dos fatores que explicam a sobrevivencia da igreja 

catolica sob uma lideranca unificada por tantos seculos se encontra em sua organizacao que 

abarca e mantem varios grupos divergentes juntos. "Essa capacidade integrativa da 

organizacao catolica se revela forte quando se compara essa igreja com as protestantes, que 

sofrem freqiientemente cisoes e se subdividem" (MARIZ , 2003, p. 171). Essa capacidade tern 

como suporte a tolerancia no catolicismo. 

E nesse contexto acima delineado que se identificara uma nova fase do catolicismo na 

contemporaneidade, a construcao e proliferacao das Comunidades de Vida e Alianca, 

fenomeno que sera estudado e analisado no decorrer dos capitulos dessa dissertacao. 

A consolidacao desse novo modelo de religiosidade gera conflitos no interior da 

Igreja, na medida em que ele inspira criticas advindas da hierarquia, a posicao que nelas os 

leigos ocupam, a mistica exercida. as liturgias adotadas e a outras tendencias que surgiram nas 

CVA. 

Nossa hipotese de trabalho e a de que as novas comunidades de vida e alianca 

representam um tipo hibrido de posicao dentro do campo religioso catolico contemporaneo 

brasileiro, aproximando-se e afastando-se em certa medida das posicoes classicas elencadas 

por Weber e compartilhadas por Bourdieu em suas teorizacoes nessa area. Os membros das 

comunidades de vida e alianca vao ao mesmo tempo contestar a ordem vigente, ao afirmarem 

que o catolicismo precisa mudar, pois a igreja nao da tanto valor aos leigos; e reafirmar a 

instituicao eclesiastica, quando defendem os dogmas, as liturgias, o sacramento; e ainda 

aproximam-se da posicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mago, j a que as C V A incorporam em suas reunioes aspectos 

misticos, momentos de cura atraves do Espirito Santo, profecias. Nossa analise do caso 

escolhido nos permitira observar em que medida as C V A sao hibridas, ou seja, ate onde elas 

querem continuar sendo igreja catolica e em que medida elas querem transformar essa ordem 

vigente. 

A problematica dessa pesquisa de dissertacao nao seria formulada sem a referenda a 

um marco teorico especifico que estimulou minha indagacao. Meu interesse em pesquisar os 

novos modelos de religiosidade catolica na contemporaneidade, e especificamente o 

significado posicional das Comunidades de vida e alianca, surgiu atraves do conhecimento 

dos tipos ideais de agentes religiosos construidos por Weber. A partir dai, imaginou-se fazer 

um estudo relacionando essas categorias weberianas com a situacao das comunidades de vida 

e alianca, as quais consideramos que apresentam uma posicao hibrida no campo religioso, 
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pois se aproximam e se afastam eventualmente dessas tres categorias. 

Para chegar as categorias ideais-tipicas formuladas por Weber, foi preciso fazer todo 

um estudo sobre o desenvolvimento da sociologia da religiao e posteriormente da teoria 

compreensiva e dos escritos metodologicos. A teoria interpretativa e os registros 

metodologicos de Weber nao podem ser imaginados sem a construcao do tipo ideal, sendo 

esse um dos conceitos chaves da sociologia weberiana. 

Weber iniciou sua carreira de sociologo com uma reflexao sobre economia. O autor 

passa de seus estudos sobre a economia propriamente dita para os de religiao, quando nota 

que a ascensao do capitalismo moderno requer um novo estilo de vida. Contudo, a sociologia 

da religiao foi tema central de pesquisa na sua maturidade. Weber se interessa pela religiao 

quando percebe que ela e capaz de desenvolver atitudes e arranjos que aceitam ou rejeitam 

determinados estilos de vida ou compoe novos modelos de vivencia. A partir dai o autor 

realiza varias pesquisas a respeito das religioes mundiais. Ele almejava realizar um estudo 

comparativo entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos religioso e economico ( M A R I Z , 2003b). 

Com a leitura das obras weberianas, as quais nos permitiu entender melhor como 

surgiu o processo de racionalizacao, podemos entender como o autor formulou os conceitos 

ideais-tipicos dos agentes do campo religioso. Mas antes de discutir esses tipos ideais, e 

fundamental relembrar o que e um tipo ideal. Para Weber o tipo ideal e apenas um recurso 

metodologico, com valor instrumental e tambem uma construcao racional que objetiva estudar 

a realidade e os fenomenos em sua singularidade. Apresenta caracteristicas de uma Utopia e 

acentuacao unilateral dos tracos originais, por isso, nao e encontrado na sociedade pois retrata 

uma irrealidade (WEBER, 2005). 

Com efeito, a construcao dos tipos ideais abstratos interessa para o investigador como 

meio de conhecimento dos fenomenos culturais. Podem ser construido varios tipos abstratos 

de uma dada realidade empirica, cada um com sua significacao e caracteristica. 

Em se tratando da estrutura do campo religioso, e interessante notar que os tres tipos 

de motivacao para a acao social e legitimacao do poder (tradicional, carismatica e racional), 

corresponde aos tres tipos de protagonistas do campo religioso (mago, profeta e sacerdote). 

Ao apresentar os tipos ideais de agentes do campo religioso, Weber sempre faz 

comparacoes entre um e outro. O sacerdocio corresponde a um funcionario de uma instituicao 

organizada, ou seja, exerce suas funcoes baseadas em um contrato individual. Seu carisma 

nao Ihe pertence. mas a sua instituicao. Esses sao qualificados profissionalmente de acordo 

com a doutnna de cada instituicao. 

O mago representa os individuos dotados de poderes especiais. Ele se diferencia do 
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sacerdote por praticar uma profissao liberal. Os magos ou feiticeiros, como assim sao 

chamados, tern que provar sua eficiencia nos trabalhos realizados por si proprio, o fracasso da 

suplica representa o abandono dos fieis e posteriormente significa que o seu carisma o 

abandonou. 

O outro protagonista do sagrado e o profeta, esse e detentor de um carisma pessoal, ele 

representa rupturas fundamentals em sua religiao, anunciando uma nova doutrina ou ordem 

divina. Com essas praticas, ele torna-se revolucionario, passa a viver sem ostentacoes e 

prazeres mundanos procurando realizar sua missao. 

Outro enfoque teorico de grande relevancia para o nosso trabalho dissertativo e a 

contribuicao de Bourdieu para o estudo significativo das comunidades de vida e alianca, o 

autor reconhece sua infiuencia weberiana. As primeiras licoes que abraca e a normatividade 

propria da religiao, em outras palavras, que ela nao depende exclusivamente das relacoes 

materials, mas da sistematizacao dos agentes propriamente religioso (BOURDIEU, 2005). 

Um outro aspecto de infiuencia weberiana em Bourdieu e a especificidade do trabalho 

religioso como sendo um dos fatores indispensaveis a autonomia da esfera religiosa. E atraves 

do trabalho religioso que os atores religiosos estabelecem afinidades eletivas com certos 

grupos sociais (BOURDIEU, 2005). 

E em terceiro lugar a nocao de agentes do campo religioso. Para Bourdieu, a formacao 

e difusao do campo religioso so e possivel atraves de um processo de sistematizacao e 

moralizacao das praticas e crencas religiosas. No mesmo encontram-se os agentes que 

determinam a dinamica da elaboracao e propagacao dos conteiidos de consciencia que 

orientam a acao religiosa. 

A problematica do campo religioso elaborada por Bourdieu (2005) vai alem das 

reflexoes weberianas quando explica as relacoes de producao e consumo dos bens religiosos. 

Na luta pelo poder religioso, esta em jogo, entre os agentes do campo religioso, quern vai 

conseguir monopolio para modificar e inculcar um novo modo de pensar, conforme seus 

principios de vida, na cabeca dos leigos. 

Assim toda a concorrencia dos agentes no campo religioso se da porque eles querem 

mostrar quern possui um maior monopolio na acirrada concorrencia pela oferta de bens 

religiosos. Os agentes produtores de crenca, vendem religiao no mercado simbolico e os 

leigos sao obrigados a consumir religiosidade, todavia, quern tiver os melhores e mais 

atrativos artigos de salvacao e que vai auferir o monopolio do campo religioso em disputa. 

De acordo com essa perspectiva, nota-se que o campo religioso e um espaco 

conflituoso, onde o sagrado e disputado pelos agentes na procura de atingir supremacia frente 
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a comunidade de leigos. 

Percebe-se que para obter o capital de autoridade religiosa e preciso mobilizar relacoes 

objetivas entre a demanda e a oferta religiosa. Entao, o capital que um agente religioso possui, 

depende da forca material e simbolica dos grupos que ele pode mobilizar, oferecendo bens e 

servicos (BOURDIEU, 2005). Evidencia-se que o capital religioso seja produto do trabalho 

religioso acumulado e "necessario para garantir a perpetuacao deste capital garantindo a 

conservacao ou a restauracao do mercado simbolico" (BOURDIEU, 2005, p 59). 

A nocao de campo religioso de Bourdieu foi fundamental para a analise aqui 

empreendida, pois nos mostrou toda uma relacao de produtores e consumidores entre os 

agentes do campo religioso. 

Para melhor trabalhar com a dinamica do campo religioso, acrescentamos a discussao 

sobre o paradigma do mercado religioso, onde enfatiza-se, ainda mais, a logica mercadologica 

na incessante relacao entre oferta e procura de modelos de religiosidade. 

O primeiro sociologo a falar de mercado religioso foi Peter Berger. Segundo ele, a 

logica de mercado e um dos resultados advindos do pluralismo religioso. De acordo com 

Berger (1985), o pluralismo e a secularizacao contribuiram para o enfraquecimento das 

organizacoes religiosas, gerando dessa forma, o individualismo religioso, onde as pessoas 

deixam de dar tanto valor simbolico a religiao institucionalizada. Dizendo de outra forma, a 

situacao plural, em termos de atividade religiosa, refere-se a diminuicao da importancia da 

religiao enquanto sistema de crencas, forcando-a a competir no mercado tanto com a nao-

religiao, como com outras propostas de interpretacao e codificacao do mundo, pela 

preferencia dos individuos. Na medida em que a secularizacao causa o f im do monopolio da 

Igreja Catolica, assiste-se consideravelmente a uma diminuicao de sua autoridade e de sua 

eficacia simbolica, sendo a religiao forcada a competir no mercado. "As instituicoes religiosas 

tornaram-se agendas de mercado e as tradicoes religiosas tornam-se comodidades de 

consumo" (BERGER, 1985, p. 149). 

Outra formulacao a respeito de mercado religioso veio de um grupo de sociologos 

norte-americanos, liderado por Rodney Stark. A contribuicao desses americanos ficou 

conhecida como sendo o "novo" paradigma do mercado religioso. A novidade estaria na 

enfase dada por Stark e Iannaccone (1992zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud GUERRA, 2003) a supply-side theory (Teoria 

da Oferta), usando, para explicar os niveis de mobilizacao religiosa nas diversas sociedades, 

algumas definicoes, modelos e termos da linguagem referente ao mercado secular". 

" Oferta e demanda, firmas e clientes competicao, fatias de mercado, monopolio e cartels consumidor e 

produtor. 
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De acordo com o "novo" paradigma do mercado religioso, as organizacoes religiosas 

podem ser entendidas como empresas em competicao no mercado de produtos religiosos, 

atuando num ambiente crescentemente competitivo, no qual, quern produzir os melhores e 

mais atrativos produtos, vai ganhar a convivencia e permanencia dos individuos nas 

atividades propostas pela sua firma religiosa. Na mesma logica, os fieis sao meros 

consumidos que cada vez mais decidem de modo gradualmente mais livre qual religiao irao 

seguir. 

U m dos pontos centrais da divergencia entre a teoria de Berger (1985) em relacao a de 

Stark, Iannaccone e Finke, e que, enquanto para Berger (1985) o pluralismo religioso 

diminuia a crenca, o simbolico da religiao, para os pesquisadores americanos, o pluralismo so 

fazia com que aumentasse a competicao entre as instituicoes religiosas, gerando dessa forma 

um maior crescimento e desenvolvimento da participacao dos individuos na vida religiosa. 

Outra diferenca marcante entre Berger e os autores do "novo" paradigma e com relacao a 

secularizacao. Para Berger (1985), a secularizacao teve como um dos efeitos a diminuicao da 

importancia da religiao como sistema simbolico, ou seja, a crise das suas estruturas de 

plausibilidade, enquanto que, para os teoricos do novo paradigma, a secularizacao e 

considerada como um processozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auto-limitado que nao leva a sociedade para irreligiosidade, 

mas para o re-avivamento, ou seja, quanto mais desenvolvido for o pluralismo religioso maior 

sera a mobilizacao religiosas da populacao em geral. Assim os autores do Paradigma do 

Mercado Religioso se pronunciam sobre o pluralismo e a secularizacao, a partir da analise da 

sociedade norte-americana: "Seu resultado nao e o declinio da religiao em geral, mas, se bem 

analisado, o declinio de organizacoes religiosas especificas, que dao lugar a outras novas no 

mercado" (FINKE e STARK, 1992 apud GUERRA, 2003, p. 59). 

Em seu livro "Mercado religioso no Brasil: competicao, demanda e a dinamica da 

esfera da religiao" Guerra procura desvendar de que maneira a dinamica dos discursos e 

praticas religiosas sao influenciadas pelas modificacoes, em termos de estruturacao do 

mercado religioso. Na sua analise, o autor sempre leva em consideracao dois niveis de 

determinacoes, um objetivo estrutural e o outro subjetivo . 

Para Guerra (2003), o processo de secularizacao e de entrada da religiao na esfera do 

consumo, obedecendo a uma logica de mercado, na qual os niveis de competicao e os 

piiblicos pelos quais as instituicoes religiosas competem se relacionam com a dinamica geral 

l z Esta ligado as caracteristicas institucionais e organizacionais das diversas religiosidades, ou seja, o aumento da 

competicao entre as organizafoes no mercado religioso. 
1 3 O subjetivo esta ligado as necessidades que os individuos e grupos tern em se organizarem e montarem suas 

estrategias simbolicas de sobrevivencia nesse mercado. 
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de transformacoes pelas quais passa a esfera da religiao, e. particularmente. no que se refere 

as transformacoes das identidades religiosas especificas. Ultimamente, o campo religioso 

brasileiro tambem e marcado como um espaco mercadologico, onde acontecem as interacoes 

entre os agentes religiosos e os leigos. 

Como desenvolvimento em relacao ao enfoque dos produtores e consumidores 

ressaltados por Bourdieu, discutimos ainda a questao do poder da demanda desse atores na 

determinacao da dinamica dos discursos religiosos e das praticas a eles relacionadas. Guerra 

(2003) com o enfoque do paradigma de mercado religioso aponta para uma silenciosa 

imposicao da vontade dos consumidores a respeito dos bens religiosos, que pretendem 

consumir, a saber: os tipos de celebracao, a maneira de articular os sermoes, a escolha dos 

temas a serem focalizados. a liturgia que sera oferecida, o modo de aceitar o sacramento, entre 

outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O vocabulo comunidade 

De forma breve, mostraremos para o leitor o que se entende pelo termo comunidade 

em geral. De acordo com o dicionario social do seculo X X , o conceito de comunidade ainda e 

muito evasivo. Tornou-se uma palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA passepartout pois e usada para descrever unidades 

sociais que variam muito, de aldeias ate grupos etnicos, nacoes e organizacoes internacionais. 

Existem varios tipos de comunidades, rurais ou urbanas, sagradas ou seculares, reais ou 

virtuais. Existem comunidades ecologicas. nudistas. indigenas, camponesas, religiosas entre 

outras modalidades. Este vocabulo vem do latim communitate, indicando qualidade de 

comum, grupo de pessoas submetidas a uma mesma regra, crenca, espaco fisico, alimentacao, 

producao. 

Comunidade na contemporaneidade significa 

(...) uma organizacao grupal, rural ou urbana, que visa integrar as pessoas em 

divisao de tarefas e bens, como uma saida viavel de vida equilibrada em 

todos os sentidos e pianos, em contato com a natureza e dando possibilidades 

a todos os seus membros de se desenvolverem interiormente, expandir suas 

conciencias, e realizar o ser integral em comunhao com o mundo externo e a 

sociedade vigente (ECO REDES, 2002). 

Pesquisadores norte americanos. como Talcott Parsons, Robert E. Park, Louis Wirth e 

Redfield, seguindo a elaboracao de Weber e Tonnies a respeito do tipo ideal, persiste em usar 



27 

"comunidade como um tipo ideal em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continnum entre dois polos, como tradicao-

modernidade, rural-urbano e sagrado-secular" (THOMAS, 1996, p . l 16). 

Como conceito analitico, comunidade e um conceito chave para o pensamento social, 

politico e religioso. As explicacoes do dicionario do pensamento social do seculo X X , 

apontam por abordagens antropologicas recentes. Nele, o pesquisador Cohen (1985 apud 

THOMAS, 1996, p. 116) entende que "comunidade e uma entidade simbolica, sem 

parametros fixos, pois existe em relacao e oposicao a outras comunidades observadas; um 

sistema de valores e um codigo de moral que proporcionam a seus membros um senso de 

identidade" 

De modo geral, as pessoas quando optam por viverem em comunidades aceitam 

determinadas regras, mais que isso, geralmente as comunidades tern um estatuto que rege 

pelas regras de vida comunitaria e normas para se viver em partilha com as outras pessoas. E 

tanto que esse estatuto e elaborado pelo lider, mas com o consentimento dos outros membros 

da comunidade, concordando que aquelas regras e principios que deveram ser seguidos, sao 

bons e coincidem com o ideal de vida que eles almejam seguir. 

Na comunidade religiosa pesquisada existe um lider, esse e quern comanda todos os 

membros. e esses mantem uma rigorosa obediencia ao lider e as regras da comunidade. Existe 

um regimento interno que dita as regras de vida no interior da comunidade e um estatuto 

aprovado pela igreja catolica. 

As comunidades religiosas sao de varios tipos e credos. Existem comunidades 

catolicas, evangelicas, alternativa de Nova Era, espirita, umbandista, daimista, rajeneeshisma 

etc. Essas sao formadas por pessoas que buscam viver um ideal comunitario. Elas se instalam 

em cidades, fazendas, parque ecologico, casas, apartamentos. 

Assim como outros tipos de comunidades religiosas, as comunidades de vida e alianca 

estao incluidas na nova forma de vivenciar a religiosidade contemporanea. Eles buscam viver 

uma vida simples sem ambicoes e sem prazeres mundanos. Sao mais asceticos e enfatizam 

uma conduta religiosa coerente com os principios da igreja catolica tradicional. 

Falando dos novos modelos de religiosidade na contemporaneidade, Hervieu-Leger 

(1997) acentua com grande enfase a religiao de comunidades emocionais, conhecidas tambem 

como comunidades carismaticas. Essas por sua vez destacam o emocionalismo e o 

subjetivismo. Assim como Weber, Hervieu-Leger chama de comunidades emocionais, fieis 

reunidos ao redor de um lider carismatico. 

Para a construcao do conceito de comunidades emocionais, Hervieu-Leger (1997), 

utilizando-se do conceito de Weber reune varios fenomenos singulares, difusos e discretos a 
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partir de um determinado ponto de vista. Assim construido, dificilmente esse tipo ideal podera 

ser encontrado na realidade empirica, apenas encontraremos modelos que se aproximem dessa 

posicao ideal-tipica. 

Hervieu-Leger (1997) reiine varias caracteristicas encontradas nos novos modelos de 

religiosidade na Franca e caracteriza uma comunidade ideal-tipica. Essa caracterizacao 

(...) se oferece como uma ferramenta para pensar, que permite detectar 

determinadas tendencias, atestadas com vigor em comunidades carismaticas, 

mas tambem eufemisticamente presentes em instituicoes religiosas 

(paroquias, movimentos, faculdades de teologia, mosteiros, etc) e que 

modelam os comportamentos religiosos individuais (HERVIEU-LEGER. 

1997, p. 34). 

As caracteristicas mais comuns encontradas em comunidades carismaticas sao 

geralmente, os cantos, as dancas, o falar em linguas, a manifestacao fisica da proximidade 

comunitaria, a intensidade afetiva entre os membros e principalmente a enfase nas expressoes 

nao verbais. Essas caracteristicas tambem sao facilmente encontradas nas C V A brasileiras. 

Hervieu-Leger (1997) atesta que nos grupos carismaticos em que fez pesquisa, entra-

se com facilidade e se sai com mais facilidade ainda. Na sua opiniao isso acontece na medida 

em que enfraquecem os lacos de afinidade e apego com o lider, os demais membros e os 

ideais comunitarios. Para a autora, "as ideias de obrigacao e de permanencia estao, de modo 

geral, ausentes nas comunidades emocionais" (HERVIEU-LEGER, 1997, p. 34). Via de regra, 

o que tenho encontrado na C V A Remidos no Senhor, nao condiz com essa afirmacao. La os 

membros sao filiados e fazem votos de permanencia e lealdade aos principios religiosos da 

comunidade. Todavia e importante mencionar essa tipologia enfatizada por Hervieu-Leger por 

se tratar de um conceito ideal-tipico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metodologia e estrategia de coleta de dados 

O universo da nossa pesquisa e o conjunto de Comunidades de Vida e Alianca 

existentes no campo catolico brasileiro. tendo como recorte empirico, o caso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comunidade 

de Vida e Alianga "Remidos do Senhor". 

A analise do significado do fenomeno das Comunidades de Vida e Alianca em termos 

da reconfiguracao do campo catolico brasileiro atualmente em curso, preve uma metodologia 

essencialmente qualitativa. que combina duas estrategias basicas, sendo uma realizada no 
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espaco interno e outra no espaco externo daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comunidades, a partir de um recorte espacial, a 

cidade de Campina Grande. 

Para ter uma nocao do universo a ser estudado, primeiramente foi feita revisao da 

bibliografia sobre os recentes modelos de religiosidade catolico. especificamente em termos 

das dissertacoes e teses a respeito da RCC e das novas CVA. 

Utilizaremos para o levantamento de dados sobre as comunidades, os seguintes 

procedimentos: 1) observacao participante, nos grupos de oracdo, retiros, simposios e outros 

eventos realizados pela comunidade; 2) entrevistas semi-estruturadas; 3) analise de 

documentos, publicacoes, e material grafico e audio-visual (palestras gravadas em CD) 

produzido pela comunidade pesquisada, observando mudancas em enfases tematicas e 

maneiras de conceber a religiosidade catolica. Na seqiiencia. descreverei mais detalhadamente 

os passos metodologicos. 

A observacao participante foi realizada em um dos grupos de oracdo da comunidade 

"Remidos no Senhor". Tambem foram realizadas observacoes participantes num encontro 

regional de novas comunidades (NORDESTE II) das comunidades, realizado no seminario do 

Tambor, em Campina Grande, nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2007. E num evento 

denominado Eu e minha casa - encontro de oraqao pela familia, nos dias 17 e 18 de 

novembro. Num Simposio universitario, realizado na Casa de Cultura da comunidade 

"Remidos do Senhor", em Campina Grande, nos dias 1 e 2 de setembro de 2007 e outro nos 

dias 17 e 18 de maio de 2008, realizado no centro de cultura da vida da comunidade. E ainda 

no evento durante o carnaval, denominado enchei-vos nos dias 2, 3, 4 e 5 de fevereiro de 

2008
1 4

 e ainda em encontros da Familia Remidos, os quais so se encontram os remidos. 

As questoes para as entrevistas semi-estruturadas referentes ao espaco interno das 

comunidades, foram realizadas com amostras nao aleatorias de "leigos consagrados" os quais 

fazem parte da comunidade, sendo eles a lider e fundadora da comunidade, os formadores e 

administradores da comunidade. 

Para o levantamento de dados sobre a interface das Comunidades de Vida e Alianca 

com outras propostas de religiosidade existentes no espaco eclesial catolico, realizaremos 

entrevistas semi-estruturadas com o bispo da Diocese de Campina Grande, representando a 

hierarquia da Igreja Catolica. 

As questoes a serem levantadas nas entrevistas acima citadas se referem aos seguintes 

aspectos: 1) Relacao das Comunidades de Vida e Alianca com a instituicao (Igreja Catolica) 

Ver em anexos os folder dos eventos aos quais fiz observacao para fins de comprova^ao. 
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no que concerne ao continuozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA autonomia - obediencia; 2) Relacao das Comunidades de Vida e 

Alianca com o MRCC; 3) As novas comunidades como movimento ou como modelo de 

religiosidade, analisando continuidades e descontinuidades com o modelo hegemonico 

catolico; 4) As comunidades e as alternativas de mudanca na igreja; 5) Contribuicao das 

comunidades para a liturgia, doutrina, retradicionalizacao e renovacao da igreja catolica. Em 

anexo se encontra o roteiro das entrevistas realizadas. 

A organizacao do texto 

O texto da dissertacao se divide em tres capitulos: no primeiro, apresento em linhas 

gerais os principals estudos a respeito da RCC e das CVA, identificando as linhas de 

abordagem de cada autor, a continuidade e descontinuidades das praticas e rituais da igreja, os 

novos modelos de religiosidades como reinstitucionalizadores e desinstitucionalizadores do 

catolicismo, as relacoes entre instituicao catolica e a experiencia de viver em comunidade, 

com o objetivo de situar as especificidades de nossa perspectiva. 

No segundo capitulo, apresento as teorias que norteiam esse estudo, ressaltando desde 

a formacao metodologica weberiana ate a construcao dos tipos ideais do campo religioso, 

passando pelas propostas de re-interpretacao e de ampliacao elaborada por Bourdieu. O 

enfoque a respeito das interacoes dos agentes no campo religioso, auxiliou na compreensao 

dos posicionamentos dos protagonistas do sagrado dentro da analise das comunidades de vida 

e alianca. Concluindo com a discussao de alguns pressupostos do Paradigma do Mercado 

Religioso, para fazer uma ponte com o debate proposto por Bourdieu sobre as interacoes dos 

agentes religiosos com os leigos. Nesse trajeto, elencam-se as caracteristicas dos agentes no 

campo religioso e a concorrencia entre eles em busca da conquista da preferencias dos leigos. 

No terceiro capitulo, proponho uma analise do fenomeno estudado em relacao aos 

tipos ideais propostos por Weber e reinterpretado por Bourdieu, apresentando os pontos que 

as Comunidades de Vida e Alianca aproximam-se e afastam-se das categorias sugeridas pelos 

autores mencionados, compondo o que estamos chamando de posicao hibrida dentro do 

campo religioso catolico brasileiro. 

Nessa dissertacao procuramos analisar. a partir da teoria weberiana, bourdieusiana e 

da perspectiva do Paradigma do mercado Religioso, aspectos das novas configuracoes do 

catolicismo brasileiro, tentando compreender as complexas relacoes entre os movimentos 

internos do campo catolico nacional, enfrentando as seguintes questoes norteadoras do nosso 

levantamento de dados: 
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1. Quais os significados daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comunidades de Vida e Alianca dentro da reconfiguracao 

do espaco catolico nacional atualmente em curso? 

2. Em que medida as comunidades de vida e alianca contribuem para a redefinicao da 

identidade religiosa catolica? 

3. Que condicionantes explicam o esforco da reinstitucionalizacao tradicionalizante 

desencadeado pela igreja catolica na contemporaneidade? 

UFCGIBIBLIOTECA 



CAPITULO I 

NOVOS MODELOS DE CATOLICIDADE NO BRASIL E O 

SURGIMENTO DA RENOVACAO CARISMATICA C A T O L I C A E DAS 

COMUNIDADES DE VIDA E ALIANCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas ultimas tres decadas, os novos modelos de religiosidade catolica tern sido alvo 

constante de reflexoes e estudos das ciencias sociais. Isso se deve as novas configuracoes que 

o catolicismo assumiu depois do concilio vaticano I I
1 5

, com a constituicao e proliferacao das 

Comunidades Eclesiais de Base
1 6

 (CEBs), da Renovacao Carismatica Catolica
1 7

 (RCC) e 

posteriormente das Comunidades de vida e alianca (CVA) . 

Com o Concilio Ecumenico Vaticano I I a Igreja Catolica empenha-se em dialogar com 

o mundo contemporaneo, tecnico e cientifico. Alem disso redefme-se a orientacao da igreja 

em termos liturgicos, ritualistico e doutrinario-espiritual (PRANDI, 1997). Estudiosos do 

catolicismo, consideram esse momento da igreja catolica como um evento divisor de aguas da 

historia do catolicismo brasileiro (PRANDI, 1997; CARRANZA, 2000; OLIVEIRA, 2003). O 

impacto do Concilio vaticano I I foi tao forte que produziu um verdadeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aggiornamento na 

vida da igreja. 

Considera-se que o Concilio Vaticano I I foi o maior motivador das transformacoes da 

igreja catolica. A igreja pos-conciliar acarretou mudancas na liturgia, nos rituais, no dialogo 

com outras formas de religiosidade e na abertura para uma nova perspectiva pastoral, onde 

foram atribuidos aos leigos certas prioridades. A partir dai, surgiram varios movimentos 

ressaltando a importancia da participacao leiga. 

O concilio Vaticano I I evocava, num periodo em que, em muitos cenarios dos paises 

latino-americanos, a concorrencia principal a ser enfrentada eram os partidos de esquerda, um 

novo tempo para a igreja catolica, justificando-se historicamente e conjunturalmente a 

emergencia das Comunidades Eclesiais de Base. As CEBs conferiram a Igreja folego e 

visibilidade extras no periodo que vai de 1960 ao final dos anos 70 do mesmo seculo. 

As transformacoes historicas tanto no que se refere ao campo politico na area acima 

1 5 Idealizado por Joao X X I I I . 
1 6 Quando falo de CEBs, estou me referindo a todas as comunidades eclesiais de base e as pastorais socias que se 

agrupavam a elas, tais como pastoral da terra, da mulher, da crianca, da juventude, dos moradores de rua, entre 

outras. 
1 7 Para referi-me a "Renovacao Carismatica Catolica" emprego alternadamente a expressao por inteiro; a 

expressao Renovacao Carismatica; e a sigla RCC. Isso vale para toda a dissertacao. 
1 8 Para referi-me a "Comunidade de Vida e Alianca" emprego alternadamente a expressao por inteiro; a 

expressao Comunidade; e a sigla CVA. Isso vale para toda dissertacao. 
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mencioanda, em direcao da democratizacao dos estados nacao da America Latina, bem como 

o surgimento, no campo religioso brasileiro. de novos e agressivos concorrentes, a saber, os 

neopentecostais, no inicio da decada de 80, propondo uma religiosidade magica e oferecendo 

uma serie de promessas de resolucao de problemas materiais tais como a doenca, o 

desemprego e as desilusoes amorosas. Tudo isso contribui para o declinio da proposta 

racionalizante e centrada no engajamento politico para o enfrentamento das injusticas sociais 

das CEBs, abrindo caminho para o surgimento de toda ebulicao que se observou em torno da 

Renovacao Carismatica Catolica e posteriormente das Comunidades de Alianca e das 

Comunidades de Vida e Alianca. 

Os novos movimentos religiosos catolicos mencionados apresentam especificidades 

em sua estruturacao, tanto no que se refere as regras, praticas, como aos ideais e missao. 

Alguns sao movimentos de massa, procurando arrastar o maior numero de fieis. Outros 

apresentam estruturacao mais rigida de regras comportamentais. sao mais asceticos e 

questionadores do que nao e explicitamente religioso, uma especie de rejeicao ao mundo 

profano. 

Para problematizar as CVA, nao podemos deixar de apresentar os principals estudos 

sobre a RCC, ja que os grupos de oracao carismatica, as comunidades de alianca e as 

comunidades de vida sao formas de organizacao que se constituiram a partir do Movimento 

de Renovacao carismatica catolica
1 9

 (MRCC) (OLIVEIRA, 2003; C A R R A N Z A , 2000; 

M A R I Z , 2003). 

A proliferacao da RCC, sua constituicao estrutural institucional e hierarquica, bem 

como as relacoes entre a igreja e os movimentos internos a ela, e ainda a comparacao com 

outros modelos de religiosidade tradicionais ou contemporaneos a este tern ocupado um lugar 

significativo na producao da sociologia da religiao no Brasil. 

1.1 A R C C E AS C V A 

A RCC surge em Pittsburg no Estado da Pensilvania nos EUA, no ano de 1967. Na 

ocasiao. estavam reunidos varios jovens invocando manifestacoes do Espirito Santo, descritas 

no Novo Testamento, quando comecaram a perceber movimentos diferentes ao seu redor, 

nesse momento "uma nova consciencia do amor de Deus, uma vontade incomum de orar e 

glorifica-lo, um notavel interesse pelas escrituras" (MANSFIELD, 1995, p. 24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

''' Para referi-me ao Movimento de Renovacao Carismatica Catolica usarei a sigla MRCC. Isso serve para toda 

dissertacao. 
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OLIVEIRA, 2003, p. 16). Todas essas manifestacoes foram relatadas pelos jovens que 

estavam presentes no encontro. Esse constituiu-se no marco inaugural do MRCC. 

A RCC primeiramente ficou conhecida como pentecostalismo catolico. Esse termo 

precisou ser substituido como forma de distanciamento do pentecostalismo evangelico, 

renomeando-se posteriormente como Renovacao Catolica Carismatica. A RCC chegou ao 

Brasil atraves de padres
2 0

 jesuitas, por volta de 1971, segundo publicacao oficial do MRCC. 

Os primeiros trabalhos do padre Rahm sobre a emergencia do catolicismo carismatico foi a 

realizacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cursos de Oracdo e Estudo Sobre a Pessoa e a Obra do Espirito Santo 

(COESPOES) e em seguida as Experiencias de Oracdo no Espirito Santo. Todos esses 

projetos idealizados pelo padre enfatizavam o novo batismo atraves do Espirito Santo 

(SOUSA, 2004). 

Segundo Sousa (2004) ainda nao existia um aprofundamento a respeito dos carismas, 

variando, por isso, a denominacao inicial entre "renovacao espiritual", "renovacao 

pentecostal", e "pentecostalismo catolico". 

Em campinas, no estado de Sao Paulo, em 1971 o padre Harold Rahm deu inicio ao 

primeiro grupo de oracao do MRCC brasileiro. Ele e o responsavel pelos primeiros encontros 

da RCC e conseqiientemente pela consolidacao dos grupos de oracao como uma das 

principals inovacoes da RCC, justificando serem aqueles apontados como a forma primaria do 

novo modelo de catolicismo. bem como a sua base social
2 1

 . 

A RCC no Brasil inicialmente seguia o modelo original americano, caracterizado pela 

racionalidade das atividades. Posteriormente, com a chegada ao Brasil do padre Eduardo 

Dougherty, para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos por Harold Rahm, a RCC foi 

adotando caracteristicas de mais espontaneidade, de mais emotividade, assumindo uma 

postura com um discurso mais laico e sensivel para com os leigos participantes do movimento 

(SOUSA, 2004) 2 2 . 

A RCC adotou um modelo organizacional proprio, diferenciando-se de outros modelos 

de catolicidade que surgem dentro da configuracao do catolicismo. Esse novo modelo 

contribui para o sucesso e crescimento do catolicismo (MARIZ , 2003a). 

~ Os padres Harold Joseph Rahm e o Eduardo Dougherty. 
2 1 Grande parte dos estudos a respeito da RCC, teve como objeto empirico os grupos de oracao2' (PRANDI. 

1997; CARRANZA, 2000) e os acampamentos de oracao21 (OLIVEIRA, 2003). 

Embora os membros da RCC responsabilizem o padre Eduardo Dougherty pela valorizacao das experiencias 

ligadas ao sagrado, a espontaneidade e aos dons do Espirito Santo, podemos pensar que as pressoes da demanda 

local, marcada pelos elementos culturais nacionais possam tambem ser vistos como eventuais fatores de pressao 

no sentido da moldagem do modelo numa direcao menos esquematica, racionalizante e n'gida (GUERRA, 2003). 
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Ao longo do processo, foi oficialmente reconhecida pelo Vaticano atraves do Papa 

Paulo V I , em 1973, e, na mesma linha, foi reconhecida pelo Papa Joao Paulo I I , em 1979. A 

partir de meados da decada de 80, do seculo passado, a RCC ganha a legitimidade da igreja e 

se prolifera em todo o pais (SOUSA, 2004; OLIVEIRA, 2003). Constata-se atraves do 

23 

Documento de Aparecida (DA) que o Papa Bento X V I , re-afirmando a aceitacao do papado 

anterior, aceita a colaboracao dos fieis leigos na missao evangelizadora da igreja, embora 

recomende que os leigos tenham que obter uma formacao doutrinal, pastoral e espiritual, 

solida para exercerem seus papers. Segundo o Documento de Aparecida "e um sinal de 

esperanca o fortalecimento de varias associacoes leigas, movimentos apostolicos, eclesiais e 

caminhos de formacao crista, comunidades eclesiais e novas comunidades, que devem ser 

apoiados pelos pastores" (DA, 2007, p. 103). 

A emergencia das Comunidades de Vida e Alianca no cenario catolico carismatico 

data da decada de 70 do seculo passado, momento em que se constitui a Renovacao 

Carismatica nos Estados Unidos (CSORDAS. 1997). De acordo com os registros historicos 

elaborados pelos proprios participantes, a origem das CV remonta a Ralph Martin e Steve 

Clark, que participavam do Cursilho de Cristandade e decidiram entregar suas vidas a Deus 

fundando a primeira comunidade de Vida nos EUA, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Word of God, em Ann Arbor, cidade-

universitaria localizada no Estado de Michigan. Csordas (1997) estudou essa Comunidade de 

Vida, em sua obra "Language, Charisma and Creativity". De acordo com Carranza (2000), 

existem tambem Comunidades de Vida em paises como Franca (Comunidade Pdo da Vida); 

Holanda (Comunidade Testemunho do Amor de Deus) e Colombia (Comunidade O Minuto de 

Deus) (CARRANZA, 2000, p.64). 

A Comunidade de Vida e Alianca mais antiga do Brasil e a Cangao Nova, fundada em 

1978, na cidade de Cachoeira Paulista, pelo padre Jonas Abib, tendo como carisma principal a 

evangelizacao atraves dos meios de comunicacao: TV, Radio, Internet bem como, por meio 

dos produtos do Departamento de Audiovisual ( D A V I ) , da producao e comercio de livros, 

CDs, videos, entre outros materiais, todos destinados a evangelizacao. O principal trabalho 

missionario evangelizador realizado pela Cangao Nova sao os retiros, eventos massivos, nos 

quais reunem milhares de fieis catolicos. Na Cangao Nova ha membros de vida e de alianga, 

sendo que a maioria deles trabalha na T V ou na Radio. Alem da casa sede, a comunidade 

possui casas em varios estados brasileiros, tais como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Aracaju, 

Texto conclusivo da V Conferencia Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada de 13 a 31 

de maio de 2007. em Aparecida, SP. 
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Natal, Cuiaba, Bahia, Pernambuco, Belo Horizonte, Brasilia, Palmas, e, ainda, no exterior -

em Portugal e na I ta l ia
2 4

 (CARRANZA, 2000; OLIVEIRA, 2003). 

Com efeito, foi na ultima decada do seculo passado e inicio do novo seculo que a RCC 

e as C V A ganharam maior reconhecimento do publico de fieis. Em meados da decada de 90, 

emergem no cenario brasileiro oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA padres cantores, com destaque para Padre Marcelo Rossi e 

Padre Zeca. Nesse momento, a proposta religiosa catolico carismatica aparece na midia 

escrita e eletronica (CARRANZA. 2000), surgindo tambem os Acampamentos de Oracdo, 

retiros e simposios liderados pelo Padre Jonas A b i b
2 3

 (OLIVEIRA. 2003). Proliferam desde 

entao varias outras novas Comunidades de Vida e Alianca. 

Mariz (2004) ressalta que as Comunidades de Vida e Alianca surgem a partir dos 

encontros de jovens que acontecem nos grupos de oracao carismatica dentro da RCC. 

Geralmente esses grupos se reunem nas paroquias e/ou capelas ligadas ao MRCC. No entanto, 

essas comunidades nao sao elementos necessarios e efetivos do movimento, como sao os 

grupos de oracao carismatica. Compreende-se que as comunidades se relacionam com esses 

grupos, assim como se relacionam com outros orgaos da igreja, mas possuem sua autonomia, 

(...) "tanto que, por vezes, algumas nao se definem como parte do movimento. embora tenham 

sido criadas a partir de experiencias da lideranca e de seus membros no M R C C " ( M A R I Z . 

2004: 3). Seguindo a mesma linha de raciocinio, Carranza (2005) assegura que as 

Comunidades de Vida e Alianca tern sua ascendencia espiritual nos grupos de jovens e de 

oracao da RCC. 

A RCC e as C V A sao os modelos de religiosidade catolica que mais crescem nos 

ultimos tempos (OLIVEIRA, 2003). Esses grupos religiosos sao formados basicamente por 

leigos solteiros, nao obstante, entre seus membros encontrem-se tambem sacerdotes, 

seminaristas e casais. Os grupos tern como principio renovar a igreja catolica, embora, 

preservem elementos do catolicismo tradicional. Seu efeito mais visivel e trazer o 

subjetivismo e o espontaneismo para o interior do universo catolico, atraves da efusao do 

Espirito Santo, dos canticos, louvores, oracoes, glossolalia e testemunhos de fe, ou seja, 

varios gestos, gritos, expressoes espontdneas e invocacoes. Esse novo modelo de 

religiosidade catolico e caracterizado por utilizar uma nova linguagem dentro do catolicismo, 

relacionando os individuos entre si e a sociedade em geral. No dizer de Miranda (1999), esses 

elementos enfatizados sao chamados de "praticas linguageiras". Para a autora, 

2 4 Mais informacoes pesquisar no site www.cancaonova.com 
2 5 O Padre Jonas Abib e coordenador da Comunidade de vida e alianca Cancao Nova, ele e sacerdote salesiano, 

nascido em Elias Fausto/ SP, em 1936. Sua iniciacao na experiencia no Espirito Santo aconteceu em 1972 

quando participava de retiro ministrado pelo Pe. Haroldo Rahm, em Cachoeira Paulista. SP (OLIVEIRA, 2003). 
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A linguagem vai muito alem da verbal; gestos viram palavras porque ha o 

consenso de que assim se expressam melhor as emocoes. Por meio deles e 

ressignificado o cristianismo e a propria experiencia religiosa (MIRANDA, 

1999, p. 46) 

A linguagem ritual e parte fundamental do cotidiano carismatico. E comum presenciar 

as varias maneiras de excitacao da emocao nas C V A e nos grupos de oracao carismatica. 

Dificilmente encontra-se nesses grupos uma linguagem pronta. Geralmente se encontra a 

linguagem oral, quando cantam, oram em linguas, oram livremente, socializam seus 

testemunhos de vida; a linguagem gestual, quando fazem movimentos com o corpo e com as 

maos, caminham, correm. abracam, beijam e varias outras explosoes gestuais; e a linguagem 

escrita, quando mandam e recebem mensagens, trechos da Biblia. Para a mesma autora, 

A expressividade que marca as manifestacoes no interior de grupos de 

oracao e de comunidades de alianca e de vida, a exacerbacao da emocao 

nessa vivencia religiosa. combina a espontaneidade - entendida pelos seus 

membros como fuga ao modelo de catolicismo asseptico instaurado pelo 

aggiornamento promovido pelo vaticano II - a ordem, que se constitui uma 

caracteristica de todo ritual (MIRANDA, 1999, p. 57). 

Hervieu-Leger, chama essas expressoes nao-verbais de comunicacao emocional de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

surtos emocionais contempordneos, citando como exemplos a glossolalia, as curas 

emocionais, os momentos de adoracao espontaneos, os testemunhos, todos eventos comuns 

nas reunioes e no cotidiano da RCC e das CVA. 

Vale ressaltar que as C V A , mesmo sendo parecidas com o MRCC, propoem uma volta 

significativa ao modelo de igreja hierarquico. dogmatico e de resgate dos antigos rituais e 

costumes enfatizados antes do Concilio Vaticano I I . Ao mesmo tempo em que retornam a 

uma igreja identificada com o passado, tambem realcam o modelo eclesial pos-conciliar, 

adaptando-se a pos-modernidade e as novas demandas religiosas contemporaneas. 

De acordo com Portella (2006) esse seria um movimento pendular de novos modelos e 

posturas religiosas no seio da igreja catolica. Para o autor, As C V A "vao a sociedade 

moderna, incorporam alguns de seus elementos, mas tao somente em nivel estetico ou 

estrategico (caso do marketing aplicado a evangelizacao) e amoldam o novo a conteudo cada 

vez mais pre-conciliar" (PORTELLA, 2006, p. 79). 
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1.1.1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA performance das Comunidades de Vida e Alianca na contemporaneidade 

As comunidades de Vida e Alianca e a vertente mais nova dos modelos de catolicidade 

que surgem na contemporaneidade. Viver nelas e uma forma de consagracao diferente da 

observada nos institutos religiosos e congregacoes catolicas tradicionais. Sendo assim, e a 

maneira de vivenciar uma consagracao para aqueles que nao se encaixavam no perfd das 

ordens tradicionais. A partir da formacao e proliferacao das CVAs, abriu-se a possibilidade da 

consagracao laica, experiencia que so era permitida a religiosos (padres, freiras). Todavia, 

existem aproximacoes entre as antigas ordens e as CVAs no que se refere aos votos ou 

compromissos com a instituicao. Assim como nas ordens religiosas, na linguagem laica, os 

leigos passam pelo vocacionado, postulantado, discipulado para chegar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vida consagrada. 

Como mencionado anteriormente, nas C V A existem dois tipos de compromisso do fiel com a 

comunidade: a alianca e vida comum. 

O grupo dos membros de alianca e formado por pessoas de ambos os sexos, casais e 

solteiros que procuram partilhar a espiritualidade e o carisma, mesmo para aqueles que vivem 

fora dos nucleos comunitarios continuando a exercer suas profissoes na sociedade, procuram 

viver um espirito e uma unidade de acordo com o carisma da comunidade. Trazem consigo 

aliancas previamente estabelecidas no campo espiritual, fraternal, material e apostolico, 

estabelecendo, a partir destes sua comunhdo. 

O grupo dos membros de vida comum e formado por jovens solteiros, casais e 

religiosos que procuram viver a experiencia da consagracao em um nucleo comunitario. Eles 

se unem para viver em prol do seu carisma de fundacao. Esta vida comunitaria e marcada pela 

oracao comum e integralmente dedicada ao servico apostolico que lhes foi confiado. Seus 

membros fazem votos para evidenciar a consagracao total a Deus, conforme as 

determinacoes das regras de vida consagrada e do projeto comunitario de vida. Nessas 

comunidades os membros compartilham a moradia, o espaco de lazer, os afazeres domesticos, 

as compras, o trabalho, ou seja, cada um depende da contribuicao dos outros. 

Miranda (1999) em seu livro "Carisma, sociedade e politica: novas linguagens do 

religioso e do politico" abordou as relacoes entre etica, religiao e politica, na Comunidade de 

Vida e Alianca Shalom, situada em Fortaleza (CE). A autora acompanhou o processo de 

constituicao do grupo e as praticas linguageiras que mais se apresentavam nele, analisando as 

vinculacoes entre o universo religioso/simbolico da Shalon e a construcao de um projeto de 

expressao politica atraves da candidatura de um vereador carismatico ( M I R A N D A , 1999). 

Oliveira (2003) problematiza os dialogos possiveis e impossiveis entre a Comunidade 
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Cangao NovazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e movimentos incluidos sob a denominacao de Nova Era. Uma vez estabelecido 

esse dialogo, a autora identifica aspectos institucionais e desinstitucionais mediados por ela na 

comunidade citada. Primeiro, o perfil ortodoxo e pro-institucional da Cancao Nova, 

apresentado atraves do discurso moral-sexual e familiar; e, segundo, o discurso demonizador 

de outros modelos de religiosidade convivendo semelhantemente com a experiencia subjetiva 

e espontanea dos fenomenos extra-ordinarios e desinstitucionalizados (visdes, aparigoes, 

profecias. curas, sinais da providencia divina). 

A autora constata que a experiencia de "viver mergulhado no espirito", abre um novo 

caminho para uma religiosidade construida por ressimbolizacoes de aspectos institucionais 

como a vivencia dos sacramentos, a obediencia ao Papa, a glorificacao aos santos 

(OLIVEIRA, 2003). 

Sociologicamente falando, as novas comunidades de vida e alianca nos oferecem um 

amplo material empirico para analise, atraves de suas formas de viver e produzir suas praticas 

e crencus comunitarias. O cotidiano das comunidades de vida e alian9a e povoado por varias 

manifestacoes carismaticas e espontaneas, tais como: as oracoes comunitarias entre os 

membros de vida, os momentos de adoracao ao santissimo, os seminarios de vida no Espirito 

Santo, os cursos de doutrina crista, os grupos de oracao e louvor, os retiros e simposios, 

oferecidos ao publico em geral, as missas, as pregacoes e palestras em eventos, entre outras 

manifestacoes diarias. 

Podemos afirmar que o MRCC alem de produzir um discurso mobilizador, ele forma 

um novo tipo de comunidades emocionais, caracterizado por linguagens proprias e por formas 

especificas de "utilizacao da linguagem" ( M I R A N D A , 1999). Nessas comunidades ha uma 

intensidade afetiva das relacoes entre os membros - se abracam, se beijam, se cumprimentam 

- . a utilizacao de formas nao verbais de expressao religiosa - o canto, a danca, o falar em 

linguas estranhas. 

Oliveira (2003) encontra nos rituais da Cangao Nova - a renuncia ao controle sobre os 

rumos de sua vida; oracoes em linguas dos anjos; a presenca de Jesus entre os fieis; visoes e 

aparicoes de anjos, de Nossa Senhora e do Espirito Santo; testemunhos de cura; a abdicacao 

de projetos individuais e principalmente a recorrencia a simbologia do "mergulho no espirito 

de Deus"
2 6

. 

Todos esses elementos presentes nos rituais das comunidades carismaticas nao seguem 

" Oliveira (2003) cita inumeros depoimentos de lideres ou palestrantes da comunidade de vida Cancao Nova, 

que apresentam seus testemunhos extraordinarios sobre a "movimentacao do Espirito Santo" em suas vidas, 

dirigindo suas acoes e mesmo guiando seus corpos. 
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nenhuma cartilha ( M I R A N D A , 1999), apenas correspondem a um jogo de linguagem que 

institui e reforca os la^os e o sentimento de pertenca nas comunidades, reproduzindo e 

transmitindo sistema de valores ( M I R A N D A , 1999). 

Miranda (1999), salienta que esse jogo de linguagem e comum tanto na RCC, como 

nas CVA, sendo nestaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mais discretos. Nelas, devido aos compromissos mais asceticos, a 

estrutura e formacao parecem sufocar um pouco o emocionalismo presente na RCC. A autora 

conclui que as C V A representam o empenho da RCC em contribuir para o crescimento da 

instituicao eclesiastica nos moldes mais tradicionais, assim como as ordens religiosas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 OS P R I N C I P A I S E N F O Q U E S A R E S P E I T O DA R C C E DAS C V A 

A maioria dos estudos sobre a relacao entre a RCC e as C V A se consolida a partir da 

decada de 90, quando elas se tornam mais conhecidas e aparecem na midia eletronica atraves 

de padres cantores e a repercussao de programas televisivos, showmissas, cenaculos, 

seminarios de vida, entre outros encontros produzidos por esses novos modelos de 

religiosidade catolica. 

Muitos pesquisadores estudaram as varias facetas da RCC. Prandi (1997) ressalta que 

a RCC pode ser considerada como um movimento de dupla reacao: para dentro do 

catolicismo. opoe-se frontalmente aos catolicos da teologia da libertacao; para fora, compete 

com os evangelicos na disputa pelos conversos desejosos de experiencia religiosa. 

Oro (1996) analisa a reacao catolica frente ao avanco dos evangelicos pentecostais. Ele 

considera a RCC como uma subestrutura que recupera os fieis para a igreja catolica, 

exatamente no momento em que ha uma expansao do pentecostalismo e neopentecostalismo 

evangelico. O autor ainda observa que a CNBB recomenda dinamicas litiirgicas e pastorais 

como reacao a modernidade, ressaltando uma maior "valorizacao da pessoa e da experiencia 

subjetiva, vivencia comunitaria e diversificacao de formas de expressao eclesial, presence 

mais significativa da igreja na sociedade" (ORO, 1996, p. 98). 

Nesta mesma linha de raciocinio discutida por Oro, autores como Machado & Mariz 

(1994), Prandi (1997), Carranza (2000) e Guerra (2003), apontam a funcionalidade da RCC 

em termos de mercado religioso. Carranza (2000) atesta que a RCC oferece os bens religiosos 

e a experiencia espiritual como mercadoria religiosa. 

Guerra (2003), aponta para a constituicao do campo religioso brasileiro como um 

espaco mercadologico, um cenario no qual a construcao das identidades religiosas por 

oposicao e substituida pela constituicao de modelos que se assemelham entre si, o que 
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explicaria a replicacao de elementos do pentecostalismo evangelico na RCC. O autor ressalta 

que a assemelhacao que ocorre entre os grupos religiosos, deve-se ao aumento da competicao 

entre as varias organizacoes do mercado religioso. 

Segundo Guerra (2003), nas sociedades contemporaneas os individuos escolhem de 

forma crescentemente livre o modelo de religiao (ou de nao-religiao) a seguir, tendo, assim, as 

instituicoes religiosas que inovar e diversificar seus bens de salvacao, colocando no mercado 

simbolico produtos os mais atrativos possiveis, a serem submetidos a escolha dos potenciais 

consumidores. 

Silveira (2000), dividiu sua analise da RCC em duas partes, uma referida a parte 

objetiva e a outra a subjetiva.. Na objetiva, estaria incluida "a intencionalidade dos agentes, o 

aparato material, administrativo e o discursivo oficial do movimento, sua estrategia politica 

entre outras categorias, privilegiando fatores externos ao campo religioso brasileiro"; na 

subjetiva, "o universo interno do movimento, seus adeptos, as transformacoes eles portam ou 

nao com relacao ao conjunto campo religioso" (SILVEIRA, 2000, p. 21). 

Machado e Mariz (1994), em trabalho que compara os carismaticos e os pentecostais, 

tambem sustentam assemelhacao entre catolicos carismaticos e evangelicos pentecostais. O 

resultado da pesquisa aponta ainda que antes de serem carismaticos, os fieis catolicos 

freqiientavam a igreja esporadicamente, ou seja, eram catolicos nao-praticantes e, 

participavam de outros cultos religiosos. Com a adesao a RCC, tornaram-se fieis assiduos, 

freqtientam a igreja ou grupo de oracao semanalmente. De acordo com as referidas autoras, 

(...) tanto a renovacao pentecostal [evangelica] como a carismatica [catolica], 

apesar de carregadas de componentes emocionais e magicos que reencantam 

a religiao e reforcam o misticismo, sao em alguns aspectos propostas 

racionalizantes de religiao, no sentido de que (...) percebem a fe como 

escolha individual e definem sua identidade religiosa com base numa crenca 

(MACHADO e MARIZ, 1994, p. 28). 

Para elas, o catolicismo institucional denega o sincretismo e o transito religioso (sem, 

no entanto, conseguir privar seus membros dessas praticas), enquanto as igrejas evangelicas 

pregam o exclusivismo, rejeitando qualquer tipo de sincretismo, seja o institucional e/ou 

individual. 

Guerra (2003) tambem aponta uma significativa assemelhacao entre os carismaticos e 

os evangelicos, explicada pelo fato de os produtos religiosos se destinarem a um mesmo 

publico de fieis, tendendo, portanto, a padronizacao. 
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Em artigo posterior, Mariz trata da RCC como um movimento mais inquieto e 

questionador, chamando a atencao, assim como fez Weber, para o processo autonomizador 

dos individuos com relacao as instituicoes que teria, na RCC, e por extensao, nas CVA, mais 

espaco do que nas modalidade de catolicismo tradicional nao popular. 

Para explicar esse processo, Mariz (2003a), faz uso do paradigma do mercado 

religioso, detectando que a propagacao do discurso sobre a desinstitucionalizacao esta 

colocando em foco apenas o fiel e suas conquistas, ou seja, priorizando o sujeito consumidor 

de religiao e descuidando dos produtores de bens religiosos. A autora afirma que a RCC e 

uma subestrutura da igreja catolica e que possui sua autonomia, pois adotou um sistema 

organizacional proprio diferenciando-se dos outros movimentos que tambem emergiram 

dentro da instituicao eclesiastica. Para ela, a RCC tern como objetivo maior "(...) mudar a 

igreja como um todo, propor uma nova forma de ser igreja tanto para os leigos, quanto para o 

clero" ( M A R I Z , 2003, p. 172). Para dar suporte a essa interpretacao, a autora recolheu e cita 

varios depoimentos de lideres e padres que compoem e que sao favoraveis a RCC, nos quais e 

declarado que a RCC quer ser a propria igreja reformada, ou, nas palavras de Mariz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em 

renovacao. 

Em relacao aos tipos tradicionais de catolicos, os carismaticos em geral, tanto os da 

RCC quanto os das CVA, se diferenciam, por exemplo numa enfase maior a leitura da Biblia, 

no comportamento mais ascetico com grande enfase no moralismo individual e num 

compromisso radical com as praticas professadas pela instituicao. 

Como podemos perceber, a igreja catolica abre espaco a pratica de diferentes 

modalidades de catolicismos. Termos como "catolico praticante", "catolico nominal", 

"catolico engajado", "catolico tradicional", "catolico popular", "catolico carismatico" e 

"catolico midiatico" , dentre outros, tambem aparecem como possibilidades de descricao dos 

diversos modos de ser catolicos historicamente emergidos, sendo uma tarefa constante dos 

pesquisadores descobrir auto-denominacoes elaboradas pelos fieis, bem como construir 

tipologias a posteriori, referentes aos diversos modos de ser catolico encontrados ( M A I A , 

2005). E claro. "sem deixar de reforcar a importancia da identidade unificada dentro da 

organizacao maior" ( M A R I Z , 2003, p. 173). 

" Categoria formulada por Carranza (2005). para quem, alicercado na espiritualidade performatica carismatica, o 

catolicismo midiatico se estrutura a partir de todas as instancias da RCC (Cenaculos, Rebanhoes, Congressos, 

Cristotecas. Barzinhos de Jesus) e de suas formas organizativas estruturais (grupos de oracao, Comunidades de 

Alianca e Vida, Congrega9oes religiosas). Mais ainda, seus dirigentes acreditam ser a "resposta necessaria" 

perante a descatolizacao que assola a Igreja, dai que exortam por meio de sua figura emblematica, Pe. Marcelo, a 

que todos os '"catolicismos" adiram a ela. 
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Nessa mesma linha de intnterpretacao, Miranda (1999) ilustra com o pronunciamento 

de um dos lideres da RCC no Ceara. no qual este afirma: "nos da renovacao nem nos 

consideramos um movimento leigo a mais da igreja (...) nos nos consideramos, queremos ser 

a propria Igreja Catolica em renovacao" ( M I R A N D A , 1999, p. 52), uma velha Utopia da RCC, 

mencionada em varios trabalhos sobre o tema
2 8

. 

Mariz identifica anseios por autonomia das C V A em relacao a RCC, chamando-as de 

instancias complexas, "mas tambem possuidoras de dinamica propria e relativa autonomia" 

( M A R I Z , 2003a, p. 180). Sobre esse ponto. a autora esclarece que: 

Mariz conclui o artigo afirmando que ha um desconforto entre os lideres e membros 

tanto da RCC, quanto das C V A com o paralelismo existente, pois como ficou claro, o objetivo 

da RCC nao e ser apenas uma estrutura paralela, mas transformar a igreja. Suas propostas nao 

sao aceitas pela cupula da igreja, mas a hierarquia catolica oferece possibilidades para a sua 

sobrevivencia dentro do catolicismo. 

Oliveira (2003) afirma que as Comunidades de Vida e Alianca se configuram como 

instancias individualizadas dentro da instituicao eclesiastica, apresentando uma certa 

autonomia em relagao aos aspectos fisico-estruturais da igreja, sendo por isso "consideradas 

uma maneira relativa de independer-se da igreja, sem sair dela" (OLIVEIRA, 2003, p. 62). 

Sobre as possibilidades de re-institucionalizacao e de desinstitucionalizacao 

representadas pela RCC e pelas CVA, Miranda (1999) comenta que o tipo de catolicismo 

comunitario observado nessas instancias. 

Assim como Carranza (2000) sublinhou, Mariz (2003a) atesta que a subestrutura organizacional complexa e 

autonoma da RCC, permite uma nova igreja dentro da instituicao eclesiastica, ou seja, "se propunha a muda-la e 

ao mesmo tempo se ajuda a mante-Ia" (MARIZ, 2003: 185). 

(...) o surgimento e o estabelecimento das comunidades de vida como parte 

da organizacao do MRCC indicam que a organizacao desse movimento traz 

para dentro de si dispositivos similares aos da organizacao da igreja catolica. 

Dessa forma, tal como a estrutura da instituicao mais abrangente, a 

organizacao do MRCCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dd espaco para liderancas carismaticas diversas 

criarem grupos com carismas e estilos religiosos distintos, adotando 

inclusive, regras de vida especificas (MARIZ, 2003a, p. 181). 

(...) oferece aos catolicos uma experiencia de fe, de vivencia religiosa, na 

qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recuperet a simbologia e a alegria do cristianismo dos primeiros 

tempos, proporcionando, ainda, o reconhecimento individual de pessoas que, 

fora do grupo, estariam absolutamente anonimizadas na massa - e nisso 

compete com o pentecostalismo protestante -, enquanto por outro reproduz 
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instancias tradicionais, ou atrela-se incondicionalmente a orientacao do 

Vaticano (MIRANDA. 1999, p. 53). 

Ainda sobre o dualismo institucionalizagao/desinstitucionalizagao dentro do 

catolicismo, Oliveira (2003), tomando como objeto empirico os acampamentos de oracao
2 9

 da 

comunidade de Vida e AliancazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cangao Nova, em Cachoeira Paulista, aponta diferengas e 

semelhancas entre os fieis que participavam dos retiros comunitarios da cangao nova e as 

pessoas que participavam do movimento da Nova Era, comparando ainda os conjuntos 

simbolicos, os rituais e as crengas religiosas observadas nas duas expressoes religiosas. A 

autora propos a identificagao de dialogos possiveis e impossiveis entre os rituais e praticas 

simbolicas presentes tanto nos acampamentos de oragao da Comunidade Cangao Nova quanto 

no movimento da Nova Era, cogitando demonstrar certas semelhangas e balizar as 

dessemelhangas entre as praticas simbolicas e ritos dos dois modelos de religiosidade. 

Ha varios anos Mariz vem estudando modelos de catolicidade brasileira. 

Recentemente a autora tern analisado os desdobramentos do movimento de renovagao catolico 

carismatico e as novas comunidades de vida e alianga na contemporaneidade. Mariz (2004) 

verifica que o MRCC tern se destacado nos ultimos anos por criticar os valores da sociedade 

secular, os quais ameagam valores cristaos e familiares. Estudos enfocando essa problematica 

confirmam uma similaridade entre o discurso voltado a familia e a sexualidade do MRCC e 

dos evangelicos em geral ( M A C H A D O , 1996; CARRANZA, 2000). 

Ultimamente Cecilia Mariz vem estudando junto a orientandos, as Comunidades de 

Vida e Alianga. No seu mais recente artigo analisa a relagao entre o discurso familiar na 

modernidade versus a comunidade de vida. Mariz (2004) objetiva "analisar em que medida o 

projeto e o apelo dessas comunidades podem estar vinculados a busca de alternativa ao 

modelo de familia conjugal contemporanea" ( M A R I Z , 2004, p. 4). 

Mariz e o grupo de jovens pesquisadores colheram informagoes em varias 

comunidades situadas no Rio de Janeiro. Visitaram a radio Cangao Nova e realizaram 

entrevistas com seus membros de vida e alianga que prestam servigo voluntario na radio e 

visitaram a comunidade Toca de Assis, no Rio de Janeiro. Ela afirma que a Toca de Assis se 

diferencia das outras comunidades que frequentaram por ter como objetivo transforma-se em 

congregagao. Acompanharam ainda mais duas comunidades situadas no Rio de Janeiro, a 

Novo Mana e Mae do Redentor. 

Quando decidiu estudar as CVA, Mariz (2004) procurou observar a relagao existente 

Tipologia criada por Oliveira para ressaltar os grandes retiros promovidos pelas comunidades carismaticas. 
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entre os membros dessas comunidades e sua familia institucionalizada, ja que os individuos 

saem de casa para seguir esse ideal de vida. Nessa investigagao, o que me chamou mais 

atengao na sua pesquisa, e que parte dos jovens que moram em comunidades abandonou suas 

familias porque nao tinha uma boa relagao com um dos membros da familia. Para Mariz 

(2004), o que motiva esses jovens a procurar e viver numa comunidade de vida e a fraqueza 

institucional das relagoes e valores familiares. Nas comunidades encontram companheirismo, 

etica comportamental. doutrina e moral religiosa. De acordo com Mariz, "(...) esse tipo de 

vida coletiva protegeria os individuos, isolando-os da sociedade mais ampla, reforgando a 

plausibilidade de seus valores ameagados pelo mundo exterior" ( M A R I Z , 2004, p. 9). 

Segundo Mariz (2004), quando o individuo ingressa na comunidade, ele esta se 

doando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vida consagrada e abandonando as praticas mundanas, casando-se com a 

comunidade e com a missao que ela almeja. 

Carranza (2000) considera que as C V A tern a responsabilidade de assegurar o ideal 

profetico da RCC. Segundo essa autora, essas novas comunidades consolidam um movimento 

ad intra na RCC, "porque sao portadores da missao profetica de consolidar o que o que e a 

RCC" e ad extra, "porque aparecem como uma concretizagao da divisao do trabalho religioso, 

oferecendo um corpo de especialistas responsaveis pela produgao e gestao dos bens de 

salvacdo" (CARRANZA, 2000, p. 79/81). 

Segundo Oliveira (2003) o principal objetivo dos catolicos carismaticos, incluindo os 

membros das CVA, e "viver no Espirito". Para interpretar essa tipologia mencionada 

cotidianamente pelos fieis carismaticos, Oliveira usa a metafora "viver mergulhado no 

Espirito". E para desmistificar essa expressao a autora faz uso da concepgao teorica weberiana 

de misticismo e ascetismo
3 0

. Por um lado, "permaneceria valido para o mistico o principio de 

que a criatura deve estar calada para Deus falaf (WEBER, 1982, p. :374 apud OLIVEIRA, 

2003, p. 71). E por outro lado, "o ascetico, continuaria sendo o executor das resolugoes dadas 

nas ordens racionais da criatura, ordenadas por Dens'" (WEBER, 1982, p. 375 apud 

OLIVEIRA, 2003, p. 71). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  •  •  • • 3 1 32 •  

Oliveira conclui que o mistico seria o receptaculo do divino e o asceta seria um 

'° E pertinente lembrarmos que, na qualidade de tipo "puro". o misticismo foi conceituado por Weber (1982) em 

contraposicao ao ascetismo. Indicando-os como orientacoes opostas de condutas renunciadoras do mundo, 

enquanto o mistico procuraria minimizar sua acao no mundo, o asceta seria avaliado atraves de sua acao no 

mundo (OLIVEIRA, 2003, p. 70). 
1 1 O "mergulho mistico no Espirito de Deus" inclui: a entrega da direcao da vida ao Espirito de Deus; a 

experimentacao subjetiva de Deus-Espirito; a aquisicao e desenvolvimento dos dons espirituais mediante o 

exercicio da "vida no Espirito" (ampliacao da visao, poder de cura, "oracao na linguagem dos anjos", audicao 

apurada para receber mensagens de Deus. da Virgem Maria, dos santos e anjos, sensibilidade corporal para sentir 

a presenca ou a passagem de Deus ou de outros seres celestiais, poder de profecia e previsao do futuro); a 



46 

instrumento de Deus, enviado para controlar o mundo, aquele a que deus confere poderes 

amplos para guiar os fieis. 

Por fim, Oliveira (2003) constata que o mergulho no espirito representa uma posicao 

dialetica, pois 

No mistico, o fielzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mergulha em Deus-Espirito e Ele mergulha no fiel; no 

ascetico, o fiel mergulha na Igreja, impulsionado pelo Espirito agindo em 

missao evangelizadora e a Igreja mergulha no fiel atraves de sua doutrina e 

dogmatica, do conjunto simbolico do catolicismo e da sua ritualistica 

(OLIVEIRA, 2003, p. 91). 

Oliveira argumenta que entre os lideres da Comunidade Cancao Nova e perceptivel a 

institucionalizacao de praticas e valores religiosos, pois a experiencia de "viver o Espirito de 

Deus" admitida no exame mistico-espiritual tras a baila um processo de "ressemantizacao 

intersubjetiva de aspectos institucionais defendidos" (OLIVEIRA, 2003, p. 94). 

Os dados de pesquisas etnograficas, realizadas por Oliveira (2003) em 

"Acampamentos de Oracao" cangaonovista
33

, exibem caracteristicas gerais do movimento, 

envolvendo experiencias tanto mistico-emocionais, quanto experiencias institucionais. O lado 

menos institucionalizado e espontaneo da Cangao Nova e representado atraves de varias 

crengas e praticas mistico-religiosa. Sao elas: a experimentagao subjetiva de Deus espirito, a 

aquisigao e desenvolvimento dos dons espirituais (carismas, oragoes em linguas, curas, 

audigao apurada para receber mensagens de Deus, dos anjos e da virgem Maria, viver da 

providencia divina, poder de profecia e previsao do futuro). Uma das crengas de grande 

importancia para os carismaticos em geral e a "providencia divina
3 4

" . De acordo com alguns 

depoimentos colhidos por Oliveira (2003), para os carismaticos, nada pode ser planejado. Os 

carismaticos esperam a providencia divina para resolverem problemas, tomarem decisoes com 

respeito a assuntos da vida comunitaria, assuntos ligados a liturgia e a teologia da 

"movimentacao de Deus-Espirito" na vida ordinaria dos homens; a presenca imediata e transversalizada de 

Deus-Espirito na vida ordinaria dos homens, como uma energia espiritual condutora e pulsadora de vida 

(OLIVEIRA. 2003, p. 86). 
3 2 O "mergulho ascetico no Espirito de Deus", diria respeito as conseqiiencias pragmaticas da experiencia 

mistica. Em primeiro lugar, o reconhecimento por parte do fiel das conexoes essenciais entre carisma 

(experiencias misticas com o Espirito Santo) - fundamentado no mito de Pentecostes - e instituicao Igreja 

Catolica - como lugar para manifestacao do carisma. Ou seja, a redescoberta da Igreja Catolica ou a confirmacao 

desta como "o corpo mistico de Cristo" (instituicao) mediante a experiencia mistica do relacionamento pessoal 

com Deus e com o Seu Espirito (experiencia). A pratica sacramental e o seguimento da doutrina e dogmatica 

catolica sao componentes revalorizados pelos fieis como ratificacoes da Igreja como o "corpo mistico de Cristo" 

(OLIVEIRA, 2003, p. 86). 

Tipologia criada por Eliane de Oliveira para designar os membros da Comunidade Cancao Nova (apud 

OLIVEIRA, 2003). 
3 4 Esse termo significa para os carismaticos em geral. depender totalmente da graca de Deus (OLIVEIRA, 2003). 
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comunidade, entre outros assuntos. "Deus e o poder ordenador de todas as coisas. Ele revelara 

o caminho a que percorrer, as decisoes a serem tomadas, qual sera a missao da Comunidade e 

de cada um presente nela" (OLIVEIRA, 2003, p. 96). 

Ja nas experiencias institucionais e mais asceticas, ocorre um retorno a crengas e 

valores mais tradicionais e institucionalizados. A conduta doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA canqaonovistas e orientada 

segundo normas de santidade e tambem para o fortalecimento da missao evangelizadora de 

salvagao dos homens, traduzido no reforgo aos sacramentos da Eclesia, o segmento rigido da 

doutrina catolica; no comprometimento do fiel com a missao evangelizadora da igreja; e, por 

f im, num maior compromisso com a moral sexual enfatizada pela tradigao, especialmente, o 

controle da sexualidade. a condenagao do sexo antes do casamento, ao consumo de bebidas 

alcoolicas, ao uso de drogas e ao homossexualismo. 

Oliveira (2003) conclui dizendo que na Cangao nova misturam-se ambos os elementos 

(mistico e ascetico) numa relagao dialetica, um sempre interferindo na posigao do outro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 C O N T I N U I D A D E S E D E S C O N T I N U I D A D E S DAS P R A T I C A S R E L I G I O S A S 

C A T O L I C A S T R A D I C I O N A I S NOS N O V O S M O V I M E N T O S E C L E S I A I S 

Silveira (2000) discorrendo sobre continuidades e descontinuidades em relagao ao 

catolicismo tradicional, afirma que a RCC esta numa posigao ambigua. Segundo esse autor, a 

RCC ressignifica a concepgao tradicional da igreja catolica, principalmente nas mediagoes 

institucionais dos sacramentos eclesiais e na enfase na moralidade tradicional catolica, 

aceitando e destacando com mais intensidade a condenagao a metodos contraceptivos, sexo 

antes do casamento, divorcio, homossexualismo, entre outras praticas. A RCC e descontinua 

com elementos tradicionais da igreja quando introduz a conversao ou adesao ao catolicismo 

renovado, a mudanga de valores, a fe como fruto da experiencia individual com Deus, as 

manifestagoes subjetivas de espiritualidade. Para Silveira (2000), o caso mais evidente de 

descontinuidade e a atribuigao de um carater "terapeutico" aos sacramentos, sendo exemplo 

disso as missas de cura e libertacdo realizadas nas capelas em que a RCC ganha hegemonia. 

Outra diferenga enfatizada e com relagao ao sacramento da eucaristia. No catolicismo 

tradicional a eucaristia representava reverencia e solenidade a figura do santissimo. Com a 

RCC, houve algumas transformagoes e hoje, os fieis carismaticos acreditam no poder magico 

da eucaristia, levando ao altar objetos, aliangas, chaves, dentre outros objetos, diante do 

ostensorio sagrado. Segundo Silveira (2000) a RCC retoma e intensifica essa pratica 

sacramental. Os fieis carismaticos acreditam que os sacramentos e a eucaristia sao elementos 
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de cura mediante a fe de cada um. Enfim, a eucaristia da lugar a umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frenesi mistico de 

comemoracao e exaltacao, visivel, frequente nas missas e grupos de oracao da RCC 

(SILVEIRA. 2000, p. 54). 

Carranza (2000) afirma que a RCC enfatiza a emocao, os elementos subjetivos e 

magicos. Segundo a autora, a RCC esta reafirmando velhos conteudos e praticas do 

catolicismo, embora com uma cara nova, com mais espontaneidade e emocionalismo. 

Para Hervieu-Leger (1997) o espontaneismo de reavivamento religioso na RCC 

corresponde a uma abertura para a expressao da subjetividade que pode representar uma 

novidade, pois introduzem 

...elementos de ruptura com o conjunto de crengas, das doutrinas, dos 

saberes, das normas e das praticas obrigatorias que a propria instituigao 

define como sendo do corpo da tradigao. cuja integridade ela preserva e cuja 

apropriacoes ela controla (HERVIEU-LEGER, 1997: 45). 

Ainda sobre a aludida dualidade entre contestagao e afirmagao da tradigao, Prandi 

(1997) constatou que a RCC apresenta uma dinamica que envolve continuidade e 

descontinuidade, trabalhando no sentido da ruptura com a tradigao ao construir uma 

identidade religiosa que enfatiza processos de escolha pessoal, conversao, enfase nos 

elementos emocionais e subjetivos, bem como quando expressa autonomia frente a igreja. 

Para esse autor, o que mais caracterizaria a abertura para a subjetividade na RCC seria a 

centralidade dos dons carismaticos, individuais e intransferiveis (PRANDI, 1997)
3 5

. 

No que concerne a continuidade nos modelos da RCC e das CVA, tanto Prandi (1997) 

quanto Silveira (2000) apontam para a reafirmagao da doutrina catolica enfatizada pela 

continuidade dos sacramentos, pela adogao de linhas da teologia tradicional catolica, pela 

obediencia ao clero e pela adoragao a Maria. 

Ainda de acordo com Prandi, a RCC, mesmo sendo um movimento de reagao 

conservadora, porta em sua genese um germen da contestagao, nem que seja velada, ja que 

(...) no interior mesmo do catolicismo, o movimento de renovagao 

carismatica catolica agora se espalha, usando tecnicas e conteudos 

doutrinarios de pentecostalismo, reintroduzindo o milagre. a preocupagao 

centrada no individuo e reinaugurando, em grande estilo, uma vez que fica 

disponivel para as massas, a valorizagao do extase religioso (PRANDI, 1997. 

p. 23). 

Entende-se por dons carismaticos, os dons enviados pelo espirito Santo. Dom de cura, profecia, falar em 

linguas estranhas, discernimento da palavra. entre outros. 
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Nessa mesma otica, Machado e Mariz (1994) afirmam que a pretensao da RCC seria 

levar os fieis para uma nova experiencia de fe, ressaltando uma mudanga de vida e de carater 

etico e moral. Para elas, a adesao dos catolicos ao MRCC estaria marcada, na maioria das 

vezes, pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curas e gracas alcancadas, "implicando num rompimento com o passado e 

engendrando formas novas de compreender o mundo" ( M A C H A D O E M A R I Z , 1994, p. 32). 

Sendo assim, asseguram que ha um processo de descontinuidade entre a RCC e o catolicismo 

tradicional, pois os carismaticos encaram a eucaristia como revelacao de curas e realizacao de 

pedidos, enfatizam a emocao como expressao de fe religiosa. 

Miranda (1999) parece indicar uma continuidade dos modelos da RCC e das C V A 

com o catolicismo tradicional, ja que esses tendem a reforcar a hierarquia catolica, e de 

descontinuidade com a sociedade envolvente, na medida em que os rituais exercidos pelos 

carismaticos reforgam e instituem o carater de ascese no mundo com o qual se revestiriam o 

grupo de oracao e as CVA. Para a autora, as atividades religiosas previstas nas reunioes 

desses grupos promoveriam 

...a uniao entre seus membros e Ihes reforga o sentimento de pertenga. 

Institui e reforga a hierarquia, separa os mundos (espiritual e social; dentro e 

fora da comunidade), legitima um sistema de valores, reproduzindo-o e 

transmitindo-o e, finalmente, vai construindo tambem umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA visao alternativa 

de sociedade [negrito nosso] (MIRANDA, 1999, p. 65). 

Numa linha diferente, Silveira chama a atengao para o fato de que a RCC (e as C V A ) 

opera uma ressignificagao da concepgao tradicional de catolicismo. aludindo ao fato de que: 

(...) a RCC reintroduz uma identidade moderna na igreja, embora ja presente 

nas ordens monasticas e tantas congregagoes religiosas como os jesuitas, 

movimentos que Max Weber apontou como precursores do "germe" da 

racional izagao etica no catolicismo. No caso da RCC, essa reintrodugao da 

identidade moderna e concomitante com a valorizagao dos sacramentos e da 

igreja (SILVEIRA, 2000, p. 54). 

Alem de valorizar com mais vigor a pratica eucaristica, o culto a Nossa Senhora e a 

reverencia ao clero, a RCC e as C V A inovariam na proposigao de um rigoroso piano etico-

moral, o que representaria a modernizagao da igreja, adotando uma postura marcada pela 

dubiedade em relagao a pertenga ao campo catolico. Nas palavras da autora: 

Uma caricatura do movimento carismatico revelara, provavelmente, que a 

exaltagao mistico-religiosa e um dos seus tragos mais acentuados cuja 

vivencia profunda e incondicional (...) e capaz de desafiar e ameagar a 

propria instituigao, mesmo que em nome dela. Os carismaticos parecem 
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querer usufruir as duas identificagoes sem precisar fazer uma escolha entre 

elas: permanecer na Igreja, ficando, de certa forma, autonoma a ela 

(OLIVEIRA, 2003, p. 24). 

Quando a RCC e as C V A exigem uma severidade ascetica na conduta etico-moral; 

valorizam os sacramentos, a liturgia e a adoragao a Maria; e ressaltam a guerra espiritual 

entre Deus e o demonio, elas estao reafirmando a sua ligacao com a instituicao e 

ressignificando essas praticas e valores, mostrando o lado da continuidade. Por outro lado, 

quando no espago das reunifies manifestam-se experiencias mistico-religiosa, tais como as 

aparigoes, as profecias de Jesus, a cura atraves do Espirito Santo, a exacerbagao do discurso 

subjetivo e a potencializagao da crenga na providencia divina, apresentam uma religiao pouco 

institucionalizada, o que pode ser visto como uma descontinuidade com relagao ao 

catolicismo tradicional. 

E preciso advertir que nao foram apenas os carismaticos que aspiraram a uma certa 

autonomia em relagao a hierarquia da igreja. As CEBs, a Agao Catolica (AC), a Agao 

Politica (AP). a Juventude Operaria Catolica (JOC) a Juventude Universitaria Catolica 

(JUC) e outros movimentos que surgiram no seio igreja catolica a partir da decada de 1930 e 

eram comandados por elementos ligados a hierarquia da Igreja Catolica, almejavam essa 

autonomia, passando todas por um periodo de decadencia devido aos descontentamentos da 

hierarquia catolica ( A M A R A L , 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 A R E L I G I A O E O P R O C E S S O D E ( R E ) I N S T I T U C I O N A L I Z A C A O E / O U (DES) 

I N S T I T U C I O N A L I Z A C A O 

Na atual conjuntura eclesiastica, em que a religiao e mais um item de consumo, e nao 

o decodificador simbolico por excelencia na vida social, as instituigoes religiosas 

responsabilizam a modernidade, a pluralidade religiosa, a secularizagao e a racionalizagao 

pela crise institucional por que passam e pelo processo de desinstitucionalizagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos 

religioso (CARRANZA, 2005). 

Surge em 1961, como alternativa politica para ex-membros da JUC, era formado por jovens militantes da ala 

progressista, conscientes dos problemas sociais da igreja catolica, cf. Amaral (2006). 
3 7 "A grande contribuicao da JOC foi o desenvolvimento de uma concepcao de fe atrelada ao compromisso com 

a luta popular. Ela deu continuidade a um modelo de acao apresentado antes pela JUC, pelo MEB, e pela AP, 

onde fe estava vinculada a acao politica de esquerda (...) O ponto de partida na JOC e na igreja popular, de um 

modo geral, era a situacao material, a fe e os valores de povo" (MAIN WARING, 1989, p. 156 apud AMARAL, 

2006, p. 175). 
3 8 "A JUC foi um movimento de universitarios catolicos de classe media e da propria burguesia que representava 

uma interessante transicao: aquela entre um compromisso com as classes de origem e outro com as classes 

populares e um novo projeto social e politico" (AMARAL. 2006, p. 108). 
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Carranza (2005) reconhece que a diminuicao da centralidade na orientagao de vida dos 

fieis, no que se refere a fins e a escolha de meios, na acepgao weberiana
3 9

, "que direcionava 

os fieis nas suas acoes cotidianas, sera o amago da crise institucional" (CARRANZA, 2005: 

122). O poder da instituicao faz com que a agao social dos individuos sinalizem o conjunto de 

valores que modelam suas agoes; hierarquizem as escolhas intersubjetivas; censurem os 

comportamentos "desviantes" e profanos; sistematizem as estruturas que permitam uma 

melhor pedagogizagao dos padroes de experiencia (CARRANZA, 2005, p. 122-123). 

Com efeito, tudo isso, 

(...) compoe o acervo objetivo do conhecimento transmitido em forma de 

tradigao. Assim, as instituigoes conservam, disponibilizam e, as vezes, 

impoem aos individuos, de determinada sociedade e epoca, a produgao de 

sentido que elas acumulam historicamente; o controle portanto e associado a 

comunicagao do sentido para as novas geragoes: a socializagao (BERGER, 

1974, p. 77-95zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CARRANZA, 2005, p. 122-123). 

Com isso, Carranza (2005) traz a baila o debate a cerca da retradicionalizagao
4 0

. A 

RCC se apropria de elementos do passado para construir o presente. Para a autora, quando os 

fieis carismaticos invocam praticas tradicionais (reza do tergo, adoragao ao santissimo), estao 

retomando um "estoque de representagoes, saberes teoricos e praticos" (CARRANZA, 2005, 

p. 112) de um determinado grupo. A assimilagao desses saberes e simbolos constitui uma 

necessaria continuidade entre passado e presente
41

. 

A partir de uma perspectiva sociologica, Carranza (2005) afirma que retomar a oragao 

do tergo de forma modificada, e um "esforgo institucional de retradicionalizagao, perante a 

acelerada destradicionalizagao do catolicismo registrada na curva censitaria das ultimas 

decadas" (CARRANZA, 2005, p. 112). Esse quadro no campo religioso brasileiro aponta para 

uma ressignificagao do passado pelo presente e um empenho de retradicionalizagao pela 

Igreja Catolica. 

A evidencia dessa necessidade aparece, inevitavelmente, como uma das 

respostas ao processo acelerado de mudanga cultural que destradicionaliza, 

refletindo-se na desinstitucionalizaqao, medida em termos percentuais, 

Segundo o pensamento weberiano, os individuos sao agentes sociais que atribuem sentidos subjetivos a sua 

propria conduta, e a sociologia teria a funcao de compreender esses sentidos (WEBER, 1992). 
4 0 "Giddens dira retradicionalizacao como esforco das instituicoes que na modernidade reflexiva debatem para 

serem significadas" (GIDDENS, 1997 apud CARRANZA, 2005, p. 114). 
4 1 "No pensamento weberiano, a tradicao, enquanto memoria social, e profundamente criativa na interpretacao 

do passado para legitimar as mudancas que facam sentido no presente, fundamentando valores, normas e 

simbolos que fornecam mecanismos de adesao a autoridade, pessoal ou grupal e ao conhecimento" (WEBER, 

1992, p. \90 apud CARRANZA, 2005, p. 112-113). 



sofrida pela Igreja catolica na sua recente historia. Assim, em 1890 

representava 98,8% da populagao, quase cem anos depois, em 1980, 88,9%, 

com uma queda percentual de 10 pontos. Nas ultimas duas decadas, como 

mostra a curva censitaria o processo se acelerou: em 1980 a porcentagem 

que se declarava catolica era de 89,2%, no ano de 1991, desce para 83,8%, e 

em 2000, cai ainda mais para 73,8%, o que representa 126 milhoes de fieis, 

dos 170 milhoes de brasileiros (CARRANZA, 2005, p. 120). 

No raciocinio delineado por Carranza (2005) o retorno dos fieis a Igreja Catolica e 

esperado gracas as praticas religiosas oportunizadas pelos carismaticos, as quais, ao 

representarem uma abertura para o espontaneo e para a subjetividade podem indicar uma 

critica ao tradicionalismo de uma liturgia rigida e racionalizada, a volta aos valores 

sacramentais significam a defesa de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA re-adesao institucional dos catolicos, o que pode 

significar um retorno do recalcado. 

Segundo Oliveira (2003), a experiencia religiosa catolica carismatica nao se forma 

nem omitindo os valores institucionais, nem afirmando uma total lealdade ou a intengao de ser 

uma copia fiel desses valores. Ela se constitui atribuindo aos valores institucionais diferentes 

significados, redefinindo as praticas e os valores catolicos instituidos, "a instituicao embora 

nao seja negada, e relativamente transcendida" (OLIVEIRA, 2003, p. 124). 

No dizer de Oliveira, 

(...) os catolicos carismaticos nao deixam de sentir-se vinculados a 

instituicao nem negam valores institucionais, mas efetuam tanto o 

reavivamento de aspectos da tradigao catolica como os ressignificam, 

considero que nao seja ainda adequado referirmos a sua experiencia religiosa 

como desinstitucionalizada, mas talvez como institucionalmente 

ressemantizada. Ressalte-se que uma ressemantizagao legitimada pela 

experimentacao mistico-religiosa (OLIVEIRA, 2003, p. 126). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

POSICOES TIPICO-IDEAIS WEBERIANAS, A CONTRIBUICAO DE 

BOURDIEU E O PARADIGMA DO MERCADO R E L I G I O S O NA 

INTERPRETACAO T E O R I C A DAS COMUNIDADES DE VIDA E 

ALIANCA 

2.1 P R I N C I P A I S I N F L U E N C I A S DA C O N T R I B U I C A O M E T O D O L O G I C A D E M A X 

W E B E R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para entender a formacao do pensamento weberiano e importante retomar alguns dos 

principais estudiosos da segunda metade do seculo X I X , os quais debateram a respeito do 

estatuto epistemologico das ciencias sociais na Alemanha de entao. Entre esses estudiosos 

estavam economistas (Schmoller, Menger), psicologos (Wundt), historiadores (Lam Precht, E. 

Meyer, Von Belov), filosofos (Dilthey, Windelband, Rickert) entre outros estudiosos 

(FREUND, 2006). Weber se aproximou mais dos filosofos e dos economistas, nao 

desmerecendo a contribuicao dos outros autores. 

O debate acima mencionado comecou porque os positivistas queriam reduzir as 

ciencias sociais as ciencias da natureza, ou entao a ser uma ciencia autonoma. A partir dessa 

discussao evidenciou-se todo tipo de reducionismo a respeito da especificidade das ciencias 

historico-sociais, sem falar que elas se apresentavam como conhecimento heterogeneo em 

relagao as ciencias naturais. Para explicar essa heterogeneidade encontram-se dois grupos de 

estudiosos. O primeiro representado por Dilthey e o segundo por Windelband e Rickert. 

2.1.1 Dilthey e a epistemologia 

Dilthey propoe o conceito de "ciencia do espirito", englobando as ciencias historico-

sociais e a Psicologia, dizendo-se contrario ao conceito de ciencias da natureza. Segundo 

Dilthey, na ciencia do espirito, a propria realidade humana e tomada como objeto do 

conhecimento cientifico, enquanto que nas ciencias da natureza, o objeto e estranho ao 

sujeito, e seu comportamento nao depende do observador (SAINT-PIERRE. 2004). 

Pode-se afirmar entao que Dilthey apresenta, em seu projeto de fundamentacao das 

"ciencias do espirito", uma teoria do conhecimento baseada numa ontologia que situa o 

homem em sua historicidade invencivel. A realidade da "vida humana" e, portanto, tudo o que 

se pode oferecer para o conhecimento, na medida que a natureza somente aparece para o 

homem numa apreensao historica e, neste sentido. esta imersa na "vida humana". 
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Dilthey propoe uma definicao geral para as "ciencias do espirito", procurando unificar 

nela as caracteristicas constitutivas do conhecimento empirico com as exigencias do metodo 

historico-critico. Desse modo, define tres categorias distintas de afirmacoes. 

A primeira categoria, referente a aspectos empiricos, dados pela percepcao imediata. 

Para Dilthey a unidade indispensavel da vida sao as experiencias humanas constituidas por 

vivencias e seus significados. Nestas, encontram-se elementos sociais e culturais, abrangendo 

uma dimensao subjetiva e significativa. 

Conforme Conn (2003), a segunda categoria epistemologica de Dilthey e a 

"expressao", que se definiria em relagao aos alvos da mesma. Segundo esse autor, um sujeito 

individual nunca esta isolado. Assim, "o individuo isolado e ponto de cruzamento de uma 

multiplicidade de sistemas [como a arte, a religiao e o direito] que se especializam de um 

modo cada vez mais sutil no curso do progresso da cultura" (DILTHEY, 1956, p. 62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

COHN, 2003, p. 25). Essa concepgao diltheyneana do individuo, a partir do qual as 

interpretagoes das ciencias do espirito seriam construidas sera de grande significagao para a 

contribuigao de Weber na area da metodologia das ciencias sociais. 

A ultima categoria proposta por Dilthey e a "compreensao", referida aos atos mentais, 

conscientes, de interpretagao dos fenomenos sociais, a qual acontece no contexto da "relagao 

especial" entre vivencia, expressao e compreensao. 

Em suma, a questao fundamental do pensamento de Dilthey sustenta-se no 

relacionamento entre as vivencias, a expressao e a compreensao, constituindo-se esse na 

maior conquista das ciencias do espirito, no que concerne a tarefa de interpretagao do mundo 

historico, sempre inacabada, da historia, uma vez que se situa dentro da propria realidade 

historico-social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Windelband, Rickert e a aproximagao com Weber no que se refere a questao dos 

valores 

Para Windelband ha dois metodos principals, o generalizante
4 2

 e o individualizante
4 3

. 

Weber nao concorda com a divisao das ciencias propostas pela metodologia de Windelband, 

alegando que nao existiria uma razao especifica para se classificar a psicologia entre as 

ciencias da natureza e nao entre as disciplinas historicas. Para ele, qualquer ciencia poderia 

4 2 O metodo generalizante despoja o real de todos os aspectos contingentes e singulares, reduzindo as diferencas 

qualitativas a quantitativas. em que podem ser medidas com precisao e podem formar uma proposicao geral de 

carater legal (FREUND, 2006, p. 34). 
4 O metodo individualizante omite os elementos genericos. a fim de dirigir sua atencao apenas aos caracteres 

qualitativos e singulares dos fenomenos (FREUND, 2006, p. 34). 
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utilizar-se de um ou outro desses caminhos, tendo apenas que seguir as necessidades proprias 

e orientacoes particulares da pesquisa (FREUND, 2006). A psicologia e a sociologia 

empregam o metodo generalizante ou individualizante, assim como a biologia ou a 

astronomia procura estabelecer codigos ou estudar uma categoria em sua singularidade. 

Windelband nao esta preocupado com o carater construtivo do conhecimento 

historico, mas em analisar qual o valor que o conhecimento de um objeto tern, e qual a 

possibilidade de integra-lo num conhecimento de maior abrangencia. Por isso, ele afirma que, 

"num sentido cientifico, o proprio fato ja e um conceito teleologico. (...) todo interesse e 

avaliagao, toda determinagao de valor humano refere-se ao singular e ao unico" 

( W I N D E L B A N D , 1970, p. 227zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COHN, 2003, p. 79). Partindo desse pressuposto, 

qualquer objeto, pertencente a ciencia da cultura ou a ciencia da natureza, pode ser avaliado 

como caso particular de uma lei geral, ou como caso que nao se repete na sua individualidade. 

Essa postura defendida por Windelband, a qual supera a proposta presente nos escritos de 

Dilthey, vai encontrar, como veremos posteriormente, ressonancia na contribuigao de Weber 

para a area da metodologia das ciencias sociais. 

Rickert tambem e um dos precursores de Weber. Para ele a realidade apresenta-se 

como um continuo heterogeneo de acontecimentos discretos. Baseado no apriorismo kantiano, 

o autor atesta que essa escola ja elaborou plenamente o conceito de ciencia natural, o qual e 

marcado pelo papel das busca de "leis gerais", sempre procurando aplicar o metodo 

generalizante a uma multiplicidade de fenomenos. Ao contrario, o metodo individualizante e 

constituido a partir da aplicagao de conceitos individualizadores dos fenomenos (COHN, 

2003). 

Com efeito, na formulacao de Rickert, "a vida cultural apresenta-se sempre como um 

acontecimento significativo e pleno de sentido, ao passo que a natureza se desenvolve sem 

significado e sentido" (RICKERT, 1961, p. 36 apud COHN, 2004, p. 91). 

Em suma, as principals ideias de Rickert eram: a concepgao de ciencias historico-

culturais isenta, tanto em relagao ao historicismo quanto ao positivismo e a inexistencia de 

leis gerais ou regularidades na historia (RICKERT, 1961, p. 53 apud COHN, 2003, p. 94). 

Como mencionado anteriormente, sabemos que o principal proposito da alusao ao 

universo historico-social defendida por Rickert e marcado pela vinculagao por ele defendida 

entre a realidade empirica e o mundo dos valores, como mundo da cultura, visto que os 

valores sao sempre valores culturais, tema que, como veremos mais adiante, marcara 

indelevelmente a proposta weberiana de analise da agao social. 
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2.1.3 Semelhanca e contestagao entre a metodologia de Dilthey, Windelband Rickert e 

Weber 

Mesmo assumindo algumas posicoes semelhantes, Weber se diferencia em alguns 

aspectos das ideias de Dilthey, Windelband e Rickert. 

Segundo Cohn (2003), a aproximacao entre o pensamento de Weber e Dilthey se da 

quando se aborda os fenomenos historico-sociais, o psicologismo, e o processo de 

compreensao como instrumento de analise. No entanto, Dilthey apresenta a compreensao no 

sentido contrario ao modo de pensar de Weber. A compreensao para Dilthey denota "o 

procedimento pelo qual conhecemos algo interno a partir de sinais dados externamente 

atraves dos sentidos" (DILTHEY, 1964zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COHN, 2003, p. 39). Ele procura apreender 

uma totalidade significativa, para depois chegar ao singular. Para Weber, a compreensao se 

refere ao sentido da agao social para o agente. 

Weber se aproxima de Windelband e Rickert, aceitando a distincao entre as categorias 

generalizante e individualizante e ainda, quando sistematiza sua metodologia a partir da 

relagao de valor. Embora, faga algumas criticas ao pensamento dos seus precursores. 

Saint-Pierre (2004), destaca que a universalidade e a necessidade dos valores 

constituiam o pressuposto central da teoria gnosiologica de Windelband e Rickert. E e 

justamente ai que se encontra a critica weberiana, pois, para Weber, os valores nem sao 

necessarios e nem universais, eles sao resultados de escolhas individuals, a partir de opgoes 

que a cultura, a cada momento e espago historicos disponibiliza aos individuos dela 

participantes. 

Com reverencia a metodologia utilizada por Windelband pode-se dizer que: 

(...) as passagens em que mais seguramente se poderiam estabelecer algumas 

convergencias sao precisamente aquelas que dizem respeito ao carater nao 

rigidamente exclusivo, nao hermeticamente oposto das duas modalidades de 

ciencia propostas por Windelband (COHN, 2003, p. 80). 

Como observa Cohn (idem), uma passagem de Windelband que se aproximaria da 

linha de raciocinio de Weber, encontra-se relacionado ao carater mais geral, condicionado a 

observagao de regularidades da agao. Porem, no caso de Weber a simetria nao e tao generica 

como em Windelband e muito menos considerada em termos de "leis gerais" naturais. A 

passagem da obra de Windelband que retrata essa visao bem proxima do positivismo 

comteano e a seguinte: 
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As ciencias idiograficas necessitam constantemente de enunciados gerais, 

que podem justificadamente tomar emprestados das disciplinas nomoteticas. 

Qualquer explicacao causal de um evento historico pressupoe representagoes 

gerais sobre o decorrer generico das coisas; e se queremos dar forma 

puramente logica as demonstragoes historicas, entao elas sempre terao por 

premissas ultimas leis naturais do acontecer, especialmente do acontecer 

espiritual, ou seja, acerca de como os homens como tais pensam, sentem e 

querem (WINDELBAND, 1970, p. 232zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COHN, 2003, p. 80). 

A afinidade entre o pensamento de Windelband e Weber e observada ainda no que se 

refere ao tema da causalidade. Para ambos os autores nao existiria uma formula universal que 

representasse, no ambito dos fenomenos da cultura, a seqiiencia causal observada nas ciencias 

naturais. Numa citagao que bem poderia ser atribuida a Weber, Windelband expressa assim 

sua visao: "sempre nos resta um residuo de incompreensivel em tudo que experimentamos 

historica e individualmente" (WLNDELBAND, 1970, p. 254 apud COHN, 2003, p. 81). 

A ideia de tomar posigoes diante do mundo aproxima ligeiramente Weber de Rickert. 

Como vimos. ambos tematizam a relagao com valores. Em Rickert ha um sistema atemporal 

de valores dos quais so interessa a vigencia e e justamente a partir dela que a realidade 

empirica ganharia sentido. Sua relagao de valor estabelece a base da validade do 

conhecimento historico-social, uma vez que, os valores que orientavam a escolha sao 

necessarios e universais. Segundo Saint-Pierre (2004) a categoria universal e a necessidade 

dos valores compunham o pressuposto central da teoria gnosiologica de Rickert: 

(...) a universalidade dos valores determinava o fundo semantico comum que 

permitiria a objetividade da ciencia, o alicerce seguro sobre o qual se poderia 

construir o edifiicio das ciencias da cultura (apud SAINT-PIERRE, 2004, p. 

20). 

Weber critica a posigao de Rickert com relagao aos valores dizendo que eles nao sao 

nem universais e nem necessarios. Pelo contrario, a sistematizagao da metodologia weberiana 

aborda os valores historicamente concretos e particulars, importando para ele as ideias e 

valores atraves dos quais os homens encaram a cultura em cada acontecimento singular 

(COHN, 2003), o que implicaria em ver os valores como o resultado de uma escolha 

puramente individual. 

Quando Weber menciona o termo "relagao com valores" se refere a uma terminologia 

desenvolvida por Rickert a respeito dos valores, fazendo, porem, uma ampliagao desse 

conceito. Enquanto Rickert fala de valores ou valores culturais, Weber, fala de ideias de 

valores ou ideias de valores culturais. Sobre esse ponto em particular, Cohn assinala que: 
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(...) so isso e suficiente para romper qualquer adesao a concepgao da 

vigencia de valores absolutos, e converter essa vigencia em materia de 

ideias, ou representagoes a cerca da validade de uma linha da conduta 

sustentadas concretamente e em confronto entre si por homens 

historicamente situados (COHN, 2003, p. 150). 

Nessas condigoes, Cohn (2003) acredita ter encontrado uma passagem em 

Rickert que soa como uma resposta ao afrontamento de Weber. 

Toda historia trata no essencial nao somente dos homens da cultura, como 

tambem e escrita exclusivamente por homem de cultura. Os valores que o 

homem de cultura reconhece em geral devem ser, segundo parece, ao mesmo 

tempo os principios de uma historia universal da humanidade cultural. 

Assim, seria possivel pensar em uma psicologia social que investigue a 

totalidade dos valores culturais gerais e os apresente sistematicamente, 

oferecendo assim simultaneamente um sistema dos principios do decurso 

historico, sistema no qual caibam e encontrem seu lugar todos os sistemas de 

valores obtido atraves da analise das obras historicas e historico-filosoficas, 

e com respeito ao qua! devam ser avaliadas (RICKERT, 1961, p. 121zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

COHN, 2003, p.151). 

Em suma, podemos esclarecer que para Rickert sao os valores que constituem o 

mundo cultural pela sua vigencia incondicional, enquanto que para Weber, sao os proprios 

homens historicamente concretos que dao valores a segmentos da realidade empirica e os 

constituem como cultura. 

Toda essa discussao epistemologica vai desembocar na construgao da proposta 

metodologica para o enfrentamento da gama infinita dos aspectos e variedades de fenomenos 

do ambito da cultura, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos ideais, objeto de nossa focalizagao na segao que se segue. 

2.2 A E S P E C I F I C I D A D E D O T I P O I D E A L E M W E B E R 

Nos escritos metodologicos de Weber (2001b) sao propostos como temas 

epistemologicos as categorias de agao social, a compreensao, as possibilidades objetivas, os 

meandros dos processos de racionalizagao, a proposta de causalidade probabilistica e os 

imperativos da neutralidade axiologica. O recurso metodologico utilizado por Weber para 

promover o entrelagamento sintetico dessas categorias e o da construgao dos tipos ideais, 

proposto no sentido de possibilitar a construgao heuristica do significado cultural dos 

fenomenos e a formulagao de proposigoes empiricas (SAINT-PIERRE, 2004). 
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Para a construcao do tipo ideal, Weber se inspirou parcialmente em teoricos da 

economia, como Carl Menger e o jurista Georg Jellineck (COHN, 2003; RINGER, 2004). 

Menger foi o fundador da teoria economica da utilidade marginal, sendo o primeiro estudioso 

a pensar que tomando as acoes e interesses individuals como unidades de analise, implicaria 

em tratar os fenomenos mediante a construcao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos (COHN, 2003). 

Para podermos entender a origem da categoria de tipo ideal utilizada por Weber, 

voltamos um pouco as analises e formulacoes de Carl Menger. Como estudioso da ciencia 

economica, Menger (1963 apud COHN, 2003) separa essa ciencia em tres grupos: o pratico, o 

historico e o teorico. Ele deu mais atencao a categoria teorica, a qual dividiu em duas 

perspectivas, uma "exata" e outra "realista". A primeira, preocupa-se com leis gerais e se 

apresenta como "tipos rigorosos". A segunda, ao contrario, procura regularidades e formas 

mediante observacoes empiricas, e seu resultado e a obtencao de "tipos reais" (COHN, 2003). 

Menger (1963, p. 60-61 apudCOliN, 2003, p. 107) descobriu que: 

(...) os elementos mais simples de toda realidade, os quais, na medida mesmo 

em que sao os mais simples devem ser pensados de modo rigorosamente 

tipico. Por essa via, a investigacao teorica alcanca qualitativamente formas 

rigorosamente tipicas de manifestacao dos fenomenos (...). E verdade que 

estas nao podem ser testadas na realidade empirica plena (pois as formas de 

manifestacao de que aqui se trata em parte existem apenas na nossa ideia). 

De modo semelhante, a investigacao exata resolve a segunda tarefa das 

ciencias teoricas: o estabelecimento das relacoes tipicas, das leis dos 

fenomenos (...). Ja mostramos que leis dessa natureza nao sao alcancaveis 

com referencia a plena realidade empirica dos fenomenos, devido ao carater 

nao rigorosamente tipico dos fenomenos reais. A ciencia exata tambem nao 

examina, portanto, as regularidades nas seqiiencias e nas demais formas de 

manifestacao dos fenomenos reais. Ela examina (...) como, a partir dos 

elementos mais simples e em parte diretamente nao-empiricos do mundo 

real, em seu isolamento (igualmente nao-empirico) de todas as outras 

influencias, desenvolvem-se fenomenos mais complicados. sempre levando 

em consideracao a medida exata (igualmente ideal!). 

Correndo o risco de retirar de Weber muito da originalidade que a ele se atribui, j a 

vemos ai muitos dos elementos da proposta de tipos ideais por ele apresentada e consagrada 

no campo das ciencias sociais. Ambos compartilham da mesma linha de raciocinio com 

relacao a metodologia utilizada, diferenciando-se apenas no que se refere a tarefa de buscar 

leis gerais, ja que Weber vai considerar estas o ponto de partida das analises do mundo da 

cultura e nao seu ponto final, como pensava Menger. 

A outra forte inspiracao metodologica da formacao da proposta de tipos ideais de 

Weber veio da obra do teorico juridico e politico Georg Jellineck (COHN, 2003; RINGER, 

2004). Jellineck fala do tipo ideal como um instrumento de analise juridica, distinguindo-o do 
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tipo empirico (COHN, 2003), que se diferenciaria daquele por nao apresentar uma realidade 

objetiva, significando, apenas uma juncao de caracteristicas do fenomeno, vindas da posicao 

adotada pelo pesquisador. 

A primeira vez que Weber apresentou e discutiu a tipologia do tipo ideal foi no ensaio 

sobre " A objetividade do conhecimento na ciencia social e na ciencia politica". A principio 

procurou expor a "teoria economica abstrata", a qual pode fornecer um "retrato ideal" dos 

processos resultantes da
 u

acao estritamente rational" (Ringer, 2004). Depois, Weber 

empregou a categoria dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipo ideal para organizar e formular o significado dos fenomenos e 

suas proposicoes empiricas. 

Nesse contexto, Weber (2001b) afirma que: 

Na realidade, trata-se antes do caso especial de uma forma de construcao de 

conceitos, proprios da ciencia da cultura humana e, em certo grau, 

indispensaveis. Vale a pena compreender a sua caracterizacao mais 

profunda, visto que, assim, aproximar-nos-emos da questao logica sobre a 

significacao da teoria das ciencias sociais (WEBER, 2001b, p. 137). 

Nessas condicoes, forma-se um quadro de ideias munido de relacoes e acontecimentos 

da vida historica, o qual possui carater utopico por ser alcancado mediante o exagero de 

alguns aspectos da realidade. 

Para Weber (2005), o tipo ideal confere univocidade aos fenomenos, permitindo a 

objetividade na comparacao de unidades do mesmo tipo. Com a construcao dos tipos ideais, 

Weber pretendia dotar as ciencias sociais de meios univocos para representar a realidade, uma 

vez que esta e intrinsecamente variada e inesgotavel, e para reunir de forma unilateral (e 

provisoria) fenomenos que se apresentam difusos e multifacetados. Assim sendo, podemos 

compreender que o tipo ideal e uma construcao rational que, cumprindo algumas exigencias 

formais, apresenta caracteristicas utopicas, salientando ainda que o tipo ideal nunca ou 

dificilmente possa ser encontrado na realidade empirica (WEBER, 2005). 

O tipo ideal e constituido a partir de uma "intensificacao unilateral" da realidade, visto 

que se apresenta como uma exageracao de alguns de seus elementos caracteristicos a partir de 

um determinado "ponto de vista". No entanto, "(...) tal construcao deve satisfazer certas 

exigencias formais, entre as quais figuram especialmente a consistencia logica e a nao-

contradicao interna" (SAINT-PIERRE, 2004, p. 58). 

Segundo Weber, 
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Obtem-se um tipo ideal mediante azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acentuacao unilateral dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um ou vdrios 

pontos de vista, e mediante o encadeamento de grande quantidade de 

fenomenos isoladamente dados, difusos e discretes, que se podem dar em 

maior ou menor numero ou mesmo faltar por complete, e que se ordenam 

segundo os pontos de vista unilateralmente acentuados. a fim de se formar 

um quadro homogeneo de pensamento. E impossivel encontrar 

empiricamente na realidade esse quadro, na sua pureza conceitual, pois trata-

se de uma Utopia. A atividade historiogrdfica defronta-se com a tarefa de 

determinar, em cada caso particular, a proximidade ou afastamento entre a 

realidade e o quadro ideal (WEBER, 2001b, p. 138). 

Outra caracteristica da construcao do tipo ideal acentuada por Weber e com relacao a 

media. Segundo o autor, o conceito de tipo ideal nao e definido nem pelas caracteristicas 

comuns, nem pelas caracteristicas medias dos dados existentes na totalidade do que e 

observado. E sim, e obtido a partir da "intensificacao unilateral" de um ou varios pontos de 

vista. 

Para que possamos compreender melhor, Weber (2001b) nos mostra varios exemplos 

do que sao "tipos puros". Dos varios exemplos os mais comentados sao: o de "cultura 

capitalista"; o da "burocracia"; o do "conceito de valor" e o da "etica protestante" (calvinista), 

dentre outros. 

Segundo Weber (2001b), o tipo ideal de "cultura capitalista" e organizado a partir da 

abstracao de determinados aspectos da industria moderna, para delinear o sentido da 

racionalizacao utopica da mesma. Em " A etica protestante e o espirito do capitalismo", Weber 

apresentou o "tipo ideal" de capitalismo. Segundo o autor, nao se pode dizer que houve uma 

causa unica do capitalismo ou que ha um unico capitalismo, mas sim, varias causas e 

multiplos capitalismos, pois cada sociedade apresenta uma singularidade que nao e 

encontrada em outra sociedade (ARON, 1993). 

Weber (2001a) explica que: 

Se existe um objeto ao qual essa expressao (espirito do capitalismo) pode ser 

aplicada de modo sensato, so podera ser um individuo historico, isto e, um 

complexo de relacoes presentes na realidade historica que, devido a sua 

significacao cultural, reunimos num todo conceitual. Ora, esse tipo de 

conceito historico nao pode ser definido de acordo com a formula genus 

prosimum, differentia specifica, porque esta associado a um fenomeno 

significativo considerado no seu cardter individual proprio; mas deve ser 

composto gradualmente, a partir dos elementos singulares que precisam ser 

extraidos um a um da realidade historica. Portanto, o conceito definitivo nao 

pode ser encontrado no inicio, mas no fim da investigacao (WEBER 2001a 

apud ARON, 1993, p. 474). 
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De acordo com Weber (2001a), houve um principio de capitalismo na China, na India, 

na Babilonia, na Antiguidade Classica e na idade Media, mas, em todos esses casos, faltava. 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos particular, ou seja, faltava a racionalizacao que caracteriza o desenvolvimento do 

capitalismo moderno
4 4

. Esse fenomeno so foi encontrado na sociedade ocidental. 

Segundo Aron (1993), o tipo ideal de capitalismo moderno ocidental construido por 

Weber e seguido de algumas caracteristicas basicas. Entre elas, a existencia de empresas cujo 

objetivo e produzir lucro; a organizacao racional do trabalho e da producao, a vontade de 

acumular sempre, e a uniao do desejo do lucro com a disciplina racional. 

Para ilustrar essa proposicao, utilizamos uma passagem de Weber, em " A etica 

protestante e o espirito do capitalismo": 

O desejo de ganho ilimitado nao se identifica nem um pouco com o 

capitalismo, e muito menos com o espirito do capitalismo. O capitalismo 

pode ate identificar-se com uma restricao, ou, pelo menos, com uma 

moderaciio racional desse impulso irracional. No entanto o capitalismo pela 

organizacao capitalista permanente e racional, equivale a procura do lucro, 

de um lucro sempre renovado (WEBER, 2001a, p. 9). 

Outro exemplo de "tipo ideal" construido por Weber e o de "burocracia". Esse 

conceito nao e particular a sociedade ocidental. como o capitalismo. Percebe-se que na igreja 

catolica, nos Estados europeus, nos grandes imperios, sempre existiu a burocracia, como 

existe nas empresas capitalistas modernas. Weber afirma que a burocracia e uma organizacao 

permanente da cooperacao entre numerosos individuos, na qual cada um exerce uma funcao 

especializada. Na burocracia ha um distanciamento entre a vida particular e a profissional. 

Weber definiu a burocracia em "Ensaios de sociologia", sendo sua definicao 

sintetizada por Freund (2006) nos seguintes termos: 

[A Burocracia] Repousa nos seguintes principios: 1°, a existencia de servicos 

definidos e, portanto, de competencias rigorosamente determinadas pelas leis 

ou regulamentos, de sorte que as funcoes sao nitidamente divididas e 

distribuidas, bem como os poderes de decisao necessarios a execucao das 

tarefas correspondentes; 2°, a protecao dos funcionarios no exercicio de suas 

funcoes, em virtude de um estatuto (efetivacao de juizos, por exemplo). Em 

geral, as pessoas se tornam funcionarias para a vida toda, de maneira que o 

servico do estado vem a ser uma profissao principal, e nao uma ocupacao 

secundaria ao lado de um outro oficio; 3°, a hierarquia das funcoes, o que 

quer dizer que o sistema administrative e fortemente estruturado em servicos 

subalternos e em cargos de direcao, com possibilidade de recurso da 

instancia inferior a instancia superior: em geral, esta estrutura e monocratica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mental idade que busca o ganho sistematico e racional (WEBER, 2001a). 
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e nao colegiada e manifesta uma tendencia no sentido de maior 

centralizacao; 4°, o recrutamento se faz por concurso. exames ou titulos, o 

que exige dos candidatos, o que exige dos candidatos uma formacao 

especializada. Em geral, o funcionario e nomeado (raramente eleito) com 

base na livre selecao e por contrato; 5°, a remuneracao regular do 

funcionario sob a forma de um salario fixo e de uma aposentadoria quando 

ele deixa o servico publico. Os tratamentos sao hierarquizados em funcao da 

hierarquia interna da administracao e da importancia das responsabilidades; 

6°, o direito que tern a autoridade de controlar o trabalho de seus 

subordinados, eventualmente pela instituicao de uma comissao de disciplina; 

7°, a possibilidade de promocao dos funcionarios com base em criterios 

objetivos e nao seguindo o livre arbitrio da autoridade; 8°, a separafao 

completa entre a funcao e o homem que a ocupa, pois nenhum funcionario 

poderia ser dono de seu cargo ou dos meios da administracao (FREUND, 

2006, p. 170). 

A descricao da burocracia pode ser util para o entendimento da configuracao do estado 

Moderno, pois as caracteristicas dos fenomenos burocraticos mais antigos sao patrimoniais e 

os funcionarios nao gozavam das segurancas estatutarias atuais nem da remuneracao em 

especie. 

Com base na analitica weberiana, e possivel formular inumeraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopias dos tipos 

ideais abstratos, sem que nenhum se pareca com o outro, e nenhum possa ser observado na 

realidade empirica como ordem objetiva numa dada sociedade, mas cada um dos quais 

pretenda expressar uma significacao cultural de um evento individual. Sobre esse ponto, 

Weber frisa que: 

(...) apenas existe um criterio, o da eficacia, para o conhecimento de 

fenomenos culturais concretos, tanto nas suas conexoes como no seu 

condicionamento causal e na sua significacao. Portanto, a construcao de 

tipos ideais abstratos nao interessa como fim, mas unica e exclusivamente 

como meio do conhecimento (WEBER, 2005, p. 108). 

Segundo Weber (2005), os conceitos se tornamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipos ideais, isto e, nao se manifestam 

senao, na sua plena pureza conceitual. "Aqui , como em qualquer outro campo, qualquer 

conceito que nao seja puramente classificatorio nos afasta da realidade" (WEBER, 2005, p. 

109). 

Para tanto, weber afirma que: 

Quanto mais vastas sao as relacoes que se devem expor, e quanto mais 

variada tenha sido a sua significacao cultural, tanto mais se aproximara do 

tipo ideal a sua apresentacao sistematica e global num sistema conceitual e 

mental, e tanto menos se torna possivel ficar-se com um unico conceito deste 

genero. E dai resulta ser tanto mais natural e necessario repetir a tentativa de 

construir novos conceitos de tipo ideal, com a finalidade de tomar 

UFCG/BIBLIOTECA [ 



64 

consciencia de aspectos significativos sempre novos das relacoes (WEBER, 

2001a, p. 143). 

Segundo Ringer (2004), a construcao do tipo ideal de Weber, implica tres momentos: 

Primeiro, ele [Weber] indica as etapas do processo de interpretacao, 

juntamente com a estrategia mais ampla da analise causal. Numa forma 

teoricamente exagerada, demonstra como os diversos elementos de uma 

sequencia de comportamentos podem ser atribuidos aos varios fatores 

existentes no complexo de motivos, crencas e outras condicoes causalmente 

relevantes. Segundo, e mais especificamente, ele permite aos interpretes 

articular aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacoes de significado que de acordo com eles estariam 

envolvidos em acoes ou textos particulares. (...) Isso sugere que a relacao de 

significados alegada por um interprete deve estar plenamente articulada num 

tipo ideal e, portanto, separada dos procedimentos empiricos necessarios 

para se verificar sua aplicabilidade a uma sequencia de comportamentos 

observada. E, enfim, a abordagem tipico-ideal enfatiza o papel ativo do 

investigador na interpretacao das acoes e das crencas. Contra a ilusao da 

reproducao empatica, ela esclarece o compromisso das normas de 

racionalidade correta do proprio interprete (RINGER, 2004, p. 122). 

Em suma, as principais caracteristicas do tipo ideal poderiam assim ser formuladas: e 

uma Utopia, e sempre e exclusivamente um meio do conhecimento cientifico e nunca o fim; 

mediatiza a comparacao heuristica, permitindo observar o afastamento ou proximidade entre a 

realidade e o quadro ideal; e uma exageracao de alguns tracos da realidade, selecionados em 

funcao da significacao que possuem para um determinado ponto de vista que lhe confira 

unilater alidade. 

Vejamos agora, como essa metodologia e utilizada por Weber na interpretacao das 

dinamicas do campo religioso, e em que medida a tipologia por ele proposta pode nos ajudar a 

entender os processos atualmente em curso no campo religioso em geral e especificamente no 

que se refere as reconfiguracoes do catolicismo no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 O C A M P O R E L I G I O S O E OS T I P O S I D E A I S W E B E R I A N O S D E S A C E R D O T E , 

M A G O E P R O F E T A 

A discussao que subjaz a formulacao das posicoes tipico-ideais do campo religioso e a 

da legitimidade. Ao apresentar os conceitos estruturantes desse campo, Weber estabelece 

relacoes e oposicoes entre fenomenos, sempre a partir da comparacao de uns com os outros, 

elaboradas em relacao a um sistema de posicoes dentro do qual o sentido e a legitimidade se 

constituem. a partir de combinacoes especificas a cada posicao de elementos simbolicos e 

objetivos. 



65 

Weber construiu os tipos ideais puros do campo religioso, classificando-os em tres 

categorias. a saber: a dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sacerdote, a do mago e a do profeta. Weber designa-se sacerdotes 

aqueles profissionais de uma empresa permanente e organizada, que por meios de uma 

veneracao influenciam os deuses em oposicao aos magos que forcam os demonios por meios 

magicos (WEBER, 1991). 

Ha diversas maneiras de distinguir o sacerdote do mago. Os sacerdotes sao por 

vocacao funcionarios que exercem suas funcoes, baseados em um contrato individual, entre 

ele e a empresa religiosa. destinado a honrar a divindade. Tambem sao classificados como 

individuos altamente capacitados e qualificados profissionalmente, representando e 

defendendo uma doutrina fixamente regulada de acordo com os moldes de cada instituicao, as 

quais possuem templos proprios para realizacao de suas celebracoes (WEBER, 1991). No 

exercicio do sacerdocio, o padre, o pastor, o lider religioso seja de que especie for, deve 

realizar os cultos seguindo as normas e a hierarquia da instituicao, agrupando um numero de 

pessoas motivadas regularmente em datas e local determinados. A disciplina do sacerdocio 

consolida-se em um sistema racional de pensamentos religiosos e em um preceito etico 

sistematizado. 

A existencia de edificios para cultos e associacao dos sacerdotes com eles e uma das 

caracteristicas basicas do sacerdocio. De acordo com as analises de Weber (1991) nao ha 

sacerdocio sem culto, embora possa existir culto sem clero especial. "Tanto no culto sem 

sacerdote quanto no mago sem culto falta, em geral, a racionalizacao das ideias metafisicas, 

bem como uma etica especificamente religiosa" (WEBER, 1991, p. 295). Por outro lado, onde 

falta um clero organizado, tambem nao existe racionalizacao da vida religiosa. De acordo com 

essa interpretacao, ambos os casos mencionados anteriormente, so costumam desenvolver-se 

quando existe um sacerdocio profissional capacitado para a direcao dos cultos e para os 

problemas da orientacao pratica de cura das almas
45

. 

Consoante Weber, o desenvolvimento de um sistema racional de pensamento religioso 

e de uma etica sistematizada sao essenciais para a formacao do sacerdocio e 

conseqtientemente de uma acao racional, existindo entre os tipos sacerdote e mago uma 

escala graduada de casos intermediaries. 

O mago, ou feiticeiro, outro tipo importante na composicao do campo religioso em 

termos weberianos, difere do sacerdote por praticar uma profissao liberal, descontinua, 

exercida sobre individuos particulares em circunstancias singulares, podendo se passar por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E um produto da religiao profetica proposta por Weber (1991). 
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mago em qualquer ocasiao e ainda realizar seus ritos e cultos magicos em qualquer lugar. A 

legitimidade religiosa desse tipo nao se refere a uma instituicao nem se constroi em relacao a 

um corpo estabelecido e reconhecido de preceitos teologicos ou religiosos. baseando-se nas 

relacoes individuo a individuo, dependendo centralmente da eficacia dos servicos magicos 

oferecidos. Uma caracteristica essencial dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA magolfeiticeiro e que seus conhecimentos sao 

empiricos, ao mesmo tempo que se relacionam com o campo do sobrenatural e do irrational. 

Para Weber (1991), essa seria a mais antiga de todas as profissoes. O mago e uma 

pessoa carismaticamente qualificada de modo permanente, em oposicao a pessoa comum, o 

leigo. Ele requisita para si particularmente o estado que especificamente representa ou 

transmite o carisma
4 6

 e o extase como objeto de um empreendimento, em posicao ao leigo, 

para quern o extase so seria acessivel como fenomeno ocasional (WEBER, 1991). O mago 

tambem se opoe ao sacerdote porque atua em virtude de dons pessoais. Assim como o deus 

tambem que provar seu poder, o mago tambem tern de provar seu carisma. 

Assim sendo, os magos, tern que provar seus poderes e sua eficiencia nos trabalhos 

realizados por si proprios, pois qualquer erro pode acarretar na propria morte ou na perda da 

sua legitimidade, ao menos temporariamente. Nisso diferem radicalmente dos sacerdotes, os 

quais, ao contrario, podem passar de si proprios para o seu deus a responsabilidade pelo 

fracasso, pois eles sao apenas intermediaries de alguma divindade (WEBER, 1991). 

Para completar a triade estrutural do campo religioso, Weber apresenta as 

caracteristicas do tipo ideal do profeta e sua relacao com os outros protagonistas do sagrado, 

estabelecendo tambem uma relacao com os nao-sacerdotes, ou seja, os leigos. 

De acordo com Weber (1991), a sistematizacao e racionalizacao da etica religiosa 

pressupoe a intervencao de forcas extra-sacerdotais: de um lado, o portador de revelacdes 

metafisicas ou etico-religiosas, isto e, o profeta; do outro lado, a participacao de todos aqueles 

que partilham do culto sem serem sacerdotes, isto e os leigos. Antes de examinar de que 

forma - sob a influencia dos fatores extra-sacerdotais - as religioes chegaram a ultrapassar, no 

decorrer do seu desenvolvimento, os diferentes graus de magia observaveis em todos os 

lugares sob formas semelhantes, devemos registrar algumas tendencias tipicas de 

desenvolvimento determinadas pela presenca de sacerdotes interessados num culto. 

Enfatizando o papel dos leigos, Weber argumenta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b

O carisma pode ser - e somente nesse caso merece em seu pleno sentido esse nome - um dom pura e 

simplesmente vinculado ao objeto ou a pessoa que por natureza o possui e que por nada pode ser adquirido 

(WEBER. 1991, p. 280). 
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(...) a profecia e o sacerdocio sao os dois portadores da sistematizacao e 

racionalizacao da etica religiosa. Alem disso, tern grande importancia, como 

terceiro fator que determina o desenvolvimento, a influencia daqueles sobre 

os quais os profetas e sacerdotes procuram influir eticamente: os leigos. 

Cabe examinar agora, brevemente e de modo muito geral como esses tres 

fatores atuam em conjunto e uns contra os outros (WEBER, 1991, p. 303). 

Embora haja sistematizacao e racionalizacao da etica religiosa na profecia e no 

sacerdocio, ha um pequeno antagonismo entre ambos. Na posicao profetica, o individuo e um 

sistematizador e racionalizador no sentido dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conciliacao do homem com o mundo. E na 

posicao sacerdotal, o individuo e capaz de ordenar e sistematizar o que compoe as tradicoes 

sagradas e a profecia, no sentido da estruturacao racional-casuistica e da adaptacao aos 

costumes mentais (WEBER, 1991). 

Para Weber (1991), o profeta e prenunciador de um carisma pessoal e em virtude de 

sua missao, anuncia uma doutrina religiosa ou uma ordem divina. A diferenca entre este e o 

sacerdote e o tipo de revelac&o pessoal da qual ele e portador. E preciso ressaltar as diferencas 

entre o tipo profeta, o tipo sacerdote e o tipo mago com muita precisao, ja que, assim como o 

profeta, o mago tambem e portador de carisma. Entretanto o primeiro se distingue do segundo 

(...) pelo fato de que anuncia revelacoes substanciais e que a substancia de 

sua missao nao consiste em magia, mas em doutrina ou mandamento. 

Exteriormente, a transicao e fluida. O mago e frequentemente pregador de 

divinizacao; as vezes somente isso. (WEBER, 1991, p. 303). 

Outra caracteristica do profeta e que ele propaga a sua mensagem religiosa por ela 

mesma e nao por algum tipo de remuneracao. ou seja, ele faz a propagacao gratuita da 

profecia. Com a glorificacao da virtude profetica, o lider carismatico afasta-se dos valores 

tradicionais que compoem as normas, o que o torna potencialmente e intrinsecamente 

revolucionario. Ele nao somente propoe novos estilos de vida, ampliando perspectivas sociais, 

mas ele mesmo se torna o modelo, formulando para o coletivo suas aspiracoes, mesmo que 

difusas, aparecendo como profeticas por serem formatadas num discurso inovador e 

convincente. 

Uma das principals caracteristicas que acompanham o discurso do profeta, sob a otica 

do enfrentamento a ordem estabelecida. e o desprezo pelo regime economico do "mundo", de 

tal forma que, fugindo da esfera dos especialistas, do dominio burocratico, a lideranca 

carismatica orgamza uma relacao diferente com o dinheiro, vivendo no mundo, sem ser do 

mundo, sem posses. Tudo o que o profeta possui e para viabilizar sua missao, rejeitando-se, 

entao. o comportamento economico racional, traduzindo-se num tipo de vida eclesial mais 
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simples, mais despojado, o que, frequentemente, o torna tambem mais independente e 

suscetivel de portar a contestacao, o questionamento. 

Definindo os tipos de profecia veiculados pelo profeta, Weber faz uma separacao entre 

ele e os demais agentes e produtores doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bens de salvacao. Os casos ressaltados por Weber 

sao: (1) o do profeta como "legislador" ou um "mestre doutrinario", entendido como "uma 

personalidade encarregada, no caso concreto, da tarefa de ordenar sistematicamente um 

direito existente ou constituir um direito novo, como, particularmente, o faziam os 

aisimnetas
4 7

 helenicos" (WEBER, 1991, p. 305); (2) o do profeta como "mestre doutrinario 

ou etico". o qual atuaria a servico da defesa e propositura de uma conduta nova da vida ou de 

uma etica, nao como os fundadores de uma escola filosofica, pois o mestre etico continua 

como o anunciador de uma verdade da salvacao em virtude de uma revelacao. Individuos 

assim reunem em volta de si discipulos, seguidores, pessoas para aconselhar, procurando 

sempre, estimular a criacao de novas ordens eticas (WEBER, 1991). 

Uma categoria proxima da profecia e a do mistagogo, que costuma reunir pessoas ao 

seu redor, praticar salvacao magica, realizar sacramentos, porem, falta-lhe a doutrina etica, ou 

seja, todo o saber do mistagogo e adquirido da arte magica hereditaria. Por isso, nao podemos 

considera-lo como profeta, embora revele caminhos de salvacao. Enfim, a profecia pode 

miscigenar-se na figura tipica do mistagogo . 

Alem disso, Weber estabelece uma diferenca entre a profecia etica e a exemplar. A 

primeira anuncia um deus e a vontade dele, configura-se atraves de um homem que em 

virtude do encargo divino exige a obediencia como dever etico. Os exemplos mais comuns 

nessa categoria de profecia sao os de Maome e Zaratrusta (WEBER, 1991). Na segunda 

categoria de profecia, encontra-se um individuo exemplar que mostra aos outros o caminho 

para a salvacao. O profeta exemplar mais tipico e representado por Buda. "So quern segue 

absolutamente esse exemplo faz parte da congregacao exemplar limitada, dentro da qual, por 

sua vez, pode haver discipulos pessoalmente vinculados ao profeta, com autoridade 

particular" (WEBER, 1991, p. 311). Na maioria das vezes a segunda geracao da profecia 

exemplar se transforma em mistagogia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O aisimneta deve reconciliar os estamentos e criar um novo direito sagrado, vigente para sempre e 

divinamente confirmado. E muito provavel que Moises tenha sido uma figura historica. Se o foi, entao ele 

pertence, no que se refere a sua funcao, aos aisimnetas, pois as prescricoes dos mais antigos israelitas pressupoe 

uma economia monetaria e, com isso. fortes antagonismos ou ja existentes ou pelo menos iminentes dentro da 

confederacy (WEBER, 1991, p. 305). 
4 8

 Este pratica sacramentos, isto e, atos magicos que garantem meios de salvacao. No mundo inteiro houve 

salvadores deste tipo que apenas gradualmente se distingue do mago comum, por reunir em volta de si uma 

comunidade especial (WEBER, 1991, p. 307). 
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Na sua forma "pura" o carisma profetico, segundo Weber, desenvolve uma outra 

relacao com a economia, pois nao institucionaliza a posse, mas a ressignifica, adquirindo 

quase que uma aura mistica na imagem fluida de uma vida separada do "mundo" (WEBER. 

1982, p. 384-391). 

Depois de estabelecer as distincoes entre profeta/sacerdote e profeta/mago, Weber 

discute a ideia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comunidade religiosa. Para ele, a comunidade "nao aparece exclusivamente 

em conexao com a profecia" e seguindo uma mesma logica, nao nasce junto a toda profecia. 

Assim, nem toda profecia gera uma comunidade e nem toda comunidade religiosa possui um 

profeta. Podemos compreender que essas comunidades ou congregacoes religiosas alem de 

surgirem como produto da cotidianizacao dos profetas, pode existir tambem junto aos 

mistagogos e aos sacerdotes de religioes nao profeticas. 

Com efeito, Weber argumenta que 

(...) a transformacao da adesao pessoal em uma congregacao constitui, 

portanto, a forma normal em que o ensino dos profetas entra na vida 

cotidiana, como funcao de uma instituiclio permanente. Os alunos ou 

discipulos do profeta tornam-se entao mistagogos ou mestres, ou sacerdotes 

ou cura de almas (ou tudo isso em conjunto) de uma relacao associativa que 

serve exclusivamente para fins religiosos: a congregacao de leigos 

(WEBER, 1991, p. 312). 

Em suma, a formacao das comunidades religiosas constituiu o mais forte estimulo para 

se alargar e conservar os ensinamentos sacerdotais, pois permite o aglomerado de fieis em 

busca de doutrina. 

A partir dai podemos notar que a congregacao de leigos que segue um determinado 

lider ou uma determinada comunidade torna-se discipulos do lider e passam a compartilhar os 

mesmos carismas, obedecendo as regras e o estatuto da comunidade. E justamente a partir dai 

que vao celebrar uma vida consagrada e em comunhao com os outros. 

Na compreensao sociologica do fenomeno religioso sob a otica weberiana, a nocao de 

carisma e indispensavel. No capitulo I X dos Ensaios de Sociologia, Weber esboca o carater 

geral do carisma nos seguintes termos: 

Os lideres naturais — em epocas de dificuldades psiquicas, fisicas, 

economicas, eticas, religiosas ou politicas — (...) foram os portadores de 

dons especificos do corpo e do espirito, dons esses considerados como 

sobrenaturais, nao acessiveis a todos. O 'conceito de carisma' e usado aqui 

num sentido completamente neutro em relacao aos valores. [Mais adiante 

define] O carisma so conhece a determinacao interna e a contencao interna. 

O seu portador torna a tarefa que lhe e adequada e exige obediencia e um 

sequito, em virtude de sua missao. Seu exito e determinado pela capacidade 
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de consegui-los. Sua pretensao carismatica entra em colapso quando sua 

missao nao e reconhecida por aqueles que. na sua opiniao. deveriam segui-lo 

(WEBER, 1982, p. 283). 

E verdade que o poder carismatico identifica-se por seu poder extra-ordinario e 

sobrenatural. Para todo lider carismatico o que o caracteriza e a sua missao e a forma de 

executar essa missao. O lider carismatico procura legitimar-se atraves de sua oposicao a 

tradicao, a ordem estabelecida. Em geral, os lideres carismaticos por um lado atacam a ordem 

vigente e tradicional. anunciando uma nova forma de vivenciar a religiosidade, e por outro 

lado, obedecem algumas leis, mensagens, liturgias e sacramentos tradicionais. 

Segundo Weber e justamente no ambiente dos leigos que emerge a necessidade de 

rotinizar o carisma. Primeiramente, porque se reivindica a internalizacao da disciplina que os 

aproxima do seu profeta, depois, porque querem ver perpetuada a causa pela qual eles se 

dedicam com tanto entusiasmo. Para tanto, o carisma como forca criadora, personalizada, no 

dia a dia do segmento dos leigos, passa para segundo piano, vindo a ser mais eficiente nos 

momentos em que hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emocdes de massa, as quais, geralmente, passam rapidamente. 

Partindo do que foi exposto acima. faremos a distincao entre a tipologia proposta por 

Weber e a contribuicao de Bourdieu sobre a analise dos fenomenos no campo religioso, para 

em seguida, enunciar nossa intencao de aplicacao do modelo weberiano/bourdieusiano a 

analise de um fenomeno religioso contemporaneo, as CVA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. A M P L I A C A O E I N T E R P R E T A C A O DA S O C I O L O G I A DA R E L I G I A O D E 

W E B E R , A P A R T I R D O P E N S A M E N T O D E B O U R D I E U 

A sociologia de Bourdieu foi bastante influenciada pelos classicos da sociologia, 

principalmente pelo pensamento de Weber. Nesta secao, pretendemos apresentar um pouco da 

contribuicao desse autor para a analise do campo rehgioso, a qual e elaborada a partir das 

categorias e comentarios da teoria weberiana sobre a esfera da religiao. 

Bourdieu (2005), em seu "Genese e estrutura do campo religioso", focaliza os 

processo de autonomizacao do campo religioso, tendo como pressuposto a teoria weberiana, 

continuando na linha da discussao sobre a legitimidade e ampliando para a tematizacao das 

relacoes entre os agentes e leigos, bem como das dinamicas relativas ao desenrolar do 

trabalho religioso. 
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Segundo Bourdieu (2005), a religiao e um sistema simbolico estruturante e 

estruturado, pois, disponibiliza aos individuos de maneira sistematizada varios simbolos que 

influenciam as acoes cotidianas, estruturam as praticas e a construcao das subjetividades. 

Enquanto sistema simbolico estruturado e estruturante, a religiao. em primeiro lugar, 

constroi a experiencia ao mesmo tempo em que revela azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA logica em est ado prdtico, ou seja, 

define o que e susceptivel de discussao em oposicao ao que nao merece ser discutido; em 

segundo lugar, pelo efeito de legitimacao e consagracao, absolutiza o relativo e legitima o 

arbitrario (BOURDIEU, 2005). Por esse motivo, pode-se afirmar que a religiao esta propensa 

a assumir uma funcao ideologica, ao mediatizar 

(...) a legitimacao de todas as propriedades caracteristicas de um estilo de 

vida singular, propriedades arbitrarias que se encontram objetivamente 

associadas e este grupo ou classe, na medida em que ele ocupa uma posicao 

determinada na estrutura social (efeito de consagracao como sacralizacao 

pela "naturalizacao" e pela eternizacao) (BOURDIEU, 2005, p. 46). 

Como se infere a partir dessa formulacao, a eficacia simbolica da religiao reside na sua 

forma de inculcar nos membros de um grupo ou classe um sistema de praticas e 

representacoes consagradas cuja estrutura estruturada corresponde, de modo homologo, a uma 

estrutura das relacoes economicas e sociais (BOURDIEU, 2005). 

Segundo Bourdieu (2005) a constituicao do campo religioso e a difusao dos bens 

religiosos, so sao possiveis atraves de um processo de quase sistematizacao e moralizacao das 

praticas e das representacoes religiosas. Desta maneira, Bourdieu argumenta que: 

A autonomia do campo religioso afirma-se na tendencia dos especialistas de 

fecharem-se na referenda autarquica ao saber religioso ja acumulado e no 

esoterismo de uma producao quase acumulativa, de inicio destinada aos 

produtores (BOURDIEU, 2005, p. 38). 

Sendo o campo religioso constituido por sacerdotes e/ou especialistas religiosos 

reconhecidos como produtores e reprodutores de um corpus determinado e organizado de 

interpretacoes, de preceitos e de sistemas teologicos, desapropria-se, dentro dele, os que estao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme Bourdieu (2006) existem os sistemas simbolicos como estruturas estruturantes (arte, religiao, 

lingua) e os sistemas simbolicos como estruturas estruturadas (passiveis de uma analise estrutural). Ainda mais 

"(...) E enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicacao e conhecimento que os 'sistemas 

simbolicos' cumprem a sua funcao politica de instrumentos de imposicao ou de legitimacao da dominacao, que 

contribuem para assegurar a dominacao de uma classe sobre outra (violencia simbolica) dando o reforco da sua 

propria forca as relacoes de forca que as fundamentam e contribuindo assim, (...) para a 'domesticacao dos 

dominados'" (BOURDIEU, 2006, p. 11). 



fora dessas categorias. transformando-os em leigos - individuos destituidos do capital 

religioso (BOURDIEU, 2005). Para o autor, 

A desapropriacao objetiva designa tao somente a relacao objetiva que os 

grupos ou classes ocupando uma posicao inferior da estrutura da distribuicao 

dos bens religiosos, estrutura que se superpSe a estrutura da distribuicao dos 

instrumentos de producao religiosa (...), mantem com o novo tipo dos bens 

de salvacao resultante da dissociacao do trabalho material e do trabalho 

simbolico bem como dos progressos da divisao do trabalho religioso 

(BOURDIEU, 2005, p. 39). 

Na constituicao do campo religioso. as diversas concepcoes sociais podem ser 

difundidas a partir das instancias objetivamente encarregadas de garantir a producao, a 

reproducao, a conservacao e a difusao dos bens religiosos, obedecendo a distancia entre dois 

polos extremos: o auto-consumo religioso
5 0

 e a monopolizacao completa da producao 

religiosa
5 1

 por especialistas (BOURDIEU, 2005). 

O trabalho religioso significazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auto consumo quando individuos comuns de uma dada 

sociedade dominam e distribuem certas crencas e praticas religiosas referentes ao sagrado. 

Na concepcao de Bourdieu, significa que os produtores de religiao sao respectivamente seus 

consumidores. Sao exemplares desse grupo, nas religioes populares, as benzedeiras e 

rezadeiras, e ainda, os novos modelos de religiosidades desinstitucionalizadas (BERGER e 

L U C K M A N N , 1985), devidamente combatidos pelos especialistas produtores de bens 

religiosos. 

No outro polo aparecem os agentes habilitados do campo religioso, seja o sacerdote, o 

mago ou o profeta, detentores de poderes. controladores de rituais. crencas e portadores de 

carismas Esses monopolizam a produgao religiosa, constituindo os leigos em meros 

consumidores de religiao. Aparecem nesse polo tanto as religioes mais institucionalizadas e 

sistematizadas quanto as mais subjetivas e misticas 5 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Bourdieu, auto consumo religioso significa "tipos opostos de relacao objetivas (e vividas) com os 

bens religiosos e, em particular, tipos opostos de competencia religiosa, a saber, de um lado, o dominio pratico 

de um conjunto de esquemas de pensamento e de acao objetivamente sistematicos, adquiridos em estado 

implicito por simples familiarizacao, e portanto comuns a todos os membros do grupo (...) e, de outro lado, o 

dominio erudito de um corpus de normas e conhecimentos explicitos, explicita e deliberadamente sistematizados 

por especialistas pertencentes a uma instituicao socialmente incumbida de reproduzir o capital religioso por uma 

acao pedagogica expressa" (BOURDIEU. 2005, p. 40). 

' Entende-se por mobilizacao completa da producao religiosa os "tipos nitidamente distintos de sistemas 

simbolicos, como, por exemplo. os mitos (...) as ideologias religiosas (...) que constituem o produto de uma 

reinterpretacao letrada" (Bourdieu, 2005, p. 40). 
5 2

 Vale salientar que esses dois polos sao apenas simulacoes tipico-ideais, para situar os modelos de religiosidade 

entre dois extremos. 



Bourdieu (2005) amplia a teoria weberiana ao tomar para si a tarefa de explicar as 

relacoes da producao e do consumo dos bens de salvacao em termos de campo. Isso significa 

pensar a dinamica dos processos ligados a esfera da religiao em termos de capital, 

concorrencia, jogo, estrategias, competencia. O autor relaciona os diferentes agentes 

religiosos especializados em competicao entre si, na luta pela conquista do maior numero de 

leigos. Assim, em termos bourdieusianos compreende-se o campo religioso como um espaco 

de tensao e conflitos, onde o controle da definicao de sagrado e disputado por atores sociais 

na busca de atingir hegemonia. As possibilidades de acao e o poder de autolegitimacao dos 

atores nesse campo dependeria, portanto, das posicoes ocupadas e pela capacidade de 

mobilizar ao seu favor estrategias de acumulacao de capital religioso. O espaco de atuac&o de 

individuos e de instituicoes dependeria: 

(...) de sua posicao na estrutura da distribuicao do capital de autoridade 

propriamente religiosa. As diferentes instancias religiosas, individuos ou 

instituicoes, podem lancar mao do capital religioso na concorrencia pelo 

monopolio da gestao dos bens de salvacao e do exercicio legitimo do poder 

religioso enquanto poder de modificar em bases duradouras as 

representacoes e as praticas dos leigos, inculcando-lhes umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus 

religioso, principio gerador de todos os pensamentos, percepcoes e acoes, 

segundo as normas de uma representacao religiosa do mundo natural e 

sobrenaturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( B O U R D I E U , 2005, p. 57). 

A oposicao entre os agentes produtores do sagrado ou da religiao, e leigos definidos 

como profanos ou nao produtores de religiao, constitui a base da oposicao entre sagrado e 

profano, religiao e magia. Por outro lado, a diferenca entre sagrado e profano depende das 

diferencas de competencia religiosa. Bourdieu (2005) apresenta alguns tracos que distinguem 

as praticas magicas daquelas consideradas religiosas nos seguintes termos: aquelas seriam 

resultantes da manipulacao dos poderes sobrenaturais e teriam objetivos parciais e imediatos; 

estas se constituiriam com referenda a uma instituicao especifica, a um sistema de preceitos, 

dogmas e teologias, alem de remeterem a um sistema coerente e permanente de reunifies, 

ritos e de simbolos. 

2.4.1 Funcao social da religiao 

O campo religioso, segundo Bourdieu (2005) desempenha funcfies sociais passiveis de 

analise sociologica. As instituicfies e classes de individuos hierarquizados no campo extra-

religiao "contam com ela para que lhes forneca justificacfies de existir em uma posicao social 
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determinada" (BOURDIEU, 2005, p. 48). Assim, alem das promessas de libertacao das 

angustias existenciais, da solidao, do medo, da miseria, da doenca, do sofrimento e da morte, 

o campo religioso contribui com estruturas de justificacao dos arranjos sociais sob os quais os 

homens existem, transfigurando as teodiceias em "sociodiceias", capazes de deslegitimar 

eventuais movimentos sociais advindos de indagacoes e inquietacoes causadas pelas 

injusticas e desigualdades entre os individuos. 

Para Bourdieu: 

Na medida em quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os interesses religiosos (pelo menos no que tern de 

pertinente para a sociologia) tern por principio a necessidade de justificar a 

existencia numa dada posicao social, eles sao diretamente determinados pela 

situacao social. Logo, a mensagem religiosa mais capaz de satisfazer a 

demanda religiosa de um grupo e, portanto, de exercer sobre ele sua acao 

propriamente simbolica de mobilizacao, e aquela que Ihe fornece um (quase) 

sistema de justificativas de existir enquanto ocupante de uma posicao social 

determinada (BOURDIEU, 2005, p. 86). 

De acordo com Bourdieu (2005), na constituicao e funcionamento do campo religioso 

as distintas instancias religiosas. individuos e instituicoes, utilizam-se do capital religioso na 

concorrencia pela autonomia da gerencia dos bens sacramentais e pelo exercicio autentico do 

poder religioso, o qual pode propor e modificar pensamentos, representacoes e acoes dos 

leigos. 

Entao, para obter o capital da autoridade religiosa, considera-se a estrutura das 

relacoes objetivas entre a demanda e a oferta religiosa que as instancias (individuals e 

institucionais) sao compelidas a produzir e a oferecer em virtude de sua posicao na estrutura 

das relacoes de forca religiosa. De outro modo, o capital religioso motiva "(...) tanto a 

natureza, a forma e a forca das estrategias que estas instancias podem colocar a servico da 

satisfac&o de seus interesses religiosos, como as funcoes que tais instancias cumprem na 

divisao do trabalho religioso" (BOURDIEU, 2005, p. 57). 

O capital religioso possuido por uma instancia religiosa ou por individuos depende da 

forcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA material e simbolica dos grupos que ela pode mobilizar, oferecendo-lhe bens e servicos. 

A natureza desses bens depende "do capital de autoridade religiosa de que dispoe (a instancia 

religiosa) levando-se em conta a mediacao operada pela posicao da instancia produtora na 

estrutura do campo religioso" (BOURDIEU, 2005, p. 58). 

Bourdieu acrescenta que a luta pela autonomia legitima do capital de autoridade 

propriamente religiosa sobre os leigos e a gestao dos bens de salvacao. organiza-se em torno 

da oposicao entre a igreja (na pessoa do sacerdote) e a seita profetica. A igreja, com seu grupo 
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de especialistas do sagrado procura preservar o monopolio do capital sacramental; impedir a 

entrada de novos modelos de religiosidades no mercado; controlar a producao, reproducao e 

distribuicao de bens religiosos; converter novos fieis a religiosidade de salvacao; realizar 

cultos previstos pela instituicao, cumprindo o que promete em termos de propostas de 

religiosidade, de bens de salvacao. 

Por outro lado, o profeta e sua seita nao precisam da mediacao da igreja. Eles sao 

empresarios independentes e a conquista de fieis depende exclusivamente da atratividade do 

seu discurso. Para obterem sua "acumulacao inicial de capital religioso", os atores do campo 

religioso dependem de "uma autoridade sujeita a flutuacoes e a intermitencias da relacao 

conjuntural entre a oferta de servico religioso e a demanda religiosa de uma categoria 

particular de leigos" (BOURDIEU. 2005, p. 59), sendo necessario, para acumular capital 

religioso, a conquista incessante de novos seguidores. 

Com efeito, deve-se precisar que o capital religioso e produto do trabalho religioso 

acumulado e tambem do "trabalho religioso necessario para garantir a perpetuacao deste 

capital garantindo a conservacao ou a restauracao do mercado simbolico" (BOURDIEU, 

2005, p. 59). Bourdieu insiste em dizer que so possui capital religioso quern possuir um 

minimo de competencia religiosa, ou seja, quern for capaz de produzir bens de salvacao 

(sacerdotes) e servicos religiosos (leigos). 

Tambem formulado por Bourdieu (2005), acrescenta-se ao conceito de capital 

religioso a categoria de "habitus religioso", a qual significa a competencia religiosa e a 

afinidade eletiva com uma certa religiao. De acordo com o autor, a categoria de "habitus 

religioso" e responsavel por gerar pensamentos e esquemas de acoes no campo religioso, 

seguindo normas de uma representacao religiosa do mundo natural e sobrenatural, 

"objetivamente ajustados aos principios de uma visao politica do mundo social" 

(BOURDIEU, 2005, p. 57). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Os protagonistas do campo religioso em Bourdieu 

Bourdieu retoma as categorias de agentes religiosos (profeta, sacerdote e feiticeiro) 

elaborados por Weber como tipos ideais da estrutura do campo religioso, porem amplia essas 

categorias afirmando que ha uma oposicao interna entre os protagonistas do sagrado e 

tambem uma concorrencia entre os produtores e consumidores de religiao, ou seja. entre os 

agentes religiosos e a comunidade de leigos. 
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Segundo Bourdieu, ao elaborar as categorias do campo religioso. Weber estava 

enfrentado algumas dificuldades, testemunhadas por uma serie de indecisoes e irresolucoes 

percebidas nos seus trabalhos. Bourdieu propoe,entao, uma ampliacao da analise que aquele 

fizera do campo religioso, definindo-o enquanto um sistema de relacoes de poder entre os 

ocupantes das posicoes classicas propostas no modelo weberiano. Diferentemente deste, que 

centraliza sua tipologia na intencao classificatoria, Bourdieu analisa a logica das interacoes 

que se estabelecem entre agentes que se enfrentam abertamente, procurando observar com 

mais cautela "as estrategias que os opoem, a construcao da estrutura das relacoes objetivas 

entre as posicoes que ocupam no campo religioso" (BOURDIEU, 2005, p. 82). 

Bourdieu (2005) avanca no sentido de propor a construcao de um esquema mais amplo 

de analise, mostrando as relacoes objetivas entre as posicoes dos agentes que compoem o 

campo religioso relativas as lutas pelo poder, considerando-as em termos de oposicao ou de 

semelhanca, afirmando que as interacoes simbolicas que nele se instauram tern sua 

especificidade nos interesses particulares dos agentes que se encontram em jogo. De um lado, 

encontram-se os servicos dos agentes religiosos que podem ser do tipo sacerdote, profeta e 

mago/feiticeiros; e, do outro lado, a procura dos bens religiosos pelos leigos. 

Sobre a categoria de profeta, Bourdieu afirma que: 

O poder do profeta baseia-se na forca do grupo que mobiliza por meio da sua 

aptidao para simbolizar em uma conduta exemplar e/ou em um discurso 

(quase) sistematico, os interesses propriamente religiosos de leigos que 

ocupam uma determinada posicao na estrutura social (BOURDIEU, 2005, p. 

92). 

O autor acrescenta que a profecia pode agir como uma forca (quase) mobilizadora e 

sistematizadora, por trazer da sua conduta exemplar aspectos representatives e aspiracoes que 

ja existiam no inconsciente social. A categoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profeta encontra-se como discurso de ruptura e 

de critica, aparecendo geralmente em inspiracoes de invocacao carismatica. Essa e a 

"justificativa ideologica de sua pretensao em contestar a autoridade das instancias detentoras 

do monopolio do exercicio legitimo do poder simbolico" (BOURDIEU. 2005. p. 93). Por essa 

razao, o autor afirma que a seita profetica tern maior chance de aparecer em periodos 

turbulentos de guerras e miserias, afetando grandes multidoes, dependendo, portanto, de uma 

aproximacao entre o habitus religioso do profeta e o dos seus destinatarios (BOURDIEU, 

2005, p. 94). 

Outro protagonista do campo religioso, o sacerdote seria o agente sistematizador de 

uma acao racional relativa aos servicos religiosos, implementando a rotinizacao do carisma e 
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atuando no sentido da banalizacao do sagrado. Essas caracteristicas explicam a afinidade entre 

o metodo religioso racional, a pratica sacerdotal e as instituicoes do tipo igreja. Esta classe de 

atores procura exercer o monopolio da gestao dos bens de salvacao, respondendo as demandas 

dos leigos (tradicionalismo laico) e enfrentando a concorrencia do profeta e do feiticeiro. 

Tanto Weber, como Bourdieu consideram a igreja como uma comunidade 

institucionalizadora que possui um corpo de profissionais permanente, regular e organizado, 

no que se refere a carreira, remuneracao, deveres profissionais e modo de vida extra-

profissional. A inovacao trazida por Bourdieu e a revelacao da homologia entre a igreja, que 

administra "um carisma de funcao" e a "transformacao do carisma em pratica cotidiana" e as 

instituicoes referidas a gestao social do cotidiano. Nas palavras dele: 

(...) a igreja apresenta todas as caracteristicas das instituicoes cotidianas; 

competencias de funcao estritamente delimitadas e hierarquicamente 

ordenadas. serie de instancias, regulamentos, emolumentos, beneficios, 

ordem disciplinar, racionalizacao da doutrina e da atividade de funcao 

( B O U R D I E U , 2005, p. 96). 

Compartilhando com Weber a base do conceito de feiticeiro, Bourdieu todavia salienta 

o aspecto relacional da identidade deste. Para o autor, o feiticeiro e um empresario 

independente (liberal) que nao possui lugar proprio para realizacao de seus cultos, sendo 

assim, na maioria das vezes age de maneira clandestina. Uma das caracteristicas do feiticeiro 

e que ele exerce um oficio remunerado em tempo parcial e sobre individuos particulares em 

circunstancias singulares. Portanto, as praticas magicas exercidas pelos feiticeiros 

"contribuem para impor ao corpo sacerdotal azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ritualizacao da pratica religiosa e a anexacao 

de crencas magicas" (BOURDIEU, 2005, p. 98). Assim, o lugar do feiticeiro atua sobre o do 

sacerdote, de certa maneira exercendo um poder de moldagem. 

2.4.3 Oposicao entre os diferentes tipos de agentes do campo religioso 

Concordando com o modelo weberiano que estabelece o sacerdote e o profeta como os 

dois principais protagonistas do sagrado, responsaveis pela sistematizacao e racionalizacao do 

campo religioso, Bourdieu (2005) acrescenta que o processo de moralizacao e sistematizacao 

que conduz da magia a religiao, nao depende apenas da racionalizacao desses agentes, "mas 
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tambem das transformacoes da condicao economica e social dos leigos" (BOURDIEU, 

2005, p. 85). 

Bourdieu compartilha do pensamento weberiano sobre a diferenciacao entre o profeta 

e o sacerdote, no que concerne a divisao do trabalho religioso. porem faz algumas 

diferenciacoes entre esses agentes. Para o referido autor, os profetas se diferenciariam dos 

sacerdotes basicamente por produzirem uma visao (quase) sistematica do mundo enquanto os 

sacerdotes seriam responsaveis pela reproducao dos bens religiosos. As igrejas se 

organizariam com o intuito de modificar o conhecimento dos leigos, inculcando-lhe um novo 

modo de pensar e agir conforme a imposicao do clero e da hierarquia eclesiastica. Enquanto a 

forca do profeta baseia-se em acoes extraordinarias e descontinuas, a acao do sacerdote 

"exerce-se por forca de um metodo religioso de tipo racional" (BOURDIEU, 2005, p. 89), 

realizando-se uma acao continua, sistematica e organizada. 

De acordo com Bourdieu (2005), a profecia tern uma grande pretensao que na pratica 

dificilmente consegue realizar: 

A profecia nao pode cumprir totalmente a pretensao (em que ela implica 

necessariamente) que tern de poder modificar de modo duradouro e em 

profundidade a conduta da vida e a visao do mundo dos leigos, a nao ser que 

chegue a fundar uma comunidade capaz de perpetuar-se numa instituicao 

apta a exercer uma acao de imposicao e de inculcacao duradoura e continua 

(relacao entre a profecia de origem e o corpo sacerdotal) (BOURDIEU, 

2005, p. 89-90). 

Ainda sobre a diferenca entre a profecia e o sacerdocio, Bourdieu (2005) ressalta que o 

profeta precisa continuamente conquistar e reconquistar a atencao dos leigos, dependendo da 

relacao que se estabelece a cada instante em meio a oferta dos bens e servicos religiosos e a 

demanda da religiao pelos leigos. Ao passo que o sacerdote e portador de uma autoridade de 

funcao que o dispensa de estar conquistando fieis ininterruptamente, pois a igreja, instituicao 

que o legitima, protege-o das conseqiiencias do fracasso e ela que deveria conquistar e 

reconquistar o seu publico. Ao fracassar, o sacerdote pode passar a responsabilidade e sua 

falha a Deus. sem falar que pode encontrar uma explicacao racional para os fieis. Segundo a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 3

 "Os interesses magicos distinguem-se dos interesses propriamente religiosos pelo seu carater parcial e 

imediato. e cada vez mais frequentes quando se passa aos pontos mais baixos da hierarquia social, fazendo-se 

presente sobretudo nas classes populares e, mais particularmente, entre os camponeses ("cujo destino esta 

estreitamente ligado a natureza. dependendo em ampla medida de processos organicos e de acontecimentos 

naturais e pouco disponivel. do ponto de vista economico. a uma sistematizacao racional")" (BOURDIEU, 2005, 

p. 84). 
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qual, a responsabilidade do fracasso nao e apenas culpa do Deus, mas do mau comportamento 

dos proprios fieis. 

Entao, 

(...) percebe-se que o profeta op5e-se ao corpo sacerdotal da mesma forma 

que o descontinuo ao continuo, o extraordinario ao ordinario. o 

extracotidiano ao cotidiano. ao banal, particularmente no que concerne ao 

modo de exercicio da acao religiosa, isto e, a estrutura temporal da acao de 

imposicao e de inculcacao e os meios a que ela recorre (BOURDIEU, 2005, 

p. 89). 

Mais uma diferenca salientada entre os agentes do campo religioso e aquela entre o 

profeta e o feiticeiro. Vale lembrar que ambos sao opostos as praticas sacerdotais, e tambem 

muito diferentes entre si. Enquanto na profecia ha uma quase sistematizacao da conduta em 

torno de principios eticos, cujas manifestacoes sao o ascetismo, as penitencias fisicas, a 

reniincia ao lucro e as coisas mundanas e a ambicao de realmente exercer um poder religioso. 

Na feiticaria, o agente religioso abre mao do discurso, expressa caracteristicas como 

vendedor/cliente, divulgando e realizando servicos em troca de remuneracao material. 

De acordo com Bourdieu (2005) o feiticeiro se opoe ao sacerdocio no que se refere a 

virtude dos bens pessoais. Da mesma forma que o feiticeiro tern que provar seu carisma e a 

eficacia nos trabalhos por si proprios, pois qualquer erro de sua parte sera fatal. 

Analisando as oposicoes entre os diferentes agentes religiosos e os leigos, Bourdieu 

(2005) afirma que varias relacoes de forca se estabelecem no campo religioso: 

Sendo o poder religioso o produto de uma transacao entre os agentes 

religiosos e os leigos, na qual os sistemas de interesse particulares a cada 

categoria de leigos devem encontrar satisfacao, todo o poder que os 

diferentes agentes religiosos detem sobre os leigos e toda a autoridade que 

detem nas relacoes de concorrencia objetiva que se estabelecem entre eles, 

derivam seu principio da estrutura das relacoes de forca simbolica entre os 

agentes religiosos e as diferentes categorias de leigos sobre as quais exercem 

seu poder (BOURDIEU, 2005, p. 92). 

A concepcao teorica de Bourdieu demonstra continuidade com a analise weberiana, 

nesse caso, pelo compartilhamento da nocao de campo religioso. Todavia, ele propoe uma 

mudanca absolutamente radical em relacao a Weber, afirmando que o campo religioso e um 

espaco no qual agentes (sacerdotes, padres, pastores, profetas, feiticeiros, leigos) lutam pela 

imposicao legitima nao so do rehgioso em si, mas tambem das diferentes maneiras de 

desempenhar o papel religioso. Isso significa pensar os diversos campos, incluindo o da 
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religiao, como espacos onde se desenrolam as lutas para que se delimitem competencias, 

reconhecimento e a autoridade deles decorrentes (BOURDIEU, 2005). 

Essas lutas ocorrem como resultado de oposicoes, aliancas e conquistas de hegemonias 

parciais e momentaneas, operacoes estas realizadas em referenda ao volume e estrutura de 

capital acumulado pelos atores envolvidos, bem como em relacao aceitabilidade dos produtos 

e bens religiosos colocados em circulacao pelos agentes atuantes no campo. 

E em referenda ao modelo weberiano e a ampliacao e problematizacao do mesmo 

realizadas por Bourdieu, as quais apresentamos a seguir, que pretendemos analisar as 

comunidades de Vida e Alianca. 

Depois de tomarmos conhecimento sobre o campo religioso, a concorrencia entre os 

agentes desse campo. o trabalho religioso, o capital religioso ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus religioso, passamos 

agora ao quadro proposto por Bourdieu e reinterpretado por nos, ao caso das CVAs, ao qual 

acrescentamos alem da relacao entre oferta e procura, j a enfatizada por Bourdieu, a incessante 

concorrencia dos agentes religiosos pela preferencia dos leigos. Argumentamos que no 

mercado religioso, aqueles que produzem os melhores e mais atrativos bens de salvacao 

detem maior poder de conquista dos fieis. 

Como podemos conferir no grafico a seguir, as linhas que ligam os agentes do campo 

religioso (sacerdote, mago e profeta), indicam uma relacao de concorrencia interna no campo 

religioso, e as linhas que conectam os leigos com cada agente do campo religioso, indicam 

uma transacao entre produtores e consumidores de bens religiosos, cada um dos agente 

procurando estabelecer junto a comunidade de leigos o seu monopolio religioso. 
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* Quadro proposto por Bourdieu em " A economia das trocas simbolicas", 2005. E reinterpretado por nos para esclarecimentos a respeito da 

relacao entre oferta e procura nas CVAs. 



CAPITULO III 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REMIDOS NO SENHOR: NARRATIVAS DE FUNDACAO, 

IDENTIDADE E POSICIONAMENTOS NO CAMPO R E L I G I O S O 

C A T O L I C O 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 . O I N I C I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa dissertacao temos como objetivo refletir sobre os significados posicionais da 

ComunidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Remidos no Senhor (CRS) com base nas posicoes de profeta, sacerdote e mago, 

categorias essas criadas por Weber em sua analise do campo religioso, bem como em 

referenda as reinterpretacoes do modelo weberiano elaboradas por Bourdieu. 

Para operacionalizar a comparacao desse fenomeno concreto com os modelos tipico-

ideais acima citados, fizemos entrevistas com lideres e com outros membros da comunidade 

RS, ao mesmo tempo em que mantivemos algumas conversas informais com participates dos 

grupos de oracao oferecidos pela comunidade, registrando relatos e experiencias na propria 

comunidade, fruto de sessoes de observacao participante nos encontros de oracao e outros 

eventos organizados pela instituicao estudada. Ainda registramos e analisamos testemunhos 

de palestrantes e formadores, veiculados durante os encontros nos quais participei. 

3.1 .1  Como tudo comecou 

A Comunidade Catolica de Vida e Alianca "Remidos no Senhor" foi fundada em 

Pombal , PB. Os primeiros trabalhos iniciaram-se em 1991, com oito jovens, depois ficaram 

apenas cinco
5 5

. Esses jovens participavam de um grupo de oracao da RCC. A comunidade 

originou-se de um grupo que ja contestava o catolicismo tradicional e aprofunda ainda mais 

essa contestacao institucional, na medida em que radicaliza a sua participacao na instituicao. 

A lider da comunidade, que era tambem a coordenadora do grupo, sentiu um chamado de 

Deus, e, mesmo tendo seus pianos de vida ja semi-estabelecidos, decidiu largar tudo e seguir 

com a obra que Deus Ihe revelara. A partir dai comecaram a se reunir com mais freqiiencia 

para rezar, contemplar e vivenciar os ensinamentos de Deus. Ela resolveu entregar a Deus o 

que tinha de mais precioso, que era sua propria vida. Nas suas proprias palavras, declarara 

Municfpio brasileiro do estado da Paraiba, localizado no sertao paraibano. 
5 5

 Os tres integrantes do grupo de oracao que sairam, acharam que nao precisava de tanta radicalidade para 

vivenciar a religiosidade catolica. 
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todo o amor que sentiu ao receber o chamado e colocd-lo em pratica doando-se aos 

trabalhos de evangelizacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E continua: 

Ha 17 anos atras nos eramos um grupo de jovens. Nos eramos o JUnC, 

Jovens Unidos em Cristo, um grupo que tinha toda a sua espiritualidade 

carismatica. Nos reuniamos semanalmente. O perfil das nossas reunioes era 

o perfil das reunioes de um grupo de oracao da RCC, animacao, louvor, 

pregacao, intercessao. enfim. E tinhamos os nossos trabalhos ali na paroquia: 

eucaristia, a catequese para o batismo. Celebravamos os tempos fortes nos 

bairros, na cidade, entao tinhamos a nossa vida de um bom grupo de jovens, 

ne? (Lider e fundadora da CRS). 

Primeiro, formou-se a Comunidade de Alianca. O grupo se reunia periodicamente, 

continuando a ajudar nos trabalhos da paroquia, nos grupos de catequese e no trabalho de 

evangelizacao, j a que existia apenas um sacerdote na cidade de Pombal. Depois de algum 

tempo conheceram a Comunidade Shalom
5 6

, a lider do grupo teve a oportunidade de visitar, 

em Fortaleza - CE. La fez um curso de formacao. Quando voltou, a partir do modelo dos 

agrupamentos de vida comunitaria que existiam na comunidade visitada, fundou a 

Comunidade de Vida, ou seja, ela e os outros quatro integrantes do JUnC resolvem morar 

numa casa comum e compartilhar uma vida de doacdo em prol do amor que sentiam por 

Deus, passando a viver para evangelizar e ajudar na formacao e comunicacao do catolicismo. 

Hoje, a CRS e reconhecida pela Igreja Catolica como uma Associacao Privada de fieis 

visando um futuro enquadramento canonico, dentro de um grupo que a igreja hoje denomina 

de Novas Comunidades Eclesiais (NCE). Foi reconhecida diocesanamente em 2005, pelo 

entao Bispo Dom Jose Gonzalez Alonso, Bispo de cajazeiras
57

. Para essa aprovacao 

diocesana, a CRS preparou um documento, informando o carisma e a forma de vida que os 

participates dela desejavam levar, junto com um conjunto de leis e regras de conduta 

formalizadas pela lider da comunidade, que apresentava como um dos seus principals 

objetivos a conquista de novos fieis atraves da evangelizacao. 

Nascida de um grupo de jovens, a Comunidade Shalom surgiu de um ardente desejo de evangelizar os jovens 

mais afastados de Deus, partindo da transformacao de uma lanchonete em um meio de atrair esse segmento para 

a Igreja Catolica. A comunidade Shalom foi organizada por um jovem solteiro e uma mulher casada em 

Fortaleza no Estado do Ceara, em 1982. Ela e formada por homens e mulheres que se doam a Deus. O carisma 

da comunidade e responder as necessidades da Igreja, evangelizando e formando os filhos para Deus. 

Evangelizam atraves de estacoes de radio, possuem uma revista mensal, e divulgam a mensagem de Deus pelos 

demais meios de comunicacao; desenvolvem trabalhos de evangelizacao e apoio a menores em situacao de risco; 

cuidam e evangelizam criancas, jovens, adultos e idosos abandonados; reintegram a sociedade jovens e adultos 

dependentes de alcool. drogas e/ou com disturbios na sexualidade. Possuem casas em Fortaleza, no Rio de 

Janeiro, no Para, na Bahia e em varios outros estados brasileiros. A vocacao dos membros pode ser vivenciada 

de duas formas que se complementam: a Comunidade de Vida e a Comunidade de Alianca. Julia Miranda (1999) 

estuda essa comunidade fazendo analises mais detalhadas. 
5 7

 Ver o decreto em anexo. 
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Vejamos os detalhes da narrativa da origem, a partir da fala da lider do grupo: 

Com o passar do tempo, a palavra de Deus foi tendo uma forca sobre nos. 

Particularmente na minha vidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Foi assim onde comecou, comigo. Um 

chamado interior, um desejo interior, de viver o evangelho com mais 

intensidade, com mais radicalidade, a sensacao de que o que eu ja fazia era 

pouco. Eu queria mais. E assim, a palavra biblica que inquietou a minha 

vida, que mudou os rumos da minha vida, foi a palavra do evangelho de 

Joao, onde diz assim: "de tal forma Deus amou o mundo que foi capaz de 

entregar o seu unico filho para que todo aquele que nele ere nao pereca, 

mas tenha a vida eterna". Entao eu fiquei assim martelando, que amor e esse 

que faz um pai, que e Deus. todo poderoso, criador, entregar seu filho, para 

com os outros, por causa dos outros. Que amor e esse, que se entrega, que 

ele como todo poderoso nao precisaria fazer isso. (...) a partir desse meu 

sentimento interior, eu passei a rever a minha vida. E como eu era a 

• coordenadora de um grupo de jovens, esse sentimento, essa vivencia pessoal, 

ela comecou a ser partilhada, repartida com os outros, rezada com os outros. 

Entao dai a pouco um pequeno grupo que na epoca era como se fosse a 

lideranca daquele grupo de jovens. Entao esse pequeno grupo comecou a 

rezar nesse sentido, a contemplar Deus dessa forma, como um amor 

incondicional. (...). Nao tinhamos nada concebido, nessa epoca eu nao 

conhecia nenhuma comunidade, eu era muito jovenzinha, muito adolescente 

(...) eu tinha minha vida normal. So que com essa experiencia pessoal as 

coisas foram tomando uma nova direcao e naturalmente a gente foi vivendo 

o que a gente nao sabia definir. A gente comecou a se reunir periodicamente, 

e cada vez mais esses periodos iam se aproximando mais (Lider e fundadora 

da C R S ) . 

A lider da comunidade e a responsavel pela organizacao, desenvolvimento e estrutura, 

bem como pelo nascimento do carisma da Remidos, pois este foi a ela revelado por Deus. 

Com isso ela detem o capital religioso, a legitimidade para o trabalho religioso e o monopolio 

dos da gestao dos bens de salvacao. U m dos membros de vida consagrada"18 relata que, logo 

no inicio dos primeiros trabalhos de formacao da comunidade, eles estavam vivendo uma boa 

experiencia religiosa, mas ainda nao tinham um projeto definitivo de como seria a 

comunidade. A lider narra que sentiu um chamado de Deus, e essa experiencia pessoal fez 

com que ela buscasse novas pessoas para seguir o movimento, impulsionando, a partir de 

encontros periodicos e oracoes, a entrada de outros jovens que queriam vivenciar essa 

experiencia. Como ela era a lider do grupo de oracao, ela incentivou os outros jovens que 

tambem faziam parte do antigo grupo para vivenciar essa nova experiencia com Deus. 

A Remidos no Senhor, dentro do campo das C V A brasileiras pode ser considerada 

uma comunidade pequena. Possui apenas 29 membros de vida e aproximadamente 30 

membros de alianca, divididos em casas na cidade de Pombal e na cidade de Campina Grande 

Esposo e co-fundador da Comunidade Remidos no Senhor. 
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e numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casa de missao, no sitio Marinho. no municipio de Campina Grande. La em Pombal 

fica a Comunidade de Alianca e um micleo de vida consagrada. Eles tern uma casa de missao, 

continuando o trabalho de proselitismo atraves de grupos de oracao e da evangelizacao e 

outros eventos desenvolvidos no municipio. Em Campina Grande esta a maior parte dos 

membros de vida, divididos em membros do postulantado e membros do discipulado, e esta 

iniciando a primeira turma do vocacionados de alianca e de vida. Ha ainda grupos de oracao. 

para os simpatizantes, ou nao-comunitarios. 

A CRS chegou a Campina Grande e comecou a comunicar a missao e a preparar 

pessoas nos grupos de oracao para realizar seu carisma. Atualmente, a casa matriz
5 9

 fica em 

Campina Grande, onde moram a lider e outros membros de vida. Criaram um complexo que 

reiine lanchonete. restaurante e pizzaria, alem de um amplo espaco de lazer, tambem usado 

para realizacao dos eventos. missas, nos quais exercem sua atividade de proselitismo. 

E interessante notar que toda a estrutura da comunidade se organiza a partir do carisma 

desempenhado e transmitido pela lider e seguido pelos outros integrantes, que a cada dia vao 

compartilhando essa obra do Senhor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 O Paradigma do Carisma: O Carisma dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Remidos no Senhor 

O termo carisma, na sociologia, vincula-se a Weber, que o elabora no ambito da 

analise da dominacao. Todavia. sabe-se que esse termo derivou-se do discurso teologico 

cristao, dentro do qual e empregado como dom da graca. Para os cristaos, o carisma 

significava o conhecimento intuitivo por parte das pessoas leigas de que um santo tinha 

contato intimo com Deus. Expressava tambem uma qualidade heroica ou extraordinaria, 

manifestada pela "graca" e o "dom" divinos. 

Em sua descricao do carisma, como um tipo simbolico de autoridade pessoal exercida 

por um lider com supostas qualidades sobrenaturais, Weber pensa em comunidades, por isso, 

para ele, o carismatico so pode existir em relacao a seus seguidores, confirmando-se pela 

capacidade de atracao exercida sobre as pessoas. 

O portador do carisma geralmente e o profeta, um lider natural, que se reveste de 

autoridade simbolica gracas a qual o que e dito ou pedido e aceito pelos discipulos. A base da 

legitimidade do lider carismatico e o reconhecimento de suas qualidades extra-naturais. O 

lider carismatico procura legitimar-se atraves de sua oposicao a tradicao, a ordem 

estabelecida. as normas. fazendo dele uma pessoa revolucionaria e radical, formulando e 

5 9

 Casa onde reside o lider da comunidade. 
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expressando para o coletivo aspiracoes e uma ambicao missionaria. Alem de propor novos 

estilos de vida, procura ser o modelo e as regras que todos devam seguir. Na analitica 

weberiana, a figura carismatica e um mobilizador afetivo que amplia dispositivos afetivos de 

adesao apoiados na confianca (WEBER, 1992). 

O discurso do profeta, sob a otica da contestacao da ordem estabelecida, representa 

uma indignaciio relativa ao regime economico do "mundo". Ele procura viverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no mundo, sem 

ser do mundo, vivendo uma vida simples, sem posses. Tudo o que consegue e para viabilizar 

a sua missao, rejeitando, portanto, a ordem vigente e o comportamento economico racional, 

testemunhando seu desapego aos bens materials. 

Pensando a CRS, podemos dizer que, por um lado ela questiona a ordem institucional 

catolica vigente e tradicional, anunciando uma nova forma de vivenciar a religiosidade, ja que 

inaugura um tipo de comunidade que quebra o modelo mono-sexista praticado pela igreja, ja 

que nas C V A moram juntos homens e mulheres leigos, preparando-se para o servico a igreja e 

ainda anunciando as manifestaqoes do Espirito Santo, atraves do exercicio dos dons 

carismaticos. Por outro lado ela ressignifica algumas mensagens, liturgias e sacramentos 

tradicionais da igreja, reforcando o catolicismo exclusivista e a renovacao dos metodos de 

evangelizacao e proselitismo. 

A historia das C V A indicam processos de rotinizacao do carisma, atraves dos quais 

este e passado para os outros membros da comunidade, com o intuito de interiorizar a 

disciplina que os aproxima da lider e em seguida eternizar a causa pela qual lutam com 

entusiasmo e vitalidade. 

As C V A se aproximam da posicao profeta e carismatica, se consideramos 

caracteristicas tais como: a admiraclo devotada a lider carismatica, o revestimento profetico 

da sua acao, a centralizacao de suas atividades na subjetividade, a formacao de um 

agrupamento de seguidores, os mecanismos disciplinares e devocionais, o discurso que 

salienta seu desinteresse mundano, enfatizando uma vida ascetica e com desapego as coisas 

mundanas, o nao querer possuir. As C V A pregam, ao mesmo tempo, o retorno a tradicao, 

uma volta ao catolicismo mais comprometido com os pobres e a implantacao de novas 

praticas e vivencia comunitaria, iniciadas com a descoberta individual dos dons carismaticos, 

propondo reestruturacoes da vida religiosa as quais, sob moldes reativos a sociedade de 

consumo e expressoes fundamentalistas, se constituem em espiritualidades catolicas 

alternativas. nos meios urbanos. 

As Novas Comunidades Eclesiais (NCE) sao conduzidas por um carisma fundador, ou 

seja, uma mensagem, uma revelacao enviada por Deus. Assim, cada Comunidade possui uma 
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vocacao missionaria especifica, um carisma fundante. A CRS afirma como sua principal 

preocupacao, a evangelizacao. Sua missao seriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compartilhar a experiencia de um encontro 

com Crista, testemunhd-lo e anuncid-lo de pessoa a pessoa, procurando salvar os homens do 

pecado. Vejamos uma ilustracao disso no trecho de uma das entrevistadas, membro de vida: 

Como resultado da vivencia do carisma, nos temos como missao 

evangelizadora construir uma vida nova. Acreditamos que a partir da 

experiencia do amor de Deus, as pessoas podem ai ganhar uma vida nova. 

Entao a nossa missao, em particular, e construir vidas novas (Assistente de 

formacao e membro de vida consagrada da CRS). 

Segundo a lider da comunidade o carisma e a forca motriz da comunidade, ele 

significa: 

(...) uma graca que comporta um novo estilo de vida, que Deus nos chama a 

alcancar, para ser, no mundo, um sinal e uma resposta, entendeu? Todo 

carisma e isso, e uma resposta de Deus a uma situacao propria do contexto 

historico e cultural atual. Os carismas sao derramados para isso (Lider e 

fundadora da CRS). 

O carisma da comunidade Remidos no Senhor e "amar, consolar e manifestar ao 

mundo o prazer que e Deus". Esse carisma e definido pelos participantes da comunidade 

como "um dom, mandado por Deus a fundadora e aos seus seguidores num momento de 

espiritualidade muito intimo e profundo com Deus" (Co-fundador da CRS). 

A missao evangelizadora da Remidos no Senhor, conforme ressalta a lider da 

comunidade e amar o mundo atraves desse carisma que Ihe foi confiado e, para isso, eles 

precisam espalhar essa missao e conquistar novos adeptos. Ela afirma que a comunidade 

precisa 

(...) amar cada vez mais esse Deus e cada vez mais torna-lo a amar. Como? 

Comunicando esse amor aos outros, para que os outros tambem possam 

amar. E acreditamos piamente que, com o nosso estilo de vida, com o nosso 

jeito de viver, queremos ser um sinal profetico no mundo, so isso! Nao 

queremos resolver nada, nao queremos salvar nada. Tenho plena consciencia 

que o mundo ja foi salvo, que e Jesus Cristo o Salvador, e que, sabe? nao e 

um heroi que vai levantar e vai mudar as coisas, nao. A questao e o coracao 

humano, quando esse coracao se curvar diante de Deus, ai sim, de dentro 

dele saira coisas melhores. (...) Entao a comunidade Remidos, ela nao quer 

ser solucao pra nada, ela so quer ser um sinal no mundo. Um sinal que se 

descobriu que e amor, e um amor que e doacao, pronto, so isso [negrito 

nosso] (Lider e fundadora da CRS). 
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De acordo com os discursos dos participantes da CRS, o fiel catolico das comunidades 

de vida sao pessoas que tiveram umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experiencia forte de/com Deus e que sentem a inspiracao 

de passar essa sua experiencia para os outros. Esse que seria o carisma da CRS se constitui 

numa especializacao do trabalho religioso a ser realizado dentro do campo das Comunidades 

de Vida e Alianca em nivel nacional. A CRS quer mostrar para o mundo o prazer que e ter 

Deus e viver da sua providencia. Seus membros se auto-definem como homens e mulheres de 

profecia, porque anunciam com sua vida, suas inspiragdes, uma profecia de Deus para a 

Igreja de seu tempo. 

Conforme o conceito de profeta em Weber, pode-se dizer que a lider da comunidade e 

a portadora das revelacoes etico-religiosas divinas, exercendo um significativo poder de 

inculcar nos leigos a mensagem recebida, anunciando-a como advinda de Deus, bem como as 

regras novas que devem servir de parametro para uma nova catolicidade, o que indica seu 

carater profetico. A lider afirma que quer "ser um sinal profetico no mundo". 

No que refere aos padroes de religiosidade propostos para os fieis, um traco marcante 

e a enfase no auto-sacrificio como uma das maiores virtudes do seguidor. E o que podemos 

notar no seguinte trecho da fala da lider da CRS: 

Vale tudo para amar ao senhor. Entao com a intencao de amar Deus e tornar 

Deus amado, pra mim vale pregar, vale evangelizar, vale conversar com 

voce, vale sorrir pra quern vai passando, vale lavar uma pia de pratos, vale 

preparar uma pizza para ter uma oportunidade de se aproximar de alguem e 

passar acolhimento, passar calor fratemo, entende? Entao, vale tudo para 

amar ao senhor, entendeu? E essa experiencia, para nos e fundamental. Eu 

nao vou manifestar a esse mundo que Deus e o sumo do prazer, prazer que e 

o idolo no mundo na cultura. Todo mundo vive hoje em torno do que tern de 

fazer, entao, com o nosso jeito de viver precisamos, primeiro que tudo, 

constatar que Deus basta ao ser humano. Como ele mesmo disse na palavra, 

"basta-te a minha casa". Eu tenho que fazer essa constatacao na minha vida. 

Nao e somente aderir a teorias que eu achei interessante, que eu achei 

logicas, que eu achei bonitas. Nao! Nao funciona. Eu tenho que de fato, 

constatar que esse Deus me basta, me realiza, entao a partir disso ai, da 

minha vida realizada em Deus, a minha vida se torna essa manifestacao ao 

mundo, de que Deus e o sumo prazer. Que faz o que o dinheiro nao faz, faz o 

que o poder nao faz, faz o que todos os prazeres em todos os sentidos, o 

prazer do consumo, o prazer do sexo, o prazer da comodidade, nao faz, Deus 

faz (Lider e fundadora da CRS). 

Os membros da comunidade Remidos no Senhor encaram o carisma como um 

chamado. uma missao, mas ao mesmo tempo marcada pelo prazer. Vejamos abaixo um trecho 

ilustrativo de como os participantes narram a experiencia na CRS: 
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(...) para mim, nao ha maior prazer do que me encontrar com esse Deus, 

amar esse Deus, ser amado por esse Deus e consequentemente entregar a 

minha vida em favor do proximo, do outro, para o outro, isso e que e a nossa 

expressao de vida primeira, por isso o nosso carisma e o nosso jeito de ser na 

igreja e no mundo e manifestar a esse mundo e a essa igreja, com a nossa 

vida e nao com outras coisas, que nao ha maior prazer do que Deus (Lider e 

fundadora da CRS). 

Podemos dizer que a vida em comunidade e o carisma dos membros e uma experiencia 

construida gradativamente. O ciclo comeca com (1) a preparacao para a entrada - (2) a 

entrada - e (3) o amadurecimento. Esses momentos constituem um caminho a ser percorrido 

em busca dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discernimento da mensagem de Deus-Espirito, na direcao da compreensao do 

que realmente eles escolheram vivenciar, revelado em termos de carisma individual. 

Com base na contribuicao weberiana a respeito da dinamica do carisma, podemos 

pensar num tipo especifico de socializacao do carisma, que e possuido com mais intensidade e 

legitimidade nos lideres, mas seria distribuido para todos os participantes da CRS, 

representando tambem uma tatica para a divisao social do trabalho religioso a ser 

coletivamente realizado. 

Cada membro descobre o carisma com o qual mais se identifica, ou melhor, os dons 

para desenvolver dentro da comunidade em funcao de ajudar o outro, podendo ser o de 

aconselhar, de acolher, de pregar a palavra, de discernimento, de cura das almas, dons 

musicais, dentre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 O discurso ritual e simbolico 

Os novos movimentos no catolicismo, surgidos a partir do aggiornamento 

introduzidos pelo Concilio Vaticano I I , tern contribuido para a restauracao dos rituais e da 

mistica na Igreja. Os rituais representam elementos importantes na constituicao dos grupos, 

pois estabelece caracteristicas e atribuem identidade a seus membros, dentre eles a Renovac&o 

Carismatica e as Comunidades de Vida e Alianca, ( M I R A N D A , 1999). 

As praticas ritualisticas que ocorrem nas comunidades carismaticas sao atribuidas a 

presenca do Espirito Santo. As principais revelacoes subjetivas sao a oracao em linguas, a 

profecia, a cura, a forte presenca de Deus, da Virgem Maria e dos santos e anjos, traduzidos 

em termos de uma forte enfase na liturgia catolica tradicional e nos sacramentos da igreja. 

Todos essas manifestacoes constituem marcas fortes nos rituais carismaticos e das CVA. 

Os carismaticos procuram reviver o dia de Pentecostes atraves do ritual dos Grupos de 

Oracao e da vivencia dentro das comunidades de vida e alianca. O ritual e um instrumento 
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decisivo desse processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rememoramento (Berger, 1985). A partir dele a identidade catolica 

tradicional e reafirmada e em alguma medida redefinida com base em parametros que se 

contrapoem aos do modelo de religiosidade catolica culturalmente hegemonico no Brasil. 

Vejamos a seguir algumas das marcas do estilo paradoxal da RCC e das C V A . 

3.1.3.1 A experiencia espiritual subjetiva: a efusdo do Espirito Santo 

Ja dizia Oliveira (2003) que a missao primeira dos carismaticos e pelos participantes 

das C V A e a proposta de "viver no Espirito", "mergulhar no Espirito de Deus", "repousar no 

Espirito", estabelecendo o que eles consideram ser um contato intimo com Deus Espirito 

Santo. O observado pela autora citada se confirma na CRS. Uma das entrevistadas fez a 

seguinte afirmacao: 

A vivencia da comunidade de vida e de alianca de modo especial e o desejo 

de viver uma vida no espirito. E como diz o evangelho: sejam adoradores do 

espirito em verdade. (...) Entao, quando nos recebemos essa graca do 

Espirito Santo, Deus que e o autor de nossas vidas, ele comeca a revelar em 

nos, a manifestar em nos os dons necessarios para responder as situacoes 

elementares da vida (Assistente de formacao e membro de vida consagrada 

da CRS). 

E importante salientar como mostrou Troeltsch ( apud OLIVEIRA, 2003) que ha 

muito tempo no cristianismo, sobretudo no catolicismo, houve uma linha de pensamento 

mistica, tendo como principal representante Santa Tereza D ' A v i l a e Joao da Cruz. Trazer de 

volta esse vies mistico, como vemos nas CVA, representaria uma magicizacdo do 

catolicismo, operacionalizada basicamente pela distribuicao dos carismas, atraves do Espirito 

Santo. 

Os efeitos simbolicos, da atuacao do Espirito Santo na vida dos membros da CRS 

revestiria a mensagem que eles colocam em circulacao de um atrativo semelhante ao 

oferecido, por exemplo, pelos pastores da Igreja Universal do reino de Deus (IURD), com 

uma vantagem comparativa e portanto um diferencial competitivo, ja que esse poder seria 

repartido pelos participantes da CRS, a medida em que o Espirito lhes capacite para a 

producao dos bons frutos, como ilustra o seguinte trecho: 

Eu creio e eu sou testemunha de que a acao do Espirito na vida de uma 

pessoa, ela pode realizar milagre. pode transformar a realidade da vida dela. 

Voce sendo impulsionada pelo Espirito, tanto pode mudar a propria vida, 

como pode mudar a vida do outro. Ela (a presenca do Espirito) tern uma 



91 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

forca sem dimensao. A efusao do espirito e uma acao simples, e uma acao de 

Deus na vida de uma pessoa para que ela descubra ela mesma. Ela na relacao 

com Deus (Assistente de formacao e membro de vida consagrada da CRS) . 

A atuacao do Espirito Santo e definida em termos da manifestacao de dons como os da 

glossolalia, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discernimento da palavra, da ciencia, sinais que indicam rumos a serem 

seguidos, profecias dos pregadores e curas emocionais. As pessoas as quais eu perguntei 

sobre a efusao no Espirito, me respondiam comumente que era uma "acao simples", era uma 

"graca de Deus". ou um "derramamento do amor de Deus" sobre eles, como um momento de 

enchimento e transbordamento dos frutos do Espirito: a bondade, a caridade, a paz, a 

paciencia, a alegria. a afabilidade, a fide I idade, a brandura e a temperanqa. 

U m dos momentos descritos pelos participantes como sendo de efusao do Espirito 

Santo pode ser assim descrito: em um dos encontros de que participei na CRS, num certo 

momento da pregacao, o pregador disse que estava "sentindo a presenca de Deus", que "Deus 

esta aqui nesse momento curando as dores fisicas e espirituais de alguem que esta no salao", 

continua sua oracao em voz alta e profetiza dizendo que existe um jovem no salao que anda 

muito preocupado, estudando muito e saindo de perto da familia, a qual lhe da todos os 

subsidios materiais. Nesse momento de tensao, grita "Jesus te chama para segui-lo". As 

pessoas que estao no salao se sentem tocadas pela graca do Senhor e comecam a orar mais 

alto e a expandirem sons estranhos, a maioria deles esta de olhos fechados e de cabeca baixa, 

outros de joelhos. A pessoa que esta com o microfone pede que todos continuem rezando, 

facam seus agradecimentos, orem pelas familias, pelo matrimonio, pelas criancas. Peca 

bencaos, peca curas para sua vida, pedidos de decisao, pedidos de caminhos a serem seguidos. 

Outro caso narrado enquanto momento publico da manifestacao do Espirito Santo na 

Comunidade Remidos no Senhor, se passou durante o momento da eucaristia e adoracao ao 

santissimo. No final do Encontro "Eu e minha casa: encontro de oracao pela familia", houve 

uma missa de encerramento. Nela, presenciei na hora da adoracao ao santissimo, quando o 

Padre passa com o ostensorio pelo corredor central do salao, todos os fieis olhando com muita 

atencao, orando com muita fe; uns so se contentando ao tocar no objeto que simboliza o 

cristo, outros como que mostrando ao santissimo fotografias de familiares e pedindo-lhe 

bencaos e gracas para essas pessoas. Outros mais se ajoelham e rogam felicidades, bencaos. 

fazem pedidos de cura, de protecao. 

Nossa observacao confirma o que Silveira (2000) encontrou, estudando a RCC, 

descrevendo a relacao intima de afeto e emocao entre os fieis carismaticos e os objetos das 
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praticas sacramentais. O Espirito Santo impulsiona, modifica e movimenta a vida dos 

comunitarios e dos carismaticos em geral. 

Na CRS isso nao e diferente. Os fieis, impulsionados pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fe e adoracao ao Espirito 

Santo, esperam nele a presenca viva nas celebracoes, o encontro festivo, um momento 

descrito como de consondncia entre o fiel e a divindade. 

Mais um momento de manifestacao do Espirito que presenciei aconteceu num 

encontro da "Familia Remidos". Nesse evento, encontravam-se presentes todos os que faziam 

parte da comunidade: desde as pessoas que participavam dos grupos de oracao, ate os 

comunitarios de alianca e de vida consagrada. De acordo com narrativas dos membros da 

CRS, a efusao do Espirito geralmente acontece quando os comunitarios estao em momentos 

euforicos de louvor e oracao. O ministerio de musica comeca com toques e miisicas suaves. O 

pregador, que conduz a oracao ao microfone. acompanha as miisicas e ao mesmo tempo vai 

pedindo gracas especiais e tambem fazendo agradecimentos, louvando o nome de Jesus e as 

suas bencaos ja alcancadas. No evento que acompanhei. registrei um texto do pastor nos 

seguintes termos: "meu Deus, hoje mais do que ontem eu me interesso por t i . Da-me Senhor. 

contemplar esse amor imenso que derramas sobre nos. Nos somos nesse momento objeto do 

teu olhar, da tua graca, Senhor". E continua com a oracao espontdnea. Depois pede que as 

pessoas ergam os bracos e ajudem a pessoa que estiver do seu lado, reze por ela e peca gracas 

para sua vida. O pregador pede que os consagrados que ja se entregar am ao amor de Deus, 

rezem sobre os que ainda estao a espera desse encontro com Deus. As pessoas se entregam e 

se abandonam ao amor de Deus. Oram em linguas estranhas, enquanto continua a cancao que 

esta compondo o momento de louvor. Sempre guiados pelo pregador. vao fazendo oracoes em 

voz alta e bendizendo o nome do Senhor. Enquanto todos estavam orando, embalados pela 

musica e pela oracao, eu procurava observar os olhares, rostos e quaisquer movimentos que se 

passavam. Sempre atenta, buscava cada detalhe do que se passava no local. Como estava a 

observar. percebia que tambem estava sendo observada. Entao, disfarcava a minha inquietude 

e comecava a imitar os mesmos gestos dos outros que estavam no local. 

Nos eventos e rituais que acontecem na CRS, os momentos para invocacao do Espirito 

Santo geralmente ocorrem no momento de louvor
60

. Nos momentos da homilia durante os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

° O Momento de Louvor e uma parte da reuniao em que normalmente se passa a direcao a uma banda, ou grupo 

musical, que lidera os participantes num conjunto de miisicas. Esse elemento da liturgia nas reuniOes da CRS 

originou-se no campo dos evangelicos e agora encontra-se tambem na liturgia catolica (ver sobre isso GUERRA, 

2003). 
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6 1

, baseada num 

trecho biblico. Depois da pregacao, sucede-se o momento espontaneo da efusao do Espirito. 

O animador pronuncia no microfone ritos verbais como: "Vamos dar as maos", "Diga para 

seu irmao do lado que Jesus o ama", "abrace o seu irmao do lado" entre tantos outros bordoes. 

Este e um momento de louvor coletivo, onde todos oram ao mesmo tempo. 

3.1.3.2 A providencia divina 

U m simbolo muito forte nas Comunidades de Vida e de Alianca e viver da 

providencia divina. Os fieis da Remidos narram varias provas de sua dependencia da vontade 

e da graqa de Deus. Nas entrevistas realizadas sobre esse ponto, os fieis declararam receber 

diariamente sinais sobre o que deve e o que nao deve ser feito. 

De acordo com os entrevistados, a providencia divina se revela atraves de oracoes, 

novenas, pela evocacao do Espirito Santo, nos sonhos e revelacoes, sendo necessario, para 

saber interpretar os sinais enviados por Deus, estar em sintonia com os seus ensinamentos. 

Eles dizem que para ter certeza da vontade de Deus, rezam, pedindo a confirmacao de sua 

vontade atraves de revelac&o. 

Vejamos no texto de uma das formadoras do discipulado, e consagrada de vida CRS, 

como a providencia divina tambem significa confianca, acreditar que Deus vai enviar o 

alimento espiritual e humano de que a comunidade precisa a cada dia. Segundo ela, a 

providencia agiria a cada dia, nao sendo preciso se preocupar com o futuro, pois Deus, como 

provedor de todas as coisas haverd de mostrar o caminho. Uma das entrevistadas diz o 

seguinte: 

A providencia sempre chega quando agente mais precisa, (...) entao, quando 

eu digo que agente vive da providencia, e porque agente vive dessa 

intervencao de Deus, dessa sabedoria de Deus que vai conduzir as coisas em 

nossa vida (Formadora do discipulado de 2° ano e membro consagrada de 

vida da CRS). 

Fato comum nos momentos de oracao e em palestras nas comunidades e ouvir do 

palestrante ou pregador do grupo, que tinha preparado sua fala sobre o tema a ser debatido, 

mas na hora da palestra ou pregacao, Deus mudara tudo, sendo usadas novas palavras e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 1

 A pregacao consiste na leitura de uma palavra bfblica seguida de comentarios e oracoes, as quais podem ser 

mais emotivas e espontaneas. 
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expressfies . Isso remete a um estilo de liturgia frequentemente encontrado nas reunifies dos 

pentecostais evangelicos, representando um questionamento do estilo liturgico tradicional 

catolico, no qual os textos estao escritos. devendo ser lidos pelos celebrantes e repetidoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad 

infinitum, em cada celebracao. 

A relacao muito prfixima da magica, implicada nesses discursos sobre a atuacao da 

providencia divina, observa-se em exemplos que remetem para eventos de significado e 

grandiosidade diversa. No encontro "Eu e minha casa", por exemplo, um Padre da diocese de 

Palmares, que veio pregar na comunidade, falando sobre a atuacao da providencia na sua 

paroquia, contou que coordenava um grupo de oracao naquela diocese e certo dia nao ia 

acontecer a reuniao porque nao tinham impresso o material para a realizacao do encontro. O 

material nao tinha sido preparado porque faltavam recursos para a compra do papel para uma 

impressora matricial. Ele contou que foi ao santissimo, orou muito e pediu que se fosse da 

vontade de Deus, a realizacao do encontro com os jovens missionaries do grupo de oracao, 

mandasse papel para a realizacao da impressao do material. Depois de muitas siiplicas e 

oracoes, saiu do santuario e foi para a casa paroquial. Ao chegar la, alguem tinha deixado uma 

caixa de papel propria para a impressora matricial e ele, muito entusiasmado, pegou aquela 

caixa de papel e foi imprimir o material do encontro. Narrativas como essa apontam para uma 

relacao do fiel com seu Deus que e bem proxima ao que se observa em outros modelos de 

religiosidade concorrentes, a exemplo das neopentecostais e outras igrejas, nas quais a 

teologia da prosperidade e oferecida como principal atrativo. 

E muito conhecido na CRS o exemplo da graca da providencia divina contado pela 

fundadora da comunidade, inclusive, como o motivo da permanencia da comunidade na 

cidade de Campina Grande. Depois de uma etapa um pouco frustrante, em que a pizzaria que 

abriram nao dera muito certo. comecaram a fazer preces e oracfies para a permanencia do 

meio rentavel que eles tinham para sobreviver na cidade. Vejamos como a lider conta a 

atuacao da providencia divina naquele caso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entao comecamos a rezar e pedir a Deus que nos desse sinais, que se fosse 

realmente da vontade dele, que ele desse um jeito. Ai apareceu uma pessoa 

aqui. Ele chegou aqui como um publicitario, que prestaria essa ajuda, essa 

contribuicao. Se dispos a fazer a avaliacao, como publicitario, marqueteiro, 

sobre o que era que tava dificultando a vinda das pessoas e o que nos 

deveriamos fazer. Ele disse assim, eu sinto que a solucao pra voces seria um 

restaurante e eu, claro por educacao, ouvi calada. Mas dentro de mim dizia 

"a gente ja nao esta conseguindo com uma pizzaria, imagine com um 

6 2

 E comum ouvir estorias dos lideres carismaticos. ressaltando a inspiracao e o controle do espirito Santo nos 

grupos de oracao e nas CVA, li coisa parecida em Oliveira 2003. 
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restaurante, e ele vem nos falar de restaurante". Entao, no coracao eu 

descartei automaticamente. Essa pessoa nao apareceu mais, ficou de fazer o 

projeto e nao apareceu mais. Aquela palavra me incomodou, e ai eu comecei 

a pedir sinais a Deus, se fosse da vontade dele. Comecamos assim a fazer 

uma sondagem do que seria possivel para nos trabalharmos com restaurante, 

mas a primeira coisa era uma campanha publicitaria. E o que que ia soar para 

as pessoas? Uma pizzaria aberta por um ano e nao deu certo, e agora agente 

fecha e abre um restaurante. Mas ai veio um, sabe assim, quando Deus da 

um estalo no coracao da gente? (...). A ideia era, nao fechar a pizzaria e em 

comemoracao de um ano, a gente acrescentaria o restaurante. So que para 

fazermos essa campanha precisavamos de, poderia ser a campanha mais 

simples que fizesse, pelo menos mil reais. E nos nao tinhamos de onde tirar, 

tudo que procuravamos saber custava mil reais (...). Entao comecei a fazer 

uma novena de santa Terezinha do menino Jesus (...) e os devotos de santa 

Terezinha quando fazem a novena, eles pedem uma rosa. Entao eu pedi esse 

sinal. Eu disse: "se o restaurante fosse a provacao que Deus estava dando pra 

que a gente sobrevivesse do ponto de vista de sustentacao, ele me desse 

como sinal aquela rosa". E ai foi engracado porque a primeira rosa que eu 

recebi eu tava pregando num retiro e quando eu cheguei na sala de pregacao 

tinha uma rosa. Eu perguntei, "quern colocou essa rosa aqui?" Ninguem 

tinha colocado. E eu pensei que poderia nao ser um sinal. E ai eu passei a 

apresentar na novena que eu queria rosas vermelhas ou brancas, mais uma 

exigencia, vamos dizer assim. Um dia depois, eu recebi uma sacolinha de 

flores brancas e vermelhas, da minha filha. Mais ai eu disse pra Deus: "nao 

vale, porque minha filha me da flores quase todos os dias. Entao isso aqui 

pra mim tambem nao vai ser sinal". Dias depois fui madrinha de um 

casamento, e no buffet, na recepcao, a noiva me achou por bem me ofertar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bouquet dela que era vermelho, entao eu pensei comigo, "meu Deus, sera 

que e o sinal? Eu ja terminei a novena j a faz uns dias, entao nao vai mais ta 

valendo". A gente fica lutando contra Deus, mas nada e impossivel para 

Deus. Ai eu disse pra Deus: "se o senhor quiser mesmo e for vontade sua, 

faca com que apareca uma doacao de mil reais". Poucos dias depois chegou 

um envelope com mil reais na comunidade. Eu guardei, nao disse nada a 

ninguem. Mas fui rezar e disse pra Deus: "mil reais so vai dar pra 

publicidade e vai ter que fazer investimento na cozinha. Se o senhor mandar 

mais mil (risos) ai eu vou me convencer que realmente e um sinal". Poucos 

dias depois a gente recebe outra doacao. E ai foi quando agente se reuniu e 

fez o que agente chama na nossa linguagem, uma leitura dos sinais de Deus. 

Entao ousamos partir para um restaurante sem barrar a pizzaria. No dia em 

que reunimos um grupo de pessoas para montar um cartaz, ai veio de novo a 

providencia de Deus. Chegou uma pessoa a nossa casa, dona de um 

restaurante que se dispos a nos ensinar e a nos oferecer um estagio, no 

restaurante dela, de uma semana. Refez o cardapio conosco, passou todos os 

truques do restaurante e ai a gente ficou assim, besta! Mas, ainda mesmo 

sem fe, fomos preparar o primeiro almoco para 40 pessoas. E , 

providencialmente, no primeiro dia de funcionamento, tinhamos preparado 

uma comida pra 40 pessoas e atendemos 140 pessoas. E dai ate hoje, tai o 

restaurante funcionando, a pizzaria passou a funcionar. Entao, assim, pra 

nos, foi uma grande providencia de Deus (Lider e fundadora da C R S ) . 

Outra narrativa de casos da atuacao da providencia divina muito significativa para a 

comunidade, feita pela lider e sobre a aquisicao de uma emissora de Radio, na cidade de 

Pombal. Durante o carnaval, a C R S comecou a mobilizar um grande retiro que mobilizava 
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grande parte dos catolicos da cidade. Dado o sucesso dessa iniciativa da CRS, a prefeitura 

decidiu nao mais patrocinar o carnaval, que aos poucos foi deixando de existir. Expressando a 

opiniao de setores da cidade. uma emissora de Radio da cidade resolveu fazer manifestacoes 

para tentar trazer de volta o carnaval de rua em Pombal. 

Provocada, a CRS comecou a mobilizar os fieis pra dizerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao ao carnaval de rua e sim 

ao retiro. argumentando que com ele tinha diminuido significativamente a violencia na cidade 

em epoca de carnaval. Mobilizados, os fieis comecaram a rezar pedindo pela nao aceitacao do 

carnaval, sofrendo por parte de um radialista da cidade ataques ostensivos. com insultos e 

palavroes veiculados em seu programa radiofonico.. A fundadora da comunidade diz que 

estavam todos horrorizados com a atitude do cidadao e pediram que o Senhor providenciasse 

a resolucao desse problema. Vejam os detalhes da versao da lider da CRS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tudo que a gente podia fazer era rezar, para que Deus fizesse a justica dele, 

calasse aquela voz e sustentasse o que era dele, so. Passou o tempo, ele 

cansou, parou de falar. Com os tempos, esse radialista teve um A V C e ele 

ficou com uma sequela na voz de modo que ele nao pode mais trabalhar 

como comentador. Um pouco mais tarde essa emissora de radio fechou e 

passou 2 anos fechada. Depois de 2 anos, num retiro de carnaval, numa 

segunda feira de retiro de carnaval, o proprietario nos convidou para uma 

reuniao e nos ofereceu essa radio. Ele recebeu uma proposta de compra de 

outra entidade, mas nao sei porque, queria saber se nos nao queriamos a 

emissora. Naquela hora nos nao tinhamos condicoes nenhumas de assumir 

aquela radio. Nao tinhamos como reunir o conselho da comunidade, ja que 

estavamos em pleno evento. Mas mesmo assim, eu perguntei qual seria o 

custo, pra se colocar a emissora no ar depois de 2 anos fechada e ele deu pra 

nos um valor de 10.000 mil reais. Depois de mostrar a situaclo em que a 

radio se encontrava. E eu disse pra ele que a gente nao tinha de onde tirar, 

ne? E ai a conversa ficou ali, ficou pra depois do retiro agente reunir o 

conselho da comunidade e voltar a procura-lo se aparecesse interesse da 

nossa parte. Naquela mesma manha, as lOh comecou o momento de 

adoracao ao santissimo. Aquela conversa comecou a martelar aqui na minha 

cabeca, e eu dizia no meu coracao para Jesus, aquilo e pra quern pode, pra 

quern tern dinheiro. E eu senti Deus dizer: "se e pra quern pode, entao e pra 

mim, porque eu posso, eu posso todas as coisas". A i eu me incomodei 

demais com aquela palavra. (...) entao a gente reuniu todo o conselho de 

modo que, de noite a gente tava fechando negocio com a radio. No final do 

dia, tinhamos reunido dez mil reais, mas viram que com todos os trabalhos 

que tinham para colocar a radio no ar esse dinheiro nao bastava. O mais 

complicado era a antena da radio, pois precisava de fios de cobre para dar 

magnetismo, mas os fios foram supostamente roubados. Entao nos 

comecamos a rezar, pedir a Deus que nos fizesse entender e a providencia 

dele agir. Entao ele nos deu uma palavra, o manto de nossa senhora e gode, 

palavra estranha, ne? O manto de nossa senhora e gode, mais ai voce pensa, 

uma saia gode e uma saia rodada. redonda. O meu problema e dentro de uma 

circunferencia, entao Deus estava me dizendo que o manto de nossa senhora 

esta cobrindo aquele lugar. tern que ter cobre naquele lugar. A essa altura 

agente ja tinha procurado muito esse cobre, mais reunimos de novo toda a 
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comunidade, fizemos um mutirao e nos mesmos fomos escavar a terra. E ai 

rezavamos, cristo tern poder e o manto de nossa senhora e gode. Com 

algumas horas de trabalho, comecamos a desenterrar todo o cobre que estava 

la. Tai a imagem de nossa senhora do manto gode que e a virgem que com o 

seu manto cobre toda uma cidade, todo o seu povo. O manto das gracas dela. 

E ai, pronto! Com aproximadamente trinta dias nos estavamos colocando a 

emissora de radio no ar. E esta no ar ate hoje (Lider e fundadora da C R S ) . 

Essas duas narrativas apontam para o trabalho religiosozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cf BOURDIEU, 2005) 

executado pela lideranca da CRS, atraves do qual os bens religiosos - no caso a ideia da 

providencia divina - sao formulados e disponibilizados para o consumo dos participantes. O 

capital carismatico acumulado pela lider fundadora constroi o carater magico da relacao com 

deus, com os santos, colocando em circulacao uma proposta de religiosidade magica que se 

assemelha com a oferecida pro grupos concorrentes fora da igreja. e se diferencia de modelos 

de catolicidade, expressando um certo tipo de critica eufemizada ao modelo tradicional de 

liturgia e de teologia.. 

3.2. A O R G A N I Z A C A O 

3.2.1 As formas de compromisso assumidas e vivenciadas pela C R S 

As comunidades de vida e alianca representam uma nova forma de compromisso com 

a vida consagrada da igreja. Uma das diferencas mais marcantes em relacao as antigas 

congregacoes religiosas e a oportunidade da consagracao laica, produzindo um compromisso 

mais forte entre o leigo e a igreja e entre o leigo e as comunidades. O compromisso e firmado 

a partir da aceitacao do carisma coletivo e do carisma individual. Toda comunidade possui um 

carisma fundador e a partir dele realiza seu trabalho religioso relativo ao campo eclesial 

catolico 

Nas comunidades existem dois tipos de vinculos: os comunitarios de vida e os 

comunitarios de alianca. Ambos firmam um compromisso com Deus, tendo em vista as regras 

estabelecidas dentro da comunidade. A lider da comunidade Remidos no Senhor, explica 

detalhadamente o que significa esse arranjo de vida e de alianca na comunidade: 

Comunidade de vida, como nos definimos, sao pessoas que elas rompem 

com toda a sua vida no mundo secular. Elas rompem com o trabalho, com 

sua vidinha particular, com seu mundo de projetos. Ela faz uma experiencia 

de romper, nao no sentido de rejeicao e negacao da familia, mas romper no 

sentido do chamado de Deus. E ai elas passam a viver em comunidade, 

moram em residencias comuns, e elas passam a ter o trabalho do carisma, o 
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apostolado da sua missao, como seu trabalho, o carisma como seu projeto de 

vida. Elas vivem do seu carisma, da sua acao apostolica. E o grande desafio 

e pessoas diferentes, em seus diferentes contextos, de diferentes culturas, 

diferentes temperamentos, elas sao como que afinadas pelo Espirito Santo, 

para viver aquela graca que as faz comum no mundo. entende? Entao uma 

graca que realmente noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afina, e faz esse dom que Deus me concedeu esta 

muito acima do meu temperamento que e muito diferente do seu, mas que 

torna possivel conviver em comunidade, como uma nova familia. Isso e a 

comunidade de vida (Lider e fundadora da CRS). 

Assim, podemos entender que as formas de vida comunitaria sao consideradas familias 

eclesiais, que se dedicam a um mesmo estilo de vivencia religiosa. A ideia e substituir os 

projetos individuals pela dedicacao a Igreja. 

A comunidade de alianca tern o mesmo chamado para viver um 

compromisso de comunidade, de ser um so coracao, uma so esperanca, um 

so amor com o outro, uma alianca com o outro, mas ela nao tern residencia 

comum. Ela se concretiza porque simpatiza com o mesmo carisma, a mesma 

espiritualidade, mas ha tambem um sinal concreto de comunhao de bens. Os 

compromissos da comunidade de alianca sao definidos pelo seu carisma, 

porque o que rege as Comunidades e o carisma, ele e essencial para nos 

(Lider e fundadora da CRS). 

Como vemos, o carisma e o fio condutor de unidade dos membros de vida e alianca 

em qualquer comunidade. Vale lembrar que o processo de consagracao tanto dos comunitarios 

de vida quanto o dos comunitarios de alianca representa um maior compromisso com a 

doutrina e os ensinamentos da igreja catolica, com um pratica de oracao diaria, aceitacao e 

veneracao dos sacramentos e mandamentos da igreja, participacao de rituais e reunioes, 

evangelizacao constante, entre outros compromissos do leigo com o sagrado. 

Alem da comunidade de vida e de alianca, a CRS organiza grupos de oracao 

semanalmente, para o ingresso de fieis catolicos, promovem eventos, retiros e simposios 

educacionais. 

Os grupos de oracao da comunidade sao acompanhados por comunitarios de vida. 

Esses grupos seguem uma formacao definida pelo conselho geral da comunidade, organizada 

a partir da vivencia do carisma. Eles dizem que nos grupos de oracao e oferecida toda uma 

formacao querigmatica para os membros em geral. 

O querigma e o primeiro aniincio da boa nova. Entao entende-se por querigmatica a evangelizacao profetica 

passada para os que querem entrar na comunidade. O querigma possui oito fases: experiencia do amor de Deus, 

consciencia do pecado perante Deus, encontro pessoal com Jesus, ato de fe, aceitar Jesus, pedir e receber o 

Espirito Santo, integra-se a comunidade crista e por fim a transformacao de vida. 
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O processo para tornar-se membro da CRS comeca no grupo de oracao de iniciantes. 

Em seguida, os membros passam para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grupo de crescimento e por fim o grupo de 

seguimento. Gradualmente os estudos vao se aprofundando, comecando no grupo de oracao, 

definido como uma reuniao de ensinamentos e formacao crista. Os membros de grupo de 

oracao sao acompanhados semanalmente e tern toda uma relacao de harmonia com a 

comunidade, realizando trabalhos voluntarios e ajudando nos projetos de evangelizacao da 

comunidade. 

Existe tambem na CRS, o semindrio de vida no Espirito Santo, no qual acontece um 

encontro com sete palestras proferidas pela lideranca da comunidade, depois dos quais o fiel e 

batizado. dando inicio a uma nova vivencia comunitaria. Podem fazer o seminario de vida, as 

pessoas que participam dos grupos de oracao da comunidade, pessoas que participant de 

outros grupos de oracao carismatica. A partir desse primeiro momento de recebimento de 

gracas, o fiel, a depender da sua vontade, pode ingressar no vocacionado, e depois entrar na 

comunidade, seguindo as etapas formativas do carisma evangelizador da comunidade. 

Alguns membros do grupo de oracao afirmaram que as reunioes sao muito proveitosas 

para a harmonia da vida professional, familiar e conjugal e nessas reunioes ja comecam a 

discernir o amor de Deus em suas vidas, atraves das conversas e dos dons derramados pelo 

Espirito Santo. 

As CVAs sao formas heterogeneas de organizacao religiosa contemporanea. Mesmo 

compartilhando tracos comuns com outras comunidades e com a RCC, elas sao dotadas de 

carismas. Cada uma tern sua missao evangelizadora especifica, trabalhando de modo 

independente. Umas tern carisma para a evangelizacao atraves da midia, outras para os ideais 

franciscanos, outras a devocao a Nossa Senhora, outras ainda para evangelizacao de jovens, e 

assim por diante. A RCC e as C V A representam hoje um leque de disposicoes religiosas que 

congrega "misticismo, ortodoxia e politica" (OLIVEIRA, 2003: 201). 

Nao existe um orgao, ou uma comunidade que tenha autoridade sobre as outras, cada 

uma delas procura uma maneira de vincular-se a instituicao atraves da predica aos discipulos 

e missionarios de Jesus Cristo. O que e comum para todas as comunidades e um evento que 

acontece anualmente, chamado Fraternidade das Comunidades. Nesse evento encontram-se 

liderancas de todas as comunidades nacionais para discutir a missao dessas na dinamica do 

catolicismo contemporaneo. 
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3.2.2 As etapas de formacao na comunidade Remidos no Senhor 

Desde o inicio as comunidades de vida e alianca seguem o proposito formador das 

antigas ordens e congregacoes com relacao as etapas formativas de vida religiosa, porem com 

algumas mudancas na tipologia ou nomenclatura. Tanto nas comunidades de vida como nas 

de alianca, os leigos fazem seus votos de compromisso, havendo uma pequena diferenca no 

modo de vivenciar esse compromisso de consagracao nas de vida e nas de alianca. 

Em relacao as comunidades da alianca, a primeira etapa e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vocacionado, que acontece 

antes de se entrar na comunidade. Ela pode ter a duracao de seis meses a um ano. E o 

momento em que o interessado em entrar conhece o modo de vida da comunidade, sendo 

chamado a passar por um processo de discernimento e purificagdo da alma. Nesse momento, 

a pessoa recebe uma formacao individual pra saber qual caminho seguir. Para os que querem 

entrar na comunidade de alianca, ha encontros vocacionais, grupos de estudo, alem de um 

acompanhamento feito pelos formadores do grupo. Para os que querem entrar na comunidade 

de vida, tambem ha os encontros vocacionais, os grupos de estudo, somando-se a isso o 

encontro de convivencias, que consiste na passagem de 15 dias convivendo na comunidade, 

observando e experimentando o jeito de viver nela, com os horarios, com os trabalhos, com a 

espiritualidade, conforme a comunidade. 

A fase seguinte e o postulantado, a qual a pessoa passa depois de decidir vivenciar 

essa religiosidade mais radical. O postulantado tern a duracao de 1 ano, durante o qual os 

candidatos a membros tern uma formacao teologico-pastoral, para aquisicao de conhecimento 

dos ensinamentos biblicos e de experiencia da vivencia comunitaria. Os candidatos a 

membros conhecem o carisma da comunidade, vivem essa experiencia com os outros, 

seguindo as regras e normas que ditam seu estatuto. No final desse primeiro ano, ha uma 

cerimonia de passagem onde os candidatos passam a ser membros/discipulos da comunidade. 

O discipulado representa um compromisso mais forte, tendo a duracao de 2 anos. Ha, 

portanto, os discipulos de primeiro ano e os de segundo ano. As pessoas que estao no 

discipulado ja tiveram todo um processo de formacao e tempo suficiente para se identificar 

com o carisma e com a forma de vida da comunidade. Os discipulos do segundo ano tern um 

ano de intenso estudo, formacao continua e oracao. Nesse momento eles sao informados e 

instruidos de tudo o que consiste a vida consagrada. Ao termino desse ano, eles vao tomar a 

decisao referente a realmente ingressar na vida consagrada. 

Depois desse periodo de intenso estudo, eles passam por uma cerimonia que marca a 

entrada na vida consagrada. Primeiro faz-se uma profissao provisoria e posteriormente a 
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profissao ou votos definitivos. Por enquanto, os membros da CRS so fizeram votos 

provisorios, pois a comunidade so foi reconhecida como associacao privada de fieis ha tres 

anos. Hoje a lider, junto ao conselho da comunidade. esta elaborando um novo documento, 

que se baseia principalmente na vivencia dos comunitarios. Para preparacao do novo 

documento esta sendo analisado o que tinha sido escrito e vivenciado e entao modificado. 

Segundo uma entrevistada "tudo se constroi a partir daquilo que agente vive. Tudo vai 

nascendo a partir da vivencia dos membros. Entao esses tres anos foram suficientes para 

notarmos que muitas coisas precisam ser reafirmadas e outras mudadas" (Formadora do 

discipulado de 2° ano e membro consagrada de vida da CRS). 

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA membros de alianca passam tambem por 1 ano de postulantado e 2 anos de 

discipulado, porem fora da comunidade, conhecendo o carisma da comunidade e seguindo 

praticas relativas a obediencia a palavra de Deus e vida simples. Vejamos no quadro abaixo 

uma representacao dos passos seguidos pelos candidatos ate se tornarem membros de 

comunidades de vida e de alianca: 



Figura 2 - (Etapas de formacao da C R S ) 
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3.2.3 Estrutura hierarquica da comunidade 

A CRS possui um fundador que e o portador principal do carisma. o moderador geral e 

um Governo Geral, em que sao tomadas as decisoes mais gerais da comunidade. Dentro deste 

Governo Geral ha nucleos especificos para a organizacao dos trabalhos e da implementacao 

da missao da comunidade. 

O Governo Geral tambem representa a comunidade frente a hierarquia da igreja 

Catolica e a sociedade em geral, estabelecendo e modificando as regras relativas a conduta de 

seus membros e de vivencia na comunidade. Tambem decide sobre a organizacao das missoes 

e dos grupos de oracao. Tambem se responsabiliza pela formacao vocacional e aceitacao de 

novos membros, a passagem desses para uma nova fase de formacao e ainda a saida deles da 

congregacao. Ele decide sobre os aspectos da vida particular dos membros (namoro, 

casamento, faculdade). Portanto. quase todas as decisoes da comunidade passam pelo governo 

geral, que para responder a todas essas expectativas decisoes e composto por um Moderador 

Geral e um Conselho Geral. O moderador geral e o principal responsavel pela comunidade, 

podendo ser o fundador ou alguem do conselho geral, escolhido atraves de votacao. 

Atualmente, o Moderador Geral e a fundadora da CRS. 

O Conselho Geral tern como funcao auxiliar o Moderador Geral na administracao das 

atividades da comunidade, ligando-se diretamente aos Nucleos Apostolicos. Cada casa de 

missao tern seus nucleos especificos: setor de formacao para a vida consagrada (responsavel 

pela formacao e assessoria do vocacionado, postulantado, discipulado e consagracao); 

secretaria geral; setor de formacao do crescimento (responsavel pelos grupos de oracao da 

comunidade); economato geral (responsavel por todas as financas da comunidade e tambem 

se responsabiliza pela aquisicao de bens necessarios a manutencao e sobrevivencia dos 

membros de vida). 
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A representacao grafica do modelo seria aproximadamente a seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - (Forma de governo da C R S ) 
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3.2.4 As atividades desenvolvidas: missao evangelizadora 

As Comunidades de Vida e de Alianca catolicas apresentam uma significativa 

diversidade de atividades dentro do campo eclesial catolico. Umas se concentram na 

evangelizacao de jovens, outras nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA promocao humana, outras ainda em realizar eventos de 

massa, retiros e simposios educativos, outras mais em capacitar leigos atraves de cursos de 

formacao para propagar a mensagem da comunidade e do evangelho. A CRS exerce varias 

atividades dentro do campo eclesial catolico regional. 

Primeiramente, um dos marcos de evangelizacao da CRS sao os grupos de oracao, 

organizados pela comunidade em tres categorias, a dos iniciantes, a do crescimento e a do 

seguimento. Cada um desses grupos possuem caracteristicas proprias, com musicas e 

pregacao escolhidas visando a formacao espiritual dos membros. Eles replicam o formato dos 

grupos de oracao da RCC, acrescentando-lhe um acompanhamento especifico, de acordo com 

o carisma da comunidade. 

Ha tambem uma equipe de aconselhamento e oracao que fica disponivel para 

atendimento de pessoas, funcionando como uma especie de tutoria espiritual, oferecida aos 

membros da comunidade bem como a fieis de fora dela. Em alguns casos a procura por esse 

servico se refere a necessidades de enfrentar algumas dificuldades momentaneas, ou variados 

tipos de problemas. Essas pessoas procuram membros da comunidade para rezarem, orarem e 
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intercederem por elas para a resolucao dos seus problemas. Algumas pessoas acabam 

voltando e participando dos grupos de oracao da comunidade. 

Nao deve ser mininimazada a importancia desse servico religioso semi-magico 

oferecido pela CRS nos moldes do que se encontra em outras religiosidades concorrente ao 

catolicismo, tanto para a construcao da legitimidade da CRS junto aos leigos, bem como em 

termos concorrenciais no ambito do mercado religioso local. 

A comunidade tambem evangeliza atraves da promocao de eventos especificos. Ha 

uma serie elaborada de eventos de finais de semana, datas comemorativas e em feriados 

prolongados, os quais reunem um numero consideravel de membros da comunidade, tanto da 

de vida quanto da de alianca e ainda os que compoem os grupos de oracao, alem de novas 

pessoas que buscam e sao buscadas pela comunidade. 

Um dos maiores eventos promovidos pela comunidade e um retiro de carnaval, o qual 

funciona simultaneamente na cidade de Pombal e na cidade de Campina Grande
6 4

. O retiro 

acontece nos dias do carnaval, como uma programacao alternativa. Nele reune-se um grande 

numero de pessoas atraidas pelas pregacoes, musicas e diversao saudaveis para o corpo e para 

o espirito
6 5

. O retiro conta com um palestrante da comunidade, geralmente a lider e tambem 

com a presenca de pessoas de outras comunidades, para darem seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA testemunhos de vida. 

Outro evento que acontece anualmente e o simposio universitario, cada ano com um 

tema diferente, significativo para a comunidade
6 6

, sempre com um carater formativo e 

servindo para reunir estudantes e pesquisadores universitarios que se interessam pela tematica 

escolhida, sem falar dos varios membros da comunidade. desejosos do aprendizado e do 

debate. Normalmente a CRS convida um palestrante externo, um pesquisador que tenha 

conhecimento sociologico e filosofico. 

Outros eventos sao realizados conforme a necessidade e a oportunidade da 

comunidade. Ano passado, por exemplo, foi celebrado um Encontro pela Familia, tendo 

como tema "Eu e minha casa". Veio uma pregadora de outra comunidade, a co-fundadora da 

Comunidade Shalom. Foram debatidos temas relacionados a familia e aos jovens, tendo com 

o principal objetivo a formacao dos membros da comunidade em relacao aos assuntos 

abordados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ver Guerra (2003) sobre as taticas de proselitismo mobilizadas pela Igreja Catolica, as quais repetem formulas 

historicamente associadas aos evangelicos, a exemplo desses retiros de carnaval, anteriormente consideradas 

"coisas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crentes". 
6 5

 Ver em anexo um exemplo de cartaz de um dos retiros de carnaval promovidos pela CRS. 
6 6

 Ver em anexo o folder do simposio universitario 2007 e do simposio universitario 2008. 



106 

Ha ainda um evento muito significativo para a CRS. o encontro da "Familia 

Remidos". Geralmente se da em um final de semana escolhido pelo Conselho Geral. as vezes 

em Campina Grande e as vezes em Pombal, sendo exigida a presenca de todos os que 

compoem a CRS. Nesses encontros discute-se a formacao, a evangelizacao e o andamento dos 

trabalhos desenvolvidos pela comunidade, sem falar dos momentos de descontracao, louvor e 

oracao. 

Com relacao as estrategias de evangelizacao, a CRS capacita seus membros para 

trabalhar de varias maneiras, para evangelizar em diferentes situacoes, seja dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA porta em porta, 

seja na escola, seja nos bairros ou no restaurante e lanchonete que possuem no centro da 

cidade. La, as pessoas sao bem recebidas, sempre com uma palavra de aconchego, podendo 

acontecer, durante a permanencias dos que vao lanchar ou fazer refeicoes maiores, iniciativas 

de evangelizacao por parte dos membros da comunidade. Esses missionaries da CRS 

apresentam a comunidade e os servicos por ela oferecidos. 

A CRS tambem conta com os meios de comunicacao para a evangelizacao, atraves de 

uma radio na cidade de Pombal. Atraves da programacao semanal, durante todo o dia, a radio 

distribui formacao espiritual e religiosa nas diversas missoes. E tambem com um programa de 

radio em Campina Grande. A outra forma de divulgacao e evangelizacao da comunidade e o 

Centro de Cultura da Vida, onde funcionam restaurante, lanchonete e pizzaria. E tambem 

numa lojinha que funciona no centro, com a venda de artigos religiosos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A P R O X I M A C O E S E A F A S T A M E N T O S E M R E L A C A O A O S T I P O S I D E A I S 

W E B E R I A N O S 

3.3.1 ComunidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus catolicismo tradicional: aproximacao e afastamento 

(autonomia disfatcada) 

A igreja catolica, atraves de seus rituais simbolicos e da hierarquizacao, procura 

sempre firmar sua autoridade institucional. Desde sempre, a instituicao eclesiastica catolica 

exerce um poder institucional muito forte sobre os leigos, baseado na necessidade ritual e 

simbolica da presenca e intermediacao religiosa exercida pelo sacerdote. No catolicismo 

tradicional o sacerdote se define como o intermediario entre o leigo e a divindade, sendo 

apenas os consagrados eclesiasticamente e reconhecidos pelo pontifice portadores do poder de 

ministrar os sacramentos da igreja para os leigos em geral. 

De acordo com a visao weberiana, os sacerdotes sao qualificados e treinados 

profissionalmente de acordo com os dogmas e ordens catolicas, atuando como funcionarios 
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de Deus, a servico da instituicao. Com a emergencia, primeiro, das CEBs e depois da RCC a 

das C V A isso vem sendo mais ou menos explicitamente questionado, sendo, inclusive, fonte 

de tensao entre a hierarquia catolica tradicional e os agentes religiosos leigos. Nas 

comunidades carismaticas em geral e nas CVA, especificamente, os leigos constroem praticas 

que resultam na diminuicao da importancia simbolica dos padres, na medida em que eles 

desenvolvem propostas de religiosidade que podem perfeitamente existir sem a dependencia 

de sacerdotes hierarquicamente reconhecidos. A efusao do Espirito e os dons carismaticos, 

acessiveis a todos pode representar um questionamento velado ao monopolio do poder 

simbolico dos sacerdotes. 

As relacoes entre sacerdotes, agentes religiosos hierarquicos e os leigos, interpretadas 

por Weber sao voltadas a satisfacao das demandas religiosas laicas, ja a re-interpretacao feita 

por Bourdieu, acontece em termos de relacao entre diferentes posicoes dentro do sistema nos 

quais as acoes se definem. Numa visao mais atual, as C V A parecem ser questionadas, nessas 

novas comunidades as relacoes entre religiosos e leigos se processam de modo inteiramente 

diverso daquele descrito por Weber e reinterpretado por Bourdieu, no sentido de que, nestas, 

os leigos nao sao apenas consumidores de bens religiosos, mas tambem produtores e 

inovadores de praticas e saberes religiosos. 

Assim, os membros das comunidades de vida e alianca nao sao apenas receptores do 

sagrado, mas tambem produtores de bens religiosos, na medida em que passam a se 

comunicar diretamente com a divindade. atuando na economia religiosa atraves dos carismas 

recebidos e descobertas nas praticas dos grupos de oracao e na missoes evangelizadoras. 

O que observamos e que na CRS, como em outras CVA, bem como na RCC e tambem 

nas CEBs, constroi-se uma posicao que pode ser definida como um misto das posicoes 

classicas (conforme Weber) de profeta e de sacerdote, na medida em que encontramos o 

reforco dos dogmas e sacramentos catolicos, ao mesmo tempo em que se questiona o modelo 

de mediacao classico no qual o protagonismo da acao estaria nas maos do padre. 

A logica de distribuicao socializadora dos dons carismaticos faz com que se observe 

no campo eclesial catolico uma significativa preocupacao da igreja com a aceitacao das novas 

comunidades e de seus respectivos carismas. Ao mesmo tempo em que, nos tempos atuais de 

aha competicao e de perda de fieis da Igreja Catolica para outros grupos concorrentes, a 

atuacao das C V A e da RCC e altamente valorizavel, setores do sacerdocio hierarquico 

apresentam reservas em relacao as demandas de autonomia relativa que esses novos 

produtores de bens religiosos, pelo menos de forma velada, apresentam e representam. 
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Em fala para a nacao brasileira catolica, na sua ultima visita, o Papa Joao Paulo I I 

afirmou que as comunidades novas representam umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primavera para a igreja, que elas 

estariam desabrochando novas vocacdes no seio catolico. O seu sucessor, Bento X V I , 

afirmou na sua recente visita ao Brasil, que "os movimentos eclesiais e as novas comunidades 

sao hoje, sinal luminoso da beleza de Cristo e da Igreja, sua esposa"
6 7

. Essas declaracoes 

simbolizam apenas uma aceitacao da parte interessante para a igreja catolica que precisa, 

inclusive, reagir a perda de fieis atestada pelos ultimos censos nacionais. Que elas atuem 

como agendas evangelizadoras inclusive auto-financiadas, nesses tempos dificeis de 

retomada de campanhas financeiras, tudo bem! No que se refere as inovacSes teologicas 

propostas o Papa ainda nao consegue acolher o principal produto celebrado pelas novas 

comunidades, que e a proliferacao dos dons carismaticos, a partir da efusao do Espirito Santo. 

Tambem, podemos notar que ainda ha rejeicao a esse novo modelo de catolicismo por parte 

de alguns Bispos e Padres da hierarquia catolica. 

No caso do Bispo de Campina Grande, por exemplo, podemos perceber uma certa 

aceitacao e acolhimento das novas comunidades eclesiais, ao mesmo tempo em que se revela 

um certo temor. Muitas vezes ele e convidado a celebrar nas comunidades carismaticas e 

aceita sem nenhuma restricao. Todavia, ele ressaltou em entrevista para a autora que e preciso 

acompanhar e acolher, mas indubitavelmente. preservar a eclesialidade, ou seja, zelar por 

uma igreja "una, santa, catolica e apostolica". De acordo com ele, o grande desafio para as 

comunidades hoje, e preservar os dogmas da igreja. Para ele: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) e um fenomeno novo, precisa ser orientado e acolhido, porque se nos, se 

a hierarquia, se a igreja institucional nao estiver aberta para acolher, para 

formar, para ajudar o crescimento e contar com a acao evangelizadora desses 

membros, eles vao ficar, algo assim, a parte e vai se criar um problema 

muito serio para igreja (Bispo de Campina Grande, 2008). 

O Bispo de Campina Grande, assim como outros agentes hierarquicos relacionam-se 

com esse novo ator do campo eclesiastico catolico estrategicamente, acolhendo, mas ao 

mesmo tempo orientando, com o objetivo de molda-los. Isso significa aparar as arestas 

profeticas e magico-misticas que poderiam colocar em risco a posicao sacerdote. 

Em sua preocupacao de manter o carater unificador demonstrado pela Igreja Catolica 

ao longo de sua historia, o receio da hierarquia e perder, pelas dificuldades que a luta 

simbolica entre a posicao tradicional e a posicao profetico-magica adotada pelas CVAs, um 

No II congresso mundial dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. 
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conjunto de atores que representam uma forca importante nesse momento de reacao catolica a 

perda de fieis. 

Mesmo com alguns pedidos de cautela nos momentos de expressao dos dons 

carismaticos, o Bispo de Campina Grande prefere a unidade harmoniosa entre a instituicao e 

as CVA. 

De acordo com membros da CRS, essas tensoes entre o clero e a comunidade 

acontecem porque a igreja sempre foi e sera muito criteriosa em relacao a tudo que esta sob 

seu dominio. Isso tambem acontece por serem as C V A um movimento novo na igreja, o que 

causa sempre alguma restricao dentro do campo eclesial catolico, mobilizando-se a hierarquia 

para manter seu capital simbolico em aha, reservando-se, inclusive, o poder de classificar o 

movimento no que se refere a sua legitimidade teologica. autenticidade e verdade. 

Nessa discussao a respeito da catolicidade das C V A , os proprios membros das 

comunidades fazem comparacoes entre essa proposta e alguns vultos de inspiracao profetica, 

tais como o de Sao Francisco de Assis. Vejamos um exemplo dessa associacao das C V A com 

a posicao profeta: 

Ele foi rejeitado pela propria igreja, porque a igreja nao via nele sinais de 

uma vivencia como forma de manifestacao de Deus. As novas comunidades 

passam por esse mesmo procedimento de desconfianca e questionamento. E 

hoje podemos conferir que a ordem franciscana depois de passar por varias 

contestacoes e reconhecida e aceita pela igreja. Sem falar que representa um 

dos pilares para a evangelizacao e o seu grande lema e a pobreza, obediencia 

e castidade, predicas tambem assumidas na comunidade Remidos no Senhor 

no ato da consagracao (Assistente de formacao e membro de vida 

consagrada da CRS). 

As C V A abrem uma nova insercao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vida consagrada na igreja, ate entao nao 

prevista no Codigo Canonico. Hoje, ja existem varias C V A reconhecidas por dioceses e uma 

comunidade brasileira reconhecida pontificalmente , a Comunidade Shalom. Em 2007, o 

Papa Bento X V I reconheceu e autorizou como autentico o carisma dessa comunidade. Hoje a 

CRS e reconhecida diocesanamente pelo Bispo Dom Jose Gonzales Alonso, na epoca Bispo 

de Cajazeiras PB. 

Do lado da CRS ha tambem o reconhecimento das tensoes com a posicao sacerdote. 

Os lideres e fieis apresentam sempre um discurso conciliador sobre os atritos ja ocorridos, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reconhecimento Pontificio e quando a Igreja se pronuncia quanto a aprovacao das regras de vida ou estatutos 

de uma associacao publica, congregacao ou entidade religiosa; e a Igreja dando o seu reconhecimento a uma 

determinada instituicao dizendo de forma direta de que essa instituicao esta em comunhao com a Santa Se e 

tendo toda a aprovacao do Papa. 
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que pode ser entendido pela posicao ambigua que sua proposta representa. Ao mesmo tempo 

em que fazem uma critica eufemizada ao catolicismo tradicional, nominal, que resultaria 

numa religiosidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA morna, sem compromisso radical com o amor de Deus, introduzem 

elementos historicamente associados com o pentecostalismo evangelico, responsavel pela 

inovacao da proposta da CRS, dando-lhe um carater ao mesmo tempo profetico e magico-

mistico. Nao lhes interessa um enfrentamento aberto com a hierarquia catolica, que termina 

por ser contemplada com o reforco do culto a Maria e dos dogmas e sacramentos tradicionais 

observado na CRS, bem como pelo trabalho de conquista de fieis de fora e de dentro do 

catolicismo. 

Pensando as divergencias e aproximacao entre a hierarquia da Igreja Catolica e as 

CVA, podemos assinalar pequenas tensoes. A primeira vista, e facil apontar a distancia no que 

se refere aos aspectos liturgicos, a adoracao ao santissimo, a recepcao dos sacramentos, 

devido as subjetividades que se propagam nos rituais e encontros organizados pelas 

comunidades carismaticas. Muito embora, os comunitarios consagrados afirmem que sao 

catolicos tradicionais e que professam a mesma fe catolica, seguindo plenamente os dogmas 

da igreja, podemos observar varias iniciativas de re-significacao da doutrina catolica. 

Os membros da CRS reforcam o apego a eucaristia e enfatizam com mais fervor os 

sacramentos da igreja, revigorando o tradicionalismo e a volta ao evangelho. Todavia, se 

distanciam quando evidenciam em seus encontros e oracoes as praticas espontaneas, misticas 

e subjetivas de conceber o divino. Em suma, aproximam da instituicao quando reforcam os 

sacramentos, a etica religiosa, as condutas de moralidade e as praticas de evangelizacao, e se 

afastam, quando promovem encontros espontaneos entre o fiel e a divindade sem a 

intermediacao do sacerdote, recebem a efusao do Espirito Santo e enfatizam os dons 

carismaticos (cura. profecia, discernimento, linguas estranhas). 

Os membros de comunidades carismaticas e individualmente os Remidos no Senhor 

fazem uso com freqiiencia de elementos da doutrina catolica, mas nao perdem sua 

particularidade, que e exaltar os dons do Espirito Santo. 

Como ja mencionei, uma divergencia disfarcada se da em relacao a l i turgia
6 9

. E 

perceptivel o subjetivismo carismatico frente a previsibilidade dos ritos enfatizados na santa 

missa. Uma celebracao carismatica e mais demorada, ha mais cantos e performances 

espontaneas. No ato penitencial, em celebracoes carismaticas, ha a exaltacao de pedidos e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 9

 E o conjunto de sinais sensiveis e eficazes de santificacao e de culto da Igreja. E tambem a oracao oficial da 

Igreja, isto e, o conjunto de celebracoes estabelecidas por ela para o culto comunitario. Seu centro e apice e a 

celebracao da eucaristia. Liturgia sao os sacramentos. a liturgia das horas, as bencaos. E acao sagrada por 

excelencia. 
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curas milagrosas. o leigo tem mais espaco para se expressar, pois o padre permite que os fieis 

expressem seus pedidos em voz alta. Ao contrario, numa celebracao mais tradicional. 

realizada por um padre nao carismatico, ha mais previsibilidade, e no final do ato penitencial 

um pequeno espaco para os pedidos da comunidade, feitos em silencio. 

Os comunitarios de Vida e Alianca tem formacao liturgica, fazem cursos formativos 

para o conhecimento dos ensinamentos da igreja, conhecam a eucaristia, os sacramentos e 

vivem em oracao comumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (laudes, vesperas, completas e vigilias). A lider da comunidade 

ressalta que a principal diferenca existente entre a CRS e o catolicismo tradicional e o 

significativamente maior espaco para a subjetividade e espontaneidade carismatica que ela 

oferece. E confirma entusiasmada, 

A liturgia catolica e belissima! Ela e assim, o caminho orante da nossa 

igreja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ela exige que seja vivido, celebrado com toda a intensidade dos 

nossos afetos, da nossa sensibilidade, da nossa subjetividade. Tambem do 

nosso entendimento. (...) E, entao, as comunidades, elas tem um traco que 

faz a diferenca, quando ela parte para espiritualidade. Eu diria, e um 

conhecimento. mas tambem um ardor, porque nos vivemos esse ardor. 

Entende? A fe catolica, o amor a Deus arde dentro de nos, tem sentido 

dentro de nos. tem sabor dentro de nos. (...) Os estilos de cantos mais 

animados, de cantos mais serenos, isso e o menos importante, porque 

sinceramente se voce me perguntar assim, se uma missa mais animada ela 

mexe mais ou ela envolve mais, eu vou dizer pra voce que isso e muito 

relative As vezes animacao demais pode se tornar mero barulho. E a liturgia 

nao e pra isso. A missa nao e pra isso. Mas o rito, ele e o mesmo, o misterio, 

ele e o mesmo. Se eu tenho o ardor e o conhecimento, eu vou estar na 

eucaristia com a mesma intensidade, seja com os cantos animados, seja nos 

cantos mais serenos [Negrito nosso] (Lider e fundadora da CRS). 

E possivel ver na fala acima citada como os elementos subjetivos sao relevantes para 

marcar essa distancia entre o clero hierarquico e as CVA. Embora a entrevistada mencione 

que nao e a animacao e descontracao com os ritos e simbolos (cantar em voz alta, levantar os 

bracos, tocar nos que estao proximos, dancar ao som dos canticos, bater palmas, fechar os 

olhos, entre outras manifestacoes) que marca essa diferenca, chamando a atencao para a 

intensidade da fe e da certeza de que o Espirito Santo esta derramando naquele momento 

sinais indicativos da verdade, a propria enunciacao da lista diz muito da distancia entre as 

concepcoes colocadas em presenca tensa no campo eclesial catolico. 

Nossas observacoes de grupos de oracao carismaticos e os da CRS permitem que 

afirmemos uma diferenca de grau no que se refere a expressao da espontaneidade nas 

manifestacoes piiblicas da religiosidade. Nos grupos de oracao da CRS, ha uma maior cautela 

e vigilancia com relacao a performance simbolica dos ritos, mesmo havendo espontaneidade e 
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subjetividade, do que nos grupos de oracao da RCC, nos quais os participantes fazem questao 

de mostrar sua alegria e animacao. Talvez isso ocorra devido ao tamanho e estilo da CRS, que 

possibilitam um controle mais efetivo de todos. 

Quando pergunto ao Bispo de Campina Grande sobre a diferenca entre a liturgia 

tradicional catolica e a liturgia efetuada nas CVA, ele relata que a liturgia e a mesma, porem, 

ha umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acrescimo no modo de rezar, falar em linguas e evocar o Espirito Santo. Dom Jaime 

deixa claro que nao concorda com a oracao em linguas estranhas, pois diz que o proprio Sao 

Paulo disse que, "se e pra falar em linguas, fale numa lingua que todos entendam"
7 0

. Para ele, 

essas sao as pendencias mais acentuadas. Nossa hipotese interpretativa desse discurso e a de 

que os elementos citados sao os mais preocupantes para a hierarquia da igreja porque o 

recebimento dos carismas e a subjetividade exaltada atraves do Espirito Santo, pode 

representar umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA socializacao do carisma, colocando em risco o monopolio da gestao dos bens 

de salvacao colocado tradicionalmente nas maos dos padres. 

A aceitacao das C V A pelo clero institucional acontece em graus diferentes, 

alternando-se entre a rejeicao total, a aceitacao condicional, justificada pela precaucao com a 

novidade que elas representam para a igreja e a aceitacao total, justificada pela concepcao 

delas como um dom de Deus para a igreja e pela crenca de que realmente elas sejam um sinal 

profetico para a igreja, muito embora considere-se que devam passar pelo exame de 

clericalizacao para ser mantido dominio e controle hierarquico sobre elas. 

Outra divergencia entre as C V A e o tradicionalismo da igreja e com relacao a pratica 

dos sacramentos. Nas missas e eventos realizados na comunidade Remidos no Senhor, das 

quais participei, pude perceber que a adoracao ao santissimo torna novas proposes. Isso se 

fez visivel no momento de preparacao para receber o corpo e sangue de cristo, ou melhor, na 

ocasiao em que o padre passa no meio do salao com o ostensorio levantado, pedindo que as 

pessoas olhassem e fizessem a sua reflexao. Muitos dos fieis ficam incontidos de 

subjetividade e alegria extrapolada. Os fieis, por sua vez mostram fotos e varios outros 

objetos para serem abencoados com a passagem do padre a dar voltas pelo salao. Naquele 

momento de adoracao e encantamento, o que mais interessa aos fieis e a figura simbolizada 

no ostensorio, do Deus vivo. No andamento do ritual simbolico o padre e apenas um 

mediador, sua figura quase que desaparece. Isso e preocupante para o clero. O Bispo que 

entrevistei disse que quando celebrava em uma comunidade carismatica na cidade de Natal-

RN, a sua figura era um pouco esquecida, ele era apenas o celebrante, mas o pastor dos fieis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 0

 A CNBB adverte parcimonia e contencao no dom de linguas, na evocacao do Espirito Santo e no uso do 

carisma da cura (CNBB. 1994a). 
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era o lider da comunidade, os fieis criam mais nas palavras carregadas de subjetividade e 

espontaneidade do seu lider do que na previsibilidade do sermao do Bispo. 

Com relacao a construcao da aceitabilidade das C V A em geral e da CRS 

especificamente por parte do clero catolico, destacamos principalmente a enfase na etica-

moral religiosa e na disposicao missionaria cultivada nessas novas comunidades. Com relacao 

aos valores etico-morais, os comunitarios seguem um modelo de ascetismo intramundano nos 

moldes dos evangelicos radicals. Eles tem uma vida mais ascetica, sem desejos materiais e 

sem vicios, conservadora no que se refere a sexualidade, a monogamia e a fidelidade 

religiosa. Eles costumam discutir sobre o que e a verdade, o certo e o errado, o pecado, 

adotando um discurso e um conjunto de praticas definidas em relacao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA busca da santidade, 

significando submeter-se as as regras da igreja e as suas proibicoes, tais como o sexo antes do 

casamento. o divorcio, o homossexualismo, o uso de contraceptivos, as pesquisas com celulas 

tronco. 

U m elemento central no discurso dos participantes da CRS e o amor a Deus e ao 

proximo, o que e interpretado como um traco profetico da posicao que eles ocupam no campo 

eclesial catolico atual. Como que declarando a centralidade dos mandamentos em que Jesus 

Cristo resumiu a lei judaica, a vivencia desse amor a Deus e ao proximo conduz para a vida 

que agrada a divindade, baseando-se no retorno radical ao evangelho. Esse discurso e feito 

tendo como interlocutor principal o modelo hegemonico de catolicismo. que teria se perdido 

em outros modelos humanos, institucionais de religiosidade, os quais trairiam o espirito da 

proposta crista. Vejamos como uma entrevistada da CRS fala sobre isso: 

O importante e que todos vivam o evangelho, agora se o evangelho nao for 

vivido, ai sim, agente vai ter que bater de frente com alguns setores e dizer, 

nao!! Pode viver como for, seja o seu dom, mas precisa ta enraizado na 

vivencia de cristo, no amor fraterno, na caridade. A igreja tem muitos setores 

que vai minando a caridade fraterna, o amor fraterno, o amor ao proximo. E 

preciso estar imbuido desse amor de Deus, desse amor ao evangelho. Entao 

na vida cotidiana o que aproxima ai e o desejo de tornar acesa a igreja, 

ninguem precisa ser como as Comunidades Novas, nem como a Comunidade 

Remidos, ninguem precisa viver como nos vivemos, so quern e chamado, 

agora quern e chamado agente faz questao que venha viver, ne (Assistente de 

formacao e membro de vida consagrada da CRS). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.2 Comunidade versus a R C C : aproximacio e afastamento 

Muitos teoricos falam que as novas comunidades de vida e alianca nasceram da RCC. 

Isso e verdade no que se refere a construcao dos grupos de oracao, pois a maioria das 
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comunidades foi formadas por pessoas que ja haviam ou ainda participavam de grupos de 

oracao carismatica dentro da igreja catolica e porque ambos os movimentos nascem da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

renovagao do Espirito no cristianismo e particularmente no catolicismo. 

Os proprios participantes da CRS reconhecem essa matriz fundadora. a exemplo do 

que declarou um dos membros de vida sobre esse tema: 

Depois do concilio Vaticano I I , houve uma renovacao espiritual dentro da 

igreja catolica. Dessa graca dada pela renovacao na igreja surgiram as 

diversas formas de vida, acrescenta-se que essa graca do espirito se repassa 

de diferentes maneiras e com diferentes dons. A RCC e um movimento 

dentro da igreja, hoje, nascido da graca da renovacao do espirito na igreja e 

as CVA sao uma parte dessa graca da renovacao do espirito dentro da igreja 

(Assistente de formacao e membro de vida consagrada da CRS). 

Cada comunidade possui autonomia em relacao a RCC e em relacao a outras 

comunidades, pois sao concebidas a partir do carisma recebido. Tanto a RCC quanto as C V A 

sao formas de renovacao da igreja, embora ambas se diferenciem na forma de estrutura e 

governo. A RCC possui o seu governo geral e a sua forma de comunicacao com a hierarquia 

da igreja. As C V A tambem possuem suas particularidades, cada comunidade possuindo um 

carisma, que as alimenta e define
7 1

. 

As C V A se aproximam da RCC no que se refere as manifestacoes do Espirito Santo, a 

vivencia, a espiritualidade, a uma forma de vida mais resguardada, mais ascetica. Na fala da 

lider, aparece o reconhecimento dessa heranca comum: 

Temos muito em comum (a RCC e a CVA) na espiritualidade, porque agente 

diz assim, a espiritualidade mais pentecostal, mais espontaneas, do louvor 

espontaneo, da oracao que nao e decorada, que nao e lida, ela flui. O louvor, 

o uso dos carismas, que e o que aparece, tanto nos eventos das comunidades, 

como nos eventos da renovacao. E Porque que aparece, comumente? Por 

isso que eu ja te falei, nos viemos do mesmo veio, esse veio carismatico, 

veio mais espontaneo (Lider e fundadora da CRS). 

Podemos notar que eles tem uma linguagem muito parecida, muito proxima, 

diferenciando-se pelo carisma que cada C V A recebe, que vai moldar a linha de acao e 

funcionar como fonte de organizacao e de inspiracao espiritual, como vemos no trecho da 

entrevista com uma lider da CRS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 1

 Sugerimos que podemos ver nessa distribuicao de carismas entre comunidades (bem como entre membros das 

mesmas) uma divisao social do trabalho religioso a ser executado no campo eclesiastico catolico (e internamente 

as comunidades), bem como a formacao de um subcampo catolico, com as caracteristicas apresentadas por 

Bourdieu (2005). 
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Se aproxima na vivencia. A nossa vivencia traz esses tracos da RCC. A 

forma de rezar, tudo isso. So que quando se descobre que a comunidade tem 

um dom particular, ela vai trilhar ai um caminho para descobrir essa 

espiritualidade. (...) Entao, nas comunidades de Vida e Alianca, vivemos 

uma espiritualidade que foi iniciada na RCC, mas que hoje, bebe da sua 

propria fonte, que e o carisma. Nao deixa de ser traco da RCC, mas hoje, se 

abastece nao do movimento RCC, mas do carisma fundante que veio de 

forma especifica para ser comunidade (Lider e fundadora da CRS). 

Quando se trata da distancia entre a RCC e as C V A podemos compreender que se 

afastam apenas no modo de estrutura e hierarquias com a igreja, pois cada uma possui sua 

forma de governo e de relacionamento com igreja. 

Entao, nos nao estamos, nem distantes, nem proximos demais, no que se 

refere a estrutura. Quando se fala de hierarquia, sao duas instancias de 

movimentos diferentes dentro da igreja, mas quando se fala de 

espiritualidade, ambas vieram da renovacao do espirito na igreja (Lider e 

fundadora da CRS). 

Podemos compreender que ha uma enorme semelhanca entre RCC e C V A , mas que 

hoje cada movimento tem suas particularidades e sua comunicacao com o clero, embora 

sejam catolica renovadas. Existe um orgao na igreja que regula a RCC e outro que regula as 

comunidades novas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3 Tensao e pertencimento: a relacao com a posicao do sacerdote 

Ao mesmo tempo em que os comunitarios leigos de vida e alianca questionam o poder 

institucional da igreja por permitir a vida consagrada e o pertencimento institucional apenas 

para os consagrados em congregacoes que estao inseridas no canon (sacerdotes, monges, 

padres, freis e freiras), eles como simples leigos reforcam o pertencimento a instituicao 

revigorando a liturgia, os sacramentos, o cumprimento as regras de conduta. a vida ascetica e 

o compromisso com a evangelizacao. 

Nessa secao pretendo focalizar a configuracao ambivalente da comunidade Remidos 

no Senhor com relacao a posicao sacerdote. Nesse momento interpreto a comunidade como 

sendo portadora de aspectos institucionais e desinstitucionais, pois engloba ao mesmo tempo 

experiencias de perfd questionador, como a critica a nao aceitacao de leigos na hierarquia e 

tambem por apresentar experiencias de carater mistico, subjetivo e espontaneos revelado 

atraves dos dons carismaticos, sobre os quais vou me deter posteriormente; e experiencias que 
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reforcam a doutrina da igreja, como a apologia dos atos liturgicos, dos dogmas catolicos e das 

regras etico-morais em geral e o compromisso com a evangelizacao. 

Podemos afirmar que as maiores tensoes entre hierarquia e as C V A em geral e a CRS 

em particular esta, em primeiro lugar, na nao aceitacao por parte da igreja dos leigos como 

integrantes da hierarquia maior e em segundo lugar na visibilidade dos dons carismaticos 

entre os membros daquelas. 

Na CRS, os carismas mais exaltados sao os relativos a atuacao mistico-magica do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Espirito Santo na vida dos comunitarios. Eles rezam ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chamam o Espirito Santo para 

resolver problemas; enfatizando tambem a forca da providencia divina; realcam a profecia e 

a cura das almas; ressaltam ainda a experimentacao de fenomenos extraordinarios (visoes, 

aparicoes e profecia), conclamando a decisao de entregar a vida nas maos do Espirito Santo 

como base para o acesso as experiencias misticas ligadas a efusao do espirito santo. 

A ligacao institucional com a igreja catolica e a legitimacao da sua hierarquia e 

afirmada pelo convite a padres e bispos para a realizacao de missas e outras celebracoes na 

comunidade. Nessas celebracoes e enfatizada a volta de uma liturgia baseada no 

conhecimento, sao praticados e reafirmados os sacramentos da eucaristia. Na vida dos 

comunitarios consagrados ha todo um comprometimento com um conjunto rigoroso de regras 

de conduta. 

Os membros da Comunidade Remidos tambem pregam a fidelidade doutrinaria plena 

a igreja. Eles sao vistos como exclusivistas, pois defendem a adesao exclusiva dos fieis a 

religiosidade e instituicao catolicas, comunicando ao mundo que nao participant de outras 

formas de religiosidade. 

3.3.4 Os dilemas da autonomia relativa 

Machado e Mariz (1998) ponderam em seus estudos sobre a RCC, que estes ja se 

empenhavam desde as suas origens em manter uma certa autonomia em relacao a instituicao 

eclesiastica atraves da experiencia pessoal com o Deus, porem nao se desvincula dos dogmas 

da igreja, afirmando continuamente seu pertencimento a estrutura eclesial. 

Tambem analisando a RCC, Sousa (2004) percebe uma autonomia sutil a RCC em 

relacao a instituicao catolica. Segundo o autor, a forca dos lideres carismaticos esta contida 

nos dons e poderes que Ihe foram atribuidos por Deus. "Os lideres da RCC dificilmente 

assumem uma posicao claramente contraria a hierarquia, exatamente pela necessidade de 
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legitimacao do movimento. Porem, afirmam sua identidade carismatica atraves de estrategias 

sutis e algumas burlas" (SOUSA, 2004: 126). 

Assim como em relacao a RCC, podemos encontrar tensoes entre o poder 

institucional catolico e a CRS, ligadas aos anseios de perda do monopolio da gestao dos bens 

da salvacao exercido pelos padres, bem como pelas praticas magico-misticas presentes nas 

reunioes dos grupos de oracao nas C V A em geral e na CRS em particular. 

De acordo com os dados que obtive nas observacoes e entrevistas realizadas, percebo 

o delineamento de uma posicao hibrida ocupadas pelas C V A como um todo e mais 

especificamente na CRS, que, enquanto movimento religioso, tem como caracteristica uma 

certa ambiguidade: nem esta totalmente afirmando a linha das fronteiras institucionais e de 

seus figurinos canonicos, e nem inteiramente fora dessa fronteira. Ao mesmo tempo em que 

engloba caracteristicas tradicionais permite uma abertura para a manifestacao socializada dos 

carismas e tambem para a denominada socializacao emocional (cf. HERVIEU-LEGER, 

1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.5 Equilibrio fragil: a relacao com a posicao do profeta 

De acordo com Weber (1991) a glorificacao da virtude profetica torna o lider 

carismatico uma pessoa revolucionaria, propondo novos estilos de vida e ampliando 

perspectivas sociais, ao mesmo tempo em que ele se torna um exemplo de vida para os outros. 

Tudo o que um lider mais almeja e viabilizar sua missao. Para isso, procura traspassar para o 

coletivo suas aspiracoes e jeito de viver, abandonando o comportamento economico e 

procurando viver o mais simples possivel. 

No caso da CRS, observa-se essa pratica de questionar a instituicao e sugerir uma vida 

mais radical, mais ascetica, de efervescencia e manifestacao do sagrado, de evangelizacao. 

Estudiosos ja detectaram praticas semelhantes na RCC, porem com menos enfase e com 

menos radicalidade no que se refere ao nivel individual. Na CRS, o dom da profecia e 

concebido como mandado por Deus e recebido pela lider da comunidade. Ela e definida como 

fundadora e responsavel pelo carisma da comunidade, tendo, a partir de entao, o dever de 

comunicar esse dom a outras pessoas com o intuito de proliferar a missao recebida. 

Gostaria de acrescentar que o profeta nao e um homem extraordinario, como falava 

Weber, mas sim um homem de situacoes extraordinarias, como afirmava Bourdieu. O profeta 

segundo Bourdieu e capaz de incorporar condicoes para mobilizar os grupos e as 

comunidades de leigos que reconhecem sua linguagem porque nela se reconhecem. No caso 



118 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

da CRS. os que ali se amontoam sao chamados, atraves da evangelizacao e da inculcacao por 

parte da lider da comunidade, a mostrar umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novidade radical de vida. Os que se tornam 

membros, procuram vivenciar o carisma e o proposito sugerido pela lider. 

O discurso da CRS ganha tons de profetico em relacao a sociedade envolvente, pelo 

fato de rejeitar os objetivos e sonhos da cultura de consumo. A transformacao na vida dos 

membros da CRS se referem a adocao de um estilo de vida mais simples, como se estivessem 

vivendo fora do mundo, mesmo estando inserida nele. Os membros da CRS procuram viver 

simplesmente, comer simplesmente e nao ter ostentacoes. Vivem em casa comunitarias e 

dividem todas as despesas. Trabalham em comunidade para potencializar seu proprio 

sustento. 

A mensagem da CRS tambem assume nuances profeticas nas propostas que fazem 

relativas a uma reforma da vida eclesiastica, inovando ou trazendo de outros tempos modos de 

vida, de convivencia e de evangelizacao, esta ultima tendo como alvo nao os de fora da Igreja, 

mas os de dentro dela. 

Como em outras profecias que emergiram no campo eclesial catolico, a CRS propoe 

uma volta ao cristianismo primitivo. Os participantes dela sao chamados a voltar a vida dos 

primeiros apostolos, seguindo os passos do evangelho em seu estado inicial. E o que vemos 

num trecho da entrevista com um dos membros da CRS que reproduzimos abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que eu digo que eu gostaria de ver na igreja catolica em relacao a vida 

cotidiana dos fieis, era isso, a vivencia original, aquilo que foi pensado por 

cristo no evangelho, essa vivencia autentica. Construir vida nova e o nosso 

impulso missionario. Entao aonde a gente for, temos a missao de evangelizar 

(Assistente de formacao e membro de vida consagrada da C R S ) . 

3.3.5 O charme do misterio: a relacao com a posicao do mago 

Alem de falar a partir da posicao sacerdote, afirmando dogmas, sacramentos, ritos, e a 

etica da Igreja Catolica; da posicao profeta, ao disseminar uma proposta de reforma do 

catolicismo na direcao de uma volta ao modelo traido do cristianismo primitivo, a CRS 

tambem se aproxima da posicao mago. 

E muito evidente o carater magico-mistico da CRS. Os membros da comunidade estao 

sempre ressaltando elementos subjetivos/magico-misticos e a espontaneidade e emotividade 

dos grupos de oracao e da vida cotidiana comunitaria. Os elementos misticos mais enfatizados 

sao a efusao do Espirito Santo e com ele o recebimento de varios dons espirituais tais como o 

dom de linguas, de profecia, de cura, discernimento, a comunicacao com o Deus-Espirito que 
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Procurei mostrar ao longo dessa dissertacao o significado posicional das Comunidades 

de Vida e Alianca na atual configuracao do catolicismo brasileiro, tomando como objeto 

empirico a Comunidade Remidos no Senhor, cuja sede se localiza na cidade de Campina 

Grande, Paraiba. Essas novas comunidades consistem em grupos de fieis catolicos que optam 

por morar juntos e vivenciar cotidianamente um conjunto de praticas religiosas relativas ao 

carisma recebido, atuando como missionarios leigos dentro do catolicismo. Pudemos 

constatar que a CRS ocupa, assim como outras CVA, uma posicao hibrida na atual 

configuracao do catolicismo, apresentando elementos dos tres tipos ideais weberianos, 

concernentes ao campo religioso. A partir da inspiracao bourdieusiana, pudemos refletir a 

situacao particular estudada em termos das relacoes de poder simbolico que determinam a 

economia da producao de bens simbolicos dentro do subcampo do catolicismo nacional e 

local. 

A CRS e varias outras CVA tern como matriz dentro do campo religioso citado a 

RCC, que representou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA retomada do espirito no catolicismo brasileiro. O carater hibrido 

dessas novas instituicoes, em termos tipico-ideais weberianos, e demonstrado pelo fato de 

apresentarem caracteristicas relacionadas, ao mesmo tempo, a defesa da institucionalidade 

(posicao sacerdote), quando reforcam o seu pertencimento a igreja catolica e a reproducao de 

sua doutrina atraves do exercicio dos ritos e o reforco dos seus simbolos, da liturgia e dos 

sacramentos; a critica do modelo hegemonico de catolicidade (posicao profeta), propondo a 

volta a principios do cristianismo primitivo - uma vida mais ascetica e voltada a exercer a 

santidade atraves do cumprimento de regras etico morais e de uma maior efervescencia para a 

evangelizacao,; a tendencia a exacerbacao mistica (posicao mago) e do extra-ordinario dos 

milagres, das curas, quando evocam em seus encontros as manifestacoes do Espirito Santo 

atraves dos dons carismaticos (cura, profecia, ciencia, discernimento, aconselhamento) e 

tambem quando entregam suas vidas nas mdo de Deus, esperando nele intervencoes de certo 

modo magicas para a resolucao de seus problemas, atraves da sua providencia. 

As CVA possuem como principal proposta a formacao continua de seus membros e a 

evangelizacao. Eles procuram, ao maximo, mostrar para esses novos adeptos que a igreja 

precisa de pessoas empenhadas para a conquista de novos fieis, pois o mercado de bens 

simbolicos esta cada vez mais competitivo e os modelos de religiosidades estao 

desenvolvendo novos produtos e simbolos para a conquista do publico religioso. 
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Atraves da pesquisa etnografica e das leituras da bibliografia especializada sobre a 

tematica, constatamos as taticas de legitimacao institucional, tais como o convite a padres 

para celebrar missas na CRS; a defesa de um conjunto de preceitos eticos alinhados com a 

orientacao do Vaticano (tais como a condenacao ao divorcio, ao sexo antes do casamento, ao 

uso de contraceptivos, ao homossexualismo). Junto a toda essa defesa da tradicao e da 

instituicao acontece paralelamente a movimentos de ressignificacao de modelos, da qual e 

emblematica a relacao com o Espirito Santo e seus desdobramentos liturgicos, so para citar 

um exemplo. 

Na CRS observamos a centralidade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA retomada do espirito, traduzida nos encontros 

da comunidade, na oracao em linguas (estranhas), na efusao no Espirito, a qual produz para 

alguns membros o poder de discernir a palavra e a cura, a sensibilidade corporal para sentir 

a presenca de Deus e do Espirito Santo. Alem da ambigiiidade posicional das CVA 

encontrada, vale destacar o que denominamos de socializacdo do carisma entre as CVA e 

entre os membros, dentro de cada uma delas, que pode explicar em certa medida as tensoes 

dessas com a hierarquia catolica, ja que isso representa mais um sinal de hibridismo nesse 

campo, ao agregar a posicao dos leigos o consumo e a producao de bens religiosos 

Assim, nossa hipotese interpretativa em relacao as CVA, segundo a qual nesse 

fenomeno acontecem de forma dialetica processos de ressignificacao dos elementos 

tradicionais da doutrina da igreja, e de questionamento profetico se confirmou na analise do 

caso da CRS, ja que na sua atuacao e caracteristicas constitutivas encontramos dinamicas nas 

duas direcao indicadas. 

A CRS, ao mesmo tempo, valoriza o catolicismo tradicional e se submete a ortodoxia 

catolica. questionando tambem a ordem vigente no campo catolico, ao propor o primado do 

carisma e dos dons do Espirito Santo. Enfim, para o nascimento e desenvolvimento das 

comunidades de vida e alianca, o processo de ressignificar elementos institucionais, assim 

como o subjetivismo e espontaneismo, parecem imprescindiveis. 
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matricula ou declarocao de sua instituicao de ensino; 

- As vagas sao limiladas. 

Nome 

Nome para cracra 

Enbereco 

Qdade 

Ins!  tucao 

Qjrso 

[ Estudante (RS10.0'  

CPF 

Numero 

UF E-mail 

Matricula 

Profissional (RS20.00) 

xo | ~ | M | —j F 

Bairro 

& CSMiPRBWHIE HE WSfiMQAt 

Rua Vila Nova da Rainha, 169 - Centro - Campina Grande - PB 

Informacoes: (83) 3322.5403 I ' <vww.remidosnosenhor.com.br 



Abertura: Dia 02 de Setembro (Sabado), as 9 h. 

Local: Auditorio do Remidos 

1°  Conferencia: "As razoes da fe"  

Conferencista: Prof° . Dr ° . Joao Carlos Almeida 

Tarde: Inia' o as 14h 

Local: Auditorio do Remidos 

2 °  Conferencia: "As razoes da esperanca"  

Conferencista: Prof° . Dr° . Joao Carlos Almeida 

Mesas: 

" O papei da ciencia e da Tecnologia na sociedade atual"  

Prof° . Dr° . Walman Benfcio de Castro 

" Religiao e Universidade: relacpes e perpectivas"  

Prof" . Dr° . Ronaldo Jose de Sousa 

Data: 03 de Setembro (Domingo), 8 :30h 

3 °  ConferSncia: "As razoes da caridade"  

Conferencista: ProP. Dr° . Joao Carlos Almeida 

Simposio 
Remidos de 
Universitario 

I A mteljjgencia dp Ee 
; A intelitjenaa da re 

01 e 02 de Setembro de 2007 

Campina Grande - PB 



A Lntel,LaancizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£i dp Ee 
A intelit jenaa da re zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inteligencia humana tern conduzido o 
mundo ao progresso cientifico e figura, 
desde o advento da modernidade, para a 
principal via de aquisicao do conhecimento 
Entretanto, a fe nunca deixou de perpassar 
as agoes dos homens, mesmo nos 
ambientes em que a racionalidade e o 
p a r a d i g m a p r i n c i p a l , 
if' Um debate' aberto e despreconceituoso 
podel revelar a inteligencia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j  fe, assim 
como alimentar a crenca com •  premisses 
butorgadps pela ciencia. Fe e raiao s| ao qs 
princtpais' elenhentos deste simposio. Sem 
ignorar a tensao existente entre esses dois 
polos do pensamento humano, buscar-se-a 
uma visao de complementaridade, pela 
qual se reconhece a necessidade da busca 
de um conhecimento supra-racional, que 
esponda as questoes existenciais e 
transcendentes da pessoa humana. 

Publ ico-alvo 

Universitarios e Professores de todas as 
a rea s do c o n h e c i m e n t o 

onterencistas 

3% 

ProP. Dr° . Joao Corlos Almeido 
Sc c h o r e lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em Estudos Sociois pe ia 

Fundo(;6 o Educocionol Brusque (FEBE), 

Pos graduaqao em Psicopedagogia pela 

Faculdode de Filosofia Nossa Senhora 

da Imaculada Concei<;ao (Viamoo-RS! , 

Bacharelodo em Teologia pela Pontificia 

Universidade Catolica do Rio de Janeiro, 

mestrado em Teologia Sistemdtica pelo 

Instituto Santo Inacio (Belo Horizonte-MG), 

Doutor em Teologia Sistemdtica pelo Centra 

Universitdrio Assuncdo (Sao Poulo-SP). 

Doutorando em Educa ? do pela USP. 

Diretor Gera l da Foculdade Dehoniana. 

Recebeu recentemente mais um tilulo de 

Doutorado pela Foculdade Gregoriano de Roma. 

Escritor, M iisico, atua nos mais diversos 

M e i o s d e C o m u n i c a ; a o S o c i a l . 

P e . sq u i sa d o r e a u t o r de l i vro s . 

Prof° . Dr° . Walman Benfa' o de Costro 

Doutor em Ciencia e Engenharia de Materials 
Professor da UFCG. 

Prof" . Ms. Ronaldo Jose de Sousa 

Historiador, Filosofo e Doutorando em Sociologia pela U 
Professor da FACCG. 

Prof° . Dr° .FIdvio Luiz Honorato da Silva 
Engenheiro Qui' mico pelo UFPB, Doutor e Mestre 

em Engenharia de Alimentos pela UNICAMP. 

Professor da UFCG. E convidados 

Remidos 
Rua Vila Nova da Rainha,169 - Centra 
Campina Grande - PB 
remiaos@uol.com.br 
(83)3322-5403 

(83)9914-1116 

Valor da Inscricao: R$ 5 ,00 



i e winta rasa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Encontro de oracao pela Familia 

17 e 18 de Novembro 

Tema: 
Familia, solo sagrado 
Pregadores: Emmir Nogueira 

(Comunidade Shalom - Fortaleza) 

Pe. Braulio Ferreira 

(Diocese de Palmares - Pernambuco) 

Local: Remidos 

Rua:Vila Nova da Rainha, 169 - Centro 

Campina Grande - PB 

Informacoes: (83)3322-5403/9914-1116 
remidos@uol.com.br 

Apoio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3> 
Vagas abertas para hospedagcm 
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'opuniu ov ojmvisdfiuvyfc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

joijuag ou sopiuia ĵ raqapr) opijpiunuicQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 2m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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<D£ z/ ra pouco do seu tempo para 

(Dens, que ve teu coragao. 

. conoscol 

Missas - Segundas-feiras 

12: 00h (meio-dia) 

Novena- N.S do Perpetuo Socorro 

Tercas-FeiraS 12: 00h (meio-dia) 

Adoracao SS.Sacramento 

Quintas-FeiraS 12: 00h (meio-dia) 

Aconselhamento 

Terca a Sexta Apartir i4.-ooh 

( Comunidade Catolica Remidos no Senhor 
Rua Vila Nova da Rainha, 169 - Centro 
Campina Grande - PB 
(Em (rente a Maternidade - ISEA) 
Fones: (83)3322-5403/9914-1116 

Vremiclos@uol.com.br 


