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RESUMO

O trabalho ora proposto tem por finalidade, analisar a inser9ao do protestantismo no 

Brasil do seculo XIX, no periodo de 1855 a 1880, procurando dar enfase ao 

Congregacionalismo, no contexto de nossa historiografia. Para isso, faz-se necessario tecer 

alguns comentarios sobre o trato historiografico acerca da produ9ao de uma historiografia 

do protestantismo no Brasil.

Nesse sentido, pretendemos desenvolver uma analise a respeito da inser9ao do 

protestantismo no Brasil, sua rela9ao com a sociedade brasileira do seculo XIX (1855- 

1888), enfocando o Congregacionalismo; e, de como este dialogou historicamente com a 

mesma. Buscamos nos referenciar teoricamente na “historia vista de baixo”, de E. P. 

Thompson (1966). A escolha dessa perspectiva deve-se a compreensao de que no Brasil do 

periodo enfocado, o protestantismo ia de encontro a ideologia dominante, a qual se calcava 

no catolicismo. A hegemonia do catolicismo resultou ou influenciou os marcos oficiais da 

historiografia brasileira, relativa ao protestantismo. Desse modo, impuseram o silencio ou 

ignoraram a existencia desse diferente credo religioso, e aceitaram tacitamente ou 

mencionaram, a presen9a protestante em nossa organiza9ao social e a produ9ao de uma 

historiografia referente a essa tematica. Interrogar sobre o lugar atribuido ao protestantismo 

em um pais predominantemente catolico, suas implica9oes politicas, sociais, economicas e, 

sobretudo religiosas, e a proposta de nossa pesquisa para este trabalho monografico.

Este estudo sobre a inser9ao do protestantismo no Brasil, do seculo XIX (1885- 

1880), pretende-se no desenvolvimento da pesquisa, atingir os seguintes objetivos: 

questionar o papel e a influencia da religiao protestante, na sociedade brasileira do seculo 

XIX, enquanto um dos agentes formadores ou nao, de nossa identidade nacional; fixar as 

fases de implanta9ao do protestantismo no Brasil, e sua rela9ao com a sociedade brasileira; 

verificar se os primeiros protestantes foram alvos de lutas, resistencias e persegui9oes;
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analisar suas implicates politicas, economicas, sociais e religiosas; apresentar dentre os 

primeiros protestantes introduzidos no Brasil, a contribuit0 do Congregacionalismo, na 

inserfao das demais denomina9oes protestantes.

A implanta^ao e / ou inser?ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX, se 

constituiu numa das fases de expansao da politica imperialista e liberalista, desenvolvida 

pela Inglaterra e principalmente pelos Estados Unidos. A politica imperialista foi 

implantada, tanto pela via economica, quanto religiosa. A partir dessa premissa, buscamos 

compreender o lugar ocupado pela religiao, na constitui9&o da sociedade brasileira do 

seculo XIX; analisando sua historiografia, buscando perceber como a religiao tern se 

constituido num “palco” de analises e interpreta9oes sobre o(s) fenomeno(s) que a 

cerca(m), mas, sobretudo, a analise de sua rela9ao com a sociedade e o homem.

Palavras-chave: Protestantismo, Congregacionalismo e Historiografia.
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INTRODUgAO

O trabalho ora proposto tem por finalidade, analisar a insernao do protestantismo no 

Brasil do seculo XIX, no perfodo de 1855 a 1880, procurando dar enfase ao 

Congregacionalismo, no contexto de nossa historiografia. Para isso, fazem necessarios 

tecer algumas observances sobre o trato historiografico acerca da produyao de uma 

historiografia do protestantismo no Brasil.

Assim, segundo Watanabe (2005, p.l), autor vinculado a Universidade Metodista 

de Sao Paulo, “poucas obras, ate o momento, pensaram o fazer historico no protestantismo 

brasileiro”, evidenciando uma lacuna existente sobre a produfao desse tipo de 

historiografia no Brasil; que segundo o autor, se constitui entre as decadas de 1950 e 1990, 

tomando como referenda teorica, no caso de seu estudo, Michel de Certeau, em sua Teoria 

da Resignificanao e Recep^ao das Ideias; e, Michel Foucault, com sua Teoria do Poder, 

onde buscamos questionar o local de produ^ao dessa historiografia, os rumos e sentidos 

por ela produzidos.

Nesse sentido, pretendemos desenvolver uma analise a respeito da insernao do 

protestantismo no Brasil, sua relayao com a sociedade brasileira do seculo XIX (1855- 

1888), e o lugar do Congregacionalismo nessa historia. Para isto, buscamos conhecer como 

o protestantismo dialogou historicamente com a sociedade brasileira. Escolhemos por 

referencial teorico, a “historia vista de baixo”, de E. P. Thompson (1966), porque 

pretendemos ir de encontro a ideologia religiosa dominante da epoca, questionando alguns 

dos marcos oficiais da historiografia brasileira, os quais, ao nosso entender, impuseram o 

silencio ou ignoraram a existencia do protestantismo. O protestantismo na sociedade
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brasileira no periodo enfocado esta a margem da historia desse pais. Nao tem vez, nem 

voz. Esse tema, quando aparece, se caracteriza como resultado de uma aceita9ao tacita. 

Logo, a presen^a protestante em nossa sociedade e a produ9ao de uma historiografia 

referente a essa tematica; num pais predominantemente catolico, e suas implica9oes 

politicas, sociais, economicas e, sobretudo religiosas, constitui um tema relevante a 

pesquisa historiografica.

Segundo Jose D”Assun9ao Barros (2004, p.9), em “ O Campo da Historia”,

“Uma caracteristica crescente da historiografia modema, e 

que ela tem passado a ver a si mesma, de maneira cada vez mais 
explicita e auto-referenciada -  como um campo fragmentado, 

compartimentado, partilhado em uma grande gama de 
subespecialidades e atravessado por muitas e muitas tendencias”; 
ou seja, o campo da Historia e marcado, hoje, por uma crescente 
fragmenta9ao, especializa9ao, sub-especializa9oes ou hiper- 
especializa9oes do conhecimento historico, que o desdobra em 

varias dimensSes, abordagens ou dominios.

A proposta de investigar a inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX 

(1885-1880), dando enfase ao Congregacionalismo; implica em constituir o 

protestantismo, em um campo proprio de estudo, com possibilidades para varias 

abordagens teoricas. O recorte espacial e temporal abrange a sociedade brasileira do seculo 

XIX, de 1855 a 1880, periodo que se caracteriza, pela inser9ao do Congregacionalismo 

entre nos (1855), como a primeira denomina9ao historica protestante a se estabelecer no 

Brasil, sendo os Batistas, a ultima denomina9ao historica, aqui estabelecida, em 1880.

Watanabe (2005, p.7), afirma que no pos-64, “na academia brasileira, com as 

limita9oes politicas do periodo posterior ao golpe, o protestantismo, ganhou estudos na 

academia, financiados por orgaos de pesquisa catolicos, por exemplo, a CEHILA
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(Comissao de Estudos de Historia da Igreja na America Latina), ecumenicos e dissidentes 

das denomina9oes protestantes, que se tomaram cientistas de prestigio academico e 

social”.

Majoritariamente sociologos, fizeram parte do grupo denominado sociologia da 

religiao, hoje ironicamente chamado de “sociologia religiosa da religiao”; com os 

pressupostos de Max Weber (que analisa a rela9ao entre a etica protestante e o espirito do 

capitalismo) e Karl Marx (que entendia o estudo das religioes, atrelado a luta de classes, na 

medida que percebia a religiao, como uma ilusao destinada a justificar as desigualdades 

sociais), a historia protestante ficou restrita a estudos que utilizaram a historia como pano 

de fundo de analises sociologicas. A partir de entao, podemos dizer que o protestantismo 

no Brasil tomou-se objeto de analise academica, nao restrita as institui9oes religiosas.

A implanta9ao e / ou inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX, se 

constituiu numa das fases de expansao da politica imperialista e liberalista, desenvolvida 

pela Inglaterra e principalmente pelos Estados Unidos. A politica imperialista foi 

implantada, tanto pela via economica, quanto religiosa. A partir dessa premissa, buscamos 

compreender o lugar ocupado pela religiao, na constitui9ao da sociedade brasileira do 

seculo XIX; analisando sua historiografia, buscando perceber como a religiao tern se 

constituido num “palco” de analises e interpreta9oes sobre o(s) fenomeno(s) que a 

cerca(m), mas, sobretudo, a analise de sua rela9&o com a sociedade e o homem.

A presen9a ou a hegemonia do Catolicismo no Brasil, por mais de 300 anos, 

determinariam em grande medida, se nao totalmente, os dados contidos na historia oficial, 

ja que a Igreja Catolica, se constituiu num dos mecanismos institucionais de controle, de 

domina9ao do periodo colonial e que, portanto, estava a servi90 da domina9ao da 

metropole sobre a colonia, e que cristalizara sua influencia / posi9ao com os protestantes, 

antes mesmo dos seus primeiros contatos definitivos.
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Assim, com o compromisso de estudar a inser9ao do protestantismo no Brasil, do 

seculo XIX (1885-1880), pretende-se no desenvolvimento da pesquisa, atingir os seguintes 

objetivos: questionar o papel e a influencia da religi&o protestante, na sociedade brasileira 

do seculo XIX, enquanto urn dos agentes formadores ou nao, de nossa identidade nacional; 

fixar as fases de implanta^ao do protestantismo no Brasil, e sua rela9&o com a sociedade 

brasileira; verificar se os primeiros protestantes foram alvos de lutas, resistencias e 

persegui9oes; analisar suas implica9oes politicas, economicas, sociais e religiosas; 

apresentar dentre os primeiros protestantes introduzidos no Brasil, a contribui9ao do 

Congregacionalismo, na inser9ao das demais denomina9oes protestantes.

O presente trabalho esta organizado em tres capitulos. O primeiro e intitulado de “A 

Historiografia Protestante em Perspectiva”. Nele procuramos apresentar alguns estudos 

sobre a produ9ao de uma historiografia protestante no Brasil, seus autores, suas obras e 

diferentes concep9oes que cada um tern sobre a produ9ao dessa tematica no pais, uma vez 

que este assunto, e tao pouco dado ao publico academico e lei go de modo geral.

O segundo capitulo, “O Congregacionalismo e sua Inser9ao nas demais 

Denomina9oes Protestantes”, buscamos analisar como o Congregacionalismo contribuiu 

para a inser9ao das demais denomina9oes protestantes, atraves de algumas peculiaridades, 

como: primeiro trabalho a se organizar, funda9ao da escola dominical, trabalho de 

colportagem, desenvolvimento de modelo de igreja tipicamente nacional e autonoma.

Por fim, o terceiro capitulo, “Historiografia e Protestantismo. A Constitui9ao de um 

Campo de Estudo” pretende analisar a produ9ao historiografica desta tematica, a qual e 

muito mais voltada para o publico intemo do que ao publico de modo geral e a reflexao 

academica; caracteristica esta, que aponta para a necessidade de constituir o 

protestantismo, em um campo de estudo.



16

CAPITULO 1 -  A HISTORIOGRAFIA PROTESTANTE EM PERSPECTIVA

No presente capitulo, pretendemos apresentar alguns estudos sobre a produgao de 

uma historiografia protestante no Brasil com base numa revisao bibliografica, para 

podermos proceder com uma discussao historiografica, referente a produ?ao desse tipo de 

historiografia, que e t&o pouco dado ao publico academico e leigo em geral.

Segundo Hermann (apud CARDOSO, Ciro Flamarion. & VAINFAS. Ronaldo, 

1999, p. 329), a preocupa9ao ou o interesse pela historia das religioes como disciplina, 

resultou de um longo processo que envolveu a configura?ao historica das religioes, a qual 

e dotada de objeto e metodologia propria a partir das discussoes ao longo do seculo XIX e 

inicio do seculo XX.

Esse interesse foi resultado de uma progressiva dessacraliza9ao, iniciada no seculo 

XVI, com a ruptura da unidade crista na Europa e posteriormente, nos seculos XVII e 

XVIII, com a revitaliza9ao de praticas medievais, que envolveriam a religiao e a magia, e 

que levariam no seculo XIX, pensadores como Comte, Saint-Simon, Durkheim, Frazer, 

Weber, Levy-Bruhl, Marx e Engels, Max Muller, Mircea Eliade, etc, a se debru9arem 

sobre o fenomeno religioso.

Estruturando-se como disciplina ainda na primeira metade do seculo XIX, a analise 

dos sistemas religiosos diferentes e heterodoxos, foi marcado pelo discurso positivista e 

evolucionista, que baseado na teoria dos tres estados (teologico, metafisico e positivo), 

proposta por Comte, sugeria a ado9ao de um novo sistema organico-cientifico, 

denominado de Religiao da Humanidade. Nessa estrutura9ao enquanto disciplina, a historia 

das religioes ou o seu interesse, receberiam grande contribui9ao dos pensadores E.B. Tylor 

(1832-1917), e J.G Frazer (1854-1941). Esses pensadores, nao so procurariam demonstrar
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o carater eurocentrista da historia das religioes; como tambem refletiriam sobre a busca da 

origem e da evolufao da religiao. Na busca por essa origem e evolu?ao, Tylor e Frazer, 

confeririam “a religiao um sentido pragmatico, mas, sobretudo social, na medida em que 

possuia o papel de reestruturar a vida do grupo atraves de uma reaproxima^ao ritual com o 

tempo mitico das origens”. (CARDOSO, C.F. & VAINFAS. R; 1999 p. 331).

Portanto, o estudo do papel social desempenhado pela religiao, so seria mais 

detidamente analisado, no seculo XIX, com o surgimento da Sociologia, que se estruturava 

como ciencia autonoma e na medida em que o social e a sociedade, se constituia em 

elementos constitutivos de seu estudo, a religiao como parte integrante da vida social, nao 

deixaria de ser analisada.

A analise ou estudo das religioes levaria pensadores como Marx Weber e Karl 

Marx e Engels, a associarem a religiao ao desencadeamento de acontecimentos que foram 

importantes para a historia, como no caso da relafao que Weber fez entre a Reforma 

Protestante e o espirito do capitalismo, procurando demonstrar como a religiao considerada 

mais racionalizada, atuou na cria9ao de uma sociedade mais avan£ada politica e 

economicamente.

Para Marx e Engels, o estudo das religioes so poderia ser feito atrelado a luta de 

classes, na medida em que percebiam a religiao como uma ilusao destinada a mascarar e a 

justificar a desigualdade entre as classes sociais, cuja origem tinha bases eminentemente 

economicas. (cf.CARDOSO, C.F. & VAINFAS, R. 1999, p. 331).

Com o desenvolvimento de uma sociologia religiosa, seria organizada uma “ciencia 

das religioes” expressao esta adotada pela primeira vez por Max Muller, em 1867, com 

objetivos notadamente cientificos. A “ciencia das religioes” ou a historia das religioes 

passaria a ter um objeto especifico: a origem das religioes, de um lado, e a essentia da vida 

e do homem religioso do outro.



18

Dos pensadores que se debriwjariam sobre o estudo do fenomeno religioso, talvez 

um dos maiores representantes deste tipo de enfoque, tenha sido Mircea Eliade, que 

entendeu ser mais importante, estudar a analise das estruturas do fenomeno religioso para a 

compreensao da essencia da religiao do que decifrar a sua historia.

Quanto a historiografia brasileira, as primeiras reflexoes de cunho cientifico, sobre 

a religiosidade brasileira, se processaram na passagem da Monarquia para a Republica, e 

acompanharam os discursos positivistas e evolucionistas que marcariam os nossos 

primeiros intelectuais.

Contudo, essas “reflexoes”, se deteriam sobre o catolicismo romano, que foi 

introduzido entre nos, em 1549, e que se organizou segundo as regras da institui9ao do 

Padroado1, que fazia da Coroa Portuguesa a responsavel pelas missoes catolicas e 

institui9oes eclesiasticas de seus espa90s coloniais; e de movimentos sociais ligados a 

religiao, como o messianismo.

A partir dai, destacam-se trabalhos como o de Nina Rodrigues e Laura de Mello e 

Souza. Nina, em L ’animisme fetichiste des negres de Bahia (1982), procura relacionar a 

influencia do elemento africano na forma9ao da cultura brasileira e demonstrar como as 

cren9as catolicas foram reinterpretadas para a oculta9ao de seus deuses, atras das imagens 

dos santos catolicos. Ja o trabalho de Laura de Mello e Souza, O diabo e a Terra de Santa 

Cruz (1995), tenta demonstrar as especificidades “da religiao vivida pela popula9ao 

colonial, eivada de reminiscencias folcloricas e paulatinamente colorida pelas 

contribui9oes culturais de negros e indios, alem dos ingredientes judaicos fomecidos pelos 

cristaos novos radicados no Brasil”.

(1): Segundo Hoomaert (1982, p. 12), seria “uma prerrogativa da Coroa Portuguesa, baseada no fato do rei ser 

grao-mestre de tres tradicionais ordens militares e religiosas de Portugal (...) a partir de 1551. O direito de 

padroado foi concedido pelo papa ap rei portugues, com a incumbencia de promover a organiza9ao da Igreja 

nas terras “descobertas”.
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Contudo, todos os intelectuais brasileiros que se detiveram sobre o estudo do 

fenomeno religioso, como: Jose Oscar Beozzo, Edgard Carone, Gilberto Freyre, Rui Faco, 

Laura de Mello, Ronaldo Vainfas e muitos outros, apesar de suas contribui9oes neste 

campo a historiografia brasileira, nao se detiveram em suas obras, a analisar a presen9a e a 

influencia dos primeiros grupos protestantes, como agentes formadores de nossa identidade 

nacional.

As poucas obras historiograficas consideradas classicas, Leonard; 1963 (O 

Protestantismo Brasileiro); Crebetre/ Mesquita, 1962 (Historia dos Batistas no Brasil -  ate 

o ano de 1906); Ferreira, 1959 (Historia da Igreja Presbiteriana do Brasil); constituiram-se 

fundamentalmente em uma descri9ao de carater factual das diversas denomina9oes e seus 

pioneiros. (SANTOS, 1999, p.4).

E justamente, por essa lacuna existente na historiografia brasileira, sobre o 

desenvolvimento dos primeiros grupos protestantes no Brasil, ou de uma analise maior, 

que este trabalho pretende resgatar a importancia desses primeiros grupos na forma9ao de 

nossa sociedade, demonstrando que eles foram alvos de lutas, resistencias e persegui9oes, 

negligenciadas pela historia, seja a oficial, seja a critica.

Portanto, a consolida9ao da historia religiosa como disciplina especifica e de suas 

variadas possibilidades teorico-metodologicas levaram os historiadores, dentro da 

concep9ao da “Nova Historia”, a se debru9arem sobre a Historia das doutrinas, as Historias 

eclesiasticas, a Historia das cren9as ligadas as mentalidades e de seus hibridismos 

culturais, uma vez que, ao chegarmos ao seculo XXI, nos deparamos com as crises da 

razao, da ciencia e da modemidade e a constata9&o de que a ciencia nao explica tudo, 

voltando-se novamente as explica9oes sobrenaturais e a partir dai, o estudo sobre o

religioso.
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As historias oficiais, entendidas como sendo aquela de carater positivista, de 

valoriza^ao dos fatos e das leis naturais / sociais, que influenciaria a produfao, de icones 

de nossa historiografia, como Capistrano, Vamhagem, apesar destes autores nao serem 

positivistas, nem adeptos da historia oficial, dentre outros.

Freitas (2003, p.8), conceitua a historiografia como,

“Sendo a indiferen^a ao fato de que muitos olhares vislumbram a 
mesma coisa, confirmando duas hipoteses: 1) ha sempre um novo 
olhar sobre o cotidiano, que impede que o mesmo se repita, 2) ha 

sempre um novo olhar que apanha o “novo”, quando ele nao e 
novo, mas a repeti?ao; que percebe a ruptura quando ela falseou a 
realidade e tomou-se persistencia, continuidade”. A historiografia 

pode ser entendida como o locus de interven9ao, no qual manifesta- 
se nas praticas discursivas dos historiadores.

Portanto, sendo a historiografia praticamente um metodo discursivo, onde o 

historiador intervem, constroi ou reconstroi, explica^oes sobre a realidade, fato, 

acontecimento, atraves de suas praticas discursivas, fundadas em referenciais teoricos; a 

constituifao de campos ou objetos de estudo, parte em grande medida pela escolha do 

proprio historiador, que se identifica ou tern interesse de estudar tal objeto de estudo, ou 

das instituifoes que delineiam os mesmos.

Em “Historiografia Brasileira em Perspectiva”, Freitas (2003, p.11/2), chama a 

aten?ao para os classicos de nossa historiografia, que apos os anos 30 do seculo XX, 

passaram a discutir o pais, a partir da releitura de nossa Historia. Os criterios adotados para 

a organiza^ao de “Historiografia Brasileira em Perspectiva” foram “trazer a luz as fontes 

que tern conduzido a pesquisa historica no seu fazer-se constante (...), e solicitar aos 

pesquisadores que (...) relessem as fontes cujo manuseio os investe da condi9&o de 

interpretes de momentos decisivos da historia do Brasil”.
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A partir dai, destacam-se trabalhos sobre a cultura e a sociedade coloniais, com 

renomadas historiadoras como Laura de Mello e Souza e Laima Mesgravis, de 

“sociabilidades sem Historia” e de “matrizes interpretativas dos conflitos da sociedade 

monarquica no periodo do Brasil Imperio”, com destaque para Maria Odila Leite da Silva 

Dias e Izabel Andrade Marson e outros; nao havendo nenhum tipo de analise sobre a 

inserQao ou a presen9a protestante no Brasil, no periodo do Brasil colonia / imperio.

Talvez a inser^ao ou a presen9a protestante naquele momento, nao viesse a se 

constituir em um fato, acontecimento ou momento decisivo para nossa historia, como foi o 

caso do catolicismo implantado entre nos e que se organizou segundo as regras da 

institui9ao do Padroado. Mas, a caracteristica marcante dentro desse processo e que havia 

uma presen9a protestante no Brasil daquele periodo que nao poderia passar despercebida 

por nossa historia. E como ocorreu este processo de inser9&o? Quais foram as suas redoes 

e o impacto sobre a sociedade brasileira? Quais as influencias politicas e economicas que 

estavam por tras desta inser9ao?

Como Santos (1999, p.4) citado anteriormente afirmou, “as diversas obras 

historiograficas, consideradas classicas, para o protestantismo brasileiro, se constituem 

fundamentalmente, em uma descri9ao de carater factual das diversas denomina9oes e seus 

pioneiros”. Existe no meio academico, a necessidade de se desenvolver um campo de 

pesquisa, que aborde o protestantismo brasileiro e desenvolva toda uma produ9ao 

historiografica acerca deste assunto, uma vez que ja somamos o expressivo numero de 

mais de 26 milhoes de brasileiros, conforme o censo de 2000, influenciando nas decisoes 

do pais, na constru9ao de nossa cidadania e democracia.

Faz-se necessario resgatar esta inser9ao, atraves de uma analise da produ9ao 

historiografica acerca deste assunto. Neste sentido, o exemplo do Congregacionalismo, 

implantado entre nos, o qual desvinculado de igrejas e associa9oes missionarias
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estrangeiras, desenvolveu aqui um modelo de igreja protestante, tipicamente national (a 

partir de 1855), abrindo caminho para a inser9ao das demais denomina9oes (da qual os 

Batistas se constituem no ultimo grupo ou denomina9ao a se estabelecer -  1880). O 

Congregacionalismo contribuiria tambem, para a supera9ao dos obstaculos legais que 

dificultavam a vinda de protestantes ou ate mesmo a conversao de brasileiros ao 

protestantismo no Brasil.

Mendoza (apud Cardoso, 2001, p.12), chama a aten9ao para a “caracteriza9ao de 

um grupo de igrejas protestantes presentes ha quase um seculo e meio no campo religioso 

brasileiro e que nao tern merecido a justa aten9ao dos historiadores chamados “nao- 

comprometidos”. Ainda segundo Mendon9a, prefaciando Cardoso, existiria no interior 

pouco conhecido das igrejas Congregacionais, nao uma igreja ou tipo congregacional, mas 

varios Congregacionalismos existentes no Brasil. Estas igrejas pertenceriam “a longa 

linhagem historica das igrejas surgidas na Reforma Inglesa que se caracterizavam pelo 

vigoroso calvinismo que professavam e pelo sistema de govemo eclesiastico tipificado 

pela autonomia completa da congrega9ao local”. Lembrando, que (...) “outros grupos 

tambem assumiram a mesma forma de govemo eclesiastico como batistas, menonitas, 

quaeres e algumas formas atuais de pentecostalismo”. (CARDOSO, 2001, p. 12).

Segundo Watanabe (2005, p. 1), “a produ9&o de uma historiografia protestante no 

Brasil esta permeada pela disputa da memoria e da politica eclesiastica, das redoes de 

poder e representa9oes coletivas, como conseqtiencias pessoais diferenciadas dos seus 

autores”. Estas obras consideradas classicas2 foram produzidas na maioria das vezes ou 

pela institui9&o (igrejas, seminarios), de carater factual e denominacional, ou pela 

sociologia, vinculado a alguma institui9ao de ensino superior, como a Escola de Sociologia 

de Sao Paulo e as Universidades Mackenzie e Metodista de Sao Paulo, e seus objetivos 

foram em geral, o de contextualizar questoes tipicamente sociologicas. Um exemplo e
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Boanerges Ribeiro, em seus livros “Protestantismo no Brasil Monarquico (1822-1888). 

Aspectos Culturais da Aceitagao do Protestantismo no Brasil” (1973); e “Protestantismo e 

Cultura Brasileira. Aspectos Culturais da Implantagao do Protestantismo no Brasil” (1981). 

No primeiro livro, este autor procura analisar as condigoes que do ponto de vista da cultura 

e da estrutura da sociedade brasileira do periodo monarquico, favoreceram a introdugao e a 

difusao do protestantismo no Brasil.

O autor e vinculado a Fundagao Escola de Sociologia e Politica de Sao Paulo e a 

Universidade Mackenzie, onde coordenou o curso de especializagao em Estudos 

Brasileiros, alem de ser pastor presbiteriano. Seu campo de estudo limita-se ao 

Presbiterianismo, o que nao significa a exclusao da presenga dos Reformados Europeus3, 

Luteranos, Congregacionais, Metodistas e Batistas.

Em sua metodologia de investigagao, utiliza como fonte primaria sobre os indicios 

do protestantismo brasileiro, os arquivos oficiais, particulares, atas das igrejas, cartas, 

registros de cartorios, jomais da epoca (Imprensa Evangelica -  Jomal Presbiteriano) e o 

arquivo da junta de missoes estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos.

Boanerges Ribeiro, toma como quadro de referenda, a Teoria da Organizagao 

Humana4, do Professor Antonio Rubbo Muller, tambem vinculado a Escola de Sociologia 

de Sao Paulo; na qual formulou 14 sistemas sociais especificos (parentesco, sanitario, 

patrimonial, manutengao, lealdade, lazer, viario, pedagogico, produgao, religioso, militar, 

politico, juridico e de precedencia).

(2) : SSo trabalhos das diversas denominagSes, especificamente, as historicas, de cariiter factual, que 

procuram narrar a sua interpretagSo sobre a insergilo do protestantismo no Brasil; a exemplo de Emile 

Leonard (O Protestantismo Brasileiro), Julio Ferreira (Historia da Igreja Presbiteriana do Brasil), Antonio 

Gouvea Mendonga (O Celeste Porvir).

(3) : Pode ser identificado, como um grupo de pessoas, que faziam parte da Igreja Crista Reformada. No 

periodo da Reforma, a igreja desenvolvida na Holanda, passou a denominar-se de Igreja Crista Reformada, 

ou simplesmente, Igreja Reformada. De carater calvinista.

(4) : A Teoria da Organizag3o Humana, segundo Ribeiro (1973:12), baseia-se na existencia de 14 sistemas 

sociais especificos para-autonomos, nos quais a sociedade se organizaria.
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Partindo deste quadro de referenda da “Teoria da Organiza?ao Humana”, 

Boanerges Ribeiro, elaborou a tese de que a aceita^ao do protestantismo no Brasil se 

desenvolveu dentro de tres sistemas especificos que possibilitaram sua inser9ao na 

organiza?ao social brasileira do seculo XIX; sendo eles: o sistema politico, juridico e 

religioso, “onde a sociedade brasileira, abre brechas e cria nichos estruturais e ideologicos 

por onde o protestantismo possa se difimdir, nao sem encontrar, claro, focos de 

resistencias, que notam ate os dias atuais”. (RIBEIRO, 1973, p.10).

O autor compreende a sociedade brasileira, nao de forma ffagmentada, mas em sua 

configura?ao total, em suas expressoes, atraves de sistemas sociais especificos, contextos 

onde o protestantismo -  como prdtica e ideia -  procura nicho, de onde partiria para aliciar 

fieis e assim se inscrever como “novo e poderoso elemento cultural”, dentro do estilo de 

vida brasileiro.

No contexto das ciencias sociais, o autor, constroi um quadro logico, coerente e 

consistente, com elementos analiticos e interpretativos fomecidos pela historia, sociologia 

e antropologia social, onde a obra de Emile Leonard, “O Protestantismo Brasileiro”, da 

decada de 1950/1970, o influenciaria bastante; que enquadrado nos moldes da historia das 

mentalidades, procura analisar como o protestantismo, dialogou historicamente com a 

sociedade brasileira.

Boanerges Ribeiro (1973, p.l 1), afirma que a obra de Leonard se limitou apenas a 

analisar o movimento protestante e sua dinamica, nao analisando a sociedade que recebia o 

protestantismo. Porem, sua sugestSo de que aspectos da propria Igreja Catolica de entao, 

possibilitaram a aceita^ao do protestantismo, pareceu merecedora de exame por parte do 

autor; onde nao apenas a Igreja Catolica, mas todos os sistemas sociais estariam 

comprometidos na situa9ao cultural, propicios a aceita9ao no pais, das denomina9oes

protestantes.
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Dentro de uma concep9ao bem sociologica, o autor trabalha a sociedade como um 

organismo social, que quando um sistema social especifico exorbita de suas fin^oes, 

tensoes sociais tendem a ocorrer, levando nao so ao colapso, mas podendo afetar os demais 

e paralisando o organismo social. Concep9ao fundada na “Teoria da Organiza9ao 

Humana”, que trabalha a ideia de que esses sistemas sociais especificos revestem a 

paisagem com cenarios proprios, os quais sao representa9des artificiais de adapta9ao ao 

meio ambiente. Nesses cenarios, e que estao “(...) os personagens e agregados; onde cada 

individuo se constitui em um ente social.”

Em seu primeiro capitulo de “Protestantismo no Brasil Monarquico”, Boanerges 

Ribeiro procura trabalhar a aceita9ao do protestantismo no Brasil, afirmando que “ao 

iniciar o seculo XIX, nao havia no Brasil vestigio de Protestantismo” (RIBEIRO, 1973, 

p.15). Portanto, parte da vinda da familia real portuguesa e do tratado de Alian9a e 

Amizade, e de Comercio e Navega9ao, firmado com a Inglaterra, para tecer comentarios 

sobre a inser9ao do protestantismo no Brasil.

Segundo Boanerges Ribeiro, este tratado abriria a “primeira brecha na muralha 

levantada em tomo de nosso sistema religioso, ate entao impenetravel, para que o 

protestantismo pudesse se instalar” (RIBEIRO, 1973, p. 15). Tambem, Boanerges realiza 

de forma pormenorizada, a descri9ao da inser9ao de protestantes ingleses, ja a partir de 

1810, mostrando a instala9&o da primeira colonia protestante em Nova Friburgo, no Rio de 

Janeiro em 1824, a passagem pelo Brasil do Reverendo Daniel Parish Kidder, enviado pela 

Sociedade Biblica Americana e precursor do Presbiterianismo; a chegada do casal Kalley, 

fundadores do Congregacionalismo no Brasil, em 1855; a organiza9ao da Igreja 

Presbiteriana em 1862; a chegada ao Brasil em 1867, do Pastor metodista norte-americano 

Junius E. Newman, com imigrantes de Santa Barbara; e por fim, a organiza9ao da primeira 

Igreja Batista, na Bahia, em 1882.
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Em seu segundo capi'tulo, “Sistemas politico, juridico e religioso”, Boanerges 

analisa o precedente pombalino, com a expulsao dos jesuitas do Brasil, em 1759; 

eliminando a hegemonia destes no sistema politico luso-brasileiro, atraves dos sistemas 

religioso e pedagogico; embora os valores teologicos5, especificamente religiosos, 

catolicos romanos e tridentinos, tenham permanecido intactos. Boanerges Ribeiro, afirma 

que “antes que houvesse protestantismo brasileiro, proceres politicos criaram condi?5es 

para sua aceita9ao, modelando um sistema juridico que os protestantes pudessem 

considerar satisfatorio”.

No projeto apresentado a Constituinte de 1823 e na Constitui9ao outorgada de 

1824, os artigos 5° e 14, discorriam sobre a liberdade religiosa e dos direitos politicos que 

os “acatolicos” poderiam gozar; relata a divisao da propria Assembleia Constituinte, onde 

parlamentares se posicionariam contra ou a favor da liberdade religiosa no Brasil, restrita 

inicialmente apenas a estrangeiros e nao a brasileiros natos.

No capi'tulo III, “sistema religioso e Igreja Catolica”, Boanerges Ribeiro, destaca a 

identifica9&o de “Igreja Catolica como sistema religioso”; nao homogeneo, onde se podem 

notar dentro da propria Igreja Catolica, tensoes, competi9ao, conflitos e diferencia9oes; 

cuja presen9a colaborou para tomar possivel relativamente facil, a introdu9ao do 

protestantismo no pais. A Igreja Catolica de entao, se caracterizava por um “catolicismo” 

ortodoxo, tridentino6, vaticanista7, em competi9ao com o catolicismo regalista8; (...) a 

religiao sacerdotalista, dos canones de comportamento tridentinos, convivendo e 

competindo com um catolicismo caipira9, leigo, por um lado, e por outro, competindo com 

religioes afiricanas, ou tentando suprimi-las.

(5): Segundo Ribeiro (1973, p.25), esses valores, referem-se ao proprio catolicismo em sua ortodoxia, onde 

na disputa pela hegemonia entre o sistema politico, absolutista e regalista portugues e os jesuitas, 

representantes da centraliza?ao vaticana preconizada pelo Tridentino; rompiam-se de certa maneira, os la?os 

entre o Estado e a Igreja.
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No capi'tulo IV, “Sistema religioso e protestantismo”, o autor mostra como se 

processou a inser9ao do protestantismo no sistema religioso do pais e sua rela9ao com a 

organiza9ao social brasileira; que era caracterizado por dois tipos de protestantismo 

desenvolvidos aqui: o protestantismo de imigra9ao e o protestantismo de missao10.

A presen9a protestante na sociedade brasileira do seculo XIX implicaria em 

conflitos e mudan9as dos canones de comportamento, de sociabilidades expressadas 

atraves das agendas de parentesco (registros de nascimento, casamento, obito, 

sepultamento), controlados pela Igreja Catolica, e de propaganda religiosa.

O capitulo V, “A aceita9ao do protestantismo numa provincial Sao Paulo” 

apresenta a inser9ao do Presbiterianismo nessa provincia, como resultado nao so das 

viagens de Daniel Kidder pelo interior do pais e da provincia de Sao Paulo, mas como a9ao 

da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, atraves da junta de missoes estrangeiras.

Em seu segundo livro, “Protestantismo e Cultura Brasileira”, Boanerges Ribeiro 

(1980), apresenta aspectos da cultura brasileira, que possibilitaram a implanta9ao do 

protestantismo no Brasil, partindo da proposta de missao no Brasil, apresentado a 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em 1859, onde seus 

principals pontos consistiam em: 1) explorar o territorio (provincias do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Sao Paulo); 2) a mente dos brasileiros (culto e prega9ao, de casa em casa, 

de lugar em lugar, a palavra impressa, autoridades, presbiterio e limites); 3) crenqas (quern 

salva e so Jesus, as Biblias falsificadas, praxis, simbolos); 4) valores (instnw^ao, vida 

comunitaria, hierarquia de valores e reforma social).

Ja para Douglas Nassif Cardoso (2001), vinculado a Universidade Metodista de Sao 

Paulo e Pastor Congregacional, em sua disserta9ao de mestrado, posteriormente 

transformada em livro, “Robert Reid Kalley. Medico, Missionario e Profeta. A Historia da 

Inser9ao do Protestantismo no Brasil e em Portugal” procura analisar a inser9ao do
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protestantismo no Brasil e em Portugal, atraves de seu fundador, Robert Reid Kalley. 

Tambem sobre a atua9ao de Kalley no Brasil, vimos na apresenta9ao do livro de Antonio 

Gouvea Mendoza, o “Celeste Porvir” (1995), que “o mundo de lingua portuguesa, deve a 

Kalley sua inser9ao no universo protestante e, o que e mais sugestivo, fora do ambito das 

denomina9oes cujos missionarios ja levavam consigo os modelos eclesiasticos que 

representavam”. (CARDOSO, 2001, p.9)

O autor trabalha, inicialmente, os antecedentes historicos, culturais e religiosos do 

Brasil Imperio e da Escocia, devido a origem de Kalley, sua vida e obra, antes de chegar ao 

Brasil. Em um segundo momento, analisa a organiza9ao e a consolida9ao da primeira 

igreja evangelica genuinamente brasileira: a Igreja Evangelica Fluminense 

(Congregacional). Em seu estudo, Cardoso identifica Kalley, como um missionario “free 

lancer”, ou seja, nao vinculado a igreja ou missao estrangeira; o que resultaria no 

desenvolvimento, aqui em terras brasileiras, de uma igreja tipicamente nacional. Isso nao 

deixa de ser curioso, porque apesar de ser presbiteriano11, nao implantara aqui uma igreja 

sob esses tra90s, mas aos poucos, sua convic9ao de implantar no pais, uma igreja de 

govemo congregacional, ja estaria bem defmida.

O autor identifica as igrejas de govemo congregacional, como sendo “igrejas 

kalleianas”, devido ao nome de seu fundador. Nesse sentido, Antonio Gouvea, ainda na 

apresenta9ao do livro, chama a aten9ao para o fato, dessas igrejas:

(6) : Refere-se ao modelo tridentino relacionado ao Concflio de Trento (1545), que se constituiu numa 

tentativa da Igreja Catolica, para enffentar a Reforma Protestante, tentando impedir que no processo de 

formapao e consolida93o dos estados nacionais, a Igreja Romana, nSo se ffagmentasse, mesmo onde nao 

havia ocorrido o cisma.

(7) : Refere-se, podemos dizer assim, a uma “ala” do catolicismo brasileiro, mais proxima das diretrizes do 

Vaticano, em oposi93o ao catolicismo nacional, que era submetido ao sistema do Padroado.
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“Pertencerem a longa linhagem historica das igrejas surgidas na 
Reforma Inglesa, que se caracterizavam pelo vigoroso calvinismo 

que professavam12 e pelo sistema de govemo eclesiastico tipificado 
pela autonomia completa da congrega^ao local; onde outros grupos 
/denomina9oes protestantes, tambem assumiram a mesma forma de 
govemo eclesiastico como Batistas, Menonitas, Quaeres e algumas 

formas atuais de pentecostalismo”.

Para Douglas Nassif Cardoso (2001, p.14), uma igreja pode ser considerada 

congregacional em duas situa9oes especificas: 1) congregacionalismo denominacionalista, 

quando possuir matriz de igreja historica congregacional, por exemplo, de origem inglesa 

ou americana; 2) congregacionalismo pela forma de govemo que conceda a sua reuniao de 

membros (sessao), o poder maximo deliberative, possuindo varias origens, abarcando 

grande numero de igrejas ou movimentos, por exemplo, Batistas, Menonitas, Quaeres, etc.

A inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX, via Congregacionalismo, 

abriria margens para que nao so a propria Constitui9&o do Imperio e os comportamentos 

sociais fossem adaptados ou refletissem a nova realidade religiosa, mas provocaria 

impactos na sociedade da epoca onde o protestantismo era visto, nao somente como uma 

amea9a a religiao oficial, mas como uma altemativa a religiao do Estado.

(8) : Ribeiro (1973, p.34), define o regalismo como “especie de polftica, adotada pelo Estado Mon&rquico 

Brasileiro, que assegurava concessoes (regalias) de acordo com os seus interesses”. Portanto, da-se a 

entender que o catolicismo regalista, era uma ala do catolicismo brasileiro, digamos mas “liberal” h aceitaijao 

do protestantismo no Brasil.

(9) : Era o catolicismo praticado e vivido pelo povo, ou seja, o catolicismo popular.

(10) : O protestantismo de imigra?ao, segundo Azevedo (1980, p.95), comportaria dois subtipos: o 

protestantismo de estrangeiros: vivido por aqueles que nSo chegaram a constituir propriamente colonias, mais 

protestantes, procuravam manter sua fe atraves de servi?os religiosos; protestantismo de colonia: vivido por 

aqueles que, tambem protestantes em suas nafbes originarias, continuaram unidos etnica e culturalmente e se 

empenharam na preservafao de sua identidade religiosa.

O protestantismo de missSo desenvolveu-se, atraves da apao e do trabalho das diversas sociedades 

bfblicas e missionarias.

(11) : Refere-se a questSo da estrutura, da organizai^So interna da igreja, sua forma de govemo; desde os 

primdrdios da Reforma, os presbiterianos e os congregacionais, divergiam quanto & organiza?ao, a forma de 

govemo da Igreja.

(12) : Refere-se a Doutrina religiosa filosofica, desenvolvida por Calvino no seculo XVI, que tinha por enfase, 

a elei9<io ou a predestina^ao dos fieis, a salva^So.
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Uma outra contribui9§o aqui considerada se refere a Clara Mafra (2001), cientista 

social vinculada a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisa 

sobre religiosidades junto a linha “Religiao em Perspectivas” e autora do livro 

“Evangelicos”. Em seu livro esta autora realiza uma analise mais recente sobre a produ?ao 

desse tipo de historiografia no Brasil, dando enfase ao protestantismo pentecostalista e suas 

ramificafoes. Ela chama a atenfao para o fato de que:

“Enquanto muitas outras vertentes do cristianismo contemporaneo 
experimentaram um apequenamento de sua estrategia missionaria, 
acanhados por uma certa corrosao dos fimdamentos que os 

justificam na busca diligente de novos proselitos, os evangelicos, 
em suas diversas segmenta9oes, tendem a experimentar o processo 
inverso”. (MAFRA, 2001, p. 11).

Buscando entender o desenvolvimento e a consolida9ao do protestantismo 

pentecostalista no Brasil, Mafra questiona sobre “como classificar a diversidade dos 

seguidores de uma religiosidade cuja origem remonta a Reforma — quais sao os 

agrupamentos, sua origem, suas tendencias, seus valores, sua legitimidade social, os 

segmentos que devem ser excluidos, sua atua9ao politica”; identificando os “evangelicos”, 

como um segmento religioso a ser analisado”.

Para isso, realiza um pequeno levantamento ou panorama historico, com rela9ao a 

inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX, mencionando o Tratado de Comercio 

e Navega9ao, entre Portugal e Inglaterra (1810), como o primeiro passo para a inser9ao do 

protestantismo no Brasil; momento em que ocorre o inicio da imigra9ao alema em Nova 

Friburgo (RJ) e Sao Leopoldo (RS) em 1824, no contexto da politica de imigra9ao 

desenvolvida pelo Imperio. Tambem identifica Kalley, como Douglas Nassif classificou, 

de missionario “free lancer”, missionario independente, que vinha ao Brasil com o intuito 

de converter brasileiros, alem da rede de influencia que ele formou, que ia desde a
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evangeliza?ao de homens livres e escravos, a aristocracia local; e os conflitos iniciais com 

Simonton, pioneiro do Presbiterianismo no Brasil, sobre as estrategias de evangeliza?ao.

Com base nos principios universais da Reforma -  a justificatjao / salva9ao pela fe, a 

Biblia como unica regra de fe e pratica, a livre interpreta^ao das Escrituras e o sacerdocio 

universal, a autora, identifica o protestantismo como sendo a “religiao da palavra”, devido 

“a curiosidade das pessoas, leigas ou religiosas, aristocraticas, politicos e gente humilde, 

pela Biblia e pela religiao da palavra, demonstrando a inserijao e as mudan^as nos canones 

sociais da epoca”. (MAFRA, 2001, p.15)

A inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX estaria ligada entao, a 

politica/ teologia do Destino Manifesto, onde para os partidarios dessa teologia, a America 

catolica, especialmente o Brasil, era terra de idolatras e pagaos, onde as cren9as dos 

nativos brasileiros deveriam ser transformadas e corrigidas com metodo, uma vez que “e 

de alta importancia para seu bem-estar futuro que a mente nacional (brasileira) esteja 

imbuida de ideias e principios religiosos corretos, e esses deverao proceder, em primeiro 

lugar, de nosso pais (Estados Unidos)”. (MAFRA, 2001, p. 9).

Como foi citado anteriormente por Boanerges Ribeiro, em “Protestantismo e 

Cultura Brasileira”, essa proposta ou ideologia presente no Destino Manifesto, foi 

apresentada na reuniao da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 

em 1859, como parte do relatorio da junta de missoes estrangeiras, que tinha uma proposta 

de desenvolver uma missao no Brasil.

Ja Israel Belo de Azevedo (1980) em “As Cruzadas Inacabadas. Introdu9ao a 

Historia da Igreja na America Latina”, procura apresentar caminhos que, permitam orientar 

os estudos sobre a Igreja na America Latina, dividindo sua analise em tres periodos 

distintos: 1) A Igreja no periodo colonial (1492-1810); a Igreja e os Estados Nacionais
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(1810-1889) e a Igreja no seculo XX (1889 - ? ); analisando a inse^ao, o desenvolvimento 

e as rela9oes de poder na America Latina, atraves do cristianismo catolico e protestante.

Referente a essa inser^ao do protestantismo e sua rela9ao com a sociedade 

brasileira do seculo XIX, especialmente no tocante ao Congregacionalismo, Israel de 

Azevedo mostra que a inser9ao do protestantismo, tanto na America Latina quanto no 

Brasil, foi resultado nao apenas de uma politica de imigra9ao / coloniza9ao e substitui9ao 

de mao-de-obra, desenvolvida pelos nascentes Estados Nacionais, mas tambem, fruto da 

atua9ao das juntas ou “boards” de missoes e das sociedades biblicas. Boanerges Ribeiro 

afirma que o desenvolvimento na America Latina e no Brasil, de dois tipos basicos de 

protestantismo. Um tipo era o protestantismo de imigra9§o -  que comportava dois sub- 

tipos: protestantismo de estrangeiros, vivido por aqueles que nao chegaram a constituir 

propriamente colonias, mas protestantes, procuraram manter sua fe, atraves de servi90s 

religiosos; e protestantismo de coldnia. Este era entendido como a fe vivida por aqueles 

que tambem, protestantes em suas na9oes originarias, continuaram unidos etnica e 

culturalmente, e se; empenharam na preserva9ao de sua identidade religiosa. O segundo 

tipo foi o protestantismo de missao / conversao, surgido como fruto do trabalho de 

sociedades biblicas e missionarias. (RIBEIRO, 1973, p.95).

No contexto de forma9ao dos Estados Latino-americanos, Israel de Azevedo, tenta 

demonstrar que os movimentos de Independencia da America Latina, acompanhados por 

ideologias liberais, juntamente com a inser9&o do protestantismo, acabariam por romper 

com o monopolio catolico sobre o continente.

O seculo XIX seria o grande seculo missionario para o protestantismo, periodo em 

que se expandiria pelo mundo, tendo “a America Latina se constituido num dos ultimos 

campos a serem descobertos para as missoes protestantes” (AZEVEDO, 1980, p.96)
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O autor questiona sobre as razoes da vinda de missionaries (principalmente norte- 

americanos) a America Latina; sobre o papel que os Estados Unidos da America passavam 

a desempenhar na America Latina, e sua influencia na penetra?ao religiosa no continente; 

sobre o vigor das igrejas protestantes norte -  americanas, expresso nas forfas missionarias, 

com o envio de agentes de suas juntas para o mundo inteiro; os relatos de viagens dos 

colportores13 das sociedades Biblicas, que ajudaram as igrejas norte-americanas a 

“descobrirem a America Latina como campo missionario”.

Israel de Azevedo (1980, p. 99) afirma que dentro da polltica de imigra?ao 

desenvolvida pelos Estados nacionais latinos - americanos, “O Brasil foi um desses paises 

a mais se interessar pela imigra?ao. De inlcio, os estrangeiros tinham que ser catolicos, 

mas essa condi9ao caiu com algum tempo depois. Protestantes, que para o Brasil vieram: 

ingleses anglicanos (a partir de 1810), alemaes luteranos (a partir de 1824), e norte- 

americanos presbiterianos, batistas e metodistas (a partir de 1866), entre outros, vieram em 

decorrencia da perda da guerra pelos sulistas, alguns dos quais preferiram emigrar que 

aceitar as novas condi^oes”.

Para Israel Azevedo, “os imigrantes (colonos ou estrangeiros isolados) se ocuparam 

apenas em preservar sua identidade cultural atraves da religiao, nao demonstrando 

qualquer interesse em alcar^ar os habitantes da terra. Mas de todos os paises da America 

Latina, foi porem, o Brasil onde o cristianismo protestante teve maior receptividade, a 

ponto de uma so missao (Batista), em apenas sete anos depois de instalada, ja contar com 

oito igrejas, com 312 membros. Os motivos para essa aceita9&o maior que no resto do 

continente ainda nao se apontaram”.
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O autor faz men^ao a Robert Reid Kalley, fundador do Congregacionalismo no 

Brasil, afirmando que:

“Ate 1855, o movimento evangelico esteve representado por 

imigrantes protestantes e por uns poucos crentes convertidos pela 
prega?ao do Evangelho ou pela leitura da Biblia. (...), mas o 

estabelecimento de um trabalho regular e organizado nao se deu 
antes do Dr. Robert Reid kalley, um medico escoces chegasse ao 

Rio no dia 10 de margo de 1855”.

Israel de Azevedo, em sua analise sobre a “Historia da Igreja na America Latina”, 

da algumas pistas que podem ajudar a esclarecer algumas duvidas sobre a inser9ao do 

protestantismo no continente e no Brasil. Com rela^ao a poh'tica de imigra^ao 

desenvolvida pelos Estados Nacionais Latino-americanos, ja aponta a regra que os 

imigrantes interessados em vir para o Brasil, tinham que ser catolicos; essa regra cai em 

desuso e o proprio govemo imperial, passa a adotar uma poh'tica de imigra^ao, que nao 

apenas apoiava, mas subvencionava a vinda de imigrantes protestantes para o Brasil, 

conforme citado por Boanerges Ribeiro (1973, p. 103):

“Nosso govemo abriu escritorio em Nova York para 

coordenar a propaganda e atrair imigrantes norte-americanos; na 
ocasiao (1865), em convenio com o govemo americano, passou a 
subvencionar uma linha de navega9ao entre Nova York e o Rio”; 
mas contratando ate pastores dos respectivos paises de origem dos 

imigrantes, como forma de evitar a desagrega9ao da fe e da cultura 
de cada colonia;” e ainda acrescenta; “nos contratos de coloniza9ao 
que o govemo imperial propunha por meio de seus agentes, era 

visual a clausula que assegurava sustento a um pastor. Vimos que 
evangelicos de lingua alema engajados nas for9as legalistas, na 
Guerra dos Farrapos, eram assistidos por um capelao protestante.”

(13): Colportores: diz respeito a colportagem, atividade dos agentes divulgadores da cultura evangelica; 

especie de vendedores de por em porta, que distribui'am literature evangelica as popula?5es locais. Na 

defmi93o de Ferreira (1992, p.216), eram agentes encarregados de vender livros, folhetos e principalmente 

Blblias pelas ruas. Atuaram como importantes agentes auxiliares, na obra do Evangelho.
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Assim, podemos evidenciar que nas cita9oes acima, fleam bem claras a 

acomoda^ao e a adapta9ao das leis, que ja na politica de imigra9ao desenvolvida pelo 

Imperio, teve de se adaptar para a acomoda9ao ou aceita9ao, da presen9a protestante entre 

nos.

Outro fato interessante e ver que houve a participa9ao de imigrantes protestantes, 

integrantes do Exercito Imperial, na Guerra dos Farrapos, que a historia tradicional nao 

menciona e ai, passamos a questionar a inser9ao e a integra9ao na nossa organiza9ao 

social, dos imigrantes protestantes no Brasil. Isso que Boanerges Ribeiro denomina de 

“novos canones de comportamentos”. Ainda no que se refere a essa politica de imigra9ao, 

o autor questiona porque vieram imigrantes norte-americanos, apos o fim da Guerra de 

Secessao (1861-1865). Israel de Azevedo entende que se deveu “a perda da guerra dos 

quais alguns preferiram emigrar, a aceitar as novas condi9oes”; e que condi9oes seriam 

essas? Sabemos que o sul dos Estados Unidos possuia semelhan9as com o Brasil. No 

tocante ao sistema de plantation, da grande lavoura, da monocultura voltada para 

exporta9ao, com base no trabalho escravo, e que apos a Guerra de Secessao, nao apenas 

pelo fim da escravidao, mas pela perda da guerra, como uma condi9ao de humilha9ao, da a 

entender, que muitos norte-americanos, preferiram emigrar, a aceitar as novas condi9oes. 

O Brasil se apresentaria como um “num pais de futuro”, conforme apresentado na proposta 

de missao, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em 1859; um lugar onde poderiam 

manter o seu status quo e as mesmas condi9oes anteriores a guerra, com o sistema de 

plantation e a mao-de-obra escrava.
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Antonio Gouvea Mendoza (2005 a), em seu artigo “Protestantismo no Brasil: 

Apontamentos sobre sua contribui^ao para a Cultura Brasileira^, chama aten9ao para “as 

razoes que levam os historiadores no Brasil, a dar tao pouca ou nenhuma importancia ao 

protestantismo no Brasil, quando ele ja participa de nossa historia ha quase dois seculos. 

Como ignorar urn grupo religioso que ja aparece no censo com mais de 15% da popula^ao, 

que conta com quatro respeitaveis universidades14, alem de numerosas escolas superiores 

isoladas e muitos colegios, que se inscreve na historia do esporte e na vida intelectual do 

pais?” (MENDON£A, 2005, p.2)

Entre muitas outras, o autor aponta algumas razoes para essa omissao:

“A primeira delas, talvez a mais importante, seria a posi?ao 

do protestantismo no que se chama de campo religioso brasileiro. 
Aqui, o protestantismo e sempre considerado como um simples 
desafio, entre muitos outros, a Igreja Catolica. E um grupo 

religioso de oposi9&o a absoluta hegemonia catolica que as vezes, 
incomoda, outros nao. A segunda razao seria o desenvolvimento de 

estudos de carater ecumenico sobre a historiografia da Igreja na 

America Latina, a exemplo da CEHILA (Comissao de Historia da 
Igreja na America Latina), que tratava, ou trata ainda, o 

cristianismo reformado como sectario. A terceira razSo seria no 
contexto da historiografia brasileira, que tambem colocaria a 
margem os estudos sobre o protestantismo no Brasil”.

Antonio Gouvea afirma que esse assunto aparece quando se trata da Igreja no Brasil, 

e o autor que dedica mais aten9ao e respeito ao protestantismo, e Fernando de Azevedo 

(1958), em sua obra “A Cultura Brasileira”, no capitulo em que trata das institui9oes e 

cren9as religiosas, assim como quando trata da educa9ao; dedicando algumas paginas a 

contribui9ao protestante, a educa9ao secundaria e superior; que afirma “nao tern havido no 

Protestantismo brasileiro, bons historiadores. Todas as denomina9oes tern publicado suas 

historias, no todo ou de modo parcelado, e na pena de bons escritores; contudo, essas 

publica9oes tern padecido de tres tipos de obstaculos que as veem impedindo de penetrar no



37

circulo dos historiadores profissionais: primeiro, quase todas as marcas do 

denominacionalismo triunfalista, assim como uma linguagem hermetica de grupo, porque 

sao escritos para consumo intemo; segundo, porque nao dialogam com a cultura brasileira; 

terceiro, porque sSo publicadas por editoras domesticas e por isso, nao alcan9am as areas 

academicas. Quando alcan9am estas areas, o fazem de maneira indireta ao servirem de 

material secundario para disserta9oes e teses que, no geral, sSo condenados ao ostracismo 

das prateleiras daquilo que alguem chamou de “saber inutil”. (MENDON^A, 2005, p.3)”.

Na visao de Antonio Gouvea, “a historiografia brasileira relega o protestantismo o 

segundo piano, ou mesmo o ignora, onde a literatura mundial e plena de classicos trabalhos 

sobre o protestantismo e sua grande e decisiva influencia na constru9ao do chamado mundo 

modemo”. (MENDON £  A, 2005, p.4)

Referente ao espirito e a indole do protestantismo, o autor menciona que “o unico 

trabalho publicado no Brasil que nos chama aten9ao para a indole e o espirito protestante de 

pensar e fazer, e o de Richard Graham , Grd-Bretanha e o Imcio da Modernizagao no 

Brasil (1973). Contudo, diz Graham, alguns tra90s da prega9§o protestante, que se 

infiltraram na sociedade brasileira, foram decisivos para o imcio da modemiza9ao. Para ele, 

o tra90 mais importante foi a no9ao do valor e da liberdade do individuo. Outro tra90 

oriundo do protestantismo foi o movimento de seculariza9ao da sociedade, que como ele 

diz, e essencial ao processo de modemiza9ao.

(14): Ant6nio Gouvea Mendon^a (2005 a), faz men?ao a existencia de quatro universidades, mas nSo as citam. 

Pelo menos tres s3o identificaveis: a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Universidade Metodista de SSo 

Paulo, e Universidade Evangel ica Luterana do Brasil (RS).



38

A inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX insere-se dentro de uma 

cultura construida sob a egide do catolicismo desde o inicio da coloniza?ao; onde Antonio 

Mendoza (2005, p.5), afirma que:

“O regime regalista e a ausencia dos jesuitas, expulsos no 
periodo pombalino, aliados ao “bando de ideias novas” procedentes 
da Europa, (...) particularmente o “spencerismo” e o positivismo 
comtiano, contribuiram para o desconforto da Igreja; (...) onde a 
cultura catolica, sob a qual todo o cotidiano se organizava e 
funcionava, nao oferecia lugar para o modo de ser protestante.”

Segundo Antonio Mendon9a (2005, p.l), “nao tem sido tentado o cotejo entre 

cultura protestante e cultura brasileira, (...) as instancias da cultura brasileira em que a 

cultura protestante se faz presente, embora sempre paralela e sem o justo destaque”.

Nesse sentido, pretendemos desenvolver um quadro a respeito da inser9ao do 

protestantismo no Brasil, e sua rela9ao com a sociedade brasileira do seculo XIX (1855- 

1880), dando enfase ao Congregacionalismo; de como este dialogou historicamente com a 

sociedade brasileira, utilizando-se para isso, da chamada “historia vista de baixo” de E. P. 

Thompson (1966); onde De Decca na apresenta9ao do livro de Thompson “A Formulae da 

Classe Operaria Inglesa”, obra que marca este tipo de abordagem, afirma que Thompson se 

propos a recuperar uma historia altemativa, que supoe quase sempre polemizar com a 

ideologia dominante; e que Thompson, havia recusado as datas e acontecimentos 

valorizados pela ideologia dominante, fazendo um alerta para os marcos oficiais da 

historiografia inglesa, que impuseram o silencio as experiencias e memorias da classe 

operaria.
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Desenvolvida dentro do contexto da historia social, que segundo Castro apud 

Cardoso & Vainfas (1997, p.46):

“Antes de ser um campo definido por uma postura 
historiografica, que resulta num alargamento do interesse historico, 
construido em oposi^ao as limita9oes da historiografia tradicional, a 

historia social passa a ser encarada como perspectivas de sintese, 
como reafirma^ao do principio de que, em historia, todos os niveis 
de abordagem estao inscritos no social e se interligam”.

Sharpe apud Burke (1992, p.40), afirma que “em 1936, Bertold Brecht, em seu 

poema “Perguntas de um soldado que /<?”, apresentou aquela que provavelmente ainda e a 

afirma^ao mais direta da necessidade de uma perspectiva altemativa ao que poderia ser 

chamado de “historia da elite”. Segundo Silva, apud Malerba (1996, p. 94), foi so em 1965, 

que E. P. Thompson formulou da seguinte maneira, em seu trabalho mais conhecido, a 

perspectiva aqui em foco:

“Estou tentando resgatar o pobre tecelao de malhas, o meeiro luddita, o tecelao do “ 

obsoleto” tear manual, o artesao “utopico” e mesmo o iludido seguidor de Joanna Southcot, 

dos imensos ares superiores de condescendencia da posteridade. Seus oficios e tradifoes 

podem estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser 

retrogada. Seus ideais comunitarios podiam ser fantasiosos. Suas conspiracies 

inssurreicionais podiam ser temerarias. Mas eles viveram nesse tempo de aguda perturba5ao 

social, e nos nao. Suas aspirates eram validas nos termos de sua propria experiencia; se 

foram vitimas acidentais da historia, continuam a ser, condenados em vida, vitimas 

acidentais.”

Um ano depois, em 1966, Thompson batizou este tipo de historia de “history from 

below ”, ou historia vista de baixo, em artigo publicado no The Times Literary Supplement. 

Ali ele sugeria aqueles que viam as a5oes e as representa?6es do povo que viveu no
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passado, como algo inacessfvel ou sem importancia, que as pessoas comuns eram um pouco 

mais que “ um dos problemas com que o govemo tinha que lidar.”

Sharpe, apud Burke (1992, p.41), ainda afirma que “essa perspectiva atraiu de 

imediato aqueles historiadores ansiosos por ampliar os limites de sua disciplina, abrir novas 

areas de pesquisa e, acima de tudo, explorar as experiencias historicas daqueles homens e 

mulheres, cuja existencia e tao frequentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada 

apenas de passagem pela principal corrente da historia”.

Atraves dessa perspectiva, da historia vista de baixo, de uma historia altemativa, de 

diferen9as e desigualdades sociais, pretendemos como o proprio Thompson mencionou, ir 

de encontro a ideologia dominante, aos marcos oficiais da historiografia brasileira, que 

impuseram o silencio ou ignoraram a existencia, e aceitaram tacitamente ou mencionaram, a 

presen9a protestante em nossa organiza9ao social e a produ9§o de uma historiografia 

referente a essa tematica; onde dentro desse contexto, procura-se analisar a inser9ao do 

protestantismo no Brasil, dando enfase ao Congregacionalismo no periodo de 1855-1880, e 

suas rela9oes com a sociedade brasileira, num pais predominantemente catolico e suas 

implica9oes politicas, sociais, economicas e, sobretudo religiosas; passando a questionar os 

objetivos apresentados a pesquisa.

Portanto, partindo de tudo que ja foi exposto aqui, e conforme Santos (2005:4), 

citado posteriormente afirmou, “a defesa nao e do protestantismo enquanto religiao, mas 

do seu lugar na historia cultural e religiosa do Brasil”; o lugar da escrita da historia, onde 

procuramos apresentar alguns autores e suas respectivas analises, referentes a produ9ao de 

uma historiografia do protestantismo no Brasil, apresentando os autores em seu contexto, 

ou seja, quern sao, a que concep9oes/ correntes teoricas estao vinculadas, em que 

momentos/ tempo escrevem, as questoes que os motivaram, o que ou a que buscam
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explicar ou dar respostas, com que explicam ou com que estudos dialogam, contestam ou 

se contrapoem.

O primeiro desses autores e Boanerges Ribeiro, em suas analises “Protestantismo 

no Brasil Monarquico” (1973) e “Protestantismo e Cultura Brasileira” (1981), que sendo 

influenciado pela obra de Emile Leonard - O Protestantismo Brasileiro, da decada de 1960 

e que se propunha a analisar o movimento protestante e sua dinamica, mas nao tanto, a 

analise da sociedade que recebia o protestantismo e pela Teoria da Organiza9ao Humana, 

do professor Antonio Rubbo Muller, vinculado a Escola de Sociologia de Sao Paulo; 

propoe-se “a analisar as condi^oes que favoreceram, ao nivel da cultura e da estrutura da 

sociedade brasileira do periodo monarquico, a introdu9ao e a difusao do protestantismo, 

onde apreende a sociedade brasileira em suas expressoes multifacetadas, atraves de 

sistemas sociais especificos, contextos onde o protestantismo como pratica e ideia, procura 

o nicho, de onde partiria para aliciar fieis e assim se inscrever como novo e poderoso 

elemento cultural dentro do estilo de vida brasileiro”.

Partindo de interesse proprio, de pesquisar na decada de 1940, a biografia do Rev. 

Jose Manoel da Concei9&o, o primeiro padre brasileiro que se tomou pastor protestante, 

atuando no pais, procurou identificar aspectos da cultura brasileira do seculo XIX, que 

possibilitaram, a aceita9ao do Presbiterianismo no Brasil, atraves da analise dos sistemas 

sociais especificos -  politico, juridico e religioso -  e principalmente, da agenda de 

parentesco (registros de nascimento, casamento, obito e sepultamento), onde o 

protestantismo desenvolveria suas redoes.

Ja Antonio Gouvea Mendoza, autor do “Celeste Porvir”, da decada de 1980, 

vinculado a Universidade Metodista de Sao Paulo e a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, tern por ponto comum com Boanerges Ribeiro, o estudo do Presbiterianismo 

no periodo de 1859 ate o fim do seculo XIX; onde desenvolveu tres hipoteses referentes a
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essa tematica: primeiro, que o protestantismo fora inserido no Brasil, num momento 

historico-social propicio; segundo, que a aceita?ao do protestantismo ocorreu na camada 

“livre e pobre” da popula?ao rural e terceiro, a expressao do protestantismo, foi facilitada 

pela expansao do cafe, ou seja, seguiu a trilha do cafe.

Diferentemente de Boanerges, defende a tese que o protestantismo nao se constituiu 

em um elemento transformador da realidade brasileira do seculo XIX, nao fazendo nada 

para modifica-la, mas tambem nao nega a presenga protestante em nosso meio. Partindo de 

uma serie de questionamentos, e da “convicfao de que fatores especificos da ordem 

historico-social do Brasil, aliados a especificidade da mensagem religiosa dos 

missionarios, modelaram aqui um protestantismo com caracteristicas muito proprias, ate 

certo ponto negadoras de seus modelos historicos ligados ao liberalismo e a modemidade, 

o que o levou a empreender este estudo”.(MENDON£A, 1995:7/8).

Mendoza aponta que o protestantismo brasileiro come^a a ser estudado como uma 

realidade social, e que “precisa-se empreender estudos desvinculados dos problemas 

eclesiasticos, ligados institucionalmente as denominates protestantes”, havendo a 

necessidade destas, dialogarem com a sociedade brasileira.

Toma por referenda os trabalhos de Boanerges Ribeiro, “Protestantismo no Brasil 

Monarquico” (1973) e “Protestantismo e Cultura Brasileira” (1981); de David Gueiros 

Vieira, “O Protestantismo, a Ma^onaria e a Questao Religiosa” (1980); Emilio Willems 

Cunha, “Tradi^ao e TransifSo de uma Cultura Rural no Brasil” (1947); Waldo Cesar, “Para 

uma Sociologia do Protestantismo Brasileiro” (1973); e, Candido Procopio F. de Camargo, 

em “Catolicos, Protestantes e Espiritas” (1973), pretendendo encontrar caminhos para 

compreender o “espirito” do protestantismo brasileiro e responder algumas questoes por

ele levantadas.
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Douglas Nassif Cardoso, difere dos autores acima mencionados, primeiro por ser 

pastor congregacional e por tomar o Congregacionalismo e especificamente Robert Kalley, 

como objeto de estudo. Vinculado a Universidade Metodista de Sao Paulo, escreve na 

decada de 1990, tendo por objetivo tra?ar a biografxa de Robert Reid Kalley, fundador do 

Congregacionalismo no Brasil.

Para a compreensao de seu objeto de estudo, apoia-se em tres principals autores: 

Antonio Gouvea Mendoza, em “O Celeste Porvir”, que destaca a contribui9ao do hinario 

Salmos e Hinos na forma9ao do pensamento e da teologia do protestantismo brasileiro; 

Carl Joseph Hahn, em “Historia do Culto Protestante no Brasil”, que localiza as raizes do 

culto evangelico brasileiro, em Kalley; e, David Gueiros Vieira, “O Protestantismo, a 

Ma9onaria e a Questao Religiosa”, que demonstra a influencia de Kalley na luta pelos 

direitos dos acatolicos.

A partir de Pierre Bourdieu, em “A Economia das Trocas Simbolicas”, se pode 

entender que a hipotese de Cardoso e a de que “Kalley encama o referencial profetico 

descrito por Bourdieu, de empresario independente de salva9ao, que enfrenta a religiao 

oficial no momento de maior fragiliza9ao, tendo recebido apoio de floras extemas 

antagonicas ao Catolicismo Romano, chamado por David Gueiros Vieira, de Teoria 

Conspiratorial

Essa teoria, segundo Vieira (1980:27), seria uma “colisao do galicanismo15, 

jansenismo16, liberalismo, ma9onaria, deismo, racionalismo e protestantismo, todos 

vagamente “aliados” contra o conservantismo e ultramontanismo17 da Igreja Catolica do 

seculo XIX”; demonstrando que houve de fato, certa coopera9ao entre elementos liberals, 

ma9onicos, republicanos, protestantes e outros grupos minoritarios, contra o poder politico 

da Igreja Catolica no Brasil.
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A hipotese basica de Douglas Nassif Cardoso se constroi a partir da biografia de 

Kalley, atraves de sua forma^ao racional e de uma experiencia religiosa fundante, fora dos 

ambientes religiosos convencionais, que provocaram em Kalley, uma dessacraliza9ao e 

ruptura com os paradigmas eclesiasticos de sua epoca, e transformaram suas praticas 

missionarias, fazendo com que ele distinguisse entre fe, algo que almejava proclamar e 

institui?ao, algo que tolerava, mas nao achava essencial.

Cardoso (2001:16), afirma que “Kalley chegou ao Brasil, independente de qualquer 

tipo de instituifao (igreja ou junta de missoes), inseriu-se no contexto social na forma 

permitida pelas leis do pais, valendo-se para tal de sua forma^o em medieina, cujo 

diploma revalidou para poder exercita-la legalmente; e seus relacionamentos e forma de 

a<?ao o fizeram um profeta da fe, iniciando desta forma, nao uma replica de igreja 

estrangeira, mas uma igreja nacional, contrapondo-se com a religiao oficial.”

Para Mafra, em “Os Evangelicos”, a recep9ao das tres campanhas propostas a 

sociedade civil carioca, na decada de 1990: a campanha contra a fome, a campanha da paz 

e a campanha de redu^So da violencia contra a mulher, verificando os envolvimentos 

sociais dos evangelicos, que considera como um segmento religioso a ser estudado; nessas 

campanhas, as redoes intemas entre os proprios evangelicos em rela9ao a estas, 

verificados entre uma logica concorrencial, entre os evangelicos e dos evangelicos contra 

os catolicos e espiritas.

O que nos chama atencjao no estudo de Mafra, e que esta autora, em conformidade 

com Douglas Nassif Cardoso, historiando sobre os indicios do protestantismo brasileiro, ja 

identifica Kalley, como sendo um missionario “free lancer”, que vinha ao Brasil, com o 

intuito de converter brasileiros e que atraves de sua rede de relacionamentos, que fizera 

desde pessoas da aristocracia local, a pessoas livres de Petropolis, seus principals adeptos, 

pode manter uma certa garantia para o exercicio de sua pratica religiosa.
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Israel Belo de Azevedo, em “As Cruzadas Inacabadas”, tambem da decada de 1980, 

vinculado a CEHILA (Comissao de Estudos de Historia da Igreja na America Latina), se 

propos a apresentar de modo esquematico e introdutorio, a historia do cristianismo na 

America Latina, dividindo-o em dois periodos distintos: a Igreja no periodo colonial (1492 

-1810) e a Igreja e os Estados Nacionais (de 1810 ate meados de 1980), intercalando nesses 

dois periodos, aspectos da evangeliza9ao catolica e protestante, sobre o continente.

O que todos tern em comum e o estudo ou analise sobre o protestantismo no Brasil, 

analises estas em sua maioria datadas das decadas de 1980 / 1990, caracterizadas por 

vincula9oes a alguma universidade confessional ou a outra organiza9ao, a exemplo da 

CEHILA. Sao estudos que, na maioria das vezes, limitam-se a apresentar certa tematica, 

mas carecendo de interlocu9ao teorica e do dialogo com a sociedade em que estao 

inseridos.

(15) : Segundo Vieira (1980:28), 6 um termo que descreve varias teorias desenvolvidas na Franca, 

concementes as relapoes da Igreja Catdlica francesa, assim como do Estado ffances, com o papado. Do ponto 

de vista religioso, o galicanismo significava que a Igreja e o clero franceses se outorgavam direitos prdprios, 

independentes de Roma.

(16) : O Jansenismo, foi o nome dado a tentativa de reforma e reavivamento dentro da Igreja Catolica, no 

seculo XIX, baseado nos preceitos religiosos de Fleming Cornelius Otto Jansen (1563-1638), Bispo de Ypres; 

sugerindo a mudanfa da sua teologia do tomismo para o augustianismo. (VIEIRA, 1980:29).

(17) : Ultramontanismo: Movimento catolico surgido na Fran9a entre os catolicos daquele pais, que afirmava 

buscar inspirapao alem dos montes. Os ultrmontanos defendiam a autoridade absoluta do papa em materia de 

fe e disciplina.
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Segundo Certeau, citado por Watanabe (2005, p. 7 ),

“A historiografia tem, entretanto, esta particularidade de 
apreender a inven9ao escrituraria na sua rela?ao com os elementos 
que ela recebe, de operar onde o dado deve ser transformado em 
construido, de construir as representa9oes com materiais passados, 
de se situax, enfim nesta fronteira do presente onde 
simultaneamente, e preciso fazer da tradi9ao um passado (exclui-la) 

sem perder nada dela (explora-la por intermedio de metodos 

novos)”.

Em nosso primeiro capitulo, procuramos mostrar a produ9ao e o espa90 da 

historiografia protestante. Antonio Gouvea Mendon9a (2005a), em seu artigo 

“Protestantismo no Brasil: Apontamentos sobre sua contribui9ao para a Cultura Brasileira”, 

aponta para a necessidade de se constituir o protestantismo em um campo de estudo. 

Mendoza tambem diz “que nao tem sido tentado o cotejo entre cultura protestante e 

cultura brasileira”. Seria a posi9ao do protestantismo no campo religioso brasileiro, o qual e 

marcado pela hegemonia da Igreja Catolica, e porque tambem o tema protestantismo e 

sempre visto como um desafio. Um outro motivo seria a exclusao de entidades ecumenicas, 

a exemplo da CEHILA (Comissao de Historia da Igreja na America Latina), que aborda o 

cristianismo reformado como sectario, e as divisoes intemas ao protestantismo.
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Mendon?a (1995, p. 136), ainda, afirma que:

“A maneira pela qual o protestantismo conseguiu penetrar e 
ocupar um certo espa90 e, principalmente, que a unica via que 

encontrou para essa penetra^ao, foi a camada livre e pobre da 

popula9ao rural. Sua tese era verificar como foi possivel a aceita9ao 
do protestantismo pela sociedade brasileira e de que maneira se 
expandiu, considerando os nucleos de sitiantes, formando bairros ou 

nao, e os parceiros e agregados dos grandes proprietaries 
monocultores nas regioes do cafe, tentando fazer um levantamento 
das caracteristicas dos “homens livres e pobres”, que sao importantes 

para se compreender o fenomeno da expansSo protestante, 
caracteristicamente rural na sua implanta9ao de crescimento inicial.”

Devido a sua origem presbiteriana, o autor toma o Presbiterianismo como objeto de 

estudo para analise da inser9ao do protestantismo no Brasil, dividindo-o em: protestantismo 

de missao e protestantismo de imigra9ao, procurando manter maior abrangencia possivel 

com rela9&o ao protestantismo de missao, onde o Presbiterianismo serve de modelo para a 

analise do protestantismo brasileiro, tendo como marco cronologico o periodo de 1859 ate o 

fim do seculo XIX.

O protestantismo fora inserido numa cultura hegemonicamente catolica, nao 

conseguindo influenciar a sociedade brasileira, “buscando espa9o na sociedade brasileira, o 

protestantismo embora criticando com insistencia a religiao oficial, manteve-se o quanto 

possivel afastado de questoes de ordem social e politica”.(Mendon9a b)

Esse isolamento deveu-se nao somente a questoes intemas ao protestantismo, mas, 

sobretudo, a influencia da “Teologia da Igreja Espiritual” que, baseada no preceito biblico 

“dai a Cesar o que e de Cesar e a Deus o que e de Deus”, insistia que, para a Igreja, 

importavam as questoes espirituais, enquanto as materiais e politicas, importariam ao

Estado.
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Ao questionar o papel e a influencia da religiao protestante na sociedade brasileira 

do seculo XIX, e se o protestantismo teria sido um dos agentes formadores de nossa 

identidade nacional, Antonio Mendoza (1995), conclui que nao houve influencia 

protestante em nossa organiza^So social. ConclusSo diferente da de Boanerges Ribeiro, que 

em “Protestantismo no Brasil Monarquico (1822-1888). Aspectos Culturais da Aceita9ao do 

Protestantismo no Brasil” (1973), analisa a inser?ao do Protestantismo no Brasil, como um 

“novo e poderoso elemento cultural”, que imprimira “novos canones de comportamento”, 

onde muitos denominavam o protestantismo em sua fase inicial, como a “nova religiao”. 

Nesse sentido, o proprio Antonio Mendoza menciona que a presen9a de varias igrejas ou 

congrega9oes presbiterianas marcavam a paisagem no interior da provincia de Sao Paulo, o 

que pode ser compreendido como um novo elemento cultural e de comportamento.

Esses “novos canones de comportamento”, inseridos dentro da sociedade brasileira, 

podem ser percebidos, principalmente nas contradi9oes existentes na propria Constitui9ao 

do Imperio; onde segundo Ribeiro (1973 p. 28):

O artigo 5° da Constitui9ao determinava que “a religiao 
Catolica Apostolica Romana, continuara a ser a religiao do 
Imperio. Todas as outras religioes serao permitidas com seu culto 
domestico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma 

alguma exterior de templo”.

O artigo 15° determinava que “as outras religioes, alem de 

crista, sao apenas toleradas, e so lhes podem gozar dos direitos 
politicos”; o artigo 16°, “a religiao catolica apostolica romana, e a 

religiao do Estado e a unica mantida por ele; e so a ela compete o 

culto extemo fora das igrejas”.
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Contudo, ao mesmo tempo em que as leis constitucionais do Imperio abriam 

caminho e asseguravam a acomoda9ao do protestantismo em nossa estrutura social, estas 

eram muitas das vezes, mais teoricas do que praticas, havendo contradi9oes em suas 

proprias interpreta9oes ou aplica9oes.

As restri9oes impostas aos protestantes, no tocante a concessao de liberdade 

religiosa, e tambem a liberdade politica, se revelaram contraditorias. O artigo 15° da 

Constitui9ao Imperial, afirmava que lhes era assegurados os direitos politicos, quando na 

verdade estes lhes foram negados. E ao mesmo tempo em que as restri9oes legais 

impunham limita9oes ao desenvolvimento do protestantismo no Brasil, tolhiam a Igreja 

Catolica em sua rea9ao a presen9a e ao estabelecimento dos protestantes no sistema 

religioso, enfraquecendo em parte seu poder. Muito provavelmente, essa contradi9ao 

interessava ao Imperio, haja vista sua implica9ao na diminui9ao do poder da Igreja Catolica, 

no Brasil.

Um fato interessante, e que a lei que “concedia liberdade religiosa” aos primeiros 

protestantes, era estendida so a eles, uma vez que somente estrangeiros protegidos pelos 

tratados de 1810 com a Inglaterra, podiam realizar culto acatolico. Surgiriam debates na 

Assembleia Nacional Constituinte, em tomo da concessao de liberdade de culto a 

brasileiros natos; onde entre os defensores da liberdade religiosa estava o Monsenhor Moniz 

Tavares (Pernambuco), que “sustentava ser dever do govemo proteger claramente todos os 

seus suditos, fosse qual fosse a religiao que seguissem, nao lhes impedindo jamais o 

exercicio de seus respectivos cultos”. (RIBEIRO, 1973, p. 28). Mas, paradoxalmente, 

opunha-se a liberdade de culto entre brasileiros. O Sr. Silva Lisboa, que na discussao do 

Preambulo, exigira a men9ao da Santissima Trindade e atacara regiamente a ma9onaria, 

dizia aue “a concessao da faculdade ilimitada aos naturais do pais de professarem seitas de
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pafses estrangeiros (...), liberdade religiosa, considerando as circunstancias do Brasil, vem 

ser liberdade de peijurio e liberdade de apostasia”. (RIBEIRO, 1973, p. 28)

Prevaleceram, porem, os argumentos do Monsenhor Moniz Tavares, de Antonio 

Carlos e outros, que sustentavam ser a liberdade religiosa, o direito de cada um dar a Deus o 

culto que a sua consciencia ditasse. O Artigo 14° do projeto constitucional se destinava a 

definir os limites da liberdade religiosa no Brasil; colocando ao mesmo nivel, todas as 

comunhoes cristas, estendendo a seus professantes, todos os direitos politicos. Contudo, 

dava a Igreja Catolica, preeminencia nas rela?oes com o sistema politico e exclusividade na 

manutenipao pelo Estado. A Igreja Romana seria “a religiao do Estado por excelencia”, o 

que nao excluia, embora colocasse em posi^ao inferior, a religiao protestante como religiao 

do Estado. (RIBEIRO, 1973, p.32).

Os imigrantes protestantes que aqui se estabeleceram a partir de 1824, encontraram 

um govemo tolerante e regalista, que lhes asseguraria a liberdade de culto e subvencionaria 

seus pastores e muitas vezes evitaria a desagrega^ao da fe evangelica, providenciando 

pastores para as comunidades protestantes. Mas essas medidas estas que desagradavam o 

clero catolico que incomodado com a presen^a dos protestantes e a “prote^ao” que estes 

dispunham atraves das leis, reagiam contra as mesmas, embora se conformando muito 

depressa, quando enfrentados pelos pastores, ou advertidos pelas autoridades. (RIBEIRO, 

1973, p. 48).

O segundo objetivo apresentado a pesquisa, de fixar as fases de implanta?ao do 

protestantismo no Brasil, podem ser analisados da maneira que segue: Uma primeira fase; 

denominada por alguns autores de “Protestantismo de Invasao”, onde, segundo Matos 

(2001, p. 1); a presen9a da colonia holandesa no Nordeste do pais foi o acontecimento mais 

importante da presenfa protestante no Brasil, devido ao sucesso que alcanfou. No contexto 

de guerra com a Espanha, as Provincias Unidas dos Paises Baixos que viriam a formar a



51

Holanda. atraves da Companhia das Indias Ocidentais. financiadoras da producao 

a9ucareira, como ja sabemos, ocupou o Nordeste Brasileiro por um periodo de vinte e 

quatro anos (1630-1654), onde atingiria seu auge, na administrate) do Conde Joao 

Mauricio de Nassau-Siegen (1637-1644).

A coloniza9ao holandesa alcan90u praticamente todo o Nordeste, que 

temporariamente so no litoral, atingiu deste o Sao Francisco ate o Maranhao. Seguindo a 

expansao territorial da conquista, varios pastores, todos reformados, vieram dos Paises 

Baixos para ministrarem nas igrejas formadas aqui no Brasil. Ao longo dos anos de 

ocupa^o holandesa, foram criadas 22 igrejas e congrega9oes, dois presbiterios 

(Pernambuco e Parafba) e ate mesmo um Slnodo (1642-1646).

Uma segunda fase seria o “Protestantismo de Imigra9ao”. Esse periodo do 

protestantismo teve inicio em 1808, apos a chegada da familia real e da assinatura do 

Tratado de Comercio e Navega9ao, entre Portugal e Inglaterra, em 1810. Dentre outros, este 

tratado concedia liberdade religiosa aos imigrantes protestantes. Mas a vinda definitiva dos 

protestantes para o Brasil e a America, de modo geral, esta relacionada a forma9ao dos 

Estados Nacionais Latino-americanos e, tambem, a uma reordena9ao mundial, em que a 

Inglaterra protestante, seguida posteriormente pelos Estados Unidos, igualmente 

protestante, substituiria a hegemonia dos paises ibericos, se tomando a nova senhora do 

comercio e da navega9ao.

Essas novas na9oes passaram a se relacionar, quebrando o vinculo politico-juridico 

com as metropoles peninsulares, politica e economicamente de modo distinto do periodo 

colonial; fatores estes, que determinaram a implanta9ao do protestantismo de missao nos 

diversos Daises da Am er ica Latina e no Brasil.
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Segundo Azevedo (1980, p. 95), o protestantismo de imigratjao, comportaria dois 

subtipos:

Protestantismo de Estrangeiros, vivido por aqueles que nao chegaram a constituir 

propriamente colonias, mas, sendo protestantes, procuravam manter sua fe atraves de 

servi90s religiosos; e,

Protestantismo de Colonia, que seria o vivido por aqueles que, tambem protestantes em suas 

na?oes originarias, continuaram unidos etnica e culturalmente e se empenhariam na 

preserva^ao de sua identidade religiosa.

O Brasil se constituiu, pois, num campo fertil a imigra9ao. Pois sua politica de 

imigra9ao, adotada pelo govemo imperial, exigia de inicio que os estrangeiros fossem 

catolicos, essa condi9ao cairia algum tempo depois, e entao vieram os protestantes. Dentre 

as diversas denomina9oes protestantes, vieram ingleses anglicanos; (a partir de 1810); 

alemaes luteranos (a partir de 1824), e norte-americanos presbiterianos, batistas e 

metodistas, (a partir de 1866), em decorrencia da perda da guerra pelos sulistas, dos quais 

alguns preferiram emigrar, a aceitar as novas condi9oes. (AZEVEDO, 1980, p. 99).

Os Anglicanos se fixaram basicamente nas cidades. No Rio de Janeiro, construiram 

uma capela, onde celebraram seu primeiro culto em 1819. Os Luteranos se instalaram em 

comunidades agricolas no Sul. Em 1864, tinham 61 igrejas, algumas, na falta de pastores, 

eram dirigidas por leigos. Os Sulistas norte-americanos se fixaram no interior de Sao Paulo 

e fundaram igrejas. Dentre eles, destacaram-se os presbiterianos, que fundaram escolas e 

enviaram missionaries aos estados do Para, Minas e Goias, acabando por se unirem aos 

brasileiros. Viriam depois, os presbiterianos do Norte (1856) e do Sul (1869), os episcopais 

americanos em 1870, os metodistas episcopais do Sul, urn ano depois, e os batistas do Sul,

em 1880.
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O protestantismo de imigra9ao (1808-1882), iria coincidir com o desenvolvimento 

do protestantismo de missao (1835...), marcado pela atua9ao das Sociedades Biblicas e do 

envio de missionaries pelas Juntas de Missoes.

Podemos, ainda, identificar uma terceira fase, a do Protestantismo de Missao. O 

protestantismo de missao no Brasil se desenvolveu atraves da a9ao e do trabalho das 

diversas sociedades biblicas e missionarias. Azevedo (1980, p. 95), cita os fatores que 

favoreceram a aceita9ao do cristianismo protestante no continente, permitindo assim, o 

desenvolvimento do protestantismo de missao. Esses fatores foram: a revolu9ao filosofica 

(racionalismo), politica (revolu9ao francesa) e economica (revolu9ao industrial) do seculo 

XVIII com suas enfases na seculariza9&o da sociedade, na autonomia do individuo e na 

liberdade e igualdade dos homens. A nova reordena9ao politica e economica do Ocidente 

implicaram em um novo tipo de redoes mantidas entre os novos estados latino-americanos 

e os paises centrais (incluindo-se aqui, por exemplo, os acordos de navega9ao e imigra9ao). 

Tambem implicaria em uma certa desagrega9ao da vida religiosa tradicional catolica, 

evidenciada em termos de: atua9&o deficiente da pastoral catolica, determinada pelas 

condi9oes impostas pelo Padroado, e pelo regalismo e pelo declinio mesmo da obra das 

ordens religiosas. O que indica a presen9a de uma viva devo9ao leiga, de certo modo 

expresso independentemente da autoridade eclesiastica; a manifesta9ao de um espirito anti- 

clericalista e tendente a tolerancia de minorias religiosas, com permissao (vigiada, e 

verdade). de difusao da Biblia e de realizacao de reunioes (desde que discretas).
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No Brasil, o estabelecimento do protestantismo de missao, foi marcado pela atua^ao 

das Sociedades Biblicas Britanicas e Estrangeiras e da Norte-Americana, mas o apoio das 

Sociedades Missionarias Estrangeiras, que vinha das Boards de missoes, ou seja, as juntas 

de missoes. Estas marcariam forte presenga na introdu9ao do protestantismo no Brasil do 

seculo XIX. Vejamos:

“Ate 1855, o movimento evangelico esteve representado por 

imigrantes protestantes e por uns poucos crentes convertidos pela 
prega9ao do Evangelho ou pela leitura da Biblia. Visitando Sao 

Paulo 16 anos depois de Kidder, Fletcher encontrou algumas 
pessoas que ainda se alegravam por possuirem a Biblia em 
portugues. Fizeram-se distribui9oes de Bxblias, mas o 
estabelecimento de um trabalho regular e organizado nao se deu 
antes que o Dr. Robert Kalley, um medico escoces, chegasse ao Rio 

no dia 10 de mar90 de 1855”.(RIBEIRO, 1973, p. 102)

Aqui ja vimos a men9ao de Robert Kalley, o fundador do Congregacionalismo no 

Brasil, mencionado por Fletcher, missionario presbiteriano, que afirmara que ate 1855, nao 

havia ainda sido:

“Estabelecido um trabalho regular e organizado das diversas 
denomina9oes protestantes que ja atuavam no Brasil. Nao ha 
entendimento por parte de alguns autores, quanto a essa data da 

chegada de Kalley ao Brasil, mas o fato mais marcante, e que ao ser 
fundado em 19 de Agosto de 1855, o primeiro trabalho protestante 

formalmente organizado, este abriria caminhos para os demais 
grupos protestantes, que se estabeleciam no Brasil, atraves das 

Sociedades Biblicas ou das Juntas de Missoes”.
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Nesse sentido Ribeiro (1973, p.103); corrobora afirmando que:

“Aberto e aplainado o caminho, vieram os presbiterianos. Em 
tres anos, a partir de 1859, chegaram tres missionarios (Ashbel 
Green Simonton, o pioneiro Alexander L. Blackford e F.J.C. 

Schneider), da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos ao 
Rio (...). Em 1874, a Conferencia Geral da Igreja Metodista 
Episcopal do Sul dos Estados Unidos, resolveu estabelecer uma 

missao no Brasil, tendo indicado para tanto o missionario John 
James Ranson, que aqui chegou em fevereiro de 1876. Em 1880, 

chegaram mais quatro missionarios, (...). Ao final do periodo grains 
a esses missionarios e aos pregadores, o metodismo tinha alcan^ado 
importantes cidades brasileiras, do centra para o Sul e do Centro 

para o Norte”.

A denomina9ao protestante de missao que viria a ser a maior denominat^ao desse 

tipo no Brasil, chegaria um pouco mais tarde, dentro desse processo de introdu9ao do 

protestantismo no pais: os Batistas.

Os Batistas, ja tinham uma experiencia de sua introdu9ao no Brasil, atraves dos 

imigrantes fixados em Santa Barbara, Sao Paulo, desde 1859, mas cujo trabalho nao obteve 

sucesso. Em 1881, a Conven9&o Batista do Sul dos EUA, enviaram William Buck Bagby e 

sua esposa para darem assistencia a colonia de Santa Barbara. Um ano depois, seriam 

enviados mais outro casal de missionarios, que dariam inicio ao trabalho Batista em 

Salvador. La em Salvador, fundariam uma Igreja. Em 1884, Bagby viria para o Rio, onde 

tambem organizaria uma igreja.

O desenvolvimento do protestantismo de missao no Brasil, nao so representou um 

forte periodo de expansao do protestantismo, atraves das Sociedades Biblicas ou das Juntas 

Missionarias, como tambem, se constituiu numa nova estrategia dos EUA em sua expansao 

imperialista, devido a nova reordena9ao politico-economico do Ocidente.
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Segundo Matos (2000, p. 3), as Juntas de Missoes, foram incentivadas por um 

sistema politico (Destino Manifesto), principalmente a partir de 1870, a enviarem 

representantes do protestantismo, nao so ao Brasil mas a outras partes do mundo. Essas 

missoes estavam com proposito de alicer9arem sua igreja e divulgarem sua cren^a e 

ideologia. Essa atitude tinha paralelos com aquilo que acontecia no mundo todo, nas 

missoes na India, na Australia, na China, entre outros, e nos paises da America Latina. Era 

o imperialismo em sua forma cultural, que lan9ava seus tentaculos pelo mundo e plantava, 

pela via religiosa, as raizes de uma civiliza9ao que se considerava o exemplo de um sistema 

politico democratico que queria expandir-se como na9ao, divulgar e implantar seu modo de 

vida.

Buscamos aqui verificar se os primeiros protestantes no Brasil foram alvos de lutas, 

resistencias e persegui95es, indicios e comprova95es, no decorrer do seculo XIX. Neste 

seculo se processaria a introdu9ao e a consolida9ao do protestantismo no Brasil. O qual 

seria marcado por varias formas de persegui9oes ideologicas, incentivadas pela Igreja 

Catolica. Persegui9oes estas, ocorridas por meio das agendas do sistema de parentesco, 

entao dependente do religioso, como: o casamento, o registro de nascimento, o registro de 

obito e sepultamento, na liberdade de propaganda das ideias religiosas reformadas entre os 

brasileiros e a participa9ao dos evangelicos na politica; quando em muitas das vezes, 

partiriam para a agressao.

Acontecia que, sendo o Brasil, uma na9&o de “confissao catolico-romana”, esta 

hegemonia ndo deixaria de realizar inumeras leituras da sociedade brasileira. E, com efeito, 

dessa experiencia, e possivel tomar o indicador que, aqueles que mantiveram o controle dos 

mecanismos institucionais do pais e entre eles a Igreja Catolica Romana, determinaram em 

grande medida, se nao totalmente, os dados contidos na historia oficial do Brasil. Onde a 

observa9ao decorrente a ser feita, demonstra a exclusao do quadro de atores construtores da



57

historia e da realidade brasileira, de todos os elementos que nao guardassem uniformidade 

confessional e /ou ideologica com aquela que desempenhava o papel hegemonico na 

constru9ao dessa sociedade. (SANTOS, 1999, p. 1).

A introdugao e a difusao do protestantismo, num mundo social e culturalmente 

monopolizado pelo catolicismo, que era o Brasil do seculo XIX, nao ocorreria de maneira 

pacifica. Houve lutas, resistencias e persegui9oes, que a historiografia tradicional brasileira, 

ainda nao abordou. A sociedade brasileira, pressionada por uma serie de fatores, acabaria 

abrindo brechas e criaria nichos estruturais e ideologicos, onde o protestantismo pudesse 

penetrar e se difundir, tendo que enfrentar focos de resistencias.

Passaremos a abordar, essas formas ideologicas de lutas, resistencias e persegui9oes, 

atraves dos sistemas de parentesco, ate entao ligados ao sistema religioso predominate, que 

era o catolicismo romano.

Assim, era de se esperar que a presen9a das primeiras denomina9oes protestantes, no 

seculo XIX, nao deixaria de causar problemas, uma vez que se quebrava o monopolio do 

catolicismo no Brasil e se introduzia uma nova pratica religiosa, com seus canones de 

comportamento, que acabariam por provocar, conflitos e mudan9as, dentro de nossa 

estrutura social.

Apesar desse monopolio, nao havia total homogeneidade por parte da Igreja Catolica 

Brasileira, uma vez que existiam dentro da mesma, “tensoes, competi9oes, conflitos e 

diferencia9oes, cuja presen9a colaborou para tomar possivel, e relativamente facil, a 

introdu9ao do protestantismo no pais”. (RIBEIRO, 1973, p.50). A integra9ao dos primeiros 

grupos protestantes em nossa organiza9ao social provocou por parte da Igreja Catolica uma 

radicaliza9&o nas tentativas de impor o modelo tridentino, o qual exigiria mudan9as, na 

propria organiza9ao social do seculo XIX.
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O modelo tridentino se constituia numa tentativa da Igreja Catolica, para enfrentar a 

Reforma Protestante, que tentava impedir que no processo de forma^ao e consolida9ao dos 

estados nacionais, a Igreja Romana, nao se fragmentasse, mesmo onde nao havia ocorrido o 

cisma.

O modelo tridentino baseava-se nos tres pontos em que se havia firmado a Reforma 

Protestante: o sacerdocio universal dos crentes; a justifica^ao por meio da fe em Jesus 

Cristo e a supremacia das Escrituras Sagradas, como regra de fe e pratica; as refutando-as e 

dentro de seu processo historico, definindo o catolicismo romano, como uma religiao com 

hierarquia sacerdotal; com boas obras auxiliares da fe na reden9ao, e com sua regra de fe 

centralizada na voz da Igreja, que credencia as proprias Escrituras.

Essa tentativa por parte do catolicismo romano brasileiro, de tentar implantar no 

Brasil, esse modelo tridentino, que se caracterizava extremamente, antiprotestante, ainda 

que tardia, se faria presente nas agendas do sistema de parentesco, entao monopolizado 

pela Igreja Catolica. Com a introdu^ao do protestantismo no Brasil, todas as suas 

denominagoes e principalmente as de forma9ao historica, como: os Batistas, os 

Congregacionais, os Presbiterianos, os Luteranos, etc, passariam por persegui9oes 

desenvolvidas dentro de nossa estrutura social. Estas persegui9oes seriam insinuadas em 

parte, pelo clero. Ferreira (1992, p. 220), citando ainda algumas persegui9oes ocorridas 

com os presbiterianos em Sao Paulo, afirma que:

“Em Jau, em 1877, a 26 de Abril, o Reverendo Dagama foi 

barbaramente espancado e arrastado por urn grupo de fanaticos (...). 

Mais tarde assim, falou da cena terrivel: “Triste e medonha era, por 

certo, aquela noite para uma meia duzia de crentes, rodeados de uma 

turba faminta e sedenta de sangue...”
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Desse fato, foram feitas amplas reportagens sobre o ocorrido nos principais 

periodicos da epoca, entre os quais “A Provmcia de Sao Paulo”. Sabemos que a casa onde 

se realizava o culto era do alemao Carlos Lauer; que sobre os crentes eram atiradas pedras, 

terroes, chumbos... E insultos. Queimaram-se livros evangelicos. O pastor, arrastado pela 

barba, ficou com as roupas em frangalhos. Tiraram-lhe a carteira. Saiu da cidade sob 

custodia de bons catolicos. Embora o promotor da Comarca, entao com sede em 

Araraquara, o Dr. Jose Cesario da Silva Bastos, tivesse conseguido que os responsaveis 

chegassem a ser pronunciado, outro juiz veio e os pos a todos em liberdade, inclusive o 

chefe, o Sr. Joaquim Alves de Castro.

Todas estas lutas e persegui9oes vivenciadas pelos primeiros grupos protestantes, e 

suas restri9oes dentro de nossa sociedade, fizeram parte de um longo processo historico que 

perdurou ate a primeira metade do seculo XX, principalmente no interior dos sertoes do 

Nordeste. Na Paraiba, ocorreram varias persegui9oes aos primeiros protestantes.

As implica9oes politicas, economicas, sociais e religiosas sobre a inser9&o do 

protestantismo no Brasil; estao relacionadas aos novos padroes de comportamento, as 

acomoda9oes das leis para a aceita9&o do protestantismo, e os debates sobre a concessao de 

liberdade religiosa a brasileiros natos.

A primeira agenda do sistema de parentesco, dizia respeito aos sepultamentos dos 

primeiros protestantes, os quais de maneira sutil ou direta, sofreriam persegui9oes ou 

discrimina9oes.

Em 1828, seriam criados os cemiterios publicos municipais, que so come9ariam a ser 

usados, a partir de 1850. Os mortos da Igreja do Estado eram sepultados nos templos 

catolicos e para a familia de um morto catolico, esta jamais o sepultaria em terra nao- 

consagrada; dai serem os cemiterios municipais, sempre benzidos pelo padre, antes de
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serem usados. Uma vez benzida pelo padre, a terra se tomava como tridentinizada, sendo 

inadmissivel que recebesse cadaver de “herege”.

Da mesma forma da Igreja Catolica, muitos cemiterios, estavam junto a Igreja ou 

acompanhavam a esta, onde os protestantes se estabeleciam em colonia, erigiam cemiterio e 

o aben9oavam.Vejamos:

“Ao fazer sua primeira visita a Petropolis, e mais de 20 

anos antes de ali se inaugurar o templo luterano, o pastor Ave- 

Lallemant, aben^oou o cemiterio protestante. Em Novo Friburgo, 

Tschude observa o cenario marcado pela presen9a protestante: 

cemiterio, templo e casa pastoral”. (RIBEIRO, 1973, p. 108/109).

Ribeiro ainda descreve, que onde os protestantes podiam, obtinham seu “anexo” no 

cemiterio publico. Contudo, ainda se notavam as r e s id e s  com rela9ao ao sepultamento 

dos nao-catolicos. Os protestantes seriam rejeitados pela organiza9ao social e a rejei9ao 

atingiria seus mortos.

“Em 1863, o Decreto 3.069, que regulamentava a Lei 

1.144, de 11 de Setembro de 1861, determinou que o registro de 

obitos de acatolicos devia ser feito pelo escrivao do juizo de paz, em 

livro apropriado, e que em todos os cemiterios publicos haveriam 

lugar separado para seu sepultamento”. (RIBEIRO, 1973, p.109)
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E o mais interessante, mesmo havendo este “lugar separado” ou um “anexo”, como 

classificavam, o preconceito e ao mesmo tempo o medo por algo que eles nao conheciam, 

fez com que “o Marques de Olinda, Ministro do Imperio, oficiasse ao Bispo do Rio de 

Janeiro, pedindo-lhe alguma cerimonia catolica romana que retirasse a sagra9ao de parte do 

cemiterio, para ali serem sepultados os acatolicos”. (RIBEIRO, 1973, p. 109/110).

Ferreira (1992, p. 44), tece comentarios sobre Jose Manoel da Concei9ao, o Padre 

Concei9ao, que depois de alguns contatos com os pioneiros do Presbiterianismo no Brasil, 

como Blackford e Simonton, e apos a sua conversao, seria cognominado de “o padre 

protestante”; se constituindo numa bandeira para a implanta9ao do protestantismo no Brasil.

Ainda em rela9ao a questao dos sepultamentos dos primeiros protestantes no Brasil, 

quando Concei9ao morre, a Igreja Catolica, nao deixaria de se ressentir com a conversao do 

padre ao protestantismo, impedindo o seu sepultamento em “campo santo”. Interessante 

observar tambem, que apos o enterro de Concei9&o, em cemiterio publico, a Igreja iria 

exigir a sua retirada e novamente benzeria o cemiterio, reintegrando-o a Igreja Catolica, 

atraves da simbologia de sua “ben9ao”, sendo o enterro de Concei9ao, naquele “campo 

santo”, considerado um crime. Sobre esse episodio, Ferreira (1992, p. 196) mostra que:

“Divulgada a morte de Concei9ao, a Igreja Romana 
exultou, procurando ao mesmo tempo vingar-se no cadaver do antigo 
eclesiastico. O bispo D. Lacerda intimou a sua presen9a o capelao de 

Campinho e o vigario de Iraja, pelo crime de haverem permitido a 
sepultura no terreno sagrado. Foram amea9ados de excomunhao, de 
que so escaparam pelo fato de alegarem nao saber de quern se 
tratava. Falou-se ate em ser exumado o corpo, o que nao se realizou 

por haver alguem amea9ado de levar o fato ao conhecimento de 
Gangenelle, o destemido Saldanha Marinho que desfechava golpes 
ciclopicos contra o ultramontanismo. Ainda assim, antes de terminar 
o prazo legal de cinco anos, no fim de tres anos, foram os restos 

exumados, sendo o cemiterio novamente benzido e reconciliado”.
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Em 1879, o Deputado Barros Pimentel, em discurso na Camara, historiava a 

questao, e indicava que o Decreto de 1863, nao pusera fim ao problema:

“Vou lembrar a Camara as disposigoes legislativas sobre o 

assunto. A excelente Lei de 1° de Outubro de 1828 incumbiu as 
Camaras Municipals a fundagao de cemiterios publicos, cemiterios 

para todos sem distingao de cultos. Ate 1850, porem, os 
enterramentos faziam-se nas igrejas, mas nestas nao tinham sepultura 
aqueles a quern e ela negada pelos canones. O aviso de 26 de Janeiro 
de 1832, declarando que as Camaras podiam fazer cemiterios, 
consagra a divisao de cemiterios publicos para todos, e particulares 
para as irmandades. Explica em seguida que as Camaras mandavam 
benzer os cemiterios publicos, e dai tiraram os parocos o seu direito 

de impedir que nos cemiterios bentos, segundo o rito catolico, se 
admitissem cadaveres de nao filiados a esse culto”.(RIBEIRO, 1973, 

P-110).

Mesmo havendo o decreto do govemo imperial, que proibia a discriminagao ou 

impedimento de sepultamentos de nao-catolicos, nos cemiterios publicos, nas localidades 

onde havia a decisao contraria do vigario, este atuaria, impedindo a acomodagao da 

comunhao, a presenga de protestantes em nossa sociedade.

A segunda agenda do sistema de parentesco refere-se aos casamentos e registros de 

nascimento, dos primeiros grupos protestantes, em nossa organizagao social. A partir de 

1827, um decreto legislativo, definiu o casamento no Brasil, como instituigao religiosa 

regulada pelo Concilio de Trento e pelas Constituigoes do Arcebispado da Bahia. Embora 

a Constituigao tolerasse os acatolicos, e existissem algumas comunidades protestantes no 

pais, inclusive com pastores contratados e pagos pelo govemo imperial, nenhuma 

excegao foi aberta. Esse decreto criaria no sistema juridico nacional, uma contradigao de 

serias conseqiiencias, pois, enquanto a Constituigao abria o pais aos protestantes, o

decreto os forgava:
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“A escolher uma de duas sol^oes -  ou casar perante um 

ministro de religiao que nao era a deles, o que lhes contrariava os 

sentimentos mais l'ntimos e respeitaveis, ou nao ver sua uniao 

legalizada e a prole reconhecida legitima, o que lhes contrariava 

mais que o sentimento de honra, o instinto de prote^ao e defesa da 

prole. (RODRIGO OCTAVIO, op. Cit.; 169 apud RIBEIRO,1973, p. 

112)

Os protestantes das colonias, aparentemente nao tomaram conhecimento dessa nova 

situa9ao. Casavam-se em cerimonias protestantes, dirigidas por pastores ou por leigos. 

Em 1854, Catarina Scheid, colona alema de Petropolis, “casada com um portugues 

catolico perante um pastor protestante, e que desejava legalizar a sua situa9ao pessoal em 

vista do abandono do marido que constituira outra familia, foi solicitado parecer do 

conselho de Estado” (RIBEIRO, 1973, p.l 12/113).

Esse pedido de parecer do Estado, com rela9ao a legaliza9ao matrimonial de Catarina 

Scheid, acabou provocando alguns conflitos entre a Igreja e o Estado, uma vez que “a 

solu9ao defendida pela corrente regalista, era a do casamento civil; onde se desencadeou um 

verdadeiro combate a qualquer forma de casamento civil, por parte dos tridentinos.” 

(CAMARGO, 1953, p. 328 apud RIBEIRO, 1973, p. 114).

Em 1859, D. Antonio Joaquim de Melo, Bispo de SSo Paulo, escrevia ao Imperador:

“Senhor! Eu, o menor dos Bispos do Brasil, penetrado do mais 
profundo respeito e vassalagem, me apresento hoje por mim e pelos 
sinceros catolicos do Bispado de Sao Paulo perante V. M. I. que fa9a 
abortar na Assembleia Geral, um projeto de lei emanado do govemo 
de V.M., com o fim de admitir-se no Brasil o casamento civil. Sou, 
Senhor, talvez o ultimo dos bispos que vem bradar contra esse passo 
tao oposto as leis da Igreja e as suas dogmaticas defini9oes”.
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Em 11 de Setembro de 1861, votou-se a Lei 1.144, que estendeu as religioes 

toleradas o direito de celebrar casamento com efeitos legais. Contudo, nao havia sido 

aprovada a lei do casamento civil e a 17 de Abril de 1863, atraves do Decreto 3.069, este 

resolvia a questao dos obitos. Mas, essas leis nao resolveriam o problema para os 

acatolicos distantes de pastores, embrenhados no interior do pais, os quais, em regra, 

recorriam ao “contrato civil” em cartorio.

A solugao final foi a separa9ao entre os efeitos civis e cerimonia religiosa, por meio 

do casamento civil, somente admitido na Republica. “... A sobrevivencia do 

protestantismo no Brasil e sua propaga9ao somente pediam o que lhes foi dado: o direito 

de cumprir na denomina9ao protestante agendas necessarias de outros sistemas, confiadas 

pela sociedade ao sistema religioso”. (RIBEIRO, 1973, p.l 16).

A terceira agenda dizia respeito a liberdade de propaganda, dos primeiros 

protestantes no Brasil, tanto na profissao como na exposi9&o de sua fe. A divulga9ao e a 

propaga9ao da fe evangelica entre os brasileiros, congou  com a venda de biblias, na 

Corte e nas Provincias, atraves dos colportores. Mas e no capitulo da liberdade de 

propaganda da Constitui9ao Imperial, que melhor se percebe, de um lado, a rea9ao 

antiprotestante de vigarios e politicos locais. (RIBEIRO, 1973, p.l 17).

Mas, se por um lado havia restri9oes a liberdade de propaganda dos primeiros 

protestantes no Brasil do seculo XIX, por outro lado, a liberdade de imprensa no Segundo 

Reinado, foi como sabemos, totais. E esta se estendia a propaganda e a polemica 

protestantes. Nesse momento, onde os elementos mais reacionarios tentassem barrar os 

protestantes, no nivel local de propaganda, os jomais da epoca, descreviam a situa9ao, 

denunciando o desrespeito a Constitui9ao. Vejamos um caso apresentado pelo “Diario do 

Rio”, que noticiava em 1861:
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“O Sr. Dr.chefe de policia expediu circular aos delegados e 
subdelegados, na qual, reconhecendo consagrar a Constituiijao 

Politica do Imperio, Artigo 5°, a tolerancia de todas as religioes -  
uma vez que seu culto seja domestico ou particular, em casas para 
isso destinadas, sem forma exterior de templo, recomendou-lhes o 
emprego de todo o seu zelo e atividade e meios adequados para nao 

serem perturbados na pratica do seu culto os sectarios das diferentes 
religioes, guardada a condi9&o da Constitui^ao; processando e 
punindo aos que fizessem demonstra^oes, promovessem
ajuntamentos ilicitos ou assuados, com o fim de impedir ou 

embara^ar o exercicio daquele direito, recomendando ao mesmo 
tempo aquelas autoridades que fizessem tambem efetivas as penas 

dos Artigos 276°, 277° e 278° do Codigo Criminal aos que 
cometessem quaisquer dos crimes neles definidos”.(ROCHA, Joao 

Gomes da op. Cit., I, p.164 apud RIBEIR.0,1973, p. 119).

As tentativas de intimida9ao dos pregadores protestantes foram freqiientes, em nivel 

local, mas eles nunca se deixaram intimidar, ao contrario, se beneficiavam das disputas 

entre Estado e Igreja Catolica, buscavam prote^ao nas altas autoridades brasileiras, como 

no caso de Kalley, que se tomou amigo do Imperador D. Pedro II, no sistema juridico 

brasileiro, buscando brechas para a defesa de sua ideologia e pratica religiosa, 

assessorando-se com os melhores juristas.

Robert Kalley (1809-1888), o fundador do congregacionalismo no Brasil, seria 

acusado pelo Nuncio “de pregar a religiao protestante a grupos de pessoas em sua casa, 

em Petropolis, e as familias de enfermos que visitava, na qualidade de medico; que 

constava que havia sido expulso das Ilhas da Trindade e da Madeira, por causa de fazer 

propaganda religiosa” (RIBEIRO, 1973, p.120).

O Dr. Kalley trataria de tomar duas medidas importantes: 1°) O de se submeter ao 

exame de habilita9ao perante a Escola de Medicina, no Rio, para o exercicio legal de sua 

profissao; 2°) Consultaria os melhores juristas do Imperio sobre certos pontos referidos 

no despacho, onde o Dr. Kalley formularia onze quesitos que refutariam as acusa9oes do

Nuncio.
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A partir de 1886, ainda que tardia, as persegui9oes se agravariam mais e mais 

com rela9ao a propaganda protestante, onde lemos:

“Em Guarapuava, Parana, instauraram um processo contra 

duas pessoas pelo crime de terem deixado a religiao do Estado e 
contraido casamento perante um pastor protestante”; em 

Laranjeiras, Sergipe, depois de uma prega9ao do Reverendo 
Blackford, a estimulos do vigario, mais de quatrocentas pessoas se 
armaram para persegui-lo”; “em Pernambuco um outro colportor 
teve de fugir do Buique para escapar a um bando amotinado. No 
Recife deu-se um ataque a residencia do Pastor Fanstone, da Igreja 

Congregacionalista. A respeito, informou o Jomal do Recife que, 

estando reunidas diversas familias em oragao, o grupo de 
desordeiros quebrou as vidra9as a pau e pedra, amea9ando botar 
abaixo a porta da casa que estava fechada, a fim de meterem o pau 

nos hereges, como diziam em grande vozeirao, intermeado de 
expressoes infames ”;“em Independencia, na Paraiba, outro bando 
atacou dois colportores, queimando-lhes os livros”. (RIBEIRO, 

1973, p. 121).

Fato que muito provavelmente se relaciona ao fortalecimento do movimento 

republicano. Lembremos que a Igreja Catolica perderia muito de seu poder com o 

advento da Republica.

Mesmo com todas as r e s id e s  empreendidas pela Igreja Catolica a liberdade de 

propaganda dos primeiros protestantes, estes conseguiram encontrar espa90s de 

divulga9ao de sua cren9a religiosa, atraves das agendas do sistema religioso, tendo 

ocorrido a publica9ao de jomais evangelicos, a maioria deles ligados ao Presbiterianismo, 

como: a Imprensa Evangelica, O Evangelista, O Estandarte, Revista das Missoes 

Nacionais, O Arauto, O Pulpito Evangelico, O Seculo, O Puritano, A Luz, etc; que 

atuavam como agentes divulgadores da nova fe introduzida entre os brasileiros, 

mostrando ai, uma de suas principais contribui9oes.
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A “Imprensa Evangelica”, que era um jomal semanal, informa que:

“Kalley recebera o primeiro numero, com tinta ainda fresca, e o 

convite para colaborar. Jomais do Rio deram noticia de seu 

aparecimento. 0 “Diario”, do Rio de Janeiro, faz aprecia?ao, dizendo 

que ’’.Entra ela, ja no

segundo ano de sua existencia, em polemicas com “O Apostolo”, o 

jomal catolico, mas o faz com grande eleva9ao, como o proprio 

adversario vem a reconhecer”. (FERREIRA, 1992, p.51).

Quanto a participa9ao dos primeiros protestantes em nosso sistema politico, esta se 

revelou por vezes contraditorias, uma vez que a Constitui9&o lhes vedava os direitos 

politicos e ao mesmo tempo estabelecia medidas que facilitaram a introdu9ao dos 

primeiros grupos protestantes no Brasil.

Segundo Ribeiro (1973, p. 122),

“Havia ambiguidade na Constitui9ao: pois os acatolicos 
podiam ser eleitores, mas nao podiam ser deputados. Podiam, 

contudo ser senadores ou vereadores. Todos os integrantes do poder 
politico deviam jurar manter a religiao catolica apostolica romana. E 
foi esse juramento, que fizeram com que muitos parlamentares que 

haviam se convertido ao protestantismo, fossem discriminados e 
perseguidos pelos demais parlamentares catolicos e pela Igreja, que 
exigiam dos parlamentares protestantes, total conformidade com a 

Igreja oficial”.
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No entanto, houve parlamentares como Saldanha Marinho, que se recusou perante 

a Assembleia de prestar juramento e por este ser influente na Corte, depois de longas 

discussoes, a Camara aprovaria o parecer da Comissao de Policia, segundo o qual se 

dispensaria o juramento ao deputado que declarar a mesa ser o dito juramento contrario 

as suas cren9as. Contudo, a elegibilidade dos acatolicos em nosso sistema politico, nao se 

processaria de maneira tao facil, e o que nos mostra Ribeiro (1973, p. 123):

“Em 1879, quando se tratava da elei^ao direta por meio da 

reforma constitucional, tiveram de retirar-se do gabinete dois 
deputados (Barao de Vila Bela e Silveira Martins), por terem feito 
questao de incluir, entre os artigos da Constitui^ao a reformar, o 

Artigo. 95°. Inciso 3°, que excluia dos comicios os acatolicos. Em 09 
de Janeiro de 1881, o Decreto 3.029 (Lei Saraiva), esclareceu a 
posi9ao dos acatolicos, abrindo-lhes plena participa9ao no sistema 

politico (...)”.

Outra restri9ao que estava presente na Constitui9ao e de forma bastante subjetiva 

no sistema religioso, monopolizado pela Igreja Catolica, diziam respeito aos templos 

protestantes, que nao podiam ter aparencia exterior de templo, com caracteristicas de 

torre, sino ou cruz, nem mesmo em seu frontispicio, levariam o nome de Igreja 

Evangelica.

Sabemos que pelo “Tratado Comercial” com a Inglaterra, ficava estabelecido que 

estrangeiros podiam ter o seu local de culto, mas sem aparencia exterior de templo. A Lei 

perdurou ate a separa9ao entre a Igreja e o Estado, com o advento da Republica 

(FERREIRA, 1992, p.214).
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Ja a partir de 1810, teria infcio, a construsao de diversos “templos” protestantes, 

contudo sem aparencia exterior de templo, havendo, porem, algumas exce9oes. Esses 

templos eram construidos, tanto com a ajuda dos irmaos nacionais, como em boa parte 

pelos recursos advindos dos Estados Unidos ou das Juntas de Missoes; o que nao 

agradava ao clero. “O clero nao ficou satisfeito. Os jomais clamaranf’. Para a constru9ao 

do edificio, os nacionais concorrem na medida de seus recursos, mas o maior esfor90 veio 

dos Estados Unidos (...)” (FERREIRA, 1992, p. 216).

Azevedo (1980, p.101), aponta o Brasil, como sendo urn dos paises latino- 

americanos, onde o cristianismo protestante teve maior receptividade e que em 1895, 

quarenta anos depois de se ter principiado o trabalho evangelico em nosso pais, o 

contingente evangelico alcan9ou a sete mil.15

A Independencia, como eram conhecidos os congregacionais em sua origem, teve, 

no entanto, que esperar mais de 30 anos para ver estabelecido o primeiro trabalho regular. 

Ate 1855:

“O movimento evangelico esteve representado por imigrantes 

protestantes e por uns pouco crentes convertidos pela prega9ao do 
Evangelho ou pela leitura da Biblia. (...) Mas o estabelecimento de 

um trabalho regular e organizado nao se deu antes que o Dr. Robert 
Kalley, um medico escoces, chegasse ao Rio no dia 10 de Mar9o de 

1855. (RIBEIRO, 1973, p. 102)”.

Kalley trabalhava na Ilha da Madeira, de onde teve de se retirar por razoes de saude 

de sua esposa. A pedido de Fletcher, pastor presbiteriano, o casal, independentemente de 

qualquer junta missionaria, veio para o Brasil, onde come90u um trabalho evangelico, 

com a ajuda de duas familias madeirenses, que tambem emigraram com ele.
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A 11 de Julho de 1858, data considerada como a de funda?ao da Igreja Evangelica, a 

comunidade ja contava com 14 membros, oito portugueses, um brasileiro e quatro norte- 

americanos. Em 1873, organizaria-se outra igreja em Recife, sob a dire?ao do pastor 

James Fanstone. As duas igrejas, embora nao estivessem filiados a nenhum organismo 

eclesiasticos maiores, adotaram as doutrinas e a forma de govemo do sistema 

congregacional.

Kalley enfrentaria alguns problemas para fincar as bases legais da propaganda 

protestante entre os brasileiros, para o que envolveria as mais altas autoridades (juristas e 

ministros do Imperio, abrindo e aplainando o caminho, para a vinda das demais 

denominafbes (RIBEIRO, 1973, p.102)).

(18): Azevedo (1980, p.162), nSo faz referenda aos criterios utilizados para configura9ao dessa estati'stica; 

apenas faz men^ao de calculo feito por Z. C. Taylor, cf. CRABTREE, A. R., op. cit., p. 116.
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Ferreira (1992, p. 22), historiando a chegada de Ashbel Green Simonton, ao Rio 

de Janeiro, em 1859, um dos pioneiros do Presbiterianismo no Brasil, nao deixaria de 

descrever as impressoes de Simonton, sobre o Dr. Kalley, de quem ficaria amigo, apesar 

de terem ocorrido alguns desentendimentos entre eles, devido aos seus metodos de 

evangelizag2o.

Apresenta a introdu9ao dos primeiros grupos protestantes no Brasil, a partir de 1810, 

em virtude do Tratado Comercial com a Inglaterra e a constru9ao dos primeiros templos, 

pelos ingleses e alemaes, em 1823 e 1837, onde a evangeliza9ao do pais foi marcada por 

forte presen9a das sociedades biblicas, tanto britanicas, como a americana. Os metodistas 

de Tennesse promoveriam a vinda do Reverendo Foutain Pitts em 1835, que resultaria 

apenas em inspe9oes. Logo depois, viria o Reverendo J.Spauding, que chegaria a fundar 

algumas escolas, seguido de Daniel Kidder e de James Fletcher, que atuariam no Brasil, 

como agentes das Sociedades Biblicas.

Mas seria a Igreja fundada por Kalley, a primeira igreja de cunho missionario e de 

carater estavel, a organizar-se.

“A chegada de Simonton, ja ha quatro anos Kalley 

desenvolvia sua atividade evangelistica. Convidara tres familias de 
madeirenses -  Gama, Jardim e Fernandes -  a virem dos Estados 

Unidos, onde se haviam refugiado, para cooperarem com ele. Em 
1858, a 11 de Julho, Kalley recebera Pedro Nolasco de Andrade, o 1° 

professo, primicias da Igreja Fluminense. Damas ilustres, como 
Gabriela Augusta Cameiro Leao e Dona Henriqueta Soares de 
Couto, haviam sido recebidas a Igreja no inicio do ano de 1859. 
Kalley, pelas atividades profissionais, pelos cultos, pela colportagem 
de seus auxiliares,pela publica9ao de artigos e tradu9oes no “Correio 
Mercantil”, ja despertara a aten9ao do clero que contestava a 

legitimidade de sua propaganda. (RIBEIRO, 1973, p. 23).
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Blackford escrevendo a Simonton, em meados de 1861, com relaijao a mudan?a 

de seu trabalho evangellstico em Sao Paulo, comenta ter ocorrido algumas persegui^oes 

contra os seguidores do Dr. Kalley, onde diz: “O princlpio de liberdade religiosa foi 

mantido aqui no Rio, no que diz respeito as persegui9oes havidas contra os seguidores do 

Dr. Kalley. Talvez em Sao Paulo a situa9ao, nesse respeito, nao seja tao favoravel” 

(RIBEIRO, 1973, p. 31). Mas, contudo:

“A Igreja Evangelica Fluminense, prosseguia. A colabora^ao de 

Kalley na imprensa diaria (Correio Mercantil), era assidua. Seus 

crentes sofreram algumas vexa^oes: os inimigos esfregaram sabao e 

sebo nas escadas na Casa de Ora9ao. Houve rebuli?os no arsenal da 

Marinha por causa dos operarios crentes. Oitos foram dispensados. 

Um dia, o edificio dos cultos foi apedrejado e alguns chegaram a ser 

preso por insinua9ao clerical”.(RIBEIRO, 1973, p.30)

A oposi?ao aos protestantes prendia-se, em geral, aos esfor9os das “santas missoes”. 

A rea9ao era clerical, principalmente com o recrudescimento do ultramontanismo16, que 

se valeu de turbas vindas das ro9as em ocasioes de festas. A exce9ao de alguns cidadaos 

mais intransigentes, o povo das cidades era mais consciente dos direitos alheios, e menos 

manobravel. Mas, a imprensa sempre protestou contra atentados a liberdade 

(FERREIRA, 1992, p. 219).

Em 1852, o Dr. Kalley casou-se com D. Sarah Poulton Kalley (1825-1909), sua 

primeira esposa, Mrs. Margareth falecera em 1851. Kalley partiu para os Estados Unidos, 

onde havia ido visitar os refugiados madeirenses que ali haviam se refugiado por causa das 

persegui9oes. Enquanto esteve nessa visita em Illinois, leu um livro publicado em 1845
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pelo Reverendo Daniel P. Kidder “Reminiscencias de Viagens e Permanencias nas 

Provincias do Sul e Norte do Brasil”. Ficara impressionado com a descrigao da cidade do 

Rio de Janeiro e outros lugares, surgindo dai, talvez, o interesse de conhecer esses lugares 

do Brasil.

M rs  WfacctardTh C  Kad& y dtre t ra ) e s u n  t rm S menw. ffcabeift

Ilustra9ao n° 1: Mrs. Margareth C. Kalley (a direita) e sua irma menor, Elizabeth.17

(19): As imagens utilizadas no presente trabalho, n3o serSo aqui comentadas, so aparecem a titulo de

ilustrafao.
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No fim de 1854, os Kalleys, regressariam a Escocia e pouco tempo depois, o 

Reverendo Baird, escreveria pedindo-lhe que ajudasse a Sociedade Biblica Americana, a 

encontrar em Illinois, dois ou tres madeirenses sugeridos pelo Reverendo Fletcher, para 

irem trabalhar no Brasil. A principio, Kalley nao se dispos muito a ajudar o Reverendo 

Baird neste pedido, mas, depois, lembrando do livro de Kidder, viu que o Brasil era um 

pais que precisava ser evangelizado e que as leis constitucionais, a principio favoreciam 

em parte, o livre exercicio da consciencia.

Em carta de 24 de janeiro de 1855, enviada como pastoral as igrejas de Illinois, a 

visao do Brasil ja estava claramente presente e desafiadora no cora9ao do Doutor:

“Rogai a Deus que me abra caminho para o lugar onde Ele 

deseja os meus servi90s. Alimento a esperan9a de que possa ser 
entre portugueses onde nao ha Biblias nem pregadores do 

evangelho; e, se esse for o caso, talvez alguns de vos, sintam 

grande alegria na ora9ao e servi9o a fim de que a verdade de Deus 
seja conhecida entre aqueles que falam a vossa lingua. Mas, por 

enquanto, nada esta decidido”.(PORTO FILHO, 1987, p. 122).
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Entre 09 e 10 de maripo de 1855, a bordo do Great Western, o casal Kalley, partiria 

do porto de Southampton, rumo ao Brasil. O Rio de Janeiro era uma cidade com cerca de 

300 mil habitantes, havia cerca de 50 igrejas e capelas espalhadas pela cidade.

Chegando ao Rio, os Kalley se instalaram em Petropolis, numa mansao conhecida 

como “Gemheim”, que significa “Lar muito amado”, antes habitado pelo embaixador dos 

EUA, Mr. Webb. Em 19 de Agosto de 1855, um domingo a tarde, os Kalley instalaram em 

sua propria residencia, a primeira classe de Escola Dominical, contando com cinco 

crian^as, filhos dos Webbs e do Sr. Carpenter. Foi contada a historia do profeta Jonas.

0<t. K a H e*. 4 * * *  Br-m -r*

Ilustra^ao n° 2: Dr. Kalley, a chegada ao Brasil.
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Ilustrapao n° 3: Aspecto da Gemheim.

Pouco tempo depois, viriam Francisco da Gama e sua mulher, D. Francisca, 

Francisco de Souza e familia, refugiados madeirenses nos EUA.

O primeiro crente batizado pelo Dr. Kalley foi o Sr. Jose Pereira de Souza Louro, 

em 08 de Novembro de 1857. Mas foi a 11 de Julho de 1858, que ele organizou a primeira 

igreja evangelica do Brasil: a Igreja Evangelica Fluminense, organizada com 14 membros, 

tendo sido batizado na ocasiao, o Sr. Pedro Nolasco de Andrade. Seria o inicio do

Com o desenvolvimento do trabalho, Kalley escreveu para amigos e antigos companheiros 

de Illinois, convidando-os a virem auxilia-lo no Brasil.
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Congregacionalismo do Brasil.
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Ilustracao n° 7: primeira sede da Igreja Igreja atual.

A  de VbscemeekMi JL F Lomattno 
e Carteta dir Vmconceios

Tln«trnc8n n° A- Refu^iados madeirenses.
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Cesar (2000, p. 86), menciona que:

“Kalley e responsavel por um fato muito curioso: ele trouxc 

para o Brasil algumas de suas ovelhas madeirenses para ajuda-lo em 

seu ministerio, especialmente no trabalho de colportagem (venda de 

Biblias). Isso significa que o Brasil nao foi evangelizado apenas por 

anglo-saxoes, mas tambem portugueses”.

Robert Kalley, possuia origem presbiteriana, mas no Brasil ndo organizou uma 

igreja nos moldes presbiterianos. No entanto, ha o que se distinguir entre ser presbiteriano 

eclesiasticamente e ser calvinista em teologia. Kalley nao se convertera ao 

congregacionalismo. Aos poucos, foi assumindo o jeito de ser congregacional e 

desenvolveu um conceito de povo de Deus -  Igreja -diferente do conceito calvinista.

(20): Refere-se a questao da estrutura, da organizafSo interna da Igreja, a sua forma de govemo; desde os 

prirr.crdios da Reforma, os Presbiterianos e os Congregacionais, divergiam quanto a organizafSo, a forma de 

govemo da Igreja.
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Quando de sua vinda para o Brasil, depois de ter passado algum tempo nos EUA, sua 

convicfao congregacionalista em materia de organiza9ao e carater da igreja local, ja estava 

bem defmida. Organizou igrejas autonomas - Igreja Evangelica Fluminense, 1858, e Igreja 

Evangelica Pemambucana, 1873 -  independentes entre si e estabeleceu presbiteros e 

diaconos.

Segundo Cesar (2000, p. 8 2), nao se tern feito justifa com o medico escoces Robert 

Reid Kalley, o missionario que estabeleceu no Brasil, o primeiro servif^o sistematico de 

evangelizaipao do pais; e citando Emile-Leonard, afirma que este autor o coloca, junto 

daqueles “propagandistas anglo-saxoes, aristocratas ou burgueses ricos que, por motivos 

culturais ou de saude, tomavam-se grandes viaj antes e utilizavam fortuna e turismo na 

difusao da fe protestante”.

No final do seculo XIX, atraves da a<?ao da Help for Brasil, agenda missionaria 

criada por D. Sarah e da Sociedade de Evangeliza9ao da Igreja Evangelica Fluminense, o 

congregacionalismo, ja havia se consolidado tanto no Rio de Janeiro, como nos Estados de 

Pernambuco e Paraiba, onde no seculo XX, a Igreja organizada em Campina Grande, 

exerceria urn papel de fundamental importancia, para a evangeliza9ao nao so da Paraiba, 

mas de Estados vizinhos, como o Rio Grande do Norte.
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Ilustragao n° 5: Sia e Sarah Kalley, em sua residencia em Edimburgo.

A partir dai, a presenga de algumas das denominates protestantes, inseridas no 

sistema religioso da sociedade brasileira, surgiriam alguns conflitos, por parte do clero 

catolico brasileiro, que resistiria a implantagao do protestantismo no Brasil. Contudo, 

criaram-se condigoes necessarias a permanencia dos protestantes e a sua participagao na 

sociedade, onde atraves de um processo historico longo, podemos ver suas relagoes nos 

sistemas sociais, como por exemplo: casamentos, registro de nascimento, registro dc obito e 

sepultamento, liberdade de propaganda das ideias religiosas reformadas entre brasileiros; e 

a participagao dos evangelicos na vida politica brasileira.

Foram a partir destes topicos, que se iniciaram, ou estes vieram a se constituir, em 

formas de resistencias e perseguigdes, aos primeiros grupos protestantes introduzidos no 

Brasil. E apesar desde aproximadamente 1800, ja se registrar a presenga de outros grupos 

protestantes no Brasil, como presbiterianos e metodistas, estes restritos as suas colonias, 

nao estavam, a principio, muito interessados na evangelizagao do povo brasileiro. Foi, pois,
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com a introdu9ao do Congregacionalismo no Brasil, que se criariam as condi?oes para ouvir 

e acolher os primeiros protestantes aqui estabelecidos, abrindo assim, caminho para as 

demais denominacoes protestantes.
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CAPITULO 3 -  HISTORIOGRAFIA E PROTESTANTISMO. A CONSTITUigAO DE

UM CAMPO DE ESTUDO.

Nas considera9oes, referentes a historiografia e ao protestantismo, realizadas no 

presente trabalho, procuramos analisar “a inserfao do protestantismo no Brasil do seculo 

XIX (1855-1880) e sua rela^ao com a sociedade brasileira”, dando enfase ao 

Congregacionalismo. Procuramos, tambem, analisar as produfoes historiograficas, desta 

tematica, que se caracteriza por urn uma quantidade relativamente pequena de estudos, 

produzidos sobre o Congregacionalismo e, que e, muito mais voltada ao publico de modo 

geral, do que a reflexao academica. Caracteristica esta, que aponta para a necessidade de 

constituir o protestantismo em um campo de estudo, com possibilidades para varias 

abordagens teoricas.

Neste capitulo, a proposta e analisar o protestantismo no Brasil do seculo XIX e sua 

rela9ao com a sociedade brasileira, enquanto um campo de estudo. Nesse intuito, nossa 

analise busca compreender as questoes postas ao tema protestantismo em nivel geral, e 

especificamente o Congregacionalismo.

No capitulo primeiro deste trabalho, “A historiografia protestante em perspectiva”, 

apresentamos as poucas obras sobre o tema. Um dos autores foi Antonio Gouvea 

Mendoza, e seu artigo “Protestantismo no Brasil: Apontamentos sobre sua contribui9ao 

para a Cultura Brasileira” (2005 a). Este autor aponta algumas possiveis razoes, para que 

os historiadores no Brasil nao tenham dado importancia ao protestantismo, e desse modo 

tenham contribuido para que os estudos sobre o protestantismo e sua historiografia, tenham

ficado a margem.
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Entre as razoes para essa omissao, Mendor^a (2005 a), aponta a posi9&o do 

protestantismo, como tema menor no chamado “campo religioso brasileiro”, a negligencia 

ou falta de interesse de nossa historiografia, o desenvolvimento de estudos de carater 

ecumenico sobre a historia da Igreja na America Latina, os quais estao vinculados a orgaos 

catolicos, que tendem sempre a ver o cristianismo reformado como sectario.

Mendon9a, tambem critica os estudiosos do protestantismo, pelo pequeno 

desenvolvimento de estudos historiograficos no Brasil, afirmando que apesar de ter havido 

“bons historiadores”, nesse campo, os mesmos nao estariam comprometidos com o 

aprofundamento de estudos sobre o tema. Dai se constatar que todas as denomina9oes tern 

publicado suas historias no todo ou em parte, o que ele identifica como sendo marcas de 

um denominacionalismo triunfalista, onde cada denomina9ao tende a interpretar a 

historiografia do protestantismo no Brasil, sob seu ponto de vista. Uma das conseqtiencias 

desse problema e a linguagem hermetica do grupo de autores protestantes, as limita9oes 

teoricas, a falta de dialogo, com questoes da cultura brasileira, as publica9oes feitas por 

editoras domesticas, que nao se destinam ao meio academico. Quando ocorre dessas 

publica9oes chegarem ao meio academico, o “fazem de maneira indireta ao servirem de 

material secundario, para disserta9oes e teses que, no geral, s&o condenados ao ostracismo 

das prateleiras daquilo que alguem chamou de “saber inutil” (MENDONC^A, 2005, p. 3).

Voltando a Freitas (2003, p.l 1-12), em “Historiografia Brasileira em Perspectiva”, 

o autor convida um grupo de historiadores de renome, para realizarem uma releitura dos 

classicos de nossa historiografia, que a partir dos anos 30 do seculo XX, passaram a 

discutir o pais; e para reverem os fatos, acontecimentos e momentos decisivos para nossa 

historia, assim investindo-se da condi9ao de interpretes.
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A constitui9ao do protestantismo enquanto campo de estudo, possibilita ao 

historiador, tentar analisar, entender, compreender, o que Antonio Gouvea Mendoza 

denominou de “campo religioso brasileiro”, de apreender a vida religiosa brasileira em 

suas mais variadas formas; ja que o Brasil se constitui numa na9ao de pluralidade etnica e 

cultural.

Varios historiadores de renome, a exemplo de Laura de Melo e Sousa, Ronaldo 

Vainfas e Anita Novisky, se dedicaram a analisar o desenvolvimento do catolicismo e dos 

cristaos-novos radicados no Brasil. No seculo XIX, Nina Rodrigues, em sua obra 

“L’animisme fetichiste des negres de Bahia”, que continua sendo objeto de significativas 

criticas por sua defesa do determinismo racial, aponta, no tocante aos aspectos religiosos 

no pais, a influencia africana na forma9ao da cultura brasileira, demonstrando como as 

cren9as catolicas, foram reinterpretadas para a oculta9ao de seus deuses, atras das imagens 

dos santos catolicos e desqualificando essas cren9as.

A compreensao do presente depende muito do que compreendemos do passado. 

Hoje o protestantismo no Brasil, passa por um crescimento rapido, que atinge todas as 

classes sociais e que incomoda a posi9ao da Igreja Catolica, que tern de rever suas 

metodologias de evangeliza9ao. Esses fatos nao podem passar despercebidos pela historia, 

devendo os historiadores buscar, as explica9oes, os sentidos, que permitam o entendimento 

desse crescimento do protestantismo e suas redoes com a sociedade brasileira.

Nossa analise sobre a inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX (1855- 

1880), procurando dar enfase ao Congregacionalismo, tenta se fundamentar na teoria da 

“historia vista de baixo”, de E. P. Thompson (1966). A proposta deste historiador foi “ir de 

encontro a ideologia dominante, aos marcos oficiais da historiografia”, e procurar desse 

modo, mostrar um outro lado da historia, a dos excluidos, dos que foram colocados a 

margem do processo historico, ou seja: uma historia alternativa explicativa. Em uma vista
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panoramica, da historiografia brasileira, podemos inferir, que o protestantismo no Brasil, 

vem justamente questionar, ir de encontro, aos marcos de nossa historiografia, que nao 

mencionaram ou fizeram pouca referenda a presen9a protestante em nosso meio.

Ha de se levar em considera^o, que a vinda da familia real portuguesa, a abertura 

dos portos (1808) e o tratado de amizade, comercio e navega9ao, assinado com a Inglaterra 

(1810), “abria” o Brasil, para a vinda de estrangeiros, dentre eles, os protestantes. O tratado 

de amizade, comercio e navega9ao, concediam “liberdade religiosa” apenas aos 

estrangeiros protestantes, excluindo, assim, a conversao de brasileiros que porventura 

viessem a se converter ao protestantismo. A partir dessa aparente contradi9ao posta pelo 

tratado de amizade, comercio e navega9ao, uma questao que se impoe, e porque a 

Assembleia Nacional se preocuparia em debater esse assunto.

No campo politico, os protestantes podiam ser senadores, mas nao deputados, 

podiam votar, mas nao podiam ser eleitos; ou seja, ate que ponto havia liberdade politica, 

de expressao e credo religioso. Quais seriam as razoes que levaram a Assembleia a discutir 

essas questoes? A conversao de pessoas ilustres, de posi9oes, ligadas a aristocracia, como 

Gabriela Augusta Cameiro Leao e D. Henriqueta Soares de Couto?

A analise da inser9ao do protestantismo no Brasil, realizada por Antonio Gouvea 

Mendoza, se processou dentro da “Agenda de Parentesco” (registro de nascimento, 

casamento, obito e sepultamento), controlados pela Igreja Catolica, que detinha um dos 

tentaculos do poder, e seria atraves desses mecanismos, que se processaria formas sutis de 

persegui9&o, lutas e resislencias aos primeiros protestantes no Brasil.

Aqui esta a especificidade da Historia, procurar analisar mais a fundo essa agenda 

de parentesco, suas redoes com o protestantismo e deste com a sociedade brasileira, ja 

que sociedade e agenda de parentesco, eram lados de uma mesma moeda. O 

Congregacionalismo insere-se dentro desta analise, ao se tomar a primeira denomina9ao de
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cunho historico, desenvolvida entre nos, como urn modelo de igreja nacional independente, 

que nao estava ligada a nenhuma institui9ao eclesiastica ou missionaria; e que partiria para 

a evangeliza9ao do povo brasileiro, em nossa propria lingua; enquanto outros grupos 

protestantes se fechariam em tomo de si, em colonias. Segundo Gonzalez (1991, p.196), 

“os primeiros missionarios protestantes que trabalharam entre as povoa9<5es de fala 

espanhola e portuguesa, nao procuraram fundar igrejas, mas difundir a Blblia, lan9ar a 

semente e preparar o caminho para os que viriam depois”

A implanta9ao do protestantismo na America Latina e consequentemente no Brasil, 

dependia de um avan90 duplo: imigra9ao e missionarios. Segundo Cairns (1995, p.363), 

“sua presen9a de fato for9ou uma nova legisla9&o e contribuiu para a separa9ao entre Igreja 

e Estado, a seculariza9ao dos cemiterios, a tolerancia religiosa e o casamento civil”. 

Cairns, baseado no capltulo de David Gueiros Vieira, “A Amea9a de uma Invasao 

Protestante”, em seu livro “Protestantismo, Ma9onaria e a Questao Religiosa no Brasil 

(1980)”, afirma que “a notlcia da chegada de vastos numeros de americanos depois da 

Guerra Civil (1861-1865), por outro lado, criou uma forte rea9ao negativa entre o clero 

conservador ou ultramontista; (...) que viu esta invasao, como um preludio da 

protestantiza9ao do Brasil”.

“O maior temor da hierarquia catolica romana nao se 

concretizou. Quase todas, senao todas as igrejas imigrantes, 
permaneceram como corpos estranhos estereis em meio as 

sociedades latino-americanas. Fundados sob o princlpio de que sua 
existencia so seria tolerada se tivessem o caminho de nao atrair 
proselitos, nenhuma delas conseguiu romper o casulo e tomar-se 
uma for9a missionaria para a evangeliza9ao da sociedade em que 

fora enxertada”.(CAIRNS, 1995, p.364).
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A especificidade do Congregacionalismo e sua relaijao com a sociedade brasileira 

do seculo XIX, e que em primeiro lugar, o Congregacionalismo desenvolvido entre nos, se 

caracteriza como um modelo de igreja nacional, que nao estava vinculado a nenhuma outra 

igreja ou agendas missionarias. Em segundo lugar, o Congregacionalismo seria o agente 

catalisador para muitas das conquistas empreendidas pelo protestantismo no Brasil, 

conforme Cairns citou, que contribuiu para a cria9ao de uma “nova legisla?ao, para a 

separa^ao entre Igreja e Estado, a seculariza9ao dos cemiterios e o casamento civil”. 

(CAIRNS, 1995, p.364).

Terceiro, Mendon9a (2005, p.1/2), “afirma que Kalley, com a importante ajuda de 

Sara, tradutora, compositora e organizadora do hinario padrao (Salmos e Hinos) da maior 

parte das denomina9oes brasileiras, praticamente inaugurou o modelo de culto ate hoje 

mais ou menos comum, assim como o modelo de evangeliza9ao atraves de reunioes 

religiosas domesticas”.

Mesmo havendo dentro do proprio protestantismo, autores que concordam e 

discordam sobre a influencia do protestantismo na sociedade brasileira no periodo de sua 

inser9ao como, por exemplo, Boanerges Ribeiro, que ve o protestantismo “como pratica e 

ideia” e como “novo e poderoso elemento cultural” que nao deixaria de marcar e 

influenciar a sociedade brasileira do seculo XIX.

No contexto da politica de imigra9ao desenvolvida pelo Imperio, havia segundo 

Alencastro e Renaux (1997, p.293), duas correntes que se enfrentavam: a dos fazendeiros e 

a dos funcionarios do Imperio. Os autores afirmam que “antes de responder a pergunta:” 

“Quern vira trabalhar em nosso pais?”, os responsaveis pela politica govemamental 

deveriam ter resolvido uma questao previa: “Para quern se vira trabalhar em nosso pais?” 

Se o imigrante viesse trabalhar por conta de outra pessoa, para os fazendeiros, poderiam



88

ser de qualquer rasa. Em compensa^ao, se viesse cultivar terras por conta propria, deveria 

preencher as caracteristicas etnicas e culturais desejadas pelos fimcionarios do Imperio.

Essas caracteristicas etnicas e principalmente culturais vetavam a vinda 

indiscriminada de colonos protestantes, uma vez que a propria politica de imigrasao, 

impunha que os colonos deveriam ser catolicos; ja que “as praticas e concepsoes de vida 

privada, de sociabilidade, de comunidade de costumes e de cren^as, modelavam os que 

eram brasileiros e impunham-se aqueles que, desembarcados nos portos do novo imperio, 

viriam a ser brasileiros”. (ALENCASTRO & RENAUX, 1997, p.292/3).

Alencastro & Renaux, ainda afirmam que, “nessa ordem de ideias, o Estado deveria 

tambem modificar as leis civis, que privilegiavam os catolicos, para facilitar o afluxo e a 

integrasao dos colonos protestantes norte-americanos” (ALENCASTRO & RENAUX, 

1997, p.294). Fazem referenda, tambem, a criasao de cartorios de registro de nascimento e 

obitos, administrados por funcionarios civis, que provocam a revolta dos vigarios, que 

exercitavam as atividades cartoriais, presentes nas agendas de parentesco e que delas 

retiravam renda.

Por volta do ultimo quartel do seculo XIX, ocorreria um arrefecimento do debate 

sobre a imigra<;ao de colonos para o Brasil, presentes nas duas correntes que se 

enffentavam e nos sentidos gerais, tanto portugueses, espanhois e italianos, satisfaziam as 

revindicates dos dois grupos de pressao nacional. “Por outro lado, como europeus e 

catolicos, nao destoava do bloco cultural e demografico formado pela classe dominante 

imperial, confortando as perspectivas culturalistas da corrente” civilizatoria “presente no 

aparelho de Estado”.(ALENCASTRO & RENAUX, 1997, p. 315).

Santos (2005, p.4), em sua tese de doutorado “As Outras Faces do Sagrado: 

Protestantismo e Cultura na Primeira Republica Brasileira”, mesmo saindo um pouco do 

periodo analisado; procurou “demonstrar o lugar que um movimento religioso,
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inteiramente originado, inserido e participante da cultura ocidental, teve e tem na sociedade 

e cultura brasileira. Nao deixa de ser, em certa medida, uma reivindica9ao ou um alerta 

para a prod^ao historiografia do protestantismo no Brasil, em fazer valer seu espat^o e 

lugar na historia mais ampla da sociedade brasileira, no tocante ao seu desenvolvimento 

cultural e religioso. Isto porque, ao nosso ver, este esquecimento ou esta lacuna, nao e de 

todo inocente, mas justificados politica e ideologicamente.”

Esta justificativa politica e ideologica, parte primeiro do proprio processo historico 

de coloniza^ao do Brasil, que fez do Catolicismo, o precursor do cristianismo na America 

Portuguesa, atraves do padroado; monopolizando o campo religioso brasileiro. Talvez, a 

tese de David Gueiros Vieira, da “ameafa de uma invasao protestante” e de “uma 

protestantiza9ao do Brasil”, soasse como amea9a as elites e ao proprio Catolicismo, ja que 

a inser9ao do protestantismo no Brasil do seculo XIX, nao deixara de ser uma das formas 

de expansao do imperialismo americano.

Costa (2005, p. 5), na apresenta9ao da revista da USP, “Religiosidade no Brasil”, 

comenta que “ja e lugar-comum dizer que o Brasil e um pais religioso -  e mais ainda que e 

predominantemente catolico apostolico romano. Mas o que dizer do restante significativo 

da popula9ao? Qual e a sua fe? Como ela se da e onde?”

A produ9&o de uma historiografia do protestantismo no Brasil, ainda esta muito 

ligada as institui9oes eclesiasticas ou as universidades confessionais, que tendem a 

reproduzir o que Antonio Gouvea Mendoza, denominou de “denominacionalismo 

triunfalista”, onde cada denomina9ao tende a interpretar a historiografia do protestantismo, 

sob seu ponto de vista. Mesmo assim, reproduzindo uma interpreta9ao de um 

denoninacionalismo triunfalista, presente em cada uma das denomina9oes protestantes, 

sobre o protestantismo brasileiro e suas redoes com a sociedade, cultura e o sistema ou 

campo religioso brasileiro, empreendidas pelas universidades confessionais ou seculares, a
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exemplo da USP. As analises realizadas tern contribuido para constituir o protestantismo 

quanto campo de estudo, em suas rela^oes com a sociedade brasileira.

Santos (2005, p.4), ainda afirma que “em seu conjunto, foi construida uma narrativa 

a partir das analises das fontes e dos documentos, (apresentados a sua pesquisa), 

preocupados com a historicidade do movimento religioso denominado protestante na sua 

rela9ao com a cultura brasileira.”

O autor compreende essa relagao como nuclear para a escrita da historia religiosa 

no Brasil, que ainda nao se deu conta do legado protestante. Embora desde os anos 60 do 

seculo XIX, ja se conhe9am obras de cunho historiografico sobre o protestantismo, a 

academia, sobretudo, as ciencias sociais, nao atribuiram maior significado quanto ao lugar 

e a contribui9ao do protestantismo ao campo religioso brasileiro. Ao contrario, elaborou 

interpreta9oes negativas da presen9a protestante na cultura religiosa, atribuindo ao 

catolicismo e aos cultos afro-brasileiros o lugar de matrizes desta cultura; para o 

entendimento da dinamica cultural da sociedade brasileira que passou a incorporar tra90S 

da religiosidade evangelica como permanentes.

Desta forma, a defesa nao e do protestantismo enquanto religiao, mas do seu lugar 

na historia cultural e religiosa do Brasil.

A historiografia ainda nao reconhece o lugar que, ao nosso 

ver, foi de fundamental importancia no processo de recomposi9ao do 
campo religioso brasileiro e co-participante da ordem modema e 

liberal, bem como do pluralismo cultural e religioso em curso, 
atualmente. Em outras palavras, a religiao evangelica, ainda e 
invisivel aos historiadores quando estudam as religiosidades no 

Brasil. ( SANTOS; 2005, p. 4).
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A analise da escrita da historia do protestantismo no Brasil, ainda que seja um tema 

pouco estudado, vem nestes ultimos anos, ganhando “espafo” no meio academico 

brasileiro e de certa medida em algumas universidades confessionais, que tem se dedicado 

ao tema. Sao exemplos dessa analise, Carlos Eduardo B. Calvani, em “Anglicanismo no 

Brasil”, Antonio Gouvea Mendon^a, em “O Protestantismo no Brasil e suas 

Encruzilhadas”, Lauri Emilio Wirth, “Protestantismo Brasileiro de Rito Luterano”, Paulo 

Barreira Rivera, em “A Reinven9ao de uma Tradi9ao no Protestantismo Brasileiro: a Igreja 

Evangelica Brasileira entre a Biblia e a Palavra de Deus”, Leonildo Silveira Campos, “As 

origens norte-americanas do Pentecostalismo Brasileiro: observa9oes sobre uma rela9ao 

ainda pouco avaliada”; entre outros, estudos estes vinculados a Universidade de Sao Paulo. 

Estes estudos ao mesmo tempo tendem a interpretar a historiografia do protestantismo no 

Brasil sob pontos de vista, que reproduzem uma interpreta9ao de denominacionalismo 

triunfalista, estao mais abertos para uma analise critica da inser9ao do protestantismo no 

Brasil e a rela9ao deste com a sociedade brasileira, tendo inserido em suas analises 

referenciais teoricos, influenciados por Roger Chartier, Pierre Bourdieu, Michel de 

Certeau, Michel Foucault, dentre outros; o que indica uma abertura, em rela9ao a antiga 

linguagem hermetica de grupo, com tambem , a procura do dialogo com a sociedade 

brasileira.

Mendoza (2005, p. 1), afirma que “o protestantismo no Brasil e um tema generico 

e recorrente nos trabalhos academicos que vem, ja com demasiada insistencia, se tomando 

repeticiosos ao permanecer nas instancias cronologicas da historia sem que as ideias 

propriamente ditas sejam confrontadas com a cultura brasileira”. Ele fala ainda, “que nao 

tem sido tentado o cotejo entre cultura protestante e cultura brasileira, (...) as instancias da 

cultura brasileira em que a cultura protestante se faz presente, embora paralela e sem o 

justo destaque”.



92

O que esta em jogo, como Lyndon Santos afirmou, “nao e a defesa do 

protestantismo, enquanto religiao, mas sim do seu lugar na historia cultural e religiosa do 

Brasil”. As analises realizadas, ate o presente momento, pelas universidades confessionais 

ou seculares, tentam a partir de seus autores e estes imbuidos, e claro, de algum interesse 

ou objetivos proprios, conferir ao protestantismo, independente de denomina?ao, um lugar 

na escrita da historia religiosa de nosso pais.

Ambos procuram analisar as instancias que a cultura protestante, se fez ou faz sentir 

na cultura brasileira, onde Boanerges Ribeiro (1973), classificou o protestantismo no 

Brasil, como “novo e poderoso elemento cultural”, que se inscrevia dentro do estilo de vida 

brasileiro, “como pratica e ideia”, dialogando com a sociedade brasileira. Ja para Lyndon 

Santos (2005, p. 1), “ o protestantismo foi um movimento historico que atuou como for9a 

cultural e religiosa no campo religioso nas primeiras decadas da Republica brasileira, 

alinhando-se com o discurso modemo e liberal.”

As semelhan^as que possam existir entre esses estudos, sao que ambos procuram 

constituir e dar um “lugar” ao protestantismo na escrita da historia religiosa no Brasil, 

apoiando-se em referenciais teoricos acima mencionados.
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4 -  CONSIDERACOES FINAIS

Ao propormos a analise do protestantismo e da sociedade brasileira do seculo XIX 

via Congregacionalismo, tendo por recorte temporal o periodo de 1855 a 1880, nos 

propusemos a contribuir a constitui^ao do protestantismo como campo proprio de estudo, 

que por sua vez, teria varias possibilidades para abordagens teoricas, sendo o 

Congregacionalismo uma delas, por ter sido a primeira igreja protestante a ser organizada 

entre brasileiros, sem esta vinculada a nenhuma institui9ao eclesiastica ou junta de 

missoes; por se colocar na luta pelos direitos dos acatolicos no Brasil, como eram 

chamados aqueles que nao faziam parte da religiao oficial do Imperio e pela organiza^ao 

do hinario padrao, os Salmos e Hinos, que de certa forma, tra?ou o pensamento e a teologia 

protestante no Brasil; caracteristicas estas, que o distingue das demais denomina9des e que 

ao mesmo tempo, contribuiu para a inser9ao das demais.

Por ser uma tematica, pouco analisada no meio academico e em geral desconhecida 

do publico, pela importancia de se conhecer aspectos das historias das religioes de milhares 

de brasileiros, e que se faz necessario constituir o protestantismo em campo de estudo; 

onde o historiador possa analisar, entender, compreender, apreender questoes da vida 

religiosa brasileira em sua diversidade; e desse modo, intervir, construir e/ ou construir, 

explica9oes sobre a realidade, fatos, acontecimentos, praticas discursivas, referentes a essa

tematica.



94

A produfao de uma historiografia do protestantismo no Brasil, ainda esta muito 

ligada as in stitu tes eclesiasticas, seminarios e associa^oes evangelicas, por exemplo, e a 

pessoas que escrevem voltadas para a propria instituit^ao, o que Antonio Gouvea 

Mendon?a, denominou de “historiadores nao-comprometidos”, as universidades 

confessionais (Mackenzie e Umesp); algumas universidades seculares, a exemplo da USP, 

Unicamp, UERJ e UEFS e outras, possuem, alguns estudos nessa area.

Faz-se necessario, nao apenas a produ9ao de uma historiografia acerca do 

protestantismo no Brasil, mas tambem o dialogo, a reflexao e postura critica sobre sua 

r e t a o  com a sociedade brasileira, desde os primordios ate os dias atuais. Ate que ponto, 

ou ate aonde se verificou a influencia do protestantismo na forma9ao da sociedade 

brasileira? Qual foi seu envolvimento com as questoes politicas e sociais e sua postura 

hoje, onde os evangelicos, conforme dados do IBGE, no ultimo censo de 2000, apontou um 

crescimento dos mesmos, em 15,4% da popula9ao, isto e, mais de 26 milhoes de pessoas, 

constituindo, portanto, uma boa parcela da popula9ao.

A essas questoes e outras, e que se faz necessario, constituir o protestantismo em 

campo de estudo, analisar seu periodo de inser9ao, desenvolvimento e amadurecimento e 

sua rela9ao com a sociedade brasileira. A especificidade da historia esta em buscar as 

explica9oes, os sentidos que permitam entender o crescimento dos evangelicos hoje, 

crescimentos esse, que incomoda a Igreja Catolica e que a obriga a redefmir suas 

estrategias de evangeliza9ao; e compreender o proprio sistema religioso brasileiro, em suas 

mais variadas expressoes.

Ha de se analisar ainda, a rela9ao entre protestantismo e a agenda de parentesco 

(registro de nascimento, casamento, obito e sepultamento) vinculada ao sistema religioso 

do seculo XIX, e suas implica9oes no cotidiano das pessoas, onde segundo Mendon9a
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(2005, p .5) “a cultura catolica, sob a qual todo o cotidiano se organizava e funcionava, nao 

oferecia lugar para o modo de ser protestante.”

Atraves do sistema de parentesco, ligado a Igreja Catolica, os primeiros 

protestantes, no Brasil, passariam por algumas perseguifoes, das quais o 

Congregacionalismo seria alvo, e muitas das vitorias alcan9adas pelos protestantes, como a 

questao do casamento civil e religioso nas igrejas protestantes, estariam tambem, ligadas 

ao Congregacionalismo.

Nesse sentido, deve-se ressaltar o trabalho missionario do casal Kalley, como o 

primeiro grupo ou denomina9ao protestante, a se estabelecer oficialmente no Brasil, e a 

voltar-se para o trabalho de evangeliza9ao em nossa lingua national, que diferentemente de 

outras denomina9oes ainda nao estabelecidas ou de individuos que as representavam, nao 

partiriam para a evangeliza9ao do povo brasileiro, simplesmente se fechando em tomo de 

suas colonias; e um trabalho de uma denomina9ao, nao se estabeleceria no Brasil, antes de 

1855.

Foi o Congregacionalismo, a primeira denomina9ao a se estabelecer oficialmente 

no Brasil, e a abrir caminho para as demais denomina9oes protestantes. E importante 

destacar que os sistemas politico, juridico e religioso, foram adaptados para a acomoda9ao 

do protestantismo em nosso meio. Esses sistemas se revelaram contraditorios, como no 

caso da Constitui9ao, que abria o pais para a implanta9ao do protestantismo, acomodando- 

o a nossa estrutura politico-social, e outras lhe impondo re s id e s .

O povo, na visao de Mendoza (1995:16), “livre e pobre”, de maneira geral, 

recebera o protestantismo de “bra90s abertos”, sem muitas resistencias a principio. As 

persegui9oes, as lutas e as resistencias, so entrariam em cena, quando a Igreja Catolica, 

passaria a induzir o povo a combater as supostas “heresias”, difundidas pelas “seitas”
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protestantes, o que se aprofunda principalmente quando da campanha pela Republica e 

depois, seria constitui9ao.

Essa indu9ao seria dirigida pelos ultramontanos, especie de partido religioso 

radical, dentro do proprio catolicismo, que segundo Vieira (1980:33), no seculo XIX, 

“colocou-se, nao apenas numa posi9ao a favor de uma maior concentra9§o do poder 

eclesiastico nas maos do papado mas, tambem, contra uma serie de coisas que eram 

consideradas erradas e perigosas para a Igreja. Entre esses “ perigos ”, estavam o 

galicanismo, o jansenismo, todos os tipos de liberalismo, o protestantismo, a ma9onaria, o 

deismo , o racionalismo, o socialismo e certas medidas liberais propostas pelo estado civil, 

tais como, a liberdade de religiao, o casamento civil, a liberdade de imprensa e outras 

mais.”

Por outro lado, Vieira (1980:27), menciona que esses mesmos “elementos”, 

considerados “perigosos” pela Igreja Catolica, formaram uma coalizao contra o poder 

politico da Igreja Catolica, no Brasil do seculo XIX.

A hegemonia do Catolicismo no Brasil, por mais de 300 anos, determinaria em 

grande medida, se nao totalmente, os dados contidos na historia oficial do Brasil. Nesses 

mais de 150 anos da presen9a protestante no Brasil, a historia e contribui9ao do 

protestantismo na forma9ao de nossa identidade nacional, atuando na educa9&o, ou na 

evangeliza9ao do povo brasileiro e da inse^So de novos padroes de comportamento, tais 

como, a sobriedade, o valor do trabalho como forma de glorificar a Deus, o conceito de 

individualidade, de eleitos de Deus, de progresso, foram valores que permearam a inser9ao 

do protestantismo no Brasil, precisam ser resgatados e corrigidos por nossa historiografia, 

procurando dar um “lugar” na escrita da historia, demonstrando o valor que esses primeiros 

protestantes tiveram e ainda tem, com destaque para o Congregacionalismo.
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Cabe-nos aqui, reconhecer a importancia desses primeiros protestantes introduzidos 

no Brasil, ou dos primeiros brasileiros convertidos ao protestantismo; ao Dr. Kalley, 

medico e pastor escoces, e de sua esposa, D. Sarah Kalley, que desempenhou um papel de 

fundamental importancia, no auxilio do trabalho missionario de seu marido, e que na 

verdade, foi a principal responsavel pelo desenvolvimento de uma igreja protestante no 

Brasil, de govemo congregacional, ja que descendia de linhagem congregacional 

(huguenote-puritana)21, e que teve participa?ao em varias frentes de atuacao na obra 

evangelica no Brasil, com a funda9ao da escola dominical, a forma9ao da “sociedade de 

senhoras”, hoje denominada de auxiliadora feminina, a forma9ao do primeiro hinario 

padrao do protestantismo em lingua portuguesa, os salmos e hinos; e ao desempenho da 

lideran9a e assistencia aos colportores, na ausencia de Kalley, antecedendo pois, o 

ministerio feminino, presente hoje em algumas denomina9des protestantes, e rompendo 

com os padroes da Epoca; e todos aqueles que dedicaram suas vidas, por um ideal que 

acreditavam, contribuindo assim, para a evangeliza9ao e a forma9ao do Brasil.

(21): Segundo Cardoso (2005), os ancestrais de Sarah Kalley, possulam origem francesa (huguenote, como 

foram chamados os protestantes daquele pals) e puritana, os protestantes ingleses, que nao faziam parte da 

Igreja Anglicana, os chamados n3o-conformistas. O Congregacionalismo, em seus primdrdios, tambem 

conhecido como

Independencia se caracterizava por ser uma igreja livre e nao-conformista, defendendo a teoria de “que 

quaisquer cristSos eram livres de fazer um pacto com Cristo e uns com os outros, e assim, formarem uma 

igreja independente de qualquer autoridade que n2o eles mesmos, civil ou eclesiastica”.(RUMBLE, 1959:5). 

Sarah possula origem congregacional, e nessa origem, herdara da parte huguenote, “a radicalidade no 

testemunhar de sua fe, de ter um compromisso, fruto de uma experiencia fundante e a valoriza?ao da musica 

como mensagem cantada, servindo para tal de letras simples e memorizaveis. Da tradipao puritana, herdou o 

bibliocentrismo, a utilizafSo de princlpios blblicos para fiindamentar praticas cotidianas, o privilcgiar a razao 

aos sentimentos, o autocontrole que demonstra uma santidade pratica e cotidiana, entendida como aprova?2o 

divina de seus atos e um conceito de musica sacra abrangente, valendo-se de recursos multiplos como 

canticos, antlfonias e corais de diferentes procedencias”.(CARDOSO, 2005: 245/6).
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