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R E SU M O

Neste trabalho monografico, busco apresentar o processo de coloniza9ao e algumas 

das praticas de evangelizâ ao vivenciados no Brasil durante os seculos XVI e XVIII, 
procurando compreender melhor o universo religioso dos colonizadores e dos 

colonizados, seus desejos, sonhos, expectativas, ambi9oes e frustra9oes, para tanto 
analiso e problematizo o processo de coloniza9ao discutindo o sentido e a dimensao 

historica desse processo, ressaltando que a cultura e a religiao do conquistador nao 
foram suficientemente fortes para suplantar os costumes e tradi9oes tribais e africanas. 

Analiso tambem o sincretismo religioso e multifacetado, elemento importante para a 
compreensao da religiosidade colonial.

Palavras-chaves: Coloniza9ao, religiosidade e sincretismo
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INTRODUQAO

O estudo acerca  do p rocesso de colon iza^ ao e evan geliza9ao durante os 

secu los  XVI  a  XVI I I  e fu n d am en ta l p a ra  a  com p reen sao  d a  r e ligia o  e 

religiosidade no Brasil Colon ia , e e um  tem a que desperta in teresse en tre os 

estud iosos de h istor ia  e de outras areas das r e la t e s  humanas de todo o mundo. A  

religiosid ade no per iodo colon ia l n ao era  apenas um a exper ien cia  r eligiosa , m as 

sim  m ultip las viven cia s religiosas que se faziam  presen tes em  cada  ato da vida, 

n o m odo de agir  e de pen sar , n a  atua9ao socia l e p olit ica  do d ia -a -d ia  da Co lon ia  

por tuguesa  Segun do Mary Del Priore, o r ico, o remediado ou  o pobre; o negro, o 

mulato ou  o branco, apropriaram -se das praticas religiosas, usando-as segundo suas 

n ecessidades espirituais e materiais.

Ao  estudar a  religiao e a  religiosidade no per iodo colon ial, percebi que esta 

tem at ica  est im u lava  e desper tava  um a grande cu r iosidade em  m im . Quan to m ais 

eu  lia  sobre este assun to, m ais fascin ada  ficava , e fo i a  partir  desta cu r iosidade que 

resolvi aprofundar as m inhas leituras acerca deste assunto, produzindo assim  esta 

m onografia  de con clu sao de curso do Bacharelado em  Historia.

Este trabalho tern com o presuposto m etodologico as con tr ibui9oes 

h istor iograficas de M ary Del Priore, Lau ra  de Mello  e Souza , An ita  Novin sky, 

Bor is Fausto,Eduardo Hoomart, en tre ou tS autores que se dedicaram  ao estudo da 

religiao e religiosidade no Brasil Colon ia l.

Esta  m on ogra fia  e com posta  por  dois cap itu los: no p r im eiro cap itu lo, 

in titu lado “Colonizasao: sonhos, desejos e frustra95es”, bu sco analisar  o 

m om en to h istor ico do Brasil, ou  seja, a  con textualiza9ao da colon iza9ao brasileira, 

com  in tu ito de com p reen d er  de form a  m a is am p la  o u n iver so  r e ligio so  dos 

co lo n iza d o r e s  e d os  co lo n iza d o s  d u r an te  o p e r io d o  em  qu e n os  

con ven cion a lm en te ch am am os de ep oca  colon ia l. Por tan to, e n ecessa r io 

com p reen d er  m elh or  a  qu estao d a  r e ligia o  e r e ligios id ad e  co lon ia l para  

analisarmos os pressupostos da religiao Ca tolica  trazida para o Brasil pelos 

por tugueses, e jun to a  elas, o desenvolvim en to da colon iza9ao.

N o  segu n do cap itu lo , in t itu lado, “Religiosidade na Colonia: o cotidiano 

multifacetado” apresen to a  p r in cip io um  breve comen tar io sobre o livro “O
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Diabo e a  Ter ra  de San ta Cru z” de Lau ra  de m ello e Sou za , a  qual con tr ibuiu  de 

form a sign ifica t iva  atraves de obra para a  com preen sao da viven cia  religiosa  na 

Colon ia . An a liso , tam bem  a r e ligia o  con sid erad a  "o ficia l" (Ca to lica ) ,

m ostran d o com o esta  era  viven cia d a  n o cotid ian o colon ia l e com o esta 

represen tou  espa?os de im posigao, evan geliza9ao e lazer. An aliso tam bem  a 

atua9ao e os in teresses do Tr ibun al do San to Oficio , m ostrando com o este perseguiu  

e pun iu  os que fugiam  das norm as im postas pela  Igr eja  e os qu e p rosperavam  fora  

d o con trole do sistem a colon ia l (Estado e igreja). Ain d a  n este capitu lo, d iscorro 

sobre o escravo afr ican o, isto e, com o o a fr ica n o  vive n cio u  a  r e ligio s id a d e  n este 

p er iod o d a  H istor ia , ten tan d o com p r een d er  m elh or  p or  qu e os n egr os  eram  

vis t o s  m u itas ve ze s  com o dem on ios, quando ao fugir  da religiao "oficia l", 

buscavam  m uitas vezes m anter viva  sua iden tidade atraves das praticas m agicas e 

de feit i9aria, as quais eram  con s id e r a d a s  p e la  I gr e ja  Ca t o lica  com o  

d em on ia ca s .

P r o cu r o  tam b em  a n a lisa r  os  m u lt ip lo s  a sp ecto s  q u e p er p a ssa r a m  a 

vid a  e o co t id ia n o  d e h om en s e m u lh er es  n o Br a s il co lo n ia , d es ta ca n d o  su as 

t a t ica s  e e s t r a t egia s  n o q u e d iz r esp e ito  aos seu s r itos  r e lig io s o s  e su as 

t r a d i9 oes , b em  co m o  p e r ceb e r  as in u m er a s fo r m a s  d e b u r la r  as or d en s 

im p osta s  p e la  I gr e ja  Ca t o lica  d a  ep oca .
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CAPITULOI

Apesar da oposiqdo as vezes v iolenta da Igreja  Catolica  

e da Inquisigao, outros grupos religiosos tambem  se 

fixaram  no Brasil e aqu i conseguiram  estabelecer seu  

universo espiritual.

Mary  D e l Pr iore

1.1. COLONIZACAO: SONHOS, DESEJOS E FRUSTRATES

Neste trabalho m onografico, buscarei tratar da r eligiao e religiosidade com o 

expressao cultu ral de homens e mulheres que, em  cond i9oes especificas, viveram  no 

Brasil colon ia l. As  praticas e os sen timen tos r eligiosos destas pessoas nao eram  

sim ples tradi^ oes ou  repetitpoes de um a litu rgia conh ecid a  n a in fancia. Sua  fe, suas 

cren^ as, sua religiosidade, en fim , rea lizavam -se a  cada  momen to, em  cada ato da 

vida , no m odo de agir  e de pensar  n a vid a  fam iliar  e na atua^ ao socia l e polit ica.

Assim , en tender a  p roblem atica  da religiao e da  religiosidade e fundamental 

para a  com preen sao da h istor ia do Brasil, alem  de ser  um  assun to que desperta a 

cur iosidade de estud iosos de h istor ia  em  todo o mundo.

A  Igreja  Ca tolica  desempenhou  um  importan te papel n a constitui9ao da 

sociedade brasileira, seja  p elo carater  assum ido n a  cr istan iza9ao dos ind igenas na 

catequese dos colonos, seja  p ela  d ifu sao da fe ca tolica  e pelo com bate dos 

con siderados in im igos (o juda ism o, protestan tismo e as cren9as afr icanas).

Este estudo de cunho h istor iografico rela t ivo a  in fluen cia  do im aginar io e das 

m en talidades durante a  colon iza9ao brasileira possibilita  um a amplitude cada vez 

m aior  na compreensao da religiosidade no Brasil dos secu los XVI  e XVIII . 

Fundamen tada em  um a perspectiva cultural no in terior da denom inada H istor ia das 

Men talidades, procurarei a partir  deste capitu lo, red im ensionar  a  "H istor ia dos 

Descobr im en tos" buscando compreender  o un iverso religioso dos co lo n iza d o r e s  e 

d o s  co lo n iza d o s  n a s t e r r a s  b r a s ile ir a s  s e is cen t is t a s  e o it o ce n t is t a .

A  H istor ia do Brasil, durante anos se in spirou  em  um  m odelo de sociedade 

assen tada nas expecta t ivas de expan sao terr itor ial via  d ilata9ao da fe. Sendo 

assim , tom a-se n ecessar io d iscutir  a con textualiza9ao da colon iza9ao brasileira
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para um a com preen sivel p roblem atiza?ao da religiao e o seu  p eso sign ifica t ivo que 

exerceu  sobre a  constituiijao da religiosid ade colon ial brasileira.

Paulatinam ente a  religiao catolica foi se transform ando em  importante 

fer ram en ta  de m anuten^ ao d a  esp ecificid a d e  cu ltu ra l im p lan tad a  n o solo  

brasileiro. Dessa  form a, aliada ao Rein o Portugues, a  Igreja  Ca tolica  lanQOu-se a 

ta refa  da colon iza9ao com  tan ta eficacia , que se tran sform ou  n um a das m ais 

solidas e r igidas institui9oes do pais. Corrt os J esuitas, catequ izou  os "selvagen s" e 

com  a Inquisi9ao con den ou  os "satan icos", n o en tanto, apesar  de sua forte 

in fluen cia  n o con texto da colon iza9ao, teve de aprender a  con viver  com  outras 

deriva9oes religiosas "n ao-oficiais" e outras praticas culturais. Portanto, o que se 

segu e brevem en te, em  pr in cip io, sera um a problem atiza9ao da colon iza9ao 

brasileira e da expansao da fe ca tolica  nas terras do "n ovo m undo", onde hom ens 

ed ifica ram  a su a  cu ltu ra  em  espa90 s de fe  e ven era9ao durante os secu los X VI  e 

XVIII , m as tam bem  perceber  as suas transgressoes peran te a  ordem  religiosa  da 

epoca.

1.2.COLONIZACAO:CEU E INFERNO NO HORIZONTE DO 
COLONIZADOR

As  p r in cipais in stitu i9oes que visaram  a organ iza9ao e o con trole da 

colon iza9ao brasileira foram  o Estado e a  Igreja  Catolica , m uito em bora sejam  

institui9oes d iferen tes, n aqueles tem pos (secu los X VI  e XVII )  estavam  ligadas um as 

a  outra. Isto e, durante a  colon iza9ao por tuguesa n o Brasil a  religiao do Estado era a 

Ca tolica  e os seus adeptos, ou  seja, os colon os dever iam  ser tam bem  

catolicos.

Lo go  apos a  ch egad a  dos por tu gu eses as "Terras b r a silis" o Estad o e a  Igreja  

d istin gu iram  suas fm ^ oes com  o ob jet ivo de garan tir  seus espa90 s de soberan ia na 

colon ia. Segun do o h istor iador  Bor is Fausto, o Estado procurou  se com prom eter  

com  a adm in istra9ao, com  o estabelecim en to de p olit ica  de povoam en to, m iao-de- 

obra e quanto ao tipo de relacionam en to que dever ia  existir  en tre a  Co lo n ia  e a 

M et r op ole . J a a  Igr e ja  t eve  u m a t a r efa  r e leva n te  n a  colon iza9ao. Vejam os o que 

d iz Bor is Fausto:
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A Igreja  tinha em  suas m aos a educaqao das 

p essoa s, o con trole das a lm as na v ida diaria, era  

um instrum ento m uito eficaz para  v eicu la r  a id eia  

g er a i de ob ed ien cia  e, em  especial, a. obediencia  

ao p od er  do Estado.

Porem , a Igreja  nao se lim itava apenas a essa  

tarefa...

Ela  eslava presen te na vida e na m orte das pessoas, 

nos episodios decisivos do nascim ento, casam ento e 

m orte. O  in gresso na com unidade, o 

en quadram en to nos p a d roes de um a v ida decente, 

a partida sem  p eca d o deste vale de lagr im as' 

depen diam  de atps m on opolizados p ela  Igreja: o 

batism o, a crism a, o casam en to r elig ioso, a 

con fissa o e a extrem a-un qao na hora da m orte.1

Assim , percebia-se um a clara  su bor d in a te) da Igreja  ao Estado atraves de fortes 

m ecan ism os com o o padroado Real e outros m eios de con trole que sera discutido 

m ais n a fren te. Entretan to, essa s u b o r d in a t e  foi em  parte cessada em  razao da forte 

in flu6n cia que a igreja exercia  na Coroa  atraves da Com pan h ia de J esus ate a  ep oca  

do m in istro por tugues Marqu eis de Pom bal ( 1750- 1777), bu scan d o, a  par tir  dai 

cum prir  o seu  p ap el de "sa lva r" in d ios e n egros e de p rolifera r  a  id eia  de 

obed ien cia  aos seus p receitos m orais e r eligiosos, assim  com o aos preceitos do 

Estado colon izador .

Passadas tres decadas da ch egad a dos por tugueses, m arcadas p elo esfortjo de 

p reservar  as terras, a  c o lo n iza t o  come<?ou a  tom ar  form a. Com o toda a  Am er ica  

Latina, o Brasil vir ia  a  ser um a colon ia  de com plem en tasao a  econ om ia m etropolitana. 

Essa  diretr iz serviu  para os in teresses de a cu m u la t o  de r iquezas na Metropole nas 

m aos dos grandes com ercian tes aliados ao trono por tugues. Dessa  form a, a  o p t o  

pela grande propriedade assem elhou-se ao pressuposto da grande p r o d u t o  por m aos 

escravistas. Alem  disso, percebem os que foi possivel aos p eq u en os p r op r ie ta r ies  de 

ter r as, au ton om os, p r od u zir em  p ara  su a  subsistencia.

Ao  lado dessa  gran de em presa com ercia l la t ifun d iar ia  e m on ocultu ral, vem os 

um \ outro elem en to fun dam en tal: a  escravid ao. Sistem a de trabalh o com p u lsor io 

dom in an te n o Br a sil ate fin s do secu lo XI X. M as, p or  que, para a  Co lon ia  era  m ais

'FAUSTO. Boris. Historia do Brasil. Sao Paulo - Campinas: Ed. Campinas 2003
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viavel utilizar  mao-de-obra afr icana? Por  que se recorreu a  esse tipo de trabalho tao 

hum ilhan te para os n egros?

Mu lt ip las sao as respostas! Mas, no en tan to, p ercebem os que segundo a 

h istor iogra fia  brasileir a , que ver sa  sobre as n ar rat ivas escravistas, con sistem  em  

d izer  que pou co h avia  de ofer ta  de trabalhadores em  cond i9oes de trabalho e 

em igra9ao, n em  tao pou co o trabalho assa lar iado era  con ven ien te para os fin s da 

colon iza9ao. As  razoes a  estas op9ao foram  muitas, podem os citar  a 

in con ven ien cia  da  escravid ao in d igen a  con form e assevera  Bor is  Fausto:

O s in d io s  t in h a m  um a cu lt u r a  

in co m p a t iv e ljco m  o t r a b a lh o  in t e n s iv o  e 

r e g u la r  e m a is  a in d a  co m p u ls d r io , co m o  

p r e t e n d id o  p e lo s  eu r o p eu . N a o  er a m  

v a d io s  ou  p r e g u iq o s o s . A p e n a s  f a z ia m  o 

n e ce s s a r io  p a r a  g a r a n t ir  su a  s u b s is t e n c ia ,  

o q u e  n a o  er a  d i f i c i l  em  e p o ca  d e p e ix e s  

a b u n d a n t e , f r u t a s  e a n im a is 2.

Foi de relevan te im portancia a  presen9a das ordens religiosas n a expan sao da 

fe ca tolica  e n a pro}e9ao dos indios a  escravidao imposta pelos portugueses 

n ascen do a  par tir  dai in um eros atr itos en tre colon os e pad res. Porem , estes 

tambem  nao tinham  qualquer  respeito com  a  cultura indigena. Para os religiosos 

com o o  Padre Manuel da  Nob rega , por  exem p lo, d izia  que "indios sa o ca es em  se  

com er  em, e  m atarem , e  sa o p or  cos nos v icios e  na. m aneira d e se tratarem  ”3

Por  ou tro lado, n em  a Cor oa  n em  a  Igreja  se opuseram  a  escravid ao do 

n egro. Orden s religiosas est iveram  m esm o en tre os grandes propr ietar ies de terras e 

de ca t ivos. Assim , sao os d iscu rsos para ju st ifica r  a  escravidao negra. Dizia -se que 

se tratava de um a institui9ao ja  existen te n a Afr ica  e assim  tran sportava-se os 

ca t ivos para  todo o  m undo cr istao, onde ser iam  civilizad os e sa lvos p elo 

conhecim en to da verdadeira fe: Ca tolica  Romana.

Alem  d isso, acred itava-se que o n egro era  racia l e cu ltu ralm en te in fer ior . N o  

decorrer  do secu lo XIX, m esm o sendo um  secu lo que n ao esta con templado 

n esta pesqu isa  de m onografia , e importan te fr izar  que durante este secu lo surgiram

2 FAUSTO. Boris. Op Cit. pp. 49
3Padre Manuel da Nobrega, nasceu em Minho, Portugal em 1517 e morreu em 1570, no Rio 
de Janeiro. Missionario Jesuita, chefiou a primeira missao ao Brasil, em 1549, dedicando-se 
a catequese dos indios.
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teor ias cien t ificas que con tr ibuiram  para refor9ar o p recon ceito ao n egro, com o por  

exem plo, o tamanho e a  form a do cran io.

A  conqu ista  das Am er icas pelos europeus, especificam en te o  Brasil pelos 

por tugueses id ealizada  com o um a terra de abundancia na vid a  an imal e de 

in um era s r iq u eza s , com et jou , p a r a le lo  as con q u is t a s  e empreendimen tos 

com erciais, a  ar ticu laeao do m ito do paraiso terrestre. Assim , segundo a  perspectiva 

crista dos colon izadores, a  chegada ao n ovo mundo foi um  acon tecim en to 

p rovidencialista, ou  seja, deveu -se por  von tade de Deus e para o tr iun fo da 

civilizat jao crista.

En tretan to, para um a m elhor  com preen sao da d im en sao h istor ica  da 

exper ien cia  religiosa , ou  da expan sao do cr istian ism o na Am er ica  Latin a, tom a-se 

necessar io m ais um a volta  ao tempo e ao espa?o dos conquistadores catolicos nas 

terras do n ovo mundo.

1.3. DESCOBRINDO RIQUEZAS NA TERRA E ENRIQUECENDO OS 
CEUS, CONVERTENDO ALMAS

A  servi^ o da Coroa  espanhola Cr istovao Colom bo ema busca de conquistar  

n ovas terras, em  uma de suas viagen s "descobre" a  Am er ica , em  1492. Esse 

acon tecim en to foi realizado atraves de fortes violen cias territoriais possibilitando 

um a am pla dom ina9ao eu ropeia  e um a em ergen te iden tidade colon ia l r eligiosa  nas 

terras da Am er ica .

Segundo Todorov 4 os relatos, as cartas e os d iar ios escr itos por  Colom bo, 

deixam  a  pr incipio a  impressao de que seu pr incipal desejo era de enriquecer, ate 

porque em  seu  diario ele descreve que estava muito p roxim o da "fon te do ouro". Mas 

nao era apenas uma mera ambi9ao e cobi9a material que levou  Colom bo a  via jar ; 

estudos apon tam  que a  p rom essa  de encon trar  ou ro e prata era  apenas para 

tranquilizar  os marinheiros e os tr ipulantes, para que esses m an tivessem  viva  a 

ewspera9a de enriquecer. N o  entanto, nao era apenas os marinheiros que esperavam  

enriquecer, m as pr incipalm en te os reis da Espanha, pois, estes nao teriam  se

4 TODOROV, Tzvetan. A conquista da America - A questao do outro. Sao Paulo: Martins 
Fontes, 1993, pp. 09
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en volvid o n essa aven tura se nao fosse a  p rom essa de lucro facil. O  ouro e a  prata 

eram , para Colom bo, apenas um a representa^ ao de va lor  m aterial. O 

Outro va lor  era a  fe  catolica. A  vitor ia  do cr istian ism o era um  gran de estim ulo as 

viagen s m aritim as para a  Am er ica , ate de va lor  m ais im portan te que os bens 

m aterials.

(.)0 ouro e um valo hum ano dem aispara  in teressar  

a Colom bo, devem os acred itar  n isso qu a n d o e le  

escr ev e n o d ia r io  d a  t er ceir a  viagem : rN osso  

Senhor bem  sabe que eu  nao su p or to todas essa s  

p en a s  p a r a  a cu m u la r  tesouros nem  para  descobri- 

los para  mim; p ois  quanto a mim, bem  sei que tudo o 

que se fa z  neste m undo e vao, se nao tiver sido feit o  

para  a honra e o serv iqo de Deu s.5

D e acordo com  os escr itos de Colom bo podem os fazer  um a am pla reflexao das 

exper ien cias de con quistas m ateriais e religiosas n os secu los X VI  e XVIII , levan d o a  

com preen der  uiri espa^ o de con vivios  de cr istaos e n ao-cr istao n a  Am erica.

A  im portancia do hor izon te h istor ico, n este capitu lo, possib ilitou  um a 

interpreta<?ao da exper ien cia  religiosa  n a  colon iza^ ao da Am er ica , especialm en te o 

Br a sil, u m a ve z que n ao acon tece n um a d im en sao atem poral, m as in ser ida dentro 

de con textos h istor icos e sociais. Assim , essa  exper ien cia do sagrado e do religioso, 

viven ciad a  por  Colom bo e tantos outros conquistadores, partiram  do proprio 

fundador do Cristian ism o, J esus, que se espalhou  n o m eio do p ovo, 

tran sform an do-se n um a narrativa fan tastica car regada de relatos sobre a  vid a  

de form a sobrenatural atraves d a  qual bu scou  dar exp licasao a  propria realidade da 

epoca.

O  m ito fun dador  do paraiso terrestre, do ja rd im  perfeito, estabelece um  

vin cu lo  com  o passad o e o p resen te a traves d os sim b olos e em blem as. Isto 

acon tece porque o hom em  e um  sujeito de sign os sign ifican tes que realizam  a 

m ediapao e o equilibr io entre o m undo visivel, fim cion ai., m aterial e terreno e o 

m un do in visivel e sobrenatural, ou  seja, en tre o viven ciad o e o im aginado.

Duran te as leituras referen tes ao p rocesso de colon  iza?ao brasileira, as 

h istorias apresen tam  a  existen cia  do fen ^ n en o religioso com o um  dos grandes

5 TODOROV, Tzvetan. A conquista da America. Idem Ibidem, pp 09
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sign os, a lgo que se en con tra n o im agin ar io com u m  de todos os p ovos, de todos os 

tem p os e lu gares. A  r eligiao , com o sign ifica d o  d a  vid a  e do m un d o, se apresen ta 

com o a lgo inserido n o con texto h istor ico em  que o seu  sen tido ver sa  sobre o m undo 

cobi^ ado e sobrenatural. Assim  e que m uitas pessoas veem  n a religiao um  corpo de 

verdade que determ ina o seu  agir  e o seu  lugar  n o m undo.

E m a is ... O  sen t id o e a  d im en sao h is tor ica  d a  exp er ien cia  r e ligio sa  

con sistem , especificam en te, num a possivel com patibilidade en tre o con creto e o 

im agin ar io. U m a  ve z que e sem pre va lid o salien tar  que a  con ciliagao en tre o 

p rofan o e o sagrado, entre o tem poral e atem poral, en tre o hom ens de cob i?a  e 

hom ens de fe, tom a-se d ificil ainda hoje, com o foi para os conquistadores. O  cu idado 

a  essas leituras sao extrem o, pois cor rem os o r isco, de un i lado, a  in terpreta?ao 

lim itad a  da fe , com  a im p osi?ao de u m a estru tu ra p olit ieo-cu ltu ra l que se 

tran sform a em  verdades absolutas, com o fizeram  os por tugueses e espan hois; de 

ou tro lado, a  au sen cia  do sagrado pod e ser  r esp on savel p elo carater dram atico da 

desesperan9a nesse in icio de terceiro m ilen io.

1.4. AS IDENTIDADES RELIGIOSAS NA COLONIA

Existem  var ios estudos referen tes a  or igem  da iden tidade colon ial. Est&dos 

estes que n os levam  a com preen der  o sen tido do p rojeto colon izad or  que esteve 

sem pre vin cu lad o as estm tu ras das duas m etrop oles eu ropeias: Por tu ga l e 

Espan h a. Con tu d o, se o p rojeto co lon iza d or  p reten d ia  m an ter  n as colon ia s da 

Am er ica  os suportes socios ju r id icos e culturais da Metropole, tam bem  h avia  a 

n ecessidade da cr iagao de u m a estm tura propria, em  razao d a  d iversidade de 

situa9oes o que im punha um  m aior  con trole do pod er  cen tral sobre as colon ias, em  

razao do in teresse polit ico e econ om ico espoliativo, ja  que a  pr incipal fiin9ao da 

colon iza9ao era aum entar os dom in ios da Cor oa  portuguesa e prom over  nas 

Metropoles as r iquezas existen tes nas terras conquistadas.

As s im , p a r a  in ser9 ao e con ser va 9 a o  d o d om in io  co lo n ia l n a  Am e r ica  

Latin a, a lem  d a  estm tura pqlit ico-ju r id ica , a  Metrop ole con tou  com  um  suporte 

in d isp en savel, a lgo  “ in a t in givel” e que esta  n a r a iz d a  exp er ien cia  existen cia l do
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proprio hom em : o fen om en o religioso.

A  expan sao da cultura religiosa  europeia p rovocada pelo ardor m issionario, 

pr in cipalm en te dos J esuitas, se con stitu iu  com o um a ferram en ta van tajosa aos 

in teresses da Metropole. M esm o porque, o en trelagam ento das rela^ oes entre 

Catolicism o e Cor oa  por tuguesa e espan hola possib ilitou  as instituigSes estatais um  

cara ter  de so lid ez e legit im id ad e. A  u n id ad e d a  Igr e ja  s ign ifica va  u m a especie de 

bussola  segura para a  un idade dos reinos e do padrao cultural de colon iza9ao.

Den tro da perspectiva h istor ica do secu lo X VI  ate in icio do secu lo XVIII , 

p e r ceb em o s  u rn a  cla r a  d ila t a fa o  d as fr on t e ir a s  d o ca t o lic is m o  com  su a  

im plan ta9ao n as terras con qu istad as, com o tam bem  ofer ecia  a  cer teza  da 

reprodu9ao de um  com portam en to util a  m etropole, um a vez que os m ission aries 

perm an eciam  direiam ente vin cu lados a  Coroa  pelo sistem a de padroado.6

Con form e assevera o h istoriador J ose M agn o Vilela :

Seg u n d o este sistem a , n enhum  cler ig o  

p od ia  p a r t ir  p a r a  as m issoes sem  au tor iza g a o  

ex p licita  ao rei. Os qu e r eceb ia m  a p er m issa o  

p a r a  p a r t ir  eram  obr ig a d os a ju r a r  f id e lid a d e  

a o sobera n o d uran te a a u d ien cia  qu e Ihes 

con ced ia . Os fu tu r os  m ission a r ios eram  

obr ig a d os a r eu n ir -se em  L isb oa  an tes de 

p a r t ir , e p a r a  su a  v iagem  dev er iam  u t iliza r  

exclu siv a m en te n a v ios p or tu g u eses. Os  

m ission a r ios estr a n g eir os estav am  su bm et id os  

as m esm as for m a lid a d es;  m as a p er m issa o  de 

v iagem  Ihes era  con ced id a  com  m aior  

p a r cim on ia.7

Quan to a “ im posi9ao” da cu ltu ra  r eligiosa , en con tram os um a iden tidade 

religiosa lusitana e espanhola de alem -m ar que servia aos in teresses das Coroas, a 

pon to de n ao exist ir  um a fron teira  m uito cla r a  en tre o pod er  tem poral do Estado e 

o poder espiritual da Igreja, que em  alguns momentos se confundiam.

6 HOORN ART, Eduardo. A Igreja no Brasil colonia (1550-1800). Sao Paulo: Editora 
Brasiliens, 1982, pp.12 O direito de Padroado foi cedido pelo papa ao rei portugues com a 
incumbencia de promover a organizâ ao da Igreja nas terras “descobertas” de sorte que foi 
por intermedio deste padroado que a expansao do catolicismo no Brasil foi financiada. O 
padroado foi o mecanismo mais importante de controle das ordens religiosas no Brasil.
' VILELA, Magno Jose. Roma e as Praticas Missionarias no Novo Mundo. Sao Paulo: 
ECB, 1976, pp. 412
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alem  de atenderem  as necessidades espir ituais dos colon izadores se em brenhavam  

nas florestas para trazerem  aos pagaos a "verdadeira" fe (Catolica). Essa ideia de 

uma unica religiao e de uma unica Igreja verdadeira acompanhou o catolicism o ate os 

tempos con temporaneos e na idade Med ia  ja  h avia  obr igado, compulsor iam en te, os 

ju deu s que habitavam  os reinos de Portugal e da Espanha a se converteram  ao 

catolicismo, transformando-os em  cristaos-novos.

Esse processo de evangeliza^ ao dos indios americanos e mais tarde dos escravos 

n egros, foi uma das m aiores espolia9oes culturais que se tern noticia na historia da 

humanidade. Pois sign ificou  nao apenas a privagao dos valores que se sedimentaram 

ao longo do tempo, mas tambem uma maneira de engendrar o pensar, o sentir e o agir  

de gera9oes e gera9oes.

Quan do os espanhois ch egaram  n a  Am er ica , n o Ca r ib e, os in d ios os 

receberam  com  presen tes, com  a "inocencia" de am igos, m as os espanhois se 

apresentaram  im placaveis, ca9avam , apr isionavam  e queim avam  nas fogueiras 

aqueles que nao queriam  se submeter aos seus mandos. Os m aiores massacres foram  

perpetrados no M exico  e no Peru. Os conquistadores espanhois usavam  o  nome da 

igreja  para despojar  os indios de suas terras. Era  lido um  documento em  latim  

ju st ifican do a  n ecessidade de passar  as terras aos n ovos donos, exp licando que os 

verdadeiros donos de todas as terras era a  Igreja  Catolica . Caso  houvesse resistencia 

por  parte dos indios eram  todos massacrados.

D iz Bar tolom e de Las Casas, um  homem  que depois de conhecer  de perto o 

sofrimen to e o exterm in io dos habitantes do N ovo  Mundo, tendo in clu sive sendo 

cum plice dos espanhois no Car ibe, decide lutar con tra a escravidao dos indios, a 

opressao e o genocid io:

Os espanhois, com  seus cavalos, espadas e  

langas com egaram  a  p ra t ica r  crueldades  

est r a n h a s;  en tra v a m  n a s v ila s, b u r g os  e 

aldeias, n ao p ou p an do nem  as criangas e  os 

hom ens velhos, nem  as m ulheres grav idas e  

parturien tes e Ihes abriam  o  ventre e  fa zia m  em  

p ed a g o s  com o s e  es t iv essem  g o lp ea n d o  

cordeiros fech a d os em  seu  redil. Fa z ia m  a p osta s  

ob r e quern, d e um  so  g olp e de espada fen d er ia  

abriria  um  hom em  p ela  m etade, ou  quern m ais
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habilm ente e, m ais d est ra m en te e  um  so  g o lp e  

Ihe cor ta r ia  a  cabega, ou  ainda sobre quern 

abriria  m elhor  as entranhas de um hom em  de um so  

g o lp e *

O p rocesso de co lon iza fao  por tuguesa n ao se apresen tou  de form a tao 

violen ta  com o os massacres ocorr idos nas terras espanholas do Novo Mundo. No 

Brasil, a catequese dos ind ios ficou  por  con ta  dos jesu itas , que se apresen tam  mais 

habeis em  conciliar  os in teresses polit icos da coroa com  a conversao dos p agaos , 

m atfken do-os p a cifico s  n as a ld e ia s , sob  m a cifo  p r ocesso  de catequiza9ao. E 

obvio, que esse p rocesso for9ado de evangeliza9ao, muito mais em  terras 

espanholas, d esen volvid o p elos fr an ciscan os e dom in ican os, cau sou  sequelas 

permanentes, ainda hoje; o n egro e o indio sao exclu idos da sociedade, se mostram  

arredios e descon fiados, muitos deles possuem  uma religiosidade ca tolica  

su p er ficia l e n un ca abandonaram  os seus an t igos r itos e costum es r e ligiosos , 

esses, subjazem  m esclados com  o culto catolico.

Isso p rova, in arredavelm en te, que n ao e com  as armas que se mata uma 

ideia. Nao e exterm inando, massacrando comun idades inteiras que^ e impoe a lei do 

colon izador . Um a ideia pode ser m od ificada  com  outra ideia, dependendo da 

situa9ao. Con tudo, a cultura e a religiao do conquistador  nao foram  suficien temen te 

for tes, capazes de suplantar os costumes e tradi9oes tr ibais. Apos secu los de 

domina9ao, elas sempre se fizeram  presentes e se p erpetu aram . N a  verd ad e n un ca  

m or reram , p erm an ecer am  ocu lta s  ou  cam u flad as.

Portanto, nenhuma fom ia  de acultura9ao e mais violen ta  que o processo de 

caiequ iza9ao for9ada. O p rocesso et ico-religioso lida com  as categor ias do 

incon scien te, com  um en igm a profundo que u ltrapassa a nossa compreensao

racional e estabelece uma n ova estrutura conceitual da realidade, um  n ovo filtro p elo  

qual vem os o m undo. Se bem  su ced id a  a acu ltu ra9ao for9ada, ger a  automatos, 

sem  memoria cultural, sem con sciencia cr it ica e sem von tade propria; se mal 

conduzida p rop icia  a revolta  e m an ifesta9oes sociais. 8

8 BRUIT, Hector. Bartolome de Las Casas e a simula9ao dos indio. Campinas Sao Paulo. 
Cole9ao Melhoramentos, 1995. pp 08
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Depois desse m aciso p rocesso de evangeliza9ao e dom ina9ao colon ia l, a 

pergun ta que ainda hoje aflora  a nossa con scien cia  e, quem  somos nos, latino- 

americanos?

N ao som os europeus, nao som os indios, 

m as sim  um a esp ecie in term ed ia  en tre os  

a bor ig en es  e  os  esp an hois . Am er ica n os  p o r  

n a scim en to  e  eu r op eu s  

p or  d ireito, n os encontram os em  m eio ao 

conflito de disputar os titulos de p ropriedade 

aos nativos e m anter-nos no p a is  que nos v iu  

nascer, con tra  a oposigao dos invasores. De  

maneira que o nosso caso e extrem am ente 

extraordinario e com p licado.(..) “Estam os 

colocados num  grau in fer ior  ao da serv idao 

"Mantenham os presen te que o nosso p ov o nao 

e nem  europeu, nem  am er icano do norte, e
r

an tes uma com posigao de A fr ica  e Am erica, 

do que uma em anagdo da Europa... e 

im possivel determ inar com  propriedade a que 

fam ilia  hum ana per tencem os.9

Foram  va r ios secu los de dom ina9ao etn ocen tr ica . H erdam os dos 

conqu istadores a  lin gua , os costum es, as in stitu i9oes e a  r eligiao . Os 

conqu istadores t rouxeram  para  o n ovo  con tin en te a  cr u z e  a  espada ,a  cru z 

ju s t ifica va  a  espada  e a  espada  p rotegia  a  cruz.

Essa  a lian9a en tre a  cru z e a  espada  fo i r espon savel p ela  exp lora9ao, 

dom ina9ao. De  m odo d iferen te da Am er ica  do Nor te, povoada  por  puritanos e outros 

grupos etn ico-religiosos, que n ao en con travam  n a  m etropole as con d i9oes para  a  

livr e  m an ifesta9ao de suas cren9as; n a  Am er ica  La t in a , o colon izador  im prim iu  o 

seu  padrao religioso.

As  praticas r eligiosas dos ind ios e dos escravos n egros eram  con sideradas 

p elo  conquistador  com o demon iacas. Os indios e os n egros eram  con siderados p ela  

igr eja  com o can ibais, poligam os e idolatras. E  apesar  de toda a  vigilan cia , 

persegu i9oes e conversoes m uitas vezes  for9adas, apesar  do embate com  o 

ca tolicism o, as tradi9oes religiosas dos ind igenas e afr icanos perm aneceram , nao n a 

sua pu reza  or igin al, m as no espa90  do sin cretism o religioso, con form e ver em os 

n o p roxim o capitulo.

9 ASSMANN, Hugo (Org). Filosofia da Liberta5ao, Mimeo, UNIMEP, Piracicaba, jun/1982 
DD. 13
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H istor icam en te, n ao ha com o ju st ifica r  o descaso e a  con iven cia  da Igreja  com  

a dom ina^ ao e a  escravidao dos indios e n egros. H oje, a  Igreja  fa la  em  "m etan oia", 

com o o u n ico cam in h o p ossivel de recon cilia9ao. Por  ocasiao dos 500 anos de 

evan geliza^ ao e colon iza^ ao, o Ep iscop ad o Lat in o-Am er ican o, reun ido em  Santo 

Dom in gos, Espanha, em  19 de outubro de 1992, procurou resgatar  esse passado de 

gen ocid io  e escravid ao cu ltu ral, com  as ch am ad as "Diret r izes de Santo 

Dom in gos” :

- Ped im os p er d a o  a os  p ov os  in d ig en a s e  a os  

negros 'am ericanos', p ela s y ezes  que nao soubem os 

recon hecer  a presen qa de Deus em  suas culturas;

- Ped im os p erd a o p ela s vezes que con fundim os 

evangelizaqao com  im posiqao da cultura ocidental;

-Ped im os p er d a o  p e la  to ler a n cia  ou

participaqao na destruiqao das culturas indigenas e 

africanas;

-Ped im os p erd a o aos negros am ericanos p ela s  

vezes que nos serv im os do Ev an gelho p ara  ju st if ica r  

sua escravidao;

-Ped im os p er d a o p ela s  v ezes qu e nos

beneficiam os desta escrav idao nos conventos, 

p a roqu ia s ou  curias.

Os r eflexos dessa evan geliza9ao, ainda perm an ecem  n a Am er ica  La t in a . A  

n ossa religiosidade m ultifacetada e um a p rova destes reflexos, e isto tom a-se a lgo 

bastante com preen sivel tendo em  vista  que som os o  resultado de var ios p ovos e de 

diferen tes culturas. Adotam os os valores culturais e religiosos dos conquistadores, 

m as nao apenas deste, dos indios e n egros tam bem , que con tribuiram  direto ou  

indiretam ente n a form a9ao de n ossa religiosidade. Mas deve ficar  claro que o poder 

da Igreja  e do Estado nao foi absoluto devem os ver  este poder  de form a reletiva, pois 

se h ouve subversoes por  parte dos colon izadores, e porque esse poder  nao foi capaz 

de suplantar a  cultura dos colon izados, estes procuraram  o tem po todo m anter viva  a 

sua cultura, suas cren9as m uitas vezes de form a cam uflada. Dessa  form a procurarei 

apontar com o se deu  a  acultura9ao religiosa, sem  esquecer  que a  resposta a  essa 

questao nao e un ica, n em  in teiramente clara, pois alem  do segredo que existe na
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con scien cia  de cada individuo que se d iz religioso, a  propria religiao evolu i com  o 

tem po, escapando a  um a avalia9ao exata.

Portanto a  h istor ia das religiosidades foi a  h istoria das praticas e das doutrinas 

que perm earam  m uitas das rela^ oes sociais no Brasil Colon ia l. Form ada de um a 

m escla  de gestos devocion ais, de referen cias ao bem  e ao m al, de com ponen tes 

m agicos e m ilagrosos ou  de aceita9ao do cu lto oficia l, a  h istoria das form as de 

religiosidade aqui praticadas e parte fundam ental de n ossa cultura, que ainda h oje se 

faz presen te n o cotid iano de m uitos brasileiros, que se apegam  a algum a form a de 

cren9a que num , m undo im aginar io podem  expressar  a  angustia de hom ens e 

m ulheres que aspiram  a um a existen cia m elhor.
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CAP r r u Lo n

Tragos catolicos, negros, indlgenas e  juda icos  

misturaram-se, pois na Coldnia, tecendo uma 

religiao sincretica e  especificam ente colonial.

Laura de M ello e Souza.

2.1.0 DIABO E A TERRA DE SANTA CRUZ: UM BREVE COMENTARIO

O  Diabo e a  terra de Santa Cru z (1986), de Laura de Mello e Souza, e um a obra 

importante para a historiografia brasileira e m ais especificam ente para a  com preensao da 

religiosidade no Brasil Colon ial. H a vin te anos esta obra foi publicada, a  distancia 

temporal que nos separa da primeira edigao do livro nao invalida nosso ato de debrugar 

olhares sobre ele, tendo em  vista que a  critica historiografica e consensual em  afirmar seu 

pioneirism o em  termos de uso da historia das mental idades enquanto opgao teorica 

m etodologica no Brasil. Acredito que por mais que tenham sido feitas analises sobre a 

obra de Laura, aqui citada, ainda podem  ser vistas com o incompletas, ao passo que 

nenhuma tem atica se esgota com  apenas um a analise.

A  obra de Laura aqui analisada e fin to do doutoramento em  historia social obtido na 

Universidade de Sao Paulo. Em  1986, O  Diabo procura investigar determinadas nuances 

da historia do Brasil, suas especificidades que estao fortemente relacionadas a  metropole. 

O  objeto de estudo da autora e a  escolha do m esm o, “A  feitigaria e as praticas m agicas”, 

encontram-se de form a nitida na introdugao e no transcorrer das paginas da obra. Esta 

obra de Laura e o primeiro estudo realizado no Brasil sobre a  feitigaria nos tem pos 

colonials. E  tambem  um  dos primeiros livros editados entre nos dentro da corrente da 

Historia das mentalidades e do Imaginario. Lim a verdadeira arqueologia da 

religiosidade popular, com  base em  cronistas da epoca, devassas eclesiasticas e processos 

da Inquisigao, em  um a linguagem  que possui r igor literario e cientifico. Laura rastrea em  

sua obra antigas praticas e personagens (atraves da nossa heranga cultural europeia, 

indigena e africana) que ainda hoje se fazem  presentes na nossa crenga e nas praticas 

cotidianas.

Em  o Diabo, Laura de Mello e Souza, valeu-se de relatos deixados por cronistas, 

viajantes e m issionaries, os q$is descreviam  as terras achadas pelo Ocidente entre o final
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do seculo VX  e in icio do seculo VXI. Com o por  exemplo as obras de Frei Vicen te do 

Salvador, Frei J aboatao,Andre Thevet, Jean de Leiy, Pero de Magalhaes Gandavo, 

Fernao Cardim , Sebastiao da Rocha Pita, Ambrosio Fernandes Bandao, Gabriel Soares 

de Souza, Gaspar Barleu  e Anton il, sem  sermoes se fazem  presentes no corpa textual no 

qual Laura partiu para tecer suas considerafoes. N a  Carta de Pero Vaz de Caminha, 

escrita em  1° de maio de 1500 e dirigida ao rei de Portugal, podemos observar que esta 

parece mais uma reprodu^ ao ou  recria^ ao de textos biblicos do Genesis, nesta os 

indigenas sao comparados a  Adao e Eva, as terras “descobertas”, sao comparadas ao 

J ardim do Eden  pela sua beleza e r iqueza natural, de fauna e de flora. A  carta sugere que 

se o rei de Portugal quer acrescentar estes a  fe catolica, deve entao cuidar da salva^ ao 

destes.

Tais noticias, abalaram os que se consideravam verdadeiros cristaos, estes sentiram- 

se abalados com  as noticias chegadas da Europa sobre os costumes dos nativos, que nao 

mais eram vistos com  inocencia e simplicidade, mas como seres grotescos com  

predisposisao natural a  luxuria e ao canibalismo. Sendo assim  o paraiso tropical oscilava 

entre o  bem  e o  mal, o  ceu  e o inferno. Laura de Mello e Souza mostrou em  seus estudos 

referente a  obra aqui analisada, como os relatos ocidentais fariam com  que o imaginario 

do velho mundo oscilasse, nos primeiros seculos de colonizaj^ ao, entre considerar as 

novas terras com o ceu  ou  inferno.

O  Brasil colon ia portuguesa, nascia sob o signo do 

Demo e das proje^ oes imaginarias do homem  

ocidental. Mas o domin io infernal nao era a  un ica 

possibilidade, neste trecho de Frei Vicen te. O  primeiro 

movimento -  o  de Pedro Alvares -  se fez no sentido do 

Ceu, a  este acoplar-se-ia a  colonia, nao fossem  os 

esfor^ os bem  sucedidos de Lucifer , pondo tudo a  

perder.1

Ao  passo que o  sistema colon ial ia se complexificando na colon ia portuguesa, 

indios, negros e posteriormente colonos se identificariam com  as imagens edenicas ou 

demomacas oriundas dos discursos dos viajantes e exploradores, in fluenciados pelas 

ideias religiosas da epoca. Para Laura tais constru9oes imageticas nao devem  ser 

dissociadas do contexto global do fim  da Idade Med ia  e in icio da epoca Modema, para

'SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz: feiti9aria e religiosidade popular no 
Brasil colonial.Sao Paulo: Cia. das Letras, 2002. pp. 28
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ela a  visao paradisiaca foi neste momenta histarico instrumentali2ado pelas camadas 

dirigentes, convertendo-se em  elemento importante da ideologia colonizadora.

E  interessante perceber que o Diabo foi escrito na metade dos anos 80 do seculo 

XX, epoca em  que grandes transformapoes se processavam  no cenario brasileiro. 

Nesse momenta da historia, os intelectuais brasileiros tambem come^ aram a emergir  na 

abertura das ciencias e das letras a  novas abordagens. As  ciencias humanas e socials em  

particular, viam -se inundadas pelas influencias da Terceira gera^ ao da Escola dos 

Annales, de origem  ffancesa, cujo maior emblema era a  historia das 

mentalidades.{li ferentemente da primeira e segunda Gera9ao dos Annales, que existiram 

sob o  apanagio de Lucien  Felvre e Marc Boch  (a primeira) e depois Fernand Braudel (a 

segunda), a  terceira gera^ ao ou  fase se caracterizava pela fragmenta^ ao intelectual e 

mesmo institucional. A  enfase agora recaia nos temas ligados ao cotidiano e as 

representafoes: o amor, a  morte, familia, infancia, bruxaria, loucura, mulher, 

homossexualidade, corpo, vestuario, lagrimas e alimenta^ ao, o dia-a-dia destes se tomava 

alvo dos estudos historiograficos.

Tendo em  vista a  r iqueza da obra de Laura, posso dizer que esta e muito importante 

para a  historiografia brasileira, pois suas contribuisoes e seus avan?os em  termos de 

pesquisa e algo inegavel. Laura mergulha no universo religioso dos colon izadores e dos 

colon izados, procurando perceber suas vivencias e convivencias religiosas nas Terras 

Brasilia, seus sonhos, ambi9oes, conquistas e derrotas. A  autora nos mostra a 

especificidade e a  r iqueza do sincretismo religioso que tomou conta do Brasil colonial.

2.2. RELIGIAO OFICIAL: COMO VIVIAM OS QUE SE CONSIDERAVAM 
VERDADEIROS CATOLICOS?

A  viven cia  r e ligio sa  e as m u lt ip las form as de r e ligiosid ad e no Br a s il 

co lon ia l tem  sido ob jeto  de in um eros estudos e deba tes, os qu a is bu scam  

analisar  documen tos an tigos, com o por  exem plo, os Processos Inquisitoriais, os 

quais m ostram  as p rat icas m agicas e de feit i?a r ia  d aqueles que, n a  bu sca  de 

manter viva  suas cren<?as, d iziam  ser ca ta licos, m as de form a cam uflada ou  ate
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exp licit a  viven ciavam  a sua r eligiosid ad e de or igem , seja  ela  am er in d ia  ou  

africana.

Com  base n os estudos ja  r ea lizados p rocu rei r es ign ifica r  a  h istor ia  da 

viven cia  r eligiosa  m ultifacetada no Brasil colon ial, buscando compreender  suas 

especiflcidades e para isso, tom ando-se n ecessar io compreender  a  con viven cia  e a 

in terpenetragao de popula9oes de var ias p rocedencias e credos d iversos.

N o  secu lo XVI , a  feit i9ar ia e as praticas m agicas demonstravam  tra90S 

europeus e indigenas, m as raramente afr icanos; m esm o porque o trafico negreiro 

apenas se in iciava. Mas com  o passar dos anos, com e9a a  surgir  um a liga9ao em  

rela9ao a  esses tra90S, os quais passaram  a form ar  um  so corpo de cren9as 

sin cret icas. A  partir  dos secu los XVI I  e XVI I I , com  o d esen volvim en to do 

p r o ce s so  d e co lo n iza 9 a o  b r a s ile ir a , p od e  ser  o b se r va d a  um a  m a io r  

in terpenetra9ao en tre religiosidade europeia, afr icana e amerindia. Foi esta 

interpenetra9ao que deu  uma caracteristica propria para a  religiosidade colon ial; foi a 

m istura das espir itualidades d iversas (portuguesa, ind igena e afr icana) que deu  um  

carater especifico e m ultifacetado a  nossa religiosidade.

N a  colon ia  portuguesa, o verdadeiro catolico era aquele que segu ia  todas as regras 

im postas p ela  r eligiao "oficia l". Era  obr iga9ao do legit im o ca tolico  fazer  sem pre 

ora9oes, ir  as m issas, cum pr ir  com  os m andam en tos d a  Le i de Deu s, en fim  

cum p r ir  tod as as n orm as im postas p e lo  Catolicism o.&wiO bom  cr is tao , o 

ca tolicism o, dever ia  tambem  estar  cercado de sim bolos que 

lembrassem  o Rein o dos Ceus, e por  isso que em  praticamente todas as casas 

colon ia is  os sim bolos da fe  cr ista  faziam -se p resen tes, com o por  exem p lo, 

quadros de santos de maior devo9ao dos donos da morada, oratorios, imagens de 

santos (as quais se faziam  presen tes tambem  nos "quartos dos santos" existen tes nas 

casas dos ind ividuos considerados mais abastados), ter90s, cru cifixos, entre outros 

objetos que lembravam  o Reino dos Ceus.

Os ind ividuos que tinham  uma m elhor  condi9ao fin anceira  na colon ia, 

construiam  proxim o a casa-grande do engenho de a9ucar, uma capela, onde um 

sacerdote prestava assistencia r eligiosa  aos senhores e a escravar ia.

Quan to aos lugares pr ivados para o prazer  pode-se d izer  que estes eram 

escassos na colon ia. A  rusticidade dos dom icilios, con form e ja  foi lembrado, nao
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perm itia muita in tim idade entre as pessoas, o que fazia  com  que a lcovas fossem  

improvisadas em  tabem as e lojas, na densa vegeta9ao do mundo rural, ou nas 

proprias igrejas e capelas. A  igreja, a lias, era o espa9o de sociabilidade por 

excelen cia  no mundo colon ial, e nao foram  poucos, segundo Ronaldo Vain fas, os 

encontros amorosos ocorr idos durante as m issas dom in icanas, p rocissoes e festas 

r eligiosas.2

O mesmo acon tecia nas casas de recolh im en to e nos poucos conven tos 

estabelecidos na Am er ica  Portuguesa. In clusive, Vain fas argumenta que a 

representa9ao, nas falas populares, de um  Cr isto com  orgao falico, ou uma Nossa  

Senhora person ificada em  uma mulher comum , indicam  a necessidade, ou  von tade, 

dessas pessoas em  aproxim ar o sagrado do cotid iano, da vid a  real. Para Vain fas, 

portanto, tais fatos nao indicam  perversao ou  desejo de subver ter  a doutrina e os 

simbolos catolicos, antes, representam  a m istura en tre o sagrado e o profano, marca 

in delevel da men talidade popular  r eligiosa  no Brasil Colon ial.

Quando pen sam os em  religiosid ade ca tolica  no Brasil qu inhen tista, logo  nos 

vem  a m en te a id eia  de dor  e sofr im en to causados p ela  m esm a, porem  acred ito 

que e extrem amen te importan te ten tarmos perceber  tambem  o lado p osit ivo e 

"alegre" da religiosid ade, um dos exem plos desse lado "alegre" eram  as m issas e 

p rocissoes do secu lo XVI , que sign ificavam  para os colon os n ao apenas momentos 

de evangeliza9ao, m ais tambem momentos de lazer  onde por tugueses, in d ios e 

escravos se faziam  presen tes ao som  de in strum en tos musicais com o berimbaus e 

taquaras. Ta lvez para os colonos mais pobres e para os escravos, a festa religiosa 

fosse muito importan te, ja  que estas expressavam  o sin cret ism o r eligioso  p resen te 

na colon ia . Era  nos festejos r e ligiosos que os r itmos p rofanos e m arciais se 

m esclavam  as alegor ias m itologicas, a sonoridade de instrumentos afr icanos e a 

in terpreta9ao de pe9as sacras. Um a var iedade de sons se m isturavam , enquanto os 

fieis acompanhavam  as p rocissoes, levando os estandartes e as imagens religiosas.

Segundo Mary Del Priore, uma das mais belas festas religiosas era a do 

Tr iun fo Eucar ist ico, r ealizada em  Vila  R ica , Min as Gera is, em  24 de m aio de 1733. 

Essa  era uma festa muito importan te para os colonos, que participavam

euforicamente, dan9ando ao som  das m usicas suas var ias dan9as (dos mouros,

2VAINFAS, Ronaldo. Moralidades Brasilicas: deleites sexuais e linguagens eroticas na 
sociedade escravista. In: Laura de Mello e Souza (Org.). Cotidiano e Vida Privada na 
America Portuguesa. Cole9ao Historia da Vida Privada no Brasil. Sao Paulo. Cia das Letras.
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cr istaos, p agaos e rom eiros). Encena9oes eram  feitas no percu rso da p rocissao, os 

instrumentos m usica is davam  um  color ido todo especia l a festa  e os fieis  eu for icos 

louvavam  e desfilavam  pelas vilas.

Pode-se en tao observar  que para os escravos este dia de festa era muito 

importante, pois sign ificava  um  dia de liberta^ ao, eles deixavam  as senzalas para irem  

as ruas par t icipar  da festa. Esse d ia  acabava  por  demonstrar  o quan to era atroz a 

vid a  no cat iveiro, sendo assim  este d ia represen tava uma "vitor ia" con tra a 

escravidao que su focava os negros.

Muitos senhores procuravam  ignorar  as datas r eligiosas fest ivas (as quais 

perm itiam  ao n egro aiiviar -se do soffim en to do cat iveiro), mantendo assim  seus 

escr avos  p r esos ao t r aba lh o d ia -a -d ia . Para  esses sen hores so  d ever iam  

"desfh itar" destes dias "fer iados" (dias santos) os livres e forros, os escravos nao 

dever iam  ter  esse direito. Dian te da atitude desses senhores e que alguns padres, 

com o o jesu ita  J orge Ben esse, no secu lo XVIII , denunciaram  a ten tativa dos 

senhores de ignorar  os m in imos momen tos de laser  dos seus escravos nos dias 

san tificados; os padres d iziam  que, os senhores nao dever iam  deixar  os escravos 

trabalhando nos d ias san tos e se in sist issem  em  fazer  isto, estar iam  pecan do contra 

a J usti9a e a Religiao.

Procissdes, festa s ou  quaisquer  outros 

m om entos de laser  na colSn ia  acabaram  p or  revelar  

o quanto era duro o ca tiveiro p ara  os escravos e 

d ificil o cotid iano para  os colon os p obres, A a legr ia  

que irrom pia de m aneira im petuosa e

descontrolada, n esses m om entos r ev ela v a  a 

n ecess id a d e qu e esses  g r u p os sentiam  de 

encontrar form as de expressar  sua  cultura e o 

estado de opressao em  que viviam.3

Era assim  cheios de r ituais, sim bolos e algumas vezes de eu for ia  a viven cia  

religiosa no Brasil colon ia l.Na colon ia  muitos se con sideravam  verdadeiros 

ca tolicos e alm ejavam  ganhar na outra vid a  o tao sonhado reino dos ceus. Mas nem 

todos os colonos er am  ca t o lico s  au ten t icos  e fe r vo r o so s , t in h am  os qu e se 

demonstravam  hostis a  religiao "oficia l" e que muitas vezes  cumpriam  apenas os 

ritos e deveres r eligiosos obr igator ios, m ais com o encena9&o social do que com  

con vic9 §o  in ter ior . Exis t iam  os cr is taos qu e sen do b a lizad os e ten do recebido

3 PRIORE, Mary Del. Religiao e religiosidade no Brasil Colonial. Sao Paulo: Atica, 1994. 
PP. 46.
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todos os sacramentos, nem  sabiam  as ora9oes (com o o Pai Nosso) e nao segu iam  as 

r egras dos m andam en tos da lei de Deu s (Dez Mandam en tos), p raticavam  alguns 

dos ritos impostos e con trolados pelo catolicism o, para assim  evitar  a  repressao 

inquisitor ial, m as que man tinham  secretamen te cren9as heterodoxas.

23. TRIBUNaLdO SANTO OFICIO: PERSEGUICAO E PUNICAO

A  religiosidade popular, por  sua vez, frouxa, e em  muito misturada com  ritos e 

costumes pagaos, n ecessitava segundo a  Igreja Catolica , ser refreada e moldada. E 

nessa atmosfera, que a  Inquisi9ao passa a  se preocupar com  os comportamentos, 

particularmente, principalmente os que de algum a form a in fligiam  os santos 

mandamentos (e por  que nao d izer  as co n ve r s e s  sociais), e que portanto 

con figuravam  erros de fe.

O  Tribunal do San to Oficio  ou  Tr ibunal da Inquisi9ao, era n a realidade um  

instrumento m ais polit ico-econom ico do que religioso, destinado a  pun ir  os que nao 

segu issem  as normas impostas p ela  Igreja  Catolica . Este tr ibunal persegu ia 

p r in cip a lm en te os cr is taos-n ovos e os adep tos das r e ligioes  t r iba is ou  de 

feiti9arias de inspira9ao europeia. Para n ao cairem  nas "m aos" deste tr ibunal, muitos 

fin giam  ter  absorvido verdadeiramen te a  fe catolica, quando na calada da noite, de 

portas fechadas con tinuavam  a  praticar as tradi9oes sincreticas herdadas de seus 

an tepassados hebreus. Var ios detalhes pod iam  revela r  ao visitador  do San to Oficio , 

o cr istian ism o aparen te de u so apenas socia l de m uitos dos cr istaos n ovos, com o 

por  exem plo recusar-se a  com er  cam e de porco, nao ir  a  m issa  aos dom in gos, vest ir  

roupas lim pas aos sabados, var rer  a  ca sa  da por ta  para dentro, com er  em  m esa 

baixa, em  sinal de luto, eram  algumas provas de cr iptojudaismo (praticas judaicas 

clandestinas).

Os inquisidores visitavam  as cidades, tendo com o ob jet ivo com bater  as 

heresias e zela r  p ela  fe ca tolica . Ao  chegarem  nas cid ades os inqu isidores liam  nas 

pra9as e Igrejas os Editos de fe, os quais m ostravam  todas as faltas que os 

inquisidores tinham  por  tarefa vigiar . E  sendo assim  as pessoas se apresen tavam  ao 

Tribunal para con fessar  seus pecados, com o tambem  para fazer  denuncias.
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A s  m a t e r ia s  d a  c o n f is s a o  er a m  basicam ente o 

crim e de heresia, com etido a sos, em  fam ilia  ou em  

publico; a crenqa ou  a  pratica  do ju d a ism o, 

m aom etism o, lu teran ism o; a b ig a m ia , a

sod om ia , a b es t ia lid a d e;  a s feit iqar ias, as 

superstiqdes, os cu ltos ao d iabo, as adiv inhaqoes, a 

leitura e a p osse de liv ros p roibidos p elo  Santo 

Oficio.4

D e acordo com  os pecados com etidos por  cada individuo e  com  a  gravidade dos 

m esm os, o in d ividuo recebia  pen iten cias leves com o assistir  a  m issa  em  pe 

segu ran d o u m a ve ia  acesa , ou  p u n i9oes m aiores com o traba lh os forgad os n as 

em barca^ oes e ate execu^ ao n a  togueira.

O  Tribun al do San to Oficio  foi respon savel por  grande parte do sofrim en to, 

tem ores e persegu i9oes d e m uitos n o Br asil colon ia l, de norte a  sul, tem ia-se a  a9ao 

dos fun cion ar ios do San to Oficio , m as a  ira con tra a  Inquisi9ao n ao se d ava  so devido 

o  tem or causado p or  suas praticas abom in aveis, tam bem  era r eflexo do desagrado 

popu lar  con tra  a  r eligiao oficia l. N a  op in iao de m uitos colon os, os padres m en tiam , 

p regavam  u m a r eligiao que n ao d izia  respeito aos an seios populares. Ta lvez a  vid a  

ardua, dura n a  colon ia  tam bem  despertasse descredito e  am argura n os colon os, 

levan d o-os a  se afastar  d a  r eligiao o ficia l e a  p rocurar  outras form as de 

religiosid ad e. Quern  sabe se p or  tras d esse d escred ito e d a  p rocu ra  de outras 

form as de r e ligiosid a d e n ao es ta va  o  d esejo  de h u m an iza r  Deu s e tom a-lo m ais 

proxim o.

2.4. SICRETISMO E RELIGIOSIDADE COLONIAL

Os cu ltos afr ican os ch egavam  ao Brasil m ais ou  m en os m esclados. Com o 

tam bem , m esclados ch egavam  os dem ais ■ fracos culturais negros. M esclad os pela  

aproxim a9ao de estoques cu ltu rais d iver sos n a  p ropr ia  Afr ica . A  aproxim a9ao in tim a

4NOVINSKY, Anita Waingort. O Santo Oficio da Inquisi?ao em Portugal. In: A Inquisi9ao. 
Sao Paulo: Brasiliense. 1991, PP. 37
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viven ciad a  pelos n egros afr icanos nos poroes dos n avios negreiros, nas viagen s 

da Afr ica  para o Brasil acabavam  por  dar  con tinu idade a  esta  m istura, pois os 

n egros de p rocedencias var ias encon travam -se un idos peio sofr im en to comum , 

arrancados violen tam en te de sua terra, com o se fossem  an im ais, eram  jogad os  no 

fim do dos pordes dos n avios sem  lu z e sem  ar e expostos a  d oen fas de carencias, 

p ela  falta de alimen ta9ao su ficien te e adequada.

Esses afr icanos un iao-se pelo sentimento de duvida e de m edo diante da 

crueldade e do desconhecido. Os n egros eram  tratados com o mercadorias, sem  o 

d ir e it o  d e q u e r e r , e s co lh e r , op t a r . A  a p r oxim a ija o  ca u so u  um  m a io r  

en trelagamento entre os proprios n egros e tambem  entre n egros e os colonos.

O  afr icano ja  t razia  a  seita r eligiosa  de sua terra; aqui era obr igado, por  Lei, a 

adotar  a  religiao catolica. Habituado n aquela e obr igado por  esta, ficou  com  as duas 

cren^ as. Encon trou  no Brasil a  supersti9ao, con sequen cia  fatal aos p ovos em  sua 

in fancia. Facil lhe foi aceitar  para cada m olest ia  ou  ato da vid a  um  santo protetor . A  

r eligiao  vivid a  p elos escravos n egros no Brasil tom ou -se assim  diferen te das de 

seus an tepassados, ate porque todos os escravos n ao vinham  de um  m esm o local, 

lombas, Nagos, Geges, Males e outros con tr ibuiam  de form a particular, 

in corporando-as de acordo com  as n ecessidades e n ovas realidades. A  religiosid ade 

a fr ican a  acabou  por  se m isturar  tam bem  com  o ca tolicism o de or igem  europeia.

Mu itos podem  pensar  que a  frequencia  da feiti9aria e da m agia  en tre nos e um  

tra90  de or igem  exclu sivam en te a fr ican a . M as o p r im eiro vo lum e de docum en tos 

r ela t ivos as a t ivid ades do San to O ficio  no Br a s il regist r a  va r ios casos de bruxas 

por tuguesas. As  p rat icas das bm xas por tuguesas podem  ter  recebido in fluencia 

afr icana, m as em  essen t ia , foram  expressoes do satan ismo europeu, o qual podemos 

perceber  ainda hoje en tre nos, m isturada a  feiti9aria afr icana ou  indigena. Mas n ao se 

pode n egar  que o grosso das cren9as e praticas da  m agia  que se d esen volveu  no 

Brasil foram  color idos p elo in tenso m ist icism odo n egro. A  feit i9ar ia colon ia l lan9a 

lu z sobre a  vid a  da colon ia  nos seus tres secu los de existen cia. Podem os ate d izer  

que foi um a das form as de ajuste do colono ao m eio em  que o cercava.
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No livro "O diabo e a  terra de San ta Cruz" de Laura de Mello  e Souza, na 

segun da  parte, a  au tora escr eve sobre Feit ig  arias, p r a t ica s m ag icas e v ida  

cotid iana; para escrever  sobre tais praticas a  autora pesqu isou  docum en ta9oes que 

con siste nas denuncias e con fissoes das visitas do San to Oficio  de Lisboa  a  Bah ia , 

Pern am buco e Para nas devassas gerais execu tadas n as Min as ao lon go do seculo 

XVIII.

Pode-se observar  atraves dos relatos sobre tais documentos que no in icio do 

secu lo XVIII , as praticas m agicas sin creticas se achavam  arraigadas n a vid a  

cot id ian a  das p o p u la t e s  co lon ia is , eram  m u itos os qu e p rocu ravam  os 

curandeiros e feit iceiros para resolver  questoes amorosas, problemas de doen9as, 

a tr itos fam ilia r es  ou  com  vizin h os . Para  r eso lver  ta is p rob lem as u sava -se 

so lu 9 oes  m agica s  qu e va r ia vam  d a  m agia  in voca t iva  de cu n h o m ais 

acen iuadamen te europeu  ao curandeir ismo corren te entre os afr icanos.

Buscava-se atraves das praticas m agicas preservar  a  in tegridade fisica  ou  

p rovocar  m a leficios aos in im igos. As  p rat icas m agicas visavam  agred ir  ou  

preservar  o outro, t inha dupla fun^ ao ofen siva  e defen siva. Muitas vezes  tais 

praticas estavam  voltadas para a  ten sao, existen te en tre senhores e escravos. 

Quando os escravos usavam  as praticas m agicas e de feitigar ia, nao sign ificava  

apenas uma maneira de manter viva  sua religiosidade de or igem , m as expressava 

tambem  uma n ecessidade na forma9ao social escravista, pois tais praticas nao 

apen as d ava  arm as aos escr avos  para  m over em  um a lu ta  su rda  con tr a  os 

senhores, com o tambem  legit im ava a  repressao e a  violen cia  exercid a  sobre os 

escravos. Segundo Lau ra de Melo:

[...] escrav os pod iam  ser  legitim am ente castigados 

tam bem  porque eram  feit iceiros. En xer g a -lo com o  

fe it ice ir o s , p or  sua  vez, f o i  um a das m anifestagdes 

da paran oia  da cam ada sen hor ia l na coldn ia.5

Pode-se observar  que esta rela9ao entre feiti9aria e castigos aparece ja  nos 

pr im eiros tem pos da colon iza9ao. Os senhores bu scavam  se p roteger  ante o 

potencial m agico dos escravos e estes buscavam  atraves dos feiti90 s vingar-se ou 

p roteger -se con tra os m aus-tratos. Mas nem  sempre as p rat icas m agicas se

5SOUZA. Laura de Mello.O diabo e a terra de Santa Cruz. Sao Paulo: Cia. das Letras. 2002.
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refer iam  a estas tensoes, valias destas praticas refletiam  in im izades pessoais e 

con flitos entre vizinhos.

Pode-se observar  que esta rela^ ao en tre feiti9aria e cast igos aparece ja  nos 

p r im eiros tem pos da colon iza?ao. Os senhores bu scavam  se p roteger  ante o 

poder io m agico dos escravos e estes buscavam  atraves dos feit i90 s vin gar -se ou 

proteger-se con tra os maus-tratos. E  valido salien tar que as praticas m agicas nem 

sempre se refer iam  a esta ten sao, var ias destas p raticas reflet iam  in im izades 

pessoais e con flitos en tre vizin hos.

Portan to, as praticas m agicas e de feiti9ar ia se faziam  presen tes na vid a  

cotidiana de muitos dos colonos, a demoniza9ao do homem  colon ial expandiu-se da 

figu ra do indio, para a do escravo, ganhando assim  os demais colonos. Mas as 

au tor idades co lon ia is  e a Igr eja  a t r aves da a9ao do San to O ficio  som aram  

esfor90 s com  objet ivo de "normalizar" a viven cia  dos colonos, afastando as 

popu la9oes do dem on io e ap roxim ando-as de Cr isto. Bu scava -se  a traves das a9oes 

"normalizadoras" transformar o inferno em  "paraiso" ou seja combater  as form as de 

viven cia  r eligiosa  nao oficia l, afim  de que os in d ividuos que fugiam  da pratica 

oficia l imposta pelos colon izadores, passassem  a temer os cast igos curvando-se 

assim  ao ch icote do colon izador .

A  vid a  cotid ian a da colon ia  parecia  estar  profundamen te dem on izada e o 

esfor90  cr istan izador  dos m issionar ies muitas vezes parecia nao surtir  efeito.

N a  colon ia  ceu  e in ferno, sagrado e p rofano se m isturavam , tom ando assim , 

s in cr et ica  a r e ligio s id ad e  co lon ia l. Mas ser a  que esse s in cr et ism o r e ligio so  

viven cia d o  p or  m u itos  dos co lon o s  n ao ser ia  um a  form a  de am en iza r  os 

sofr im en tos do dia-a-dia? De  encontrar um  sentido para a  vida?

Era  m uito d iflcil para as vit im as das in vasoes reencon trar  o sen tido para a  vid a  

apos as violen cias da escraviza9ao e da hum ilha9ao trazidas pelos europeus, e era 

m ais d ificil ainda para os a fficanos no bojo dos n avios negreiros encontrar sen tido 

para a  vida, ja  que eles teriam  sido despojados de tudo, a  n ao ser da vid a  fisica . 

Dian te de todo o soffim en to, t a lvez os indios e os affican os viram  n a religiosidade 

um a form a de amen izar  seus sofrimen tos, pois, apesar de tudo, eles acred itavam  que 

os deuses n ao tinham  morr ido. E  sendo assim  o Brasil ficou  sendo a  terra de Tupa, a 

terra de Oxa la , a  terra dos mestres da J urema e dos Babalor ixas. H avia  toda um a
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relagao en tre r eligiao e sobreviven cia . Segundo Eduardo Hoom aer t , Especia lista  em  

H istor ia  da Igreja , os pobres, n ao ped iam  muito, so um  lim itado espa^ o para respirar 

e simplesm en te con tinuar  a  existir . Bastava  um  gesto, um  rito, um  pequeno sinal para 

preservar  a  esperamja.

A  r itualiza9ao r eligiosa  m ostrava-se presen te em  var iados aspectos e praticas 

d ifundidas n essa  sociedade. As  moradas colon ials, por  exem plo, ainda que rusticas, 

frequen temente eram  decoradas com  sim bolos religiosos, im agen s sacras, amuletos e 

quadros, que sin alizavam  a presen9a do sagrado no espa9o pr ivado do lar. Nem  

sempre, n o entanto, a  rela9ao dos colon os com  os san tos e sim bolos eclesiast icos era 

a  m ais or todoxa. Os xin gam en tos a  Vir gem  e os “maus tratos” com etidos cotra 

im agen s de santos eram  uma constan te no cotid iano religioso da colon ia. Lu iz Mott6 

nos con ta, que os devotos nao atendidos em  suas p reces, por  vezes  colocavam  seus 

santos de devo9ao de cast igo, trancando-os em  baus escu ros ou  os virando de cabe9a 

para baixo, ate que estes resolvessem  atender os ped idos feitos.

A  pen itencia por  sua vez, um a das p r in cipais m an ifesta9oes da exter ior iza9ao 

do catolicism o popular , n ao era m enos frequen te. Tan toos  

ind ividuos pobres, quan toas gen tes m or  qualidade , apelavam  aos martir ios a  fim  de 

chamarem  a aten9ao da autoridade divina. J a os colon os m ais abastados, zelosos ou  

duvidosos em  rela9ao ao destino de suas almas, deixavam  importancia em  dinheiro, 

ou  bens materias, para celebra9ao de m issas pos-mortem . Portan to, en tre os fieis 

colon iais, exist iam  desde aqueles m ais fervorosos e devotos, ate aqueles que 

cumpriam  os rituais ca tolicos m enos por  devosao, do que por  conven9ao social e 

obriga9ao.

6 MOTT, Luiz. Cotidiano e Vivencia Religiosa: entre a capela e o calundu. In: Laura de 
Mello e Souza (Org.). Cotidiano e Vida Privada na America Portuguesa. Cole9ao 
Historia da Vida Privada no Brasil. Sao Paulo: Cia. das Letras, 1999.



CONSIDERACOES FINAIS

Am plia r  o conhecim en to acerca da religiao e religiosidade no Brasil colon ia  e 

sem pre m u ito gr a t ifica n te . M ergu lh a r  n este u n iver so  r e ligio so  dos 

colon izadores e colon izados e a lgo m agico que possibilita uma visao do con jun to de 

m an ifesta9oes cultu rais dos colon os dian te de sua cren ?a religiosa . Esta  m onografia  

foi pen sada com  o p roposito de p roblem atizar  a tem atica sobre a “ religiosidade e a 

colon iza^ ao” . Por  que se envest ir  neste assun to? Embora alguns autores, como 

Laura de Mello  e Souza, Lu iz Mott, An ita  Novin skye Mary Del Prire, tenham  

con tr ibuido de form a sign ifica t iva  com  as novas abordagens acerca  da religiosidade 

no Brasil colon ia l, ainda percebemos grandes lacunas no tocan te as formas 

m ultifacetadas de viven cias e con viven cias religiosas na colon ia.

Tendo em  vista  a p roblem atica acerca da religiao e religiosidade no Brasil 

Colon ia l procurei a p r in cip io p roblem atizar  o tema, pesqu isando autores que 

trabalham  esta tematica, con textualizando e analisando o d iscurso de cada um dos 

autores citados para a fundamenta^ ao deste trabalho.

E assim  pude perceber  que a ritualiza^ ao r eligiosa  caracter ist ica da Am er ica  

Portuguesa, ver ificada  nao somente nos costumes e praticas cotid ianas descritas por 

Mary Del Priore e Lau ra de Mello  e Souza, mas tambem  nas pomposas p rocissoes e 

festas r eligiosas p rom ovidas pelas irmandades; aponta para uma sociedade 

fortemen te marcada pelas regras de sociabilidade do An t igo  Regim e. Portan to, a 

religiosidade colon ia l, bem  com o as formas assum idas por ela  no seio dos diferen tes 

grupos sociais, esta in scr ita numa realidade onde as aparencias importam  mais do 

que as evidencias. Na  colon ia  muitos percebiam  a vid a  com o uma liturgia, uma 

encena^ ao permanente dos m esmos gestos e atitudes tomadas pelos an tepassados. A  

religiao servia  com o instrumento quase exclu sivo para estabelecer  as iden tidades e 

in terpretar a realidade.

Tendo em  vista  o que foi exposto, acred ito que esta m onografia , se destaca 

com o uma in icia t iva  de estudo e pesqu isa de um  tema polem ico e segue-se com  

analises e observa9oes de autores que escrevem  sobre o tem a exposto. A  sua
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contribuiijao pode ser pensada em  m ultiplas form as: o con texto do Brasil Colon ia l, as 

propostas de evan geligasao, as p olit ica s de colon ia lism o, com o tam bem  as p ra t icas 

r e ligiosa s viven ciad a s  n aquele tem po por  hom en s e m ulheres, que m an ifestavam  

m ult ifacetadam en te suas crengas e r eligioes, as viven cias espir ituais e terrenas, as 

diferen tes form as de “ im p osi9 ao” de um  cu ltu ra .
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