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Resumo 
Este artigo revisita alguns resultados obtidos em tese de doutoramento que 

objetivou analisar as visões circulantes sobre o chamado povo de rua em 

terreiros de umbanda da cidade do Rio de Janeiro, utilizando como base 

teórica a chamada abordagem processual da teoria das representações sociais 

e, como metodologia, observações participantes. Os resultados encontrados 

abriram caminho para que se entendessem também indícios sobre as 

enredadas representações sociais do umbandista e da intolerância religiosa, 

o que se apresenta aqui. Eles apontam para uma representação que contrapõe 

a umbanda (vista como perfeição) e o umbandista (dotado de imperfeição). 

Nessa rede de significados, o umbandista aparece como perito, que diferencia 

a magia maléfica da benéfica, bem como o verdadeiro do falso espiritismo. 

Neste jogo representacional, uma casa umbandista desconhecida passa a ser 
considerada como uma possível ameaça e, portanto, como perigosa. Discursos 

autônomos sobre a existência dessa chamada “intolerância interna” surgem 

como alerta para combater a intolerância religiosa “externa”, que persegue 

as religiões de matriz africana na cidade. Nessa negociação de 

representações, é o sagrado quem parece clamar pela mobilização social 

contra a marginalização do povo. 

 

Palavras-chave: representação social; práticas religiosas; umbanda; povo de 

rua; intolerância religiosa. 

 

Abstract  
This article revisits some results obtained in a doctoral thesis that had the 

objective of analyzing the current insights of the so-called povo de rua (street 

people) in umbanda temples in Rio de Janeiro city, and using as basis the 

procedural approach of the theory of social representations and, as 



methodology, participant observation. The results opened the path to also 

understanding the indications about the entangled social representations of 

the umbanda followers and of the religious intolerance, which is reported 

here. They indicate to a representation that differentiates the umbanda (seen 

as perfection) from umbanda followers (seen as endowed with imperfection). 

In this network of meanings, the umbanda follower appears as an expert, that 

distinguish the harmful magic from the beneficial, as well as the true from the 

false spiritism. In this representational game, an unknown umbanda temple is 

considered as a possible threat and, therefore, as a dangerous one. 

Autonomous discussions about the existence of this called “internal 
intolerance” comes as a warning to fight the “external intolerance”, that 

pursues the religion of African origin in the city. In this negotiation of 

representations, it is the sacred who seems to claim for the social mobilization 

against the people marginalization. 

 

Keywords: social representation; religious practices; umbanda; street people; 

religious intolerance. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo ventilar as narrativas produzidas e forjadas por 

dois lugares de memória religiosos: o Instituto dom Hélder Câmara, em 

Recife, e a Fundação Memorial Cardeal dom Lucas Moreira Neves, em São 
João del Rei. Busca-se observar a participação dos titulares (dom Helder e 

dom Lucas) em torno dos seus projetos de memória e os posicionamentos dos 

herdeiros dessas memórias, que por muitas vezes acabam por refletir as ações, 

as narrativas de seus titulares. A partir dos conceitos de lugar de memória e 

legado, busca se refletir, nos usos e não usos, dos arquivos e acervos pessoais 

dessas duas instituições como estratégias de memória. 

 

Palavras-Chaves: Memória Social religiosa; dom Helder Câmara; dom Lucas 

Moreira Neves; Arquivos Pessoais, Lugar de Memória 

 

Abstract  

This article aims to ventilate the narratives produced and forged by two places 

of religious memory: the Instituto dom Helder Câmara, in Recife, and the 

Fundação Memorial Cardeal dom Lucas Moreira Neves, in São João del Rei. 



In this paper, we aim to track down the holders participation (dom Helder and 

dom Lucas) around their memory projects and the positions of the heirs of 

these memories, which often end up reflecting the actions, narratives of their 

holders. Based on the concepts of place of memory and legacy, it seeks to 

reflect on the uses and non-uses of the files and personal collections of these 

two institutions such as memory strategies. 

 

Key words: Religious social memory; Sun Helder Câmara; Sun Lucas Moreira 

Neves; Personal Archives, Place of Memory 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo analisar a atuação de dom Luciano José Cabral 

Duarte na elaboração do Parecer 94/71, que institucionalizou as bases 

curriculares da disciplina educação moral e cívica, da Comissão Especial de 

Educação Moral e Cívica, no ano de 1971. Nomeado ao Conselho Federal de 
Educação em 09 de março de 1968, pelo então presidente da República, o 

marechal Artur da Costa e Silva (1967-1969), dom Luciano Duarte passou a 

integrar a Câmara de Ensino Superior, desenvolvendo suas atividades na área 

educacional até o ano de 1986. Pertencente a ala conservadora da Igreja 

Católica, suas ações estiveram pautadas em princípios filosóficos voltadas ao 

fortalecimento e manutenção de seu grupo, corroborando assim com o Projeto 

de Segurança Nacional disseminado pela Escola Superior de Guerra/ESG. 

Para tanto, faz-se necessário um olhar acerca da organização e estruturação 

da ESG, assim como da Comissão Nacional de Moral e Civismo, por 

entendermos que essas instituições foram responsáveis pelo controle e 

manutenção da disciplina educação moral e cívica. Nossa metodologia 
encontra-se amparada nas pesquisas qualitativas de cunho bibliográfico, 

alicerçada pela História Cultural e da Educação. Esperamos, contudo, 

contribuir com a discussão acerca de uma temática consideravelmente 

relevante à historiografia nacional. 

 

Palavras-Chave: Conselho Federal de Educação; dom Luciano José Cabral 

Duarte; Educação Moral e Cívica; Escola Superior de Guerra. 

 



Abstract 

This article analyzes the action of Dom Luciano José Cabral Duarte in the 

elaboration of Opinion 94/71, which institutionalized the curricular bases for 

the Moral and Civic education discipline, from the Special Commission for 

Moral and Civic Education, in 1971. Belonging to the conservative wing of the 

Catholic Church, his actions were guided by philosophical principles aimed at 

strengthening and maintaining his group, thus corroborating the National 

Security Project disseminated by the Escola Superior de Guerra/ESG. 
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Gisele Oliveira de Lima...............................................................75 
 

Resumo 

O presente artigo busca analisar as memórias de membros da Comunidade 

Eclesial de Base, da Comissão de Justiça e Paz de Salvador e militantes 

políticos, todos estes trabalharam com Paulo Tonucci. Ele foi um sacerdote 

italiano que veio para o Brasil em 1966, aderindo a Teologia da Libertação, 

atuando em Grupo de Evangelização da Periferia, em Comunidades Eclesiais 

de Base e na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador. Ele 

colaborou na resistência à Ditadura Civil-Militar, recepcionando perseguidos 

políticos. Através destas memórias, busca-se analisar como era o trabalho 

junto às comunidades e como se dava o desenvolvimento da Teologia da 
Libertação nas mesmas. 

 

Palavras-chaves: Teologia da Libertação; Comunidades Eclesiais de Base; 

Ditadura Civil-Militar 

 

Abstract 

This article seeks to analyze the memoirs of members of the Ecclesial Base 

Community, the Justice and Peace Commission of Salvador and political 

activists, all of whom worked with Paulo Tonucci. He was an Italian priest 

who came to Brazil in 1966, joining Liberation Theology, working in the 

Evangelization Group of the Periphery, in Ecclesial Base Communities and in 
the Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Salvador. He 

collaborated in resistance to the Civil-Military Dictatorship, welcoming 

political persecution. Through these memoirs, it is sought to analyze how the 

work with the communities was and how the development of liberation 

theology in them was given. 



Keywords: Liberation Theology; Basic Ecclesial Communities; Civil-Military 

Dictatorship 

 
5 - RELIGIÃO E POLÍTICA NO BRASIL: PERSPECTIVAS E DISCURSOS 

PARLAMENTARES 

 

Elizete da Silva 

Marcos Oliveira de Queiroz.....................................................99 
 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar a relação dos evangélicos com 

a política partidária, salientando os discursos e posicionamentos no interior 

do Protestantismo brasileiro, com destaque a Igreja Presbiteriana e à 

denominação Assembleia de Deus. Propomos um breve balanço a partir da 

trajetória protestante no País e as tendências progressistas e conservadoras 

que algumas lideranças políticas, ligadas a essas denominações religiosas, 

assumiram. Destacamos a trajetória do Pastor Presbiteriano Celso Dourado, 

dos Pastores Assembleianos Milton Barbosa e Erivelton Santana, além de 
Benedita da Silva, parlamentar também ligada à Assembleia de Deus. A 

perspectiva adotada dialoga com a História Cultural numa aproximação com 

a História das Religiões. Lançamos mão de conceitos desenvolvidos pelo 

historiador Roger Chartier (1990), como práticas e representações, bem como 

trajetória e campo religioso, na perspectiva do sociólogo Pierre Bourdieu 

(1996). Introduzimos no debate os discursos proferidos por algumas 

lideranças evangélicas no processo de impeachment que depôs a presidenta 

Dilma Rousseff no ano de 2016, evidenciando a disparidade no 

comportamento de lideranças políticas/evangélicas frente ao golpe 

instaurado. Por fim, ressaltando o crescimento dos protestantes, 

especialmente dos pentecostais e neopentecostais e o notório engajamento 
político destes.  

 

Palavras-Chave: Protestantes; Política Partidária; Impeachment 2016.  

 

Abstract  

This article aims to analyze the relationship between evangelicals and party 

politics, highlighting the speeches and positions within Brazilian 

Protestantism, with emphasis on the Presbyterian Church and the 

denomination Assembly of God. We propose a brief assessment of the 

Protestant trajectory in the country and the progressive and conservative 

trends that some political leaders, linked to these religious denominations, 
assumed. We highlight the trajectory of Presbyterian Pastor Celso Dourado, 



Assembly Pastors Milton Barbosa and Erivelton Santana, as well as Benedita 

da Silva, a parliamentarian also linked to the Assembly of God. The adopted 

perspective dialogues with Cultural History in an approach with the History 

of Religions. We used concepts developed by the historian Roger Chartier 

(1990), such as practices and representations, as well as trajectory and 

religious field, in the perspective of sociologist Pierre Bourdieu (1996). We 

introduced in the debate the speeches made by some evangelical leaders in the 

impeachment process that deposed President Dilma Rousseff in 2016, showing 

the disparity in the behavior of political / evangelical leaders in the face of the 

coup. Finally, highlighting the growth of Protestants, especially Pentecostals 
and Neopentecostals and their notorious political engagement. 

 

Keywords: Protestants. Party Policy. Impeachment 2016. 
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Adriana Martins dos Santos...............................................................125 
 

Resumo 

Este estudo analisa a participação evangélica no espaço legislativo, 
privilegiando a atuação dos políticos evangélicos baianos na Assembleia 

Nacional Constituinte. Foram analisadas as trajetórias legislativas dos 

deputados Eraldo Tinoco, Milton Barbosa e Celso Dourado. 

 

Palavras-chave: Evangélicos, Assembleia Nacional Constituinte, Legislativo. 

 

Abstract 

This study analyzes the evangelical participation in the legislative space, 

privileging the performance Bahian evangelicals politicians in the National 

Constituent Assembly. The legislative trajectories of deputies Eraldo Tinoco, 

Milton Barbosa and Celso Dourado were analyzed. 

 
Key-words: Evangelicals, National Constituent Assembly, Legislative. 
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José Nunes dos Santos Júnior  

Sueli Ribeiro Mota Souza......................................................147 
 

 

 



Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discutir o surgimento do ministério 

pastoral feminino. Para que isso se tornasse possível, foi necessário realizar 

uma varredura histórico-documental, que nos colocou em contato com as 

primeiras igrejas protestantes que tiveram no seu corpo pastoral as primeiras 

mulheres consagradas a pastora. Além das protestantes, tiveram também as 

igrejas Internacional do Evangelho Quadrangular e o Exército da Salvação. 

O artigo propõe também entender quando foi que se deu esse grande “boom” 

das mulheres como pastoras e, para compreender isso, foi importante olhar 

com acuidade para as igrejas de cunho pentecostais, entendendo que este 
movimento tornou-se uma grande alternativa para que as mulheres fossem 

consagradas ao ministério pastoral. 

 

Palavras-chave: 

 

Abstract 

This article aims to discuss the rise of women's pastoral ministry. In order for 

this to become possible, it was necessary to conduct a historical documentary 

scan, which put us in contact with the first Protestant churches that had in their 

pastoral body the first women consecrated to the pastor. In addition to the 

Protestants, there were also the International Foursquare Gospel churches and 
the Salvation Army. The article also proposes to understand when this great 

“boom” of women as pastors took place and, in order to understand this, it was 

important to look carefully at Pentecostal churches, understanding that this 

movement has become a great alternative for women pastoral ministry be 

consecrated. 

 

Key-words: 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este número da Revista Perspectiva Histórica representa um esforço 

de trazer ao debate temas relacionados a discussão sobre a religião história do 

Brasil, tendo como foco a apresentação de múltiplas abordagens ligados ao 

fenômeno religioso, abordando tanto aspectos institucionais, como as diversas 

interações com questões sociais, políticas, estudando grupos, mas também 

personagens. Sinaliza um esforço de contribuição para o debate sobre as 

questões religiosas na sociedade brasileira. 

 

O dossiê se inicia com o texto da Doutora em Psicologia, Ana 

Carolina Dias Cruz, que expõe as visões circulantes sobre o chamado “povo 

de rua” em terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro. O trabalho analisa as 

representações sociais dos umbandistas em vários aspectos, se debruçando 

sobre uma representação que contrapõe a umbanda (vista como perfeição) e o 

umbandista (dotado de imperfeição). O umbandista aparece como perito, que 

diferencia a magia maléfica da benéfica, bem como o verdadeiro do falso 

espiritismo. Nesta perspectiva, a autora analisa como uma casa umbandista 

pode passar a ser considerada como uma possível ameaça. Discursos 

autônomos sobre a existência dessa chamada “intolerância interna” surgem 

como alerta para combater a intolerância religiosa “externa”, que persegue as 

religiões de matriz africana na cidade. 

 

O artigo do pesquisador Vandelir Camilo estuda as narrativas 

construídas pelo Instituto dom Hélder Câmara, em Recife, e a Fundação 

Memorial Cardeal dom Lucas Moreira Neves, em São João del Rei, buscando 

observar a participação dos bispos - dom Helder e dom Lucas - em torno dos 

seus projetos de memória e como os “herdeiros” dessas memórias dão 

continuidade as narrativas de seus titulares. A memória e a religião – pensada 

como campo de embates e esquecimentos – ventilam questões prementes para 

os processos de poder nas narrativas de memória relacionadas à trajetória 

destes religiosos católicos. 

 

Já o artigo Por Entre os Rastros do Tempo: Dom Luciano José Cabral 

Duarte e a elaboração das Bases Curriculares da disciplina Educação Moral 

e Cívica, escrito em parceria por três pesquisadoras, Ane Rose de Jesus Santos 

Maciel, Josefa Eliana Souza e Andréia Bispo dos Santos, analisa a atuação do 

arcebispo de Aracajú Dom Luciano Cabral Duarte na institucionalização das 

bases curriculares da disciplina Educação Moral e Cívica no ano de 1971. Sob 

bases filosóficas e princípios católicos, o programa curricular desta disciplina 
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corroborou com a disseminação e manutenção do controle social instalado pelo 

Estado através do Projeto de Segurança Nacional. 

 

O artigo da Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Alagoas, Gisele Oliveira de Lima, discute sobre os olhares dos 

membros da comunidade eclesial de base, do bairro da Fazenda Grande, em 

Salvador – BA e dos membros da Comissão de Justiça e Paz da arquidiocese 

de Salvador, além de militantes políticos da capital baiana, que atuaram junto 

ao padre italiano Paulo Tonucci. A intenção é analisar as interpretações destas 

pessoas, que trabalharam junto a Tonucci, e de que modo elas o via, as 

repercussões destas vivências nas memórias e os debates que eram 

desenvolvidos nestes grupos.  

 

O artigo Religião e Política no Brasil: perspectivas e discursos 

protestantes, dos historiadores Elizete da Silva e Marcos Oliveira de Queiroz, 

aborda a participação de setores protestantes na política partidária 

contemporânea brasileira, abrangendo o processo de redemocratização na 

década de 1980 até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. O 

foco do texto é a trajetória de alguns parlamentares evangélicos da Igreja 

Presbiteriana, bem como da Igreja Assembleia de Deus. 

 

O artigo seguinte, Os evangélicos baianos e a Constituinte de 1988, 

escrito pela pesquisadora Adriana Martins dos Santos, analisa a participação 

dos legisladores baianos ligados a instituições religiosas durante a Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988. A autora discute como durante processo de 

votação do texto constitucional, a bancada evangélica baiana se posicionou, 

em meio a um quadro onde boa parte da bancada evangélica buscou tirar 

proveito de seu poder, visto que era um grupo extremamente organizado para 

influenciar em votações decisivas de interesse do governo. 

 

O ultimo artigo do dossiê foi escrito pelos pesquisadores José Nunes 

dos Santos e Sueli Ribeiro Mota e discute o surgimento do ministério pastoral 

feminino. O texto se debruça nas primeiras igrejas protestantes que tiveram no 

seu corpo pastoral as primeiras mulheres consagradas a pastora. Olha-se com 

acuidade para as igrejas de cunho pentecostais, entendendo como elas 

tornaram-se uma grande alternativa para que as mulheres fossem consagradas 

ao ministério pastoral. 

 

Para esse número foram transcritos trechos de uma entrevista com o 

falecido arcebispo D. Tomás Balduíno (1922-2014) realizada em 2013 no 

convento dos dominicanos no Rio de Janeiro. Ele foi bispo da diocese de Goiás 
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entre 1967 e 1998 e Teve um papel de destaque dentro da Igreja Católica, nas 

questões referentes à reforma agrária, na resistência à Ditadura Militar e na 

defesa aos direitos dos povos indígenas. Foi um dos fundadores do Conselho 

Indigenista Missionário (Cimi) e da Comissão Pastoral da Terra, (CPT). 
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