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A P R E S E N T A Ç Ã O

O Brasil, país oficialmente católico por

quatro séculos, e que muitos ainda qua-

lificam como a maior nação católica do

mundo, tem entre as suas característi-

cas mais marcantes uma forte religiosi-

dade, a presença de um sincretismo re-

ligioso e grande variedade de crenças.

Essas características fazem da religião

um objeto saboroso para uma infinida-

de de pesquisas que vêm sendo produzi-

das fora do âmbito confessional e sob

uma perspectiva multidisciplinar. É para

divulgar alguns desses trabalhos que

estamos lançando este número da revis-

ta Acervo, esperando contribuir para a

reflexão sobre o tema e estimular a difu-

são de novas fontes.

Abre esta edição uma entrevista com

Ralph Della Cava, um dos brasilianistas

pioneiros no estudo das relações entre

religião e política. Nela, o cientista soci-

al americano faz um balanço sobre os

assuntos que vêm balizando as suas pes-

quisas por mais de trinta anos, desde

aquela sobre Juazeiro na década de

1960 até as mais recentes dedicadas à

aná l i se  das  re lações  ent re  o

fundamentalismo cristão e o Partido Re-

publicano nos Estados Unidos, sem es-

quecer do extenso trabalho sobre o pa-

pel da religião hoje nos países que inte-

gravam a ex-União Soviética.

A seguir, dois interessantes artigos de

antropólogos. Emerson Giumbelli discu-

te um episódio ocorrido em 1891 no júri

popular, no Rio de Janeiro, para uma

abordagem sobre a questão da separa-

ção entre a Igreja Católica e o Estado,

após a proclamação da República. Já

Marcelo Gruman analisa os motivos que

levam jovens judeus não-religiosos a fre-

qüentarem uma sinagoga ortodoxa loca-

lizada na Zona Sul do Rio de Janeiro e

que tipo de sociabilidade ela proporcio-

na a essa camada específica da comuni-

dade judaica.

As religiões afro-brasileiras e mais dire-

tamente o candomblé são o tema de

Ricardo Freitas. Em seu artigo, Ricardo

analisa as transformações sofridas por

essas religiões – fortemente vinculadas

a uma tradição oral –, desde o século XIX

até os dias atuais, enfocando, inclusive,

o seu processo de midiatização com o

advento da Internet.

O texto da historiadora Anna Paola

Baptista analisa a iconografia sacra na

primeira metade do século XX, abordan-

do as alterações sofridas pelos padrões



iconográficos tradicionais e as discus-

sões que envolveram a redefinição do

papel da arte sacra na modernidade.

Em seguida, cinco textos dedicados ao

período colonial. Angelo de Assis trata

da famí l ia  Antunes ,  do Recôncavo

baiano, formada por cristãos-novos que

foram denunciados durante a primeira

visitação do Santo Ofício ao Brasil. O

autor toma esse grupo como um exem-

plo privilegiado da resistência judaica em

épocas de monopólio católico. Beatriz

Catão utiliza as petições referentes aos

devotos de São Gonçalo, da comarca de

Rio das Mortes, em Minas Gerais no sé-

culo XVIII, para discutir o papel das ca-

pelas nas cidades coloniais. Vivien Ishaq

faz uma incursão pela literatura dos

moralistas cristãos, abordando o papel

dos membros da Companhia de Jesus e

da Congregação do Oratório, no mundo

luso-brasileiro, como porta-vozes privile-

giados dos ideais da Igreja reformada.

A partir do estudo da ação missionária

dos jesuí tas Henr ique Henr iques e

Roberto de Nobili, Célia Tavares enfoca

os trabalhos missionários desenvolvidos

pela Companhia de Jesus na Índia, no

período de 1542 a 1656, marcados por

trocas culturais entre o Ocidente e o

Oriente.

Cláudia Beatriz Heynemann analisa a

obra do padre Rafael Bluteau. Tido como

um grande propagador do pensamento

moderno no universo intelectual portu-

guês da corte de d. João V, Bluteau tem

entre suas obras principais as Prosas por-

tuguesas e o Vocabulário português e

latino, editadas nas duas primeiras dé-

cadas do século XVIII.

Finalizando este número, dedicamos o

Perfil Institucional ao Centro de Estatís-

tica Religiosa e Investigações Sociais,

organismo ligado à CNBB que oferece às

camadas menos favorecidas perspectivas

de melhoria das suas condições de vida,

além de estimular reflexões e práticas

sociais transformadoras.

Maria do CarMaria do CarMaria do CarMaria do CarMaria do Carmo Teixeira Rainhomo Teixeira Rainhomo Teixeira Rainhomo Teixeira Rainhomo Teixeira Rainho

Editora


