


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
							
                        

                    

                

                
                    	
                            Log in
                        
	
                            Upload File
                        


                

            


            
                
                    	
                            Most Popular
                        
	
                            Art & Photos
                        
	
                            Automotive
                        
	
                            Business
                        
	
                            Career
                        
	
                            Design
                        
	
                            Education
                        
	
                            Hi-Tech
                        


                    + Browse for More
                

            

        

    



    
        
            
                
                

                
                	Home
	Documents

	A Espacialidade Missioneira Jesuítica no Brasil Colonial



                

    
        
            

                
                    

                        
                            
                                

































                            

                        


                    

                

            

        

    


    
        
            prev

            next

        

        
            
                
            

            out of 33

        

    








                
                    A Espacialidade Missioneira Jesuítica no Brasil Colonial


                    
                                                Download PDF
                        
                        Report
                    

                    
                        	
								Upload

									renato-pereira-brandao
								

							
	
                                View

                                    219
                                

                            
	
                                Download

                                    0
                                

                            


                    

                    
                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                            
Pinterest

                        

                    


                    
                

                

                    
                    Embed Size (px)
                        344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                    

                    

                    
                                        Citation preview

                    	
7/23/2019 A Espacialidade Missioneira Jesutica no Brasil
Colonial

1/33


	
7/23/2019 A Espacialidade Missioneira Jesutica no Brasil
Colonial

2/33

A FORMA E A IMAGEM_____

ARTE E ARQUITETURA JESUTICANO RIO DE JANEIRO COLONIAL.

PONTIFICA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO DE JANEIRO

PUC RIO

1993


	
7/23/2019 A Espacialidade Missioneira Jesutica no Brasil
Colonial

3/33

A ESPACIALIADE MISSIONEIRA JESUTlCA

NO BRASILCOLONIAL

________

RENATO PEREIRA BRANDO

Um dos aspectos mais instigantes a respeito da ao da Compa-nhia
de Jesus no Novo Mundo quanto ao diferente rumo que tomoua sua ao
missionria no Estado do Brasil em relao Amricaespanhola.
Arqueologicamente, ela expressa, principalmente, quan-

to espacialidade, no s em relao construo de espaosmissioneiros
diferenciados como tambm na articulao dessas estru-turas
missionrias com o macroespao colonial.

Em relao aos espaos internos missioneiros, Gutierrez(l)observa
que a tipologia urbana das misses jesuticas em terras deEspanha
constitua um nico sistema autnomo planificado a partirdo traado
urbanstico definido por Felipe 11 nas "Ordenanza dePoblacin", onde
as variaes esto mais vinculadas s categoriasdos elementos
arquitetnicos do que distribuio da trama urbana.Possua esse sistema
urbano (fIg. 43) uma estrutura axial centradaem um ncleo
organizador configurado pela "plaza" com acesso a

uma avenida central de eixo coincidente com o da igreja.
Essaconfigurao axial complementava-se no desenvolvimento do
ncleofrontal integrado pela referida igreja, colgio, residncia dos
jesutas,cemitrio e asilo.Atrs dessas construes situava-se a horta e
pomardos padres, servindo portanto esse ncleo principal de limite
aopovoado que s podia crescer nas outras trs dimenses. Alm
daavenida central. partiam da "plaza" mais duas ou trs
avenidas,interligadas por ruas transversais sempre rigorosamente
retilneas.(2}
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destacar determinadas caractersticas particulares do projeto
colonialportugus e da Companhia de Jesus.

Institucionalmente, o processo missionrio brasileiro estava
sob

a alada da ordem de Cristo. Era esta a herdeira e sucessora da
ordemdos Templrios, poderosa ordem militar que teve seu fim
decretado em1312, aps um obscuro e tumultuado processo, por um
tribunaleclesistico convocado pelo papa francs Clemente V, devido a
umatrama articulada pelo rei de Frana, Felipe, o Belo, que devia
vultosasquantias aos cofres templrios. Contudo, por deciso papal,
todopatrimnio templrio deveria ser incorporado ao patrimnio da
ordemSo Joo de Jerusalm, conhecida tambm como ordem
dosHospitalrios. Apesar de Felipe, o Belo, no ter conseguido
usurpar osbens templrios em Frana, estes viram o seu patrimnio ser
entregueaos hospitalrios, com os quais nutriam secular rivalidade
que, por

diversas vezes, degenerou em conflitos armados entre essas
duasordens - os braos annados mais poderosos da igreja Catlica,
poca.

Dentro desse quadro de interesses polticos conflitantes,
D.Dinis, rei de Portugal, no obedeceu determinao papal de
expro-priao do patrimnio templrio em seu reino. Com a morte
deClemente V, em 1314, o seu sucessor, Joo XXII, por interferncia
deD. Dinis, criou a ordem de Cristo, nova ordem militar sediada
emPortugal formada por monges da extinta ordem e por todo o
patrimniotemplrio em solo portugus. (6)

No difcil supor que a criao da ordem de Cristo deveu-seno
somente ao esprito piedoso de D. Dinis. Julgamos que interesses

maiores pautaram a negociao entre o rei e os templrios, de
modoque em Portugal a ordem dos Templrios no foi extinta, mas
apenasmudou de nome.

Sem dvida que, dentre estes, o aspecto militar
apresentava-secomo fundamental pois, devido s constantes lutas
contra os mouros, aPennsula Ibrica era a regio da Europa em que
havia a maiorconcentrao de tropas templrias, sempre prontas para
umamobilizao. Se, no resto da Europa, no foi muito difcil prender
osmonges templrios, o mesmo, com certeza, no ocorreria na
PennsulaIbrica. Ao mesmo tempo, alm do risco de um conflito
interno, aperseguio aos templrios nesta regio poderia dar lugar a
umainvaso moura que dificilmente seria contida.

Contudo, alm desta, outras razes devem ter existido para queD.
Dinis tivesse no s acolhido os templrios como tambm, deso-
bedecendo a determinao papal, no ter efetuado a transferncia
dosbens e patrimnios templrios em Portugal aos hospitalrios. O
quetemos de historicamente comprovvel que a atuao da ordem deCristo
est diretamente associada questo do expansionismo mar-timo
portugus. Esta associao feita, principalmente, atravs da
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imagem do Infante D. Henrique e da Escola de Sagres.D. Henrique
costuma ser apresentado como gro-mestre da

ordem, que passa a ter importncia dado ao esprito empreendedor
deseu dirigente. Todavia a fundamentao monstica templria da ordemde
Cristo, que s viria a ser reformada no. incio do sculo
XVIinviabilizava a possibilidade do Infante ser o poder maior
dentro daordem. Sem dvida nenhuma foi ele um personagem
histricoimportante no processo de descobrimentos, porm, por trs
dele estavauma poderosa ordem possuidora de conhecimentos e
recursos que,junto com os investimentos advindos da burguesia
mercantilistaportuguesa, seriam imprescindveis na realizao de um
empreendi-mento de tal magnitude.

Considera-se, usualmente, que esse processo expancionista
tinha

como objetivo primordial atingir os principais centros
comerci-ais doOriente contornando-se o continente africano, a fim
de fugir dobloqueio imposto pelos muulmanos aps a queda de
Constantinopla.Contudo, o trfico mediterrneo com o Oriente nunca
esteve total-mente fechado durante todo o sculo XV, principalmente
aos nego-ciantes das cidades-estados italianas (Veneza, Florena,
Milo e Gno-va), servindo estes como intermedirios no comrcio de
especi-ariasentre os muulmanos no Leste e os europeus do Norte no
Ocidente. (7)

Devido intensa pirataria, esse trfico mediterrneo era polici-ado
pela fora naval dos hospitalrios, basea4 na estratgica ilha
deRodes, passando ento estes a serem conhecidos como Cavaleiros
de

Rodes. Por conseguinte, o desvio do comrcio de especiarias para
a viado Atlntico traria, como conseqncia, graves prejuzos tanto
para osnegociantes italianos como aos hospitalrios.

Desta maneira, ao nosso ver, o caminho martimo para as
ndiasatendia, primordialmente, aos interesses da burguesia
mercantilistaportuguesa, ao conseguir romper o monoplio dos
mercadoresitalianos, e da ordem de Cristo, ao atingir os interesses
da sua maiorrival, a ordem dos Hospitalrios de So Joo de
Jerusalm.

Com a invaso da Europa Oriental por Maom 11, que chega asitiar
Belgrado, o papa Calisto III solicita auxlio aos monges guerrei-ros
da ordem de Cristo, e mais uma vez a cruz templria, agora com
apequena cruz branca no seu interior, tremular novamente
navanguarda das tropas crists. Com a derrota desse sulto, em 1456,
aordem de Cristo receber, atravs da bula papal "Inter Coetera",
odireito do padroado religioso nas terras a serem descobertas, do
caboBojador s ndias. (8)

Chamamos a ateno para o fato de que a estratgia empreendidapor
Portugal era a de no s consolidar a rota martima s ndias.
viaAtlntico, como tambm de procurar fechar os acessos ao mar
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Vermelho e ao golfo Prsico. As conquistas de Ormuz e de Goa.
porAfonso de Albuquerque, que lutou sob a cruz templria da ordem
deCristo, permitiu que se obtivesse o controle da entrada do
Golfo

Prsico. Ao nosso ver, o seu obstinado desejo pela conquista de
Aden.que lhe daria o controle do acesso ao mar Vermelho, no deixa
dvidasquanto aos objetivos que tanto perseguiu.

A descoberta do Brasil vista, usualmente, como um acidente
depercurso para as ndias. Apesar de questionar-se a
suaintencionalidade, considera-se que a sua posse s despertou
alguminteresse com o incio da explorao do pau-brasil. Entretanto,
somosde opinio de que o domnio do litoral brasileiro tinha uma
importnciafundamental para controle estratgico da rota atlntica
para oOriente.

Essa importncia devia-se no somente ao fato de se poder

contar com portos de abastecimento, aguada e
reparos,semprenecessrios para to longa travessia, como tambm,
eprincipalmente, devido ao fato de que os trajetos dos
veleirosocenicos so definidos no somente pelos regimes de ventos
mastambm em funo das correntes martimas.

Apesar de as correntes das Canrias e da Guin percorrerem
olitoral ocidental africano no sentido norte-sul at a regio
equatorial, acorrente de Benguele percorre o restante do litoral
africano, no sentidocontrrio, ou seja, sul-norte. Dessa maneira,
toma-se extremamentedificultoso contornar o cabo da Boa Esperana,
vindo da Europa,acompanhando o litoral africano no seu todo. Ao
mesmo tempo, a

corrente do Brasil percorre o nosso litoral, a parlir dQ Rio
Grande doNorte, no sentido norte-sul.

Dessa maneira, para que as caravelas portuguesas ultrapassassemo
cabo da Boa Esperana, fazia-se necessrio que estas seguissemprximas
ao litoral brasileiro at o encontro com a corrente dasFalklands,
que, vinda do Plo Sul, dirige-se ao extremo sul do conti-nente
africano. (9)

Por conseguinte, consideramos que o domnio militar dessaporo do
litoral brasileiro possua grande importncia estratgica paraa
viabilizao dos objetivos da Ordem de Cristo.

Contudo, durante o reinado de D. Manuel, uma srie de
fatosabalaram os projetos dessa ordem. At ento tinha a ordem de
Cristomantido inclume a estrutura templria de monges guerreiros.
Porm,em 1496, o papa Alexandre VI transformou o voto de castidade
emfidelidade conjugal. Em 1505, o papa Jlio 11 aboliu o voto
depobreza, ao permitir que os seus cavaleiros pudessem testar os
seusbens.Em 1513, por razes que nos so ainda desconhecidas, vem
tona umconflito entre D. Manuel I e a ordem de Cristo. Retira o
monarca, daordem de Cristo, o seu mosteiro de Santa Maria de Belm.
entregando-o aos monges da ordem dos Jernimos. Esse mosteiro
era
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um dos mais importantes patrimnios pertencentes ordem, sendo
.isua arquitetura, de grande expresso artstica, impregnada
desimbologia templria. (10)

Em 1514, atravs do papa Leo X, o mesmo monarca conseguese
apropriar de parte do patrimnio colonial da ordem, atravs
da.instituio do padroado real. O Brasil, porm, permaneceu sob o:
poderda religiosidade de origem templria.(1l)

Desta maneira, enquanto a ordem de Cristo era renegada
aoostracismo por D. Manuel, o seu patrimnio americano estava
sendoinvadido, principalmente por franceses, mas tambm por ingleses
eholandeses, e tomado por revoltas indgenas. Porm, com a morte deD.
Manuel, e a conseqente subida ao trono de D. Joo, o quadropoltico
se altera para a ordem de Cristo.

D.Joo III ascendeu ao trono de Portugal em 19 de dezembro de

1521, seis dias aps a morte de seu pai, D. Manuel. Logo aps, em:
14de maro de 1522, elevado, atravs da bula Eximiae devotionis,
aocargo de governador e administrador da ordem de" Cristo.(12)

Em 1532 institui ele a Mesa da Conscincia e Ordem,
tribunalespecfico das ordens de cavalaria, (13) cuja mais
importante era, sem:dvida, a ordem de Cristo. Ser principalmente
atravs dos tribunais daMesa de Conscincia e Ordem que a ordem de
Cristo administra.judicialmente o seu patrimnio brasileiro.

Em 30 de dezembro de 1550, por fora de um breve do papaJlio III,
foi D.Joo III elevado a gro-mestre da ordem de Cristo,sendo o
primeiro monarca portugus a ocupar a posio mxima dentro

da ordem.Em 1553, o papa Jlio III confere a D.Joo III, na
qualidade de

gro-mestre da ordem de Cristo, a atribuio de nomear o juiz da
Mesade Conscincia e Ordem, devendo o mesmo ser desembargador daCasa
de Suplicao e portador do grau de cavaleiro de uma das
ordensmilitares.(15) Nesse mesmo ano tem incio as obras de construo
declaustro de D. Joo III no mosteiro templrio de Tomar. (16)

Desta maneira, apesar de a ordem dos Templrios ter tido o
seuapogeu no sculo XII, no significa que, ao incio do sculo XVI, a
suaimportncia histrica estivesse findada. Sem maiores alardes, e
talvezpor isso, souberam esses monges guerreiros, atravs dos
sculospreservar uma boa parte do seu poder
poltico-institucional.

Para dar continuidade ao processo de conquista colonial
doBrasil, D.Joo III deparava-se com graves problemas, sendo os
maisgraves as constantes revoltas indgenas e invases por parte
daquelesque no reconheciam a soberania de Portugal e os direitos da
ordem:de Cristo nesses territrios. Atravessando Portugal um
momento. degrande carncia demogrfica, conseqncia da conquista das
ndias ede diversos surtos epidmicos, no dispunha D.Joo III de
soldados
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e colonos para conquistar, defender e ocupar, efetivamente, o
soloamericano, pois, se Portugal no possua soldados suficientes
parafazer frente s invases estrangeiras, muito menos teria para
enfrentar a

"mquina de guerra tupi-guarani", devidamente adaptada s
condiestropicais da Mata Atlntica e ao ambiente costeiro.

Foi nesse contexto, quando Portugal corria grandes riscos
deperder definitivamente a posse do Brasil, que D. Joo m institui
oregime de governo geral. Sendo nomeado como primeiro governadorTom
de Sousa, a sua administrao seria pautada por um regimento.Tal
documento, que devido sua importncia considerado por
algunsestudiosos como a primeira constituio brasileira, (17) trazia
asdeterminantes do processo de converso religiosa dos indgenas e
daespacialidade dos estabelecimentos missionrios. Ao nosso ver,
esseprocesso trazia incluso uma estratgia de apropriao da fora

guerreira nativa, unindo assim o militar ao religioso.Assim, o
regimento (18) ataca diretamente uma das principais

razes das conturbaes indgenas que eram, conforme informou Perode
Gis a D. Joo m, (19) o seqestro de ndios "amigos dos cristos"por
parte de alguns portugueses que, percorrendo a costa,
atraamindgenas para seus navios onde os aprisionavam a fim de
negoci-loscom tribos inimigas. O captulo 27 do regimento determina
que sejamcondenados morte aqueles que "salteiam e roubam os gentios
queesto em paz", determinando tambm que tal captulo fossenotificado
a todas as capitanias..

Um outro importante foco de discrdia era a ocorrncia de

conflitos gerados nas trocas comerciais, entre os indgenas e
osportugueses. Conforme dissemos, os tupi-guarani dominavam
umahorticultura tropical altamente especializada. Devido tambm
extre-ma escassez de colonos lusitanos dispostos a emigrar para o
Brasil, aproduo agrcola indgena tomou-se fundamental para a
sobrevivnciados ncleos coloniais. No captulo 20 vemos que o
regimentoestabelece a criao de feiras semanais onde os indgenas
pudessemcomercializar a sua produo, proibindo tambm a ida de
negociantess aldeias. Ao mesmo tempo, o captulo 29 estabelece que
"para teremseus preos certos e honestos" fossem estes estabelecidos
peloscapites e oficiais. Legislaes posteriores encarregaram os
almotacisda incumbncia de fiscalizao dos preos estabelecidos nas
feiras.Dessa maneira, procura o regimento minimizar o conflito
entre osindgenas "amigos dos cristos" e a nascente sociedade
colonial.

ele claro, tambm, quanto poltica de guerra implacvel a
serempreendida contra as "naes" hostis. O captulo 5 determina
quesejam destrudas as suas aldeias "matando e cativando aquela
partedeles" que pudesse servir "para o castigo e exemplo de todos.
Noscasos em que esses indgenas aceitassem se sujeitar
autoridadecolonial, .
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"reconhecendo sujeio e vassalagem ", detemina que lhes seja
con-cedido o perdo, no sendo este, porm, extensvel s suas
lideranas,que deveriam ser enforcadas em suas aldeias.

Como vemos, traa o regimento um plano estratgico-militar queera,
de um lado, reprimir drasticamente possveis causas dedeflagraes de
hostilidades aos indgenas, de outro lado, de desferircom vigor o
taco repressivo sobre aqueles que no reconhecessem asupremacia do
poder colonial.

O captulo 16 discorre sobre a maneira pela qual essa
estratgiamilitar deveria ser empreendida. Determina que, para dar
combate aostupinamb do sul da Bahia, deveriam ser utilizados
guerreirostupiniquin. Podemos ver que o objetivo maior o controle
estratgicodo litoral, de onde deveriam ser expulsas as "naes"
hostis, como osreferidos tupinamb, sendo ento esse espao
imediatamente ocupado

pelos aliados, como os tupiniquin.O captulo 23 trata da
importncia da converso religiosa dos

indgenas, porm so os captulos 31 e 45 que definem a estratgia e
aespacialidade dos aldeamentos missionrios. Atravs do captulo
31tomamos conhecimento de que a legislao quinhentista
portuguesaproibia com rigor a entrega de qualquer tipo de arma a
quem no fossecristo. Obviamente que essa legislao teve origem na
necessidade dedefesa do reino portugus contra possveis sublevaes
mouras, sendoportanto o porte de armas um privilgio exclusivo dos
cristos. Emcontra partida, ficavam estes obrigados a atender
convocao dacoroa para lutar em defesa do reino, sempre que este
estivesse

ameaado. (20) Desta maneira, os indgenas cristianizados passavam
ater a obrigao, em troca da cidadania adquirida, de lutar em
defesados interesses da coroa portuguesa. O captulo 45 fundamenta
aestruturao da espacialidade missionria brasileira, ao determinar
queos ndios cristianizados fossem alocados, sem dvidas por
razesestratgicas, prximos aos povoamentos coloniais.

Chamamos a ateno que, nesse regimento - bastante minuciosoa
respeito da poltica a ser empregada em relao aos indgenas -
emnenhum momento delega D. Joo III, a qualquer instituio
religiosaou autoridade civil, o direito de "repartimiento' ou
"encomiendas', tousado na Amrica espanhola, ou qualquer outro poder
tutelar sobre osndios cristianizados.

Em linhas gerais podemos dizer que a poltica expressa
noregimento a de guerra inclemente s "naes" indgenas
hostis,procurando desloc-las da costa para o "serto", a fim de
preservar oespao litorneo sob o controle das "naes" aliadas,
cooptadas aoprojeto colonial atravs da converso religiosa. Sob o
ponto de vistaestratgico-militar colocava o ndio perante a opo de
incorporar-se
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__A ESPACIALIDADE DOS NCLEOS MISSIONEIROS__

Na obra Conceitos Fundamentais da Histria da Arte, Wlfflin(23)
procura demonstrar que os diversos estilos artsticos podem
seraglutinados em duas grandes vertentes estruturais, uma clssica e
outrabarroca.

Wlfflin estabelece ainda cinco pares de conceitos
comparativosque permitem diferenciar a composio clssica da barroca:
o linear e opictrico, o plano e a profundidade, a forma fechada e a
forma aberta, apluralidade e a unidade, a clareza e a
obscuridade.

Aplicando as propriedades contrastantes da forma fechada e
daforma aberta, e da pluralidade e da unidade, procuraremos
demonstrarque a espacialidade das misses jesuticas das provncias
hispano-

americanas, geometrizante e racionalista, associa-se a uma
concepode espacialidade clssica, enquanto que a dos aldeamentos
jesuticosbrasileiros estrutura-se, opostamente, dentro de uma
formalizaobarroca.

Referindo-se a forma fechada e forma aberta, Wlfflin diz
oseguinte:

"Por forma fechada entendemos aquele tipo de representao

que, valendo-se de recursos mais ou menos tectnicos,
apresenta

a imagem como uma realidade em si mesma, que, em todos ospontos,
se volta para si mesma. O estilo de forma aberta, ao

contrrio, extrapola a si mesmo em todos os sentidos e
pretendeparecer ilimitado, ainda que subsista uma limitao
velada,assegurando justamente o seu carter fechado, no
sentidoesttico. (...) Mas a arte representada do Barroco
recusaveementemente a fixao de um eixo central, a simetria pura
ou

desaparece por completo, ou torna-se imperceptvel, graas a

rupturas do equilbrio as mais variadas. (...)A arte clssica
aarte das verticais e das horizontais bem definidas. Os
elementosmanifestam-se com total nitidez e preciso. " (24)

Assim, podemos considerar que a estrutura espacial das
misses

em terras de Espanha formalizavam-se de maneira fechada, onde
a"plaza" estabelecia o tectonismo centrado no templo cujo eixo
estabe-lecia a ordenao desse espao. Diferentemente, julgamos
poderconsiderar a estrutura espacial dos nossos aldeamentos como de
formaaberta, onde a praa no estabelecia tectonismo e nem havia
ordenaoespacial imposta por um eixo central.

Quanto a pluralidade e unidade, Wlfflin faz as
seguintesobservaes:
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"Veremos que o estilo clssico obtm a sua unidade atribuindos
partes uma funo autnoma, e que o estilo Barroco destri
aindependncia uniforme das partes em favor de um motivo geral

mais unificado. (..) Para o ideal de beleza do estilo clssico
essencial que todas as partes se apresentem igualmente claras;
oBarroco pode dispensar esse preceito. (..) Uma figura clssicapode
ser recortada: ela ter, sem dvida, uma aparncia menos

favorvel do que em seu meio anterior, mas nunca perder a

identidade. Afigura barroca, ao contrrio.tem a sua existncia

totalmente associada aos demais motivos do quadro (..). "
(25)

Podemos observar que as misses articulavam-se com o
espaocolonial espanhol como unidades mltiplas, particularidade da
com-posio clssica, onde essas unidades missioneiras, apesar de
inseridasem um conjunto, caracterizam-se por se expressarem com
total auto-nomia. J a articulao espacial dos aldeamentos jesuticos
brasileirosinsere-se numa unidade absoluta em meio qual cada uma
das partesdeixou de ser independente.

Considerando-se que essa diferenciao de espacialidademissioneira
jesutica seja conseqncia de projetos coloniais igual-mente
diferenciados, acreditamos que a composio do espaomissioneiro teve
repercusso direta no processo de incorporao doindgena sociedade
colonial brasileira. Apesar de s~ .referir a esseprocesso como
"aculturao" (termo polmico e muito discutido nombito da
antropologia), N. Wachtel observa com muita propriedadeque:

"Com efeito, a aculturao no se reduz a uma nica marcha,

simples passagem da cultura indgena cultura ocidental;
existe

um processo inverso, pelo qual a cultura indgena integra
oselementos europeus sem perder suas caractersticas originais.

Essa dupla polaridade confirma que a aculturao no pode ser

reduzida difuso, no espao e no tempo, de traos culturais

arbitrariamente isolados: trata-se de um fenmeno global que

compromete toda a sociedade. " (26)

Dessa maneira, consideramos que a estratgia religiosa
militarempreendida para a conquista e defesa do espao colonial
brasileira.cuja composio barroca - atectnica e aberta - da
espacialidade dosnossos aldeamentos jesuticos conseqncia direta,
teve repercussona formao tnica brasileira, que segundo M. Canevacci
(27)I aexperincia mais avanada de uma plurietnicidade.
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ESPAO E A ARTE JESUTICA EM SO LOURENO_

O histrico, a espacialidade e a arte do aldeamento de SoLoureno
so extremamente ilustrativos quanto a esses aspectospeculiares dos
estabelecimentos missionrios jesuticos no Estado doBrasil.

A implantao desse aldeamento foi conseqncia da tentativade
conquista da baa da Guanabara por franceses comandados porNicolas
Durand de Villegaignon que, como se sabe, era freihospitalrio,
sobrinho do gro-mestre da ordem de So Joo deJerusalm, Villiers de
I'Isle Adam.(28) Essa tentativa foi fortementereprimida pelos
portugueses. Destacou-se nesses combates aparticipao do indgena
Araribia a ponto de os capites portuguesesconfessarem que sem ele
no teria sido possvel a retomada do Rio deJaneiro.(29)

Aps a expulso dos franceses, Araribia e seus
indgenaspermaneceram no Rio. Posteriormente, tendo ele pedido
permisso aoGovemador para retomar ao seu aldeamento de origem, no
EspritoSanto, Mem de S respondeu solicitando ao "principal" temimin
queficasse para ajudar a povoar a regio, sendo-lhe ento doada
umasesmaria, no outro lado da baa, para a instalao de sua aldeia.
Paraque Araribia pudesse receber essa sesmaria, j anteriormente
doada aAntonio de Marins, cedeu este, atravs de uma escritura de
renncia,os direitos dessas terras em favor de Martim Afonso de
Sousa, nomecristo de Araribia.(29)

Como a legislao determinava a quem recebesse uma sesmariaa
obrigao de ocup-la e plant-la dentro de quatro meses e durantetrs
anos, antes de requerer a sua posse em definitivo, o auto de
possedessa sesmaria s foi lavrado em 22 de novembro de 1573.
Nessedocumento, Martim Afonso de Sousa, Araribia, identificado
comoum "cavaleiro da ordem de Christo".(30)

Araribia, quando de sua ida para o Rio de Janeiro, era
o"principal" do aldeamento jesutico de So Joo, no Esprito
Santo.Dessa maneira, ao ocupar a sua sesmaria, juntos vieram os
jesutas.formando assim um novo aldeamento, o de So Loureno.

O ncleo desse aldeamento foi implantado estrategicamente emcima
de um outeiro de onde se avistava grande parte da baa daGuanabara,
inclusive a sua barra (fig. 46). Gonalo de Oliveira,capelo das
foras portuguesas, foi o primeiro missionrio de SoLoureno. sendo
dele as primeiras informaes do aldeamento, emcarta datada de 21 de
maio de 1570, onde faz, inclusive, referncias auma igreja j
construda no local. (31)

Em 1578, quatro "principais" de So Loureno, alegando que
asterras desse aldeamento no eram suficientes para "fazer descer
seusparentes para povoarem n 'este Rio', solicitaram a Salvador
Corra de
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S a concesso de quatro lguas de terras na regio do rio
Macacu.fazendo divisa com a fazenda que" n 'aquella parte tem o
collego dacompanhia, no que foram atendidos. (32)

Esse aldeamento, desdobramento do So Loureno, recebeu adenominao
de So Barnab.

Prximo s terras do aldeamento, os jesutas estabeleceram
umapequena fazenda, denominada So Francisco Xavier ou do Saco de
SoFrancisco, da qual tem-se poucas informaes, acreditando-se que
asua finalidade principal fosse a de fornecer madeira para o Colgio
doRio de Janeiro, j que a produo agrcola estava centralizada
nasgrandes fazendas como as de Santa Cruz, Macacu e Campos. Com
aexpulso dos jesutas, os padres de So Loureno ainda ficaram ano
emeio nessa fazenda, aps a sada do aldeamento.

Apesar de o aldeamento de So Loureno ter sido recebedor de

outros contingentes indgenas, alm dos temimin, a sua
populaonunca foi muito numerosa, por no dispor de terras anexas
capazes deocupar e sustentar muita gente.(33)

"(...) de vez em quando os Padres colocavam nela, ao
menosprovisoriamente alguns ndios descidos ou trazidos de
outrasAldeias, como a de S. Barnab, e nesse caso os Padres
voltavam

a morar na Aldeia para os atender e catequizar como em 1689,

em que dois Religiosos se encarregavam da doutrina e

administrao dos sacramentos s suas330 almas. Passada a

urgncia da catequese, voltava ao regime de visita
peridica"(34)

Na verdade, as terras que pertenciam aos indgenas foram
aospoucos sendo arrendadas e ocupadas, originando assim um
novopovoamento, o de So Domingos da Praia Grande. Com a expulso
dosjesutas, em 1759, So Loureno toma-se uma freguesia, no sendoporm
extinto o aldeamento, ao contrrio da maioria dos demais quelogo se
transformam em vilas. Em 1819, por alvars de D. Joo VI(35)a povoao
de So Domingos da Praia Grande elevada categoria devila Real da
Praia Grande, formada por quatro freguesias: So Joo de

Icara, So Sebastio de Itaipu, So Loureno dos ndios e de
SoGonalo, "que ficaro desde logo desmembradas do Termo destaCidade
(Rio de Janeiro) a que pertenciam (...)'. Em 1835, a vila daPraia
Grande foi elevada categoria de cidade e capital da provnciado Rio
de Janeiro, que recebeu como nome oficial Nictheroy,denominao
indgena do seu local. So Loureno, agora reduzido aoentorno do . seu
ncleo original, permaneceu, porm, com ascaractersticas de um
aldeamento. (36)

A disposio atual das casas e ruas que circundam o antigc161
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Posicionada a cavaleiro da baa da Guanabara, parece-nos

evidente que na implantao desse ncleo levou-se
primordialmente

em considerao o aspecto estratgico militar, pois do adro dessa
igrejapode-se acompanhar o movimento de embarcaes em quase toda
abaa. Ao mesmo tempo, a sua posio, junto ao mar e prximo
barra;permitia que os indgenas, hbeis canoeiros, rapidamente
atingissem afortaleza de Santa Cruz, principal baluarte de defesa
da baa daGuanabara, permanecendo assim, esse aldeamento, como
umimportante ncleo de defesa do litoral fluminense em tempos
bemposteriores invaso franco-hospitalria. Respondendo solicitaodos
jesutas para mudar de local alguns aldeamentos, D. Joo IV, emcarta
rgia datada de 6 de dezembro de 1647, autoriza, por exemplo,
atransferncia dos aldeamentos de So Bemab, devendo porm ficar

posicionado de modo que os seus indgenas pudessem "acudir
osrebates da cidade e o de So Francisco Xavier de modo quepudessem
defender as "barras de Marambaia e Cairuu, que para oque se fundou
naquela paragem por ordem dos' senhores reis meus

antecessores. Quanto ao de So Loureno, determina esse rei que"no
se deve bulir nela por ficar a uma lgua da cidade e donde acode

fortaleza de Santa Cruz.

Como os aldeamentos no geravam rendas para a Companhia,
osjesutas no procuraram desenvolver maiores atividades
econmicasnaquelas terras alm das roas de subsistncia. Dessa
maneira,enquanto as terras do aldeamento foram sendo ocupadas por
um novo

ncleo urbano, as terras da fazenda, zelosamente resguardadas
pelosjesutas, s aps a expulso destes incorporaram-se a zona urbana
deNiteri.

Talvez no possamos dizer que houvesse um padro naespacialidade
dos nossos aldeamentos jesuticos, porm os princpiosde espacialidade
que identificamos presentes, em So Loureno,repetiram-se, com
algumas variaes, em diversos outros no pas.

O aldeamento de So Loureno nos legou tambm duas expres-sivas
manifestaes da arte jesutica na Amrica portuguesa: a igrejade So
Loureno dos ndios e o seu retbulo.

Existe uma certa controvrsia a respeito da data de construo
daigreja, atualmente conhecida como So Loureno dos ndios, j que.at
o presente momento, no se tem documentao fidedigna a esserespeito.
Almeida, (38) sem citar fontes, faz referncia construo deduas
igrejas em So Loureno, a primeira iniciada em 1576 e inaugu-rada em
10 de agosto de 1578 "com a presena do dr. Antonio
Salema.governador do sul do Brasil. Quanto atualmente existente,
conside-ra-a como uma segunda, construda em 1627. Bazin,
(39)provavelmente baseando-se nesse autor, adota esta mesma data
para aatua: igreja de So Loureno dos ndios. Contudo, conforme
visto.Gonalo
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litoral brasileiro, os jesutas puderam contar, nas construes de
suasedificaes, com as ricas jazidas de cal da provenientes.
conformeocorreu na regio da baa da Guanabara. Devemos tambm
considerar

que os indgenas de Araribia eram provenientes de um
outroaldeamento jesutico, o de So Joo, onde, inclusive, j haviam
erguidouma outra igreja, contando, portanto, com experincia nesse
tipo deedificao.

Ao considerar a atual igreja como aquela inaugurada na
repre-sentao do Auto de So Loureno, em 1586 ou 87, devemos
observarque isso a faz contempornea da igreja de Santo Incio do
Colgio doRio de Janeiro, projetada e construda por Francisco Dias
no perodode 1585/1588, cuja fachada P. Santos considera como uma
versosimplificada daquela da igreja de So Roque de Lisboa construda
porFrancisco Dias segundo projeto de Afonso lvares. (45) Ao
mesmo

tempo, a fachada de So Loureno dos ndios, de linhas
simples,fronto triangular, culo no tmpano do fronto e trs janelas
no coro,segue o mesmo padro da igreja de Santo Incio, padro este
que serepetir na igreja do aldeamento de So Barnab, j no incio do
sculoXVIII (1705). No possui So Loureno os cunhais lavrados
emcantaria nem a portada encimada por um pequeno fronto tambm
emcantaria como a de Santo Incio, porm ambas as fachadas mantm
omesmo padro estilstico. A diferena maior entre essas
fachadasjesuticas est no pequeno campanrio-arcada de So
Loureno.Contudo, suspeitamos que esse singular campanrio seja
umaadaptao de uma torre sineira iniciada, porm no totalmente

concluda, como a de Santo Incio, que tinha a sua torre
posicionada damesma maneira que So Loureno, separada porm do corpo
da igrejapor um estreito corredor que permitia o acesso ao plpito
elevadoatravs de uma escada invisvel ao pblico. ( 46)

Existe tambm uma certa proximidade nas dimenses projetadaspara
essas essas duas igrejas. A de Santo Incio foi construda tendo
85palmos de comprimento, 50 de largura e 45 de altura (fig. 14). J
SoLoureno possui, segundo nossas medies, 120 palmos de
compri-mento, 38 de largura, e os mesmos 45 de altura, o que a faz
maiscomprida e estreita do que a de Santo Incio. Contudo, observa
P.Santos(47) que o projeto inicial da de Santo Incio estabelecia
115palmos de comprimento, devendo-se a sua alterao por estar a
"igrejaencravada no morro e a ter-se querido evitar desmonte de
terra".

Dessa maneira, essas duas igrejas foram projetadas com
praticamente omesmo comprimento e altura, prevendo-se uma largura
menor paraSo Loureno, j que o grande entrave construtivo estava na
largura danave.

Acreditamos que, paralelamente ao projeto da igreja do Colgiodo
Rio (fig. 15), Francisco Dias tenha preparado a traa de So
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Loureno, verso simplificada desta outra, que, por sua vez,
eratambm fruto de uma simplificao da fachada de So Roque.
Apesardessa hiptese no ser corroborada por fontes documentais,
sempre to

escassas para o sculo em questo, P. Santos (48) observa que:

"Dada as credenciais que trazia e as sua funes de arquitecto
e

revisor das obras de toda a Provncia, no crvel que Francisco

Dias, durante os quase 50 anos que viveu no Brasil (1577-1623),
tenha

realizado apenas as obras que os documentos lhe atribuem: os

colgios da Bahia, Rio de Janeiro, Olinda e Santos.

Estruturalmente So Loureno dos ndios :insere-se no
segundopartido, de um total de quatro, estabelecido por Lcuio
Costa(49) para

classificar as igrejas jesuticas de uma s nave. A esse segundo
partidocorresponde o das igrejas onde aparecem perfeitamente
diferenciadas anave e a capela-mor propriamente dita de largura e p
direito menores.

A habilidade construtiva dos indgenas de So Lourenoexpressa-se
no s na igreja do aldeamento como tambm na fortalezade Santa Cruz,
cuja estrutura constituda de blocos de pedras lavradasque, assim
como as outras fortificaes que guardam a barra da baada Guanabara,
foram construdas por indgenas aldeados sob aorientao missionria da
Companhia.(50)

Quanto ao retbulo (51) de So Loureno (fi. 48), assim comoocorre
com a igreja, as fontes documentais no nos informam dequando data,
quem seu autor, ou mesmo se foi feito no Brasil ou em

Portugal, conforme acredita Lcio Costa, (53), apesar de sua
madeiraser brasileira (freij). Contudo Bazin (53) que, ao
classificar amorfologia dos retbulos portugueses em doze
diferentes.tipos,considera o de So Loureno como inserido no tipo 4,
correspondenteao perodo 1620-1670, acredita pertencer talvez este
retbulo mesmaoficina jesutica do Colgio do Rio que teria feito o da
igreja do SantoIncio (Misericrdia). Esta oficina segundo P. Santos
teve frenteFrancisco Dias quando idoso, que veio a falecer nesse
Colgio, em1621, aos 93 anos de idade.

Quanto definio da linguagem artstica a que se filiam a igrejade
So Loureno e o seu retbulo, de praxe considera-los comomaneiristas.
Considerado a princpio, depreciativamente ;.como

um estilo que se propunha a reproduzir a maneira":dos
grandesmestres renascentistas ou como um proto barroco, hoje, porm,
omaneirismo entendido como um estilo possuidor de identidadeprpria
conforme observa Hocke:
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Discordamos dessa interpretao de Lcio Costa, pois,
conformevimos, o maneirismo expresso no retbulo de So Loureno no
deveser visto como um barroco nascente, mas, sim, como um estilo
que

guarda caracterstica e identidade prprias.Quanto ao coroamento
do retbulo complementa-se com uma

pintura, de autoria e data desconhecidas, cuja composio
apia-senuma marcante diagonal. Embora no possamos precisar o perodo
emque foi executada, lembramos que para Wlfflin (65) a
diagonalconstitui a direo principal no barroco, representando "um
abalo parao aspecto tectnico do quadro na medida em que nega, ou
pelo menosdissimula, tudo o que diz respeito aos ngulos retos da
cena". Alm dacomposio diagonal, essa pintura apresenta outras
caractersticas queWlfflin identifica como barrocas, como a dinmica
e o tratamento daforma e da luz.

Interessante observar a relao, aparentemente contraditria,entre
os princpios de composio espacial das misses e aldeamentosjesuticos
com os estilos arquitetnicos de suas igrejas missionrias.Enquanto
que, nas misses das colnias de Espanha, a construoespacial
estruturava-se dentro dos padres classicistas, em algumas dassuas
igrejas adotou-se um vocabulrio caracteristicamente barroco. Jnos
nossos aldeamentos, onde a estruturao da espacialidade noestava
comprometida com os princpios construtivos clssicos, os seustemplos
mantiveram-se apegados referida composio renascentista.

Assim, a arte em So Loureno expressa uma. diversificao deestilos
que nos demonstra o quo complexo fbi o processo missionrio

colonial brasileiro. Numa espacialidade urbanstica de
composiobarroca, determinada pelo regimento da coroa, edificou-se
um templode formas clssicas, construdo pelos ndios segundo projeto
portugus,cujo retbulo maneirista, feito nas oficinas jesutas por
seus padres.

_ CONSIDERAES FINAIS _

Ao estudar a participao da Companhia de Jesus na formaoda nossa
espacialidade e etnicidade deparamo-nos com um nmerosempre
crescente de questes ainda no respondidas, o que nos leva
areconhecer o quanto ainda desconhecemos sobre o tema.

A questo da relao da Companhia de Jesus com a ordem deCristo j
desperta uma srie de dvidas. Um aspecto bastante intrigan-te,
relacionado com a invaso francesa, refere-se s razes que levaramo
superior da Companhia de Jesus a optar por uma aliana com aordem de
Cristo em detrimento com a que estava sendo articulada como frei
Villegaignon. Nos parece evidente que a luta entre a herdeira

170


	
7/23/2019 A Espacialidade Missioneira Jesutica no Brasil
Colonial

27/33

templria e a sua secular rival hospitalria estava no controle
estrat-gico da rota para as ndias, j que com o desvio dessa rota
para oAtlntico, e com a perda da ilha de Rodes os monges
hospitalrios

viram-se alijados do controle militar naval para o
Oriente.Acreditamos. assim, que a razo de Villegaignon ter invadido
aGuanabara seria porque esta baa, pelas suas condies
naturais,apresentava-se como um excelente ponto de apoio estratgico
para quea ordem dos Hospitlarios continuasse a participar do
controle da rotanaval para o Oriente. Nos parece igualmente
evidente que, sem o apoiojesutico, dificilmente os portugueses
teriam conseguido abortar osplanos franco-hospitalrios.
Interessante observar que, enquanto naEuropa a sede da Companhia
negociava com Villegaignon, Nbrega jparticipava da primeira expedio
movida por Mem de S, contra osfranceses, em 1560.

Contudo, a aliana entre a ordem de Cristo e a Companhia deJesus
logo mostrou que tinha tambm as suas arestas, principalmenteem
relao a questo do dzimo eclesistico e do poder tutelar sobre
osindgenas. Os jesutas de imediato perceberam que, para atender
snecessidades da ambiciosa obra que se propunham a fazer.no
Brasil,deveriam gerar recursos que a fmanciasse: a ordem estava
dando aindaos seus passos iniciais, no podendo o seu provincial no
Brasil, Pe.Nbrega, contar com recursos substanciais advindos da
sede daCompanhia em Roma, e o Brasil era uma colnia pobre, j que
osgrandes interesses portugueses estavam no Oriente. Contudo, a
ordemde Cristo retinha sob o seu poder o direito de recolher todo o
dzimo

eclesistico. Apesar de D. Sebastio, em 1564, como mestre da
ordemde Cristo, ter concedido Companhia de Jesus o direito ao
redzimo,ou seja, a dcima parte do dzimo, este, evidentemente, no
erasuficiente para fazer frente s crescentes despesas dos colgios
ealdeias.

Como o regimento determinava que os aldeamentos
fossemlocalizados prximos aos ncleos coloniais e como a legislao
nodava poderes tutelares aos missionrios sobre os ndios
cristianizadosque poderiam, em contra partida, ser mobilizados a
qualquer momentopela coroa, os jesutas passaram a ter nas suas
fazendas, ondeutilizavam principalmente a fora de trabalho do negro
escravo, aprincipal fonte de renda para a Companhia.

Apesar desses conflitos, acreditamos que a aliana entre a
ordemde Cristo e a Companhia de Jesus foi de fundamental importncia
nosucesso da aproprio da fora guerreira nativa, sem a qual teria
sidoimpossvel a conquista definitiva do extenso litoral
brasileiro.

A maior parte dos historiadores considera que a importnciamaior
da ao missionria jesutica no Brasil foi na defesa dos
nossosindgenas frente ao colono portugus, responsvel pelo
extermnio

171


	
7/23/2019 A Espacialidade Missioneira Jesutica no Brasil
Colonial

28/33

das diversas naes tupi litorneas. As palavras de F. Mauro,
referindo-se ao jesutica no Brasil, so bastante ilustrativas
dessainterpretao.

"Os ndios. Foram menores, seno crianas, em luta contra

adultos europeus. Escravos, habitantes das aldeias jesutas
ou

residentes mal assimilados das vilas, apresentaram toda
espcie

de problemas de assistncia. (...) Foram os ndios os
primeirosbeneficirios deste devotamento [dos jesutas] a todos. Eram
osmais numerosos, os mais desarmados tambm contra a natureza,contra
os homens, contra eles prprios. Foi preciso,porexemplo, lutar
contra a antropofagia, que no tinha, no

Brasil. ao que parece, nenhuma significao religiosa, mas

decorria de puras razes econmicas e gastronmicas. " (66)

Boxer refere-se de maneira semelhante ao jesutica frente
aosindgenas no Brasil:

"No necessrio dizer que esta tarefa (converso dos indge-

nas) era excessivamente difcil e muitas vezes no recompensa-

da. O ideal dos missionrios era transformar os selvagens
emhomens, os homens em cristos, e os cristos, perseverantementeem
sua f. Esta ltima fase era inevitavelmente a mais difcil de

se conseguir com tribos nmades; sempre em busca de comidana
floresta, e cujo nvel cultural era equivalente idade da

pedra. Osjesutas logo viram que a sua melhor - alguns diriamnica
- esperana estava com as crianas 'pegando-as cedo.educando-as da
maneira devida; mas diversas vezes os missio-nrios viram seus mais
ardorosos esforos chegarem a nenhum

resultado. Tinham que lutar por um lado contra o poder
doatavismo de milhares de anos de vida selvagem e por outro,
com

o mau exemplo dado por muitos moradores, ou colonizadores.Na
verdade, os ltimos tentaram sabotar o trabalho feito pelosjesutas
entre os amerndios a quem viam to s como mo-de-

obra explorvel e consumvel. " (67)

Julgamos ser esta uma interpretao precipitada epreconceituosa.
pois baseia-se na concepo de que os nossos tupislitorneos seriam
"culturalmente inferiores", com limitaes atvicasque os colocavam
intelectualmente ao nvel da infncia, ou quasedemncia, impotentes
portanto, frente ao avano dos portadores da"cultura superior
europia. preciso observar que esta concepofundamenta-se no s no
desconhecimento da etnologia indgena comona sua prpria.
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pr-histria,j que o fato de esses indgenas no terem
deixadoregistros arqueolgicos monumentais, como incas e astecas,
seria umindicativo desse "atraso cultural". Porm, a arqueologia
demonstra o

quanto pode ser enganosa essa correlao precipitada do
registromaterial com o histrico de uma cultura. No caso dos tupi
litorneos aausncia de monumentos arquitetnicos est diretamente
associado aestrutura poltica descentralizada e ao modo de produo
que, apesardo domnio de uma horticultura avanada, no era voltado
para aproduo e armazenamento de excedentes. Contudo era uma
culturaque estava em franco processo de expanso conquistando
econsolidando um espao de grande dimenso geogrfica,
verdadeiro"imprio" sem capital. .

Mesmo estando esta interpretao baseada em
correspondnciasjesuticas, devemos observar que as cartas divulgadas
eram um

instrumento promocional da Companhia e de que esta, em
algunsmomentos, tentou obter da coroa portuguesa o direito de
tutela sobre oindgena, conforme ocorria na Amrica espanhola,
alegando anecessidade de isolar as populaes dos aldeamentos do
contato com obranco.

Boxer, (68) atribui aos colonos portugueses, a quem chama
de"moradores", e que aqui teriam chegado aos milhares com a
instituiodo governo geral, a responsabilidade pelo extermnio dos
nossosindgenas. Contudo esse autor no explica a origem de um to
grandenmero de colonos imigrantes, responsveis por tamanho
genocdio, jque em diversas passagens de suas obras chama ele a
ateno para o

grande problema de escassez populacional enfrentado por Portugal
nossculos XVI e XVII.Julgamos que os diversos ncleos urbanos hoje
existentes,

originados de antigos aldeamentos jesuticos, so testemunhos de
umprojeto colonial o qual, por mais que sejamos a ele crticos,
construiuuma das maiores unidades poltico-espaciais no fragmentadas
porbarreiras lingsticas, religiosas ou tnicas.

Assim, ao invs de engrandecer, julgamos que esta
interpretaohistrica na realidade obscurece a grandiosidade maior da
aojesutica no Brasil, que foi a de ter sido o esteio desse projeto
religioso-militar responsvel pela formao no s do espao como tambm
do

povo e da cultura brasileira que, por sua vez, no so meras
adaptaesde culturas europias a este espao, mas um amlgama de
culturasdentre as quais as de ndios e negros esto marcantemente
presentes.
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to positivo. Se o Brasil sofre, ao mesmo tempo est vivendo a
experincia mais avanada deuma plurietnicidade. Para mim no existe
um pas do mundo que experimente umamultietnicidade, uma
multiplicidade cultural de uma forma to progressista,.de uma
formato pouco discriminatria comparando-se com outros pases do
mundo."

(28) Villegaignon na qualidade de monge hospitalrio e portanto
"secular rival" dos cavaleiros daordem de Cristo, depois de se
instalar provisoriamente na baa de Guanabara, retomou Europa em
busca de apoio, inclusive junto Companhia de Jesus para seu
empreendimentono Brasil. A esse respeito veja Biblioteca de vora,
cod. CVIII/2-2, f.4v-5. 2 tomo dasCartas da Europa: Quadrimestre de
Paris, escrita a 6 de maro de 1560,por Nicolau LiatroParedense.
Cdice que pertenceu ao Colgio de Coimbra foi publicado em latim In
Latt.Quadr. VI (1559-1560), pp.545-549 e em portugus por S.
Leite,Histria... Tomo I, pp.378-379 e Herbert Ewaldo Wetzel ,Mem de
S - terceiro Governador Geral (1557-1572), Rio deJaneiro, Conselho
Federal de Cultura, 1972, pp. 77-78. "Por muitas vias se nos
voacrescentando as esperanas de alevantarmos muito cedo Colgio, por
meio de um cavaleiro

principal de Rodes, homem assim assinalado, o qual haver cinco
anos que, por mandado doCristianssimo Rei, foi ilha Amrica para
conquistar. 40) E conquistando perto de duzentaslguas, parte com
boas obras que fazia, parte fora de armas, haver trs meses que
chegou,no com outro intento seno buscar Bispo e sacerdotes para
cultivar esta ilha e reduzirem anossa Santa F. O Ilustrssimo
Cardeal Lotarigiense, lhe prometeu que lhe daria algumagente da
nossa Companhia. 41) Com esta confiana veio este cavaleiro a Paris.
(...) EmAmrica h assaz grande lugar acomodado, para se exercitarem
nossos ministrios. H pertode duzentas lguas, onde h muitos infiis,
que se podem reduzir ao grmio da igreja, nemfaltam l mancebos
franceses, que entendem j a lngua da terra, os quais nos podem
servir,na obra do catecismo, de intrpretes, como tenho entendido de
um deles que de l veio. (...)O nome deste Cavaleiro Nicolau
Villegaignon. Rogue Vossa Reverncia ao Senhor quemande operrios
para sua messe." Deste modo, no tem nenhum sentido afirmar
queVillegaignon teria abraado o protestantismo quando da invaso
Guanabara, voltando aocatolicismo posteriormente. Devemos observar
ainda que quando de sua chegada Amrica,em 1555, estava no s
acompanhado de um frade franciscano. Thevt, como de uma guardade
soldados escoceses sditos da rainha catlica Maria, salva por
Villegaignon. Observatambm Wetzel, op.cit., p.78, que o prprio
Anchieta no desconhecia a condio decavaleiro catlico do almirante
francs, pois em uma das suas cartas escreve: "De Nicolau
deVillegaignon afirmavam todos eles ser catlico e muito douto e
grande cavaleiro".

(29) Pero Rodrigues. Vida do Padre Jos de Anchieta da Companhia
de Jesus So Paulo, Loyola,1978, p.53.

(30) Joaquim Norberto de Souza Silva. "Memria histrica e
documentada da aldeias de ndiosda Provncia do Rio de Janeiro",
InRevista do IHGB, Rio de Janeiro, 32 trim. 1854, pp.303-307.

Cf.Jos Mattoso Maia Fortes, Notas para a histria de Niteroy,
Dirio Oficia: 1935, p.23,esta carta foi publicada originalmente por
Serafim Leite no Jornal do Commrcio de4/11/1934.

(31) Translado da carta de Petio de despacho do Governador
InJoaquin Norberto da Silva,op.cit., p.346.

(32) Serafim Leite,Histria..., op.cit., Tomo 6, p.112.(33) Idem,
ibidem, p.110.(34) Carlos Wehrs.Niteri Cidade Sorriso. Rio de
Janeiro, Graf. Vida Domstic 1984, p.58.

(35) Thalita de Oliveira Casadei.A imperial cidade de Nictheroy,
Niter Servios Graf. Impar,1988, p.64.

(36) Maximilian Wied-Neuwied. Viagem ao Brasil, 1989, p.27.

(37) Serafim Leite,Histria..., op.cit., Tomo 6, pp.102-103.
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(38) ALMEIDA, Antonio Figueira de.Histria de Niteri, Niteri.
Dirio Oficial.1935, p.24.(39) Gemain Bazin.A arquitetura religiosa
barroca do Brasil Rio de Janeiro. Record, s/d, vol. 2, p.148.(40)
Serafim Leite, Histria..., op.cit. H todos os indcios de que aquele
auto se representou na

inaugurao da igreja, no a primitiva mas a outra, j melhor e mais
ampla. O autor do Auto fazdizer a So Loureno, que trazia consigo a
Deus, que no sairia da terra e para que Deus o ajudassefizera -esta
casa para ficar casa sua...".

(41) Serafim Leite, Histria..., op.cit., tomo 1, p.433.(42)
Paulo Santos. Contribuio ao estudo da arquitetura da Companhia de
Jesus em Portugal e no

Brasil, Coimbra, Separata do V Colquio Internacional de Estudos
Lusos-Brasileiros, 1966, p.38.(43) As observaes sobre o cal e sua
importncia naquele tempo para as construes e ainda sua

dificuldade em algumas regies assinalada em relao a Buenos Aires
em 1691 pelo Padre AntonSepp, Viagem s misses jesuticas e trabalhos
apostlicos, So Paulo, Martins/USP, 1972, pp.81-82.

(44) Sambaquis so stios arqueolgicos onde os vestgios so
encontrados inseridos em uma estruturasuperposta ao modelado
natural, formada principalmente por carapaas de molusco. Devido
constituio destas carapaas, os sambaquis formam ricas jazidas
calcrias.

(45) Paulo Santos, op.cit., pp.42,45-46 e 59.

( 46) Anna Maria F. M. de Carvalho. "Imagens de um projeto de
edificao de um novo mundo".Trabalho apresentado no Colquios
JornadasLuso-Brasileiras de Histria da Arte, Coimbra, 1990,p.21,
mimeo..

(47) Paulo Santos, op.cit., pp.46-48.(48) Idem, ibidem"
pp.46-48.(49) Lcio Costa, op.cit., p.29.(50) Veja Resposta a uns
Captulo, 1640, Ges Colleg. 1569, Apndice C, In Serafim
Leite,Histria...,

op.cit., p.104.(51) Rethulo, palavra de origem latina que deriva
de "retro", detrs, atrs, e "thula", tbua.(52) Lcio Costa, op.cit.,
p.47.(53) Germain Bazin, op.cit., vol. 1, pp.282-283.(54) Paulo
Santos, op.cit., p.46.(55) Gustav Hocke.Maneirismo: o mundo como
labirinto. So Paulo, Perspectiva/USP, 1974, pp.34-35

e 57.(56) John Sherman. O maneirismo. So Paulo, Cultrix-USP,
1978, pp.14-34.

(57) Arnold Hauser.Histria social da literatura e da arte. So
Paulo, Mestre Jou, 1972, p.477.

(58) John Shearman, op.cit., pp.72-73.

(59) Jorge Henrique Pais da Siva. Pginas de histria da arte.
Lisboa, Ed. Estampa, 1986, pp.1I5-1I6.

(60) Gustav Hocke, op.cit., p.1I5.

(61) Benedito Lima de Toledo. "Do sculo XVI ao incio do sculo
XIX: maneirismo, barroco e rococ",In Histria geral da arte no
Brasil, vol. 1, So Paulo, Inst. Walther Moreira Salles/FundaoDjalma
Guimares, p.1I7.

(62) Gustav Hocke, op.cit., p.1I5.

(63) Benedito Lima de Toledo, op.cit., p.115.

(64) Lcio Costa, op.cit., p.43.

(65) Wfflin, op.cit., p.137.

(66) Frdric Mauro.Nova histria e Novo mundo, So Paulo,
Perspectiva, 1973.

(67) C..R. Boxer, op.cit., p.123.

(68) Idem, ibidem, p.l01.
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