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Falar em Piedade Popular na epoca tardo-romana, alem de temerario afi
gura-se-nos escorregadio e dificil. Corn efeito, assistimos nessa epoca a instaura
<;;ao do Cristianismo como unica religiao oficial e verdadeira, e ao apoio e inter
ven<;;ao estadual, que actua tanto corn medidas opressivas, como profbe todas as 
manifesta<;;6es religiosas nao cristas. Nesta linha, o Estado, exerce, igualmente, a 
sua autoridade contra os desvios da ortodoxia. Por conseqw2ncia, e urn periodo 
em que se verifica o efeito redutor e limitativo da vivencia religiosa crista e o 
acentuar dos antagonismos entre paganismo e cristianismo. 

As dificuldades em pesquisas desta natureza acentuam-se quando, exceptu
ando, as ultimas apologias pagas, nos deparamos corn urn acervo documental 
ideologicamente parcial e controlado. Afinal, quem escrevia eram os cristaos mais 
eruditos cujo intuito principal era instruir uma popula<;;ao ja convertida, ou ainda 
paga, mas pouco informada. Naturalmente, importa relembrar que entre os roma
nos muitas manifesta<;;6es religiosas foram consideradas supersticiosas, isto e, 
estranhas, extravagantes ou ate mesmo inc6modas. Demarcavam-se como supers
ticiosas por nao serem integraveis ou compativeis corn a religio oficial, no sentido 
em que esta deveria ser a estrita observancia de rituais e tradi<;;6es romanas. Por 
isso, inicialmente, tambem o Cristianismo foi assim considerado. Porem, a situa
<;;ao alterou-se ap6s o seu triunfo. Estribados no exclusivismo divino e nas concep
<;;6es bfblicas, os cristaos romanos condenavam todas as outras vivencias religio
sas, doravante, sempre consideradas como idolatricas, erradas e falsas. 

Ora, e justamente na aporia religiao verdadeira/ idolatria que se encontra 
a chave do problema para uma possivel analise da piedade popular. 

"No homem, mesmo no menos piedoso, mais cedo ou mais tarde soa a hora, vem o 
momento da piedade"1. Corn estas palavras Giuseppe de Luca insurgiu-se contra 
as abordagens efectuadas pelos etn6logos, antrop6logos, e soci6logos e recusou 
qualquer identifica<;;ao entre Piedade Popular e cultura folcl6rica. Igualmente, 
embora considerasse o cristianismo cat6lico niio uma religiiio, mas a religiiio, adi
antou que o que lhe interessava, acima de tudo, na hist6ria religiosa era revelar 
textos, qualquer testemunl1o da experiencia humana que atestasse "Deus pre-

1 GIUSEPPE DE LUCA, La Piete. Approche historique, trad. Francesa de Elisabeth Arnoulx de 
Pirey e Emile Goichot, Paris, Letouzey et Ane, 1995, p. 30. 
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sente ao homem no amor"2. Assim, G. de Luca abriu urn novo caminho na hist6ria 
religiosa e emprestou urn novo valor a fontes ate enti'io depreciadas. A impor
tancia da sua abordagem reside, justamente, no facto de pela primeira vez negar 
qualquer identificac;ao entre piedade popular e religiosidade popular. E em afir
mar que a piedade existe em todo o homem e em todas as manifestac;6es religio
sas. Em palavras suas "nas religioes naturais, a piedade e esse momento feliz, que 
implicando por essencia a boa fe, acaba por abolir, nos efeitos divinos da salva~ao, todo o 
erro, e permite unir o homem a Deus e Deus ao homem, de tal modo que o homem se 
torna verdadeiramente religioso ate numa religiao que nao e verdadeira" 3. 

Em nosso entender, de Luca foi o primeiro cat6lico que tornou possfvel 
u ltrapassar o velho preconceito cristao que opunha religiao a idolatria. Reflicta
mos urn pouco. 

Entre os anatemas dos canones conciliares e os discursos morais ou morali
zantes de alguns vultos da patrfstica perpassa o mesmo ideario, o mesmo jufzo, 
a mesma dualidade: todas as manifestac;oes religiosas idolatricas eram sempre 
perversas porque inspiradas pelos dem6nios, ou fruto da ignorancia e de uma 
especie de infantilidade inerente ao vulgus. Corn efeito, foi en tre os rustici que o 
paganismo se manteve quase intacto merce de uma romanizac;ao e de uma cris
tianizac;ao insuficiente ou ate nula. Na sequencia, toda a religiosidade popular 
era ma, era falsa e ate mesmo demonfaca. 

Mais tarde, encontramos a mesma suposic;ao nos etn6logos e nos antrop6-
logos que vieram a fazer do povo o laborat6rio de tradic;6es estanques, o reposi
t6rio de crenc;as extravagantes. Sulcando campos e subindo montanhas identifi
caram em cada gesto expontaneo intenc;oes secretas e rotularam costumes 
simples e antigos. Mesmo quando, a sua maneira, enalteceram tais descobertas 
estavam a criar religi6es e a enraizar sentimentos actuais em culturas que 
supostamente consideravam inalteraveis. Contudo o problema subsistiu. De urn 
lado, o Cristianismo, acrescido do cristianismo mitigado de religiosidade popu
lar, do outro o paganismo, a verdadeira cultura popular. Restavam, assim, os 
grandes vultos asceticos, os mfsticos eruditos, que naquela perspectiva, eram os 
cristaos verdadeiramente ortodoxos, os espirituais, os unicos capazes de sentir a 
verdadeira piedade. Ate que De Luca vem diferenciar piedade de espirituali
dade ou de simples vivencia espiritual quando reparou que: "Acontece que os 
movimentos de piedade tocam muitos homens, muitas vezes religioes diversas"4. E mais 
a frente acrescentou "A espiritualidade diferencia-se da piedade ( ... ) a primeira postula 
essencialmente uma exigencia de perfei~ao, enquanto a segunda, sem excluir os perfeitos 
e os que se encaminham para a perfei~ao, nao exclui quem nao e perfeito ou mal conhece 
Deus ( ... ) A espiritualidade come~a onde acaba a moral ( moral dos preceitos nao dos 

32 

2 Idem, p. 46 
3 Idem, p. 48 
4 Idem, p 46. 
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conselhos) ( ... ) mas para n6s a moral a mais elementar vivida no respeito de Deus pre
sentee amado depende tambem da piedade"S. 

A Piedade dos rustici 

No De Correctione Rusticorum6 Sao Martinho de Dume fustiga os cristaos 
que pelo baptismo tinham renunciado ao dem6nio aos seus anjos, cultos e obras 
mas, mas que depois voltaram ao culto do diabo. E passa a referir o que entende 
por culto do diabo: 

"Pais acender velinhas a pedras, a drvores ea fontes e pelas encruzilhadas, o que e 
isso seniio culto ao diabo? Observar adivinhat;oes, augurios e dias dos fdolos, que outra 
coisa e seniio cultuar o diabo? Observar Vulcandlias e Calendas, ornar mesas, par lou
ros, fazer observancia do pe e derramar griios e vinho no fogo, sabre um tronco, ou atirar 
cam piio para a fonte, que outra coisa e seniio culto do diabo? As mulheres invocarem 
Minerva no tear, e observarem o dia de Venus para o casamento, e atenderem ao dia em 
que se sai para viajar, que outra coisa e seniio culto do diabo? Fazer encantamentos de 
ervas para malejfcios e invocar os names dos dem6nios cam encantamentos, que outra 
coisa e seniio culto ao diabo ?" 

Estamos perante urn discurso onde assoma corn toda a clareza a dualidade 
religiao verdadeira I idolatria. Todavia, no discurso martiniano transparece uma 
ambiguidade que de modo algum apaziguaria os receios concretos dos rusticos. 
Vejamos: 

"Porque e que a mim, ou a qualquer outro cristiio praticante, niio faz mal um 
augurio? Porque onde tiver primazia o sinal da cruz, o sinal do diabo niio e nada. Par
que vas faz mal a v6s? Porque desprezais o sinal da cruz e receais aquilo que v6s pr6-
prios preparastes coma sinal ( ... ) Quem quer que despreze o sinal da cruz de Crista e 
volte a olhar esses sinais, jd perdeu o sinal da cruz que recebeu no baptismo"7 E conti
nua explicitando que nao se pode cultuar ao mesmo tempo a Deus e ao diabo. 

A leitura deste trecho e ilustrativa em varios aspectos e merece desde logo 
urn comentario. 

Tal como os pagi que evangelizava, Sao Martinho acreditava nos efeitos e 
na exish~ncia de fon;:as maleficas, ao ponto de nem hesitar em por em concor
rencia corn os sinais utilizados pelo povo a propria cruz. Bastava recorrer a cruz 
para, afinal, se extinguirem as fon;:as maleficas. Recorde-se que Martinho mos
trara corn precisao que crer em Deus, converter-se, isto e, baptizar-se pressupu
nha urn pacto de renuncia e de rompimento corn o diabo. 

s Idem, p. 107. 
6 De Correctione Rusticorum, Ed. A. Aires Nascimento e Maria Joao V. Branco, Instnt9iio Pas

toral sabre as Supersti98es Populares. De Correctione Rusticorum, Lisboa, Cosmos, 1997, 16, p. 121. 
7 Ed. cit. 16, p. 121. 
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Mas, ha outro aspecto que nos parece muito mais interessante. Natural
mente, e de supor que para os pagi pouca diferen<;a existia entre os efeitos pro
duzidos pelos sinais, cultos, gestos de esconjuro que praticavam e o sinal da 
cruz. 0 que estava em causa nao eram os meios mas a eficacia e os resultados. 
Alem disso, o facto de passarem a recorrer a cruz nem apagou ou esbateu os 
receios, nem modificou a expectativas. No seu afa evangelizador e missionario o 
abade bispo Martinho inscreve-se perfeitamente dentro das directrizes que o 
Papa Greg6rio Magno indicou a Agostinho de Cantuaria. Numa Epfstola ende
re<;ada ao bispo Mellitus o Papa pedia-lhe para dizer a Agostinho que "se nao 
destrufssem muito os templos pagaos, destrua-se somente os seus fdolos, que os asper
gissem com rfgua benta, construfssem altares e colocassem relfquias nos edijfcios, para 
que no caso de os edijfcios serem bem construfdos, se alterasse apenas a afeir;ao, que era o 
culto dos dem6nios, e se passasse entao a adorar o verdadeiro Deus"B. 0 pragmatismo 
de Greg6rio Magna e de Martinho de Dume, foi, naturalmente, ditado pelas cir
cunstancias e pela tenacidade e as resistencias que foram encontrando. 0 certo e 
que era muito diffcil erradicar as velhas devo<;6es e cultos pagaos. E assim, a 
altera<;ao do nome do deus ou do local sagrada, naturalmente, nao modificou 
nem o significado, nem a devo<;ao. 

Os pagi pediam e esperavam protec<;ao quando faziam evoca<;6es as 
pedras, as arvores, as fontes e encruzilhadas, a Venus ou Minerva, ou quando 
recorriam as adivinha<;6es e augurios. Nao possuindo qualquer outra explica<;ao 
para os fen6menos naturais e atendendo a precariedade e aos condicionalismos 
da propria epoca, prestavam culto a natureza . Seguros, portanto, de protec<;ao 
veneravam a natureza como os cristaos veneravam Cristo ou pediam a Deus o 
que afinal por si s6 nao alcan<;avam. 

Nesta perspectiva, despojando-nos de toda a carga ideol6gica judaico
crista, e sem quaisquer pretens6es apologeticas, e possfvel considerar que o 
recurso a tais "deuses", essas evoca<;6es, longe de reflectirem atefsmo ou perver
sidades, nao eram mais do que uma manifesta<;ao piedosa de amor. Amor de si, 
amor pelos deuses, amor da natureza na transmuta<;ao do medo em venera<;ao. 
Os pagi amavam as pedras, as fontes e as arvores e ignoravam que as coisas mas 
tinham urn dono a que se chamava diabo, pois o mal consistia apenas nas 
adversidades naturais inexplicaveis. Os pedidos e os receios continuaram a ser 
os mesmos depois de ouvirem Martinho, quando passaram a empunhar a cruz 
e a evocar Cristo. Deste modo, continuavam a garantir reiteradamente o 
mesmo, no amor a Cristo, no qual afinal estavam todas as arvores, todas as 
pedras, todas as fontes, todas as protec<;6es para o gado, para a la ou para o 
casamento. 

8 Epistoln de Greg6rio Mngno n Melli/.u s, Epistola XI, 56, MGH Epist. II, p. 330-331. 
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Prisciliano: Piedade e liturgia 

Nao deixa de ser curioso o facto de ter assomado, muitos anos antes, a 
mesma acusa<;ao de supersti<;ao contra cristaos considerados desviantes. Com 
efeito, no Concilio de Sarago<;a, realizado a volta de 380, foi proferido o anatema 
contra os que jejuassem ao Domingo em aten<;ao ao dia, ou por persuasao de 
outros, ou por supersti<;ao, e que na Quaresma faltassem a Igreja9. Pelas mesmas 
cren<;as invectivavam-se, tambem, todos os que se escondiam nas suas casas, 
nos mantes ou os que acorriam as alienas villae para celebrarem reuni6es. 

Antes de analisarmos o problema sob a perspectiva de Piedade Popular, 
convem tecer algumas considera<;6es relativamente a este dl.none. 

Rejeitamos, completamente, a interpreta<;ao doutrinal, nomeadamente a 
conota<;ao de priscilianismo e maniquefsmo, que algumas vezes tem sido for
mulada. Ja tivemos oportunidade, em trabalhos anterioreslO de referir que Pris
ciliano nao e nem gn6stico nem maniqueu. E que o priscilianismo inicial, nada 
tem a ver com o priscilianismo gn6stico e maniqueu que nos tem sido veiculado 
pelas fontes, desde que foi formulada a primeira acusa<;ao de maniquefsmo con
tra Prisciliano. 

No entanto, consideramos que existe mesmo uma rela<;ao entre as praticas 
mencionadas no referido canone e Prisciliano. Com efeito, sabemos que por 
excesso de zelo ascetico e penitencial, Egeria, a asceta galega, tal como Priscili
ano praticava o jejum dominical em tempo de Quaresmall. Tratava-se, com 
efeito, de uma pratica arcaica comum a varios movimentos asceticos orientais, 
mais antigos, ou contemporaneos, como bem provou Marie Odille Griffe12. Par
que foi considerada uma pratica ultrapassada, ou porque se lhe emprestou toda 
uma carga doutrinal heretica, o certo e que os membros reunidos naquele Con
cflio consideraram desviantes os crista os que assim agiam. N aturalmente, nesta 
considera<;ao pesou o facto destes cristaos se subtrafrem a uniao com a Igreja, 
justamente, numa epoca do ano liturgicamente mais activa. Urge recordar, que 
nos meios eclesiasticos, de entao, se moviam todos os esfor<;os para centralizar a 
Igreja, e para nela integrar as mais dfspares manifesta<;6es asceticas. 

9 Conc!lio de Sarago~a, Canone li, Ed. Jose Vives, Concilios Visigoticos e Hispano-Romanos, 
Barcelona-Madrid, (C.S.I.C.), 1963, p.16. 

10 Veja-se disserta<;ao de doutoramento Margarida Barahona Sim6es, Prisciliano e as ten
s6es religiosas do seculo IV, Universidade Nova de Lisboa, F.C.S.H, 1999, e Prisciliano e Pru
dencio: Perfis Culturais de do is pensadores hispanicos do seculo IV, 

Il Cfr. Itinerarium ad loca sancta, 27.1., Ed . de Alexandra B. Mariano e Aires A . Nasci
mento, Egeria. Viagem do Ocidente a Terra Santa, no sewlo IV, Lisboa, Ed. Colibri, Col. "Obras 
Classicas da Literatura Portuguesa", Literatura Medieval, 1998, p. 193, e Prisciliano, Priscilliani 
Tractatus Paschae, Ed. G. Schepss, p. 58. 

12 Etude sur le Canon If du premier Concile de Caesaraugusta, in, "I Concilio Caesaraugus
tano - MDC Aniversario", Sarago<;a, Institucion Fernando El Catolico, (C.S.I. C), 1980, p . 169. 

Lusfada. H ist6ria. Lisboa. II Serie, n.0 1 (2004) 35 



Margarida Barahona Simoes 

Tomemos o exemplo de Prisciliano e Egeria ou os cristaos que jejuavam ao 
Domingo, e que se escondiam nos mantes ou no mais recondito das suas casas 
em tempo de Quaresma. Arranquemo-los de toda a gama dos acontecimentos e 
ate mesmo da conjuntura cultural contemporanea. Despidos de quaisquer con
sidera<;6es, fiquemos s6s corn eles. "0 que nos interessa e ver no homem a alma 
informada pela piedade"13. 

Quando lemos os Tratados de Prisciliano deparamos corn uma alma tardi
amente convertida que abra<;ou a fe crista inflamada de redobrado ardor e corn 
assinalavel angustia renunciou a tudo o que ate entao o prendera a vida do 
seculo. Fervoroso leitor das Sagradas Escri turas certificara-se de que s6 pela 
morte de Jesus Crista o homem fora redimido e que apenas pelo baptismo se 
morria para o pecado. Enterrado o homem velho, para viver como homem redi
mido, convertido, isto e, verdadeiramente disposto a mudar de vida, restava-lhe 
urn exemplo, a vida de Jesus Crista. 

Corn efeito, na Bfblia, Prisciliano leu que antes da Paixao, ' levado pelo Esp(
rito '(Mt 4, 1) Jesus Crista foi 'para o deserto para ser tentado pelo Diabo '(Ibidem) . E 
na prova<;ao do ermo, enquanto o Diabo o tentava, Jesus Crista jejuou, ininter
ruptamente, durante quarenta dias e quarenta noites14. No ermo, sem ostenta
<;ao tal como entao foi prescrito nas Escrituras: 'para que os homens niio percebam 
que estds jejuando, mas apenas o teu Pai, que estd Id no segredo', e ai, assim, o recom
pensar (cfr. Mt 6, 16-18; Le 5, 33-39). No entanto, embora fragilizado pelas mor
tifica<;6es e acossado pelas tenta<;6es, Jesus venceu o Diabols. 

Este foi o exemplo que Crista deixou. Por isso, Prisciliano que nao preten
dia apenas ler as Escrituras imitou-o. Imbufdo de piedade, queria vivenciar pra
ticas, normas de conduta, relatos e passos bfblicos. Acima de tudo, desejava 
ardentem ente sofre r em martirio e peniti'mcias o m esmo que Cri s ta 
p adeceu .Deste modo, tal como os cristaos acusados em Sarago<;a, Prisciliano e 
Egeria jejuaram durante quarenta dias. E tal como Jesus prescrevera, retiraram
-se "sem ostenta<;ao mas em segredo" para o ermo, nos campos e nos mantes, 
onde se mortificaram e penitenciaram. Convictos de que o mundo inteiro ainda 
estava sob o poder do Maligno consideravam imperioso retirar-se do seculo, 
cortar corn as coisas mundanas refugiando-se nas suas villae. Talvez seja impor
tante recordar que, quer Prisciliano, quer Egeria eram leitores fervorosos das 
Escrituras Ap6crifas16 Alias, a leitura de Ap6crifos foi uma das acusa<;6es de 
que Prisciliano foi alvo e a qual nao negou. Inclusivamente, no seu III Tratado, 
Liber de fide et de Apocryphis, Prisciliano fez uma verdadeira apologia da leitura 
destes livros considerando que todo o livro que desse testemunho de Crista 

36 

13 Giuseppe De Luca, Idem, p. 46. 
14 Cfr. Trat. IV, pp.60-61. 
15 Idem, pp. 59-59. 
16 Sabre o assunto veja-se em itinerarium .. . 19, 
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deveria ser aceite e, no minimo, lido17. No que respeita a Egeria e interessante 
destacar a venera~ao que contraia relativamente a Tome. E de supor que Priscili
ano tambem partilhava desta venera~ao uma vez que foi acusado de ler os Aetas 
de Tome ou o Evangelho de Tome, s6 pm·que estes estavam conotados corn o Mani
queismo. Pelos vistas, Egeria tambem os deveria ler e par alguma razao visitou 
o seu tumulo em Edessa. Ora, ao relatar essa visita, Egeria conta que o bispo de 
Edessa lhe deu urn exemplar da obra ap6crifa, Cartas de Abgar a Jesus . Corn 
efeito, Egeria diz, corn toda a naturalidade, sem receios de se tornar suspeita, 
que as recebeu corn muita alegria, embora, "tivesse capias delas na minha ptitria"lB. 
Refor~ava a sua alegria o facto de o texto que ali recebera ser mais longo do que 
o texto que deixara na Galecia19. 

Mais uma vez consideramos pertinente real~ar o incontornavel espirito de 
piedade que inflama Prisciliano e Egeria. Ja nao e s6 o facto de ambos seguirem 
uma liturgia orientalizante e mais arcaica, - atenda-se ao caso da Quaresma ja 
referido - que pesa na nossa abordagem. Referimo-nos, agora, a propria leitura 
dos Ap6crifos. Corn efeito, os livros ap6crifos foram redigidos na sua maioria 
no decorrer do seculo II, logo depois dos can6nicos. Por isso, recolhiam infor
ma~6es de que careciam estes. Contendo tradi~6es e relatos mais pormenoriza
das acerca de Jesus, da sua infancia, ou dos seus milagres satisfaziam, assim, a 
curiosidade dos mais devotos. E, acima de tudo, saciavam uma piedade insatis
feita nos primeiros cristaos. 

Nao e por acaso, portanto, que Prisciliano e Egeria os liam. Nem e tambem 
ao acaso que Egeria segue para o Oriente, corn a Biblia na mao, peregrinando e 
seguindo os passos do Senhor. Em cada lugar refere a respectiva passagem 
biblica. Do mesmo modo, Prisciliano sobe os montes, isola-se nos ermos, refu
gia-se nas villae e le as Escrituras irmanando-se e infundindo em quem o ouve 
sentimentos de piedade. 

0 carisma de Prisciliano passa exactamente por ai, pela Palavra. Nos seus 
serm6es convertia porque exortava e suscitava verdadeiros impetos de adesao e 
de aperfei~oamento espiritual. Finalmente, corn a Palavra, o exemplo de Crista, 
o martirio e a penitencia acordava em clerigos ou leigos, ricos ou pobres uma 
sensibilidade adormecida ... 

17 Cfr. Tratado 3, p. 47 e 51 
18 19.19. 
19 Ibidem. 
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