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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I 
CIJUM

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO III

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso 

Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que 

tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El 

mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de 

Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- 

graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se 

tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente 

es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas 

dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del 

pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los 

fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo 

principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, 

para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han 

ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que 

esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria 

hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder 

para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio 

criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de 

molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y 

encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro 

mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará 

el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo 

y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos 

actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia 



no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e 

históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la 

misma, es preciso atender una mirada trifronte. Esto es, que es necesario abordarla desde el 

enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de 

aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera 

específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para 

garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor 

desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o 

garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución 

de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho 

fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar 

conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a 

través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la 

información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno 

usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin 

investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del 

estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o 

servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) 

Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) 

Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se 

centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no 

consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus 

investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres 

personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente 

veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos 

hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar 



Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón 

de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos 

permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué 

sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos 

contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda 

constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder 

defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es 

cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la 

democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe 

que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y 

territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores 

ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y 

asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que 

formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación 

General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira 

Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. 

Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. 

Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes 

líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran 

trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, 

mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución 

de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en 

estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y 

peligrosa, en un lugar común.



Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor 

jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en 
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(Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas 

del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 

15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y 

Panamá.
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ENTRE A FÉ E A POLÍTICA: A IGREJA NA DITADURA BRASILEIRA E 
IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

BETWEEN FAITH AND POLITICS: THE CHURCH IN THE BRAZILIAN 
DICTATORSHIP AND LEGAL IMPLICATIONS

Mariane da Silva Machado 1
Ticiane Araújo Mendes 2

Resumo

O presente estudo enfoca a confluência entre fé e política, centrando-se na atuação da Igreja 

durante a Ditadura Brasileira e suas consequências jurídicas. A análise explora os vínculos 

estabelecidos, avaliando sua pertinência nos tempos atuais. Através de uma abordagem que 

combina aspectos jurídicos e sociais, e utilizando dados informativos, este trabalho se propõe 

a elucidar essa intricada relação, destacando elementos históricos e seu reflexo na sociedade 

contemporânea. Este estudo, examina o entendimento das dinâmicas entre instituições 

religiosas e governos autoritários, com um olhar crítico sobre as implicações legais e sociais 

que persistem até a atualidade.

Palavras-chave: Ditadura, Igreja, Política

Abstract/Resumen/Résumé

This study focuses on the confluence between faith and politics, focusing on the role of the 

Church during the Brazilian Dictatorship and its legal consequences. The analysis explores 

the links established, evaluating their relevance in current times. Through an approach that 

combines legal and social aspects, and using informative data, this work aims to elucidate 

this intricate relationship, highlighting historical elements and their reflection on 

contemporary society. This study examines the understanding of the dynamics between 

religious institutions and authoritarian governments, with a critical look at the legal and 

social implications that persist to this day.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Dictatorship, Church, Politics

1

2

82



 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAS 

O tema em análise, intitulado "Entre a fé e a política: A Igreja na Ditadura Brasileira 

e Implicações Jurídicas", propõe uma análise aprofundada da intrincada relação entre 

instituições religiosas e o regime ditatorial durante o século XX. Este enfoque se insere em um 

contexto histórico que testemunhou a convergência da fé e da política, desempenhando um 

papel determinante nas dinâmicas sociais, políticas e culturais da região. A relevância deste 

tema é saliente na contemporaneidade. À medida que a democracia enfrenta desafios 

substanciais, torna-se imperativo compreender as complexas influências que a fé religiosa pode 

exercer sobre a política, bem como as influências que a política pode exercer sobre a fé. A 

análise da relação entre a Igreja e a ditadura no Brasil proporciona perspicácia essencial sobre 

a profunda de seus vários aspectos históricos, políticos, sociais e religiosos.  

Esta pesquisa é igualmente pertinente no cenário eleitoral atual e na formulação da 

legislação. A influência da fé e das instituições religiosas nas eleições, na formulação de 

plataformas políticas e na votação de legislação é inegável. A Igreja e outras organizações 

religiosas frequentemente se envolvem em debates políticos, moldando a opinião pública sobre 

questões como aborto, casamento igualitário e educação. Compreender a história da interação 

entre a fé e a política no Brasil pode informar eleitores e legisladores sobre como harmonizar 

os princípios religiosos com os princípios democráticos e a igualdade de direitos na tomada de 

decisões políticas.  

No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com 

base na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico social. 

Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo histórico-jurídico. Por sua vez, 

o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao gênero de 

pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica.  

 

2. IGREJA CATÓLICA E A DITADURA MILITAR NO BRASIL 

Iniciando com a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade", um evento 

emblemático da história do Brasil, que ocorreu em março de 1964, pouco antes do golpe militar 

que instaurou uma ditadura no país. Essa marcha foi uma manifestação de apoio à derrubada 

do governo do presidente João Goulart, sendo organizada por setores conservadores da 

sociedade, incluindo grupos ligados à Igreja Católica. O evento tinha um viés político e anti-

comunista, expressando o medo e a oposição à alegada influência comunista no governo e a 

83



 

defesa dos valores tradicionais, como a família e a propriedade. A participação da Igreja nessa 

manifestação, simbolizada por elementos do clero presente, ilustra a interseção entre questões 

políticas e religiosas naquele contexto histórico. Esse momento marcante é uma janela para 

entender as relações complexas entre a Igreja Católica e os regimes autoritários que se 

seguiriam no Brasil. 

Entretanto, a Igreja Católica enfrentou uma encruzilhada ética e política. Enquanto 

alguns membros da hierarquia eclesiástica adotaram uma postura de apoio ou, no mínimo, de 

não confrontação com o regime, outros se destacaram como vozes críticas e defensores dos 

direitos humanos. O apoio de certos setores da Igreja à ditadura era frequentemente embasado 

na percepção de que a luta contra o comunismo era uma prioridade e que a estabilidade social 

deveria ser preservada, mesmo que isso implicasse em violações dos direitos fundamentais. No 

entanto, muitos religiosos, especialmente aqueles envolvidos com a Teologia da Libertação, 

viam a opressão militar como incompatível com os ensinamentos cristãos e se colocaram ao 

lado dos oprimidos. 

A Teologia da Libertação, uma corrente teológica de inspiração cristã que surgiu 

na América Latina, foi uma resposta à pobreza e à injustiça social. Ela afirmava que a Igreja 

deveria se posicionar ao lado dos marginalizados e dos pobres, buscando transformações sociais 

e políticas que promovessem a igualdade e a justiça. Líderes religiosos como Dom Hélder 

Câmara e Frei Betto foram figuras proeminentes que defendiam esses ideais e enfrentaram a 

repressão do regime militar por suas atividades e discursos. 

Outros membros da Igreja Católica, no entanto, exerceram um papel de colaboração 

com o regime ou adotaram uma postura de neutralidade. Esse dilema ético dentro da Igreja 

espelha as complexidades de um período histórico turbulento, onde os valores religiosos se 

entrelaçaram com pressões políticas e sociais. 

O filme "Batismo de Sangue" (2006), dirigido por Helvécio Ratton, baseado no 

livro homônimo de Frei Betto, retrata de maneira vívida esse período conturbado da história 

brasileira. A obra narra a trajetória de alguns frades dominicanos que, diante das violações de 

direitos humanos durante a ditadura, decidiram se engajar em movimentos sociais e políticos. 

Eles foram perseguidos pelo regime militar e, em última instância, pagaram um alto preço por 

seu compromisso com a justiça social. Esse documentário oferece um olhar penetrante sobre a 

interseção entre a fé, a ética e a resistência em um contexto autoritário, destacando a variedade 

de posições assumidas pelos membros da Igreja durante esse período desafiador.  

Em conclusão, a interação entre a Igreja Católica e o Estado ditatorial reflete a 

complexidade das relações entre o poder político e instituições sociais influentes. As diferentes 
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posturas adotadas pela Igreja, desde a colaboração até a resistência e defesa dos direitos 

humanos, espelham as tensões éticas e políticas enfrentadas pelos líderes religiosos e membros 

da hierarquia eclesiástica. O embate entre a manutenção da estabilidade social, a luta contra a 

suposta ameaça comunista e a defesa dos princípios éticos e humanitários é evidente ao longo 

desse período conturbado. Ao refletir sobre esse passado, é crucial compreender como as 

escolhas feitas pela Igreja Católica e sua relação com regimes autoritários moldaram o tecido 

social e político de toda o país, fornecendo lições cruciais para o presente e o futuro da região. 

 

3. A INTERAÇÃO IGREJA-ESTADO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: DESAFIOS 

JURÍDICOS 

 

A relação entre fé e política no Brasil tem implicações jurídicas significativas, 

especialmente no que diz respeito ao princípio fundamental da laicidade do Estado e a proteção 

dos direitos individuais. A laicidade, ou seja, a separação entre igreja e Estado, é uma pedra 

angular das democracias modernas, garantindo a liberdade religiosa e a igualdade perante a lei 

para todos os cidadãos, independentemente de suas crenças. No entanto, é crucial reconhecer 

que a fé religiosa pode desempenhar um papel influente nas decisões políticas, particularmente 

em contextos latino-americanos onde a religião tem uma forte presença cultural e social. É 

preciso, porém, que essa compreensão não justifique uma instrumentalização da fé com 

propósitos políticos que ultrapasse os limites estabelecidos. Por essa razão se faz tão necessário 

um sistema legal robusto e que disponha de proteção dos direitos humanos para mitigar o uso 

indevido da religião para fins políticos. 

Além disso, a análise histórica pode servir de orientação para legisladores ao 

formular leis que promovam a coexistência pacífica e respeitem os princípios democráticos. A 

compreensão das consequências da intromissão da religião na política pode ajudar a garantir 

que as leis sejam baseadas em princípios de justiça, igualdade e respeito pelos direitos de todos 

os cidadãos, não se vinculando às suas crenças religiosas.  

A exemplo, historicamente, a ascensão dos partidos de esquerda na América Latina 

após o fim das ditaduras militares, muitas vezes referida como a "onda vermelha", foi um 

fenômeno político marcante nas décadas de 1980 e 1990. Esse processo representou uma 

mudança significativa no cenário político da região, movimentos assumindo o poder em vários 

países latino-americanos. A "onda vermelha" foi impulsionada por uma série de fatores, 

incluindo descontentamento com as políticas econômicas neoliberais, desigualdades sociais, a 

demanda por inclusão e justiça, bem como a mobilização de movimentos sociais. Exemplos 
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notáveis dessa ascensão de partidos de esquerda incluem o governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) no Brasil, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. No entanto, 

é importante destacar que esse processo não foi homogêneo e enfrentou desafios, incluindo 

críticas à eficácia de algumas políticas, e acerca da polarização ideológica e os rumos políticos 

e econômicos que esses líderes adotaram, bem como suas posturas controversas. Alguns deles 

são tidos como ditadores e autoritários pelos analistas políticos.   

Conseguinte, no Brasil, a relação da igreja com as eleições tem sido uma força 

significativa, moldando os discursos políticos e a mobilização eleitoral. Um exemplo histórico 

marcante ocorreu nas eleições presidenciais em 2022, onde líderes religiosos, especialmente de 

denominações evangélicas, exerceram uma influência substancial. O então candidato Jair 

Bolsonaro, conhecido por suas visões conservadoras e alinhamento com líderes religiosos, 

recebeu apoio vocal de várias autoridades religiosas e suas congregações. Tal fato é observado 

nos dados da pesquisa de Genial/Quaest publicada antes das eleições: 

  

Pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (31) mostra o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) com 51% das intenções de voto entre os eleitores evangélicos. Já o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 27%. Ambos oscilaram um 

ponto percentual para baixo na comparação com o levantamento anterior da Quaest, 

publicado em 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais 

ou para menos (REIS, 2022). 
 

Como afirmado por José Casanova (1994), um destacado sociólogo das religiões, 

"a religião pode influenciar o comportamento político e as decisões eleitorais", ressaltando a 

relevância da fé na moldagem das preferências políticas. Bolsonaro, ao adotar uma postura 

alinhada com pautas conservadoras, como a defesa de valores familiares e a oposição a políticas 

progressistas, encontrou eco entre os eleitores evangélicos, que historicamente valorizam tais 

princípios éticos.  

Além disso, a presença marcante de líderes evangélicos em cargos do alto escalão 

do governo, bem como a formação de alianças estratégicas entre Bolsonaro e líderes religiosos 

influentes, como Silas Malafaia e Edir Macedo, evidenciam a interseção entre  Igreja e política. 

Essas alianças podem, desse modo, fortalecer a influência da igreja na formulação de políticas 

e legislações alinhadas com suas convicções morais.  

Portanto, a influência da Igreja na política brasileira, notadamente durante o 

governo de Bolsonaro, é uma interação complexa e mutuamente benéfica, onde os líderes 

políticos conseguem mobilizar apoio de uma base religiosa engajada, e, por sua vez, a igreja 

aplica, na prática, seus princípios em políticas e ações governamentais. Esse fenômeno ressalta 
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a importância da compreensão da dinâmica entre Estado e Instituições Religiosas para uma 

análise precisa do cenário político brasileiro.  

Essa interseção entre religião e política foi analisada com profundidade por José 

Casanova, um renomado sociólogo e estudioso de assuntos religiosos. Em sua obra seminal 

"Public Religions in the Modern World" ("Religiões Públicas no Mundo Moderno"), Casanova 

(1994) explora de forma minuciosa como as religiões têm desempenhado um papel cada vez 

mais ativo no domínio público. Ele evidencia como a religião tem influenciado questões sociais, 

políticas e éticas, tornando-se uma força significativa no contexto das eleições, onde a fé se 

entrelaça de maneira complexa com o processo democrático. 

No mundo contemporâneo, é evidente que a religião não está confinada apenas ao 

âmbito privado, aos templos, sinagogas, mesquitas ou igrejas. Ela se manifesta e influencia 

amplamente as esferas públicas da sociedade, desde a formulação de políticas até a participação 

cívica. As crenças e práticas religiosas moldam opiniões sobre temas como aborto, casamento, 

igualdade de gênero, assistência social, imigração e direitos humanos. Nesse contexto, as 

eleições se tornam uma arena crucial onde as convicções religiosas se tornam um fator de peso 

na tomada de decisões políticas.  

A influência da religião nas eleições vai além do voto individual. Ela permeia as 

plataformas políticas, os discursos dos candidatos e os debates eleitorais. Candidatos muitas 

vezes incorporam elementos religiosos em suas campanhas para estabelecer conexões com 

determinados eleitores e demonstrar valores compartilhados. A fé, portanto, não apenas molda 

as preferências eleitorais, mas também ajuda a definir a narrativa e a direção das políticas 

propostas.  

Contudo, a interação entre religião e política também gera debates e desafios. Por 

um lado, há uma preocupação com a instrumentalização da religião para ganhos políticos. Por 

outro lado, a participação política informada e ativa com base em convicções religiosas pode 

enriquecer o processo democrático, garantindo que uma variedade de vozes e valores seja 

considerada na esfera pública.  

Assim, a análise de Casanova (1994) oferece um arcabouço valioso para 

compreender essa interação complexa e dinâmica entre religião e política, iluminando como a 

fé se entrelaça no cenário político contemporâneo e como essa dinâmica impacta o processo 

democrático e a sociedade como um todo.  
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Conclui-se que o contexto histórico do Brasil durante a ditadura revela intrincadas 

relações entre a Igreja e o Estado, apresentando variações significativas, embora exercendo 

influência abrangente. Registram-se notáveis organizações, correntes teológicas e movimentos 

fomentados pela Igreja, desempenhando papéis relevantes durante os períodos autoritários. 

É inegável que houve distintas posturas frente aos governos, dependendo do 

momento histórico, das formas e dos níveis de controle estatal, bem como do contexto da 

instituição religiosa. Hoje, as interações entre a Igreja e a política continuam a influenciar o 

panorama dessas regiões, inclusive repercutindo no ordenamento jurídico. 

Por fim, para além das informações apresentadas neste estudo, é imperativo 

reconhecer que muitas nuances da relação entre a Igreja o sistema ditatorial analisado no país 

permanece obscuras, em consonância com a natureza hermética desses regimes. A falta de 

transparência é uma característica marcante desses sistemas, o que gera obstáculos para uma 

compreensão abrangente das interações.   

Este fato ressalta ainda mais a contínua importância da pesquisa, do registro e da 

acessibilidade aos arquivos históricos. Dessa forma, torna-se possível analisar a história por 

meio de diversas fontes e abordagens. Essa análise pode arrojar luz sobre os desafios políticos 

e sociais contemporâneos. 

  

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004. 

 

CASANOVA, José. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago 

Press, 1994.  

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NÍCACIO, Camila Silva. 

(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. 5a. ed. São Paulo: Almedina, 2020.  

RATTON, Helvécio (Diretor). Batismo de Sangue. Brasil, 2006. Filme.  

 

REIS, Daniel. Bolsonaro tem 51% entre evangélicos, e Lula, 27%, segundo pesquisa Quaest. 

CNN, São Paulo, 31 ago. 2022 Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-tem-51-entre-evangelicos-e-lula-27-

segundo-pesquisa-quaest/. Acesso em: 26 out. 2023. 

 

 

 

88


