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E os ritos são no tempo o que o lar é no 

espaço. Porque é bom que o tempo que 

desliza não dê a impressão de que nos gasta 

e nos perde, como a um punhado de areia, 

antes se nos afigure que nos realiza. Porque 

é bom que o tempo seja uma construção. 

Então vou de festa em festa, e de aniversário 

a aniversário, de vindima a vindima, como 

passeava, criança, da sala do Conselho até à 

sala de repouso, na densidade do palácio de 

meu pai, em que todos os passos tinham um 

sentido. 

 
Antoine de Saint-Exupéry. 
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RESUMO 

 
A pandemia da COVID-19 alterou as rela»es do sujeito com o corpo e com a 
tecnologia. A religi«o cat·lica precisou se adaptar ao mundo digital e se utilizou do 
recurso de lives em redes sociais para possibilitar a presena dos fi®is no rito da 
missa. O objetivo deste trabalho ® estudar as rela»es que se constroem entre 
sujeito, corpo e espao quando o rito cat·lico da missa se desloca para o ambiente 
das lives nas redes sociais devido a pandemia da COVID-19. Dentre os autores 
utilizados est«o Hartmut Rosa, Byung-Chul Han, Jorge Miklos, Vil®m Flusser e 
Norval Baitello Jr. A metodologia da pesquisa conta com an§lise documental, coleta 
e an§lise de dados, utilizando documentos cat·licos e estudo de caso. Pensa-se a 
nulodimens«o a partir de Vil®m Flusser. Discute-se como as a»es na pandemia da 
COVID-19 impuseram o deslocamento do rito cat·lico e das rela»es entre a 
comunidade cat·lica para a nulodimens«o, transformando a maneira com que o fiel 
experiencia o rito, e as rela»es deste com espao e o corpo. O cat·lico sacraliza a 
m²dia e o ambiente dom®stico que se tornam extens»es do templo, transformando 
as telas e as n«o-coisas em parte do sagrado. Experiencia, tamb®m, uma nova 
forma de comunidade e comunh«o, construindo uma comunidade em comunh«o na 
nulodimens«o. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic changed the subjectôs relationship with body and 
technology. The catholic religion needed to adapt to the digital world and used the 
lives resource in social media to enable the faithfulôs presence in the mass rite. The 
purpose of this work is to study the relationship that is built between subject, body 
and space when the catholic rite is displaced to the lives environment on social 
media due to the COVID-19 pandemic. Among the authors used are Hartmut Rosa, 
Byung-Chul Han, Jorge Miklos, Vil®m Flusser, and Norval Baitello Jr. The research 
methodology has document analysis, data collection and analysis, using catholic 
documents and case study. The null dimension is thought from Vil®m Flusser. It 
discusses how the actions in the COVID-19 pandemic imposed the displacement of 
the Catholic rite and relations among the Catholic community to the null dimension, 
transforming the way the faithful experience the rite, and its relations with space and 
body. The Catholic sacralizes the media and the home environment that becomes 
temple extensions, transforming the screens and the non-things in part of the sacred. 
This subject experiences a new form of community and communion, building a 
community in communion on the null dimension.  

 
Key-words: media; religion; resonance; null dimension; social media.  
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1 INTRODUÇÃO 

A experi°ncia religiosa transforma-se com o uso das tecnologias como r§dio, 

televis«o e internet. Com a pandemia da COVID-19 e a proibi«o da presena dos 

fi®is nos templos, essa experi°ncia chega a um novo patamar com o uso das lives 

para transmitir e participar dos ritos religiosos pelas redes sociais. As rela»es entre 

sujeitos e entre sujeito e mundo s«o mediadas pelas tecnologias enquanto as 

tentativas de emular a presena e corpo ganham espao na comunica«o a 

dist©ncia.  

Durante a pandemia da COVID-19, a aproxima«o f²sica entre corpos ® 

regulamentada por regras e condi»es que solicitam o afastamento f²sico entre as 

pessoas. O corpo e o toque se tornam secund§rios e quase exclu²dos das rela»es, 

pois se tornam s²mbolos da ameaa de contamina«o e prolifera«o do v²rus. A 

imagem codificada e decodificada que representa cada pessoa numa tela de 

computador ou celular ® a principal maneira de se relacionar; a voz reproduzida 

pelos alto-falantes ou fones de ouvido ® a principal voz ouvida. Nesse cen§rio, nas 

rela»es interpessoais, o corpo serve, quase t«o somente, para clicar no bot«o da 

chamada e ser prot·tipo para a cria«o de um avatar digital. O ser humano desloca 

sua exist°ncia para o mundo das n«o-coisas, ou seja, para a nulodimens«o. E ® 

definido pelo que produz no mundo digital e virtual das redes sociais, ele passa a 

existir quando ® visto, ouvido e lido nesse espao. As rela»es se d«o entre telas. 

A necessidade de se fazer presente nas redes sociais e se transformar para 

caber no mundo digital tornou-se latente, inclusive para as institui»es. A pandemia 

intensificou a comunica«o e intera«o digital em todas as rela»es, inclusive, 

religiosas. Seguindo decretos e orienta»es do governo e ·rg«os de sa¼de, que 

restringiram e proibiram a presena de pessoas nas celebra»es religiosas para 

evitar aglomera»es e a propaga«o do v²rus, as igrejas cat·licas precisaram 

procurar meios para permitir a participa«o dos fi®is nos ritos. Assim, o uso das 

redes sociais e plataformas digitais para transmitir as missas e celebra»es ao vivo 

se tornaram comuns.  

O interesse por desenvolver uma pesquisa acerca desse tema se deu devido 

ao meu trabalho na Pastoral da Comunica«o (Pascom) na Par·quia Santo Ant¹nio 

de P§dua, Diocese de Jacarezinho, na cidade de Santo Ant¹nio da Platina. Eu 

estava atuando na pastoral quando foram anunciadas as medidas de preven«o ¨ 
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COVID-19 que inclu²am a suspens«o do rito da missa com a presena dos fi®is no 

templo. No per²odo de restri»es de presena, atuei realizando transmiss»es das 

celebra»es atrav®s do recurso das lives na rede social Facebook, acompanhei o 

processo de aprendizagem e adapta«o da pastoral para essa nova fun«o, 

vivenciei as dificuldades da equipe e pude acompanhar as diversas rea»es da 

comunidade a essa mudana. 

Atrav®s do uso do recurso de lives ® poss²vel transmitir uma celebra«o 

religiosa no instante em que ocorre atrav®s das redes sociais, permitindo que outras 

pessoas acompanhem naquele mesmo instante, ainda que n«o estejam no mesmo 

local. Os ritos de culto, que t°m local espec²fico para serem realizados, acontecem 

al®m do espao do templo, nesse cen§rio. Eles s«o registrados por c©meras e 

microfones, chegando ¨s telas e ultrapassando-as, entrando nas casas dos fi®is 

cat·licos que acompanham utilizando-se da tecnologia de aparelhos capazes de 

rede. As experi°ncias do corpo e da presena s«o centrais na configura«o do rito 

da Igreja Cat·lica Apost·lica Romana. Pois, conforme a crena cat·lica, durante o 

rito da Missa, aquele que recebe e come a Eucaristia, recebe e come o corpo de 

Cristo. Esse rito teof§gico da divindade pelo homem depende da presena e do 

corpo. O rito da missa ® tamb®m chamado de Comunh«o, em que os participantes 

est«o unidos por uma mesma pr§tica, se tocam, ouvem as respira»es, se veem, 

ressoam a f® atrav®s de seus corpos e sentem o ressoar dos corpos que est«o no 

mesmo espao e tempo. Com o rito transmitido pelas lives nas redes sociais as 

rela»es entre os corpos sofrem modifica»es.  

£ poss²vel pensar, a partir dos estudos de comunica«o e religi«o, em como 

se d§ a produ«o de sentido nas m²dias das redes sociais da Igreja Cat·lica, 

principalmente nas transmiss»es ao vivo do rito das missas. O problema que d§ 

origem a esse estudo ® expresso pela seguinte pergunta: De que maneira, devido ¨ 

pandemia, se promoveu, atrav®s das redes sociais, deslocamentos na rela«o entre 

corpo e espao religioso, al®m de mudanas de sentido ritual²sticas na esfera da 

missa? 

Este estudo parte do pressuposto de que as transforma»es digitais 

intensificadas pela pandemia da COVID-19 alteram as rela»es entre corpo e rito, 

deslocando o rito e as rela»es entre a comunidade cat·lica para a nulodimens«o, 

conforme termo descrito por Flusser. Essa nova forma de vivenciar o rito transforma 

a maneira como o cat·lico lida com o corpo no rito e a rela«o com o espao e 
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objetos, sacralizando a m²dia e o ambiente dom®stico, transformando o espao das 

casas em extens»es do templo e transformando as telas e as n«o-coisas em parte 

da experi°ncia com o sagrado. 

O objetivo geral ® analisar o papel da m²dia nas altera»es verificadas nas 

representa»es simb·licas da pr§xis comunicacional voltada aos membros de uma 

comunidade que se relacionam atrav®s de crenas e h§bitos em comum, cuja 

principal caracter²stica ® a participa«o em um mesmo rito. Os objetivos espec²ficos 

est«o divididos em tr°s: explorat·rio, descritivo e explicativo. S«o eles: 

- Identificar as transforma»es ritual²sticas ocorridas na viv°ncia n«o 

presencial do rito da missa da Igreja Cat·lica motivadas pela pandemia 

da COVID-19.  

- Apontar as caracter²sticas da pr§xis comunicacional da Igreja Cat·lica 

com os fi®is, na rela«o do corpo com o rito, ao utilizar-se das 

transmiss»es ao vivo das celebra»es religiosas no ambiente da 

pandemia da COVID-19. 

- Analisar as rela»es que se constroem entre sujeito, corpo e espao 

experienciadas devido ¨ transmiss«o ao vivo do rito da missa atrav®s 

das redes sociais e plataformas digitais motivadas pela pandemia da 

COVID-19. 

A pandemia da COVID-19 comeou em 2020 e os impactos trazidos por ela 

ainda est«o sendo descobertos e estudados. Assim, v°-se a necessidade de 

contribuir com o estudo da constru«o dos novos territ·rios midi§ticos que se 

expandiram nesse cen§rio, especificamente dos escolhidos para a transmiss«o de 

ritos religiosos. Contribuindo, assim, para os estudos das rela»es humanas e 

tecnol·gicas que se constroem com essas mudanas. A partir dos objetivos, pode-se 

classificar a pesquisa como explorat·ria, pois busca familiaridade com o problema 

para construir hip·teses (GIL, 2002, p. 41) e para explicar rela»es entre o objeto de 

pesquisa e caracter²sticas que incidem sobre este, aprimorando ideias sobre as 

rela»es entre tecnologia e experi°ncia religiosa. Esta pesquisa se aproxima, 

tamb®m, do tipo explicativa (GIL, 2002, p. 42), pois preocupa-se em identificar 

fatores que contribuem ou s«o determinantes para a ocorr°ncia de algo, pauta-se no 

porqu° ao tentar entender o que produz sentido na pr§xis comunicacional da Igreja 

Cat·lica com os fi®is atrav®s das transmiss»es online das celebra»es. A finalidade 

da pesquisa ® produzir conhecimento na §rea de produ«o de sentido nas m²dias, 
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assim classifica-se como do tipo fundamental quanto ¨ finalidade (FONTELLES et 

al., 2009, p. 6). Quanto ¨ forma de abordagem, a presente pesquisa se classifica 

como qualitativa pois utiliza t®cnicas de coleta de dados que s«o analisados (GIL, 

2002, p. 133); quanto ao desenvolvimento no tempo, ® do tipo transversal 

(FONTELLES et al., 2009, p. 7), pois ® realizada em um per²odo de tempo 

determinado, o recorte temporal ® o per²odo da pandemia da COVID-19 no Brasil, 

iniciando-se em 2020 e seguindo at® o presente momento. 

Voltado ¨ linha de pesquisa de Produ«o de Sentido nas M²dias, este trabalho 

pretende gerar conhecimento para a §rea da Ci°ncia da Comunica«o, M²dias e 

Cultura, explorando a produ«o de sentido nesses campos, especialmente nas 

m²dias digitais e redes sociais. Outra contribui«o buscada ® a de ampliar as 

reflex»es para o campo dos estudos de ritos na Antropologia e Ci°ncia das 

Religi»es. Do ponto de vista institucional, especificamente do Mestrado em 

Comunica«o na Universidade Estadual de Londrina (UEL), na §rea de 

concentra«o da Pr§xis Comunicacional, pretendo contribuir com produ«o com foco 

na dimens«o simb·lica e na pr§xis comunicacional da religi«o nas m²dias. 

A no«o de resson©ncia tal como elaborada pelo soci·logo Hartmut Rosa se 

coloca como um referencial para a discuss«o te·rica deste trabalho. Para conversar 

com essas teorias e a atualidade das mesmas recorre-se ao autor Byung-Chul Han e 

os estudos sobre as transforma»es do espao advindas dos rituais e do 

desaparecimento dos ritos. Para estudar ciber-religi«o e v²nculos religiosos convoca-

se ¨ discuss«o o autor Jorge Miklos. Os estudos de Vil®m Flusser s«o significativos 

para esse trabalho para entender o novo espao de viv°ncia do rito advindo dos 

ambientes digitais, a nulodimens«o e para o estudo das rela»es dos sujeitos e 

grupos com a tecnologia. Para relacionar as teorias citadas com a comunica«o ® 

utilizado o autor Norval Baitello Jr, dentre outros. 

A coleta e an§lise de dados ® feita atrav®s de pesquisa documental, coleta e 

an§lise de dados e estudo de caso. A pesquisa documental conta com documentos 

da Igreja Cat·lica incluindo o Catecismo da Igreja Cat·lica, a Instru«o Geral do 

Missal Romano e o Diret·rio de Comunica«o da Igreja no Brasil desenvolvido pela 

Confer°ncia Nacional dos Bispos do Brasil para ser poss²vel apresentar partes do 

rito, da crena cat·lica e da rela«o desta religi«o com a comunica«o e as m²dias. 

Soma-se a esses materiais os dados quantitativos de lives realizadas pela Par·quia 

Santo Ant¹nio de P§dua, pertence ¨ Diocese de Jacarezinho, relatos da minha 



16 

experi°ncia atuando na Pastoral da Comunica«o e entrevista com o agente pastoral 

coordenador da Pascom durante o per²odo da pandemia da COVID-19. 

Realizou-se entrevista com o agente pastoral Marcio Luiz Candido, 

respons§vel pela coordena«o da Pastoral da Comunica«o da Par·quia Santo 

Ant¹nio de P§dua durante o per²odo estudado. Optou-se por entrevist§-lo para esse 

trabalho (Ap°ndice I) pois, durante o per²odo pand°mico, foi ele o respons§vel por 

organizar as transmiss»es e a»es realizadas acerca da capta«o de imagem e 

§udio, distribui«o e divulga«o. O roteiro da entrevista ® dividido em tr°s partes: a 

primeira contendo quest»es sobre a adapta«o da pastoral ¨s transmiss»es das 

missas. As perguntas versam sobre os aparelhos e conhecimentos necess§rios, a 

quantidade de membros pastorais necess§rios para o trabalho acontecer, se foi 

preciso adquirir material ou aprender algo novo e se contaram com apoio. A segunda 

parte questiona sobre as a»es da par·quia ¨ qual pertence em rela«o ¨ pandemia 

da COVIDï19, as orienta»es durante a pandemia, os meios de comunica«o 

utilizados para fazer as transmiss»es, as redes sociais utilizadas para esse fim, as 

divulga»es das lives e as mudanas observadas no per²odo e ap·s as restri»es de 

presena. A terceira parte tem como foco entender o retorno do p¼blico percebido 

pelo agente pastoral, os elogios e cr²ticas recebidos, poss²veis resist°ncias e as 

intera»es e engajamento nas redes sociais. 

Para entender como o engajamento e a rela«o dos fi®is com as lives de 

missas pode ter mudado durante o tempo, foi coletado os dados de visualiza»es, 

curtidas, quantidades de coment§rios, dia e hor§rio de in²cio da transmiss«o, 

dura«o da live, assim como informa»es complementares como o t²tulo da 

transmiss«o, o celebrante que a realizou e anota»es sobre a transmiss«o, que 

inclu²ram dificuldades t®cnicas percept²veis, recados referentes a novos decretos 

proibindo ou flexibilizando a presena de fi®is no templo, recados sobre os eventos 

da par·quia e como seriam realizados na pandemia da COVID-19, dentre outros. 

Junto a esses dados foi acrescentado o link para cada transmiss«o, para facilitar o 

acesso ¨s transmiss»es caso fosse necess§rio conferir um dado ou coletar novos 

dados. Foram catalogados dados de 200 lives, de 17 de maro de 2020, quando se 

realizou a primeira live da par·quia em per²odo pand°mico at® 31 de dezembro de 

2020, totalizando 320 transmiss»es em formato de live que est«o publicadas na 

p§gina da Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua na rede social Facebook. O per²odo 

escolhido deu-se apenas at® dezembro de 2020, pois os dados s«o utilizados para 
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entender se a comunidade participou dos ritos online e para compara«o entre o 

per²odo sem a presena de fi®is e o per²odo em que a presena foi gradativamente 

sendo permitida. Para realizar a coleta de dados, foi preciso acessar a p§gina da 

par·quia na rede social e filtrar os v²deos publicados como lives no per²odo 

escolhido, abrir v²deo a v²deo, assistir a algumas partes do rito para verificar se a 

transmiss«o foi marcada por problemas t®cnicos ou se a transmiss«o foi encerrada 

antes do rito finalizar, observar os coment§rios para entender a rea«o dos fi®is, se 

havia coment§rios que trouxesse alguma informa«o sobre o rito ou a transmiss«o e 

coletar todos esses dados em uma planilha de Excell, conforme Tabela 1, Anexo D, 

para depois serem transformados nos gr§ficos inseridos neste trabalho.  

Os dados obtidos s«o relacionados e analisados para se chegar a um 

resultado conclusivo. Assim, a pesquisa classifica-se como do tipo observacional 

quanto ¨ natureza e, tamb®m, como um estudo de caso, documental e bibliogr§fica 

quanto aos procedimentos t®cnicos (GIL, 2002, p. 88), pois o investigador ® um 

espectador e n«o realiza interven»es enquanto realiza as an§lises e coletas de 

dados do objeto de pesquisa (FONTELLES et al., 2009, p. 6) enquanto busca 

identificar fatores que influenciam ou s«o influenciados por uma situa«o em um 

tempo determinado (GIL, 2002, p. 55). 

Essa disserta«o ® apresentada em cinco cap²tulos, incluindo esta Introdu«o, 

que ® o primeiro. O segundo cap²tulo contextualiza a pandemia da COVID-19 e 

recorda as transforma»es digitais na transmiss«o de missas da Igreja Cat·lica pelo 

r§dio, televis«o e internet. O cap²tulo recorda as orienta»es de sa¼de p¼blica que 

impediram a presena de p¼blico nas igrejas e templos e identifica as a»es da 

Igreja Cat·lica nesse per²odo e o trabalho dos agentes da Pastoral da Comunica«o. 

Este cap²tulo re¼ne os dados acerca das lives realizadas pela Par·quia Santo 

Ant¹nio de P§dua durante a pandemia da COVID-19 em 2020 e apresenta a 

entrevista realizada com o coordenador da Pastoral da Comunica«o da par·quia 

em quest«o.  

O terceiro cap²tulo se aprofunda sobre os ritos e descreve o rito cat·lico e a 

presena e fun«o do corpo no rito traando sentidos e significa»es. Este cap²tulo 

discute as mudanas ritual²sticas ocorridas no rito da missa a partir da pandemia da 

COVID-19. O cap²tulo recorda, tamb®m, as transforma»es ritual²sticas 

experienciadas pelos fi®is em celebra»es ocorridas durante o per²odo pand°mico. 

O cap²tulo apresenta o uso da imagem como emula«o da presena e traz 
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discuss»es sobre o desaparecimento dos ritos a partir das obras do fil·sofo Byung-

Chul Han.  

O quarto cap²tulo discute o conceito de Resson©ncia de Hartmut Rosa e a 

aplica«o deste no rito cat·lico, discute as transforma»es dos espaos e as 

rela»es dos fi®is com as n«o-coisas. O cap²tulo apresenta o termo nulodimens«o, 

do fil·sofo Vil®m Flusser, discute o corpo na nulodimens«o e a fun«o do corpo 

como modelo para a cria«o de um avatar digital, aponta caracter²sticas do rito 

transmitido pelas redes sociais e traa as rela»es deste com o corpo e a sociedade 

da acelera«o. 

No ¼ltimo cap²tulo se discutem as conclus»es acerca das transforma»es 

ritual²sticas observadas nas missas transmitidas e altera»es de rela»es entre 

espao e corpo dos fi®is nos ritos durante o per²odo da pandemia. 
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2 IGREJA CATÓLICA E PANDEMIA 

Neste cap²tulo veremos um breve hist·rico da presena da Igreja Cat·lica nas 

m²dias como r§dio, televis«o e internet, discutiremos como a pandemia da COVID-19 

alterou essa presena e as rela»es pessoais e institucionais, as normas e restri»es 

que surgiram para conter a contamina«o e as estrat®gias adotadas pela Igreja 

Cat·lica para lidar com as dificuldades que as restri»es de contato e presena 

trouxeram para a realiza«o do rito da missa com os fi®is. Neste cap²tulo, ainda, 

relato parte da minha experi°ncia na Pastoral da Comunica«o e na transmiss«o das 

lives das celebra»es, apresento a entrevista realizada com o coordenador da 

Pastoral da Comunica«o da Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua localizada na cidade 

de Santo Ant¹nio da Platina - PR e apresento dados quantitativos relacionados a 

lives realizadas pela par·quia apresentada durante o per²odo de 17 de maro de 

2020 a 31 de dezembro de 2020. 

O Diret·rio de Comunica«o da Igreja no Brasil, organizado pela CNBB traz 

um hist·rico da Igreja Cat·lica nas m²dias, segundo o Diret·rio (2014, p. 104) ñcom o 

surgimento dos meios de comunica«o, a Igreja foi se organizando com meios 

pr·priosò, esteve e est§ presente na imprensa, no cinema, no r§dio, na televis«o e 

na internet. O Diret·rio descreve que desde o final do s®culo XIX as congrega»es 

religiosas t°m contribu²do para a evangeliza«o utilizando-se de meios de 

comunica«o e cita as revistas, jornais e livros de editoras cat·licas que abordam 

al®m dos temas religiosos. Estas perpassam diferentes §reas do conhecimento, 

estando presentes de forma f²sica mas, tamb®m, buscando caminhos para 

publica»es digitais (2014, p. 104). Al®m das m²dias impressas, a Igreja se fez 

presente na televis«o. De acordo com o Diret·rio de Comunica«o (2014, p. 108), 

ñas televis»es cat·licas, no Brasil, s«o concess»es a associa»es, dioceses e 

comunidades que t°m por miss«o contribuir para a forma«o humana e socialò. O 

Diret·rio categoriza a programa«o das televis»es cat·licas como educativa-cultural, 

informativa-jornal²stica e, por fim, religiosa. Por®m, o documento (2014, p. 109) 

destaca que as emissoras devem dedicar espaos na programa«o "que valorizem 

os acontecimentos originados na vida pastoral das mais distintas comunidades e 

regi»es do pa²s" e devem levar em conta, em programas religiosos e lit¼rgicos, as 

orienta»es eclesi§sticas a esse respeito. O documento ainda destaca o crescimento 

das emissoras cat·licas, pois algumas se organizam em redes e est«o presentes em 
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diversos estados brasileiros (2014, p. 108-109). Na enc²clica Miranda prorsus, 

escrita pelo Papa Pio XII em 1957, apontada no Diret·rio (2014, p. 108) como o 

primeiro documento a encorajar e apoiar as emissoras cat·licas, (1957) o Papa se 

refere ao cinema, ao r§dio e ¨ televis«o como um progresso e meio t®cnico que 

serve diretamente ou se utilizando de uma express«o art²stica ñpara a difus«o das 

ideias, e oferecem a milh»es de pessoas, de maneira facilmente assimil§vel, 

imagens, not²cias e li»es, como alimento quotidiano do esp²rito, mesmo nas horas 

de lazer e repousoò. Percebe-se que os meios de comunica«o s«o reconhecidos 

como parte da vida cotidiana das pessoas em diferentes cen§rios da vida, seja para 

se informar ou como forma de lazer. 

Miklos (2012, p. 33-34) explica que no s®culo XX, com o advento dos meios 

eletr¹nicos de comunica«o, a Igreja Cat·lica comeou a veicular programas, que 

consistiam em prega»es e missas, no r§dio e na TV. Mas esse cen§rio se altera 

com o tempo e os tipos de programas religiosos se expandem. Ele explica que 

(2012, p. 39-40) com o passar do tempo e com o crescimento da est®tica do 

espet§culo entre as religi»es neopentecostais, ® imposto ¨ Igreja Cat·lica o desafio 

de se adaptar a essa est®tica e disputar a aten«o dos espectadores. Como 

exemplo ele cita os programas exibidos pela TV Can«o Nova, os conduzidos pelo 

padre Marcelo Rossi e pelo padre F§bio de Melo, os programas de audit·rio e as 

transforma»es na linguagem religiosa, que assume a linguagem do espet§culo. 

Nessa disputa por espao e aten«o midi§tica, a Igreja Cat·lica transforma o modo 

de se fazer presente nas m²dias. N«o mais apenas padres conduzem os programas, 

mas freiras e leigos tamb®m. Os programas passam a abraar estilos, abordar 

temas al®m da religiosidade e a buscar diversos p¼blicos: programas de culin§ria, de 

jogos, de entrevistas, musicais e infantis. Os padres n«o t°m apenas a fun«o de 

rezar missas, mas alguns s«o lanados na m²dia seguindo o estilo de um popstar, 

alguns cantam, outros cozinham em programas de culin§ria, s«o apresentadores, 

entrevistadores e assumem fun»es midi§ticas. Al®m das televis»es e do r§dio, a 

Igreja cat·lica passa a fazer presena na internet. Em 1995, foi inaugurado o site do 

Vaticano e, em 2009, o canal do Vaticano no YouTube onde s«o colocados v²deos 

sobre as atividades do Papa e eventos ocorridos no Vaticano, os conte¼dos est«o 

dispon²veis em diversos idiomas (MIKLOS, 2012, p. 42-44). 

A transmiss«o de missas via meios de comunica«o n«o ® uma novidade 

vinda com a pandemia. As missas transmitidas pelas r§dios s«o parte da cultura 
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cat·lica brasileira. Acompanhar missas, novenas e ben«os pelo aparelho de r§dio 

fez e faz parte do dia a dia de brasileiros. Nessas transmiss»es ® comum o padre 

celebrante pedir que o fiel coloque um copo de §gua perto do r§dio para abenoar a 

§gua que depois ® tomada pelos fi®is ouvintes com a crena de que a §gua recebeu 

ben«os de Deus e possui propriedades de prote«o e cura. M¹nica Kaseker (2010), 

apresenta os costumes e lembranas com o r§dio de alguns ouvintes paranaenses. 

Uma das entrevistadas por ela relata ouvir o programa do Padre Marcelo na r§dio e 

que ñcostumava colocar um copo com §gua para benzer a loja do marido. [...] Para 

ela, o rito de ouvir o programa est§ associado aos antigos ritos de sua fam²lia no 

passado, como rezar as novenasò (KASEKER, 2010, p. 180). Ao analisar a rela«o 

de algumas fam²lias com o r§dio, Kaseker (2010, p. 226; 229; 235) apresenta uma 

fam²lia em que a m«e frequenta a missa semanalmente, mas os programas 

religiosos da r§dio substituem a ida di§ria ¨ Igreja; em outra fam²lia apresentada, a 

rela«o entre r§dio e Igreja se mostra na av· que vai ¨ igreja aos domingos e 

durante a semana acompanha o programa do Padre Marcelo pelo r§dio; no cen§rio 

de outra fam²lia estudada, a m«e acompanha os programas do Padre Reginaldo 

Manzotti pelo r§dio como forma de se aproximar da religiosidade. Outra forma de 

transmitir as missas por meios de comunica«o s«o as transmiss»es pela televis«o, 

tanto em canais cat·licos quanto em outros canais, que n«o s«o ligados ¨ nenhuma 

religi«o. Me recordo que, na minha inf©ncia, eu passava os Natais na casa dos meus 

av·s paternos, e todo Natal, eles ligavam o aparelho de televis«o para acompanhar 

a Missa do Galo celebrada pelo Papa em Roma e transmitida pela Rede Globo, em 

alguns anos eles paravam para assistir junto com a fam²lia, em outros eles 

continuavam seus afazeres, mas deixavam a televis«o ligada ao fundo, era uma 

tradi«o de Natal importante para eles, uma das formas que eles vivenciavam a f®.  

Por®m, apesar de tamanha diversidade de conte¼dos cat·licos dispon²veis 

em diversos canais de comunica«o, estes n«o eram considerados pela Igreja 

Cat·lica substitui«o da presena na Missa dominical. Esse cen§rio sofre mudanas 

com a pandemia da COVID-19. A internet e as redes sociais, que eram usadas pela 

Igreja Cat·lica como um meio de transmiss«o de programas e evangeliza«o, 

ganham mais visibilidade e se tornam uma das principais alternativas de 

comunica«o frente ¨s restri»es de presena impostas pela pandemia. No cen§rio 

pand°mico a Igreja Cat·lica precisa se adaptar novamente aos meios de 

comunica«o. A presena nas r§dios, televis»es e internet como se davam antes do 
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per²odo pand°mico n«o foram suficientes para suprir a necessidade da Igreja e dos 

fi®is de disponibilizarem e terem acesso, respectivamente, ¨s missas di§rias 

realizadas nas par·quias. A necessidade de estar presente e em comunidade era 

latente. Por®m, a presena nos templos dividindo espaos com outras pessoas era 

imposs²vel devido ¨s normas de distanciamento exigidas devido ao risco de 

contamina«o pelo v²rus da COVID-19. 

De acordo com a Organiza«o Pan-Americana de Sa¼de, a Organiza«o 

Mundial da Sa¼de (OMS) foi alertada em dezembro de 2019 sobre casos de doena 

respirat·ria em Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, a China declarou que se 

tratava de um novo tipo de coronav²rus. A COVID-19 foi declarada como Emerg°ncia 

de Sa¼de P¼blica de Import©ncia Internacional no dia 20 de janeiro de 2020. Em 11 

de maro do mesmo ano, a OMS a caracterizou como uma pandemia, devido o v²rus 

se alastrar por contamina«o em diferentes continentes, sendo uma ameaa global. 

At® a data de 03 de fevereiro de 2022, o Brasil contabilizou 26.091.520 casos 

conhecidos de COVID-19, sendo 630.001 ·bitos confirmados devido ao v²rus, de 

acordo com o Painel Coronav²rus do Minist®rio da Sa¼de, atualizado no dia 03 de 

fevereiro de 2022 ¨s 18h52. A pandemia da COVID-19 causou grande impacto, o 

n¼mero de casos e mortes elevados no Brasil exigiu novas formas de viver no 

mundo e de se relacionar. 

A pandemia da COVID-19 intensificou a comunica«o e intera«o digital nas 

rela»es pessoais, profissionais e religiosas. Seguindo decretos e orienta»es de 

governos estaduais, municipais e de ·rg«os oficiais da sa¼de, que restringiram e 

proibiram a presena de fi®is nas celebra»es religiosas para evitar aglomera»es e 

a propaga«o do v²rus, a Igreja Cat·lica utilizou as redes sociais e plataformas 

digitais para transmitir as missas e celebra»es atrav®s de lives e permitir a 

participa«o dos fi®is nos ritos. Dioceses e par·quias emitiram comunicados 

orientando os fi®is a acompanhar os ritos atrav®s das redes sociais, r§dios e demais 

meios de comunica«o social, assim como proibindo a presena ou restringindo a 

quantidade de participantes, nesse caso distribuindo senhas ou realizando cadastros 

para garantir uma vaga para participar presencialmente da celebra«o. Entre as 

plataformas digitais utilizadas para esse fim est§ a rede social Facebook. Atrav®s do 

uso do recurso de lives ® poss²vel transmitir uma celebra«o religiosa no instante em 

que ocorre atrav®s das redes sociais, permitindo que outras pessoas acompanhem 

naquele instante, mesmo n«o estando no mesmo local. Os ritos de culto, que t°m 
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local espec²fico para serem realizados, acontecem al®m do espao do templo, nesse 

cen§rio. Eles s«o registrados por c©meras e microfones, chegando ¨s telas e 

ultrapassando-as, entrando nas casas dos fi®is cat·licos que os acompanham 

utilizando-se da tecnologia de aparelhos capazes de rede.  

O Vaticano restringiu a participa«o dos fi®is cat·licos nas ora»es e missas 

costumeiramente abertas ao p¼blico. A institui«o religiosa optou por transmiti-las 

online por determinado per²odo, conforme consta em reportagem de maro de 2020, 

dispon²vel no site de not²cias oficial do Vaticano, o Vatican News. Em 08 de maro 

de 2020 o Papa Francisco realizou a ora«o do Angelus apenas online e ao vivo. 

Esta ora«o ® costumeiramente feita aos domingos e dias santos pelo Papa na 

Praa S«o Pedro ao meio-dia com a presena de fi®is. Padre Robson Caramano ao 

escrever para o Vatican News (2020), explica que o uso da internet para transmitir 

esse momento ao mundo exigiu da Igreja novas linguagens e olhares para o modo 

de se comunicar. Essas adapta»es s«o reflexos da n«o-presena que a pandemia 

da COVID-19 exige. 

No Brasil, no mesmo ano, o site da Pastoral da Comunica«o (grupo 

respons§vel pelos trabalhos de comunica«o regionais da Igreja Cat·lica e pelas 

transmiss»es das missas no per²odo da pandemia) publicou orienta»es para a 

transmiss«o ao vivo das missas pelas redes sociais. As informa»es t°m como foco 

o uso de aparelho celular para realizar lives e, entre elas, est§ a observa«o do 

espao lit¼rgico, eliminando elementos que possam tirar a aten«o dos fi®is que 

assistem as transmiss»es e organizando o espao; o cuidado com a sonoriza«o e 

os ru²dos captados; o planejamento da celebra«o e a divulga«o dos hor§rios de 

transmiss«o. A publica«o sugere que se faa uso de celular e trip® ou utilize uma 

superf²cie plana e est§vel para apoiar o aparelho de transmiss«o; orienta que a 

dist©ncia entre o celular e o altar e mesa da Palavra seja calculada de maneira que 

consiga enquadrar todo o necess§rio na imagem sem afetar a qualidade; pede 

aten«o ¨ ilumina«o e ¨ posi«o do aparelho de transmiss«o em rela«o ¨s luzes; 

orienta para que a pessoa respons§vel confira a qualidade da conex«o com a 

internet para que a transmiss«o n«o seja interrompida por instabilidades e confira 

sempre a bateria do celular ou faa uso de um carregador port§til; orienta que se 

faa a devida higieniza«o dos equipamentos antes e depois do uso como forma de 

preven«o da transmiss«o do v²rus. A publica«o segue com uma lista de 

orienta»es para a transmiss«o na rede social Facebook e na rede social Instagram 
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sugerindo a posi«o que o celular deve estar, a legenda que deve acompanhar a 

publica«o da live e apresenta um passo a passo de como utilizar o recurso da live 

em cada uma dessas redes sociais.  

A Confer°ncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou orienta»es 

sobre a viv°ncia do rito cat·lico durante a pandemia da COVID-19. Em um desses 

documentos, publicado em 21 de maio de 2020 e assinado por Dom Edmar Peron, 

Bispo de Paranagu§ - PR e Presidente da Comiss«o Episcopal Pastoral para 

Liturgia, foi destacada a import©ncia das medidas contra a infec«o pelo v²rus e 

proposto normas de prote«o para serem implantadas nas Dioceses. Dentre essas 

normas est«o orienta»es para que os fi®is acompanhem na internet as 

transmiss»es de celebra»es realizadas pelas par·quias ou nos canais de TV, na 

impossibilidade de celebra»es com a presena f²sica dos fi®is; orienta»es para que 

os cat·licos n«o compaream ¨ Missa no caso de apresentarem sintomas da 

COVID-19; o convite para os fi®is pertencentes a grupos de risco a n«o 

comparecerem ¨ celebra«o; solicita«o para que as par·quias organizem equipes 

para auxiliar no cumprimento de normas de prote«o; solicita«o de disponibilidade 

de §lcool em gel nos templos e obrigatoriedade do uso de m§scara; limita«o de 

n¼mero de participantes; orienta«o acerca da dist©ncia m²nima entre os fi®is 

presentes no templo; normas para a limpeza dos utens²lios lit¼rgicos reutiliz§veis e a 

orienta«o para que a Eucaristia seja distribu²da nas m«os. O documento mant®m 

suspensa as peregrina»es e romarias e consta ainda com orienta»es espec²ficas 

para Batismo, Primeira Comunh«o, Confiss«o, Un«o dos Enfermos, Casamentos, 

visitas ¨ igreja, atividades pastorais, entre outros.  

A Congrega«o para o Culto Divino e a Disciplina de Sacramentos, 

respons§vel pelos direcionamentos sobre a liturgia e o sacramento da Eucaristia na 

Igreja Cat·lica em todo o mundo, em 25 de maro de 2020, publicou um decreto 

com orienta»es e sugest»es aos Bispos, que estabeleceu que os fi®is devem ser 

informados sobre os hor§rios dos ritos da Semana Santa para que faam as ora»es 

nos lares com a possibilidade de acompanhar os ritos pelos meios de comunica«o 

nos pa²ses em que houvesse restri»es a reuni»es e movimentos de pessoas. No 

decreto constam, tamb®m, orienta»es para a celebra«o denominada ñQuinta-feira 

Santaò. Nesse dia, comumente, ocorre o rito do lava-p®s, em que o celebrante lava 

os p®s de pessoas selecionadas fazendo mem·ria ao texto B²blico, que se encontra 

em Jo«o 13, 1-15, que narra o momento em que Jesus lavou os p®s dos disc²pulos 
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antes da ¼ltima ceia, refei«o que antecede o momento da crucifica«o de Cristo. Na 

omiss«o do gesto de lavar os p®s durante o rito, ® poss²vel perceber como as 

rela»es com o corpo e os sentidos do tato s«o minadas durante a pandemia da 

COVID-19, a proximidade e o toque s«o proibidos visando uma prote«o contra a 

contamina«o. A esses se seguiram diversos documentos vindos de autoridades da 

Igreja Cat·lica em todo o mundo com orienta»es aos fi®is, aos padres, aos 

membros de pastorais, entre outros, reforando as normas j§ citadas ou 

apresentando novas orienta»es acerca da prote«o contra a COVID-19 e as 

possibilidades de vivenciar o rito a partir da realidade e limita»es de cada regi«o do 

pa²s e de cada fam²lia. 

Em 16 de maro de 2020, a Diocese de Jacarezinho emitiu o Comunicado 

002/2020 assinado pelo Bispo Diocesano Dom Ant¹nio Braz Benevente que 

cancelou as missas at® 03 de abril de 2020, orientando que os padres realizassem 

as celebra»es sozinhos e transmitissem via internet, conforme Anexo A. O 

documento conta, ainda, com orienta»es para a realiza«o de sacramentos e visitas 

de padres a fi®is e institui»es e orienta»es aos fi®is para que estejam em ora«o 

no espao de suas casas e sigam as orienta»es de sa¼de p¼blica para se 

protegerem do v²rus da COVID-19. Este documento foi compartilhado na p§gina da 

rede social Facebook da Diocese de Jacarezinho e das par·quias pertencentes a 

elas, inclusive da Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua no dia seguinte ¨ data do 

Comunicado. Em 17 de maro de 2020, a Diocese de Jacarezinho emitiu o Protocolo 

nÜ 058/2020 intitulado ñDecreto de dispensa e demais normasò, conforme Anexo B. 

Neste protocolo a diocese dispensa os fi®is residentes no territ·rio da Diocese da 

obriga«o de participar das missas aos domingos, orienta sobre a suspens«o das 

celebra»es e orienta os fi®is a acompanharem as missas pelos meios de 

comunica«o. O protocolo orienta que, no caso de n«o haver fi®is ou ministros na 

celebra«o, o padre deve omitir a sauda«o e a b°n«o final da missa, salvo se a 

celebra«o for transmitida por meios de comunica«o. O documento passou a valer 

a partir da data de 20 de maro de 2020 e foi publicado nas redes sociais no dia 18 

de maro de 2020. 

Antes da pandemia da COVID-19, algumas par·quias realizavam, 

eventualmente, a transmiss«o de missas e celebra»es pelas redes sociais. A 

Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua se utilizava do recurso das lives apenas em 

alguns momentos. Segundo Marcio Candido (Ap°ndice I, 2023), coordenador da 
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PASCOM paroquial no per²odo estudado, as transmiss»es ao vivo de missas e 

celebra»es ocorriam nas denominadas Missas de S«o Miguel e em ocasi»es 

especiais que ocorriam poucas vezes ao ano. Por®m, a possibilidade de assistir ¨ 

transmiss«o da missa n«o dispensava o fiel de ir at® o templo participar de uma 

celebra«o. A pandemia da COVID-19 trouxe mudanas nessa obrigatoriedade e na 

forma de vivenciar os ritos cat·licos. O item 1 do Protocolo intitulado Decreto de 

Dispensa e Demais Normas traz orienta»es que fogem ¨ normalidade da Igreja 

Cat·lica, pois decreta (DIOCESE de Jacarezinho, 2020): ñA DISPENSA de todos os 

fi®is leigos, di§conos e religiosos(as) residentes no territ·rio da Diocese de 

Jacarezinho de cumprirem com a obriga«o de participar da Santa Missa aos 

domingos conforme obriga o c©none 1247ò, conforme Anexo B. O c©none citado faz 

parte do C·digo de Direito Can¹nico que cont®m as leis que regem a Igreja Cat·lica 

Apost·lica Romana. O c©none 1247 (CčDIGO de Direito Can¹nico, 1983, p. 214-

215) estabelece que ñno domingo e nos outros dias festivos de preceito os fi®is t°m 

obriga«o de participar na Missaò e que devem, inclusive, se abster de tudo o que 

impea de prestar culto a Deus. No c©none seguinte (CčDIGO de Direito Can¹nico, 

1983, p. 215), a Igreja estabelece, ainda, o local ideal para que os fi®is assistam o 

rito cat·lico: ñCumpre o preceito de participar na Missa quem a ela assiste onde quer 

que se celebre em rito cat·lico, quer no pr·prio dia festivo quer na tarde do dia 

antecedenteò. E explica que, se n«o for poss²vel participar da celebra«o eucar²sitca 

por falta de celebrante ou causa grave, uma das orienta»es aos fi®is ® consagrar 

ñum tempo conveniente ¨ ora«o pessoal ou em fam²lia ou em grupos de fam²lias 

conforme a oportunidadeò. O C·digo n«o estabelece a participa«o no rito sagrado 

atrav®s do uso de tecnologias como, por exemplo, assistir a missas pela televis«o ou 

por lives em redes sociais. O C·digo, estabelece, ainda, a participa«o na missa 

dominical como obrigat·ria aos cat·licos. Com as orienta»es a partir da pandemia 

da COVID-19 os fi®is recebem a dispensa dessa obriga«o. O Protocolo 058/2020, 

ap·s enumerar os ²tens decretados, traz uma orienta«o que merece destaque, pois 

orienta ñque os fi®is acompanhem as celebra»es eucar²sticas atrav®s dos meios de 

comunica«oò, conforme Anexo B. Assim, a Igreja orienta aos fi®is que acompanhem 

as missas atrav®s da televis«o, do r§dio ou das redes sociais. A partir desse 

momento, a participa«o no rito se d§ unicamente pelos meios de comunica«o. A 

Igreja v°-se na necessidade, ent«o, de emitir outros decretos estendendo o prazo 

dessas orienta»es, de acordo com a realidade da pandemia da COVID-19 de cada 
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diocese e par·quia. Para suprir a necessidade de transmitir missas diariamente, o 

trabalho pastoral foi essencial. A Igreja precisou de fi®is que se responsabilizassem 

por realizar as transmiss»es diariamente e que auxiliasse o celebrante e a equipe 

lit¼rgica a lidar com os aparelhos de transmiss«o necess§rios. 

A Igreja Cat·lica possui diversos movimentos e pastorais com carismas e 

fun»es espec²ficas. O grupo respons§vel pela comunica«o das par·quias e 

dioceses ® a Pastoral da Comunica«o (Pascom), ela se organiza em ©mbito 

nacional, regional, diocesano e paroquial/comunit§rio (CNBB, 2014, p. 201). Durante 

a pandemia, a Pascom em ©mbito pastoral e comunit§rio realizou o trabalho de estar 

presente nas missas, filmando e realizando a transmiss«o. Segundo o Diret·rio de 

Comunica«o da Igreja no Brasil, documento da CNBB:   

 
A Pascom estrutura-se a partir dos documentos da Igreja, dos estudos e 
pesquisas na §rea da comunica«o e das pr§ticas comunicativas vividas e 
experienciadas pelas comunidades e grupos, convertendo-se em um eixo 
transversal de todas as pastorais da Igreja. [...] A express«o ñPastoral da 
Comunica«oò nasce da conjun«o de duas realidades que interagem 
reciprocamente: comunica«o e pastoral. O universo da comunica«o 
abrange as distintas dimens»es da realidade humana, enquanto o universo 
da pastoral envolve a dimens«o socioeclesial, relacionada aos diferentes 
ambientes da Igreja em sua miss«o de evangelizar. (CNBB, 2014, p. 191) 
 

 O trabalho da Pastoral da Comunica«o perpassa outras pastorais, pois 

comunica as a»es da Igreja, de suas pastorais, movimentos e fi®is para a 

comunidade. O Diret·rio de Comunica«o da Igreja no Brasil (2014, p. 193) destaca, 

ainda, que o trabalho da Pascom n«o se reduz aos meios de comunica«o, pois ñela 

® um elemento articulador da vida e das rela»es comunit§riasò. Ou seja, o trabalho 

da pastoral vai al®m de divulgar ou comunicar um acontecido, mas estabelece 

rela»es entre a comunidade, os fi®is e deve realizar o trabalho com foco na 

evangeliza«o, comunicando em nome da Igreja. A Pascom possui seis 

caracter²sticas importantes: 

 
1) colocar-se a servio de todas as pastorais para dinamizar suas a»es 
comunicativas; 2) promover o di§logo e a comunh«o das diversas pastorais; 
3) capacitar os agentes de todas as pastorais na §rea da comunica«o, 
especialmente a catequese e a liturgia; 4) favorecer o di§logo entre a Igreja 
e os meios de comunica«o, para dar maior visibilidade ¨ sua a«o 
evangelizadora; 5) envolver os profissionais e pesquisadores da 
comunica«o nas reflex»es da Igreja, para colaborar no aprofundamento e 
atualiza«o dos processos comunicativos; e 6) desenvolver as §reas da 
comunica«o, como a imprensa, a publicidade e as rela»es p¼blicas, nos 
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locais onde n«o existem profissionais especificamente designados. (CNBB, 
2014, p. 194) 

 

O que se pede dos agentes pastorais da Pascom ® a doa«o em prol da 

comunica«o, n«o s· da Igreja, da par·quia ou diocese, mas em prol da 

comunidade, servindo como incentivador e articulador da comunica«o da 

comunidade.  

Acompanhei o trabalho da Pascom da Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua na 

cidade de Santo Ant¹nio da Platina, no Paran§, durante as restri»es impostas pela 

pandemia da COVID-19 pois atuo como membro da pastoral desde 2017. Assim, 

participei ativamente dos trabalhos para possibilitar a transmiss«o das missas no 

per²odo mais cr²tico da pandemia sob a coordena«o do agente pastoral Marcio Luiz 

Candido, membro e coordenador da pastoral no per²odo estudado. Antes da 

pandemia a pastoral era ativa na par·quia atrav®s da produ«o de conte¼do para as 

redes sociais, fotografias dos eventos religiosos e celebra»es, entrevistas com 

padres, religiosas e fi®is membros da comunidade, entre outros trabalhos que 

envolviam a produ«o de conte¼do, principalmente, para a p§gina da par·quia na 

rede social Facebook. Apesar de existir um canal no Youtube e um perfil na rede 

social Instagram, estes n«o eram alimentados com conte¼dos de maneira frequente. 

Eventualmente, era realizada a transmiss«o de alguma celebra«o festiva, e para 

isso era utilizado o recurso de live da rede social Facebook. Candido (Ap°ndice I, 

2023) relata na entrevista que apenas as celebra»es que eram transmitidas ao vivo 

pela Pastoral, se davam em ocasi»es que ocorriam uma ou duas vezes por ano. 

Por®m, eram celebra»es em que a presena dos fi®is no templo estava permitida. 

Assim, essas lives n«o tinham a fun«o de substituir a participa«o presencial. Para 

realizar a transmiss«o utilizava-se o pr·prio celular do agente pastoral e esta era 

realizada pela p§gina da par·quia na rede social Facebook. Essa estrutura seria, 

mais tarde, adotada pela Pascom para realizar as frequentes transmiss»es no 

per²odo em que os decretos de restri«o de presena foram institu²dos. Nesse 

momento o trabalho da pastoral se transformou. Enquanto equipe e membros da 

pastoral foi necess§rio nos organizar, aprender a transmitir e a melhorar a qualidade 

do trabalho, al®m de ter disponibilidade. O trabalho de fotografias, entrevistas e 

demais produ»es de conte¼do diminuiu e o foco da pastoral passou a ser a 

transmiss«o das missas e celebra»es religiosas. 
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Na Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua se definiu a transmiss«o de missas 

di§rias, sendo de segunda a s§bado uma missa ¨s 18h e aos domingos uma missa 

¨s 06h30 e uma ¨s 19h00. Para isso, o trabalho da Pastoral da Comunica«o teve 

que se transformar e os membros passaram a ter que dispor de uma grande 

disponibilidade de tempo. A Pascom da par·quia citada possu²a cerca de 6 

membros adultos e 8 membros adolescentes (estes ¼ltimos pertenciam a um projeto 

recente de integrar os adolescentes no trabalho pastoral). Por®m, durante a 

pandemia os adolescentes n«o poderiam estar trabalhando devido ¨s restri»es. 

Com a grande necessidade de trabalho pastoral que surgiu em diversas par·quias, 

um dos membros adultos do grupo saiu da pastoral para atuar na Pascom 

pertencente a outra par·quia. Ent«o, contamos apenas com 5 pessoas para atender 

¨s lives di§rias. Mesmo com uma escala, muitas vezes foi necess§rio que uma ou 

outra pessoa se disponibilizasse por mais dias do que o estabelecido devido a 

afastamentos por contamina«o de COVID-19 de algum membro ou por 

necessidades pessoais dos membros. Foi um per²odo que exigiu muito fisicamente e 

mentalmente dos agentes da pastoral. Apesar do cansao, foi poss²vel vivenciar 

uma experi°ncia desconhecida: estar presente na igreja fechada, participar no 

templo de celebra»es que eram restritas a 5 ou 10 pessoas e receber o feedback 

da comunidade em forma de agradecimento pelo trabalho, pois a Pascom foi a ponte 

entre as celebra»es e os fi®is. 

No in²cio das restri»es o p§roco (padre respons§vel pela par·quia) optou por 

realizar as celebra»es e transmiss»es no espao da capela que havia na casa 

paroquial (a moradia dos padres da par·quia) e n«o na Igreja onde as missas 

presenciais eram realizadas rotineiramente. Assim, os fi®is que participavam 

assistindo as lives observaram um espao desconhecido pela maioria, eles n«o 

viram a imagem do templo que estavam acostumados a frequentar. Candido 

(Ap°ndice I, 2023) relata que como o espao da capela era significativamente menor 

que o espao da igreja, o p§roco pediu que apenas uma pessoa ficasse respons§vel 

pela transmiss«o e que a pastoral evitasse o revezamento como medida de 

segurana para restringir o contato entre diferentes pessoas. No in²cio, apenas aos 

finais de semana a transmiss«o ocorria na igreja e com escala de revezamento. 

Durante a semana apenas um membro da pastoral ficava respons§vel pelo trabalho. 

Com o tempo decidiu-se realizar todas as celebra»es e transmiss»es no espao da 

igreja e, assim, uma escala contemplando todos os dias foi montada com 
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revezamento entre os agentes da Pascom. O meu trabalho pastoral se deu apenas 

no espao da igreja, produzindo as imagens midi§ticas que seriam consumidas 

atrav®s das telas das redes sociais pelos fi®is. Apenas o coordenador da Pascom 

teve a experi°ncia de transmitir as celebra»es ocorridas na capela. Segundo a 

percep«o de Candido (Ap°ndice I, 2023), as pessoas que assistiam ¨s lives 

pareciam se sentir mais acolhidas ao assistir ¨s transmiss»es feitas no espao da 

igreja, pois os elementos visuais presentes na imagem (as cores da par·quia, o altar 

e as imagens dos santos presentes no espao) eram reconhecidos pelos fi®is, 

diferente da imagem da transmiss«o realizada na capela, na qual o espao pequeno 

possibilitava enquadrar na imagem apenas a mesa do altar e o padre que ficavam ¨ 

frente de um fundo branco e de um Sacr§rio.  

Os dados quantitativos referentes ¨s lives realizadas durante o per²odo de 

restri»es de presena dos fi®is no templo podem servir como exemplo da 

visibilidade alcanada pelas transmiss»es e do engajamento dos fi®is. Esse trabalho 

ir§ apresentar um breve comparativo com uma live realizada antes do per²odo de 

pandemia da COVID-19. A Missa de S«o Miguel Arcanjo realizada em 13 de 

fevereiro de 2020 na p§gina do Facebook da Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua 

contou com mil visualiza»es durante a realiza«o, um coment§rio e 62 likes 

(curtidas), segundo dados fornecidos pela rede social Facebook. Esta ocorreu pouco 

antes das restri»es de presena no templo ser anunciada. A primeira live realizada 

na Par·quia citada ap·s o primeiro comunicado da Diocese de Jacarezinho 

cancelando as missas presenciais aconteceu no dia 17 de maro de 2020. A 

transmiss«o ocorreu em uma tera-feira. Apesar de ser um dia em que comumente 

se realizam missas, ® no domingo que a Igreja recebe o maior n¼mero de fi®is nas 

celebra»es, pois para os cat·licos a missa dominical ® uma obriga«o. Mesmo 

ocorrendo durante a semana, a ades«o ¨ live foi mais alta do que a ¼ltima 

transmiss«o realizada antes da pandemia, descrita nesse cap²tulo, pois contou com 

4,6 mil visualiza»es durante a transmiss«o, 33 coment§rios e 131 cliques no bot«o 

Curtir.  

Durante o per²odo de total restri«o de presena de fi®is, havia a permiss«o 

para que apenas um n¼mero limitado de pessoas estivessem no mesmo espao 

para cumprir as fun»es necess§rias da celebra«o, geralmente estavam o padre 

celebrante e os leigos com fun»es na missa, como por exemplo canto, leitura, 

transmiss«o e um Ministro da Eucaristia. Na Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua, j§ 



31 

citada neste trabalho, essa restri«o ocorreu durante 137 dias, entre 17 de maro de 

2020 a 31 de julho de 2020. Durante esse per²odo, na Par·quia Santo Ant¹nio de 

P§dua, considerando as lives salvas e publicadas ap·s a transmiss«o foram 

realizadas 180 lives. Em alguns dias, mais de uma transmiss«o era realizada, 

percebe-se ao assistir as grava»es que as lives eram interrompidas antes da missa 

encerrar e por isso era necess§rio iniciar outra transmiss«o, em outros dias percebe-

se que n«o foi poss²vel iniciar outra transmiss«o tendo sido publicada a celebra«o 

parcial. £ poss²vel acompanhar, em algumas transmiss»es, coment§rios publicados 

pelos fi®is reclamando da qualidade do som ou relatando que a transmiss«o estava 

travando ou sem §udio. As dificuldades t®cnicas s«o percept²veis ao assistir as 

grava»es disponibilizadas na p§gina do Facebook. As transmiss»es ocorriam de 

segunda a segunda e, a partir de 29 de maro de 2020, aos domingos eram 

realizadas transmiss»es de duas celebra»es, uma na parte da manh« e outra ao 

final da tarde. 

Observando os dados das visualiza»es das lives no per²odo de 17 de maro 

de 2020 a 31 de julho de 2020, conforme Gr§fico 1, percebe-se picos de audi°ncia 

em dias espec²ficos. No dia 17 de maro de 2020, tera-feira, ocorreu a primeira live 

e o primeiro dia de celebra«o realizada sem a presena f²sica dos fi®is, esta 

transmiss«o contou com 4,6 mil visualiza»es, sendo o primeiro pico de 

visualiza»es que ® poss²vel observar no gr§fico. Nas transmiss»es seguintes a 

quantidade de visualiza»es cai e oscila. Ap·s analisar as grava»es di§rias, 

percebe-se que a maioria das transmiss»es que possuem os menores ²ndices de 

visualiza«o s«o as que apresentaram problemas na transmiss«o como, por 

exemplo, transmiss»es que se encerraram antes do final da missa e precisou ser 

iniciada uma nova transmiss«o em seguida, lives que estavam sem §udio ou em que 

a imagem estava travando. Nestas ® poss²vel observar os coment§rios dos fi®is 

dizendo que h§ problemas na transmiss«o ou que est«o sem o §udio e perguntando 

se mais algu®m tamb®m est§ com o mesmo problema. Na primeira transmiss«o 

realizada no dia 12 de abril de 2020, domingo, percebe-se um outro pico no gr§fico, 

3,8 mil visualiza»es. Neste dia ocorreu a missa de P§scoa, a religi«o cat·lica 

considera a celebra«o da P§scoa a mais importante do calend§rio lit¼rgico. Al®m da 

import©ncia lit¼rgica deste dia, esta foi a missa de despedida do p§roco Padre 

Rosinei Toniette, pois ele foi transferido para o Santu§rio S«o Miguel Arcanjo na 

cidade de Bandeirantes no estado do Paran§. Tradicionalmente, a ¼ltima celebra«o 



32 

realizada por um padre na par·quia recebe um grande n¼mero de fi®is e 

homenagens, por®m, no cen§rio pand°mico, este cen§rio n«o foi poss²vel. O 

pr·ximo pico observado ocorreu no dia 18 de abril de 2020, s§bado, com 4,4 mil 

visualiza»es. Neste dia ocorreu a celebra«o de posse do novo p§roco da Par·quia 

Santo Ant¹nio de P§dua, Padre Jos® Ant¹nio Pereira Campos. Tem-se, ent«o, um 

novo pico no dia 30 de maio de 2020, quinta-feira, com 3 mil visualiza»es, neste dia 

realizou-se uma cerim¹nia no espao da Igreja para coroar a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida. Na cidade de Santo Ant¹nio da Platina, onde est§ localizada a 

par·quia em quest«o, durante o m°s de maio h§ uma tradi«o em que os fi®is saem 

¨s ruas todos os dias em prociss«o rezando o tero acompanhados pela imagem de 

Nossa Senhora Aparecida, pois ® um m°s de devo«o ¨ santa. No ¼ltimo dia do m°s 

ocorre a coroa«o da imagem em uma celebra«o que re¼ne diversos movimentos e 

pastorais. Diferente dos demais anos, em 2020, a celebra«o contou com um 

n¼mero reduzido de pessoas que organizaram e realizaram a homenagem, 

enquanto os demais fi®is puderam acompanhar pela rede social. O maior pico de 

audi°ncia ® observado no dia 11 de junho de 2020, quinta-feira, com 5,4 mil 

visualiza»es. Neste dia realizou-se a celebra«o da Solenidade de Corpus Christi. 

Esta celebra«o dividiu-se em duas partes, a primeira realizada no templo e a 

segunda, nas ruas da cidade. O n¼mero de visualiza»es observado contabiliza 

apenas a primeira parte da celebra«o. Ao sair da Igreja para a segunda parte da 

celebra«o, encerrou-se a transmiss«o e iniciou-se uma nova live,  por®m a grava«o 

e as m®tricas n«o est«o dispon²veis na p§gina da par·quia.  
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Gráfico 1 - Visualiza»es das lives transmitidas na p§gina do Facebook da Par·quia Santo 

Ant¹nio de P§dua durante o per²odo de 17 de maro de 2020 a 31 de julho de 2020. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2023).  

Ap·s a permiss«o de presena de fi®is no templo em n¼mero reduzido, as 

missas continuaram a ser transmitidas diariamente. Pois, havia a limita«o de 

quantidade de pessoas no templo e, ainda, havia o risco de contamina«o que exigia 

que as pessoas pertencentes aos grupos de risco continuassem sem ter contato 

com outras pessoas, impossibilitando-as de frequentar as celebra»es de maneira 

presencial. A primeira mudana ocorrida na restri«o de presena no templo, definiu 

a presena de at® 50 pessoas dentro do templo durante as celebra»es. Estas foram 

v§lidas entre 1Ü de agosto de 2020 a 24 de agosto de 2020. Ap·s essa data, o 

n¼mero de pessoas permitidas dentro da Igreja Matriz aumentou para 150 durante 

um determinado per²odo.  Nesse per²odo ® poss²vel identificar, conforme Gr§fico 2, 

um grande pico de audi°ncia ocorrida no dia 20 de agosto de 2020, em que a 

transmiss«o atingiu 4900 visualiza»es. Neste dia ocorreu uma celebra«o em a«o 

de graas pelos 106 da cidade de Santo Ant¹nio da Platina que reuniu as quatro 

par·quias da cidade (Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua, Par·quia S«o Jos®. 

Par·quia Santa Filomena e Par·quia S«o Judas Tadeu). A missa foi transmitida 

pelas redes sociais das par·quias em quest«o e ocorreu em um estacionamento, 

pois realizou-se uma missa em estilo drive-in. Ou seja, os fi®is deveriam ir de carro 

at® o local em que foi realizada a missa e permanecer dentro de seus carros durante 

toda a celebra«o. Para poder acompanhar e ouvir a missa, foi orientado aos fi®is 
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que conectassem o r§dio dos carros na Difusora Platinense, a r§dio que transmitiu a 

celebra«o em sua programa«o simultaneamente ¨s Pastorais da Comunica«o de 

cada par·quia, que realizaram as transmiss»es atrav®s das redes sociais. Outro 

fator deve ser considerado, no dia da celebra«o choveu, o que pode ter dificultado 

a presena de alguns fi®is. Para receber a Eucaristia os fi®is necessitaram abrir as 

janelas dos carros para receber a Comunh«o, esta ocorreu no estilo drive-thru. 

Percebe-se, conforme Gr§fico 2, que ap·s a abertura para a presena de fi®is no 

templo as visualiza»es nas lives se mantiveram com um n¼mero est§vel, com 

menos picos de audi°ncia ultrapassando 2 mil visualiza»es. Percebe-se, 

comparando os dois gr§ficos (Gr§fico 1 e Gr§fico 2) que, ap·s a permiss«o da 

presena, mesmo que restrita, de fi®is nos templos, as visualiza»es nas lives 

mantiveram-se est§veis e com raros picos de audi°ncia ultrapassando as 1000 

visualiza»es.  £ compreens²vel que os sujeitos n«o estivessem mais assistindo ¨s 

lives porque poderiam estar presentes nas celebra»es pois, mesmo com o n¼mero 

reduzido de fi®is, a par·quia aumentou o n¼mero de missas dispon²veis. O pico 

seguinte de audi°ncia ocorre no dia 13 de junho de 2020, data em que se celebra 

Santo Ant¹nio de P§dua, o padroeiro da cidade de Santo Ant¹nio da Platina e, 

tamb®m, da Par·quia. Nesse dia, a celebra«o da manh« contou com 2600 

visualiza»es. No dia 14 de junho de 2020, outro pico de audi°ncia pode ser 

observado, com 2300 visualiza»es apesar de n«o ser uma celebra«o at²pica, 

sendo uma missa de domingo. No dia 26 de junho de 2020 ® divulgado um novo 

decreto emitido pela Diocese de Jacarezinho e assinado pelo Bispo Diocesano, 

estendendo a participa«o nas missas de maneira virtual at® a data de 27 de julho 

de 2020, conforme Anexo C. Um novo pico de visualiza»es ocorre no dia 12 de 

outubro de 2020, dia de Nossa Senhora Aparecida. Esta data ® um feriado nacional, 

pois ® o dia da Padroeira do Brasil, logo um dia importante para os cat·licos 

brasileiros que o celebram com missas, festas e comemora»es. Devido ¨ pandemia 

da COVID-19, a Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua n«o pode realizar uma festa 

como nos demais anos, por isso, decidiu-se realizar a venda de produtos 

aliment²cios para retirada e entrega no estilo delivery. Junto ¨ festa foi celebrada a 

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Nesse dia, duas missas foram 

transmitidas e a maior audi°ncia ocorreu na primeira, realizada ¨s 07h30. A 

transmiss«o da missa na p§gina da par·quia na rede social Facebook teve 2700 

visualiza»es. Al®m de ser um dia de celebra«o importante, essa missa foi 
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celebrada pelo padre Rosinei Toniette, antigo p§roco da par·quia. A celebra«o 

realizada no per²odo da noite, pelo p§roco atual da par·quia, Padre Jos® Ant¹nio, 

teve 1000 visualiza»es. Ap·s essa data, no dia 06 de dezembro de 2020 a 

transmiss«o teve um pequeno pico de audi°ncia. Nesse dia a live recebeu 1200 

visualiza»es. Esta celebra«o foi o primeiro domingo do Advento, tempo lit¼rgico 

que marca a prepara«o para o Natal e, tamb®m, celebrou-se o anivers§rio do Padre 

Rosenei Marcelino. O pr·ximo pico ocorreu em 27 de dezembro de 2020, no dia da 

Solenidade da Sagrada Fam²lia, com 1200 visualiza»es. 
 

Gráfico 2 - Visualiza»es das lives transmitidas na p§gina do Facebook da Par·quia Santo 

Ant¹nio de P§dua de 1Ü agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2023). 

Ao observar o tempo de dura«o das lives no per²odo em que as celebra»es 

eram realizadas exclusivamente para transmiss«o percebe-se que inicialmente, at® a 

data de 08 de abril de 2020, a maioria das transmiss»es durava menos de 1 hora, 

conforme Gr§fico 3. Ap·s essa data, o n¼mero de transmiss»es que duraram mais 

de uma hora e menos de 2 horas foi aumentando. Percebe-se que ap·s a troca do 

p§roco as celebra»es transmitidas de modo digital comearam a ter maior dura«o. 

Durante o per²odo analisado, houve apenas duas transmiss»es que excederam duas 

horas de dura«o, sendo a transmiss«o realizada no dia 30 de maio de 2020, em 

que se celebrou a coroa«o da imagem de Nossa Senhora Aparecida, apresentada 
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neste cap²tulo. Esta teve a dura«o de 02 horas e 11 minutos. Na celebra«o da 

Solenidade de Corpus Christi observa-se o maior tempo de transmiss«o at® ent«o: 

03 horas e 51 minutos. Por®m, ao pensar-se na dura«o das lives um ponto precisa 

ser destacado. £ poss²vel notar que algumas transmiss»es tiveram dura«o inferior a 

40 minutos, ao analis§-las percebe-se que, a maioria, apresenta problemas t®cnicos 

relacionados ¨ internet ou ¨s tecnologias utilizadas: imagem travando, conex«o 

caindo ou problemas com o som. As lives com menor dura«o s«o seguidas por 

outra transmiss«o em um curto espao de tempo, pois a transmiss«o seguinte ® a 

continua«o de uma mesma celebra«o. A partir do m°s de maio, torna-se raro 

encontrar mais de uma transmiss«o de uma mesma celebra«o. Pois, ap·s obter 

experi°ncia, os membros da Pascom juntamente com funcion§rios da Par·quia 

buscaram melhorias nos aparelhos utilizados, na conex«o de internet e nas t®cnicas 

para proporcionar transmiss»es duradouras e para minimizar os problemas. Candido 

(Ap°ndice I, 2023) relata que os membros da Pascom da Par·quia Santo Ant¹nio de 

P§dua eram leigos e n«o tinham forma»es tecnol·gicas, por isso optaram por 

realizar as transmiss»es usando apenas o celular e n«o fazer uso de programas e 

aplicativos de transmiss«o que exigiriam conhecimentos espec²ficos. Ele relata que, 

ainda assim, houve dificuldades. No in²cio, n«o havia aparelhos adequados, Candido 

(Ap°ndice I, 2023) cita que a Par·quia n«o tinha cabo para transmiss«o, mesa de 

som e celular, por exemplo, assim era preciso que cada membro utilizasse o pr·prio 

celular. Durante um determinado per²odo foi feita a capta«o de §udio ambiente, 

sem suporte. Por®m, as necessidades se apresentaram e a par·quia adquiriu 

aparelhos espec²ficos para a capta«o de §udio. Houve um per²odo de adapta«o e 

testes, como relata Candido (Ap°ndice I, 2023), ñtinha toda a falta de experi°ncia 

nossa, porque muitas vezes [o cabo de som] n«o ficava encaixado direito, a² voc° 

n«o sabia se o problema era no celular, na mesa [de som] ou no som da igrejaò. Na 

®poca foram feitos diversos testes at® encontrar os problemas e entender como era 

a melhor maneira de utilizar os aparelhos e materiais dispon²veis. Candido 

(Ap°ndice I, 2023) relata que foi atrav®s da ajuda de diversas pessoas, pesquisas no 

Google e intui«o que a equipe aprendeu a utilizar os recursos da melhor maneira. 

Dentre as dificuldades ele destaca as falhas de conex«o da rede de internet, e cita 

uma situa«o que ocorreu quando a celebra«o era realizada na capela da casa dos 

padres, em que foi necess§rio andar pelos demais c¹modos da casa procurando por 
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sinal da rede de internet e, por fim, utilizou-se o pacote de dados da operadora de 

celular de um membro da equipe lit¼rgica presente.  

 

Gráfico 3 - Dura«o das lives transmitidas na p§gina do Facebook da Par·quia Santo 

Ant¹nio de P§dua durante o per²odo de 17 de maro de 2020 a 31 de julho de 2020. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2023).  

A partir de 1Ü de agosto de 2020 as restri»es de presena foram alteradas e 

foi permitida a presena de 50 pessoas dentro do espao do templo durante as 

celebra»es. Devido ¨ quantidade restrita de pessoas decidiu-se realizar um n¼mero 

maior de celebra»es, sendo na Igreja Matriz quatro celebra»es nas quartas-feiras, 

quatro celebra»es aos s§bados e cinco celebra»es aos domingos, nesse momento 

permitiu-se que algumas capelas voltassem a ter celebra»es, tamb®m, somando-se 

mais onze celebra»es na semana. Para realizar o controle da quantidade de fi®is 

participantes que iriam adentrar o templo nas celebra»es realizadas era necess§rio 

buscar senhas no escrit·rio paroquial durante a semana e apresentar essas senhas 

na entrada da igreja no momento da celebra«o. A partir do final de agosto a 

Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua recebeu a permiss«o de ter at® 150 pessoas 

dentro do templo durante as celebra»es, por®m, ainda com a necessidade de 

utilizar m§scaras, §lcool gel e manter o distanciamento entre os fi®is. Mesmo com o 

aumento do n¼mero de celebra»es e com a permiss«o da presena no templo, as 
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transmiss»es de lives das missas continuaram devido ainda existir restri«o do 

n¼mero de participantes e ¨ orienta«o de que os fi®is pertencentes a grupos de 

risco n«o fossem ao templo durante as celebra»es, mas acompanhassem pelas 

redes sociais. As visualiza»es das lives n«o ficam zeradas, percebe-se que, ao 

menos, boa parte dos fi®is aprenderam a utilizar esse recurso aprendendo a 

vivenciar o rito atrav®s das telas. Segundo Candido (Ap°ndice I, 2023), quando a 

presena dos fi®is no templo foi permitida, algumas pessoas n«o retornaram de 

imediato. Ele descreve que o fiel cat·lico teve que ñaprender a assistir por uma 

televis«o, por uma rede social; aprender a distanciar-se; aprender a n«o ficar perto 

das pessoas e agora est§ tendo que aprender a voltar a ficar perto das pessoasò. 

Ap·s o fim das restri»es de presena, os bancos da igreja n«o voltaram a ficar 

preenchidos de fi®is rapidamente. A Pascom optou por encerrar as transmiss»es 

di§rias, pois a inten«o da Igreja era de que os fi®is retornassem aos templos.  

Segundo Klein (2006, p. 105), n«o conseguimos mais diferenciar as imagens 

midi§ticas do real. Durante a pandemia da COVID-19, essa constru«o de realidade 

se intensifica, pois o universo digital - das imagens digitais -, a internet e os 

aplicativos de comunica«o se tornam o territ·rio onde quase tudo acontece: as 

aulas, os escrit·rios, as celebra»es religiosas, os encontros entre amigos, o cinema 

e, at®, as consultas m®dicas e psicol·gicas. Na Igreja Cat·lica, em particular, exigiu-

se equipamentos capazes de captar §udio e imagem, capacidade de transmitir 

atrav®s da internet, presena em plataformas digitais ou redes sociais, como o 

Facebook, e pessoas capacitadas e com disponibilidade para realizar as 

transmiss»es. Aos fi®is exigiu-se ficar em casa e assistir o rito atrav®s de 

dispositivos digitais. Nessa intersec«o entre montagem e desmontagem de 

territ·rios exigiu-se dist©ncia entre os corpos e uma nova rela«o entre corpo e rito e 

entre sujeito e mundo, resultando em novas formas de experienciar os afetos e os 

espaos com o corpo. Rolnik (2011, p. 37), no livro Cartografia dos Sentimentos, 

define os mundos como constela»es singulares: ñatr§s delas [...] s· h§ intensidades 

se dispersando e, ao mesmo tempo, l²nguas se desmanchando; outros movimentos 

de intensidade-e-l²ngua se esboando, germina«o de outros mundosò. Os territ·rios 

que s«o intensificados na pandemia est«o em uma interseccionalidade entre o que 

est§ se desmanchando e dispersando e o que est§ se esboando e germinando. A 

pandemia da COVID-19 ocasionou a viv°ncia de processos de transforma»es dos 

mundos, territ·rios e afetos enquanto se descobre e se testa maneiras de dar 
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continuidade ao mundo que se desmancha. O ambiente digital n«o elimina a 

intensidade dos ritos e das rela»es, mas a transforma e a esboa na germina«o de 

outro mundo. As transforma»es nas rela»es entre corpo e rito ser«o exploradas 

nos pr·ximos cap²tulos.   
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3  CORPO E RITO 

 Este cap²tulo apresenta defini»es de rito e descreve o rito cat·lico. O cap²tulo 

contribuir§ para entender os impactos dos ritos transmitidos virtualmente sem a 

presena f²sica dos corpos dos fi®is.  

A pr§tica ritual²stica ® c²clica e implica um eterno retorno, um retorno ¨ 

viv°ncia de um ato vivido pela primeira vez por um deus ou por um her·i, como uma 

reatualiza«o do evento. Durante os ritos, atos humanos e objetos utilizados 

adquirem valor e significado que n«o possu²am intrinsecamente. Por exemplo, uma 

pedra ou um c§lice adquire valor sagrado ao fazer parte de um ritual que o 

transcende. Segundo Eliade:  

O objeto surge como recept§culo de uma fora exterior que o diferencia de 
seu pr·prio meio, e lhe d§ significado e valor. Essa fora pode estar na 
subst©ncia do objeto ou em sua forma; uma rocha revela-se como objeto 
sagrado porque sua pr·pria exist°ncia ® uma hierofania: incompreens²vel, 
invulner§vel, ela ® aquilo que o homem n«o ®. Ela resiste ao tempo; sua 
realidade combina-se com a perenidade. (ELIADE, 1992, p. 12) 

 

Em um ritual h§ uma separa«o entre o que pertence ao mundo, ao meio em 

que est§ e o que passa a pertencer a uma entidade superior atrav®s de um processo 

ritual. O valor do objeto recept§culo transcende o tempo. O ato humano realizado no 

ritual tamb®m se relaciona de maneira particular com o tempo, pois repete e 

reproduz o ato que ® exemplo e base para o rito, transitando entre o tempo presente 

e o momento da realiza«o primeira do ato ritual. Segundo Eliade (1992, p. 13) ño 

gesto se reveste de significado, de realidade, unicamente at® o ponto em que repete 

um ato primordialò. A participa«o no rito de acordo com um modelo (ou arqu®tipo, 

como denomina Eliade) ® que reveste o ato de significado e validade. (ELIADE, 

1992, p. 17) Assim, o significado do rito reside na repeti«o c²clica e na imita«o dos 

atos de um deus ou her·i.  

Na religi«o cat·lica, por exemplo, o rito da missa (que ser§ detalhado adiante) 

revive o ato de sacrif²cio de Jesus na consagra«o do p«o e do vinho no altar; e, na 

comunh«o, onde os fi®is comem e bebem o que creem ser o Corpo e Sangue de 

Cristo, revive a denominada ¼ltima ceia.  

O rito da missa possui um local espec²fico para acontecer, uma igreja 

organizada com altar, presbit®rio e espaos que passaram por ritos definidos pela 

Igreja Cat·lica para sacraliza«o do espao. Al®m de uma separa«o do espao, a 
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Igreja tamb®m estabelece gestos e palavras para separar o in²cio e fim do rito, ou 

seja, organizar o tempo e dividi-lo entre sagrado e profano. Assim, o rito acontece 

apenas dentro do tempo sagrado. Segundo Eliade:  

 
Seja qual for o tipo de ritual [...] ele se desenvolve n«o s· num espao 
consagrado (isto ®, num lugar diferente, em ess°ncia, do espao profano), 
mas tamb®m num ñtempo sagradoò, ñera uma vezò (in illo tempore, ab 
origine), ou seja, quando o ritual foi celebrado pela primeira vez por um 
deus, um ancestral, ou um her·i. (ELIADE, 1992, p. 25-26) 

 

Os rituais separam-se do mundo profano, sendo realizados em espaos 

espec²ficos, por exemplo, dentro de templos consagrados, igrejas ou ambientes que 

passam por rituais de consagra«o e purifica«o. Mas, tamb®m, necessitam de uma 

separa«o do tempo profano, acontecendo em seu pr·prio tempo que funde o 

presente com o ñtempo sagradoò de quando foi celebrado pela primeira vez, 

reatualizando o que ® considerado pelos fi®is como o primeiro ato sagrado. O ritual ® 

uma pr§tica que busca transcender o tempo e o espao, transformando ambos em 

sagrados. Byung-Chul Han em seu livro O desaparecimento dos rituais, explica que:  

 
rituais podem ser definidos como técnicas simbólicas de encasamento. 
Transformam o estar-no-mundo em um estar-em-casa. Fazem do mundo 
um local confi§vel. S«o no tempo o que uma habita«o ® no espao. Fazem 
o tempo se tornar habitável. Sim, fazem-no viável como uma casa. Ordenam 
o tempo, mobiliam-no. (HAN, 2021, p. 10) 

 

Os espaos e o tempo s«o transformados pelos rituais. Atrav®s da pr§tica 

ritual²stica a presena no mundo assume o sentido de presena em casa, ou seja, 

um lugar confi§vel, habit§vel, ²ntimo e pessoal. Essa sensa«o se estende para o 

tempo, que se torna habit§vel como um lar. Han (2021, p. 19) explica que ñhabitar, 

contudo, requer dura«oò. Na sociedade da acelera«o, em que tudo ® pass²vel de 

ser consumido e em que novas informa»es devem ser consumidas a cada instante, 

n«o ® poss²vel habitar ou permanecer e se fazer presente, pois a rela«o com o 

mundo se torna ef°mera e inst§vel. A presena ® definida por Gumbrecht (2015, p.  

9) como uma rela«o de dist©ncia e proximidade entre coisas e corpos, 

independente de se tocarem ou n«o. Assim, estar presente no tempo assume um 

car§ter de relacionamento com este. No ritual, tempo e sujeito se relacionam atrav®s 

da presena, perman°ncia e aten«o. Segundo Han (2021, p. 19), ña aten«o 

profunda como t®cnica cultural se forma justamente pelas pr§ticas rituais e 
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religiosas. Religi«o n«o prov®m por acaso de relegare, prestar aten«o. Toda pr§xis 

religiosa ® um exerc²cio de aten«o profundaò. Byung-Chul Han, ao apresentar a 

etimologia da palavra religi«o utiliza o latim relegare, com o significado atrelado a 

prestar aten«o e permanecer na aten«o. Ele n«o utiliza o termo religare que 

possui o significado de religa«o e remete a v²nculos. O v²nculo entre homens e 

deuses ou entre uma mesma comunidade religiosa s· pode se dar a partir de uma 

rela«o de aten«o profunda em que se permanece e habita no tempo atrav®s de 

um exerc²cio de contempla«o. Atrav®s da contempla«o profunda o sujeito se 

conecta com o rito. Segundo Han (2021, p. 53) a escuta e o pertencimento m¼tuo 

constituem a comunidade ritual. Dessa forma, sujeitos se relacionam em comunh«o, 

se fazendo presente e pertencendo ao mesmo espao e tempo.  

Han (2021, p. 60) explica que os ritos de passagem ordenam o tempo, 

dividindo a vida em fases. Os limiares servem de passagem entre uma fase e outra, 

assim eles articulam e narram espao e tempo. Por®m, em uma sociedade 

globalizada os limiares s«o demolidos para produzir mais espao e diminuir o tempo 

para que informa»es e mercadorias circulem de forma cada vez mais r§pida. O 

resultado disso ® uma sociedade pobre em tempo e em espao. Segundo Han 

(2021, p. 60), ños limiares transformam. [...] Sem as fantasias dos limiares, sem seus 

encantos, h§ apenas o inferno do igualò. Pois, ® al®m dos limiares que se encontra o 

outro, com o desmantelamento dos limiares n«o ® poss²vel se transformar e 

encontrar o outro em sua alteridade. Para a sociedade do consumo os limiares 

funcionam como resist°ncias que para a circula«o de mercadorias e informa»es, 

por isso, nessa sociedade os limiares s«o destru²dos, para que tudo possa circular 

pelo caminho liso e, consequentemente, de maneira acelerada. Em uma sociedade 

acelerada n«o h§ como ter a experi°ncia intensa da passagem de tempo.  

 Nos espaos dos templos, as portas de entrada servem como limiares de 

separa«o entre o espao sagrado e o profano. Elas delimitam o mundo exterior do 

espao dedicado aos ritos e ao tempo ordenado e habit§vel. Segundo o Catecismo 

da Igreja Cat·lica (2000, p. 334), para entrar no espao sagrado da igreja como casa 

de Deus ® preciso atravessar um limiar: ña igreja tem um significado escatol·gico. 

Para entrar na casa de Deus, ® preciso atravessar um limiar, s²mbolo da passagem 

do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova ao qual todos os homens 

s«o chamadosò. Ou seja, na religi«o cat·lica o limiar de um templo separa o mundo 

profano (do ñpecadoò) do mundo sagrado (da ñvida novaò), assim o espao reservado 



43 

¨ realiza«o do rito cat·lico ® o espao considerado casa de Deus e, por isso, 

sagrado e diferenciado dos espaos pertencentes ao dia a dia dos fi®is, como suas 

casas, trabalhos, a rua e outros ambientes que n«o passaram pelo processo de 

consagra«o e sacraliza«o. 

O rito cat·lico denominado missa ® tamb®m chamado de liturgia da 

Eucaristia. Segundo o Catecismo da Igreja Cat·lica (2000, p. 371), a liturgia se 

constitui por uma unidade b§sica formada pelas leituras, homilia e ora«o universal 

que comp»em a Liturgia da Palavra; e pelo momento da Liturgia Eucar²stica, que se 

encerra com a Comunh«o. O Catecismo (2000, p. 372) destaca que para iniciar a 

celebra«o todos se re¼nem em um mesmo lugar e todos t°m parte no rito: 

participando e n«o apenas assistindo. A presena dos fi®is em um espao 

designado ® parte da constitui«o do rito. A celebra«o da missa pode ter diferenas 

em algumas partes dos ritos. Aqui apresentarei o rito utilizado comumente no Brasil. 

£ comum que antes do rito iniciar, um comentarista d° as boas-vindas aos 

participantes e anuncie a data dentro do calend§rio lit¼rgico, destacando se h§ 

alguma festa ou celebra«o espec²fica na data. Nos Ritos Iniciais, o celebrante, 

ministros e leitores adentram a igreja. £ comum que neste momento a equipe de 

canto respons§vel entoe o c©ntico inicial (ou canto de entrada). O padre ou 

celebrante sa¼da a comunidade convidando-os a fazer o sinal da Cruz. Este 

momento ® seguido pelo Ato Penitencial, que pode ser recitado ou cantado, em que 

a comunidade pede perd«o a Deus pelos pecados e o padre realiza a absolvi«o. 

Segue-se, ent«o, o Hino de Louvor em que os fi®is reunidos d«o gl·rias a Deus 

atrav®s de uma ora«o ou m¼sica - nos tempos lit¼rgicos do Advento e da 

Quaresma, o Hino de Louvor ® omitido do rito. Os Ritos Iniciais se encerram com 

uma ora«o. 

Inicia-se, ent«o, a Liturgia da Palavra, segundo o Catecismo da Igreja 

Cat·lica:   

 
A Liturgia da Palavra comporta óos escritos dos profetasô, isto ®, o Antigo 
Testamento, e óas mem·rias dos Ap·stolosô, isto ®, as ep²stolas e os 
Evangelhos; depois da homilia, que exorta a acolher esta palavra como ela 
verdadeiramente ®, isto ®, como Palavra de Deus, e a p¹-la em pr§tica, v°m 
as intercess»es por todos os homens. (CATECISMO DA IGREJA 
CATčLICA, 2000, p. 372) 
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Este momento ® composto pela proclama«o de leituras da B²blia divididas 

em Primeira Leitura (Antigo Testamento), Salmo Responsorial (retirado do livro de 

Salmos), Segunda Leitura (ep²stolas) e Evangelho, que ® precedido pela Aclama«o 

ao Evangelho. As leituras s«o designadas em um calend§rio utilizado pela Igreja em 

todo o mundo, acentuando que a Igreja Cat·lica do mundo est§ em comunh«o. Esta 

parte do rito segue com a Homilia, nesse momento espera-se que a comunidade 

esteja em aten«o profunda enquanto o celebrante explica as leituras realizadas 

durante o rito, atualizando-as e trazendo-as para a realidade da comunidade. O 

pr·ximo momento ® intitulado Profiss«o de F®, nele a comunidade unida recita a 

ora«o do Credo que atesta a f® em Jesus Cristo e na Igreja Cat·lica. A Liturgia da 

Palavra encerra-se com as Preces da Comunidade em que um leitor apresenta a 

Deus os pedidos da Igreja e da comunidade, os fi®is o acompanham recitando uma 

mesma resposta atestando que pedem o mesmo. 

A Liturgia Eucar²stica constitui o momento seguinte. Ela inicia-se com um 

momento dedicado ¨s oferendas:  

 
A apresentação das oferendas (o ofert·rio): trazem-se ent«o ao altar, por 
vezes em prociss«o, o p«o e o vinho que ser«o oferecidos pelo sacerdote 
em nome de Cristo no Sacrif²cio Eucar²stico e ali se tornar«o o Corpo e o 
Sangue de Cristo. [...] Desde os in²cios, os crist«os levam, com o p«o e o 
vinho para a Eucaristia, seus dons para repartir com os que est«o em 
necessidade. Este costume da coleta, sempre atual, inspira-se no exemplo 
de Cristo que se fez pobre para nos enriquecer. (CATECISMO DA IGREJA 
CATčLICA, 2000, p. 372) 

 

Nela oferece-se o p«o e o vinho que ser«o consagrados para se tornarem o 

Corpo e Sangue de Cristo, de acordo com a crena cat·lica. £ tamb®m o momento 

separado para que a comunidade oferea em sacrif²cio seus dons para repartir, ou 

seja, ® o momento em que se recolhe doa»es monet§rias. Segue-se ent«o a 

Ora«o sobre as Oferendas. Em seguida, ñcom a Ora«o Eucar²stica, ora«o de 

a«o de graas e de consagra«o, chegamos ao cora«o e ao §pice da celebra«oò 

(CATECISMO DA IGREJA CATčLICA, 2000, p. 373). O rito da missa converge para 

o momento da consagra«o do p«o e do vinho. A f® cat·lica acredita que a partir do 

rito proferido neste momento ocorre a transubstancia«o do p«o e do vinho 

oferecidos em Corpo e Sangue de Cristo. Os ritos anteriores s«o momentos 

preparat·rios para que a comunidade participe da consagra«o e da Comunh«o. 



45 

Este momento pressup»e aten«o profunda, respeito e adora«o por parte da 

comunidade reunida. 

Em seguida inicia-se o Rito da Comunh«o. Este inicia-se com a ora«o do 

Pai-Nosso seguida pela Ora«o pela Paz. Chega-se ent«o ¨ Fra«o do P«o e ¨ 

Comunh«o. Esta ¼ltima consiste na entrega das part²culas da h·stia consagrada (em 

algumas varia»es do rito, mergulhadas no vinho consagrado) aos fi®is que a 

comem. Estes se levantam de seus lugares no templo, se dirigem a uma fila e 

recebem a h·stia, tamb®m chamada de Eucaristia. H§ algumas varia»es e 

discuss»es sobre a maneira ideal de se portar durante esse momento do rito, alguns 

fi®is permanecem em p®, outros se ajoelham, alguns optam por receber diretamente 

na boca enquanto outros estendem as m«os. Em seguida os fi®is retornam a seus 

lugares no templo. Esse momento ® reservado para o sil°ncio e a ora«o individual, 

os cat·licos costumam sentar ou ajoelhar e fechar os olhos. Ap·s as ora»es 

reservadas ao momento, iniciam-se os Ritos Finais. Neste momento ® comum que o 

celebrante ou um comentarista leia os avisos paroquiais e, ao final, o celebrante d§ 

a ben«o ¨ comunidade, enviando-a em miss«o ao finalizar com ñIde em paz e o 

Senhor vos acompanheò. Destacando que ao sair do ambiente da igreja, o desejo ® 

que o divino acompanhe os fi®is no mundo profano que os espera fora do limiar do 

templo. 

O rito cat·lico ® essencialmente voltado para a Eucaristia. Segundo o 

Catecismo da Igreja Cat·lica (2000, p. 365) ela ® o resumo e a suma da f® cat·lica, 

assim o momento da Comunh«o ® o §pice e momento central do rito. Toda a 

estrutura do rito ® prepara«o e resultado da Liturgia Eucar²stica. Segundo o 

Catecismo da Igreja Cat·lica (2000, p. 374), os fi®is recebem o Corpo e o Sangue de 

Cristo ao receber a Eucaristia, ou seja, a h·stia e o vinho consagrados seguindo 

determinado rito.  

Arnold van Gennep ao tratar sobre os ritos de passagem explica que: 

 
Toda altera«o na situa«o de um indiv²duo implica a² a»es e rea»es 
entre o profano e o sagrado [...]. £ o pr·prio fato de viver que exige as 
passagens sucessivas de uma sociedade especial a outra e de uma 
situa«o social a outra, de tal modo que a vida individual consiste em uma 
sucess«o de etapas, tendo por t®rmino e comeo conjuntos da mesma 
natureza, a saber, nascimento, puberdade social, casamento, paternidade, 
progress«o de classe, especializa«o de ocupa«o, morte. A cada um 
desses conjuntos acham-se relacionadas cerim¹nias cujo objeto ® id°ntico, 
fazer passar um indiv²duo de uma situa«o determinada a outra situa«o 
igualmente determinada. (GENNEP, 2013, p. 24) 
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A Comunh«o Eucar²stica ® um rito de passagem. Com a chamada Primeira 

Comunh«o (sacramento da Igreja Cat·lica que marca o fim de um per²odo de 

prepara«o que torna o cat·lico apto a receber a h·stia pela primeira vez), o crist«o 

deixa de ser criana e progride de classe, entrando na puberdade social cat·lica. O 

Catecismo da Igreja Cat·lica (2000, p. 364) classifica esse sacramento como a 

conclus«o da inicia«o crist«, que faz com que os batizados participem, com toda a 

comunidade, do sacrif²cio realizado por Cristo na cruz. Assim, passar por 

determinados ritos e receber a Eucaristia torna o crist«o apto a fazer parte da 

comunidade cat·lica. O rito da Comunh«o possui caracter²sticas teof§gicas, pois na 

Missa o cat·lico recebe, come e toma o que ele professa ser o corpo e o sangue de 

Cristo num processo em que se fundem os corpos: o profano e o sagrado. £ tamb®m 

um rito de passagem do humano ao divino. O rito Eucar²stico se apresenta como 

uma fuga da finitude da vida humana, uma fuga da morte em busca do eterno e da 

aproxima«o com o divino. 

No espao do templo os sujeitos compartilham o espao, o tempo e o rito. 

Surgem, por®m, novas formas de vivenciar os ritos: o r§dio, a televis«o e, 

atualmente, a internet e as m²dias digitais. Mois®s Sbardelotto (2020) ao escrever 

para o Instituto Humanitas da Unisinos cita o Papa Francisco sobre o uso da internet 

e das m²dias digitais pela Igreja quando o Pont²fice diz que as redes da internet s«o 

um recurso para a comunh«o se s«o usadas como prolongamento dos encontros em 

carne e osso. Francisco apud Sbardelotto (2020) cita como o corpo vive o encontro 

da comunidade na Missa, encontrando outros olhares, cora»es, respira»es e 

contempla»es. Vivenciar o rito da missa, portanto, ® estar em contato com a 

comunidade, sentindo e experienciando o outro presente no mesmo ambiente. 

Segundo a CNBB no Diret·rio de Comunica«o da Igreja no Brasil (2014, p. 203), ña 

par·quia, como comunidade, ® o espao privilegiado para o encontro das pessoas e 

a forma«o para a comunica«o. Nela, reflete-se o cotidiano da vida dos crist«os, 

com suas ang¼stias e esperanasò. Por®m, com a Pandemia da COVID-19, os ritos 

cat·licos em diversos pa²ses deixaram, temporariamente, de ser presenciais e 

passaram a ser transmitidos de forma digital para evitar aglomera»es e a 

transmiss«o do v²rus. Assim, os encontros como descritos s«o impedidos, 

restringidos e transformados em encontros com o virtual. Segundo Klein (2021), com 

as atividades cotidianas dominadas pela inform§tica, a vis«o ® o sentido mais 
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solicitado, e os sentidos ligados ¨ proximidade (olfato e tato, por exemplo) se 

esvaem na participa«o do consumo midi§tico. Nessa realidade, a rela«o entre 

sujeitos e entre sujeito e mundo n«o ® mais a do encontro em carne e osso, e o uso 

da social web se torna o principal meio de contato. As experi°ncias sensoriais n«o 

s«o aprofundadas por todos os sentidos do corpo, mas elas se transformam. O 

corpo ® parte importante dos rituais, conforme explica Han (2021, p. 24) ños rituais 

s«o processos de incorpora«o, encena»es do corpo. [...] Os rituais criam um saber 

e uma mem·ria corporalizados, uma identidade corporalizada, uma comunh«o 

corporalò. Os rituais s«o experienciados atrav®s do corpo, ® o corpo que recebe os 

est²mulos e sente as vibra»es e resson©ncias produzidas pelas rela»es durante as 

pr§ticas rituais. £ pelo corpo que o fiel expressa sua participa«o no ritual, seja pela 

fala, dana ou demais gestos. No rito da missa h§ momentos designados para o fiel 

ficar em p®, se sentar e se ajoelhar. Cada um desses atos tem um significado dentro 

do rito, como respeito, aten«o profunda e adora«o. Por®m, a digitaliza«o afasta o 

corpo dos rituais e enfraquece o v²nculo comunit§rio. Segundo Han (2021, p. 25), ña 

comunica«o digital ® uma comunica«o descorporizadaò. Ela n«o perpassa corpos, 

mas se d§ atrav®s de m§quinas, telas e dados. Ela n«o tem ra²zes, n«o cria v²nculos 

e encontros, mas flui rapidamente pelas redes, sendo constantemente atualizada e 

dependente de novidades, diferente dos rituais que s«o narrativos e n«o s«o 

pass²veis de acelera«o (HAN, 2021, p. 28). A comunica«o digitalizada ® feita de 

informa»es que s«o aditivas e cont§veis e n«o narrativas e narr§veis como os 

rituais, que se d«o atrav®s de narrativas c²clicas com dura»es determinadas (HAN, 

2022, p. 17-18). 

Han (2015, p. 35) descreve o tempo da era da informa«o, como um tempo 

em pontos, ou seja, um tempo atomizado. Segundo Londero e Takara (2019, p.106-

107), ña falta de continuidade entre os pontos abre um vazioò. Este tempo n«o ® 

pass²vel de ser narrado ou c²clico pois entre os pontos h§ vazios que n«o se ligam 

como uma linha ou uma superf²cie. Assim, n«o h§ continuidade. Segundo Londero e 

Takara (2019, p. 105), ña informa«o n«o consegue oferecer um comeo (um motivo) 

e muito menos um fim (um sentido).ò Assim, um tempo atomizado n«o se constitui 

por comeo, meio e fim, ou seja, n«o apresenta conclus«o. A viv°ncia nesse tempo 

se d§ atrav®s do consumo de informa»es, estas n«o se conectam formando uma 

narrativa, mas s«o pontos no tempo que passam rapidamente. 



48 

No livro N«o-coisas, Han se aprofunda nessa quest«o ao apresentar as 

informa»es como ñn«o-coisasò. A comunica«o digital ® formada pelas informa»es 

que, segundo o autor, faz as coisas desaparecerem completamente (HAN, 2022, p. 

8). Ele explora a acelera«o do que flui pelas redes explicando que as informa»es 

vivem do est²mulo da surpresa, ñmas o est²mulo n«o dura muito tempo. Surge 

rapidamente uma necessidade de novos est²mulosò (HAN, 2022, p. 9). Para ele, a 

digitaliza«o descoisifica e desencorpora (sic) o mundo. A comunica«o digital 

depende da acelera«o das redes para funcionar e do desaparecimento das 

fronteiras para ser efetiva, pois ela precisa fluir com rapidez e sem barreiras. Assim, 

n«o h§ como se enraizar e criar uma rela«o de aten«o profunda ou contempla«o, 

pois ela flui rapidamente. Com as restri»es de presena na pandemia da COVID-

19, os sujeitos n«o participaram dos ritos fazendo presena corporalmente nos 

espaos do templo, mas se utilizaram da imagem dos corpos no espao das redes 

sociais para participar e acompanhar a transmiss«o das lives das missas. 

Os fi®is impossibilitados de se deslocar at® o templo acompanham, ent«o, o 

rito em telas. Entre as plataformas digitais utilizadas para a transmiss«o est«o o site 

Youtube e a rede social Facebook. Nas transmiss»es online um fiel n«o ® visto por 

outro, n«o h§ rela«o de um corpo com outro. Nelas n«o h§ necessidade de 

deslocamento para participar de qualquer parte do rito. Para o celebrante tamb®m 

h§ mudanas. Ele n«o fala mais para uma multid«o vis²vel, os bancos n«o s«o 

ocupados por rostos conhecidos ou desconhecidos, por olhares atentos ou 

distra²dos, por exemplo. Ele olha para uma igreja vazia, apenas alguns membros da 

equipe respons§vel pela celebra«o se encontram nos bancos. Por®m, ele precisa 

falar para os fi®is e, por isso, ele olha para um aparelho celular montado em um 

trip®, conforme Figura 1. A frente do padre h§ um trip®, neste ® colocado o aparelho 

celular que capta a imagem e o §udio e o distribui para os diversos aparelhos que 

est«o conectados naquele momento com a live. O celebrante pode, apenas, 

imaginar que h§ corpos habitando o espao desconhecido por detr§s da tela. 
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Figura 1 - Missa realizada na Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua em Santo Ant¹nio da Platina 

com as portas do templo fechadas, sem a presena de fi®is e transmitida pelas redes sociais. 

 
Foto: Pastoral da Comunica«o/ Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua 
Fonte: PARčQUIA SANTO ANTĎNIO DE PĆDUA. Santo Ant¹nio da Platina, 30 mar. 2020. 
Facebook: p§gina Facebook. Dispon²vel: 
<https://www.facebook.com/paroquiasap2016/photos/a.1093647951034425/1093650734367480/>. 
Acesso em: 03 nov. 2023. 
 

A configura«o do espao do templo sofre diversas transforma»es com a 

transmiss«o das celebra»es por lives. Pois, ® necess§rio que os aparelhos 

transmissores ocupem espaos e estejam posicionados de modo a captar a imagem 

da melhor maneira. No espao da capela da casa dos padres, onde as lives durante 

a pandemia se iniciaram, o trip® com o celular disputava espao com os demais 

membros da equipe lit¼rgica. Para otimizar o espao e diminuir o n¼mero de 

pessoas no local, a mesma pessoa que realizava a transmiss«o, tocava viol«o e 

cantava os cantos pr·prios do rito, conforme conta Candido (Ap°ndice I, 2023), ña 

gente gravava direto no Facebook e us§vamos o som ambiente, porque n«o cabia 

muita instrumenta«o ali, e a gente levava s· um viol«o. Como eu cantava, eu 

transmitia e cantava, ao mesmo tempo, e tamb®m tocavaò. Ele (CANDIDO, Ap°ndice 

I, 2023) explica que a capela era pequena, ñdevia ser dois por dois, mais ou menosò, 
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por isso era preciso escolher com cuidado a imagem que seria enquadrada pela 

c©mera do celular, segundo ele ña gente colocava como quadro principal a mesa do 

altar e o padreò. Quando a transmiss«o passou a ocorrer no espao da Igreja Matriz, 

foi poss²vel ter mais pessoas presentes como parte da equipe lit¼rgica, devido ao 

tamanho do local que permitia que os agentes pastorais mantivessem a dist©ncia 

adequada uns dos outros. O membro da Pascom respons§vel pela transmiss«o, 

deixou de ser respons§vel pelas m¼sicas do rito. Nesse novo cen§rio um cantor ou 

uma equipe de canto com poucos membros passou a fazer parte da equipe 

respons§vel pela celebra«o.  

Uma nova configura«o de espao se deu na distribui«o dos aparelhos 

dentro do templo. O altar tem centralidade no espao do templo, pois ® nele que se 

revive o sacrif²cio de Jesus, segundo a crena cat·lica. Na Igreja Matriz da Par·quia 

Santo Ant¹nio de P§dua, na mesma dire«o do Altar, encontra-se o Sacr§rio, local 

onde ficam as h·stias consagradas quando n«o est«o sendo usadas no rito. Para o 

cat·lico, o Sacr§rio possui a presena viva de Jesus, por isso ele fica em local 

especial no templo e permanece trancado. Por®m, com a transmiss«o das 

celebra»es outros objetos necessitam estar em posi»es centrais no templo: os 

aparelhos de transmiss«o. Assim, o trip® e o celular precisam ser posicionados em 

locais estrat®gicos, que possam filmar e transmitir as imagens dos momentos que 

ocorrem nos ritos. Na Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua, para mover o trip® pelo 

templo e facilitar o trabalho dos agentes da Pascom, foram improvisadas rodas que 

podiam ser acopladas ao trip®, assim era poss²vel arrast§-lo pelo espao. Por®m, a 

instabilidade da imagem fez com que esse instrumento fosse abandonado. Para 

movimentar o trip®, ® necess§rio que o agente da Pascom o levante e leve para o 

local que deseja, ao faz°-lo com cuidado a imagem tem menos ru²dos e permanece 

mais est§tica do que quando usadas as rodas improvisadas. Mesmo sendo poss²vel 

movimentar o trip® e coloc§-lo em diferentes pontos do templo, para transmitir os 

momentos que ocorrem no altar, ® necess§rio que o aparelho celular, juntamente 

com o trip®, fiquem centralizados a frente do Altar. Por vezes, o agente da Pascom 

deve se posicionar, tamb®m, nesse local central, atr§s do celular, para realizar 

ajustes necess§rios na imagem, como o uso da ferramenta zoom, para aproximar ou 

afastar a imagem, quando julgar necess§rio. A configura«o do espao do rito, 

centraliza objetos sagrados, como o Altar e o Sacr§rio, mas tamb®m, centraliza as 

pessoas em posi»es sagradas, como o padre celebrante, que ocupa a posi«o logo 
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atr§s do altar. Por®m, com a digitaliza«o do rito, a configura«o do espao do rito 

se abre para que outros objetos estejam na posi«o central de objeto sagrado. 

Assim, os aparelhos de transmiss«o ocupam a posi«o de objetos sagrados. Na 

Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua, em diversos momentos do rito, o trip® com o 

aparelho celular que realiza a transmiss«o fica ¨ frente do altar, em posi«o 

centralizada, conforme Figura 2. 
 

Figura 2 - Trip® e aparelho celular em posi«o central a frente do Altar da Igreja Matriz da 

Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua em Santo Ant¹nio da Platina, PR. 

 
Foto: Arthur Auersvald - Pastoral da Comunica«o/ Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua. Fonte: 
PARčQUIA SANTO ANTĎNIO DE PĆDUA. Santo Ant¹nio da Platina, 27 abr. 2020. Facebook: 
p§gina Facebook. Dispon²vel em: 
<https://www.facebook.com/paroquiasap2016/photos/a.1115589002173653/1115589212173632/>. 
Acesso em: 03 nov. 2023. 
 

Sem a presena dos fi®is nas igrejas, algumas par·quias optaram por 

simbolizar a presena corp·rea dos mesmos imprimindo e colando fotos dos fi®is 

nos bancos do templo. Preenchendo os espaos, que seriam ocupados por corpos, 

com imagens bidimensionais. Um dos exemplos, ® a par·quia Nossa Senhora 

Aparecida na cidade de Quintana, SP. Conforme reportagem de J¼lia Nunes em 29 

de maro de 2020 no site de not²cias G1, a equipe da Igreja utilizou a p§gina da 

par·quia na rede social Facebook para pedir que os fi®is enviassem as fotos em um 



52 

n¼mero no aplicativo Whatsapp. Cerca de 200 fotos foram enviadas em menos de 

24 horas. No dia 25 de maro de 2020, a equipe imprimiu e espalhou as fotos nos 

bancos da igreja, conforme Figura 3. 

 
Figura 3 - Bancos com fotos na par·quia Nossa Senhora Aparecida, Quintana, SP 

 
Foto: Arquivo pessoal/Allyson Saulo Cabrini. Fonte: NUNES, J¼lia. Par·quia coloca fotos de fi®is em 
bancos para celebrar missa: óLaos de f® nos unemô. G1, Bauru e Mar²lia, 29 mar. 2020. Dispon²vel 
em: <https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2020/03/29/paroquia-coloca-fotos-de-fieis-em-
bancos-para-celebrar-missa-lacos-da-fe-nos-unem.ghtml>. Acesso em: 08 fev. 2022. 
 

Um outro exemplo ocorreu na Par·quia Nossa Senhora de Guadalupe, em 

Curitiba, PR, conhecida pelas missas televisionadas pela TV Evangelizar com a 

presena do padre Reginaldo Manzotti. Segundo reportagem da RPC Curitiba em 20 

de maro de 2020 disponibilizada no site de not²cias G1, a igreja que tem 

capacidade para 2 mil pessoas, ao solicitar que os fi®is enviassem fotos para serem 

usadas nas celebra»es, recebeu mais de 100 mil fotos em menos de 24 horas. Esta 

par·quia tamb®m as distribuiu coladas nos bancos da igreja, conforme Figura 4. 
 

Figura 4 - Bancos com fotografias na Par·quia Nossa Senhora de Guadalupe, Curitiba, PR 
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Foto: Helen Anacleto/RPC. Fonte: RPC CURITIBA. Coronav²rus: Vazia, par·quia celebra missa com 
fotos de fi®is penduradas nos bancos, em Curitiba. G1, Curitiba, 20 mar. 2020. Dispon²vel em: 
<https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/03/20/coronavirus-vazia-paroquia-celebra-missa-com-
fotos-de-fieis-penduradas-nos-bancos-em-curitiba.ghtml>. Acesso em: 08 fev. 2022. 

 

 O uso das fotos como lembrana da presena dos fi®is simboliza como a 

participa«o no rito se faz pelas imagens, nesse cen§rio. Simbolicamente os corpos 

s«o substitu²dos pelas imagens, pela bidimensionalidade das fotografias impressas. 

A presena dos fi®is ® emulada na imagem dos mesmos. Frente ¨ digitaliza«o 

descorporizada, tenta-se materializar as imagens vistas nas telas, tenta-se coisificar 

as imagens que se d«o codificadas e decodificadas nos aplicativos e plataformas. 

N«o s«o mais corpos habitando os espaos, mas informa»es que fluem pelas 

redes. 

A Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua, em Santo Ant¹nio da Platina, escolheu 

uma abordagem para que os fi®is tivessem rela»es corporizadas com a celebra«o 

eucar²stica. Ap·s a celebra«o da missa de P§scoa, realizou-se a distribui«o da 

Eucaristia aos fi®is na rua da Igreja Matriz no formato drive-thru. Utilizou-se do 

espao das redes sociais, atrav®s de publica»es na p§gina da par·quia, e do 

espao das transmiss»es das lives das celebra»es para orientar os fi®is a irem de 
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carro at® a rua da Igreja Matriz no dia 12 de abril de 2020 entre as 08h30 e 09 horas. 

Padres e Ministros da Eucaristia se dispuseram em duas filas na rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, em frente ¨ Igreja Matriz, para distribu²rem a Eucaristia na 

m«o dos fi®is pelas janelas dos carros, conforme Figura 5. Orientou-se que os fi®is 

dessem carona aos idosos, mas que n«o deveria ultrapassar mais do que quatro 

pessoas por carro. Pediu-se, ainda, que retornassem para a casa ap·s comungar 

para que n«o houvesse aglomera»es. Aqueles que n«o possu²am carros deveriam  

ir at® a praa a frente da Igreja para receberem a Eucaristia, pois esse local foi 

considerado um local mais aberto e com menos risco de contamina«o. A par·quia 

ressaltou, ainda, quanto ao respeito que devem ter ao receber a Eucaristia. Essa 

situa«o simboliza uma grande mudana de sentido ritual²stica na celebra«o da 

missa durante a pandemia, pois nas celebra»es o momento da Comunh«o ocorre 

ap·s a Fra«o do P«o e antes dos Ritos Finais. Na situa«o citada acima, a 

Comunh«o ocorreu ap·s os Ritos Finais da celebra«o. Os fi®is, que participaram da 

celebra«o de suas casas, ao final da missa, ou at® mesmo antes, se deslocaram de 

suas casas para o centro da cidade para participarem do momento da Comunh«o. 

Para ser poss²vel abranger o maior n¼mero poss²vel de fi®is, a distribui«o da 

Eucaristia em estilo drive-thru ocorreu em outros bairros e, tamb®m, comunidades 

rurais pertencentes ¨ Par·quia Santo Ant¹nio de P§dua. 
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