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RESUMO 

RANTIN, Cristiano Vinicius Lima. LOUVADO SEJA SATÃ: a figura da bruxa e seus 
estere·tipos em O Mundo Sombrio de Sabrina. 2023. 145 f. Disserta«o (Mestrado 
em Comunica«o) ï Centro de Educa«o, Comunica«o e Artes, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2023. 

 
Personagem criada em 1962, a bruxa Sabrina foi representada em diversas vers»es 

em hist·rias em quadrinhos, anima»es, s®ries e filmes. Em 2018, o seriado O 

Mundo Sombrio de Sabrina foi lanado pela Netflix, apresentando uma protagonista 

que trouxe novos elementos ¨s representa»es midi§ticas da figura da bruxa. 

Atrav®s de an§lise f²lmica, a presente pesquisa analisou em que medida a s®rie 

ressignificou estere·tipos hist·ricos em sua narrativa. Uma vez que compreender a 

representa«o das bruxas nas m²dias ® tamb®m estudar a representa«o das 

mulheres, o estudo se faz importante dentro das discuss»es sobre o imagin§rio 

social e de quest»es de g°nero na sociedade. Em nossa pesquisa, fomos capazes 

de identificar que, ainda que nem todo estere·tipo seja ressignificado ou bem 

aproveitado, a maioria deles ® utilizada como met§fora para discutir pautas 

feministas contempor©neas e contribuir para a narrativa sobre a luta contra as 

opress»es do patriarcado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: O Mundo Sombrio de Sabrina; Bruxa; Imagin§rio. 
 



 
 

ABSTRACT 

RANTIN, Cristiano Vinicius Lima. PRAISE SATAN: the witch figure and its 
stereotypes in Chilling Adventures of Sabrina. 2023. 145. Disserta«o do mestrado 
em Comunica«o ï Centro de Educa«o, Comunica«o e Artes, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2023. 

Createad in 1962, Sabrina was represented in several versions in comics, 

animations, TV shows and films. In 2018, the series Chilling Adventures of Sabrina 

was released by Netflix, featuring a protagonist who brought new elements to media 

representations of the witch figure. Through film analysis, this research analyzed the 

extent to which the series re-signified historical stereotypes in its narrative. Since 

understanding the representation of witches in the media is also studying the 

representation of women, the study becomes important within discussions about the 

social imaginary and gender issues in society. In our research, we were able to 

identify that, although not every stereotype is re-signified or well used, most of them 

are used as a metaphor to discuss contemporary feminist agendas and contribute to 

the narrative about the fight against the oppressions of patriarchy. 

 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Chilling Adventures of Sabrina; Witch; Imaginary. 
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INTRODUÇÃO 

Personagem criada em 1962, a bruxa Sabrina foi representada em diversas 

vers»es em hist·rias em quadrinhos, anima»es, s®ries e filmes. O Mundo Sombrio 

de Sabrina, s®rie lanada em 2018 pela plataforma de streaming Netflix, contou com 

quatro temporadas, sendo finalizada em janeiro de 2021. O produto ® uma 

adapta«o em live-action das hist·rias em quadrinhos de mesmo nome, publicadas 

em 2014. Roberto Aguirre-Sacasa, o respons§vel por ambas as vers»es 

contempor©neas, traz uma hist·ria mais obscura para a jovem feiticeira.  

Tanto na HQ quanto no seriado, acompanhamos Sabrina Spellman, uma 

meia-bruxa adolescente que precisa decidir se ir§ fazer um pacto demon²aco e servir 

Sat« pela eternidade. Essa importante escolha mudar§ sua vida para sempre, pois 

assinar seu nome no Livro da Besta em um evento que acontece de noite, no meio 

da floresta, junto do seu grupo de bruxas, mais conhecido como coven, significa 

conquistar poderes e imortalidade, mas renunciar ¨ sua vida mundana e aos seus 

amigos.  

A nova representa«o da personagem se torna interessante por ser uma 

mudana bastante significativa na maneira em que Sabrina foi retratada desde sua 

primeira apari«o na edi«o 22 de Archieôs Mad House, em 1962, conforme explicam 

Williams (2018) e Century (2021). Criada por George Gladir e Dan DeCarlo, Sabrina 

Spellman rapidamente conquistou o p¼blico, aparecendo de forma recorrente nos 

quadrinhos, principalmente em Archieôs TV Laugh-Out (1969-1985). Sua primeira 

vers«o animada surgiu em The Archie Show, em 1969; e alguns anos depois, em 

1971, a bruxinha ganhou seu pr·prio desenho animado. Na mesma ®poca, ela 

conquistou uma hist·ria em quadrinhos com Sabrina, The Teen-age Witch, 

publicado de 1971 at® 1983.  

Na d®cada seguinte, a popularidade de Sabrina chegou a um novo n²vel: em 

1996, ela ganhou um filme em live-action chamado Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. 

A produ«o foi adaptada para o formato sitcom no mesmo ano, o que resultou em 

um sucesso imenso na ®poca, com uma s®rie que foi ao ar at® 2003, tendo 163 

epis·dios e dois filmes derivados: Sabrina vai à Roma, de 1998, e Sabrina vai à 

Austrália, de 1999.  

Enquanto isso, a personagem continuou ganhando novos t²tulos nos 

quadrinhos e anima»es: a HQ solo Sabrina (1997 ï 1999); o desenho Sabrina: A 
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Série animada (1999 ï 2000); o recomeo do quadrinho Sabrina (2000 ï 2002), 

marcando uma nova fase na hist·ria da personagem; a anima«o A Vida Secreta de 

Sabrina, (2003 ï 2004); e a nova revista de Sabrina (2004 ï 2009), que adotou um 

estilo mang§. Sua s®rie animada mais recente, no entanto, n«o fez o sucesso 

esperado: Sabrina: Segredos da Bruxa Adolescente (2013 ï 2014) contou com 

apenas uma temporada. 

Al®m de ser protagonista de suas pr·prias hist·rias, ela continuou com suas 

participa»es especiais nas aventuras de Archie e seus amigos, ganhando destaque 

ao ser apresentada de uma forma mais sombria em Afterlife with Archie, de 2013. A 

vers«o mais macabra da feiticeira fez sucesso. Assim, em 2014, Aguirre-Sacasa 

lanou a HQ O Mundo Sombrio de Sabrina. 

 

Figura 1 ï Sabrina em sua primeira apari«o e em ñO Mundo Sombrio de Sabrinaò 

 
Fonte: Syfy Wire e Revista Galileu 

 

Nesta obra, a alegre bruxa foi transformada em uma feiticeira abertamente 

sat©nica, mobilizando os estere·tipos negativos da figura da bruxa. Esses elementos 

obscuros foram levados para o live-action na adapta«o da Netflix, onde foram 

retrabalhados e inclu²dos em uma trama mais combativa e questionadora. Agora, a 

meia-bruxa n«o est§ mais envolta em glitter cor de rosa e magias inofensivas da 

sitcom dos anos 1996, mas mergulha fundo nos aspectos mais grotescos do mito da 



17 
 

bruxa, que eram recorrentes na descri«o das feiticeiras demon·latras dos s®culos 

XVI e XVII. Sabrina e sua fam²lia est«o envolvidas diretamente com heresia, 

invers«o das liturgias crist«s, infantic²dios, canibalismo, necrofagia, pactos 

demon²acos e at® mesmo rela»es sexuais com o Diabo. 

Loughrey (2018) aponta que O Mundo Sombrio de Sabrina destoa das 

outras vers»es da personagem ao seguir por um caminho mais sinistro; mas que, 

mesmo assim, ainda traz uma representa«o feminista na obra. Segundo ela, 

Sabrina acompanha as mudanas que a imagem da Bruxa teve na nossa cultura. 

ñPor s®culos, a óbruxaô serviu como uma met§fora para mist®rios da feminilidade, 

interpretada, por sua vez, como uma fonte de medo ou um poo de empoderamento 

ð ¨s vezes as duas coisas ao mesmo tempoò (LOUGHREY, 2018, tradu«o 

nossa).1 Assim, Sabrina evoluiu de uma garota inofensiva e contida para uma 

personagem que reclama os s²mbolos da bruxa e a persegui«o hist·rica inerente a 

eles.  

A autora destaca que, nos anos 1960, Sabrina era inspirada na protagonista 

de A Feiticeira, sitcom que foi ao ar de 1964 at® 1972, refletindo a imagem da mulher 

na ®poca e representando a feminilidade submissa ¨ estrutura patriarcal, apesar de 

isso ser contr§rio ¨ maneira que movimentos feministas viam a figura da bruxa no 

mesmo per²odo. Mesmo em meio a essa contradi«o na representa«o das bruxas 

na m²dia, Sabrina j§ se apresentava como uma figura subversiva, utilizando sua 

magia de acordo com os pr·prios interesses e rejeitando a ideia de uma mulher 

obediente. 

Para Loughrey (2018), a s®rie Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, j§ era s²mbolo 

de empoderamento feminino e agregava essa discuss«o, mesmo limitada pela 

®poca, criando uma associa«o entre a bruxaria e o conceito de Girl Power. Mesmo 

que, historicamente, as bruxas costumassem ser representadas como figuras 

assustadoras e impopulares, as bruxas adolescentes mostravam uma nova imagem 

de poder feminino, ressignificando o conceito e se tornando sin¹nimo dele. ñA bruxa 

foi ainda, de certa forma, uma imagem de feminilidade perfeita, mas que agora 

finalmente est§ sob o controle das mulheresò, estas ñque podem us§-las para 

projetar suas pr·prias ideias de empoderamentoò (LOUGHREY, 2018, tradu«o 

                                            
1 No original: ñthe ówitchô has served as a metaphorical stand-in for the mysteries of womanhood, 
interpreted, in turn, as a source of fear or a well of empowerment ð sometimes both at the very same 
time.ò 
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nossa).2 

Quando o conceito de Girl Power foi substitu²do por outras pautas na d®cada 

de 2000, uma vez que, como observa Loughrey (2018), a sociedade passou a 

questionar as limita»es impostas ¨s mulheres, ao inv®s de apenas ignorar esse 

problema, tivemos obras protagonizadas por bruxas que mergulham mais fundo no 

ocultismo da figura, como podemos ver em American Horror Story: Coven, de 2013, 

e A Bruxa, de 2016.  

£ neste ponto que O Mundo Sombrio de Sabrina se encaixa, trazendo uma 

vers«o que mistura ideias de magia e bruxaria com uma trama mais obscura. Agora, 

o dilema da protagonista ® aumentar seus poderes ao se submeter ao Diabo ou lutar 

por sua independ°ncia. Para Loughrey (2018), essa Sabrina representa ñuma era 

onde a óbruxaô se tornou um s²mbolo das batalhas femininas para conquistar a 

autoridade sobre seus corpos e suas identidadesò (LOUGHREY, 2018, tradu«o 

nossa).3 Algo que, diferente do que a Sabrina dos anos 1990 poderia sugerir, n«o 

seria feito apenas ao balanar os dedos.  

Para fazer uma an§lise sobre a figura da bruxa na contemporaneidade, bem 

como os arqu®tipos e preconceitos que ainda est«o presentes em sua imagem, 

precisamos entender um pouco mais do contexto hist·rico e social da caa ¨s 

bruxas, per²odo em que essas personagens receberam uma elabora«o conceitual 

negativa que perdura at® hoje.  

Segundo Thomas (1991), uma bruxa poderia ser qualquer pessoa ð ainda 

que, na maioria das vezes, fosse uma mulher ð que causasse o mal atrav®s de 

meios escusos. A demoniza«o dessa figura ganhou fora quando feiticeiras foram 

associadas com a heresia, visto que acreditavam que seus poderes surgiriam de um 

pacto diab·lico. Portanto, ñprejudicando ou n«o os demais, a bruxa merecia morrer 

pela sua deslealdade a Deusò (THOMAS, 1991, p. 357).   

Essa vis«o foi reforada com a Summis desiderantes affectibus, bula papal 

de Inoc°ncio VIII de 1484, que detalhava os males que uma feiticeira seria capaz de 

causar. Foi atrav®s deste documento que Heinrich Kraemer e James Sprenger 

publicaram, em 1486, na Alemanha, o Malleus Maleficarum, tamb®m conhecido 

como O Martelo das Feiticeiras. O livro foi t«o popular que sua influ°ncia ñesmagou a 
                                            
2 No original: ñThe witch was still, in a way, an image of perfected femininity, but one now finally under 
the control of women, who could use it project their own ideas of empowerment.ò 
3 No original: ñan era where the ówitchô has become symbolic of womenôs battles to claim ownership of 
their bodies and their identities.ò 
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tradi«o moderada que dominava a Igreja Cat·licaò e fez com que sua teoria sobre 

bruxas suplantasse as pr§ticas dos tribunais (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 

102), 

De acordo com o Malleus Maleficarum, havia quatro pontos essenciais que 

definiam uma bruxa: a ren¼ncia da f® cat·lica, a devo«o de corpo e alma para o 

mal, o sacrif²cio de crianas e as orgias com o pr·prio Diabo. ñAl®m disso, declarava 

ser t²pico das bruxas mudar de forma f²sica, voar, profanar os sacramentos crist«os 

e fabricar unguentos m§gicosò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 102). Todos 

esses elementos negativos que, durante s®culos, estiveram associados ¨ figura da 

bruxa, est«o presentes em O Mundo Sombrio de Sabrina, aparecendo com poucas 

altera»es, mas recebendo novos significados na narrativa ou sendo trabalhados de 

uma forma mais subversiva na trama.  

Compreender a representa«o das bruxas nas m²dias ® tamb®m estudar a 

representa«o das mulheres. Tanto Barstow (1995) quanto Federici (2019) 

concordam que ® imposs²vel falar sobre bruxas ð e, principalmente, sobre caa ¨s 

bruxas ð sem falar sobre as mulheres. Elas defendem, inclusive, que o contexto de 

viol°ncia contra mulheres est§ muito presente na constru«o da figura da Bruxa e 

seus estere·tipos. Enquanto Barstow (1995) afirma que ® preciso uma maior 

compreens«o sobre essa figura, uma vez que mulheres continuam sendo chamadas 

pejorativamente de bruxas sempre que desafiam as estruturas patriarcais, Federici 

(2019) ressalta que, ainda hoje, em diversos pa²ses, milhares de mulheres s«o 

mortas de formas cru®is sob acusa»es de bruxaria. 

Essa rela«o entre a figura da bruxa e o movimento feminista surgiu, 

segundo Zwissler (2018), durante o Movimento das Sufragistas, entre 1880 e 1920, 

quando a imagem da feiticeira foi usada como s²mbolo de resist°ncia feminina, uma 

vez que, desde a caa ¨s bruxas, os homens estariam tentando oprimir as mulheres. 

Em 1960 e 1970, no contexto dos novos movimentos feministas, as bruxas 

reapareceram de forma positiva nesse discurso.  

De acordo com a autora, a primeira fase do movimento feminista afirmava 

que as bruxas n«o existiam de verdade e que a caa ¨s bruxas foi apenas uma 

forma de oprimir mulheres. J§ a segunda fase do movimento feminista sugeriu que 

as mulheres foram demonizadas e punidas por desobedecerem ¨s normas sociais, 

uma interpreta«o empoderadora para as feiticeiras, que se tornaram figuras 

feministas rebeldes abraadas pela cultura popular.  
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Segundo Moseley (2002), diversos covens de bruxas feministas foram 

formados durante a d®cada de 1970, com a figura da bruxa sendo apropriada pelos 

grupos radicais como um s²mbolo de resist°ncia ao patriarcado e ¨ opress«o 

masculina. Logo, ñessa posi«o cr²tica entendia a bruxa como uma met§fora para a 

resist°ncia feminina, como representantes das mulheres que levavam vidas n«o 

convencionais [...] e que foram punidas por issoò (MOSELEY, 2002, p. 409-410, 

tradu«o nossa)4. 

O fato de que O Mundo Sombrio de Sabrina (um produto midi§tico que faz 

parte da cultura pop de consumo massificado) se debrua sobre temas socialmente 

relevantes e atuais como a luta feminista, ® uma das caracter²sticas da pr·pria 

cultura pop. Definida por Soares (2014), ela ® um conjunto experi°ncias e produtos 

guiados pela l·gica midi§tica que tem como foco o entretenimento, mas que est§ 

diretamente conectada ¨ ind¼stria cultural e tamb®m luta para estabelecer um senso 

de comunidade entre indiv²duos que consumem seus produtos. 

Para o autor, levando em conta que habitamos espaos ñreaisò e ñvirtuaisò 

atrav®s das l·gicas midi§ticas e informacionais, encontramos ñmodos de 

experienciar o presente a partir de camadas de sentido que est«o ligadas a formas 

de relacionamento com os meios de comunica«oò (SOARES, 2014, p. 3). Portanto, 

® de grande import©ncia nos debruarmos sobre essa fronteira entre real e virtual 

para melhor compreender esse fen¹meno. Dessa forma, ainda que esteja enraizada 

nas configura»es capitalistas envolvendo as l·gicas do mercado, ® poss²vel 

pesquisar e reconhecer conceitos como inova«o, reapropria«o e outros aspectos 

culturais dentro dos produtos da cultura pop. Afinal, ñestamos num est§gio do 

capitalismo em que n«o podemos trabalhar an§lises bin§rias sobre as rela»es entre 

capital e cultura.ò (SOARES, 2014, p. 3). 

Por tudo isso, a presente pesquisa busca analisar a maneira que o seriado 

O Mundo Sombrio de Sabrina trabalhou os estere·tipos negativos da figura da bruxa 

em sua narrativa considerada feminista, entendendo como esses elementos foram 

incorporados na trama ou combatidos de forma subversiva.  

No primeiro cap²tulo, realizamos a revis«o de literatura no campo da 

Comunica«o sobre O Mundo Sombrio de Sabrina. Com isso, encontramos 

resultados originais sobre representa»es de g°nero nas m²dias e movimentos 
                                            
4 No original: ñThis critical position understood the witch as a metaphor for female resistance, witches 
as representative of women who lead unconventional lives [...] and who were punished for this.ò 
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feministas nos trabalhos de Steinke (2019), Yonekura (2020), Henesy (2020), bem 

como o debate acerca do uso de clich°s racistas na obra, como pontuado por 

Franco (2020) e a rela«o da obra com o p¼blico brasileiro na pesquisa de Amaral e 

Bona (2019). 

No segundo cap²tulo, contextualizamos os estere·tipos hist·ricos da figura 

da bruxa, algo necess§rio antes de analisarmos a maneira como O Mundo Sombrio 

de Sabrina os utiliza em sua narrativa. Assim, discutimos como a magia e os 

dem¹nios eram vistos no mundo antigo, ressaltando o car§ter mis·gino daquele 

contexto. Ent«o, h§ um aprofundamento em como os estere·tipos negativos 

surgiram e foram consolidados durante a caa ¨s bruxas. Para isso, utilizamos os 

trabalhos de Thomas (1991), Hutton (2017), Burke (2005), Clark (2006), Ginzburg 

(2012), Russell e Alexander (2019), Barstow (1995), e Federici (2017 e 2019).  

No terceiro cap²tulo, conduzimos a an§lise dos estere·tipos de O Mundo 

Sombrio de Sabrina, tendo como metodologia a an§lise f²lmica, conforme definida 

por Penafria (2009), e Vanoye e Goliot-L®t® (2008). Para isso, identificamos os 

estere·tipos com maior recorr°ncia ao longo das duas primeiras temporadas do 

seriado (animais familiares, bruxa velha, canibalismo, heresia, infantic²dio, pacto 

demon²aco, sab§), descrevendo a maneira como eles s«o apresentados, como 

foram trabalhados e de que forma se adequam ¨ narrativa. 

Assim, observamos que, ainda que alguns estere·tipos sejam utilizados 

apenas para reforar a est®tica sombria e disruptiva do seriado, a maioria deles atua 

como met§fora para discutir temas contempor©neos relevantes intrinsecamente 

ligados ¨ luta feminista contra as opress»es do patriarcado.  
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1. SABRINA, HEREGE E FEMINISTA  

Diversos pesquisadores de v§rios campos do conhecimento analisaram um 

conjunto de aspectos desta personagem. Em nossa delimita«o, o levantamento 

bibliogr§fico que fundamentou a revis«o de literatura contou com os seguintes 

crit®rios de sele«o: no par©metro cronol·gico, consideramos produ»es publicadas 

a partir de 2018, ano de lanamento da s®rie; no par©metro tem§tico, escolhemos 

pesquisas do campo da Comunica«o que abordam os aspectos sociopol²ticos 

presentes em O Mundo Sombrio de Sabrina; no par©metro lingu²stico, levamos em 

considera«o publica»es em ingl°s e portugu°s em peri·dicos revisados por pares, 

tanto internacionais quanto nacionais. Ap·s a leitura reflexiva e interpretativa, 

selecionamos quatro artigos e uma disserta«o de mestrado para serem 

investigados. Deste modo, conseguimos estabelecer uma vis«o mais ampla sobre o 

seriado, assim como uma melhor compreens«o sobre a obra e seus significados.  

Em s²ntese, observamos que a literatura discute quest»es relacionadas ¨s 

representa»es de g°nero nas m²dias (YONEKURA, 2020), movimentos feministas 

(HENESY, 2020) e outros problemas contempor©neos (STEINKE, 2019), como 

tamb®m o debate sobre racismo na obra analisada (FRANCO, 2020). Naturalmente, 

uma das abordagens mais frequentes diz respeito ¨ discuss«o sobre os estere·tipos 

negativos da figura da bruxa nos meios de comunica«o (HENESY, 2020). 

Considerando que a s®rie ® um produto da cultura de m²dia, observamos tamb®m o 

interesse no estudo sobre o perfil dos consumidores brasileiros da s®rie (AMARAL; 

BONA, 2019). 

Steinke (2019) analisa a forma que a liberdade de escolha de Sabrina 

confronta o patriarcado na s®rie. Seguindo nesta mesma linha, Henesy (2020) 

estuda como os recursos narrativos do seriado dialogam com movimentos sociais e 

a hist·ria da bruxaria, abordando temas como culpabiliza«o de v²timas e abuso na 

sociedade. J§ Yonekura (2019) foca na maneira em que L¼cifer assume um papel 

de opressor dentro do patriarcado e age enquanto antagonista da luta feminina em 

O Mundo Sombrio de Sabrina. Por sua vez, Franco (2020) apresenta um 

contraponto para a discuss«o, destacando como a s®rie perpetua estere·tipos 

racistas, ainda que fale sobre temas de empoderamento. Por fim, Amaral e Bona 

(2019) elaboram um perfil completo sobre a identidade dos f«s brasileiros da s®rie.  
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1.1 BRUXAS FEMINISTAS  

Discutindo o feminismo contempor©neo e a representa«o da bruxaria em O 

Mundo Sombrio de Sabrina, Steinke (2019) destaca que a s®rie trabalha a 

sexualiza«o do corpo da bruxa como uma a«o pol²tica contra o patriarcado, 

desenvolvendo uma narrativa que reflete preocupa»es atuais da sociedade, como 

os movimentos #MeToo e #BelieveHer5, criados para combater a masculinidade 

t·xica, abuso, slutshaming6 e a culpabiliza«o da v²tima. 

A pesquisadora compara o seriado com outras produ»es atuais 

protagonizadas por feiticeiras, tal como American Horror Story: Coven, de 2013, e A 

Bruxa, de 2016, obras em que as feiticeiras sempre s«o dominadas por poderes 

ocultos e acabam demonizadas pelo patriarcado. A nova s®rie de Sabrina, no 

entanto, elabora uma representa«o da autonomia feminina, com a primeira 

temporada sendo inteiramente focada em temas como consentimento, luta pela 

liberdade e, principalmente, direito de dizer ñn«oò para as principais figuras 

masculinas da trama, representadas pelo Padre Blackwood e o pr·prio Sat«.  

Segundo ela, pesquisadores do g°nero g·tico no cinema e na literatura 

definem monstros, como os vampiros, por exemplo, como met§foras sociais. Nesse 

contexto, a figura da bruxa acabou sendo transformada em um s²mbolo de 

bestialidade por conta da sua conex«o profunda com a Terra, e isso resultou na 

hiperssexualiza«o das representa»es das feiticeiras na cultura pop. Para 

Germana, conforme citado por Steinke (2019), a bruxa se tornou um s²mbolo da 

ñmulher loucaò por ambas as figuras serem v²timas de uma sociedade conservadora. 

Portanto, tanto as feiticeiras quanto as mulheres loucas se tornaram conceitos 

praticamente insepar§veis. A partir disso, a autora percebe que o corpo da bruxa foi 

transformado em um s²mbolo de resist°ncia, por agir contra as restri»es 

heteronormativas, bin§rias e patriarcais impostas sobre os corpos femininos.   
                                            
5 Criado por Tarana Burke em 2006, o movimento #MeToo surgiu como uma resposta contra o abuso 
sexual. Nos ¼ltimos anos, o movimento ganhou mais apoio e destaque ap·s as den¼ncias contra 
Harvey Weinstein, ressurgindo como uma forma das mulheres se apoiarem e demonstrarem empatia 
entre si. O movimento #BelieveHer tem como objetivo apoiar as den¼ncias das mulheres v²timas de 
abuso e ass®dio, criando uma rede de apoio para que elas n«o sejam desacreditadas pela m²dia, 
autoridades ou pela pr·pria sociedade. 
6 Equivalente a ñtachar de vadiaò em portugu°s, pr§tica definida por muitos como um processo no 
qual mulheres s«o atacadas, inferiorizadas e oprimidas por supostas transgress»es ¨ conduta sexual 
aceit§vel em uma sociedade conservadora, como uso de roupas tidas como provocantes, controle de 
natalidade e pr§tica sexual antes do casamento.  
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A pesquisadora refora que a rela«o da s®rie com o movimento #MeToo 

fica mais evidente quando analisamos a jornada de Roz, a amiga humana de 

Sabrina, em sua luta contra a censura em sua escola. Ainda que as duas enfrentem 

figuras masculinas diferentes e estejam em outros contextos de opress«o, elas se 

entendem e se apoiam na luta contra o machismo: essa ® a ess°ncia do movimento. 

Ao discorrer sobre as cr²ticas que a s®rie recebeu, Steinke destaca a opini«o 

de Rob Sheffield, cr²tico da Rolling Stone, que afirma que as vers»es otimistas da 

Sabrina dos anos 1970 e 1990 seriam vistas como absurdas nos dias de hoje 

(STEINKE, 2019, p. 3). Para o cr²tico, O Mundo Sombrio de Sabrina ® uma s®rie 

sombria para tempos sombrios, apresentando uma protagonista que ® s²mbolo de 

resist°ncia contra o patriarcado e as manipula»es que as mulheres sofrem na 

sociedade. 

  

Figura 2 ï Sabrina ® julgada por Padre Blackwood

Fonte: Netflix 
 

Recapitulando os eventos do primeiro epis·dio, que mostra Sabrina tendo 

d¼vidas sobre fazer seu pacto com Sat«, por n«o querer renunciar ¨ sua vida mortal, 

Steinke (2019) lembra que Padre Blackwood engana a jovem bruxa ao prometer que 

ela continuar§ tendo sua liberdade ap·s o ñBatismo Sombrioò, apenas para ela 
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descobrir, j§ durante o ritual, que teria que ser submissa ao diabo quando finalizasse 

a cerim¹nia. £ isso que faz com que Sabrina se rebele contra ambos, tanto o Padre 

quanto L¼cifer, o que resulta em um julgamento contra a feiticeira. Como 

argumentado por Steinke, o evento serve como uma met§fora para a forma pela qual 

v²timas de abuso sexual e viol°ncia dom®stica s«o tratadas pelas autoridades no 

mundo real. Por exemplo, entre as acusa»es que pesam contra a feiticeira est«o as 

roupas que a protagonista estava usando ð um vestido de noiva ð e o fato de ela 

ter visitado uma floresta de noite, com a clara inten«o de ñconsumar o ato". Isso 

resulta em Sabrina sendo exposta diante do seu coven, o grupo de bruxas da qual 

ela faz parte, sendo chamada de vagabunda e traidora por outras feiticeiras.  

Dessa forma, O Mundo Sombrio de Sabrina mostra o g°nero g·tico 

misturado com o sublime, definido por Botting (apud STEINKE, 2019, p. 10) como 

algo que invoca emo»es excessivas. Assim, ainda que tenhamos tramas 

sobrenaturais e narrativas assustadoras, a hist·ria g·tica tamb®m ® capaz de 

emocionar o p¼blico. Steinke (2019) defende que a s®rie ® uma produ«o que est§ 

muito al®m do sombrio e do fant§stico, justamente por mostrar temas que s«o t«o 

pr·ximos do que vemos na sociedade contempor©nea. O resultado disso ® uma 

atmosfera em que sempre teremos a sensa«o de inc¹modo e perigo, j§ que, assim 

como Sabrina, o p¼blico n«o se sente seguro em nenhum dos mundos, seja o bruxo 

ou o mundano.  

A autora reitera que O Mundo Sombrio de Sabrina trabalha essas tem§ticas 

atuais, tal como ass®dio, de forma did§tica, fazendo com que seja f§cil entender o 

que est§ acontecendo. Assim, ao utilizar conceitos feministas, a produ«o examina e 

explicita os coment§rios envolvendo a ñcultura do estuproò presente na nossa 

sociedade: como aponta Gilbert (apud STEINKE, 2019, p. 14), ® uma discuss«o que 

tem espao dentro do g°nero g·tico.  

Steinke (2019) conclui que, durante os ¼ltimos anos, a figura da bruxa 

passou por in¼meras transforma»es na cultura pop, sendo utilizada para discutir 

temas sociopol²ticos. Isso ® semelhante ao g°nero g·tico, empregado por autores 

para desafiar ideais pol²ticos e falar sobre as preocupa»es e experi°ncias sociais. 

Assim, Sabrina se torna uma met§fora para os movimentos feministas 

contempor©neos, usando de outros recursos narrativos para ressignificar as bruxas 

e a feminilidade. 

Mas a s®rie vai al®m disso na maneira que retrata as feiticeiras:  
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Ao desafiar como o p¼blico v° a bruxaria, o corpo da bruxa e a pr·pria 
bruxa, O Mundo Sombrio de Sabrina mostra que nem todas as bruxas s«o 
m§s, nem todas as bruxas s«o boas, e que bruxas s· s«o consideradas 
foras do caos por terem controle sobre si mesmas, seus corpos, e por 
desafiar ativamente momentos de injustia por meio da energia e do mundo 
ao seu redor. [...] O corpo da bruxa ® um pesadelo sociopol²tico que resiste 
¨ significa«o e desafia ativamente nossos preconceitos em torno da 
autonomia corporal, enquanto permanece identific§vel e facilmente 
acess²vel. (STEINKE, 2019, p. 17, tradu«o nossa). 7 

 

Levando em conta o cen§rio pol²tico atual, Steinke (2019) finaliza afirmando 

que os temas debatidos na s®rie fazem com que O Mundo sombrio de Sabrina se 

torne essencial para as mulheres ð sejam elas cisg°nero, transg°neros ou n«o-

bin§rias ð por ser um s²mbolo de resist°ncia.  

1.2 A LUTA CONTRA O PATRIARCADO   

Em seu artigo sobre a rela«o entre pol²ticas feministas contempor©neas e O 

Mundo Sombrio de Sabrina, Henesy (2020) analisa como o seriado representa 

pol²ticas feministas ao reimaginar Sabrina, desta vez a colocando como uma jovem 

millennial8 inspirada por personagens g·ticas da m²dia. A pesquisa discute como a 

s®rie utiliza recursos narrativos para criar di§logos com outras produ»es e 

movimentos sociais, e aborda a experi°ncia feminina de uma adolescente. Al®m 

disso, identifica a maneira que a linguagem de rebeli«o pol²tica e hist·ria da bruxaria 

s«o empregadas na s®rie para se relacionar com quest»es do feminismo e a 

identidade das v²timas de abuso no contexto norte-americano atual. 

Ap·s analisar a evolu«o da personagem na m²dia, Henesy (2020) aponta 

que a jovem bruxa se tornou uma feminista da nova gera«o. Na adapta«o da 

Netflix, Sabrina lida com problemas que s«o atuais na sociedade em que vivemos. E 

esta percep«o tamb®m foi registrada pela cr²tica especializada, que elogiou a clara 

mensagem feminista do projeto, como Richard Andrews, do The Guardian, que 

descreveu Sabrina como a personifica«o de um novo tipo de bruxa: jovem, 
                                            
7 No original: ñBy challenging how the public views witchcraft, the body of the witch, and the witch 
herself, The Chilling Adventures of Sabrina shows that not all witches are evil and not all witches are 
good and that witches are only considered as forces of chaos since they retain control over 
themselves, their bodies, and actively challenge moments of injustice through of energy and the world 
around them [...] the witchôs body is a sociopolitical nightmare that resists signification and actively 
challenges our preconceptions surrounding bodily autonomy all the while remaining relatable and 
easily accessible.ò 
8 Termo utilizado para designar pessoas que nasceram entre 1981 e 1995. Tamb®m conhecidos 
como Gera«o Y, este grupo ® marcado pelos "nativos digitais", por terem nascido durante o §pice do 
desenvolvimento tecnol·gico e da internet. 
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militante, libert§ria e socialmente consciente.  

Ainda que Roberto Aguirra-Sacasa, o criador desta nova vers«o da 

personagem, defenda que ela pertence ao g°nero ñhorror psicol·gicoò, sendo uma 

hist·ria de amadurecimento influenciada por filmes de terror protagonizados por 

mulheres, Henesy (2020) argumenta que O Mundo Sombrio de Sabrina faz parte do 

g°nero g·tico, presente na literatura e em produ»es audiovisuais. Segundo ela, 

isso ® muito importante para entendermos a adapta«o e as mensagens da obra. 

Madden (apud HENESY, 2020, p. 2), observa que a fic«o g·tica sempre foi 

conhecida por dar voz a entidades liminares n«o bem definidas. Esse ® o caso de 

Sabrina, presa em sua dupla natureza de meio-bruxa e meio-mortal, n«o 

pertencendo verdadeiramente a nenhum grupo. 

 
A rebeli«o de Sabrina contra a óclassifica«oô como bruxa ou mortal n«o 
para na ponte entre reinos; A relut©ncia de Sabrina em vender sua alma 
para o Senhor das Trevas ® espelhada pelas batalhas feministas de Sabrina 
e suas amigas no mundo mortal, apresentando um embate multifacetado 
contra a ordem patriarcal. (HENESY, 2020, p. 3, tradu«o nossa)9 
 

 
Figura 3 ï Sabrina durante o seu Batismo Sombrio 

 
Fonte: Netflix 

 

                                            
9 No original: ñSabrinaôs rebellion against óclassificationô as witch or mortal does not stop at the bridge 
between realms however; Sabrinaôs reluctance to sign her soul away to the Dark Lord is mirrored by 
feminist battles undertaken by Sabrina and her friends in the mortal world, presenting a multifaceted 
clash with patriarchal order.ò 
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Traando um hist·rico sobre a evolu«o da personagem atrav®s dos anos, 

Henesy (2020) nota que, apesar de todas as mudanas que Sabrina sofreu, ela 

sempre era representada como uma garota divertida que controlava seu potencial 

sombrio atrav®s do seu senso de moralidade. Contudo, em O Mundo Sombrio de 

Sabrina, a rela«o da personagem com seu lado obscuro ® o principal tema da 

narrativa do seriado. Para a pesquisadora, trata-se de uma met§fora para o 

amadurecimento e empoderamento feminino, levando essa ideia a outro n²vel ao 

explorar o papel de uma jovem bruxa politizada em um mundo machista. A nova 

Sabrina est§ consciente do patriarcado sist°mico que a oprime e luta ao lado de 

suas amigas para criar uma irmandade contra a cultura masculina puritana.  

Nesse sentido, jovens mulheres encontram na bruxa uma reinvindica«o do 

poder feminino, vendo estas figuras como s²mbolos de supera«o da opress«o.  

 
O Mundo Sombrio certamente usa essa vis«o politizada da figura da ñbruxaò 
e ñfeministaò para criar personagens que est«o redescobrindo a linguagem, 
textos e argumentos da segunda onda feminista para articular sua 
frustra«o ideol·gica no presente (HENESY, 2020, p.4, tradu«o nossa).10 

 

Contextualizando o ñp·s-feminismoò como um movimento que, segundo 

McRobbie (apud HENESY, 2020, p. 4), n«o encara o feminismo como algo 

necess§rio por defender que a igualdade entre os g°neros j§ teria sido alcanada, 

Henesy (2020) afirma que a vers«o de Sabrina dos anos 1990 ð assim como 

Charmed, exibida de 1998 a 2006, e Buffy: A Caça Vampiros, transmitida de 1997 

at® 2003, obras conhecidas por seu protagonismo feminino ð entram nessa 

categoria. Segundo a autora, essas s®ries n«o focam nos desafios que uma mulher 

enfrenta na sociedade, nem se aprofundam em uma discuss«o sobre o feminismo, 

sendo, portanto, sobre ñp·s-feministasò com pensamentos f¼teis. Uma vez que, 

mesmo que tenham como principal interesse salvar o mundo, uma das grandes 

motiva»es delas ® encontrar o homem ideal. Al®m disso, as transforma»es pelas 

quais as protagonistas normalmente passam, descritas por Moseley (2002) como a 

vers«o m§gica do makeover11, reforam a ideia da feminilidade apropriada para as 

mulheres, algo muito presente nas obras do p·s-feminismo.  

                                            
10 No original: ñChilling Adventures certainly uses this politicised view of the figures of ówitchô and 
ófeministô to create characters who are rediscovering the language, texts and arguments of second-
wave feminism to articulate their ideological frustration in the present.ò 
11 Em defini«o, uma s®rie de mudanas est®ticas feitas com o objetivo de ficar mais atraente e por 
dentro da moda atual. 
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O Mundo Sombrio de Sabrina, no entanto, difere deste movimento, uma vez 

que os pensamentos de Sabrina e seus amigos n«o s«o fr²volos, mas oriundos de 

um desejo profundo de igualdade e equidade, tendo mulheres que s«o politicamente 

ativas. Portanto, essa vers«o da personagem pode ser definida como um ñfeminismo 

da nova gera«oò, termo proposto por Gill e citado por Henesy (2020, p. 5), ainda 

que essa pesquisadora critique a maneira que isso costuma ser empregado de 

forma vazia pela m²dia.  

£ por esse motivo que, no seriado da Netflix, vemos Sabrina utilizando 

s²mbolos e slogans da luta feminista, sem empregar essa luta para vender sua 

narrativa p·s-feminista. Na obra, esses elementos s«o usados como uma ferramenta 

para mobilizar pessoas e reavivar a mem·ria cultural dessas lutas. Contudo, como 

Henesy (2020) aponta, ainda ® importante lembrar que a m²dia utiliza esses 

elementos hist·rico-culturais com motiva»es capitalistas. 

£ importante lembrar que O Mundo Sombrio de Sabrina ainda emprega 

alguns elementos p·s-feministas na sua narrativa. Ao analisar a obra como um todo, 

no entanto, a pesquisadora ressalta que quest»es referentes ao corpo feminino 

aparecem em cenas sobre direito de escolha e autonomia, de forma bem diferente 

do que v²amos nas s®ries dos anos 1990, uma vez que as bruxas daquela ®poca 

utilizavam seus poderes para aumentar o glamour feminino de forma superficial. 

Dessa maneira, a autora afirma que os elementos p·s-feministas surgem de forma 

cr²tica, buscando aprofundar as discuss»es sobre empoderamento feminino.  

Citando Purkiss, Henesy (2020, p. 6) observa que a bruxa se tornou uma 

figura protofeminista no s®culo XX, quando foi transformada em uma ñirm« do 

passadoò e figura central para o retorno da hist·ria feminina. Em O Mundo Sombrio 

de Sabrina, no entanto, como explicado por Aguirre-Sacasa (TURCHIANO apud 

HENESY, 2020, p. 5) a figura da bruxa ® utilizada para lidar com aqueles temas de 

forma paradoxal. Ainda que as feiticeiras sejam poderosas, elas continuam sujeitas a 

um papel inferior dentro do patriarcado, sendo oprimidas pela Igreja da Noite e por 

Sat«, al®m de sofrerem por conta do seu pr·prio coven e demais bruxas.  

Henesy (2020) defende que Sabrina ® uma personagem da nova gera«o 

feminista por questionar, desobedecer e antagonizar as figuras patriarcais em ambos 

os mundos (o mortal e o das bruxas). Enquanto isso, por®m, suas tias, que s«o 

bruxas mais velhas, tentam fazer com que ela se encaixe no padr«o, sendo 

c¼mplices da opress«o ¨s mulheres. No decorrer da hist·ria, todavia, vemos que a 
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rebeldia de Sabrina comea a inspirar as mulheres da s®rie. Assim, suas tias e a 

pr·pria Madame Sat«/Lilith, uma das antagonistas da trama, entram na luta contra o 

sistema.  

Para Henesy (2020), esta vers«o de Sabrina, diferente de suas 

antecessoras, ® uma explora«o dist·pica da jovem bruxa. Portanto, a produ«o da 

Netflix se distingue das anima»es e da sitcom que a personagem j§ protagonizou, 

justamente por ser uma narrativa mais ñsocialmente conscienteò que emprega, de 

forma deliberada, textos e produ»es anteriores sobre feminismo, horror g·tico e 

bruxaria, sempre visando expandir a discuss«o sobre esses temas. Portanto: ñsim, 

óO Mundo Sombrioô ® sobre bruxas, mas tamb®m ® sobre preconceito, 

empoderamento feminino e a quebra das normas sociaisò (HENESY, 2020, p. 7, 

tradu«o nossa). 12 

Por fim, discorrendo sobre o anacronismo temporal, um elemento cl§ssico 

da narrativa g·tica muito presente na s®rie, Henesy (2020) sugere que este recurso 

foi empregado de forma proposital, nublando as barreiras do tempo e criando uma 

sensa«o de assombro diante do indefinido. Assim, o passado est§ presente para 

al®m do figurino, das obras citadas e da trilha sonora: ele tamb®m retorna atrav®s de 

men»es aos movimentos sociais, como as refer°ncias aos Panteras Negras e ao 

grupo feminista Women's International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH). O 

anacronismo cria uma sensa«o de que os personagens est«o enfrentando 

problemas que s«o, ao mesmo tempo, ultrapassados e atuais. Isso seria uma forma 

de a s®rie se distanciar ainda mais do p·s-feminismo, passando a mensagem de 

que uma nova onda feminista ® necess§ria.  

 
O Mundo Sombrio de Sabrina apresenta uma forma de feminismo que ® 
inclusiva desses ófiosô presentes na discuss«o feminista. [...] Portanto, seria 
poss²vel argumentar que o senso de liminaridade articulado por meio da 
temporalidade distorcida, do espao e da experi°ncia da adolescente 
feminina em óO Mundo Sombrioô ressoa com o espao de transi«o no qual 
o feminismo, como um todo, se encontra atualmente. [...] A cr²tica p·s-
feminista ainda ® necess§ria para discutir as contradi»es na cultura da 
m²dia, mas uma nova voz feminista mais s®ria tamb®m est§ em 
desenvolvimento, e ® multigeracional, multicultural e, como a voz da 
segunda onda feminista, ela est§ com raiva. (HENESY, 2020, p. 11, 
tradu«o nossa)13. 

                                            
12 No original: ñyes Chilling Adventures is about witches, but it is also about prejudice, female 
empowerment and the queering of social norms.ò 
13 No original: ñChilling Adventures presents a form of feminism that is inclusive of these separate 
ñthreadsò of feminist discourse [...] One could argue therefore that the sense of liminality articulated 
through skewed temporality,space and the female teen experience in Chilling Adventures resonates 
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Assim como Steinke (2019), Henesy (2020) tamb®m aborda a maneira como 

a s®rie trabalha temas como consentimento e a vis«o machista sobre o corpo da 

mulher, utilizando o julgamento de Sabrina como exemplo. Considerada ñculpada at® 

que se prove inocenteò, a bruxa ® bombardeada por perguntas que, no mundo real, 

s«o recorrentes em casos de abuso, sendo parte de uma tentativa de culpabilizar a 

v²tima. Para a pesquisadora, o seriado da Netflix apresenta um caso que ® saturado 

de injustias, com a protagonista sendo condenada antes mesmo do julgamento ser 

conclu²do, para mostrar como as leis que governam sua sociedade s«o utilizadas 

para oprimir os indiv²duos, especialmente, as mulheres. 

Como a autora ressalta, em diversos julgamentos, as v²timas de abuso s«o 

desacreditadas e recebem uma narrativa que tenta culp§-las, seja citando as roupas 

que elas vestiam ou onde elas estavam quando sofreram o ass®dio. Algumas vezes, 

elas tamb®m s«o acusadas de induzirem os estupradores a consumir o ato: o que, 

dentro desse discurso, faria delas as verdadeiras culpadas desta situa«o.  

Dessa forma: 

 
Ao emprestar a linguagem desses julgamentos para punir e limitar a 
liberdade de Sabrina, essa s®rie est§ mostrando um ponto que o p¼blico-
alvo do seriado j§ pode estar dolorosamente ciente: As jovens podem muito 
bem ser culpadas por sua pr·pria vitimiza«o se se vestirem ou se 
comportarem de uma forma que seja considerada provocativa ou que 
transmita uma sensa«o de liberdade de escolha. Como observa Soll®e, a 
palavra "bruxa" foi usada para punir mulheres e "policiar a sexualidade 
feminina" por s®culos, mas agora 'vagabunda' se tornou o ep²teto 
condenat·rio. (HENESY, 2020, p. 12, tradu«o nossa)14. 

 

Henesy (2020) conclui que O Mundo Sombrio de Sabrina apresenta uma 

personagem que j§ ® bem conhecida, mas que chega para desafiar o que j§ 

sabemos sobre ela. Ao introduzir uma nova Sabrina politicamente consciente, a 

narrativa encontra sucesso por mostrar a protagonista como uma mulher que 

                                                                                                                                        
 
 
with the transitional space that feminism currently finds itself in as a whole. [...] postfeminist criticism is 
still required to discuss the contradictions in media culture, but a new more serious feminist voice is 
also developing, and it is multigenerational, multicultural, and like the voice of second wave feminism, 
it is angry.ò 
14 No original: ñBy borrowing the language of these trials to punish and limit the freedom of Sabrina, 
this show is making a point that the target audience of the show may already be painfully aware of: 
young women may well be blamed for their own victimhood if they dress or behave in a way that is 
deemed provocative, or that conveys a sense of freedom of choice. As Soll®e notes, the word ñwitchò 
was used to punish women and ñpolice female sexualityò for centuries, but ñnow óslutô has become the 
damning epithet that is de rigueurò 
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comete erros, e n«o uma pessoa perfeita, mas que continua sendo idealista, sempre 

lutando pelo direito de liberdade individual e pelo que acredita ser correto. Tanto a 

sua sensibilidade quanto o seu lado pol²tico fazem desta nova Sabrina uma 

personagem muito complexa e interessante. E transform§-la em um ²cone g·tico, 

jovem e feminista ® algo que, para a autora, ® muito bem-vindo quando a situa«o 

sociopol²tica norte-americana ® levada em considera«o.  

Assim,  

 
O Mundo Sombrio [de Sabrina] estabelece a si mesmo como uma adi«o 
valiosa para o c©none do horror g·tico, e usa qualidade usa qualidades 
autorreferenciais do drama adolescente para mapear a liminaridade da 
experi°ncia adolescente feminina por meio das tramas de Sabrina, Ros e 
Susie. Embora todas as tr°s personagens paream forasteiras em algum 
ponto da s®rie devido ¨ sua liminaridade (Sabrina como uma meia bruxa, 
Ros como uma mulher negra em uma cidade predominantemente branca e 
Susie como uma pessoa n«o-bin§ria), todas elas mostram fora em abraar 
o que as torna diferentes e desenvolver estruturas de apoio que promovam 
a individualidade e a independ°ncia. (HENESY, 2020, p. 13, tradu«o 
nossa)15 

 

A autora finaliza defendendo que, ao criar um senso temporal ¼nico, o 

seriado destaca que esses problemas que as personagens enfrentam s«o 

contempor©neos, mas atemporais. Al®m disso, fica evidente que quest»es que 

imagin§vamos j§ terem sido resolvidas ressurgiram reconfiguradas nos ¼ltimos anos. 

Portanto, segundo Henesy (2020), O Mundo Sombrio de Sabrina ® uma obra que 

lembra as jovens mulheres a n«o aceitar essas injustias, sugerindo que elas 

deveriam se unir para enfrentar a opress«o do patriarcado branco.  

1.3 O DIABO E A MISOGINIA  

Com o objetivo de analisar as rela»es entre L¼cifer na mitologia crist«, o 

machismo e as rela»es de g°nero e poder presentes na narrativa de O Mundo 

Sombrio de Sabrina, Yonekura (2020) foca na segunda temporada da s®rie para 

estudar como a rela«o de L¼cifer dentro da patriarcalidade institucionalizada ® 
                                            
15 No original: ñChilling Adventures establishes itself as a worthy addition to the gothic horror canon, 
and uses self-referential qualities of teen drama to chart the liminality of the female teen experience 
through the journeys of Sabrina, Ros and Susie. While all three of these characters feel like outsiders 
at some point in the series due to their liminality (Sabrina as a half witch, Ros as a woman of colour in 
a primarily white town, and Susie as a non-binary person), they all show strength in embracing that 
which makes them different, and develop support structures which promote individuality and 
independence.ò 
 



33 
 

trabalhada, assim como a oposi«o contra Sat« formada pelas Spellman e aliados, 

como Lilith.  

Realizando uma pesquisa centrada apenas no cristianismo, que ® o 

estruturante do patriarcado ocidental (e o tema central da segunda temporada da 

s®rie), a autora parte do princ²pio que, visto que v§rias religi»es e mitos foram 

interpretados a partir do vi®s da materializa«o da domina«o patriarcal, ® preciso 

compreender que essa estrutura tem origem na propriedade privada ï conforme 

definiu Engels ï e que marca a opress«o feminina (YONEKURA, 2020, p. 120).  

Lilith, personagem de grande import©ncia na s®rie, ® a figura que, segundo 

Yonekura (2020), representa a ep²tome da posi«o da mulher na sociedade 

patriarcal. Um dos mais conhecidos manuscritos medievais, o Alfabeto de Ben Sira 

registrou as controv®rsias relacionas a essa mitologia.  

 
Ben Sira responde a estas perguntas com o seguinte conto. [...] Depois que 
Deus criou Ad«o e Lilith, seguiu-se uma briga entre o casal porque ela n«o 
ñdeitaria embaixoò de Ad«o durante a rela«o sexual. Lilith questionou a 
pr·pria natureza da rela«o desde que ela e Ad«o foram criados iguais a 
partir da mesma subst©ncia, a terra. Depois que Ad«o denunciou a 
igualdade de Lilith com ele, ela proferiu o "Nome Inef§vel" de Deus e voou, 
partindo do £den. (CARVALHO, apud YONEKURA 2020, p.121)  

 

Yonekura (2020) afirma ser importante analisar a maneira que a puni«o das 

duas entidades ® diferente, mesmo que ambos tenham se rebelado contra a ordem 

crist«, uma vez que a estrutura patriarcal se mant®m at® neste caso. Assim, 

ñenquanto Lilith ® uma figura ap·crifa cuja hist·ria ® ex·gena ao c©none, por 

exemplo, do catolicismo e do evangelismo, L¼cifer ð como anjo ca²do ou estrela da 

manh« ð tem sua hist·ria amplamente conhecida e divulgadaò (YONEKURA, 2020, 

p. 121), com sua queda sendo descrita em v§rios cap²tulos da B²blia, junto com seus 

feitos como opositor de Deus. 

 Citando estudo de Graves, Yonekura (2020) sugere que Satan§s e Jesus 

podem ser interpretados como entidades equivalentes, j§ que ambos utilizavam, 

respectivamente, os t²tulos de ñEstrela da Manh«ò e ñEstrela Brilhante do Diaò, algo 

que significa o mesmo astro luminoso. Levando isso em considera«o, a autora 

afirma que a similaridade entre os dois, que deveriam ser opostos, apenas reafirma 

o papel de L¼cifer como uma figura necess§ria para a manuten«o da base 

patriarcal da religi«o hebraico-crist«.  
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De tal forma, L¼cifer ® posto na mitologia, tanto hebraica como crist«, como 
figura masculina opositora leg²tima do Deus onisciente, onipotente e 
onipresente. Essa oposi«o valida seu oponente e tamb®m estabelece que 
qualquer projeto pol²tico oposto ao de Deus ser§, tamb®m, liderado por uma 
figura masculina, obliterando a possibilidade da oposi«o fora do dom²nio da 
patriarcalidade (como se percebe com a figura de Lilith). (YONEKURA, 
2020, p. 121).  

 

Em O Mundo Sombrio de Sabrina, L¼cifer n«o aceita oposi«o, 

especialmente entre as mulheres, e usa da fora bruta para conseguir uma 

obedi°ncia cega dos seus seguidores.  

 
Atuando como uma figura de reafirma«o do poder patriarcal tanto quanto o 
Deus hebraico-crist«o, L¼cifer tamb®m exerce controle e domina«o na 
rela«o com Lilith. Na trama, L¼cifer e Lilith se unem ap·s a queda de 
ambos e passam a eternidade sendo opositores de Deus, mas Lilith ® 
claramente uma figura subalterna a autoridade masculina de L¼cifer. 
(YONEKURA, 2020, p. 122). 

 

 
Figura 4 ï Senhor das Trevas influenciando Sabrina 

 
Fonte: Netflix 

 
Analisando a trama da s®rie, que apresenta uma invers«o nas liturgias e 

estruturas religiosas, Yonekura (2020) destaca que Sabrina desafia as barreiras do 

g°nero e o controle que o Senhor das Trevas e as figuras da Igreja da Noite t°m 

sobre seu corpo. Essa rebeli«o culmina na uni«o de Sabrina, de suas tias e de seus 

amigos com Lilith, que na s®rie comea como companheira e seguidora fiel do anjo 

ca²do, criando uma resist°ncia contra L¼cifer e o Padre Blackwood, l²der da Igreja da 

Noite que organizava uma contrarreforma mis·gina para dominar as bruxas. A 
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revolta feminina ® bem-sucedida e a segunda temporada se encerra com Lilith sendo 

coroada como a nova Senhora das Trevas, assumindo um lugar que antes pertencia 

a Sat«.  

Dessa forma, Yonekura (2020) afirma que O Mundo Sombrio de Sabrina traz 

uma perspectiva antipatriarcal, apresentando a luta contra o sistema, mas L¼cifer, ao 

inv®s de assumir o papel de salvador por personificar tudo aquilo que falta no Deus 

crist«o, ® retratado como seu oposto apenas na luta por poder. Portanto, Sat« 

refora quase todas as estruturas de poder e opress«o do seu inimigo, e a proposta 

da segunda temporada ® a constru«o de um caminho independente das divindades 

masculinas, ou seja, n«o escolhendo o Deus crist«o ou o Diabo.  

Yonekura (2020) conclui que, com a crescente presena das discuss»es 

sobre feminismo nas obras audiovisuais, L¼cifer n«o ® julgado ou definido por ser 

opositor ao Deus crist«o, mas sim ña partir de sua corporeidade e iconografia 

masculinas que precisam ser questionadasò, j§ que ña quest«o deixa de ser a forma 

de poder em si, mas porque este poder religioso se materializa em extremos opostos 

masculinosò (YONEKURA, 2020, p. 125).  

Assim, ainda que fuja da maneira pela qual L¼cifer costuma ser retratado 

historicamente ð como opositor pol²tico de Deus ð a s®rie marca o retorno de Sat« 

ñcomo um ponto de reflex«o da humanidade, n«o mais como vil«o, mas como centro 

de tens«o que evidencia estruturas que precisam ser superadasò (YONEKURA, 

2020, p.126), trabalhando o personagem atrav®s do seu g°nero e de sua rela«o 

com Lilith. Com isso, O Mundo Sombrio de Sabrina vai al®m do debate sobre 

g°nero, questionando os fatores e agentes de outras formas de opress«o e a 

manuten«o das estruturas injustas de poder, como na quest«o racial, atrav®s da 

narrativa de Prudence.  

1.4 O FEMINISMO BRANCO  

Com o objetivo de explorar como O Mundo Sombrio de Sabrina exalta o 

clich° da ñsalvadora brancaò atrav®s da sua protagonista, mostrando um abuso de 

poder que ignora quest»es ®tnico-raciais e sua import©ncia, Franco (2020) indica um 

contraponto sobre a vis«o que as demais pesquisadoras tiveram da s®rie. O autor 

ressalta que, na fic«o, as bruxas costumam ser representadas como figuras 

poderosas, utilizando seus talentos da forma como bem entendem, de modo que a 



36 
 

feiticeira tem sua imagem atrelada ¨ feminilidade. O pesquisador questiona, por®m, 

o fato de que, em sua maioria, as bruxas da m²dia s«o sempre brancas e que essa 

combina«o de raa e poder permite que essas narrativas continuem ligadas ¨s 

din©micas estruturais que servem para oprimir pessoas n«o brancas, cuja identidade 

n«o se encaixa no padr«o heteronormativo.  

Franco (2020) argumenta que, mesmo discutindo quest»es importantes 

sobre g°nero, o que vemos em O Mundo Sombrio de Sabrina ® a externaliza«o dos 

poderes femininos atrav®s da branquidade. A produ«o da Netflix, ao abordar o 

tratamento injusto das mulheres e a sociedade mis·gina, presente desde o sistema 

educacional at® as institui»es governamentais, tenta ser subversiva no que diz 

respeito ¨ representa«o feminina, mas:  

 
Sabrina escolhe ignorar o di§logo sobre raa e outras formas de 
feminilidade ao apresentar a narrativa convencional da personagem 
feminina branca que salva o mundo. Ela continua a desconsiderar raa e 
outras identidades para focar em uma narrativa sobre a figura da salvadora 
branca. (FRANCO, 2020, p. 2, tradu«o nossa)16. 

 

Citando o trabalho de Creed sobre a monstruosidade feminina trabalhada 

em filmes, Franco (2020) mostra que mulheres costumam assumir o papel de bruxas 

dentro do g°nero de horror, adotando um aspecto destrutivo na hist·ria ao abraar 

sua monstruosidade. Sendo capazes de trazer morte atrav®s dos seus feitios, as 

bruxas seriam figuras desprez²veis que agem como inimigas do patriarcado e da 

ordem, utilizando seus poderes da natureza enquanto monstros grotescos. Franco 

(2020) concorda com a ideia de que a bruxa ® uma extens«o da feminilidade que 

n«o consegue ser contida e, portanto, ® temida pelas institui»es que reforam uma 

hierarquia patriarcal; mas o autor reitera que a feminilidade presente nessas 

personagens ® sempre branca.  

 
Embora possam ser mulheres, esses personagens ainda mant°m o 
privil®gio dos brancos, uma vantagem concedida ¨queles que t°m pele mais 
clara em compara«o com aqueles com pele mais escura. [...] Esse 
privil®gio rende uma quantidade significativa de poder e pode ser uma 
ameaa ¨ ordem patriarcal. (FRANCO, 2020, p. 6, tradu«o nossa)17 

                                            
16 No original: ñSabrina chooses to ignore dialogue around race and other forms of femininity by 
presenting the conventional narrative of a white feminine character who saves the world. It continues 
to disregard race and other identities to focus on a narrative about a white savior figure.ò 
17 No original: ñWhile they may be women, these characters still maintain white privilege, an 
advantage bestowed upon those who have lighter skin compared to those with darker skin. [...] This 
privilege yields a significant amount of power and may be a threat to the patriarchal order.ò 
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Como afirma o pesquisador, a feminilidade de Sabrina n«o se comporta de 

maneira n«o convencional, como seria em um corpo cirurgicamente transformado, 

com muita maquiagem ou roupas ornamentadas, algo que no cinema ® constru²do 

como anormal. Pelo contr§rio, a personagem tem um visual constru²do em torno da 

naturalidade de sua feminilidade branca, que n«o ® modificada. Para Franco (2020), 

tanto a m²dia quanto o cinema privilegiam essa imagem, exaltando uma protagonista 

feminina que ® casta, modesta, branca e se utiliza desses traos, que permanecem 

inalterados ao longo da narrativa, para derrotar o antagonista da hist·ria.  

Em sua apar°ncia, Sabrina utiliza blusas de cores escuras e sapatos baixos 

e pouqu²ssima maquiagem. Ao longo da s®rie, descobrimos que a feiticeira ® virgem. 

Para o autor, essa feminilidade branca marca a protagonista como imaculada e pura, 

algo que repercute tamb®m em sua moral. Indo al®m, isso tamb®m pode ser 

associado com a cor de sua pele, quando sua brancura ® vista como natural e 

inalter§vel, diferente de outros personagens negros, como a bruxa Prudence, que 

atua como antagonista no comeo da s®rie.  

 
Quando a bruxa converge com a feminilidade branca, ela refora a no«o 
de que essa constru«o particular cont®m privil®gios que as pessoas n«o 
brancas nunca ser«o capazes de experimentar. Com essa ideia de 
feminilidade branca, Sabrina d§ continuidade ¨ tradi«o de que apenas 
mulheres brancas praticam a magia e tem supremacia sobre ela. (FRANCO, 
2020, p. 9, tradu«o nossa)18 

 

Argumentando que as bruxas que protagonizam filmes e s®ries s«o sempre 

brancas, Franco (2020) explica que o conceito de branquitude n«o ® definido apenas 

pela cor da pele de uma pessoa, mas tamb®m est§ associado ¨ pr§tica sist°mica 

(como o capitalismo) que favorece pessoas brancas, enquanto afeta negativamente 

outras minorias marginalizadas. Isso resulta em um poder que n«o ® medido nem 

cerceado pelas autoridades, garantindo a capacidade de mudar ou quebrar regras 

sem nenhuma consequ°ncia, al®m de marcar algu®m como ño outroò e at® mesmo 

mat§-lo de forma impune, visto que pessoas brancas costumam ser mais 

proeminentes em posi»es de poder.  

A partir disso, o branco passa a ser uma cor que determina o que ® normal, 
                                            
18 No original: ñWhen the witch converges with white femininity, it enforces the notion that this 
particular construction contains privileges People of Color are unable and never will be able to 
experience. With this idea of white femininity, Sabrina continues the tradition of white women solely 
practicing magic and having supremacy over it.ò 
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belo e civilizado, e o que n«o ®. Portanto, ñcom a combina«o de feminilidade e 

branquitude, a personagem de Sabrina continua a preservar o padr«o da bruxa n«o 

racializada que possui poder dentro e fora da bruxariaò (FRANCO, 2020, p. 9, 

tradu«o nossa)19. 

Segundo Franco (2020), at® mesmo quando O Mundo Sombrio de Sabrina 

tenta fazer com que a protagonista adote o papel do ñoutroò, ou seja, a figura ¨ 

margem da sociedade ð um trao comumente ligado ¨ figura da bruxa que vive fora 

das conven»es sociais, dividida entre a normalidade e monstruosidade ð a 

personagem n«o consegue experienciar as injustias que personagens n«o-brancos 

sofreriam.  

Ao inv®s disso, a feiticeira conquista uma quantidade ilimitada de poder, algo 

que, para o autor, est§ ligado ¨ sua brancura e feminilidade, enquanto os 

personagens negros continuam sendo ignorados e machucados pelo sistema. Como 

consequ°ncia, Sabrina refora a narrativa da salvadora branca, uma personagem 

que faz boas a»es e campanhas para ajudar os grupos marginalizados que seriam, 

nessa vis«o, totalmente impotentes sem ela.  

Na hist·ria do cinema, a figura do ñsalvador brancoò ainda ® muito utilizada. 

Segundo Hughey, citado por Franco (2020, p. 11), o ñsalvador brancoò assume o 

papel de um personagem messi©nico que surge para livrar os pobres e necessitados 

de um destino tr§gico. Dotada de vantagens e sendo, literalmente, equivalente a 

Jesus Cristo na narrativa da s®rie, Sabrina personifica esse conceito, superando 

todas as adversidades sem nenhum esforo, enquanto carrega privil®gios que ela 

n«o questiona. 

Franco (2020) tamb®m aborda a maneira pela qual O Mundo Sombrio de 

Sabrina lida com quest»es raciais ligadas aos personagens n«o brancos do seriado. 

Segundo ele, isso ® importante porque a maioria das s®ries de TV n«o aborda 

conceitos como privil®gio branco, justamente por serem protagonizadas por pessoas 

brancas.  

 

 

 

 

                                            
19 No original: ñWith the combination of femininity and whiteness, the character of Sabrina continues to 
preserve the standard of the non-racialized witch that wields power in and out of witchcraft.ò 
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Figura 5 ï Prudence ® uma das poucas personagens negras na s®rie 

 
Fonte: Netflix 

 

Um dos exemplos discutidos pelo autor ® Prudence, uma bruxa birracial que 

ñsimplesmente existe para ser o inv·lucro da ignor©ncia, ·dio e preconceito contra a 

caracteriza«o incorrupt²vel e correta de Sabrinaò (FRANCO, 2020, p. 17, tradu«o 

nossa).20 Aceita pela comunidade por conta de suas habilidades na feitiaria, 

Prudence n«o possui os mesmos privil®gios e poderes que Sabrina recebe por ser 

branca.  

Mesmo tendo mais experi°ncia na bruxaria e sendo uma bruxa ñpuraò ð

diferente de Sabrina, que ® mestia, meio-bruxa e meio-mortal ð a s®rie retrata 

Prudence como algu®m incapaz de lanar feitios poderosos, sempre precisando de 

suas irm«s adotivas para surtir algum efeito. E, ainda assim, os privil®gios de 

Sabrina superam isso tranquilamente, como vemos logo no primeiro epis·dio da 

s®rie, quando basta tomar um banho para se livrar da maldi«o lanada atrav®s das 

irm«s bruxas. Apesar de Prudence tentar emular a magia de Sabrina, ela n«o tem 

acesso a certos espaos, nem o poder ilimitado de sua advers§ria.  

Outro personagem negro que recebe o mesmo tratamento na s®rie ® 

Ambrose, primo de Sabrina. Sabemos muito pouco sobre suas origens e sua 

identidade enquanto homem pansexual e negro, que n«o ® explorada na s®rie. Em 

                                            
20 No original: ñsimply exists to be the vessel for ignorance, hate, and bigotry against Sabrinaôs 
incorruptible, righteous characterization.ò 
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vez disso, o personagem ® reduzido ao papel de ajudante, guiando sua prima 

conforme ela se aventura na sociedade bruxa.  

Quando ganha mais destaque, na segunda temporada, Ambrose recebe 

uma narrativa que gira em torno de sofrimento, tendo que lidar com a morte do seu 

namorado e uma acusa«o de homic²dio que o coloca na pris«o. Como apontado 

por Franco (2020), Ambrose, o ¼nico negro de sua fam²lia, sofre mais do que 

qualquer outro Spellman. Levando isso em considera«o, o autor define o arco do 

personagem como parte do clich° burry your gays21. Em defini«o, ñeste recurso 

tenta fornecer um desenvolvimento para o personagem de Ambroseò, por®m 

ñapenas o reduz a um clich° sistematizado, gen®rico e exagerado contra a 

heteronormatividade e branquitude de Sabrina (FRANCO, 2020, p. 19, tradu«o 

nossa).22 

Mesmo presentes desde o in²cio da s®rie, Prudence e Ambrose n«o 

possuem uma hist·ria contada em detalhes. A vida dos personagens e os 

acontecimentos que os afetam raramente s«o levados em considera«o, ou servem 

apenas para exaltar a capacidade de Sabrina de salv§-los.  

Assim, 
 

O Mundo Sombrio de Sabrina usa a narrativa de Sabrina para mostrar que o 
clich° do "salvador branco" continua a ser contado na m²dia atual e tenta 
mascar§-lo no feminismo branco como uma mensagem empoderadora para 
que meninas brancas almejem isso (FRANCO, 2020, p. 25, tradu«o 
nossa).23 

 

O autor conclui que, ainda que tente falar sobre problemas como sexismo e 

misoginia, al®m de discutir as injustias presentes em certas comunidades, O Mundo 

Sombrio de Sabrina ainda apresenta narrativas que s«o danosas e carregadas de 

estere·tipos, clich°s racistas e caricaturas. Dessa forma, a s®rie continua um legado 

de supremacia branca e estruturas de poder que j§ puderam ser vistos em outros 

filmes e seriados.  

Sabrina estabelece um mundo imagin§rio ñp·s-racialò, onde racismo e 
                                            
21 ñEnterre seus gaysò, em tradu«o livre, ® o termo utilizado para se referir a um recurso narrativo no 
qual, quando h§ um casal do mesmo g°nero, um dos parceiros morre ou ® destru²do antes do fim da 
hist·ria. 
22 No original: ñThis gimmick attempts to provide Ambrose with character development but just 
diminishes him to a systematized, generic, overused cliche against Sabrinaôs heteronormativity and 
whiteness.ò 
23 No original: ñChilling Adventures of Sabrina uses Sabrinaôs narrative to show the ówhite saviorô trope 
continues to be told in current media and attempts to mask it in white feminism as an empowering 
message to young white girls to strive toward.ò 
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preconceito n«o existem. Mas para Franco (2020), tal situa«o ® algo muito 

preocupante, por colocar a protagonista, uma jovem mulher branca com poderes 

sobrenaturais, para lutar contra a misoginia e se tornar uma salvadora das pessoas 

n«o brancas.  

Com isso, 
 

A s®rie ainda apresenta a ideia de que uma pessoa branca pode consertar 
tudo, com ou sem magia, e por ela ser uma figura feminina, ela n«o ® uma 
ameaa como um homem branco seria. Isso perpetua a ideia de que para 
ser bem-sucedido, voc° precisa manter o status de um homem branco no 
poder. Um homem branco no poder normalmente envolve opress«o das 
pessoas marginalizadas. (FRANCO, 2020, p. 26, tradu«o nossa)24 

 

Sendo mestia, meio-bruxa e meio-humana, Sabrina herda seus poderes por 

parte do seu pai, que no desenvolver da s®rie descobrimos ser o pr·prio Sat«. De 

acordo com Franco (2020), ela ® estimulada a aceitar que seu destino ® conquistar 

mais poder e fazer grandes feitos o que transforma ñSabrina em outra ósalvadora 

brancaô e usa sua feminilidade branca como um disfarce para as ofensas e injustias 

que surgem junto desse papelò (FRANCO, 2020, p. 26, tradu«o nossa)25. 

Portanto, mesmo que a personagem de Sabrina n«o seja m§, suas a»es e 

comportamentos reforam narrativas que s«o utilizadas para manter a supremacia 

branca. Como Prudence, Ambrose e Roz, os personagens negros da s®rie s«o rasos 

e descart§veis para a hist·ria, precisando aguardar pela ajuda de Sabrina a cada 

situa«o. Franco (2020) encerra seu argumento afirmando que a representa«o 

deles ® decepcionante e carregada de estere·tipos racistas velados.  

1.5 OS FëS BRASILEIROS  

Considerando a imensa popularidade da Netflix no mundo, estudos sobre 

seriados nas plataformas de streaming ganharam mais relev©ncia. Por esse motivo, 

Amaral e Bona (2019) buscaram compreender qual ® o perfil dos f«s brasileiros de O 

Mundo Sombrio de Sabrina, utilizando um formul§rio online para os espectadores da 

                                            
24 No original: ñThe series still presents the idea that a white person can fix everything with or without 
magic and because she is a feminine figure, she is less of a threat than a white man would be. This 
perpetuates the idea that to become successful you must attain the status of a white man in power. 
White men in power usually involves the oppression of marginalized people.ò 
25 No original: ñSabrina becomes another ówhite saviorô and uses her white femininity as a disguise for 
the offenses and injustices that come with that role.ò 
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s®rie em um grupo no Facebook e levando em conta apenas as duas primeiras 

temporadas da s®rie na pesquisa.  

Contando com 235 respostas recebidas, a pesquisa de Amaral e Bona 

(2019) foi dividida em quatro partes. A primeira era dedicada ao perfil social do f«, 

coletando informa»es como g°nero, idade, estado, n²vel educacional e religi«o; a 

segunda focava na forma em que o seriado foi assistido, atrav®s de qual aparelho e 

com quantas pessoas, por exemplo; a terceira parte buscava descobrir se o f« tinha 

conhecimento das outras vers»es da protagonista; a ¼ltima parte questionava se o 

espectador considerava o trailer fiel ao que foi visto no seriado.  

Amaral e Bona (2019, p. 13-14) constataram que o p¼blico majorit§rio 

consumidor da s®rie ñ® do g°nero feminino (83%), possui at® 18 anos (50,6%), 

reside no estado de S«o Paulo (34,5%), apenas estuda (57%), se identifica mais 

com a religi«o cat·lica (32,3%) e possui o ensino m®dio completo (30,5%).ò Sobre o 

consumo midi§tico da s®rie, os autores constatam que 95,3% dos entrevistados 

assistiram ¨s duas temporadas completas, a maioria fez isso de forma solit§ria, 

atrav®s de smartphones, e conheceu o seriado atrav®s da pr·pria Netflix. A 

recep«o de O Mundo Sombrio de Sabrina foi muito positiva: 78,1% dos f«s 

avaliaram a produ«o com nota dez, destacando que a narrativa foi o que mais 

chamou a aten«o.  

Assim, os autores afirmam que isso refora o que foi exposto por Costa e 

Bona (apud AMARAL; BONA, 2020, p.14) de que a figura da bruxa passou a ser 

adaptada para o audiovisual em abordagens que variam desde vil«s at® as 

mocinhas. Para eles, O Mundo Sombrio de Sabrina mistura essas duas abordagens 

em sua narrativa, atraindo os f«s de contextos diversos por conta disso.  

Quando questionados acerca das outras vers»es de Sabrina, 138 pessoas 

declararam conhecer apenas a vers«o da Netflix, mas parte dos f«s assistiram aos 

filmes e ¨ antiga s®rie da personagem. Poucos haviam visto o desenho animado ou 

lido os quadrinhos, mas 10 pessoas conheciam vers»es que n«o haviam sido citadas 

na pesquisa. Para Amaral e Bona (2019), adapta»es s«o essenciais para o mundo 

do entretenimento por trazer um material que j§ tem um p¼blico estabelecido, o que, 

por consequ°ncia, gera publicidade para a nova obra. Como eles destacam, 91,1% 

das pessoas que gostaram da s®rie t°m interesse em um filme para o cinema da 

personagem e 70,2% gostariam de um jogo sobre Sabrina. 

Na parte destinada ¨ publicidade e propaganda na pesquisa, 154 pessoas 
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disseram que foi a tem§tica de bruxaria do trailer que despertou o interesse 

(AMARAL; BONA, 2019). A maioria das respostas apontam que tanto o trailer quanto 

a s®rie s«o de qualidade, e que assistiram ¨ pr®via antes da consumirem a s®rie na 

Netflix. Segundo os autores, isso refora a import©ncia de um trailer para obras 

audiovisuais. 

1.6 ENTRE EMPODERAMENTO E CRĉTICAS  

A partir destes estudos, vemos que h§ um consenso entre pesquisadores de 

que O Mundo Sombrio de Sabrina ® uma obra considerada feminista por apresentar 

uma luta contra o sistema de opress«o patriarcal e discuss»es em prol da liberta«o 

feminina.  

Steinke (2019) e Henesy (2020) trabalham o seriado de forma semelhante, 

analisando a protagonista como s²mbolo feminista e o uso de met§foras e dos 

estere·tipos da figura da bruxa como complemento para essa narrativa 

empoderadora. Para Steinke (2019), o produto da Netflix se destaca em rela«o a 

outras obras contempor©neas protagonizadas por bruxas justamente por trazer a 

autonomia feminina para sua trama, discutindo temas como cultura do estupro, 

consentimento e liberta«o das mulheres da estrutura patriarcal. Dessa forma, O 

Mundo Sombrio de Sabrina ressignifica a bruxa como uma fora do caos que est§ no 

controle do seu pr·prio corpo.  

J§ Henesy (2020) observa que Sabrina aparece na s®rie em uma vers«o 

diferente da que os f«s conheciam: aparecendo com uma protagonista g·tica 

ativamente pol²tica em sua luta contra o patriarcado, o seriado traz refer°ncias aos 

movimentos sociopol²ticos e ¨ hist·ria da bruxaria em seus epis·dios, utilizando-se 

disso para discutir temas relevantes e estimular o p¼blico em uma luta contra a 

opress«o.  

Ainda que reconhea a luta contra o patriarcado na s®rie, o enfoque de 

Yonekura (2020) recai sobre L¼cifer, que acaba se tornando uma figura que refora 

o machismo estrutural dentro de O Mundo Sombrio de Sabrina, especialmente ao 

exigir devo«o total de suas servas. Para a pesquisadora, o seriado vai al®m do 

debate sobre g°nero, questionando outras formas de opress«o e estruturas de 

poder.  

O estudo de Franco (2020), no entanto, aponta que mesmo que o seriado 



44 
 

seja muito ativo na discuss«o sobre feminismo e na luta contra o patriarcado, O 

Mundo Sombrio de Sabrina refora clich°s e estere·tipos racistas em sua trama. 

Para o autor, ao colocar os personagens negros em uma posi«o de inferioridade 

para exaltar Sabrina, cria-se uma salvadora branca que nunca ® questionada por 

reforar as din©micas utilizadas para a opress«o de pessoas n«o brancas. 

Enquanto isso, Amaral e Bona (2019) elaboram um perfil dos f«s brasileiros 

de O Mundo Sombrio de Sabrina, identificando que a s®rie aborda a figura da bruxa 

como vil« e hero²na, atraindo um contexto diverso de espectadores a partir disso. 

Para eles, o p¼blico brasileiro, composto em sua maioria por mulheres jovens, pode 

ser resultado de uma identifica«o com a pr·pria Sabrina, que apesar de j§ ser 

conhecida por suas outras vers»es, tornou-se um produto de grande aceita«o 

atualmente com o seriado da Netflix. 

A partir da an§lise dos artigos, podemos notar que a nova vers«o de Sabrina 

se destaca n«o apenas por abraar seu lado sombrio e os estere·tipos da figura da 

bruxa, mas por apresentar uma discuss«o necess§ria para o momento em que 

vivemos. Subvertendo as expectativas ao apresentar uma narrativa empoderadora, 

abarcando dilemas da contemporaneidade como as quest»es acerca da 

representatividade racial, acompanhamos uma hist·ria que vai al®m de feitiaria e 

heresia, criticando a opress«o feminina no mundo real, ainda que utilize met§foras e 

alegorias para transmitir sua mensagem ao p¼blico. 
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2. OS ESTEREÓTIPOS DA FIGURA DA BRUXA 

Em O Mundo Sombrio de Sabrina os estere·tipos negativos da figura da 

bruxa aparecem na narrativa com frequ°ncia, seja servindo como uma s§tira ao 

cristianismo e ¨s estruturas de poder da nossa sociedade, ou como uma forma de se 

discutir temas como a autonomia feminina. Em outros momentos, os estere·tipos 

tamb®m s«o inclu²dos para reforar a estranheza da protagonista e do mundo em 

que ela vive.  

Por isso, antes de prosseguirmos para a an§lise desses s²mbolos e como 

eles s«o utilizados no seriado, ® preciso contextualizar quais foram esses 

estere·tipos que marcaram o imagin§rio coletivo no que diz respeito ¨s bruxas e 

feiticeiras.  

De acordo com Burke (2005), a palavra estere·tipo significava, 

originalmente, a placa na qual uma imagem era impressa, sendo sin¹nimo da 

palavra clich°. Assim, h§ uma liga«o entre as imagens visuais e as mentais. Por 

esse motivo, para o autor, quando h§ encontros culturais, a imagem que uma cultura 

criar§ da outra ser§, muito provavelmente, algo estereotipado. 

 
O estere·tipo pode n«o ser completamente falso, mas frequentemente 
exagera alguns traos da realidade e omite outros. O estere·tipo pode ser 
mais ou menos tosco, mais ou menos violento. Entretanto, necessariamente 
lhe faltam nuanas, uma vez que o mesmo modelo ® aplicado a situa»es 
culturais que diferem consideravelmente uma das outras. (BURKE, 2005, p. 
155-156).  

 

Ainda que alguns estere·tipos sejam positivos, a grande maioria ® hostil e 

ofensiva, como podemos observar no caso de judeus vistos por n«o judeus, negros 

por brancos, e mulheres por homens, por exemplo. Logo, ños estere·tipos mais 

grosseiros est«o baseados na simples pressuposi«o de que ón·sô somos humanos 

ou civilizadosò, enquanto ñóelesô s«o pouco diferentes de animais como c«es e 

porcosò (BURKE, 2005, p. 157). Assim, os outros se tornam figuras ex·ticas e 

distintas do padr«o, podendo at® mesmo ser transformados em monstros do 

imagin§rio.  

Segundo Burke (2005), a imagem da bruxa ® um exemplo do estranhamento 

das mulheres por parte dos homens. Destarte, as feiticeiras acabaram 

representadas como mulheres feias e grotescas, chegando a assumir caracter²sticas 
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canibalistas durante os s®culos XVI e XVII, o que, como aponta o autor, foi algo 

influenciado pelo retrato das hist·rias envolvendo supostos canibais no Brasil, estas 

que se tornaram populares no imagin§rio europeu, servindo tamb®m como uma 

forma de demonizar os ind²genas nas col¹nias.  

Com o passar dos s®culos, a imagem da bruxa acabou se transformando em 

uma ñvelha usando um chap®u pontudo, com uma vassoura, rodeada por pequenos 

dem¹nios, a imagem que persiste at® hoje na imagina«o popularò (BURKE, 2005, 

p.170), mesclando elementos e padr»es que foram usados para discriminar judeus, 

como o chap®u pontudo e o nariz adunco. Com isso, a rela«o entre bruxas e judeus 

revela uma ideia do ñoutroò dentro da sociedade, com °nfase para a Idade Moderna, 

sendo um exemplo do c·digo visual utilizado para representar ñsub-humanosò e 

desumanizar certos grupos.  

A imagem da bruxa demon·latra, canibal e frequentadora do sab§ noturno, 

foi popularizada ao longo dos s®culos, evoluindo de v§rias crenas anteriores. At® 

hoje, a figura representa significados diferentes, dependendo do contexto em que 

est§ inclu²da. Para Jung, as feiticeiras eram vistas como proje«o da anima 

masculina, ou seja, o aspecto feminino primitivo presente no inconsciente dos 

homens (CHEVALIER; GHEERBRAND, 2019). J§ entre as mulheres, por®m, elas 

seriam a vers«o feminina do bode expiat·rio, um s²mbolo que recebe seus 

elementos mais obscuros.  

Para al®m desse sentido, as feiticeiras tamb®m foram vistas como s²mbolo 

de degrada«o volunt§ria, figuras que se disfaram de modo assustador e diab·lico. 

O inconsciente teria estabelecido liga»es entre fadas, feiticeiras e servas do diabo, 

aparecendo como uma caricatura que, no fim, ñtodas s«o filhas de uma longa hist·ria 

registrada na psique, e transfer°ncias pessoais de uma evolu«o obstru²da que as 

lendas hipostasearam, dando-lhes os trajes e a alma dos personagens hostisò 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2019, p. 420). 

H§ ainda a associa«o diab·lica para com a figura, visto que feiticeiros e 

feiticeiras eram vistos como sacerdotes de uma igreja demon²aca, e, por isso, 

estando em total rivalidade com o mundo eclesi§stico. Tamb®m havia a crena de 

que era poss²vel obter bens materiais ou vingana caso um pacto com o Diabo fosse 

firmado.  

Martin (2012), por seu turno, observa que a bruxa seria a personifica«o da 

natureza em seu aspecto oculto. Segundo a mitologia, ela ñhabita a parte mais 
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densa da floresta, o fundo secreto dos poos, grutas sombrias e atalhos isolados, o 

que a associa aos territ·rios da experi°ncia que s«o marginais, suspeitos e 

auspiciososò. Contudo, o autor destaca que, no imagin§rio, foi a velha que ficou 

diretamente ligada ¨ imagem da bruxa, ñnormalmente com um chap®u em bico, o 

rosto pontiagudo e desfigurado, o nariz adunco farejando as possibilidades de fazer 

o malò (MARTIN, 2012, p. 702). 

2.1. O QUE É UMA BRUXA?  

Como vimos, a figura da bruxa possui significados diferentes para pessoas 

diferentes. Russell e Alexander (2019) ressaltam que, enquanto alguns as 

consideram apenas como um fragmento da fantasia e da imagina«o, sendo meros 

personagens da fic«o popularizados pela m²dia, outros podem lembrar da quest«o 

hist·rica, com seus aspectos terr²veis e grotescos. Al®m disso, atualmente bruxaria ® 

considerada uma pr§tica religiosa moderna, adicionando uma nova camada de 

significados para a resposta ao questionamento: ño que ® uma bruxa?ò. 

Presente em todas as culturas do mundo, a crena na feitiaria possui 

formas de execu»es diversas, assim como vari§veis graus de aceita«o pelas 

sociedades, estando intimamente ligada ¨ religi«o dominante ou n«o. H§ um 

conjunto de caracter²sticas que costumam estar presentes no perfil da bruxa, 

definindo desde comportamentos espec²ficos at® caracter²sticas f²sicas que podem 

ser um sinal da pr§tica m§gica. E mesmo que cada regi«o tenha uma vis«o pr·pria 

do fen¹meno, o que ® natural, as semelhanas entre diferentes culturas s«o 

surpreendentes.  

 
As ñbruxariasôò africana e europeia incluem as seguintes caracter²sticas: ® 
geralmente praticada por mulheres, quase sempre idosas. As bruxas 
re¼nem-se em assembleias noturnas, deixando para tr§s seus corpos ou 
mudando de forma a fim de poder voar para os lugares de reuni«o. A bruxa 
suga o sangue das v²timas ou devora-lhes os ·rg«os, fazendo com que elas 
definhem at® morrer. As bruxas comem crianas ou causam-lhes, de algum 
modo, a morte, levando ¨s vezes sua carne para a assembleia. Cavalgam 
em vassouras ou outros objetos, voam nuas, usam unguentos para mudar 
de forma, executam dana de roda, possuem esp²ritos familiares e praticam 
orgias. (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 31).  

 

Ainda que se presuma que um grupo de feiticeiros n«o seria capaz de fazer 

todos os procedimentos citados, essa crena era encontrada tanto na Europa quanto 
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na Ćfrica. Segundo os autores, h§ pelo menos 50 caracter²sticas em comum que 

podem ser encontradas na bruxaria europeia com outras sociedades. Russell e 

Alexander (2019) reforam que essas semelhanas causam um dilema entre os 

pesquisadores da bruxaria. A partir disso, surgiram quatro poss²veis raz»es para 

explica«o: 1) coincid°ncia; 2) difus«o cultural; 3) herana arquet²pica ou estrutural; 

4) a exist°ncia de uma antiga e coerente religi«o universal de bruxaria.  

Assim sendo, o argumento de que essas semelhanas n«o passam de 

coincid°ncia ® algo descartado como ñvirtualmente imposs²velò, visto que, atrav®s 

dos mil°nios, h§ um grande volume de provas em diferentes culturas de contextos 

geogr§ficos variados. A ideia de que poderia haver uma religi«o antiga e universal 

tamb®m ® rebatida por Russell e Alexander (2019), que consideram o argumento 

problem§tico, uma vez que ignora as diferenas entre crenas. Al®m disso, n«o 

existem provas de conex»es explicitas nas vis»es sobre bruxaria entre as 

sociedades. Uma explica«o poss²vel para justificar essa semelhana seria a 

herana arquet²pica, tal como proposta por Jung, que sup»e a exist°ncia de 

estruturas mentais inerentes. Assim, ñ® poss²vel (embora esteja longe de ser 

demonstrado) que tais estruturas mentais semelhantes produzam arqu®tipos, ou 

respostas semelhantes para ideias an§logasò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 

32).  

No entanto, as semelhanas superam o que as teorias conseguiram provar, 

ainda que a difus«o cultural e a troca de ideias entre sociedades seja parte da 

resposta. Nesse caso, como fica claro, ainda n«o h§ uma resposta definitiva que 

explique essas analogias na crena das bruxas de v§rias regi»es.   

Outra teoria refutada pelos autores ® de que a bruxaria possa ser explicada 

como mera heresia crist« ou inven«o dos inquisidores e escol§sticos. Antes, 

ressaltam que as liga»es com o cristianismo n«o devem ser ignoradas ao analisar o 

assunto, uma vez que ña feitiaria, similar ¨ que existe em escala mundial, ® o mais 

antigo e mais b§sico elemento na bruxaria europeia hist·rica, mas outros elementos 

transformaram gradualmente a feitiaria europeia em bruxaria diab·licaò (RUSSELL; 

ALEXANDER, 2019, p.33). 

Dissertando sobre a tem§tica, Thomas (1991) refora que a crena na magia 

era algo muito presente na sociedade no per²odo medieval, principalmente no 

cotidiano popular dos mais pobres, mas tamb®m relevante para a Igreja e o clero. J§ 

a bruxaria era definida como a atribui«o de algo ruim causado por um agente 
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humano atrav®s de meios escusos ð o maleficium ð como matar pessoas e 

animais, interferir no clima ou nas colheitas.  

Mesmo que homens tamb®m fossem acusados, o perfil socioecon¹mico que 

se destacava, conforme apontam os autos judici§rios, era uma intersec«o entre o 

g°nero feminino e a pobreza, caracter²sticas que supostamente aumentariam a 

vulnerabilidade diante das tenta»es de Sat«.  

Assim, em geral:  

 
A suspeita tinha que estar em uma posi«o social ou econ¹mica inferior ¨ 
do acusador. S· ent«o era poss²vel presumir que ela houvesse recorrido a 
m®todos m§gicos de retalia«o, pois, se a suspeita fosse a parte mais forte 
teria m®todos de vingana mais diretos a sua disposi«o. [...] £ por isso que 
as bruxas tendiam a ser pobres. Talvez fosse mais f§cil fazer com que uma 
acusa«o pegasse uma pessoa pobre, pois ela seria menos capaz de 
defender-se. (THOMAS, 1991, p. 453).  

 

Para ajudar a identificar praticantes de bruxaria, panfletos e prega»es 

p¼blicas descreviam uma s®rie de supostas caracter²sticas f²sicas que uma bruxa 

teria, aconselhando a popula«o a tomar cuidado com pessoas deficientes ou com 

anormalidades f²sicas, como a aus°ncia de barba em um homem.  

A lista de caracter²sticas suspeitas era bastante longa:  

 
Toda mulher velha com um rosto enrugado, uma testa peluda, um l§bio 
cabeludo, um dente quebrado, um olho estr§bico, uma voz esganiada ou 
uma l²ngua ferina, trazendo um casaco rugoso nas costas, um bon® na 
cabea, um fuso na m«o e um cachorro ou gato ao seu lado, ® n«o apenas 
suspeita, mas declarada bruxa. (GAULE, apud. CLARK, 2006, p. 650).   
 
 

Contudo, como Clark (2006) refora, mesmo aqueles que acreditavam 

fielmente na exist°ncia e no perigo das feiticeiras eram contr§rios a essas 

caracter²sticas serem a prova cabal da culpa. £ o caso de John Gaule, citado pelo 

autor como exemplo, que alertava sobre o perigo daqueles que viam bruxas em 

todos os cantos. Ele, assim como outros estudiosos, defendia que a justia deveria 

ser seguida para evitar o abuso dos fan§ticos. A partir disso, seriam removidas ñas 

suspeitas que tornavam ócada pobre e rabugenta criatura velhaô uma bruxa e cada 

ómera casualidade, ou efeito acidentalô um certo sinal de sua culpaò (CLARK, 2006, 

p. 650).  

Complementando Thomas (1991), Hutton (2017) observou que, na Europa, a 

figura da bruxa pode ser definida atrav®s de cinco caracter²sticas b§sicas: 1) ® uma 
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ameaa interna, algu®m de dentro da comunidade que causa o mal aos seus 

semelhantes; 2) n«o ® um problema isolado, mas sim parte de uma tradi«o ou 

grupo; 3) a magia praticada pela bruxa ® destrutiva, oriunda do ·dio contra a 

humanidade; 4) ela normalmente est§ ligada a um pacto demon²aco; 5) para retirar 

as maldi»es lanadas pelas bruxas, era preciso combat°-las atrav®s de 

julgamentos que resultassem em puni»es e mortes. 

Citando o historiador Robin Briggs, Hutton (2017) sugere que o medo da 

bruxa pode ser inerente na humanidade, uma herana que teme o potencial ps²quico 

que carregamos dentro de n·s mesmos. Enquanto Peter Geschiere, tamb®m 

mencionado pelo autor, defende que as no»es sobre bruxaria na Ćfrica refletiam 

problemas comuns em todas as sociedades, motivo pelo qual ® poss²vel identificar 

semelhanas entre as crenas do continente com a Europa, como bem 

contextualizaram Russell e Alexander (2019). Desse modo, em ambas as regi»es, 

podemos notar o medo daqueles capazes de alterar a sorte ou de causar morte, 

doenas e outros problemas para a comunidade. Esse conjunto de efeitos poderia 

ser causado tanto por entidades, esp²ritos n«o humanos e ancestrais falecidos 

quanto por pessoas ligadas ¨ bruxaria.  

Al®m da Ćfrica e da Europa, encontramos figuras que se encaixam na 

defini«o de bruxas e feiticeiras em povos de praticamente todo o mundo, como nas 

Am®ricas e na Austr§lia. N«o obstante, nem toda sociedade as temia, atribuindo 

problemas sociais a outros fatores. J§ dentro das sociedades que possu²am a 

crena na bruxaria, o medo diante dessas figuras tamb®m variava muito, o que 

resultava em regi»es e grupos ®tnicos que temiam feiticeiras, mas que raramente as 

acusavam, assim como povos que caavam e puniam esses indiv²duos de forma 

severa. Como Hutton (2017) defende, ® preciso destacar que as sociedades que 

acreditavam nas bruxas n«o costumavam fazer isso com a mesma intensidade o 

tempo todo.  

A partir desse levantamento, Koning (apud. HUTTON, 2017, p. 14), defende 

que foi a implementa«o da agricultura que fez com que atritos sociais ficassem 

descontrolados, o que culminou na caa ¨s bruxas. Dessa forma, conforme a 

civiliza«o evolu²a e a economia era desenvolvida, uma paranoia coletiva se firmava, 

fazendo com que em crises econ¹micas o medo das bruxas voltasse de forma 

intensa, algo que pode ser visto no comeo da Era Moderna na Europa.  

Hutton (2017), no entanto, rebate a explica«o determinista ligada ¨ 
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economia dada por Koning. Apontando que esta simplifica«o n«o leva em 

considera«o as muitas exce»es que aparecem, como o fato de que na Roma 

Antiga havia grandes caas ¨s bruxas. O autor refora que, na Europa Moderna, n«o 

® poss²vel mapear de forma simplista qual press«o econ¹mica e demogr§fica 

promoviam esse imagin§rio.  

Afirma, portanto, que ® dif²cil estabelecer um padr«o fixo para as acusa»es 

de bruxaria no mundo, visto que elas variam em idade e g°nero a depender da 

regi«o ou do momento. Para Hutton (2017), a crena de que o mundo todo seguia 

um ¼nico padr«o quando o assunto era bruxaria tamb®m ® falha, uma vez que 

regi»es vizinhas possu²am crenas espec²ficas sobre o assunto, lidando com isso de 

formas diferentes, apesar da proximidade geogr§fica.  

Retomando as cinco caracter²sticas b§sicas que comp»em o estere·tipo da 

bruxa do comeo da Europa moderna, Hutton (2017) revela que existem dois traos 

que transformam a bruxa europeia em uma anomalia dentre as crenas mundiais: a 

primeira ® que as bruxas possu²am uma organiza«o her®tica para cultuar a maior 

oposi«o a Deus, visto que a ideia de uma bruxa satanista s· foi espalhada ao resto 

do mundo atrav®s das conquistas europeias e de car§ter mission§rio; a segunda ® 

que a Europa foi o ¼nico lugar do mundo que acreditou fielmente na exist°ncia das 

bruxas e, de forma espont©nea, rejeitou oficialmente essa ideia, espalhando a 

descrena em regi»es influenciadas pela Europa. 

Por sua vez, Federici (2017) segue uma linha de pensamento, 

argumentando que foi ap·s a delimita«o das terras no s®culo XVI, algo que mudou 

o cen§rio socioecon¹mico e as rela»es sociais, que houve um estreitamente da 

rela«o entre velhice, pobreza e bruxaria. Para ela, ñas bruxas eram normalmente 

mulheres velhas que viviam da assist°ncia p¼blica, ou mulheres que sobreviviam 

indo de casa em casa mendigando [...]ò, e que, ñna maioria das vezes, eram vi¼vas e 

viviam sozinhas. Sua pobreza se destaca nas confiss»esò (FEDERICI, 2017, p. 309). 

Segundo a autora, a luta de classes foi um fator definitivo na caa ¨s bruxas, uma 

vez que encontramos diversos registros sobre supostas maldi»es lanadas por 

mendigos que tiveram esmola negada. 

2.1.1. UM CRIME FEMININO DAS BRUXAS VELHAS  

Por mais que seja err¹neo afirmar que o perfil das bruxas era o de mulheres 
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velhas, visto que homens, mulheres jovens e at® mesmo crianas foram acusadas e 

punidas pelo crime de bruxaria, como pontuado por Hutton (2017), Russell e 

Alexander (2019) defendem que foi que a bruxa velha foi a imagem que mais se 

fixou no imagin§rio social.  

Para Federici (2017), ® ineg§vel pensar na bruxaria como um ñcrime 

femininoò, algo que seria justamente a principal diferena das acusa»es de heresia, 

por exemplo. Segundo ela, isso pode ser notado principalmente entre 1550 e 1650, 

o auge da caa ¨s bruxas, em que ño fato mais not§vel ® que mais de 80% das 

pessoas julgadas e executadas na Europa nos s®culos XVI e XVII pelo crime de 

bruxaria eram mulheresò (FEDERICI, 2017, p. 323). 

Assim, ® a partir do momento em que a bruxaria se torna um crime das 

mulheres ® que a imagem da bruxa sofre uma nova transforma«o, pois, para a 

autora, os crimes reprodutivos, de pervers«o sexual e infantic²dio passam a ganhar 

destaque nas acusa»es de bruxaria.  

Como a autora contextualiza, a primeira associa«o entre aborto e bruxaria 

surgiu na Bula de Inoc°ncio VIII, de 1484, com a den¼ncia de que bruxas usariam 

feitios para destruir fetos, causar impot°ncia e impedir a procria«o. A partir disso, 

elas foram vistas como inimigas da humanidade ñacusadas de conspirar para 

destruir a pot°ncia geradora de humanos e animais, de praticar abortos e de 

pertencer a uma seita infanticida dedicada a assassinar crianasò, chegando, at® 

mesmo, ña ofert§-las ao dem¹nioò (FEDERICI, 2017, p. 324).  

Tudo isso culmina na imagem da bruxa que ficou marcada no imagin§rio 

popular, que passou a ser vista como uma ñvelha luxuriosa, hostil ¨ vida nova, que 

se alimentava de carne infantil ou usava os corpos das crianas para fazer suas 

po»es m§gicasò, elaborando ñum estere·tipo que, mais tarde, seria popularizado 

pelos livros infantisò (FEDERICI, 2017, p. 325). 

Al®m da vulnerabilidade econ¹mica e das quest»es ligadas ¨ sexualidade, a 

autora defende que as velhas eram uma ameaa ¨ ordem, uma vez que resistiam 

contra a destrui«o das rela»es comunais causada pelo avano do capitalismo. 

Portanto, para Federici (2017), elas seriam a personifica«o da mem·ria da 

comunidade, motivo pelo qual a caa ¨s bruxas teria se esforado para inverter a 

imagem da mulher velha, que tradicionalmente estava ligada ¨ sabedoria, para se 

tornar s²mbolo de esterilidade e hostilidade.  

Barstow (1995) tamb®m destaca o aspecto da hipersexualidade nas idosas 
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como parte do estere·tipo negativo da bruxa. No imagin§rio dos homens, as velhas 

ainda os desejavam, o que lhes causava avers«o. Assim, acreditava-se que a ¼nica 

forma de elas conseguiriam se relacionar com um homem seria utilizando algum tipo 

de feitiaria.  

Dessa forma, para muitas pessoas, tanto por um contexto hist·rico quanto 

por influ°ncia da cultura pop, a pergunta ño que ® uma bruxa?ò pode ser respondida 

com a imagem mais estereotipada da figura perpetuada no imagin§rio social: uma 

mulher velha repulsiva, mal®fica e devoradora de criancinhas.   

2.2. AS RAÍZES ANTIGAS DA BRUXARIA   

O estere·tipo da bruxa europeia, que ainda impacta a cultura pop, foi 

moldado com base em crenas e temores muito antigos. De acordo com Russell e 

Alexander (2019), a constru«o das bruxas da Europa teve influ°ncia de civiliza»es 

como a Sum®ria, Gr®cia e Roma, contemplando elementos importantes destas 

culturas para estabelecer supostas caracter²sticas e comportamentos das 

praticantes de bruxaria her®tica e satanista. Como Hutton (2017) sinaliza, as crenas 

antigas na magia e bruxaria foram citadas muitas vezes em livros como o Malleus 

Maleficarum, servindo como exemplo de feitiaria. Por este motivo, ® relevante 

explorar esse assunto. 

Segundo Russell e Alexander (2019), n«o havia uma distin«o espont©nea 

entre o sobrenatural e o natural no Egito Antigo. Assim, deuses e esp²ritos eram 

parte do mesmo cosmo, e os feiticeiros poderiam utilizar seus poderes para diversas 

finalidades, inclusive, machucar seus inimigos ou conquistar benef²cios pr·prios. 

Hutton (2017) ressalta que foi do Egito Antigo que surgiu a crena no Heka, uma 

fora capaz de manipular o cosmos. Em um per²odo em que a religi«o e a feitiaria 

n«o eram vistas como foras opostas, havia a crena de que era poss²vel escravizar 

esp²ritos ou us§-los para atacar seus advers§rios. Longe de ser uma pr§tica 

rechaada, ela era compreendida como admir§vel e s«o raros os registos ligando tal 

forma de magia a um crime.  

Seguindo para a Mesopot©mia, o autor explica que, por l§, a vis«o da magia 

era semelhante ¨quela dos eg²pcios, sendo bem presente na sociedade, com a 

diferena de que n«o havia uma tentativa de controlar deuses e esp²ritos em sua 

pr§tica m§gica. Para os mesopot©micos, a culpa do mal estava ligada ao trabalho de 
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dem¹nios ou esp²ritos, vistos inerentemente como figuras mal®ficas.  

Como destaca Hutton (2017), povos da Sum®ria, Babil¹nia e Ass²ria tamb®m 

acreditavam em bruxas m§s, vistas como esp²ritos mal®ficos, que viviam nas 

comunidades e tentavam afetar os indiv²duos com sua magia. Nessas regi»es, ao 

inv®s de se buscar pela identifica«o das bruxas, o trabalho dos sacerdotes era 

combater os feitios. Contudo, ainda que as bruxas fossem tidas como uma ameaa 

para toda a sociedade, a magia era reconhecida como uma arma de leg²tima defesa 

contra inimigos.  

J§ entre os povos da P®rsia, havia a crena em duas divindades maiores 

antag¹nicas que representavam o bem e o mal. As bruxas eram vistas como servas 

do mal, dotadas de poderes, sendo as figuras mais terr²veis dentre todos os 

humanos. Por isso, elas deveriam ser combatidas com ritos m§gicos e punidas por 

seus atos.  

Entre os hititas, a magia era vista como algo que estava diretamente ligado 

ao governo e suas normas; portanto, as bruxas seriam pessoas que possu²am 

conhecimento m§gico n«o autorizado, sendo interrogadas e castigadas por isso.  

Com os hebreus, o foco da religi«o era em Yahweh, a ¼nica divindade cuja 

adora«o era permitida. A magia ainda era autorizada para os seguidores dele, mas 

aqueles que n«o eram da religi«o oficial eram julgados de forma negativa, mesmo se 

executassem um feitio utilizado por um fiel de Yahweh.  

Hutton (2017) ressalta que nas poucas passagens sobre a bruxaria na b²blia 

hebraica, as bruxas s«o vistas como judeus ð mulheres, em sua maioria ð que 

escolheram fazer o mal e que precisavam ser combatidas por rabinos, mas n«o h§ 

nenhuma outra caracter²stica muito marcante nelas. Mesmo que houvesse uma lei 

que condenasse ¨ morte aqueles que praticassem feitiaria (o c·digo mishnah de 

200 A.D.), ® dif²cil definir como essa puni«o foi aplicada na sociedade, pois faltam 

registros sobre condena»es. 

A feitiaria hebraica teve marcante influ°ncia indireta na constru«o da 

imagem da bruxaria europeia. Russell e Alexander (2019) apontam que, durante as 

tradu»es da B²blia para as l²nguas modernas, diversas mudanas promoveram 

persegui»es, sendo o caso mais importante para este estudo o de ąxodo (22:18)26 

                                            
26 Na B²blia King James atualizada: ñN«o deixar§s viver as feiticeirasò. In: BĉBLIA. Portugu°s. Bíblia 
King James Atualizada. s.n. 1999. Dispon²vel em: 
https://minhabibliaonline.com.br/biblia/KJA/%C3%8Axodo/22/18. Acesso em: 17 dez. 2021. 

https://minhabibliaonline.com.br/biblia/KJA/%C3%8Axodo/22/18
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que, no original, em hebraico, ordena a morte a um kashaph, que seria uma esp®cie 

de mago, adivinho ou feiticeiro que n«o tinha rela«o com dem¹nios. Na tradu«o 

para o latim, o termo foi traduzido como maleficos, algo que na ®poca n«o possu²a 

um significado muito espec²fico, podendo indicar qualquer criminoso, ainda que 

fosse mais empregado contra feiticeiros do mal. Somente durante a caa ¨s bruxas 

na Europa, malefica se tornou sin¹nimo de bruxaria diab·lica, e o texto foi utilizado 

como justificativa e prova para a execu«o das bruxas.  

As mudanas nas tradu»es n«o pararam por a². Os autores contam que, 

sob ordens do rei Jaime I do s®culo XVII, kashaph foi traduzido como bruxa, uma 

vez que o rei possu²a uma abomina«o pelas feiticeiras, vendo-as como integrantes 

de um culto sat©nico, ligadas por um pacto com o diabo. Dessa forma, a tradu«o 

concedeu uma esp®cie de embasamento para a execu«o das acusadas de 

bruxaria, o que Russell e Alexander (2019) reforam como sendo o grande objetivo 

do rei.  

Os autores tamb®m defendem que, ainda que a feitiaria hebraica n«o 

tivesse rela«o com o satanismo, a religi«o hebraica criou o conceito de Diabo como 

conhecemos no cristianismo. Sendo uma religi«o monista, ou seja, possuindo um 

princ²pio divino que ® bom e mau, as divindades eram moralmente ambivalentes. 

Assim, havia um esp²rito maligno de grande poder que era tolerado por Deus. S«o 

os hebreus que ñchamaram a esse esp²rito de satan óo destruidorô. Satan foi 

traduzido para o grego como diabolos, donde provieram o latim diabolus, o ingl°s 

devil, o franc°s diable e o nosso diabo.ò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 46). 

O impacto dessa vis«o na crena da feitiaria tamb®m foi grande na 

constru«o da figura da bruxa. Isso foi ressaltado quando o juda²smo apocal²ptico 

definiu que dem¹nios malignos trabalhavam sob o comando do Diabo. Assim, uma 

vez que os bons esp²ritos, como anjos e santos, n«o podiam ser controlados ou 

compelidos, os feiticeiros que trabalhavam subjugando esp²ritos s· poderiam estar 

lidando com entidades malignas, tornando-se servos do pr·prio Diabo, considerado 

como uma figura de imenso poder.  

A partir dessa vis«o, surgiram as bases para a crena da bruxa que 

comungava com dem¹nios, ou seja, descri«o e acusa«o que se popularizaria na 

Europa durante os julgamentos. Afinal, entre os hebreus: ño feiticeiro torna-se servo 

dos dem¹nios e um s¼dito de Sat«. Assim tinham sido inteiramente preparadas as 

bases para a transforma«o da feitiaria em bruxariaò (RUSSELL; ALEXANDER, 
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2019, p. 47). 

2.2.1. CONCEITOS DO MUNDO GRECO-ROMANO   

Ainda que as crenas citadas anteriormente tenham sido importantes na 

constru«o dos estere·tipos das bruxas, a cultura greco-romana foi uma das fontes 

mais influentes na constru«o do pensamento europeu sobre as feiticeiras.  

Segundo Hutton (2017), a Gr®cia Antiga ® a sociedade que tem mais rela«o 

com a maneira que a Europa enxergava a magia e bruxaria. Contudo, seus registros 

sobre o tema s«o um tanto imprecisos. Havia uma diferena entre magia e pr§ticas 

religiosas, mas n«o necessariamente entre religi«o e magia. Russell e Alexander 

(2019) destacam que havia uma filosofia sobre sistemas refinados de magia, como a 

theourgia, que envolvia trabalhar assuntos pertinentes aos deuses, sendo uma 

forma benevolente e religiosa da magia; a mageia, um grau inferior de magia que se 

aproximava da feitiaria, com seus praticantes sendo acusados de fraude e magia 

mal®fica; e os goetes, considerados apenas charlat»es que praticavam uma magia 

rudimentar gritando palavras m§gicas. 

Como Hutton (2017) pontua, a hostilidade contra os praticantes de magia 

cresceu principalmente no s®culo V, em decorr°ncia da guerra contra os persas ð 

gerando, assim, o contato com pr§ticas religiosas e m§gicas estrangeiras ð e do 

aumento do interesse por divindades e espectros do submundo por parte da 

popula«o grega, bem como magias que tentavam manipular deuses. Apesar disso, 

n«o havia uma defini«o muito clara sobre o que era bruxaria, e as proibi»es 

tamb®m eram bem vagas. Em Atenas, por exemplo, n«o h§ registros espec²ficos de 

julgamentos de bruxas, apenas poucos registros confusos.  

Personagens ligadas ¨ magia destrutiva tamb®m aparecem na mitologia 

grega, com Circe e Medeia sendo bons exemplos disso. As duas acabaram se 

tornando ancestrais das feiticeiras, mesmo n«o sendo classificadas como as bruxas 

que se tornaram populares na literatura europeia. Circe, uma Deusa filha do Sol, usa 

po»es e uma varinha m§gica para transformar homens em animais; Medeia, 

sobrinha de Circe e, em algumas vers»es, filha da deusa da magia H®cate, utiliza a 

mistura de ervas para prop·sitos m§gicos, incluindo o homic²dio. Apesar de 

cometerem atos contra a humanidade, elas n«o s«o inequivocadamente vilanescas: 

Circe ajuda Odisseu, enquanto Medeia ajuda e se casa com Jas«o, dois grandes 
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her·is gregos.  

Na literatura da Gr®cia antiga, as bruxas eram mulheres da baixa sociedade, 

pois acreditava-se que as mulheres nobres n«o conseguiriam obter o conhecimento 

sobre feitiaria. Elas n«o eram descritas como figuras diab·licas ou agressivas, mas 

sim, pessoas que agiam por interesse pr·prio, normalmente em busca de afeto ou 

vingana contra os homens. Contudo, apesar dessa representa«o, eram os homens 

que costumavam ser os principais praticantes deste tipo de magia na sociedade 

grega.  

J§ na Roma Antiga, Hutton (2017) refora que muito da cultura e da pr§tica 

romana surgiu dos gregos, incluindo a distin«o entre magia e religi«o. H§ um 

consenso entre historiadores de que a rela«o dos romanos com a magia ficou mais 

clara entre o ¼ltimo s®culo A.C. e o primeiro D.C., tornando-se uma conven«o legal 

e social por volta de 250 D.C.. Entretanto, como explicam Russell e Alexander 

(2019), n«o havia qualquer toler©ncia para a feitiaria por l§. Classificada como ilegal 

e uma ameaa para a sociedade, a pr§tica era malvista, especialmente pelos 

imperadores, que temiam ser alvos da magia. Logo, at® mesmo feitios simpl·rios 

resultavam em puni»es severas.  

H§ mais clareza nas proibi»es sobre uso de magia a partir do s®culo II 

D.C., quando o trabalho dos magos se tornou sin¹nimo do veneficium (usar veneno 

para matar) e maleficium (matar ou causar dano usando magia). No s®culo III, as 

proibi»es se estenderam, mencionando tamb®m a fabrica«o de po»es do amor, 

ritos para encantar outros e possuir livros de magia em geral, resultando em penas 

de morte para os pobres e ex²lio para os ricos. Aqueles que eram pegos vendendo 

rituais m§gicos eram queimados vivos.  

Faltam informa»es sobre como essas leis eram aplicadas, mas para Hutton 

(2017) a caa ¨s bruxas ocorria mesmo sem leis estimulando isso, bastando que 

algu®m fosse acusado de matar com magia para sofrer as puni»es. Em 331 A. C., 

por exemplo, quando ainda n«o havia uma legisla«o muito clara sobre as 

proibi»es, 170 mulheres foram executadas ap·s a acusa«o de utiliza«o de 

po»es para matar suas v²timas. Em outro momento, entre 184 e 180 A.C., quando 

uma epidemia atingiu a It§lia, mais de 200 pessoas foram executadas sob acusa«o 

de veneficium na primeira onda de julgamentos, com outras 300 mortes na segunda.  

Caso as acusa»es de veneficium se refiram ao uso m§gico ou uma mistura 

de magia e venenos, isso significa que, 
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os romanos republicanos caaram bruxas em uma escala n«o vista em 
qualquer outro lugar do mundo antigo e em qualquer outro momento da 
hist·ria europeia, uma vez que a contagem de corpos registrada ï embora 
imprecisa ï supera qualquer coisa em uma ¼nica onda de julgamentos 
modernos. (HUTTON, 2017, p. 61, tradu«o nossa)27 

 

Hutton (2017) tamb®m destaca que, no que diz respeito aos usu§rios de 

magia, os romanos tinham uma linha de pensamento mais pr·xima aos 

mesopot©micos, persas, hititas e hebreus, distanciando-se dos gregos e eg²pcios. 

Para eles, as feiticeiras eram criaturas terr²veis, como pode ser observado em sua 

literatura, utilizada nos s®culos posteriores como uma prova da exist°ncia de uma 

grande ameaa personificada na bruxaria. Ao inv®s de figuras divinas como Circe e 

Medeia, as bruxas romanas eram diab·licas e violentas, usando seus poderes para 

conquistar homens e trabalhando com divindades noturnas, esp²ritos e fantasmas 

para fazer o mal.  

Can²dia, de Hor§cio, ® um exemplo disso. Descrita como uma velha capaz 

de envenenar a comida com seu pr·prio h§lito de serpente, ela conta com um grupo 

de c¼mplices, ® dona de um livro de feitios e faz rituais e po»es para se vingar 

daqueles que a ofendiam. A bruxa ® retratada fazendo sacrif²cios de animais e, junto 

de seu grupo, aparece matando crianas e usando partes do seu corpo para 

produzir novas misturas m§gicas. 

Erictho, de Lucan, era outra velha repulsiva que detinha conhecimentos 

m§gicos. Capaz de induzir amor, parar o sol, controlar o clima, domar feras e ver o 

futuro ao reanimar cad§veres com uma po«o, ela tamb®m sacrificava humanos, 

chegando a arrancar crianas do ventre de suas m«es para serem queimadas em 

um altar.  

Como explica Hutton (2017), as feiticeiras romanas surgiam como um 

exemplo de invers«o da ordem natural e religiosa. Todavia, n«o fica claro se elas 

eram levadas a s®rio como tais pela sociedade, como demonologistas da era 

moderna tentaram afirmar, sendo poss²vel que fossem apenas ecos de preconceito 

registrados em hist·rias. O que ® not·rio, ainda assim, ® que a feitiaria parecia ser 

considerada uma arte predominantemente feminina, o que pode ser justificado pela 

crena de que seria algo fora da norma social, acessado por mulheres por serem as 
                                            
27 No original: ñthe republican Romans hunted witches on a scale unknown anywhere else in the 
ancient world and at any other time in European history, as the body counts recorded ð however 
imprecise ð surpass anything in a single wave of early modern trials.ò 
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mesmas igualmente marginalizadas na sociedade.  

Russell e Alexander (2019) corroboram a observa«o de Hutton (2017), 

afirmando que a bruxa que conhecemos atualmente foi diretamente influenciada 

pelos cl§ssicos da literatura greco-romana.  

 
A imagem da feiticeira na literatura cl§ssica ® quase uniformemente 
tenebrosa: Circe, a sedutora; Medeia, a assassina; Dipsias, de Ov²dio. 
Oenoteia, de Apuleio e especialmente Can²dia e Sagana, de Hor§cio, [...]. 
Essa tradi«o liter§ria da feiticeira perversa serviu facilmente de base para a 
ulterior imagem crist« da bruxa. (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 40-41) 

 

Os autores reforam que foi neste ñberoò greco-romano que surgiu um 

estreitamento entre bruxas e dem¹nios. Os gregos acreditavam que as feiticeiras 

comungavam com os daimones, um esp²rito (daimõn) do qual se deriva a palavra 

demon, dem¹nio em ingl°s. Para Homero, essas entidades eram sin¹nimo para 

theos (deus), mas para Xen·crates, disc²pulo de Plat«o, essas figuras eram 

sombrias e malignas. Assim, nessa ¼ltima linha de pensamento, as bruxas estariam 

ligadas ¨s trevas. 

Outro elemento greco-romano que teve influ°ncia na figura da bruxa, 

segundo os pesquisadores, foram os festivais do deus Dion²sio. Os ritos da 

divindade do vinho, loucura e °xtase, tornaram-se modelos dos supostos sab§s das 

bruxas, uma vez que eram descritos como ocorrendo de noite, normalmente em uma 

caverna ou gruta, tendo s²mbolos f§licos, tochas e bodes negros como elementos 

recorrentes. Ent«o, ® que ño bode, s²mbolo da fertilidade, representava Dion²sio, que 

era geralmente retratado com pelos e chifres. O rito conclu²a com liba»es de vinho, 

danas ext§ticas e sacrif²cio de animais.ò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p.43). 

Ainda que o sacrif²cio humano seja algo muito presente na literatura sobre o 

culto dionis²aco, os autores explicam que n«o h§ muitos registros hist·ricos sobre 

isso. As orgias desses ritos tamb®m s«o classificadas como exagero pelos 

pesquisadores, que ressaltam que a pr§tica era mais comum em ritos de Cibele e 

Magna Mater, que eram caracterizados pelas danas e frenesi sexual.  

Independente disso, a Bacchanalia, descrita pelos autores como a vers«o 

romana dos ritos de Dion²sio, acabou sendo condenada pelo Senado em 186 A.C.. 

Suas descri»es acabaram alimentando o imagin§rio da bruxa tal como o 

conhecemos, uma vez que ñdizia-se que homens e mulheres reuniam-se de noite e 

celebravam ritos ¨ luz de archotes, incluindo banquetes org²acos, liba»es 
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desenfreadas e sexoò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 43). Entretanto, ® dif²cil 

provar que isso realmente era algo que acontecia nos ritos, uma vez que esse tipo 

de acusa«o era comum contra grupos vistos como uma sociedade secreta, fossem 

religiosos ou pol²ticos.  

2.2.2. DEMĎNIOS NOTURNOS  

Outra crena antiga que teve um papel relevante na constru«o dos 

estere·tipos das bruxas envolve aves noturnas, dem¹nios femininos e 

monstruosidades antigas, figuras presentes em praticamente todas as culturas 

citadas anteriormente.   

De acordo com Hutton (2017), a coruja, ainda hoje muito ligada ao 

imagin§rio sobre a bruxaria, aparece em v§rias culturas como ave relacionada ¨s 

feiticeiras, sendo vista como uma criatura sinistra por ser uma predadora noturna e 

silenciosa. Encontramos povos nativos americanos, africanos e malasianos que 

acreditavam que as feiticeiras podiam se transformar em corujas para causar 

trag®dias como a morte de crianas. A rela«o entre corujas e bruxas tamb®m 

estava presente entre os romanos, tendo um papel relevante na cultura 

mediterr©nea.  

Segundo o autor, essa associa«o complexa entre corujas e feiticeiras 

comeou na Mesopot©mia, junto das listas de dem¹nios e esp²ritos compilada em 

rituais de purifica«o e exorcismos, algo estabelecido no comeo do segundo mil°nio 

A.C.. Nesses registros encontramos sete figuras com o nome lil, consideradas 

esp²ritos sexuais que eram uma ameaa para mulheres gr§vidas, e um texto de 

exorcismo do s®culo VII A. C. descreve uma dessas entidades como uma criatura 

alada em uma c©mara escura, remetendo a uma coruja. J§ na B²blia hebraica h§ 

uma refer°ncia ¨ Lilith, encontrada em Isa²as (34:14)28, quando se mencionam as 

criaturas que assombram a terra, o que levantou interpreta»es de que Lilith poderia 

ser equivalente a uma ave noturna, como uma coruja, como foi traduzida 

posteriormente na B²blia do Rei James.  

Ainda na mitologia da Mesopot©mia, Lilith ® uma figura bastante recorrente, 

                                            
28 Na B²blia King James atualizada: ñE animais do deserto se encontrar«o com hienas; bodes 
selvagens clamar«o um ao outro; e lilite, criaturas noturnas, pousar«o ali e encontrar«o descanso e 
ref¼gioò. In: BĉBLIA. Portugu°s. Bíblia King James Atualizada, 1999. Dispon²vel em: 
https://minhabibliaonline.com.br/biblia/KJA/%C3%8Axodo/22/18. Acesso em: 17 dez. 2021. 

https://minhabibliaonline.com.br/biblia/KJA/%C3%8Axodo/22/18
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tendo caracter²sticas dos lil, copulando com homens durante seus sonhos e sendo 

uma ameaa para mulheres gr§vidas ou virgens, al®m de uma inimiga das 

gesta»es e rec®m-nascidos. Em sua representa«o, a entidade aparece como uma 

jovem mulher nua de longos cabelos, com seios e genitais proeminentes, selvagem 

e alheia ¨s normas de moralidade, ¨s vezes dotada de asas e garras. 

Segundo Hutton (2017), como j§ abordado por Yonekura (2020) no cap²tulo 

anterior, durante o s®culo VIII, com o texto judaico Alfabeto de Ben Sira, Lilith foi 

descrita como a primeira esposa de Ad«o, sendo integrada ¨ b²blia hebraica e se 

tornando o dem¹nio mais tem²vel do juda²smo, al®m de uma das figuras mais 

influentes no mundo ocidental.  

Entretanto, os dem¹nios femininos sedutores e assassinos de crianas n«o 

eram uma causalidade apenas dos mesopot©micos. Hutton (2017) discorre que, 

entre os gregos, havia mormo, mormoluke, gello e lamia, que representavam um 

grande perigo para jovens mulheres, especialmente, antes do casamento e ap·s o 

parto. Russell e Alexander (2019) tamb®m afirmam que criaturas e entidades 

mitol·gicas greco-romanas, como as Harpias, que eram descritas como mulheres 

aladas, serviram para traar um conjunto de estere·tipos e caracter²sticas das 

feiticeiras europeias e bruxas crist«s. 

Com os romanos, Hutton (2017) aponta que os dem¹nios que ameaavam 

crianas eram figuras com uma rela«o mais direta com as corujas. Chamados de 

strix, plural para strigae ou striges, as criaturas eram semelhantes a uma coruja ð 

tamb®m sendo descritas, ainda que em menor escala, como um morcego ð 

aparecendo como uma figura alada e com garras, capaz de fazer um som terr²vel. 

Sua proximidade com a ave noturna era t«o grande que os romanos utilizaram esse 

nome para se referir a uma coruja real.  

Mesmo que variasse, dependendo de quem se referia ¨s strix, elas eram 

vistas como um mau agouro, al®m de serem uma ameaa noturna para as crianas, 

podendo enfraquec°-las ou mat§-las ao se alimentar do seu sangue, fora vital ou 

·rg«os internos. Tamb®m h§ descri»es de que elas poderiam comer os cad§veres 

das crianas. Contudo, diferente das outras criaturas mencionadas anteriormente, 

n«o parecia haver nenhuma rela«o desta figura com a sexualidade.  

A associa«o das strix com as bruxas romanas era reforada pela crena de 

que as feiticeiras podiam mudar de forma, motivo pelo qual se fez surgir a ideia de 

que as criaturas seriam bruxas disfaradas. Este conceito foi muito bem explorado 
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na literatura da ®poca, deixando sua marca no imagin§rio. 

2.2.3. A CA¢ADA SELVAGEM  

Segundo Hutton (2017), outra crena teve grande impacto na constru«o da 

figura da bruxa moderna: a ñCaada Selvagemò, termo utilizado para se referir a uma 

prociss«o de mortos, esp²ritos sobrenaturais e dem¹nios. De acordo com o autor, 

essa crena surgiu nos anos 900 e persistiu at® a Era Moderna, sendo um mito 

muito popular entre os mais pobres, especialmente, por conta dos relatos 

envolvendo banquetes e festas, trazendo conforto e saciedade aos que 

necessitavam.  

Ainda que o autor defenda que ® dif²cil afirmar se o culto de alguma 

divindade antiga teve papel na cria«o dessa f® popular, Russell e Alexander (2019) 

pontuam que divindades antigas como Diana, H®cate, Holda, Bertha e Heroldes, 

figuras associadas com a noite, morte, magia e mist®rios, aparecem ligadas, de uma 

forma ou de outra, na Caada Selvagem. 

Ginzburg (2012) contribui para essa discuss«o, destacando que os relatos 

da Caada Selvagem mencionavam mulheres se encontrando com uma divindade 

(chamada de muitos nomes ao longo do tempo, incluindo Oriente, Senhora do Jogo, 

Fadas, Fortuna, Bona Domina, Bons Vizinhos) em prociss»es noturnas em locais 

ermos. Nas descri»es do encontro, s«o mencionados banquetes, orgias e 

canibalismo ritual. Apesar de algumas varia»es em cada relato, h§ a crena comum 

da servid«o ¨ essas entidades, invas«o de resid°ncias e ren¼ncia da f® cat·lica, 

caracter²sticas que, posteriormente, foram associadas com as bruxas.  

Hutton (2017) explica que a crena de que a prociss«o noturna era liderada 

por uma mulher (ou um grupo de mulheres) estava espalhada por toda a Europa, 

tendo surgido primeiro na Frana e Alemanha, no s®culo IX, sendo recorrente at® o 

s®culo XII e, posteriormente, se espalhando para a Inglaterra. Recebendo diversos 

nomes e tendo descri»es que variavam em cada regi«o, acreditava-se que essas 

mulheres invadiam casas alheias para ensinar magia e festejar, e que pessoas 

poderiam se juntar ao grupo com seu esp²rito. Com o passar do tempo, a crena foi 

demonizada durante a Idade M®dia pelo cristianismo. 

J§ no s®culo XII, a Caada Selvagem foi adotada na crena popular e 

passou a ganhar destaque na literatura. Entre as varia»es de vis»es sobre o 
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evento, havia descri»es de que esp²ritos malignos e caadores sobrenaturais 

sanguin§rios estariam presentes, sendo uma ameaa mortal aos humanos. Para os 

cl®rigos, a Caada Selvagem era demon²aca, j§ que eles defendiam que, em vez de 

fantasmas, eram dem¹nios disfarados que acompanhavam a prociss«o.  

Ginzburg (2012) destaca que essa demoniza«o da Caada Selvagem 

resultou em condena»es para aqueles que relatavam envolvimento com os 

encontros noturnos. Isso porque ju²zes argumentavam que eles seriam equivalentes 

¨ bruxaria e, portanto, obra do Diabo. Essa vis«o era amparada pelos tratados de 

demonologia, que comearam a circular na Europa entre o final do s®culo XIV e 

metade do s®culo XV.   

Hutton (2017) explica que, analisando os registros do fen¹meno, fica claro 

que havia dois tipos de crenas: uma na prociss«o dos mortos e outra no encontro 

dos esp²ritos com uma deusa. Com o tempo, os dois conceitos se fundiram na 

Caada Selvagem e, ao longo dos s®culos, essa concep«o foi demonizada e 

adicionada ao mito da figura da bruxa. Assim, se at® o s®culo XIV, a crena no 

encontro com essas entidades era encarada como uma bobagem, resultando em 

penas leves pelas autoridades. Com o crescimento do medo das feiticeiras, aumenta 

a credibilidade de uma convic«o que passou a ser interpretada como heresia e 

bruxaria, crimes cuja puni«o era a morte.  

2.2.4. JUDEUS E A DEMONIZA¢ëO DAS BRUXAS 

Antes das feiticeiras serem perseguidas por supostamente se reunirem 

durante a noite para atacar os inocentes, outros grupos foram apontados como os 

alvos de tamanha conspira«o. De acordo com Ginzburg (2012), no per²odo que 

antecedeu os s®culos XV e XVII, judeus, leprosos e muulmanos foram acusados de 

heresia, profana«o dos sacramentos, uso de venenos e da ren¼ncia da f® cat·lica, 

acusa»es que as bruxas enfrentariam posteriormente.  

Segundo o autor, ® dessa imagem ligada a uma seita hostil judaica que 

surge o Sab§, algo que se tornou s²mbolo de uma ameaa social, servindo como 

prova da exist°ncia de uma organiza«o nefasta de bruxas e n«o mais a atitude de 

uma feiticeira isolada. A descri«o padr«o do que aconteceria nestes encontros 

noturnos, ainda que variassem em cada regi«o, se tornou bastante uniforme e 

frequente nos julgamentos que atravessaram a Europa do s®culo XV ao XVII: 
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Bruxas e feiticeiros reuniam-se ¨ noite, geralmente em lugares solit§rios, no 
campo ou na montanha. ês vezes chegavam voando, depois de ter untado 
o corpo com unguentos, montando bast»es ou cabos de vassoura; em 
outras ocasi»es apareciam em garupas de animas ou ent«o transformados 
eles pr·prios em bichos. Os que vinham pela primeira vez deviam renunciar 
¨ f® crist«, profanar os sacramentos e render homenagem ao diabo, 
presente sob a forma humana ou (mais frequentemente) como animal ou 
semianimal. Seguiam-se banquetes, danas, orgias sexuais. Antes de voltar 
para casa, bruxas e feiticeiros recebiam unguentos mal®ficos, produzidos 
com gordura de criana e outros ingredientes. (GINZBURG, 2012, p.9) 

 

De acordo com Cohn, conforme citado por Ginzburg (2012), a imagem do 

sab§ invocava um estere·tipo negativo milenar e, com isso, as acusa»es do sab§ 

das bruxas seriam uma express«o desses medos ancestrais que foram ignorados. 

Afirma, portanto, que ñap·s serem lanados contra os judeus, os primeiros crist«os, 

os her®ticos medievais, tais obsess»es e medos teriam por fim se cristalizado em 

torno das bruxas e dos feiticeiros.ò (GINZBURG, 2012, p. 18).  

Voltando a tratar sobre como a persegui«o enfrentada pelos judeus, 

leprosos e muulmanos influenciou a caa ¨s bruxas, Ginzburg (2012) conta que ela 

resultou em aprisionamentos e tortura, algo que produzia confiss»es dos seus 

supostos crimes e muitas condena»es ¨ morte na fogueira. Transformados em um 

bode expiat·rio culpado de todos os problemas sociais, especialmente as pestes, 

aqueles que escapavam de uma execu«o oficial, acabavam morrendo em 

linchamentos populares : algo que, posteriormente, aconteceria com as bruxas.  

Apesar das tentativas do Papa Clemente VI, em 1321, de acabar com tal  

onda de viol°ncia, em 1409, usando informa»es levantadas por um inquisidor, o 

Papa Alexandre V lanou uma bula alertando sobre crist«os que estariam se 

envolvendo com seitas secretas. Em sua proclama«o, ele ligava judeus com 

bruxaria e dem¹nios, afirmando que, escondidos na sociedade, havia grande 

quantidade de ñcrist«os e judeus que praticam bruxarias, adivinha»es, invoca»es 

dos dem¹nios, exorcismos m§gicos, supersti»es, artes malvadas e proibidas, com 

as quais pervertem e corrompem muitos crist«os ing°nuosò (GINZBURG, 2012, p. 

86). 

Como Ginzburg (2012) aponta, na ®poca j§ havia crenas de reuni»es para 

cultuar dem¹nios, cometer heresias e fazer unguentos e po»es, faltando apenas a 

metamorfose, voo noturno, orgias e banquetes para os estere·tipos da figura da 

bruxa estarem completos.  

Assim, a partir de uma s®rie de documentos levantados pelo autor, ® 
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poss²vel estabelecer uma ordem cronol·gica, bem como um levantamento tem§tico, 

da evolu«o das crenas e acusa»es. Dessa forma, torna-se poss²vel entender 

como este processo culminou no imagin§rio do Sab§ das Bruxas e os estere·tipos 

que se tornaram frequentes nos julgamentos das feiticeiras.  

Surgindo em 1321 como uma persegui«o contra leprosos e judeus, o 

fen¹meno passou a caar apenas judeus em 1348. Em 1375, h§ a cristaliza«o da 

ideia de que havia seitas de bruxas e feiticeiros agindo contra a sociedade. Em 

1409, h§ uma nova persegui«o contra judeus e crist«os por criarem ritos e seitas 

contr§rias ao cristianismo. Entre 1435 e 1437, surgem os relatos registrados por 

Nider no livro intitulado Formicarius sobre uma suposta seita de bruxas com 

cerim¹nias inici§ticas bem definidas. Portanto, ño elemento unificador dessas ondas 

persecut·rias ®, com a modifica«o dos alvos (leprosos e judeus, judeus, judeus e 

bruxas), a imagem obsessiva do compl¹ montado contra a sociedadeò (GINZBURG, 

2012, p. 90).  

Mas por qual motivo surgiram as acusa»es contra determinados grupos at® 

culminar nas bruxas? Parte da resposta reside na considera«o de que ña 

emerg°ncia do sab§ pressup»e a crise da sociedade europeia no s®culo XIV e as 

carestias, a peste, a segrega«o ou a expuls«o dos grupos marginais que a 

acompanham" (GINZBURG, 2012, p.103).  

Trata-se, no entanto, de uma reconstru«o conjectural, uma vez que faltam 

registros dos primeiros processos contra a seita de feitiaria. Como explica Ginzburg 

(2012), o que existe s«o hip·teses que foram levantadas atrav®s de outros 

documentos, que n«o mencionam o sab§ das bruxas, mesmo que referenciem um 

rito misterioso com elementos semelhantes.  

Dessa forma, para Ginzburg (2012), uma s®rie de eventos correlacionados 

culminam na cria«o da imagem do sab§:  
 

A chegada dos bacilos da peste -- provenientes tamb®m eles das estepes 
da Ćsia central -- provocou uma s®rie de rea»es em cadeia. Obsess«o do 
compl¹, estere·tipos anticlericais e traos xam©nicos se fundiram, fazendo 
emergir a imagem ameaadora da seita dos bruxos. Mas levou d®cadas 
para que as velhas crenas adquirissem, ao longo de todo o arco alpino, um 
sentido diab·lico. (GINZBURG, 2012, p. 294).  
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2.3.  A CAÇA ÀS BRUXAS E A SOLIDIFICAÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS 

Os estere·tipos da bruxa foram evoluindo com o avano da caa ¨s bruxas, 

modificando-se at® alcanar aquilo que conhecemos hoje e que est§ t«o marcado 

em obras como O Mundo Sombrio de Sabrina. Hutton (2017) explica que, no 

comeo da persegui«o ¨s bruxas, o cristianismo se muniu de um conjunto de 

crenas e tradi»es antigas para criar o mito por tr§s da figura da bruxa, como a 

ñdemonologia mesopot©mica; o dualismo c·smico persa; o medo da magia como 

algo intrinsecamente ²mpio dos greco-romanos; as imagens romanas da bruxa m§; e 

o conceito germ©nico das mulheres canibais que perambulavam pela noite.ò 

(HUTTON, 2017, p.147, tradu«o nossa)29.  

Mas a maneira com que o cristianismo lidou com o paganismo e a magia 

mudou de forma dr§stica ao longo dos s®culos. Segundo o autor, ele demonizou o 

que n«o conseguia modificar ou assimilar, utilizando o imagin§rio das mulheres 

pag«s e feiticeiras para punir pr§ticas m§gicas, ainda que incrementasse rituais e 

uso de magia cerimonial nos seus pr·prios cultos.  

Como Russell e Alexander (2019) ressaltam, com o avano das proibi»es 

legais contra as pr§ticas pag«s, a feitiaria deixou de ser apenas um crime contra a 

sociedade, tornando-se tamb®m uma heresia, ou seja, um crime contra Deus.  

A partir disso, foi criada uma lista de supersti»es, redigida pelo Conc²lio de 

Leptinnes de 744, definindo proibi»es contra o sacrif²cio para santos e estipulando 

um batismo focado na ren¼ncia das outras divindades, definidas como dem¹nios 

pelo Conc²lio. Foi essa lei que ajudou a transferir caracter²sticas de esp²ritos 

mal®ficos ou indesejados para as bruxas humanas. O S²nodo de Roma de 743 

tamb®m proibia oferendas para esp²ritos menores, vistos como dem¹nios. Com isso, 

os esp²ritos foram transformados em figuras femininas folcl·ricas, conhecidas como 

Bonae Mulieres ou Bonae Res, que vagavam a noite e invadiam casas para roubar 

comida. Isto posto, ñfinalmente, as Bonae Mulieres foram convertidas em bruxas. Do 

mesmo modo, o termo striga ou stria, originalmente um esp²rito noturno bebedor de 

sangue, passou a ser uma palavra comum para designar uma bruxaò (RUSSELL; 

ALEXANDER, 2019, p. 70-71). 

                                            
29 No original: ñMesopotamian demonology; Persian cosmic dualism; a Graeco-Roman fear of magic 
as intrinsically impious; Roman images of the evil witch; and the Germanic concept of night-roaming 
cannibal womenò.  
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Ainda que a Alta Idade M®dia fosse mais tolerante com bruxaria e idolatria, 

resultando, principalmente, em pris»es e n«o em execu»es, como eram frequentes 

no Imp®rio Romano e na Baixa Idade M®dia, quando as leis foram se tornando cada 

vez mais severas. O S²nodo de Roma de 826, por exemplo, reclamou que muitas 

pessoas, em especial mulheres, deixavam de ir ¨ missa no domingo para fazer 

coisas indecentes de pag«os. O S²nodo de Paris de 829, por sua vez, citava 

passagens como Lev²tico (20:6)30 e ąxodo (22:18)31, argumentando que a pr·pria 

B²blia defendia que bruxas deveriam morrer. 

Com o Canon Episcopi de 900, surge um dos piores casos de proibi«o ð 

ao mesmo tempo que, paradoxalmente, ele tenha exercido influ°ncia ao 

desacreditar a bruxaria como algo que n«o era real ð falando sobre como mulheres 

seriam pervertidas pelo Diabo, enquanto acreditavam comungar com a deusa Diana 

em um sab§. Ele se tornou, portanto, um documento essencial na dissemina«o da 

ideia do sab§ demon²aco, condenando o culto de divindades pag«s como algo 

diab·lico. 

 
Feitiaria, religi«o pag« e folclore foram os primeiros tr°s elementos 
formadores da bruxaria europeia; a heresia crist« era o quarto. Quando se 
iniciou a caa ¨s bruxas no fim da Idade M®dia, as suas crenas mais 
importantes eram: As cavalgadas noturnas; o pacto com o Diabo; o rep¼dio 
formal ao cristianismo; as reuni»es secretas e noturnas; a profana«o da 
eucaristia e do crucifixo; a orgia; o infantic²dio sacrifical; e o canibalismo. 
Cada um desses elementos foi incorporado ¨ tradi«o da bruxaria por causa 
da heresia, ou, pelo menos, substancialmente modificada por ela. 
(RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 73). 

  

2.3.1. A HERESIA E O PACTO SATÂNICO  

A persegui«o contra usu§rios de magia e feiticeiros demorou a ser 

transformado na caa ¨s bruxas. Mesmo com proibi»es contra ñas adivinha»es, o 

encantamento e os filtros de amor, bem como resqu²cios do paganismo, tais como a 

adora«o de fontes e de §rvores e os sacrif²cios ¨ divindade pag«sò (THOMAS, 

1991, p. 215), as puni»es, at® o s®culo XIII, costumam ser a excomunh«o de 
                                            
30 Na B²blia Online: ñQuando algu®m se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir 
com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povoò. In: BĉBLIA. 
Portugu°s. Bíblia Online. s.d. Dispon²vel em: https://www.bibliaonline.com.br/acf. Acesso em: 17 dez. 
2021. 
31 Na B²blia Online: ñN«o deixar§s viver a feiticeira.ò In: BĉBLIA. Portugu°s. Bíblia Online. s.d. 
Dispon²vel em: https://www.bibliaonline.com.br/acf. Acesso em: 17 dez. 2021. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf
https://www.bibliaonline.com.br/acf
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feiticeiros pelo clero, parte de uma campanha para afastar os fi®is da magia.  

Acreditando que o sobrenatural s· era alcanado atrav®s de Deus ou do 

Diabo, a Igreja defendia que tudo aquilo que n«o seguia os rituais prescritos pela 

institui«o, ou por Deus, era diab·lico e deveria ser combatido.  

Em 1022, quando houve a primeira execu«o de um herege na Idade M®dia, 

dizia-se que eles organizavam orgias noturnas em lugares secretos, exaltando o 

Diabo e esp²ritos mal®ficos, sacrificando crianas e profanando a sagrada 

comunh«o.  

Como lembram Russell e Alexander (2019), essas n«o eram acusa»es 

novas, visto que foram encontradas na persegui«o dos s²rios contra os judeus, dos 

romanos contra os crist«os e, ent«o, dos crist«os contra os gn·sticos. Mesmo que 

nem todo her®tico fosse acusado de praticar algo que, posteriormente, acabaria 

sendo associado ¨ bruxaria, ñmais de cem anos antes de comear a caa ¨s bruxas, 

o paradigma do óSab§ô j§ estava claro nas acusa»es contra os hereges.ò 

(RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 82), como analisamos anteriormente. Assim, a 

principal contribui«o da heresia para a persegui«o da bruxaria foi a solidifica«o do 

pensamento de que as bruxas agiam em conjunto, diferente das feiticeiras mal®ficas 

que, para as crenas da ®poca, costumavam viver isoladas.  

Essa evolu«o das ñfeiticeiras solit§riasò para a ñbruxaria bem-organizadaò 

foi acontecendo de forma gradual, algo bastante marcado na literatura e em hist·rias 

populares dos s®culos XII e XIII. Com isso, a teologia se tornou o quinto elemento 

principal no conceito da bruxa, reforando a uni«o das bruxas com o Diabo e sua 

rela«o com o mal, e os ataques que elas causariam aos seguidores de Deus.  

Isso ocorre porque, segundo Russell e Alexander (2019), foi a partir do 

s®culo XII que Sat« se tornou um problema social, ganhando mais destaque nos 

trabalhos dos autores crist«os e passando a ser descrito como o l²der de um ex®rcito 

demon²aco, cuja miss«o era destruir a salva«o de Cristo ao induzir pessoas ao 

pecado. Desta forma, como Thomas (1991) afirma, o Diabo deixou de ser apenas 

um agente de puni«o divina, tornando-se um tentador capaz de corromper almas 

com suas promessas. 

No entanto, como apontado por Hutton (2017), neste mesmo per²odo, entre 

os s®culos XII e XIII, materiais sobre magia cerimonial, baseados na crena e 

pr§ticas do Egito Antigo, adquiriram popularidade e eram vistos como uma forma 

elevada de utilizar os poderes divinos. Diversos livros sobre o assunto foram 
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traduzidos sem grandes altera»es por parte dos europeus, sendo distribu²dos de 

forma massiva. No debate sobre o tema, magos cerimoniais defendiam que 

utilizavam do conhecimento dado pelo pr·prio Deus Crist«o, sendo, portanto, uma 

pr§tica que se aproveitava mais da ci°ncia do que da feitiaria. Esta vis«o, todavia, 

n«o era aceita por diversas autoridades religiosas, uma vez que elas n«o distinguiam 

oficialmente essa pr§tica da bruxaria, mas resultavam em penas brandas para esses 

magos, normalmente acusados apenas de idolatria.  

A persegui«o contra os hereges se intensificou a partir do s®culo XII, 

resultando na cria«o de c·digos em diversas regi»es que sentenciaram her®ticos e 

feiticeiras ¨ morte. Se antes as acusa»es surgiam de uma pessoa, sendo a ¼nica 

forma de uma feiticeira responder na justia por seus crimes, do s®culo XII em diante 

as investiga»es comearam a ser estimuladas por par·quias e dioceses: ñquando 

as autoridades passaram a procurar ativamente culpados em vez de aguardar 

passivamente as acusa»es, estava iniciada a caa ¨s bruxasò (RUSSELL; 

ALEXANDER, 2019, p. 88).  

Assim, inflamada pelas autoridades clericais, a Inquisi«o assimilou a 

feitiaria ¨ heresia de forma decisiva, criando manuais para os inquisidores por volta 

de 1230 e condenando ¨ fogueira muitas acusadas. Quando o papa Alexandre IV 

(1254ï1261) recusou o pedido da Inquisi«o para que lhe fosse concedida jurisdi«o 

sobre toda a feitiaria, ele confiou que casos que envolvessem claramente a heresia 

pudessem ser cuidados por inquisidores. Ent«o, essa brecha permitiu que, nos 

julgamentos da bruxaria, a acusa«o de heresia se fizesse presente, aumentando os 

²ndices de condena«o rapidamente, especialmente por esses processos serem 

concebidos para facilitar a prova de culpa e dificultar a de inoc°ncia. Era fortalecido 

o cen§rio em que ñcada condena«o cristalizava a imagem da bruxa mais 

concretamente na consci°ncia popular e estabelecia mais um precedente para as 

gera»es de futuros inquisidoresò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 91).  

No s®culo XIV, entre 1317 e 1319, o Papa Jo«o XXII decretou a bula Super 

Illius Specula, autorizando a inquisi«o a processar os feiticeiros por adora«o ao 

Diabo e por terem feito um pacto sat©nico. Ent«o, ño inquisidor Bernardo Gui afirmou 

que bruxaria subentendia pacto, pacto subentendia heresia, e como a inquisi«o 

tinha o dever de processar os hereges, tamb®m estava obrigada a processar as 

bruxasò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 97). Dessa forma, todos os principais 

elementos sobre a bruxaria j§ haviam sido reunidos e bem demarcados, fazendo 
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com que o medo das bruxas se propagasse no s®culo seguinte.  

Entretanto, como Hutton (2017) observa, at® o s®culo XIV, mesmo com a 

acusa«o de heresia, os praticantes de magia n«o eram vistos como parte de uma 

organiza«o secreta com planos de destruir o cristianismo e instituir uma nova f®. 

Eram, na verdade, considerados indiv²duos ou grupos pequenos que tentavam 

ganhar poder ap·s serem seduzidos por foras sombrias. Suas acusa»es e pris»es 

tamb®m n«o resultavam em um frenesi de mais acusa»es e pris»es subsequentes, 

outro fator associado com a figura da bruxa. O perfil dos acusados era outra 

diferena, visto que, em sua maioria, os homens eram considerados mais aptos para 

utilizarem sistemas m§gicos dependentes de textos e manuais, uma vez que eles 

eram mais escolarizados que as mulheres.  

Thomas (1991) refora esse ponto ao afirmar que, mesmo que a ideia da 

bruxa sat©nica estivesse progredindo desde o s®culo XIV, levou algum tempo at® 

esse conceito firmar ra²zes no imagin§rio popular. At® mesmo a Summis 

Desiderantes Affectibus, a bula papal de 1484, conhecida como ñA Bula das Bruxasò 

ð um dos decretos mais importantes para iniciar a caa ¨s bruxas ð n«o 

mencionava o Sab§ diab·lico. 

Isso mudou nos s®culos XVI e XVII, quando qualquer atitude que parecesse 

causar um efeito milagroso, sem qualquer influ°ncia natural, passou a ser vista com 

grande suspeita, e at® mesmo m§gicos e malabaristas, que faziam apenas 

entretenimento, eram vistos como aliados do Diabo. Agora, ños bruxos de aldeia que 

usavam rezas crist«s para curar ou para adivinhar o futuro pareciam t«o diab·licos 

quanto aqueles cujas t®cnicas derivavam obviamente de tradi»es pag«sò 

(THOMAS, 1991, p. 217).  

Consequentemente, como o autor aponta, curandeiros e ñbruxas brancasò 

tamb®m passaram a sofrer com a propaganda negativa e se tornaram extremamente 

impopulares em suas comunidades, considerados ainda mais cru®is do que os 

bruxos mal®ficos por, supostamente, terem apar°ncia inofensiva enquanto destru²am 

a alma dos inocentes. Por esse motivo, entre os te·logos n«o havia nenhuma 

distin«o entre os tipos de atividades m§gicas, com todas sendo relacionadas ao 

Diabo e parte de um plano sombrio para afastar a lealdade dos fi®is ¨ Deus. 

Portanto, ñnos tribunais eclesi§sticos, os termos óbruxoô, ófeiticeiroô, óencantadorô e 

óbenzedorô eram usados de maneira quase intercambi§velò (THOMAS, 1991, p. 217).  

Ainda que a crena na magia mal®fica j§ fosse parte da sociedade, a 
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situa«o das acusadas se complicou quando o pacto diab·lico ganhou fora no 

imagin§rio. A partir deste momento n«o havia mais qualquer toler©ncia com a magia 

popular. Dessa forma, o cerne da bruxaria deixava de ser o maleficium, isso ®, a 

capacidade de causar mal atrav®s de meios sobrenaturais, para se tornar a 

adora«o ao Diabo. Indo al®m da mera ren¼ncia ao Deus crist«o, o pacto era a 

maior das heresias, visto que era a escolha deliberada de servir ao maior inimigo da 

divindade.  

Russell e Alexander (2019) reforam que o pacto sat©nico passou a ser 

essencial para a demoniza«o das feiticeiras. Se antes havia a possibilidade de o 

Diabo possuir uma pessoa contra sua vontade, obrigando-a a fazer atos de 

maldade, agora as bruxas eram vistas como pessoas que teriam se entregado 

voluntariamente ao mal. Ent«o, aqueles que cediam aos avanos de Sat« firmavam 

uma esp®cie de ñcontrato semifeudal, hipotecando a alma em troca de um acesso 

tempor§rio a um conhecimento ou poder sobrenaturais.ò (THOMAS, 1991, p. 384). 

Segundo Thomas (1991, p. 357), foi atrav®s dessa ideia que se fixou a 

imagem do sab§ na figura da bruxa, pois o evento seria uma ñreuni«o noturna, em 

que as bruxas juntavam-se para adorar o seu senhor, ou copular com eleò. Portanto, 

na vis«o das autoridades religiosas, essa aliana profana deveria ser punida, mesmo 

que da magia surgisse algo ben®fico ou que nenhum alvo fosse afetado 

negativamente, por conta da deslealdade com o Deus crist«o.  

Al®m dos pactos expl²citos em que as pessoas invocavam e firmavam o 

acordo com o Diabo, Russell e Alexander (2019) destacam que, neste per²odo, havia 

tamb®m pactos impl²citos, equivalentes ¨ apostasia crist«, que passaram a ser 

utilizados por caadores de bruxas como uma prova das acusa»es. Disso resulta 

que ñ¨ sombra dessa doutrina, todos os her®ticos eram considerados implicitamente 

conluiados com Sat«, se n«o em termos de preceitos, pelo menos nas inten»es.ò 

(RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 90). Assim, com o aumento da rigidez das 

san»es legais contra a bruxaria nos s®culos XIV e XV, o pacto j§ havia se 

consolidado como um fato essencial da figura da bruxa. 

Mas realmente existiu um pacto demon²aco? Se sim, o que levaria algu®m a 

fazer isso? Para Thomas (1991), as confiss»es mostram que algumas pessoas de 

fato acreditavam ter firmado um pacto. Os acusados descrevem a tentativa de 

escapar de situa»es sociais terr²veis como a pobreza extrema, a busca por 

vingana contra seus alvos ou, paradoxalmente, uma busca desesperada para a 
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salva«o de sua alma como as motiva»es por tr§s do pacto.  

Analisando o pacto com o Diabo de outro ©ngulo, Federici (2017) defende 

que esse conceito ® baseado na revolta de classes da ®poca, uma vez que era 

chamado de conjuratio, o mesmo termo utilizado para falar sobre pactos que os 

escravos e trabalhadores faziam. Segundo ela, h§ tamb®m ño fato de que, na vis«o 

dos acusadores, o diabo representava uma promessa de amor, poder e riquezas 

pelas quais uma pessoa estava disposta a vender sua almaò, ou seja, estava 

determinada a ñinfringir todas as leis naturais e sociaisò (FEDERICI, 2017, p. 318). 

Todavia, longe de ser algo transgressor ou contra o sistema, Federici (2017) 

aponta que o pacto refora a estrutura machista da sociedade, uma vez que a 

mulher n«o conseguia escapar da supremacia masculina, nem mesmo quando se 

associava ao inimigo de Deus. Deste modo, continuavam sendo ñretratadas como 

subservientes a um homem, e o ponto culminante de sua rebeli«o ð o famoso pacto 

com o diabo ð devia ser representado como um contrato de casamento pervertidoò 

(FEDERICI, 2017, p. 338), uma an§lise bem pr·xima das conclus»es tiradas por 

Yonekura (2020) sobre O Mundo Sombrio de Sabrina.  

2.3.2. O SABĆ DAS BRUXAS, O INFANTICĉDIO E O CANIBALISMO   

Tr°s dos principais estere·tipos da figura da bruxa estavam diretamente 

relacionados entre si. O sab§, a suposta reuni«o profana para o culto ao Diabo e a 

pr§tica de magia destrutiva, possuindo o canibalismo ritual e infantic²dio como 

principais atividades. Esta crena ficou bem marcada no imagin§rio da ®poca, 

aparecendo em confiss»es, prega»es e livros importantes para a caa ¨s bruxas, 

al®m de ter sido eternizada pela cultura pop. 

Escrito por Heinrich Kramer e James Sprenger em 1486, na Alemanha, o 

Malleus Maleficarum, tamb®m conhecido como ñMartelo das Feiticeirasò, foi um dos 

livros mais influentes e populares sobre a caa ¨s bruxas, servindo como um guia na 

identifica«o das bruxas. O documento surgiu ap·s Inoc°ncio VII publicar a bula 

papal Summis Desiderantes Affectibus, em 1484, que confirmava o apoio da 

alt²ssima autoridade religiosa com a Inquisi«o na batalha contra as bruxas. 

De acordo com o livro, a bruxaria seria mais praticada por mulheres por elas 

serem ñmais est¼pidas, vol¼veis, levianas, mais fr§geis e mais carnais do que os 

homensò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p.102). No entanto, independentemente 
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do g°nero, ele alertava que os praticantes de bruxaria deveriam ser presos e 

executados.  

No Malleus Maleficarum s«o descritos quatro pontos vistos como essenciais 

na bruxaria: a ren¼ncia da f® cat·lica, a devo«o de corpo e alma ao mal, o sacrif²cio 

de crianas e a pr§tica de orgias que contavam com rela»es com o Diabo. Essas 

pr§ticas acabariam presentes no sab§ das bruxas, evento que foi muito descrito por 

outros escritores europeus dos s®culos XV e XVI, e que, como apontado por 

Thomas (1991) e Ginzburg (2012), foi essencial na demoniza«o das bruxas.  

Na interpreta«o de Russell e Alexander (2019), os livros sobre sab§s 

afirmavam que as bruxas deixariam as camas de seus c¹njuges no meio da noite e 

que, ap·s passarem um unguento misterioso em seus corpos, elas montariam em 

vassouras ou bast»es e seguiriam voo at® o encontro. O local, que seria uma 

caverna, por«o ou charneca, abrigaria um total de 10 ou 20 bruxas. Caso houvesse 

uma feiticeira novata entre o grupo, era dito que uma inicia«o seria feita para 

vincul§-la ao culto.  

 
Assim, ela ® obrigada a jurar que guardar§ os segredos do culto e ficar§ 
ainda mais unida ao grupo quando prometer matar uma criana e 
apresentar seu corpo numa reuni«o subsequente. Renuncia oralmente ¨ f® 
crist« e sela a sua apostasia calcando aos p®s um crucifixo ou excretando 
sobre uma h·stia consagrada. Em seguida, ela adora o mestre masculino 
do culto, o Diabo ou seu representante, oferecendo-lhe o beijo obsceno nas 
n§degas. (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 52). 

 

Ap·s a inicia«o, era dito que havia um banquete profano, que seria uma 

heresia e par·dia da eucaristia, utilizando os corpos de crianas, roubadas de 

fam²lias crist«s ou fruto das orgias das bruxas, que seriam ofertadas pelas feiticeiras 

ao Diabo. Os detalhes compreendem que ñas bruxas podem cozinhar os corpos das 

crianas, mistur§-los com subst©ncias repugnantes e incorpor§-los ao unguento de 

levita«oò. Podem, inclusive, ñconsumir o corpo e o sangue das crianas numa 

par·dia ritual da Santa Ceia.ò (RUSSELL; ALEXANDER, 2019, p. 53). 

O canibalismo, diretamente ligado ao sab§, tornou-se uma das acusa»es 

mais comuns direcionadas ¨s bruxas. Para Hutton (2017), o estere·tipo surgiu da 

crena germ©nica de mulheres canibais, bem como dos dem¹nios noturnos 

presentes em diversas culturas, tamb®m traando uma rela«o com a heresia. 

Ginzburg (2012), por seu turno, estabelece uma liga«o entre esta crena e a 

Caada Selvagem, que, como vimos anteriormente, traria uma reuni«o de mulheres 



74 
 

com divindades pag«s em um banquete regado a orgias e canibalismo ritual.  

J§ Federici (2017) defende que o canibalismo foi importado dos relatos 

sobre os ind²genas do Novo Mundo, ideia tamb®m compartilhada por Burke (2005). 

Entretanto, como a autora destaca, as bruxas europeias j§ eram acusadas de 

sacrificar crianas ao dem¹nio muito antes da coloniza«o das Am®ricas. Para ela, o 

que ocorreu foi um ñefeito bumerangueò entre os dois fen¹menos: os relatos das 

col¹nias contribu²a para a persegui«o das bruxas e, da mesma forma, a caa ¨s 

bruxas acabava alimentando os estere·tipos negativos dos ind²genas.  

Clark (2006) tamb®m defende que a rela«o entre o canibalismo do Novo 

Mundo com a figura das bruxas, uma vez que a demoniza«o de inimigos, os 

ñoutrosò, era pr§tica comum em toda a Europa. Como o autor recorda, em 1585, o 

pastor Jean de L®ry, escreveu em seu registro da viagem ao Brasil que as mulheres 

brasileiras eram guiadas pelo Diabo em seus ritos religiosos, assim como as bruxas 

europeias. 

A acusa«o mais grave contra as feiticeiras, o infantic²dio, tornou-se um dos 

principais elementos ligados ¨ figura da bruxa, uma vez que ñna maior parte do in²cio 

da Europa moderna, matar beb°s e crianas pequenas era um dos crimes mais 

importantes alegado contra bruxasò. Com isso, foi ñfundamental para o 

desenvolvimento da nova ideia de bruxariaò (HUTTON, 2017, p. 195, tradu«o 

nossa)32. 

Como Hutton (2017) explicita, at® mesmo a palavra bruxa tem rela«o com o 

infantic²dio, uma vez que, no catal«o medieval, ñbruxasò era o termo designado para 

dem¹nios noturnos, conhecidos desde os tempos antigos por supostamente 

matarem crianas, como as striges romanas. Ao longo do s®culo XV, quando a 

crena em encontros de bruxas se espalhou lentamente pelo norte da Espanha, a 

palavra passou a significar mulheres ligadas ¨ bruxaria.  

Segundo o autor, os registros mostram que a crena em uma conspira«o 

de praticantes de magia cultistas do Diabo (que se reuniam para machucar os 

outros, especialmente crianas e beb°s) surgiu na segunda metade de 1420, em 

diferentes pontos geogr§ficos, indo desde o nordeste da Espanha at® o centro da 

It§lia. Possivelmente, o trabalho dos pregadores, unidos em uma campanha contra a 

                                            
32 No original: ñAcross most of early modern Europe, killing infants and young children was one of the 
most important crimes alleged against witches, and was, as said, fundamental to the development of 
the new idea of witchcraft.ò 




