
Genero, mecenato e arte:

A criagao das "casas de mulheres ##em Goa 1

Carla Alferes Pinto

Os acontecimentos que levaram a criagao dos recolhimentos da Serra e da

Madalena e do convento de Santa Monica em Goa sao o tema deste texto.

Analisando os relatos e a documentagao que aborda a criagao das tres “casas”

e, particularmente, do convento, parece-nos que se destaca a personalidade de

D. Filipa da Trindade, nomeadamente, quando vista a luz das acgoes de D.

frei Aleixo de Meneses, a quern se deve a fundagao deste convento e dos dois

recolhimentos goeses.

Este estudo, que pretende questionar os limites do enquadramento mas-

culino a vivencia feminina, quais os graus de liberdade de actuagao pessoal

feminina nos espagos de recolhimento, estatutariamente misoginos, e ate que

ponto a fortuna e o patrodnio ardstico o revelam e o estratificam, nao dissipa

a importancia da figura de Meneses. Antes, traz a lume uma outra, Filipa, bem

como dados para a discussao da relevancia do mecenato ardstico desta mulher,

cuja recente identificagao de uma pintura mural situada no andar inferior do

claustro das Monicas,2 vem evidenciar.

A nomeagao de D. frei Aleixo de Meneses para a cadeira arcebispal de Goa (1595)

marcou um episodio especffico na historia da criagao de institutos para enquadra-

mento social das mulheres “reinois” residentes nesta cidade. Por razoes que tern a ver

com o seu estatuto social e, estamos em crer, com a polftica de intervengao e conso-

lidagao do poder da ordem de Santo Agostinho na India, o frade revelou desde cedo

vontade de erguer tres casas que servissem de lar a tres grupos distintos de mulheres.
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A empreitada de constru^ao das tres casas para mulheres sob a egide de

frei Aleixo de Meneses seguiu uma estrategia de patrodnio artistico e um pro-

posito religioso que encontra confirma^ao nas invoca^oes feitas a Santissima

Trindade: a primeira, um recolhimento para donzelas, que recebe por nome

uma das manifesta^oes da Virgem, Nossa Senhora da Serra, dedicada ao Padre

Eterno, destinada a albergar meninas fidalgas desamparadas; a segunda, um
convento de religiosas professas de Santo Agostinho com o nome da mae do

santo, Monica, dedicado a Jesus Cristo; por fim, um recolhimento de conver-

tidas sob o nome de Santa Maria Madalena, dedicado ao Espirito Santo, para

mulheres “perdidas” (Hartmann 138; Santa Maria 65-66).

O recolhimento de Nossa Senhora da Serra: "Maria " 3

Numa carta dirigida ao tio, D. frei Agostinho de Jesus (ou de Castro) arcebispo

de Braga, datada de 23 Dezembro de 1595, poucos meses depois de ter che-

gado a Goa, D. frei Aleixo de Meneses menciona a sua intengio de fundar um
recolhimento para mulheres nobres. Nas suas palavras, “ nao e necessdrio mais

que umas casas boas, em bom sitio, e ordenadas em um Recolhimento, clausura

e cuidado” (italicos nossos; Freitas 12). Pelas palavras utilizadas percebe-se que

o intuito do frade e mais moral que artistico. O empenho no conforto e no

aparato do edificio e nulo.

A documenta^ao e os relatos coevos mostram-nos que o arcebispo achou a

cidade e a sua populac^ao decadente, desregrada e corrupta. E nem o seu cabido

escapava as criticas. Mai se instalou, tratou de encontrar remedio para tudo,

nomeadamente, para a premente questao do controle social a exercer sobre as

mulheres de origem europeia.

A cidade de Goa estava alice^ada sobre uma sociedade em permanente

tensao, fosse no que dizia respeito a latente beligerancia com outros reinos

(europeus ou nao) fosse pela hostilidade do clima, agruras das viagens nas naus

ou pela conflitualidade entre os diferentes grupos de interesses. Por outro lado,

era uma cidade em constru^ao e expansao assistindo-se a quotidiana fixa^ao

de popula^ao, designadamente a que era formada por soldados e civis vindos

do Reino, o que implicava a procura de jovens nubeis de origem portuguesa.

O instituto criado pela coroa para colmatar esta necessidade recebeu o nome

de “orfas do rei”
4
e gerava na cidade de destino um problema suplementar.

As queixas de ausencia de mulheres brancas para casamento 5 que assegurasse

um numero minimo de familias de “casados” era constante, todavia depois

de chegadas, os seus casamentos podiam levar meses ou anos a concretizar-se.
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Nesse entretanto, face a ausencia de um recolhimento ou convento feminino

que as albergasse,
6 cabia aos membros mais honrados e proeminentes da socie-

dade recebe-las em suas casas e, em ultima instancia, a Misericordia o sustento,

amparo e encaminhamento das recem chegadas. Esta ultima situa^ao acabava

por ser a mais comum pelo que a inten^ao do arcebispo foi bem acolhida quer

pela Camara quer pela Misericordia (a qual pertenciam por estatuto uma parte

dos funcionarios e pessoas de condi^ao da cidade.)

E um mundo masculino que determina a vida destas jovens mulheres. A
Coroa decide que elas sao importantes para a cria^ao de uma sociedade nos

tropicos a imagem da portuguesa; o poder civil decide como cria-las, onde

aloja-las, com quern casa-las e como doutrina-las e, por fim, o poder religioso,

aliado a um caracter essencialmente moralizante da sociedade (que enformava

as mulheres num quadro de actua^ao valorada pelas boas pratica do decoro

e da modestia e que definia regras, que categorizavam o que vestiam, o que

comiam, como agiam, o que sentiam, muito proximas da pratica monastica),7

define as regras de funcionamento dos recolhimentos: “clausura e cuidado.” 8

E nessa misoginia bem firmada que a associa^ao de figuras e simbolicas

bfblicas ao papel que as mulheres deviam desempenhar na sociedade se afigura

como obvia. As orfas encarnavam o espirito de Maria, castas e virginais, que

tendo sido boas filhas, estavam destinadas a ser melhores esposas.

A capacidade de afirma^ao destas jovens face aos poderes que lhes sao

impostos e diminuta. A maneira como as relates entre elas eram geridas nao

ficou para a historia: a natureza transitoria da ocupa^ao do recolhimento da

Serra e a pouca importancia dada a esta fun^o nao deixaram registo dos acon-

tecimentos vividos antes de finais do seculo xviii (a excep9ao do que aos regi-

mentos diz respeito mas, tambem aqui, o que se analisa sao outros niveis de

poder que nao os da regencia feminina e, menos ainda, o das orfas.)

Nao e por isso de estranhar o pouco investimento colocado na constru-

$ao e nobilita^ao do ediffcio. D. frei Aleixo de Meneses preocupava-se em

enquadrar a mulher, e ia-se queixando das dividas que tinha pessoalmente e da

dificuldade que encontrava em convencer a Coroa e a cidade da necessidade

de investir em tao meritoria obra.

A verdade e que, apesar dos obstaculos, o arcebispo nao desistiu dos seus

intentos e em carta de 18 de Dezembro de 1596 dirigida ao tio mostrava que o

assunto, longe de estar esquecido, se encontrava em acelerado processo: “tenho

ordenado uma casa de recolhimento.” O recolhimento seria administrado pela

Misericordia e a gestao espiritual reservada ao frade e seus sucessores. A obs-
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tina^ao do agostinho revelava-se ainda nas seguintes palavras: “Nao hei ainda

cerrado o recolhimento; mas tenho em vista algumas creancinhas, tiradas ja a

suas maes [“ruins maes”]
, e postas em casa da regente que Ihes dou; que e uma

senhora nobre e de virtude, provada n’estas partes da India” (italicos nossos;

Freitas 30).

Segundo o frade Felix de Jesus, a “senhora nobre e de virtude” seria D.

Filipa Ferreira, uma abastada viuva que depois da morte do marido se afastara

da vida mundana e colocara todo o rendimento de que dispunha ao servi^o

da religiao.
9

Por esta altura D. Frei Aleixo de Meneses ainda nao conhecera D. Filipa

pessoalmente mas ja teria conhecimento das suas virtudes e empenho. A ver-

dade e que D. Filipa Ferreira e a sua filha, D. Maria de Sa, foram para Goa

com a promessa de abertura de um convento onde pudessem passar o resto

dos seus dias.

A casa destinada ao recolhimento (que abriu dez anos depois da data da

missiva) localizava-se na Rua do Crucifixo, proxima da Misericordia e junto

a igreja da Serra (que se encontrava em processo de obras de beneficia^ao) e

que lhe empresta o nome, fundada anos antes por Afonso de Albuquerque, tio

materno de D. Aleixo de Meneses. O edificio do recolhimento estava
“
prepa

-

rado com Igreja, & Coro, & com todos os commodos, & cousas necessarias para o

servigo daquella nova Communidade ’ (italicos nossos; Santa Maria 82);
10 na

igreja encontrava-se uma “
imagem [de Santa Monica] tern no altar e a tomarao

por may e padroeira” (italicos nossos; Gonsalves 461). A sagra^ao foi come-

morada a 2 de Julho de 1604 (ou 1603, consoante as fontes) sendo realizada

uma grandiosa festa pela abertura da nova casa e transference das orfas, com

missa cantada na Serra e sermao proferido pelo bispo, tendo assistido o vice-

rei D. Martim Afonso de Castro (que acabara de tomar posse, a 20 de Maio),

fidalguia, clero e povo que se amontoava junto as portas da igreja (Santa Maria

82-83).

Anos mais tarde, em 1722, a menqao que se fazia ao recolhimento era a

seguinte:

Nao obstante ficou este recolhimento contigoa a Mizericordia tem Igreja separada

em cujo Fronte espicio [sic] por cima da porta teve a Efigie do grande Afonso de

Albuquerque em vulto de pedra ao pe della hum Padram em que se pos o seguinte

epigrama: Inter belligeros oritur discordia Divos. / Quis foret in toto maximus

orbe ducum / Pallas Allexandrum Magnum Bellona canebat. / Pompeium, Mayors
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Cosaris arma sonat. / Adquos dum tumidas superum Rex temporatiras / Jupiter

inflato sic mouet ora sono / Magnus Alexander, Cosar Pompeius in armis / Alpha

sed Alfonsus, Maximus iste fuit. (Caixas da India)
1

1

Este texto permite-nos saber que nesta altura a igreja das recolhidas nao era

a mesma que a da igreja da Misericordia, que a escultura de Afonso de Albu-

querque que adornava o frontispicio da igreja da Serra ja estava apeada e que

junto dela havia uma pedra comemorativa com epigrafe em latim.

Pela parca descri^o que Santa Maria fez do edificio percebe-se que a pre-

ocupat^ao se esgotava em assegurar um tecto e uma igreja onde a liga^ao com

o divino se pudesse praticar dentro dos costumeiros ditames dos actos de reli-

giosidade colectiva e devo^ao privada.

Detenhamo-nos, ainda, na analise da expressao “comunidade” empregue para

caracterizar o conjunto de mulheres que habitavam no recolhimento. A expres-

sao, que foi utilizada inumeras vezes por Santa Maria, nao devera ser ingenua.

Por um lado, pode revelar alguma dificuldade em separar os acontecimentos

—

ocorridos cerca de noventa anos antes da escrita do texto, cuja redac^ao foi feita

com base nas cartas, nos tratados e demais documentagao lavrada pelo prolixo frei

Diogo de Santa Ana—que levaram a funda^ao do recolhimento e do convento.

A confusao pode ser justificada quer pelo entrecruzar de interesses das duas per-

sonagens comuns a historia da cria^ao e funda^ao destes ediffcios, D. Filipa e D.

Aleixo, quer pela qualifica^o do grupo de mulheres destinadas a ingressar num

e noutro instituto, na qual surge em comum o facto de serem “donzelas nobres.”

Tanto o recolhimento (para educar nas prendas do matrimonio) quanto o con-

vento (para transformar as mulheres em esposas de Deus e assim se consagrarem

a vida religiosa) se dedicavam a encaminhar jovens de famflias reputadas.

Por outro lado, o fervor com que D. Filipa insistia na edifica^ao do con-

vento e o facto de ter sido fundadora responsavel de ambas as institutes,

recolhimento e mosteiro, facilita a confusao. Por ultimo, por mais laudatorio

que o texto de Santa Maria fosse—do convento, de D. Filipa e de D. frei

Aleixo—acabou por, mesmo que inocentemente, relatar os imensos atropelos

as restores do seu Regimento e aos propositos sociais do recolhimento que

come^ou por dar abrigo a D. Filipa, demais criadagem e companheiras que

trouxera das “partes do norte,” propiciando, por isso, a confusao entre os seus

reais propositos: se, a falta de alternativa, assegurar a D. Filipa e a sua comitiva

tecto ate a obten^ao da autoriza^ao regia para a constru^ao do convento se, de

facto, dar casa e conforto as orfas do rei.
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Santa Monica: Oragao e Lagrimas

Em 1605 D. frei Agostinho de Castro enviou para a India o padre Felix de

Jesus
12 com instrugoes para que escrevesse uma historia da nova ordem missio-

naria da Congregagao Agostinha na India. O texto, escrito em Goa e ja depois

da jornada e dos acontecimentos que haviam culminado com a realizagao do

sinodo de Diamper (Udayamperur, no Querala, reunido entre 20 e 27 de

Junho de 1599), aparece datado, na epfstola dedicatoria, de 15 de Janeiro de

1606. A obra encontra-se dividida em duas partes (ainda que estruturada em

tres livros, sendo os dois ultimos dedicados ao mesmo assunto): a primeira,

genericamente intitulada, no primeiro capftulo, “Do tempo em que a Congre-

gagao dos Religiosos do Nosso Padre Sancto Augustinho foi fundada na India

Oriental, e a Ocaziao que para passarem a quellas partes ouve” e a segunda,

chamada “Da Primeira Parte da Historia e Rellagao das Couzas sossedidas na

Congregagao dos Frades da Ordem do nosso Padre Sancto Augustinho nas

partes da India Oriental e da honrra, e gloria que na comverssao das Almas

ganharao para Deos nosso Senhor.”

Esta obra, a intengao da mesma—encomendada pelo poderoso arcebispo

de Braga que havia conseguido a tambem cadeira arcebispal de Goa para o seu

sobrinho (Pinto, “Notas” 284)—a estreita relagao entre as ambigoes de um e

outro arcebispo e destes com frei Felix de Jesus merecem atengao por si so.

Para alem do valor intrfnseco contido nos factos e interpretagoes que o texto

relata, esta e uma obra de propaganda, encomendada para enaltecer a Ordem

(e D. frei Agostinho de Castro) e (por simbiose) D. frei Aleixo de Meneses.

Hartmann escreveu que “Felix estava profundamente apaixonado pela

Ordem Agostinha” (ll).
13 A dedicatoria laudatoria ao arcebispo de Braga,

a adjectivagao elogiosa das acgoes do arcebispo de Goa, o enaltecimento dos

Agostinhos e do seu papel missionario na India revelam a transference desse

amor pela Ordem para dois dos seus mais relevantes protagonistas neste deal-

bar do seculo xvii.

Nao temos registo da data da chegada de frei Felix de Jesus a cidade

indiana, mas tendo ele um proposito inicial bem definido e natural que tivesse

comegado a escrever desde logo ou, pelo menos, a reunir a informagao de que

necessitava. Os arquivos da Ordem, a jornada do arcebispo pelo Malabar e a

embaixada enviada a Persia forneciam uma serie de dados que acompanhavam

o advento dos Agostinhos na India e a criagao das suas casas.

Nao sera diflcil imaginar que Meneses e frei Antonio Gouveia tenham sido

os principais fornecedores da informagao. Por exemplo, o terceiro livro da obra
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e exclusivamente dedicado aos acontecimentos em consequencia da jornada a

Persia. Este tema ocupa o relato ate ao capitulo 1 1 , altura em que se transcreve

o agradecimento papal aos Agostinhos pela embaixada ao Xa. No capitulo 12°

descreve-se uma serie de outros acontecimentos passados nos anos de 1604 e

1605. O 13° capitulo do 3° livro, e ultimo da obra, intitula-se “De como o

Arcebispo D. Fr. Aleixo de Menezes fundou na cidade de Goa Mosteyro de

Freyras da nossa Ordem” e conta os eventos em torno da cria^o das Monicas.

Este dado e particularmente interessante para este artigo por um motivo: mos-

trar que era importante mencionar a inten^ao de Meneses em fimdar casas para

enquadramento das mulheres a viver em Goa. A data com que o autor assina a

dedicatoria a D. frei Agostinho de Castro nao andara muito longe da conclusao

da narrativa, mas a sagra^ao do mosteiro e a mudan9a das freiras para as novas

instala9oes data de oito meses mais tarde. Assim, ou esta informa^ao foi acres-

centada posteriormente ou a data na dedicatoria nao corresponde a realidade.
14

O que sabemos e que o amor que Felix de Jesus tinha pela sua Ordem o

levou a interpreta^ao condicionada dos casos que caracterizaram a institui^ao

do convento ou, pelo menos, do seu relato, uma vez que quase nao transparece

das suas palavras qualquer tensao entre os diferentes poderes que se digladia-

vam na cidade, nomeadamente, o real, o religioso e o civil. Com efeito, as suas

palavras foram laudatorias para os monarcas e chegou mesmo a escrever que a

razao para a funda^ao de um convento feminino estar tao atrasada se devia as

reservas dos anteriores bispos (Hartmann 137-39).

Estes dados sao extremamente interessantes quando analisadas a luz do que

sera a inten^ao propagandistica (dos Agostinhos e do arcebispo de Goa) deste

texto, principalmente quando comparados com a obra, com mais noventa

anos, de frei Agostinho de Santa Maria essa sim, fundamental para perceber

a obra do convento e a actua^ao dos seu(s) fundador(es). A preocupa^ao ai e

firmar uma vontade, uma actua^ao social e moral (tambem politica) do arce-

bispo da ordem agostinha e os pormenores, mesmo que mais vivos que os

relatados noventa anos depois, nao sao importantes.

Ja na obra de frei Agostinho de Santa Maria, Historia do Real Convento de

Santa Monica, editada em 1699, a preocupa^ao e fazer um relato cuidado dos

acontecimentos, arduos e complexos, que levaram a cria^ao e constru^ao do edi-

ficio das Monicas. 15 Os moldes em que o conteudo e expresso, a escolha das

palavras, o “pathos” que nelas se respira sao resultado da epoca em que foi escrito

e a ele voltaremos mais tarde; por agora, atentemos a exposi^ao dos episodios que

possibilitaram a institui^ao do primeiro convento feminino no Estado da India.
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A extensa narrativa de Santa Maria divide-se em quatro livros dedicados as

primeiras decadas da historia do convento. A vida de D. Filipa Ferreira e sua

filha, D. Maria de Sa, ocupa varios capitulos do liltimo.

Sigamos a cronica de frei Agostinho: D. Filipa Ferreira nascera em Ormuz

(?-Goa, 8 Junho 1626), filha de Belchior Cerniche e Fielena Mendes (ambos

de sangue nobre). Fora baptizada na freguesia em que morava, nao nomeada

no documento, que logo avan^a para o relato do casamento. Foi este cele-

brado, “pelos annos de 1589. & tantos” com um fidalgo de nome Gaspar

de Lousada de Sa, “a quern derao hum dote competente a ambos.” Pouco

depois
—

“(que foy, ao que se entende, com algu rm. occupa<;ao que o Rey lhe

deu)” 16 (Santa Maria 487)—fixaram residencia na ilha de Tana.

A sua filha nascera em 7 de Junho de 1589 e seis anos depois, em 1595,

morreu o marido. Nas palavras do frade, esta nobre senhora era ja frequenta-

dora habitual da igreja do convento agostinho que havia na cidade, 17
e fora

aos santos da Ordem que recorrera, e especialmente a S. Nicolau deTolentino,

quando pedira pela vida da filha, gravemente doente cerca dos seis meses de

idade. Foi tambem na doen^a que Agostinho encontrou a explica^ao para a

definitiva devo^ao de D. Filipa a religiao: ja viuva, depois de acometida de

doen^a muito grave, havia prometido dedicar-se a fe e a expia^ao de seus peca-

dos caso sobrevivesse.

Esta rela^ao pormenorizada dos eventos, expectativas e sentimentos de D.

Filipa segue um padrao de admira^ao e enaltecimento da sua figura, que pro-

cura justificar a justeza da op^ao pelo caminho espiritual que se adivinhava, e

onde o narrador e profundamente interventivo. Este tipo de discurso e con-

sentaneo com a estrutura^ao da religiosidade pos-tridentina na qual os mode-

los de comportamento se constroem pela dor e sofrimento, pelo veneer das

contradi^oes da carne e das tentativas de racionaliza^o do quotidiano, pela

solidao contemplativa e a dedica^ao a obediencia a Deus. 18

Ao contrario de outras fontes conhecidas, Santa Maria aludiu a ausencia de

fortuna por parte de D. Filipa, circunstancia que, junto com a necessidade de

justificar a op^ao de nao voltar a casar, nao nos parece ser ingenua:

Naoficou D. Phellipa na morte de seu marido rica e bens temporaes, & defortuna. .7^

Foy muito zelosa da honra de Deos, & desprezadora de tudo o que o mundo

estima: os bews hao de ser os immortaes; porque todas as riquezas acabao por

caducas, de que nasce o serem indignas de estima^ao. / Tinha esta serva de Deos

muito boas partes de que poder jactarse, . . . tinha tambem o dote da fermosura. E



PARTS OF ASIA 59

como tinha hum irmao rico, & outros parentes poderosos, he certo Ihe nao haviao de

faltar casamentos, como nao faldram. (488 -89 )

Estas palavras parecem inscrever-se na constru^ao da personagem piedosa

de D. Filipa, virada para uma honra virtuosa (sem que a natureza do seu esta-

tuto nobre seja com isso beliscado e onde o seu “juizo” e a sua “discri^ao” sao

constantemente louvados) (Gonsalves 70) e uma abnega^o feita de carencias

e de renuncia da venal vida terrena, na qual se situa, tambem, o rapido aban-

dono dos trajos profanos. 20

Se, tal como alguns relatos atestam, ficara sem fortuna pessoal, como se

sustentava D. Filipa, a filha e a casa? Foi o proprio Santa Maria que revelou

a origem e estatuto nobre da personagem e, por isso, nao condizente com a

pratica de uma profissao, ao mesmo tempo que nao ha qualquer indica^ao de

viver de esmola (que no relato doutrinario de Santa Maria, poderia servir para

uma justifica^ao nobilitante do caracter da mulher). Por outro lado, por que

razao a riqueza do irmao (ou da parentela) asseguraria um dote para a casar?
21

Nao era pratica comum entre as familias nobres e menos ainda nestas partes

do mundo onde as fortunas se faziam e desfaziam de dia para dia e o valor da

vida estava sempre dependente de um acontecimento, de um conflito ou ate

de uma esta^ao climatica.

Fivre da doen^a, deslocou-se a Ba^aim de forma a cumprir a novena em

agradecimento, na capela da Senhora dos Remedios. Quis o feliz acaso que

as casas onde D. Filipa Ferreira pernoitou fossem vizinhas da igreja de Nossa

Senhora da Anunciada que D. frei Aleixo de Meneses escolhera para a funda-

$ao de novo convento agostinho, havia pouco tempo.

A suposta pobreza da nobre senhora dava, contudo, para pagar uma missa,

esmolar a igreja e acender velas, para alem de mandar benzer “huraa fermosa Cor-

rea larga” (Santa Maria 489) que lhe adornava a veste. Esta corrente era tao pouco

discreta que chamou a aten^ao a frei Diogo de Santa Ana (Bragan^a, 1572-Goa,

26 Outubro 1644), escolhido pelo arcebispo de Goa para dirigir a nova casa.

“Porque as molheres, &principalmente as senhoras, raras vezes usao de semelhantes

Correas, cubigou-a por ser boa, & por larga para a Imagem de nosso Padre Santo

Agostinho, offerecendo [o frade Diogo] huraa estreita” (Santa Maria 490). Este

episodio seria fundamental para o futuro da vida de D. Filipa uma vez que na

sequencia da recusa da mulher em ceder a corrente, quis Santa Ana conhece-la.

Dai nasceria uma relato de amizade e sobretudo de doutrina^ao e forma^ao de

uma religiosa na modestia, na humildade, na caridade e na obediencia.
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Mas os prodigiosos acontecimentos em torno deste episodio estavam ainda

por se revelar. Segundo as palavras de frei Agostinho de Santa Maria, D. Filipa,

depois de conhecer e conversar piedosamente com Santa Ana, quis saber quem

ele era; soube que viera para a India na companhia de D. frei Aleixo de Mene-

ses e que estivera acompanhado por

dous rapazes sobrinhos de seu marido Gaspar de Louzada de Sa, que erao junta-

mente parentes do mesmo Religioso [Diogo], dos quaes havia voltado hum para

o Reyno, & outro lhe havia ficado em casa, por ser primo de sua filha, que era

mais menino, . . . sendo bem visto [Diogo] do Arcebispo, lhe podia ser proveitoso, &
muito util a sua filha, que ella desejava fosse Religiosa, & quando o nao pudesse ser,

sempre o patrocinio do Arcebispo seria grade meyo para lhe alcangar algumas merces

em satisfiagao dos servigos de seu marido. (490-9 1

)

Para alem do relato da feliz coincidencia, estas palavras revelam que D. Fi-

lipa era uma mulher conhecedora dos metodos do seu tempo, capaz de gerir

a sua proeminencia e estatuto conforme as necessidades, capaz de gizar pia-

nos futuros, nomeadamente, no que a filha dizia respeito ja “que ella [Filipa]

desejava fosse Religiosa.”22 Ou seja, D. Filipa Ferreira definia um futuro para

a filha, ultrapassando as questoes de genero para postular outras mais vastas e

profundas que tern a ver com o estatuto da infancia e da adolescencia na Idade

Moderna, com a mobilidade entre estratos sociais e/ou profissionais, com a

capacidade de sobrevivencia das jovens mulheres e, tambem, com as questoes

relacionadas com a verdadeira devo^ao e entrega aos caminhos da fe que Maria

poderia, adversamente, manifestar (e contrariando assim as palavras entusias-

madas e dedicadas do irn'cio da narrativa de Agostinho de Santa Maria que

enaltecera a entrega e devo^ao da filha, a par com a da mae, aos votos religiosos).

O paragrafo seguinte da Historia da fundagao do Real Convento de Santa

Monica e, em nosso entender, da maior importancia:

verdade he que nao havia na India Coventos de Religiosas, de que ella [D. Filipa]

pudesse lan^ar mao; ... Com estes dous pretextos, o da sua salva^ao, & o do

remedio de sua filha, que ainda nao tinha mais que sete annos [ou seja, por volta

de 1596, coincidindo com a data da carta que frei Aleixo envia ao tio para Braga],

foy buscar ao Padre Frey Diogo, ... & que ainda Deos podia descubrir meyos,

com que na India visse tambem executados os desejos de ser sua filha Religiosa. E

que Ihes nao faltaria o favor do Arcebispo, o qual amava muito aos virtuosos. (491)
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D. Filipa sabia que nao havia conventos femininos na India mas nao desis-

tira dos seus intentos. Mais, estava firme na convic^ao de que chegada a fala

com o arcebispo nao so conseguiria alguma merce “em satisfa^ao dos servi^os

de seu marido” como saberia o que fazer com ela, no que estaria acompanhada

por semelhante vontade do religioso.

Foi por esta altura que D. Filipa passou a usar o habito das Mantelatas

passando a “ entregarse de forte aos exercicios da oragao, jejuns, penitencias, &
recolhimento, & a viver com tanta modestiaP que a todos edificava, & era tida

por santa, & virtuosa, & assim a veneravao todos naquella Cidade, & lhe

tinhao grande respeito.” Regressada a Tana, manteve os seus objectivos calados

e continuou na pratica das acc^oes penitenciais e devocionais ao mesmo tempo

que se dedicava a “lavrar, & bordar em companhia das suas escravas, que nisto

as occupava, & a sua filha, & todas sabiao fazer estas couzas excellentemente, &
assim fazia ricos ornamentospara os conventos do meu Padre Santo Agostinho, &
da Companhia” (492) . Assim foi vivendo ate ao momento em que conheceu

pessoalmente D. frei Aleixo de Meneses.

Em 1 598 o novo arcebispo de Goa empreendeu uma extensa visita pastoral

aos territorios do Norte e fez uma paragem em Tana. No relato do cronista

aparece men^ao ao tempo que entretanto ja passara e o frade chegou mesmo

a escrever que Maria de Sa teria quase onze anos. Este dado nao pode estar

correcto uma vez que, em 1597, a crian^a nao poderia ter mais do que oito

anos. Este e uma de varias incorrec9oes que parecem revelar alguma confusao

no descrever dos acontecimentos por parte de Agostinho de Santa Maria.

Santa Maria esmerou-se no relato dos pormenores do zelo de D. Filipa

em assegurar que seria atendida pelo arcebispo—mas sabemos pela carta de

Dezembro do ano anterior que o arcebispo ja tinha conhecimento da exis-

tencia desta pia senhora e que e, por isso, natural que tambem este tivesse

inten^Io de a conhecer e formalizar a ideia de lhe entregar a gestao do reco-

lhimento de que ja andava a tratar com a corte Habsburgo—salientando que,

apos esta ter dado a conhecer ao religioso as suas inten^oes quanto a filha, este

“prometia, & empenhava sua palavra de afazer Religiosa, & quando naofosse na

India, por nao haver nella Conventos, de a mandar a Portugal” (494). Ou seja,

parece que o empenho na edifica^ao de um convento de religiosas estava, neste

momento, mais do lado de D. Filipa que de D. frei Aleixo.

O embara^o de frei Agostinho continua ao narrar que o arcebispo havia comu-

nicado a frei Diogo de Santa Ana a vontade que tinha de “fundar em Goa hum
Convento de Religiosas para remedio das Donzellas pobres, & desemparadas da
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India. E assim depois de varias contradi^oes, & successos, assentou comsigo fun-

dar primeiro hum Recolhimento de Donzellas, para que por este caminho ficasse

mais facil a funda^ao do Convento” (numa obvia e justificada, face aos aconteci-

mentos posteriores, confusao de Santa Maria entre o recolhimento e o convento).

A verdade e que alguns anos parecem passar entre este encontro e a ida de

D. Filipa para Goa. Os acontecimentos descritos nas paginas seguintes sao

confusos e temos que recorrer ao primeiro livro da Historia para perceber o

que aconteceu.

Frei Diogo teria sido chamado de volta a Goa e so anos depois, por volta de

1604, uma vez que o cronista refere que a jovem teria 1 5 anos quando chegou

a cidade, o arcebispo pediu ao frade que se deslocasse a Tana para saber se a

vontade antes expressa por D. Filipa se mantinha. Depois de confirmada a

firme disposit^ao, combinou-se imediatamente a partida para Goa.

A descri^ao da viagem ate Goa segue um modelo de desventura (caracte-

rfstico das cronicas deste imperio de fortalezas e cidades, onde as viagens se

faziam mais por mar que por terra) que permite salientar a for^a do animo, a

tenacidade e grandeza de caracter da mulher. O barco onde seguia D. Filipa, a

filha, alguns familiares e a criadagem e onde fora embarcado “o pouco movel,

& fazenda, que tinhao” naufragou. “Pereceo grande parte da fazenda, porque

quasi tudo com o navio se foy ao fundo” (49 5).
24

Este episodio criou condi^oes para um dos raros momentos em que a ava-

lia^ao de uma mulher e feita em compara^ao e detrimento dos homens:

Aqui se vio quam grande era a sua fortaleza, & magnanimidade, pois quando a

outros sogeitos varonis causdra muito horror o tornar a embarcar, com o temor de

experimentar segundo naufragio, com novo animo, & valor procurou [Filipa] logo

o proseguir dos sens intentos, resistindo a quern a persuadia desistisse da viagem;

porque no mao successo passado mostrava Deos nao era ordenada por elle. (495)

D. Filipa mostrara ser mais valente, e certo, mas porque tinha Deus de seu lado

e nao se deixava atalhar por diabos e demonios que contra ela (ou Ele) atentassem.

Chegadas, foram as mulheres instaladas numas casas junto do convento

de Nossa Senhora da Gra^a enquanto aguardavam a conclusao das obras do

recolhimento.

A atestar que, fosse atraves de bens familiares fosse por rendas proprias, D.

Filipa Ferreira disporia ainda de alguns rendimentos, surgem insistentes pedi-
j

dos de casamento, para ambas as mulheres. Poderia a viuva reclamar um dote,



PARTS OF ASIA 63

como o das “orfas do rei,” caso nao usufrufsse de rendas? Estaria algum homem

disposto a casar com mulher sem dote e com uma filha apenas por ser de ascen-

dencia portuguesa? Teria Maria de Sa direito a dote? E quern o pagaria?

Santa Maria nao teria certamente acrescentado esta informa^ao se nao fosse

baseada na informa^ao de que dispunha, mesmo que esta lhe permitisse defen-

der mais virtudes de D. Filipa. A recusa do casamento terreno—recusando

tambem o comprazimento do corpo cuja carne era, antes, mortificada pelos

duros e prolongados jejuns, pela extrema modestia no vestir e no ca^ar, pelo

castigo do catre e pelas penitencias—e a op<;ao pelo casamento divino, foi apro-

veitada pelo agostinho (que escreveu quase noventa anos depois dos aconteci-

mentos e baseado em fontes secundarias) para uma descri^ao em moldes tfpicos

da literatura mistica barroca. D. Filipa sentiria na comunhao com Deus, obtida

pelos votos e pela solitaria ora^ao, o tipo de extase mistico que e mais conhecido

pelas palavras de Santa Teresa de Avila (Gonqalves, Imperio 81).

Por fim o recolhimento abriu portas. A nobre senhora nao ficou satisfeita,

afinal o seu desejo era a clausura, mas aceitou ensinar as jovens que lhe foram

confiadas as prendas e as virtudes que ja ensinara a filha e as criadas, ao mesmo

tempo que continuava o seu quotidiano de penitencia, abstinencia e contri-

9ao. Recolhia-se na ora^ao devota e sofrida com a qual estava certa conseguir

alcangar os seus desejos. Foi aqui, tambem que mudou de nome, passando a

ser conhecida por Filipa da Trindade.

Foi tambem aqui que (nas palavras de Agostinho de Santa Maria) come^ou

a ser acometida de visoes e experimentou momentos de suspensao mistica:

“arrebatada em espirito, &ficando em huma grande suspensao dos sentidos, vio

intellectualmente, que obrava Deos esta visao [da finaliza^ao das obras, que

tardavam, do recolhimento e a funda^ao do convento] na sua alma.” Contado

o episodio ao arcebispo, este teria reagido com a aquisi^ao de “huraas casinhas

de pouco porte, . . . em quanto se nao obrava o novo ediffcio [o convento] , em

que ja havia lan^ado a primeira pedra” (Santa Maria 501).

A figura e personalidade de D. Filipa Ferreira foram fundamentais para a

cria9ao do convento de religiosas em Goa. A sua vontade, a tenacidade

—

Mas como o espirito de Dona Pilippa anhelava a cousas mayores, nao se dava

por satisfeita com todas estas consola9oes, que tinha presentes, & no muito que

aquellas Donzellas obravao, em quanto nao via come^ada a obra do Convento de

Santa Monica, que o Arcebispo lhe havia prometido fundar naquella Cidade; . .

.

Ficou muy paga D. Philippa do agrado que achou no Padre Mestre Fr. Diogo [a
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proposito da sua inten^ao de arranjar convento para a filha e para si], & do bom

animo com que se lhe offerecia a lhe assistir com a doutrina espiritual para poder

caminhar segura nos sens bons desejos (85, 491)

—e a alguma fortuna que possuiria

Para isto moveo [o demonio] a huraa pessoa, (que devia de ter alguwa razao de

parentesco) que com capa de zelo do credito, & da honra de sens parentes comegou a

reprehendello de que consentissem, & cooperassem em tao grandes loucuras, como as que

obrava D. Philippa [sobre querer edificar e viver em clausura no convento]. (493)

—facilitaram o caminho.

Que outra razao, para alem da fmanceira, teria a famflia de Filipa da Trin-

dade para ser tao exuberante na oposi^ao que colocava as suas inten^oes de

ingressar no convento? A interven^ao do demonio inscreve-se numa rela<;ao

de paroxismo com Deus, a Quern se obedece e se procura satisfazer, e que

continuamente nos testa atraves de tenta^oes e de personifica^oes do Diabo

(Gonsalves, Imperio 73-74).

D. frei Aleixo de Meneses demonstrara cedo preocupac^ao com o enquadra-

mento social das mulheres e a ordem agostinha (tal como as outras) havia ja

evidenciado vontade de fundar conventos femininos mas, ate que ponto, eram

estes prioritarios para a actua^ao do arcebispo (concretamente por afectarem

verbas bastantes mais dispendiosas que os recolhimentos) dependera do con-

fronto de novos dados. 25 E certo que sozinha D. Filipa Ferreira nao consegui-

ria erguer convento algum mas a sua actua^ao e o seu mecenato mostram que

este foi um feliz encontro de ambi^oes e inten^oes.

O arcebispo queixava-se constantemente de que nao tinha rendas que

sustentassem todas as suas obras de caridade e despesas mas, la vai, paulati-

namente, construindo, comprando, obsequiando os seus pares, familiares e

amigos em Portugal, Roma, Madrid ou na India. A destreza com que parece

ultrapassar problemas financeiros nao tinha paralelo na resolu^ao das questoes

politicas e, nao obstante os constantes pedidos, a Coroa vai recusando ou dele-

gando na pessoa do vice-rei (e logo, no seu Conselho de Estado) a decisao de

autorizar a constru^ao do convento.

E precisamente num momento de ausencia de poder que D. Aleixo se

autoriza a edifica^ao: em 1606 o vice-rei D. Martim Afonso de Castro foi
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obrigado a deixar o governo do Estado para ir acudir a frota portuguesa que

estava a ser atacada em Malaca; D. Filipe III (r. 1598-1621) incumbiu o arce-

bispo de governar a cidade e este aproveitou o momento para fazer aprovar em

Conselho os seus intentos de edificar um convento de religiosas agostinhas.

A autoriza^ao foi um passo importante mas as dificuldades nao cessaram

aqui. A eloquente narrativa de frei Agostinho menciona as diferer^as com o

poder politico, com as outras ordens (e em particular a franciscana), com os

religiosos, com toda a sociedade.26

Filipa da Trindade foi acometida por mais uma serie de visoes que apenas

vem fortalecer a vontade do arcebispo. Segundo o mesmo autor, o dia esco-

lhido para o lan^amento da primeira pedra foi de novo o 2 de Julho (agora

de 1606), dia que assinala a Visita9ao de Nossa Senhora a Santa Isabel. Ao

acontecimento assistiu toda a fidalguia e nobreza, bem como varios religiosos.

A cerimonia foi de

grande magnificencia, & apparato de musicas, & dangas, charamelas, & outros ins-

trumentos musicos desta qualidade; a que se ajuntavao tambem outros belicos, como

clarins, trombetas, & tabales de varios generos; & outros instrumentos gentilicos
,
que

por haver muitos em Goa, & por todas aquellas Ilhotas adjacentes, faziao hum tao

grande estrondo, que em todas ellas soavao eccos. . . . Estava a pedra lavrada com toda

a perfeigao, tinha de huma partepintada a gloriosa Santa Monica, & de outra hmua

Cruz com huma inscripgao, de que nos naoficou a copia. Todo o campo circumvizinho

ao lugar, em que se havia de langar a pedra, estava alcatifado de varias flores, & de

muitas hervas cheirosas, cuja jragrancia se augmentava com muytos cheyros de varias

confeigoes, de que abunda o Oriente. (105)

Este excerto revela um cuidado descritivo que fara jus ao verdadeiro aconte-

cimento mas que se insere numa logica de patrodnio de festas de massas, com

algum caracter sumptuoso, tipica da retorica e da encena^ao contra-reformistas.

As obras correram celeres pois no dia 3 de Setembro do mesmo ano de

1606 saiu do recolhimento da Serra uma procissao composta pela

nova Communidade (sem embargo de que traziao todas o rosto cuberto com os

veos que haviao de tomar) com summa modestia, . .
.

que nas lagrimas, que todas

derramavao, se via quam grande era a sua alegria, & gozo espiritual. Todos applau-

diao, louvavao, & veneravao ja por santa aquella Communidade .

27 As musicas, &os

instrumentos erao innumeraveis. As ruas estavao todas alcatifadas de rosas, & de varias
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flores, & outras hervas cheirosas. De todas as janellas assim mesmo langavao muitas

rosas, & flores as Donzellas, & Matronas daquella Cidade; . . . Acompanhava-as

nesta devota procissao tudo o que havia em Goa: nao so Religioes, segundo as

suas antiguidades; mas o Clero, & todos os fidalgos, & o melhor, & mais illustre

daquella Cidade, que toda desejava assistir ao Arcebispo; & tambem por fazer

obsequio ao officio de Governador do Estado, que entao occupava. Erao por todas

aquellas servas de Deos, que se encaminhavao ao novo Convento, vinte & huwa.

Precediao diante tres meninas, & a estas seguiao as Donzellas, que erao quinze,

& no fim as duas Fundadoras, may, & filha, & junto a ellas outra senhora viuva.

Todas ellas professarao, excepto huwa, que morreo no noviciado. Cada huma das

meninas, & Donzellas levava em huma mao, hum Menino Jesus, & na outra huma

palma, em final de que se hiao a desposar com aquelle soberano Senhor Jesu

Christo, ... D. Philippa, & a outra Senhora, porque erao viuvas, levava cada huma

hum Crucifixo nas maos (Santa Maria 99, 107-09), detras dellas hia hum palio o

qual levavao seis illustres fidalgos, e debaixo hia hum religioso nosso com huma

reliquia de nosso Padre Santo Agostinho, o Arcebispo detras como Pay, Pastor, e

fundador destas espozas de Christo (Hartmann 140).

O edificio dispunha de uma

capellinha, que Ihe servisse de Igreja, & de huma logea Ihe traqou o Coro de clausura

com grade de ferro para ella, aonde pudessem as Religiosas rezar o Ojflcio Divino, &
ouvir Missa, & cantalla em todos os dias Santos, repartindo as mais ojflcinas segundo

a capacidade do sitio, & em quanto se nao podiao alargar mais. (Santa Maria 1 06)

Chegados ao convento, entraram na igreja e fizeram uma ora^ao “ao Santis-

simo Sacramento, que estava exposto”e foram, depois, encaminhadas para as ins-

tances cujas portas “abrio o Arcebispo com as suas maaos” (109). Depois de

um curto sermao pela voz do religioso sobre as expectativas e responsabilidade

que cabiam a Filipa da Trindade, recebeu as chaves “com infinitas lagrimas,”

fechando-se a si e as novi^as, no convento. O arcebispo oficiou nova missa a

que assistiriam as mulheres, agora, por tras das grades do coro; foi tambem por

aqui que receberam os trajos negros da ordem com que se passaram a vestir de

pleno direito, depois de feito o voto de perpetua clausura. Filipa foi nomeada

pelo frade Superiora do convento (ainda que levasse mais um ano para poder

professar). D. Maria de Sa passou a ser conhecida por Maria do Espfrito Santo

e sucedeu a mae na fun^ao de prioresa.
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A actua^o de Filipa da Trindade encontra-se ao lado de “Maria” (no que

diz respeito a dualidade de interpreta^ao da mulher: “Maria e Madalena”).28

A figura de Santa Monica (e evoca^ao do convento) encontra consubstancia-

$ao na vida de ora^ao e lagrimas que escolheu e na associa^ao ao ideal materno

cristao. A partilha com o divino que Filipa preconizava (atraves dos estados

de extase mistico) e associada ao papel de mediadora de Santa Monica (que

intercedia pelo filho mesmo perante a recusa deste em abra^ar a fe crista). Tal

como Monica, Filipa era validada pela sua santidade, nao feminina e assexu-

ada, que ultrapassava todas as prova^oes atraves da for£a da ora9ao e da firmeza

das lagrimas.
29 O seu modelo de vida encontrava-se no papel que desempe-

nhava como mae. Mae de sua filha, que desde tenra idade dedicara a castidade,

obediencia e pobreza dignas de um convento; mae das novi^as, que instrmra,

formara e nobilitara atraves da sua ac^ao de penitente.

O recolhimento das convertidas: Madalena

A cria^ao de um recolhimento destinado a albergar mulheres proscritas que

se arrependessem, formaliza quer a dicotomia simbolica no entendimento da

mulher quer a estratifica^ao social a ela inerente e que se verifica, por exemplo,

na aten^ao que e colocada na qualidade dos comodos a elas destinados.

Se a constru^ao de um recolhimento para filhas e mulheres de origem nobre

nao fora facil, maiores seriam as dificuldades e as justifica^oes necessarias para

providenciar o acolhimento e assistencia as mulheres de ma fama. A Coroa

pouco se interessaria pelo problema, a sociedade goesa tolerava a existencia des-

tas mulheres e a quantidade de moeda dispomvel nos cofres da cidade afasta-

vam toda a veleidade institutional.30

Todavia, nao estava na natureza do frade desistir e paulatinamente foi fir-

mando a vontade, assegurando assim a sua tutela nos aspectos do controlo

social e moral sobre a mulher. 31

A abertura das portas do recolhimento da Madalena data de 30 de Agosto

de 1609, ficando instalado numa casa junto ao colegio de Sao Paulo (fundado

em 1360 pelos padres jesuitas) na Rua das Convertidas (Fonseca 263) e nao,

como seria de esperar, junto ao “complexo” da Serra (Pinto, “Notas” 30 1-05).
32

As instala9oes, que seriam certamente da maior exiguidade, nao merece-

ram qualquer descri^ao (que conhe^amos) por sumaria que fosse. A qualidade

da constru^ao (quer no que diz respeito aos materiais construtivos quer ao

desafogo dos comodos e organiza^ao dos espa^os) tambem nao seria a melhor

uma vez que em 1695 a Misericordia achou indispensavel construir um edi-
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ficio de raiz, junto ao outro da Serra na Rua do Crucifixo, onde os recolhi-

mentos se mantiveram ate ao abandono de Velha Goa. Em 1836, mesmo sem

uma alternativa eficaz aos caducos comodos da cidade em ruinas, as recolhidas

foram transferidas, primeiro para o Convento de Santo Agostinho e, depois,

para o convento de Chimbel, das carmelitas, em 1841.

Data dos anos seguintes a unica descri^ao que conhecemos dos recolhi-

mentos. Ainda que muito posterior a funda^ao, a Comissao responsavel pelo

documento de 20 de Maio de 1 843 descreve nestes moldes o que encontrou:

. .

.

passou uma revista ... a ambos os Recolhimentos o de Nossa Senhora da Serra

e da Santa Maria Magdalena, e achou que este pela sua grande escuridao, notavel

estreiteza dos dormitorios, escaceza das cellas, e pouco aceio do edificio, era mais um

carcere, do que uma caza de habitagao. Que o andar terreo era constantemente

humido, e muito mais na esta^ao invernosa, pelo que nao sendo em outro tempo

habitado pelos respectivos religiosos, agora era por falta de accomoda^oes. Esta

humidade, e as emanates de tantas pessoas, que morao n’um espa^o tao circuns-

cripto, sem a ventila^ao devida, sao cauza de se sentir constantemente um desagra-

davel bafio, o que unido// ao excessivo calor do sol, que penetra pelo tecto assaz

baixo deve necessariamente tornar aquella caza doentia, e inhabitavel. Alem de que

todo o vigamento do soalho e de madeira de palmeira que em muitas partes esta

fraca, e com o tempo exige a substitui^ao total, o que occasional enorme despeza

dos fundos da Caza. O outro recolhimento de Nossa Senhora da Serra, ainda que

pouco melhor do que aquelle, tern o mesmo inconveniente da humidade, peque-

nhez das cellas, e falta de circula^ao do ar livre, alem do grande concerto, que

exigem os soalhos, o qual pela fraqueza das paredes nao pode ser feito de modo tao

solido, que de tempos a tempos nao obrigue a despezas incalculaveis... . (India)^

E certo que no seculo xix as preocupa^oes com o bem-estar das mulheres

recolhidas eram muito diferentes daquelas definidas para o seculo xvii: “clau-

sura e cuidado,” como vimos. As palavras da Comissao limitaram-se a constatar

o obvio e a dar uma razao oficial—que respondia a necessidade de abandonar

definitivamente os vetustos e insalubres edificios da Velha Goa quinhentista e

justificar a constru^ao de uma nova casa em Pangim, e que vinha a ser discutida

em Mesa da Santa Casa—para a mudan^a das recolhidas para Chimbel.

A importancia que e dada a Filipa da Trindade (e, consequentemente, a sua

filha) ,
bem como as restantes novi^as—nomeadas e, em alguns casos, ate biogra-

fadas na Historia dafundagao do Convento de S. Monica—contrasta com a pouca
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aten^ao que e dada as mulheres que foram habitar os recolhimentos. A diferen-

cia^ao verifica-se em tudo: na qualidade que era dada aos comodos (mesmo que

muito modesto e pouco confortavel, as instala^oes do convento eram melhores

que as dos recolhimentos), nos objectos que acompanhavam as mulheres, na atri-

bui^ao de estatuto social, no registo que ficou para a posteridade das suas vidas.

As mulheres de “Maria” nada tinham—nem tecto ou pao, se nao fosse a

caridade alheia e, depois, o casamento—as de “Madalena” menos ainda—ficava-

lhes para a vida uma marca: a do estigma da conduta anterior. As mulheres de

“Santa Monica” tinham um dote (de valor mais baixo que o destinado a um
casamento, e certo) que lhes permitia ingressar num convento (as razoes pelas

quais o faziam podiam ser as da sobrevivencia e nao as da vontade, mas pelo

menos tinham alguma escolha), fazer-se acompanhar por criadas (quando as

tinham) e viver uma vida proxima aquela que teriam num qualquer pa^o, com

uma relativa autonomia e, nao poucas vezes, com exercicio de poder. O exerd-

cio deste poder tinha, de facto, algumas condicionantes, geradas pela comuni-

dade e, tambem, pela condi^ao de mulheres, sempre tuteladas, institucional-

mente, pelos ditames morais e sociais e, quotidianamente, pelos procuradores

e confessores. Ou ainda, em ultima analise, por aqueles que (escolhendo-as)

escolhiam tambem os acontecimentos, a forma de os interpretar, a maneira de

os descrever para o leitor e, por fim, para os edificantes exemplos que com a

actua9ao delas queriam demonstrar (ja que sao raros os escritos assinados por

mulheres anteriores ao seculo xvm) (Bethencourt 632).

Ainda que as rendas de que Filipa da Trindade pudesse usufruir fossem dimi-

nutas, a verdade e que ela conseguiu fazer valer junto do arcebispo a sua condi^ao

nobre (atraves da ten9a que lhe foi paga a chegada a Goa e depois do naufragio

que vivera), ao mesmo tempo que a fim9ao de prioresa lhe conferiu a capacidade

de gerir as verbas obtidas atraves dos dotes, ja que para ingressar no convento era

exigido as pretendentes o pagamento de um dote no valor de dois mil xerafins.

O episodio em torno do ingresso de Soror Beatriz da Luz e bem expres-

sivo no que a esta questao diz respeito. Segundo a Historia de Santa Maria,

a jovem querendo ir para o convento, teria escrito a Maria do Espi'rito Santo

para que, atraves da ajuda das ora9oes desta, conseguisse reunir junto dos

parentes a verba necessaria. O pedido fora ouvido (mas, repare-se, nao apenas

atraves da mera vontade da jovem mas pelo recurso a ora9ao) e em “huraa

hora” se havia reunido os dois mil xerafins. Acontece que passados alguns

meses de noviciado, morreu uma tia da jovem que sendo rica a fez herdeira,

o que logo deu outras ideias a rapariga que querendo sair, foi dissuadida por
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Soror Filipa da Trindade: “Sentio a Prioreza muito a sua determina^ao, &
como vio que era tentagao diabolica, soube dizer lhe taes cousas, & e declarar

lhe o seu engano, que abrindo os olhos a tentagao, ficou de todo rendida” (Santa

Maria 515). O texto nao refere, mas a renda reverteria, obviamente, a favor

do convento. 34

Na realidade, nao sabemos ate que ponto a actua^ao da prioresa foi condi-

cionante para as obras e patrocfnio do convento,33 mas sabemos que aquelas

continuaram apos a partida de D. frei Aleixo para Portugal (e segundo a His-

toria a um ritmo bem mais rapido e eficaz que durante o seu governo) (Santa

Maria 131) e que as celas das religiosas eram adornadas com escultura de san-

tos, nomeadamente, de imagens do Menino Jesus e crucifixos, frequentemente

mencionadas nos relatos.

Estas imagens religiosas—bem como os tapetes, os tecidos sumptuosos, as

porcelanas da China, os retabulos e contadores portateis, os moveis e areas

—

faziam parte do quotidiano destas mulheres. So no que diz respeito as ima-

gens presentes na cela da prioresa encontramos, em pouco mais do que cinco

paginas da Historia, a men^ao a um Menino Jesus, durante a descric^ao de um

dos sonhos mi'sticos de Filipa da Trindade (525); a um Agnus Dei, que lan<;ou

ao fogo (que, por estar imbuido de propriedades divinas, assim o controlaria)

aquando de um incendio na dispensa da lenha; a uma imagem de S. Nicolau

Tolentino, com a qual salvou um menino da morte certa atraves do poder da

ora$ao (desenhando-se aqui aparentes padroes narrativos que tern a ver com as

devo^oes particulares de Filipa: S. Nicolau e o Menino Jesus) (527); a descri-

$ao das vestes (“hum roupao de hu/wa rica tela de ouro”) de uma donzela que

viu em sonho e que foi interpretada como sendo a sua alma e, por ultimo, a

men^ao a um oratorio “que a Madre tinha na sua cella” (530-31).

Merece particular destaque a descri^ao de um desses Meninos Jesus que

vem acompanhando a escrita destas paginas (como ja antes acompanhara a

vida de Soror Filipa da Trindade):

O menino e de pdu envernisado, e tem o comprimento de dois palmos; acha-se collo-

cado num leito lacreado do feitio das camas das madres, que uniformemente tem o

mosteiro, tambem igualmente lacreadas—sobreceo e rodape de damasco amarello, e

tres travesseiros de damasco vermelho; esta com o dedo polegar da mao direita na boca

e as pernas encolhidas tendo ao pescogo, pes e cadeira, alguns trastesinhos de pedras

falsas e prata dourada.

36
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O horror ao dinheiro e as acusa^oes de usura faziam parte de um discurso

alicer^ado em seculos de constru^ao do edificio teologico que sustentava a

Igreja. Assim, e piedoso, cristao e nobilitante que Filipa nao se apegue aos bens

terrenos, que seja descrita como vivendo na mais afrontosa miseria e que se

contentasse com a ora^ao e a pratica de exercicios morigeradores dos impulsos

menos puros. A realidade era bem distinta, fosse nos corredores dos sumptuo-

sos palacios romanos, fosse nos claustros, celas e igrejas dos conventos em Goa.

Notas

1 Expressao utilizada por frei Felix de Jesus na sua Chronica da ordem de S. Augostinho nas

Indias Orientals, 1606 (Hartmann 138).

2 “.
.

.
que tambem Madre Filipa da Trindade se fez retratar numa visao celeste junto a Cristo

Crucificado, numa pintura mural existente no andar inferior do claustro, de que adiante melhor

se falara; creio que essa pintura se relaciona com outro
‘

evento milagroso ocorrido com uma
imagem do coro, a do Santo Crucifixo, que certo dia escorreu sangue a crer no testemunho dessa

religiosa, gerando forte movimento devocional e sugerindo, assim, essa representa^ao pictorica,

felizmente chegada aos nossos dias” (Serrao 14).

3 Algumas das questoes em torno da cria^ao dos recolhimentos femininos em Goa foram

tratadas em Pinto, “Notas” 279-309.

4 As orfas do rei eram raparigas de familias nobres, em idade nubil, que eram embarcadas

quase todos os anos (o primeiro contingente deixou Lisboa em 1545), a expensas do rei, oriundas

dos orfanatos de Lisboa e Porto (mais raramente de outros, situados nas grandes cidades como

Coimbra) e que a Coroa tomava a seu cargo para educar e, consequentemente, casar. Normal-

mente, estes casamentos eram firmados atraves da atribuigao de pequenos dotes, na forma de

lugares inferiores no funcionalismo ou pequenos lotes de terra, destinados a gestao pelo homem
(por regra) apos a chegada a Goa.

5 Esta procura era obviada pela Coroa com o envio destas orfas (ainda que o numero anual

das mesmas fosse reduzido, entre cinco a quinze), nao produzindo, contudo, legislagao que facili-

tasse a l'da de mulheres casadas para a India. Por exemplo, sao poucos os governantes, administra-

tivos ou oficiais que, se casados, se fizeram acompanhar pelas mulheres quando em destacamen-

tos ou missoes em Goa (Boxer 79-120).

6 A proposito do atraso na instalagao de institutos e/ou conventos femininos no imperio

portugues (em relagao, por exemplo, ao espanhol) e as suas razoes, veja Bethencourt).

7 Vejam-se as palavras do Pe. Sebastiao Gonsalves (morreu em Goa em 1619) quando des-

creve a vida das recolhidas: “Vestem-se de habitos pretos a honra da Santa Monica, . . . Cantao as

missas e os mais officios divinos” (Gonsalves, PrimeiraAG 1).

8 Coube a Meneses e escrita do estatuto do recolhimento, com base no da casa de Lisboa,

que definia as regras de comportamento e as obriga^oes diarias. Nele deixava bem vincado a

necessaria origem impoluta e conduta irrepreensiveis das recolhidas. Esta clausula foi, contudo,

varias vezes quebrada, consoante as necessidades, as redes de clientelismo ou os favores pessoais

de vice-reis, governadores e membros da irmandade.

9 Ver Hartman 138. A caracteriza^ao da riqueza de D. Filipa foi feita por varios autores

e, nomeadamente, Ferreira Martins aquando da escrita da historia da Misericordia goesa, ver
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Martins, vol. 1 291.

10 Carlos Alonso menciona a existencia de um passadi^o a ligar o edificio a igreja da Serra

mas nao refere a fonte (209).

1

1

Noticia, Relagao do cabido da Se e mais Igrejas da Cidade de Goa, suas Ilhas, e Terras de Sal-

cete, e Bardes, e n° dos Abitantes, que no anno de 1722 existiao no referido Estado, Arquivo Historico

Ultramarino, Lisboa, Caixas da India, n.° 46, doc. 51, fol. 4-4v.

12 E o autor que o afirma nas palavras da dedicatoria ao arcebispo de Braga: “Mas como seja

tao sem proveito a Doctrina escondida como o Thesauro soterrado pouco servira e aproveitara

meu trabalho se nao fora amparado, e favoresido, por Vossa Illustrissima Senhoria como primeiro

Pay, e fundador desta tao glorioza empreza.” Sobre o autor e o seu trabalho ver Hartmann 13.

13 “Felix was deeply in love with the Augustinian Order.” Tradu^ao nossa.

14 A confirma-lo parece estar a confusa narra^ao que o frade faz dos acontecimentos em
torno da figura de D. Filipa Ferreira. Parece baralhar frei Diogo de Santa Ana com o padre

Antonio Gouveia—que coloca como prior do convento deTana (Hartmann 138-39).

1

5

O intuito neste texto seria de teor menos propagandfstico e mais elogioso, mesmo que o

objectivo fosse enaltecer o papel do convento e nao, necessariamente, da personagem, frei Diogo

de Santa Ana, que acabou por ser, afinal, fundamental para a edifica^ao e historia do convento.

16 As letras desenvolvidas encontram-se assinaladas a italico. Ainda que este seja indubitavel-

mente o relato mais completo dos episodios da vida da futura prioresa de Santa Monica, revela

a dificuldade que foi, menos de um seculo depois, encontrar documenta^o que o consubstan-

ciasse. Pode-se argumentar que nao e assim tao pouco tempo, que a comunica^ao era diffcil e

demorada e que face ao clima, a guerra e a desestrutura^ao dos espa^os do imperio, outra coisa

nao seria de esperar. Nem sequer a documenta^ao deixada por Santa Ana ajudava a esclarecer as

ocorrencias, e as suas razoes, na vida desta mulher, pelo menos, antes do seu “ingresso” na Ordem
Agostinha. Ou seja, mesmo no que diz respeito as fontes (e nestas, ao que e digno de registo)

ha um escalonamento de valores face ao genero e as ocupagdes a que se dedicavam as mulheres.

Daqui em diante, os italicos assinalados sao nossos.

17 Fundado em 1574, nas palavras de Agostinho de Santa Ana: “fimdado pelo primeiro

Vigario Provincial, que foy a India, Fr. Antonio da Payxao, . . . na primeira Missao, que a ella

mandou o Illustrissimo D. Fr. Agostinho de Castro, Arcebispo de Braga, sendo naquelle tempo

Vigario Geral da nossa Provincia dos Eremitas de Portugal: foy esta funda^ao pelos annos de

1574. pouco mais, ou menos” (Santa Maria 74); ou, segundo frei Felix de Jesus, 1575 e “esta

hoje [1609, data do texto de frei Felix] hum convento acabado e prefeito onde rezidem doze

Religiosos” (Hartmann 25).

18 Sobre esta questao veja-se Margareth Almeida Gonsalves.

19 Mas tinha a seu servi^o, por exemplo, mais de duzentas escravas (que libertou mais tarde

quando se foi desapegando dos bens temporais, reservando para o seu servi^o no convento apenas

cinco) e teve capacidade para fretar um navio com o unico proposito de a levar e a sua comitiva

para Goa (Santa Maria 492-93, 495). A constante men^ao de Santa Maria a castidade de D. Filipa

resulta, tambem, da constru^ao que o agostinho faz da personagem e que abordaremos adiante.

20 Assumindo fisicamente a sua natureza assexual e distinguindo-se assim das mulheres goe-

sas, normalmente apontadas como futeis, excessivamente adornadas e sempre prontas a exibirem

os seus dotes de sedu^ao.

21 Marcos de Urbino, segundo Agostinho de Santa Maria 495. Os acontecimentos em volta

da morte do irmao, cerca de 1612, e que teriam sido transmitidos em sonho a D. Filipa pela boca

da mae, morta havia muito, nao deixam adivinhar um tipo de actua^ao mais solidaria. A imagem

da mae ter-lhe-ia aparecido com “huraas disciplinas nas maos” e com elas “havia castigado a seu

irmao,” entretanto morto “com hu ma. pistola” (Santa Maria 530).
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22 Que, entre o confessional e o ingenuo, o proprio frei Agostinho exprime: “Hia por estes

meyos o summo bem dirigindo esta alma aos bews eternos, quando ainda nao estava de todo

despegada dos temporaes” (Santa Maria 491).

23 Sobre a importancia e o significado da atribui^ao da “santidade” a D. Filipa Ferreira

(Gonsalves 81).

24 O desfortunio e usado por Santa Maria para enfatizar a nobreza do caracter de D. Filipa

Ferreira expressa, por exemplo, na pouca importancia que parecia dar aos bens materiais. E ver-

dade que a nobre senhora tera sofrido perdas avultadas com este naufragio mas logo o arcebispo

aparece a remediar a situa^ao; mal chegadas a Goa e mesmo antes de terem tempo para descansar

convenientemente das agruras da viagem, ja o esmoler tinha ordens para lhes dar 20 pardaus por

mes, “que sao seis mil reis da nossa moeda; naquelle tempo bastante esmola, fora outras extraor-

dinarias” (Santa Maria 496).

25 O arcebispo continuara a beneficiar o convento goes mesmo a distancia, na corte

madrilena, enquanto foi vivo e presidente do Conselho de Portugal; a sua morte, e outros acon-

tecimentos decisivos, provocaram uma altera^ao profunda dos favores do rei e da corte em rela-

gao ao convento. Ver Caixas da India; ver Bethencourt 634, 636-49.

26
Veja-se, por exemplo, a analise feita em Bethencourt.

27 Nao seria bem assim, como sabemos, afinal os franciscanos e as mulheres a eles afectas,

nao teriam gostado muito de ser preteridos; o proprio autor menciona os “tumultos, & rev-

olu^oes para que a funda<;ao se nao effeituasse” (Santa Maria 99).

28 Sobre a simbolica de Maria e Madalena aplicada as mulheres enquanto objectos de cari-

dade, veja Sa 329-337. Ver, ainda, o capi'tulo IV em Boxer 121-41.

29 “rezavao em cornu [sic] no choro, e oravao mentalmente” (Hartmann 139).

30 Para os acontecimentos em torno deste episodio veja o relato em Martins 203-12, 214-16.

31 A sua certeza quanto a edifica<;ao do recolhimento era tanta que escreveu logo em 1603,

quando comedou a pensar nessa nova “casa,” os estatutos da Gloriosa Santa Maria Madalena das

penitentes convertidas desta cidade de Goa transcritos em Martins, vol. Ill, 121-242. Ainda hoje

este documento se conserva no Arquivo Historico de Goa com o numero de registo 10 421.

Existem duas copias deste estatuto datadas de 1728 e 1765 com os numeros de registo 10 423 e

1 0 424, respectivamente, no mesmo arquivo.

32 “Fundou o arcebispo Dom Aleixo esta casa a trinta de Agosto de 1609, que foy em
domingo. Pregou sua peti^ao o Pe. Nicolao Pimenta, preposito da casa de Jesus; e a encostou

aos Irmaos da Misericordia pera que se perpetuasse e se nao desfizesse com o tempo. Tern suas

prega«;6es como as orfaas ce capellao que lhes diz missa todos os dias e administra os sacramen-

tos” (Gonsalves, Primeira 461).

33 Santa Casa da Misericordia de Goa, Arquivo Historico Ultramarino, Lisboa, India, sala

12, n.° 2177 doc. 140.

34 Bethencourt 634-36, Santa Maria 82, Alonso 209. Veja tambem Boxer 90. Veja-se ainda

a primeira defesa que Diogo de Santa Ana (nomeado curador espiritual em 1 606) fez do con-

vento, quando acusado, entre outras coisas, de ser institui^ao rica em cidade pobre, e a men^ao

a inumeros acontecimentos relacionados com questoes financeiras patrocinados por Filipa da

Trindade ou passados em vida desta.

35 O enorme e destrutivo incendio de 1636 facilitou a perca do registo e da memoria do que

teria sido o provavel mecenato de Soror Filipa da Trindade.

36 Abreu X, nota A. Encontramos uma pe^a semelhante a aqui descrita em Maria Helena

Mendes Pinto 210-211, n.° 83.
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