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CAPÍTULO 2
 

A MÍSTICA E OS MITOS DA FLORESTA NA 
BENZIÇÃO AMAZÔNICA

Deilson do Carmo Trindade
Doutor e mestre em Sociedade e Cultura na 
Amazônia. Professor do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
– IFAM

RESUMO: Na benzição no interior da Amazônia 
não há separação entre corpo e espírito, havendo 
dessa forma uma ligação direta entre o homem e 
o divino. Para cada enfermidade sempre haverá 
uma jaculatória específica, em que o sagrado 
atuará combatendo os males que afligem o 
corpo e a alma. Para Pereira e Gomes (2002), 
são as benzedeiras que detém a capacidade 
especial para a manipulação das forças do 
sagrado, e o domínio dessas forças não se dá 
sem nenhuma forma de iniciação das escolhidas 
pelo dom divino e sem a aceitação social de onde 
vivem. Na busca pela saúde por intermédio das 
benzedeiras que atuam em regiões longínquas, 
homens e mulheres encontram o alívio e cura 
para as suas dores, acreditando assim, no poder 
sacramentado da benzição. A religiosidade é 
percebida a partir da dinâmica do sagrado contido 
na relação religiosa que envolve a benzedura 
através do chamado de Deus para o ofício da 
benzição. 
PALAVRAS-CHAVE: Benzição; Religiosidade; 
Amazônia.

ABSTRACT: In Parintins, several aspects of the 

faith and magic universe are intrinsically linked 
to the forest. This is not a discussion about 
ecological determinism, but a close connection 
that exists between the healer and nature in the 
field of the sacred, making them differ in part from 
the blessing of other regions of Brazil.
KEYWORDS: Benzedeira; religiosity; Amazon.

1 |  INTRODUÇÃO
Reconhecer o dom da benzedeira 

atuante no interior da Amazônia é legitimar o 
ofício dado a ela por Deus do qual não deve se 
esquivar. É a significação sagrada da medicina 
popular que envolve o conhecimento de plantas 
e ervas na cura dos males, pois conforme 
Quintana (1999, p.55) “tanto as rezas como os 
chás somente adquirem um sentido, e, portanto, 
se tronam eficazes, quando inseridos no 
contexto do ritual. Fora dele, perde todo o seu 
poder, pois deixam de ser significantes e, então 
não vão poder operar mudanças no discurso do 
paciente”. E mesmo que esse ofício exija algum 
sacrifício, para as benzedeiras a prática da 
benzição é interpretada como uma dádiva, que 
tem suas obrigações. Daí a conformidade com 
o sacrifício e a gratuidade na benzição, pois “o 
dom para a benzedura não torna a benzedeira 
‘acima ou à margem’ das outras pessoas, mas 
lhe impõe uma sagrada missão: a de praticar a 
benzição a quem procura e necessita” (SOUZA, 
2002, p.100). É dessa forma que elas atuam no 
interior da Amazônia onde sua presença ainda 
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é bem visível.
Sua missão é confirmada por aqueles que procuram a benzição como Amapola1, 

ao nos dizer que: “a partir do momento que a benzedeira começa a rezar, ela já assumiu 
também a sua missão” (entrevista 2010), isto confirma o caráter sagrado e o compromisso 
firmado, do qual a benzedeira não deve fugir. Para Quintana (1999, p.81) “o poder, a força 
não estão, pois, na benzedeira, nem numa outra pessoa determinada, nem numa habilidade 
aprendida; trata-se de algo de que ela poderá usufruir enquanto cumprir certos requisitos”. 
Daí o compromisso que cada uma tem com seu ofício, e no qual não se esquivam de 
cumprir.

A sacralização da benzição na Amazônia profunda pode ser entendida pelo dom 
recebido que estabelece laço com o divino, associando a disponibilidade e dedicação que 
a benzedeira deve ter com os que procuram, e esta disponibilidade é aceita quando Lírio 
deixa claro que: “a minha profissão é trabalhar em casa no atendimento aos necessitados” 
(ENTREVISTA 2010). Quintana (1999, p.81), afirma que “ao assumir a benzedeira a 
obrigação de ajudar os necessitados através da benzedura, a entidade que lhe outorgou o 
dom fica, por sua vez, obrigada a ajudá-la no desempenho de suas tarefas”. Assim, a elas 
tem na sua prática o auxílio do divino que é reconhecido pela comunidade que vê nela uma 
pessoa especial.

2 |  MATERIAL E MÉTODO
Para a realização deste trabalho fizemos uma abordagem a partir da história vista 

de baixo, utilizando o conceito de Thompson (2001), empregando a análise de dados 
empíricos de fontes orais. Assim sendo, as experiências das benzedeiras do interior da 
Amazônia foram analisadas, buscando compor uma outra história e um novo contexto 
social local colocando no campo da pesquisa temas até pouco tempo negligenciados pela 
historiografia.

A história oral de vida foi o método utilizado para conduzir esta pesquisa, a 
partir da técnica da narrativa. Há de se considerar, porém, que ela possui algumas 
especificidades próprias, onde seguimos as orientações de Meihy (2005 p. 70), a partir do 
conceito de “comunidade de destino” delimitando dessa forma o grupo a quem se destina 
a pesquisa a partir das experiências que lhe dão identidade e tratamos a subjetividade 
das narrativas de acordo com Freitas (2001, p.59.), registrando a versão das benzedeiras, 
suas representações, fantasias, autoimagens e silêncios, que foram importantes para 
compreendermos os acontecimentos lembrados ou esquecidos pois é neles que o narrador 
acredita e que são abstraídos pelo pesquisador.

Operacionalizamos as explicações de escolhas baseadas em Barth (2000), para 

1 A identidade de cada personagem entrevistado para esse artigo foi substituída por nomes de flores para que se man-
tenham suas privacidades.  
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quem, um sujeito ativo e racional, toma decisões – faz escolhas – de acordo com recursos 
materiais, cognitivos e culturais, disponíveis em todos os grupos e locais aos quais pertence, 
e também, com obrigações e limitações estabelecidas pelo meio pois “os comportamentos 
individuais não são mecanicamente determinados: eles refletem o uso que cada um faz da 
margem de manobra de que dispõem numa situação dada, do seu universo de possíveis”, 
como afirma Rosental (1998, p.159), ao justificar as inclusões e exclusões na pesquisa, 
e o estudo e a descrição das benzedeiras e suas práticas foram direcionados, a partir 
de Geertz (1989), que nos possibilitou a visualização da prática e do funcionamento da 
benzição.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A benzição é mais uma característica da religiosidade popular no interior da 

Amazônia, pois a cura é a ação do divino invocada pela benzedeira através da palavra 
(oração), sendo esta religiosidade partilhada por muitas pessoas que acreditam no 
fenômeno que à primeira vista parece pertencer as classes subalternizadas que não 
tiveram acesso à educação e saúde, ainda que nesta seja mais recorrente. Isto é pouco 
verdadeiro na medida em que Lírio afirma ser procurada por todas as classes, ao afirmar 
que “o rico já tem procurado também a benzição, essas pessoas que tem condições já tem 
me procurado” (ENTREVISTA/2010). É o que confirma também Hortência,

Até rico já veio aqui comigo. Veio um homem das bandas de lá (apontando 
para a cidade), um homem grande que veio numa moto grande, com a mulher 
e com duas filhas gêmeas aqui comigo, lá da frente, lá do centro da cidade 
e ele veio aqui comigo. Ele pediu para eu benzer e eu benzi. Estavam todas 
as duas crianças de quebranto, eram gêmeas e eu as benzi como ele pediu. 
(ENTREVISTA/2010).

Ao discutir a representação da cura popular, Minayo (1994), nos diz que a busca 
da cura, através de meios sobrenaturais, não é privilégio de nenhuma classe social no 
Brasil. Ela permeia todos os estratos de nossa sociedade, embora cada estrato tenha sua 
forma peculiar de dar significado às suas experiências e práticas. Por isso é comum as 
benzedeiras relatarem a procura de seus serviços por classes mais abastadas e fora de 
suas zonas de atuação.

Então crer no divino não é exclusividade das classes populares e rurais da sociedade 
que parecem buscar na divindade suprir suas privações que na maioria das vezes está 
relacionado com a omissão do Estado. Para Pereira e Gomes (2002, p.145) “o sagrado da 
cultura popular – tantas vezes menosprezado como superstição – é procurado, no entanto, 
como recurso de cura quando parecem esgotadas as possibilidades de tratamentos 
advindos da medicina científica”, pois para o enfermo, toda promessa de cura é válida.

Em comunidades agrárias acreditar nas benzedeiras independe de comprovação, 
da veracidade e da eficácia da benzição, tudo é uma questão de confiança e fé. Para 
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Amapola “sem a fé não vai ter valor o que tá acontecendo ali” e complementa “se ele 
[quem precisa] não tiver fé ele não vem à benzedeira né?” (ENTREVISTA/2010). Assim, 
“as benzições são a prova da luta do homem contra suas próprias limitações” (GOMES e 
PEREIRA, 2004, p.19), pois os benzidos acreditam que as benzedeiras são herdeiras de 
um conhecimento dado pelo sagrado para desfazer a desarmonia causada pela doença ou 
mal que se instalou no corpo do benzido.

A certeza da cura dos males onde em muitas comunidades rurais se busca primeiro a 
via tradicional, nos revela a confiança que se tem por parte dos que procuram as benzedeiras 
e veem nelas a expressão do sagrado que é reforçado pelos em espaços criados por elas, 
as benzedeiras, e consagrados aos santos de sua devoção, onde geralmente realizam 
seus trabalhos de cura, “eu benzo aqui no barracão de São Lázaro, aqui ele me ajuda. 
Nesse barracão aqui eu trabalho um pouco com ele” (LÍRIO, entrevista/2010). Assim, “a 
casa é o lugar mais expressivos dos espaços fechados: a consagração transforma quartos, 
salas e quintais em altares onde os rituais são realizados” (PEREIRA e GOMES, 2002, 
p.151), em muitas comunidades agrárias.

As explicações e tratamentos realizados pelas benzedeiras do interior da Amazônia 
estão impregnados de simbolismo e sua complexidade vai além de crendices ou superstições, 
revelando um ritual rico em procedimentos que são seguidos tanto pela benzedeira quanto 
pelo benzido. Para Gomes e Pereira (2004, p.60), “há toda uma simbologia presente nas 
fórmulas ou no processo ritual”. Como na benzição do quebranto descrito por Amapola 
que sempre buscou ajuda na benzedeira, ou na benzição da espinha na garganta quando 
é colocada uma espinha de peixe no cabelo da benzedeira e três debaixo de um prato 
que é rodado para a direita, ao mesmo tempo em que a benzedeira reza na garganta do 
engasgado para que a espinha saia.  Ao explicarem essas benzições, Amapola e Hortência 
elaboram o seguinte quadro:

Eu benzo assim, se ta com a espinha na garganta, eu meto outra espinha 
no cabelo e mais três debaixo do prato. Aí eu rezo, eu rezo minha oração 
na cabeça e na garganta de quem engoliu a espinha pra ela descer. Eu 
rezo aqui na cabeça, e rezo também na garganta pra descer a espinha.  A 
gente também roda o prato, vai benzendo e de vez em quando rodamos o 
prato. Três vezes o prato é rodado. Metermos a espinha no cabelo e ficamos 
rodando o prato. A gente benze a cabeça e aqui na estrela2 da garganta pra 
descer a espinha, e ela desce em nome de Jesus. E se não descer eu benzo 
e repito de novo. (HORTÊNCIA, entrevista 2010).

No quebranto, funciona assim: se a criança não ficar boa no primeiro dia que 
é benzida. Ou seja, no primeiro dia se foi benzida e a criança não ficou boa, 
ela volta no segundo dia, e se novamente não ficar boa, a benzição vai até o 
terceiro dia, aí a criança fica boa realmente. Eu tinha muita fé pois quando a 
minha filha estava pequena eu ficava desesperada por que não sabia como 
tratar, então eu corria pra benzedeira benzer. (AMAPOLA, entrevista 2010).

2 Para Hortência o corpo humano é comparado a uma estrela de cinco pontas: a cabeça, os braços e as pernas formam 
essas pontas.
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Hortência, ao nos falar como Jesus deixou na terra a oração para tirar espinha 
de peixe da garganta, deixa transparecer em seu relato traços da tradição cristã como 
a caridade, o milagre, a recompensa pelas benevolências, o papel da mulher. A nossa 
entrevistada chama a atenção para o fato do compromisso que a benzedeira tem com o 
seu oficio, acreditando que o ofício é uma dádiva recebida diretamente de Deus e a ela 
confiada. Em seu relato ela nos diz o seguinte:

Naquele tempo andavam na terra Jesus e Pedro. Jesus andava na terra e ele 
convidou Pedro: ‘Pedro, vamos lá em baixo, na terra?’ E Pedro respondeu: 
‘vamos’. Saíram, quando chegou numa casa, Jesus disse: ‘Pedro já é noite, 
vamos pedir agasalho aqui nesta casa, aqui na casa deste rico?’. Aí Jesus 
pediu agasalho e o dono da casa disse: ‘Olha nós não podemos, nós não 
podemos dar agasalho porque tem muitas ervas lá na sala’. Então Jesus 
disse: ‘vamos embora Pedro’. Lá mais em frente, numa outra casa ele disse 
assim: ‘vamos naquela casa de pobre?’. Chegando lá ele pediu licença. Aí 
a mulher que estava na casa disse assim: ‘nós não temos almoço, nós só 
temos essas batatas’. As batatas estavam cozidas e eles comeram, comeram 
da batata Jesus e Pedro. Aí chegou o dono da casa com peixe e comeram 
também. Jesus benzeu a casa durante a noite. Quando amanheceu o dia 
era uma casa linda, linda, mais muito linda mesmo. Aí os outros ficaram com 
inveja. Principalmente aquele que Jesus pediu hospedagem lá na primeira 
casa, ele ficou com inveja e disse: ‘como que era uma cabana velha e agora 
é uma casa linda?’ Aí foram embora dali, Jesus e Pedro foram embora. Neste 
instante a mulher do homem rico engole uma espinha, aquele que era mulher 
do dono da primeira casa. Então o marido dela foi embora à procura de Jesus 
e Pedro. Ele e seus empregados pegaram os cavalos e se mandaram atrás de 
Jesus e Pedro que já iam muito longe mesmo, já estavam assim muito longe. 
Aí não demoraram eles chegaram lá com Jesus e Pedro, e o homem disse: 
‘Ei, meu senhor, espera aí meu senhor, minha esposa engoliu uma espinha’. 
Aí Jesus disse assim: ‘Vamos voltar Pedro’, o homem tinha dito que a esposa 
dele tinha engolido uma espinha muito grande, e estava muito enrascada3.  Aí 
todos voltaram de cavalo. Chegando lá, Jesus disse benzendo: ‘Casa velha 
esteira rôta, homem bom mulher ruim, espinha por onde tu entraste por aí tu 
tens que sair’. Depois Jesus disse a mulher: ‘pode fazer força’. E a espinha foi 
embora. Por que eles, Jesus e Pedro, foram lá na primeira casa e os donos 
não deram hospedagem, o homem queria dar, mais a mulher do dono da 
casa não queria que Jesus e Pedro ficassem lá. Assim que é a benzição da 
espinha. (HORTÊNCIA, entrevista 2009).

A volta circular dada no prato para o lado direito com a espinha de peixe no seu 
interior nos remete à simbologia do círculo. Para Gomes e Pereira (2004, p.61), “o círculo 
é a representação, por excelência, da ausência de divisão ou distinção: é a totalidade 
indivisa”. É a circularidade, a volta ao ponto de partida, o retorno da espinha que está na 
garganta do benzido. “espinha por onde tu entraste por aí tu tens que sair”, como reza 
Hortência.

O número três está sempre presente nos ritos de benzição, em todos os 
procedimentos da benzedeira, é um número cabalístico-sagrado, pois a bíblia está repleta 

3 Alguém que se encontra em perigo ou apuros e precisando de ajuda.
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de acontecimentos que expressam esse número: os sonhos interpretados por José no 
Egito falavam de três dias representados por três cachos de uvas e três pães; Daniel orava 
três vezes ao dia; Jonas ficou três dias no ventre do grande peixe; Pedro negou Cristo por 
três vezes; Jesus ressuscitou no terceiro dia após três anos de pregação; o apocalipse fala 
de três espíritos imundos saindo da boca de três personagens: o dragão, a besta e o falso 
profeta; Lúcifer levou consigo a terça parte dos anjos.

O número três também representa o complemento: A Santíssima Trindade é 
composta do Pai, Filho e Espírito Santo, assim como para os que acreditam, o homem é 
corpo, alma e espírito. A teologia reconhece que o número três é o símbolo de perfeição 
assim como o número sete e o número doze. Indica as coisas perfeitas do universo regido 
pelas forças do criador. A respeito desta simbologia numérica, Bethencourt (2004, p.136), 
nos diz que,

Se o espaço e o tempo estabelecem as condições de realização dos ritos 
mágicos, a simbologia do número estrutura e consagra grande parte dos ritos 
manuais e dos ritos orais. Em primeiro lugar aparece-nos o número três, que 
simboliza a superação da rivalidade latente contida no número dois, exprime 
a síntese, a ordem espiritual em Deus, no cosmo e no homem. O Deus trinitário 
cristão, que surge como o referente mais próximo das práticas recenseadas, 
simboliza justamente a perfeição da unidade divina.

Em todas as benzições é feito o sinal da cruz geralmente na cabeça e no corpo. 
Quando o benzido tem outra enfermidade como nos casos de ezipla e cobreiro, a cruz é 
gesticulada com um galho de vassourinha para expulsar a enfermidade. A benzição varia 
de acordo com a benzedeira, mas no contexto geral, seguem o mesmo trajeto dividido 
em três momentos: “A) O diálogo; B) A benção; C) As prescrições” (QUINTANA, 1999, 
p.56). Na costura da rasgadura podemos perceber que o ponto dado no pano que imita a 
carne rasgada é dado em forma de cruz. Lírio ao benzer também faz o sinal da cruz diz 
o seguinte: “eu benzo rezando na cabeça das pessoas, tirando a enfermidade, pedindo a 
Deus pra tirar aquela dor daquele benzido. E se for na mente, se for no coração, eu expulso 
tudinho com as palavras de Deus” (ENTREVISTA 2010). Hortência ao narrar a benzição do 
quebranto revela: “eu faço uma cruz assim. Uma cruz que a gente faz na cabeça da criança, 
na cabeça da criança e reza a oração do quebranto” (ENTREVISTA 2010), evidenciando o 
simbolismo da cruz na benzição. 

A cruz foi instrumento usado no suplício de Cristo, pois “crucificaram Jesus com 
outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio” (João, 19:18), é para o cristianismo 
a indicação do caminho para a salvação que exige sacrifícios, “se alguém quiser me seguir, 
renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga” (Lucas, 9:23). As benzedeiras 
unidas a Cristo pelo sacrifício realizam o sinal da cruz no benzido, e em algumas ocasiões 
em si próprias. Para Souza (2002, p.113), “na mentalidade popular a cruz está revestida de 
toda uma simbologia ligada principalmente à luta do bem contra o mal, pois se acredita que 
ela tem poderes de afugentar os seres diabólicos”. Compreendemos, portanto, o gesto de 
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expulsão da doença quando a ]benzedeira gesticula a cruz com o ramo de vassourinha na 
enfermidade. Gomes e Pereira (2004, p.63), lembram que,

O simbolismo da cruz – que se vê em inscrições do século XV a.C. – foi 
amplamente enriquecido no cristianismo, quando a história do rabi da Galiléia 
culminou com a morte do Deus na cruz. Símbolo quartenário divinizado, a cruz 
é o sofrimento e a redenção, representando a vitória da morte sobre a vida. A 
perseguição tornou-se o sinal do cristão, que se protege contra o mal contra 
o mal cruzando a testa, a boca e o peito.

O saber tradicional se completa com a simbologia existente na relação entre a 
benzedeira, os objetos e rituais da benzição. Além disso, percebemos o simbolismo em 
alguns procedimentos como de Hortência que conhece a eficácia de suas orações contra 
temporais e tempestades chegando a afirmar que quando é de seu interesse que esses 
fenômenos da natureza não aconteçam, invoca em suas orações o seu desejo, retardando 
ou mudando o tempo, ou Girassol, que reza o responso, um procedimento caracterizado 
pela oração para recuperar coisas perdidas ou saber de algo oculto na qual se obtém a 
resposta através de sonhos.

O uso de plantas é um componente constante na benzição no interior da Amazônia. 
As plantas estão também presentes nos procedimentos que levam o emprego de ramos 
na intermediação da cura. Segundo Gomes e Pereira (2004), as plantas têm o poder de 
energizar o homem ajudando na restauração de seu equilíbrio. “A cura do quebranto é 
assim, a benzedeira pega um pezinho de vassourinha, uma plantinha que nasce aí no 
quintal, e começa a benzer a criança, se a plantinha murchar, ela estava com quebranto” 
(AMAPOLA, entrevista 2010), sendo depositárias das energias negativas recebida do 
benzido.

As plantas também estão presentes na preparação de chás, banhos e unguentos: 
“eu passo chás, chá de cidreira, chá de folha de capim cheiroso. Quando é para doença 
mais grave eu passo chá de arruda e dou com copaíba, é assim” (GIRASSOL, entrevista 
2010). “As plantas por si só têm a capacidade de afugentar os males que rodeiam os 
homens, os animais [em especial os domésticos] e as próprias plantas, como: alho, arruda, 
pinhão roxo, entre outros” (SOUZA, 2002, p.115). O uso de vegetais como amuletos de 
proteção do corpo também é comum entre as benzedeiras do interior, como diz uma das 
mulheres ouvidas: “a gente também benze com alho, benze a criança, a pessoa, a gente 
faz assim: bate o alho e fica benzendo a pessoa” (Girassol, entrevista 2010). No cotidiano 
do interior amazônico também é comum o emprego de ervas e plantas medicinal pelas 
classes populares, para preparos de banhos terapêuticos como podemos observar no 
quadro abaixo. 
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Banho de casca de Taperebá Convém para lavar a genitália feminina para 
que não perca sua elasticidade.

Banho de casca de manaiara Tomado para sarar coceiras e irritações 
cutâneas.

Banho de casca de Carapanaúba Serve para banhar pessoas feridas ajudando 
na cicatrização.

Banho de casca de murapuama Banho dado para ajudar crianças a andarem 
mais depressa.

Banho de casca de jutaí Combate as viroses ajudando na 
recuperação.

Banho de casca de catamary Serve para tirar o aborrecimento de quem o 
toma.

Banho de casca de uixí Convém para lavar e perfumar a genitália 
feminina.

Banho de casca de castanheira Tomado por pessoas que apresentem o mal-
estar provocado pela gripe.

Banho de folha de chama – cheirosa Para que a criança seja bem querida por 
todos os amigos e familiares.

Banho de folha de mão – aberta Feito para atrair a sorte nos negócios e 
conseguir dinheiro.

Banho de folha de sacaca Banho preparado para espantar os maus 
espíritos e desfazer a malinesa do boto.

Banho de folha de pião – roxo Preparado para proteger o corpo de toda 
maldade exterior. 

Banho de folha de cachorrinha Esse banho é dado em quem deseja ter seu 
amor por perto.

Banho de folha de Jaca Dado em crianças que sofrem de insônia para 
que possam dormir bem.

Banho de folha caída Banho feito com folhas que caem das árvores 
para amansar a criança.

Banho de folha de manjericão Banho recomendado para comerciantes 
fazerem bons negócios.  

Banho de folha de cuia-mansa Preparado para banhar crianças que tem o 
hábito de chorar demasiadamente. 

Banho de folha de juquirí Serve para sossegar crianças que tem um 
comportamento agitado.

Banho de folha de mucuracaá O banho espanta e protege o corpo contra 
todo tipo de mal.

Banho de folha – chama Tomado para atrair todo tipo de sorte e trazer 
felicidade.

Banho de folha de cipó-alho Protege o corpo da criança contra a inveja e o 
mau-olhado.

Banho de cragirú Banho dado em mulheres de parto para a 
cicatrização.

Banho de araticum Dado em pessoas para neutralizar feitiços e 
judiação.

Banho de folha de limão Esse banho serve para aliviar e prevenir 
gripes e resfriados.
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Banho de farinha de mandioca Feito para acalmar crianças bravas ou de 
comportamento manhoso.

Tipos de banhos e suas prescrições

Fonte: pesquisa de campo 2010.

Várias plantas têm uso específico na benzição, pois de acordo com as benzedeiras 
existe uma planta a ser usada em cada procedimento, ajudando desta maneira na construção 
do simbolismo e na caracterização da benção. Percebermos nas casas das benzedeiras 
uma variedade de plantas usadas na benzição, as quais são cultivadas no jardim da 
residência, em latas que enfeitam as paredes da casa ou no quintal, próximo a cozinha. 
Conservar estas plantas por perto se faz necessário, pois as plantas são instrumento 
de neutralização do mal (GOMES e PEREIRA, 2004). Os vários procedimentos em que 
exigem o uso de uma planta específica podem ser notados na explicação de Hortência ao 
dizer que, 

Pra benzer quebranto é assim, é vassourinha, pra benzer ezipla é a folha de 
pião roxo, ou então a faca pra cortar ela assim, a gente benze cortando. Pra 
cobrelo é a mesma coisa, vassourinha, que também é usada na criança que 
tá muito doente de quebranto, com o cocô muito verdinho. A gente benze com 
a palha da beira da casa, mas somente com a beira da casa da gente. Só se 
Benze se for com a palha da beira da casa da gente. (ENTREVISTA/2010).

Nesta descrição notamos um componente novo fruto da dinâmica da benzição que 
incorporou elementos regionais e do cotidiano das populações tradicionais da Amazônia, 
“A gente benze com a palha da beira da casa”, a palha que Hortência se referiu em sua fala 
é palha de curuá4, muito usada ainda hoje para fazer a cobertura das casas em Parintins. 
Nesse tipo de benzição é retirada uma folha de palha que cobre o canto direito da casa da 
benzedeira, “a beira da casa da gente”, com o qual se benze a criança com sinal da cruz e 
fazendo as orações específicas. Ao término da benzição a folha da palha de curuá que foi 
utilizada, é lançada pela benzedeira em direção ao pôr-do-sol. Além das folhas, as cascas 
de árvores também estão presentes no preparo de banhos prescritos pelas benzedeiras de 
acordo com cada necessidade. É o que nos mostra o quadro a seguir:

Banho de casca de Taperebá Convém para lavar a genitália feminina para 
que não perca sua elasticidade.

Banho de casca de manaiara Tomado para sarar coceiras e irritações 
cutâneas.

Banho de casca de Carapanaúba Serve para banhar pessoas feridas ajudando 
na cicatrização.

Banho de casca de murapuama Banho dado para ajudar crianças a andarem 
mais depressa.

4 É o nome popular de origem indígena de uma palmeira da família das arecácias e suas folhas são bastante utilizadas 
pelas populações tradicionais.
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Banho de casca de jutaí Combate as viroses ajudando na 
recuperação.

Banho de casca de catamary Serve para tirar o aborrecimento de quem o 
toma.

Banho de casca de uixí Convém para lavar e perfumar a genitália 
feminina.

Banho de casca de castanheira Tomado por pessoas que apresentem o mal-
estar provocado pela gripe.

Banho de folha de chama – cheirosa Para que a criança seja bem querida por 
todos os amigos e familiares.

Banho de folha de mão – aberta Feito para atrair a sorte nos negócios e 
conseguir dinheiro.

Banho de folha de sacaca Banho preparado para espantar os maus 
espíritos e desfazer a malinesa do boto.

Banho de folha de pião – roxo Preparado para proteger o corpo de toda 
maldade exterior. 

Banho de folha de cachorrinha Esse banho é dado em quem deseja ter seu 
amor por perto.

Banho de folha de Jaca Dado em crianças que sofrem de insônia 
para que possam dormir bem.

Banho de folha caída Banho feito com folhas que caem das 
árvores para amansar a criança.

Banho de folha de manjericão Banho recomendado para comerciantes 
fazerem bons negócios.  

Banho de folha de cuia-mansa Preparado para banhar crianças que tem o 
hábito de chorar demasiadamente. 

Banho de folha de juquirí Serve para sossegar crianças que tem um 
comportamento agitado.

Banho de folha de mucuracaá O banho espanta e protege o corpo contra 
todo tipo de mal.

Banho de folha – chama Tomado para atrair todo tipo de sorte e trazer 
felicidade.

Banho de folha de cipó-alho Protege o corpo da criança contra a inveja e 
o mau-olhado.

Banho de cragirú Banho dado em mulheres de parto para a 
cicatrização.

Banho de araticum Dado em pessoas para neutralizar feitiços e 
judiação.

Banho de folha de limão Esse banho serve para aliviar e prevenir 
gripes e resfriados.

Banho de farinha de mandioca Feito para acalmar crianças bravas ou de 
comportamento manhoso.

Tipos de banhos e suas prescrições

Fonte: pesquisa de campo 2010.

Embora a farinha de mandioca não seja um vegetal em si, mas subproduto dele, 
ela se enquadra no contexto devido a importância que tem a farinha que é consumida 
diariamente. A farinha é extraída da raiz da maniva, a mandioca, planta muito cultivada na 
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Amazônia para alimento básico da população. Há, então, na Amazônia esse elemento do 
cotidiano incorporado à benzição. E para os que acreditam, esses mecanismos utilizados 
pelas benzedeiras em suas práticas têm sua eficácia, pois, “só com o entendimento do 
fenômeno da benzedura, é que podemos perceber que esse tipo de prática não é apenas 
composto de crendices e simpatias” (SOUZA, 2002, p.116), fazendo parte do cotidiano de 
muitos lugares.

Outro elemento regional, a rede de dormir, comum nos lares amazônicos, também 
aparece na narração de Hortência quando falou sobre uma das visitas que Jesus e 
São Pedro fizeram a terra. Percebemos que a compreensão que se têm do céu, é uma 
concepção do interior amazônico, pois tanto Jesus como Pedro desatam suas redes que 
estavam estendidas no paraíso, colocam nas costas e viajam para a terra, comprovando 
a influência da cultura local na benzição, diferenciando dessa forma a benzedeira e seus 
procedimentos de outros lugares do país.  

4 |  CONCLUSÃO
As práticas de benzição são revestidas de uma simbologia entrelaçada ao sentido 

das coisas da vida, do cotidiano vivido, dentro de um sistema coerente de significados. As 
benzedeiras do interior da Amazônia tornam-se guardiães da palavra e do saber mágico, 
elaborado ao longo do tempo, a partir da transmissão e conhecimento de suas práticas. 
A cura e alívio dos males proporcionado pela benzição só se realiza quando, benzedeira 
e benzido, estão dispostos a seguir os critérios e normas de uma linguagem e ritual bem 
específico e influenciado pela natureza e cultura local. É assim que se caracteriza a 
benzição na Amazônia profunda, com seu simbolismo e referência ao sagrado, atuando no 
combate aos males que afligem as pessoas na imensidão da região.
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