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RESUMO 

0 objeto desta ~o e o estudo da miisica evangelica produzida no 

Brasil ate a decada de 1980. Mais especificamente. a analise do men:ado fonogr.ifico 

evangelico e as altera~ sofiidas por este. decom:nte de mUltiplas lr.mSf~(ies na 

sociedade. Interessa, aqui, a reflexiio sobre como se tern produzido miisica evangelica no 

Brasil, considerando-a como produto das 1Iansforma¢es culturais e das m~ de 

comportamento observadas nas denomina¢es evangelicas ao Iongo de todo o secuio XX 

A presente pesquisa foi norteada por duas ~ metodol6gicas: hist6rica e dialetica. 

Hist6rica ao documentar, analisar e inteiptetat os futos, e dialetica ao admitir qne os firtos 

niio existeiD numa conce~ de linearidade, destacados uns dos outros, independentes. 

mas, como partes organicamente ligadas de um todo. 

Palavras Chaves: miisica, evangelicos, indUstria fonogr.ifica. 
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ABSTRACf 

The object of this dissertation is the study of the gospel music produced in 

Brazil until the 80's. More specifically, the analysis of the gospel recording marlret and the 

alterations occurred inside it, due to multiple transformations in society. The focus here, is 

the reflection on the way gospel music has been produced in Brazil, understanding it as 

product of cultural transformations and of changes of behavior observed among the various 

evangelical denominations along the 20th century. This resean:h was leaded by two 

methodological approaches; historical and dialectical. It is historical when doenment, 

analyze and inteipret the facts, and dialectical when admit that the facts don't exist in a 

linear conception, each one detached of the other, independent, but, as parts organically 

linked to a whole aggregate. 

Key words: music, gospel, record market. 
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INTRODU<;AO 

0 presente traba1ho se proptie a investigar as m~ ooorridas com a 

milsica evangelica no Brnsil a partir de seu registro fonogr.ifico_ A mtisica evangelica no 

Brasil apreseuta dois momentos distintos: o anterior e o posterior a decada de 1980_ A 

milsica evangelica antes da decada de 1980 apresentava vinculos muito renues com o 

mercado e a indUstria do disco. No entanto, a partir de 1990, novas ~ 

evangelicas passam a ter acesso aos veiculos de comuni~o e, a partir dai, dominam boa 

parte do mercado fonogr.ifico evangiilico_ Esse mercado possuir.i, a partir de entiio, car.iter 

monopolista e ec~nico, pois, mesmo possnindo as igrejas evangiilicas pontos 

doutriruirios divergentes, a mtisica evangiilica sera, logo, urn futor de unidade entre elas. 0 

disco evangelico, enquanto materializa~ sonora, implicani em ~Oes da 

mentalidade evangelica e modifica¢es das condi¢es de pr~, distribni~ e consumo 

desse tipo de mUsica. 

A caracte~ panooimica do mercado musical evangelico que pretendo 

abordar sera aqui dividido em quatro capitulos_ No primeiro dediquei--me a reunir 

elementos advindos do processo de f~ e consoli~ da indUstria fonogr.ifica 

brnsileira que serviram de base contextualizadora para o objeto de estodo. Tal abordagem 

foi fundamental para que se tenha uma melhor compreensao das ~ ooorridas 

com a milsica evangelica dentro do que Zan (2001: 105) chama de "complexo cnltural-

11 



fonogr.illco Brasileiro". 0 texto tera como base o contexto da consolida\:lio do mercado de 

hens simb6Iicos no Brasil, a partir de meados dos anos 60, e a entrada de novos aparntos 

tecnol6gicos na indUstria do disco. 

No segundo capitulo propus-me a oferecer urn quadro panoriimico do 

desenvolvimento do mercado fonogr.illco evangelico no Brasil t:ratando diacronicamente 

seus elementos em re~ ao mercado funogr.illco Brasileiro. 

No terceiro capitulo abordei a tensiio instanrada entre as igrejas evangelicas 

e o mercado musical "secuJar" decorrente de lutas "simb6Iicas" snrgidas no interior desse 

campo cultural como, por. exemplo, a assimila~ do rock, a ~ de wna nova 

linguagem textual nas letras das composi~ e a nhliza~ de instrumentos musicais 

outrora proibidos pela igreja Tais :futores apontam diretamente para os aspectos ideol6gicos 

e dout:rinarios que, sem os quais, o objeto de estodo em questiio perderia sna esseocia 

A quarta parte da pesquisa e dedicada a urn estodo de caso: o cemirio 

musical evangelico do Recife-PE. A cidade do Recife, nas decadas de 1970 e 1980, teve 

uma significativa produ~ de discos evangelicos podendo ser cousiderada a terceira cidade 

que mais produziu discos desse segmento fonogr.illco no periodo. 

Durante a pesquisa feita no Recife, realizou-se entrevistas com produtores 

musicais, mUsicos instrumentistas e cantores, donos de gravadoras, de distnlmidoras e 

programadores de radio, pessnas que participaram efetivamente do moviruento musical 

evangelico. Ao todo, foram 15 entrevistas gravadas, transcritas e digitadas. 

12 



Foram coletados e catalogados 750 LPs. Esse material, cuja re~ esta em 

anexo a ~' e, de fato, um levantamento parcial da pr~ funogr.ifica 

evangelica A coleta do material fonografico e impresso foi de fundamental impor13ncia 

para este trabalho. Coletou-se ainda materias de jomais e revistas cumo: Miisica & 

Tecnologia, Backstage, Guitar Player, Veja, Isto e, Folba de S3o Panlo. Do material 

especifico utilizei-me do jomal o Mensageiro da Paz, da I~a Assembleia de Deus, e 

livros que tratam da mtlsica evangelica tendo por base o referencial doutriruirio. 
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1. A INDUSTRIA FONOGMFICA NO BRASIL NOS ANOS 70 E 80 

0 que dislingue as epocas hiswrlcas niio e 0 que se produz; 

mas como e com que meios se produz. 

A produt;iio cria o consumidor ... a produt;iio produz niio .sO 

um objeto para o sujeito, mas tambem um Sl!feito para o 

objeto. 

Karl Marx 

14 



A Musica Popular como mercadoria 

Para uma melhor compreensiio do mercado musical evangelico, enquanto 

produ~o fonogr.ifica, fitz-se necess3rio que se entenda o funomeno estudado como produto 

das transforma¢es ocorridas dentro do "complexo cultural-fonogr.ifico Brasileiro".' No 

entanto, cabe advertir que com este capitulo niio se tern a in~ de descrever 

minuciosamente a hist6ria da indUstria fonogr.ifica desde os prim6rdios ate os dias atuais. 0 

prop6sito aqui e o de p6r em evidencia algumas considera{:Oes que possam contribuir para 

entendimento do feoomeno da mlisica evangelica e sua metamorfuse no mercado 

fonografico brasileiro. Faz-se necessaria, entiio, abrir urn parilntese e retomar urn pooco a 

hist6ria para abordar a rel~o da mlisica com os seus meios de produ~-

Jardim (1988: II) cita tres momentos hist6ricos trausformadores do modo de 

produ~o musical, que sao essenciais para uma mellior compreensiio da evo~ 2 da 

mlisica na cultura ocidental: 

I. A inven~o da escrita e o desenvolvimento de uma literatura musical; 

2. A conquista da impressao musicale o estabelecimento de uma indUstria editorial; 

1 Zan, Jose Rober1o. Mitsica Popular Brosileira. indWina culiJur;d e identidode. p. 105. 

2 0 " "-"" da . - " . ~~ido - . . _......_ -·• odut;lio 1· - . termo evo~u:yav lDIISlCa · e V""?P' aqm como -o u:w "b"K\ --sm ........ o 'I ...... a p e amguagrm !111'!!51!!"'3 

,-em se transfimnando atraves da hisroria" Pot-, o cooceilo olio e enk:lldido no sou wo coloquial e hieGiqaiw, <Bille, 

"o Ultimo seja necessariam<me o mais novo~ (Jan!im: 1983: 10). 
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3. 0 estabelecimento de uma indUstria fonografica. 

A inven~ da escrita abriu novas possibilidades para a ~ musical 

Com ela ocorre a primeira ~ da mlisica e, a partir desse momento, toma-se 

possivel registrar e documentar o fato mnsical por meio do sistema de ~: a pa1titma. 

A escrita permite a modific~, amp~ e ~ de novas tecnicas de composi~ 

musical e a "possibilidade da divisiio de trabalho entre compositor e interprete~ (Jardim, 

1988: 11 ), criando tambem uma re~ bist6rica do homem com a mlisica. 

Mais tarde, a impressao musical possibilita, nos termos utilizados por 

Jardim, "uma amp~ do processo de ~ musicaF (Jardim, 1988: 12). A 

mlisica, a segnir, passou a ser tralada como objeto de troca. E nesse momento qne "se 

consolida e se aprofunda a divisiio do trabalho no processo de ~ da mlisica» 

(Jardim, 1988: 37). Essa pcodt)\:3o, do tipo "manufutureira", consiste na ~ de 

uma atividade como pa!te de um todo. A orqnestra e um exemplo desse tipo de pcodt)\:3o. 

Nela, o mnsico da conta apenas de sna pa!te. 

Esses dois momentos correspondem aos primeiros passos rmno a nova 

materialidade qne a m6sica ira ganbar no mundo modemo. 

A consoli~ de uma indUstria fonogr;ifica e tributo de uma revol~ 

geral ocorrida no pcocesso de ~ e ocasionada pela revolu~ industrial Essa 

revolu~l!o deu-se a partir do momenta em qne, por meio da nhliza~ de "'m3quinas-

16 



ferramentas",
3 acelerou-se e aumentou-se a~, ao mesmo tempo em que ocorreu 

uma sep~ entre o trabalbador e os seus meios de pr~. No caso da miisica, entre o 

mU.sico e os meios de pr~iio mosical. 

0 processo de ~ da miisica atinge o seu ponto alto no disco. 

Este sim e o produto final acabado, a mercadoria a ser comercializada e coosumida. Assim, 

e o disco que possibilita a condi~ de ~ em massa da mU.sica gravada AntOnio 

Jardim pronuncia-se a respeito: 

A inven~ da ~ f01l0IIleC3nica e o desenvol:vimento de uma indUstria 

fonografica podem ser enlendidos como correspondente a revo~ industrial 

na nn'isica. E um firtor de conso~ da nn'isica como uma men:adoria, ji 

entlio, de nivel industrial. Por outro lado passa a concorrer decisivamente pam o 

estabelecimento definitivo de novos tipos de tecnicas de elabora\:iio musical, 

bem como, para a~ de um produto musical caracteristico da eca industrial 

-a nn'isica de massa___(Jardim, 1989: 39). 

Esses momentos correspondem a etapas distintas na conversiio da miisica em 

mercadoria dotada de uma materialidade. Dito de outro modo, a conversiio da miisica em 

produto, no processo capitalista de produ~o, efetiva-se com a consoli~ da indUstria 

fonografica. 0 proprio Jardim expl:ica: 

Dessa furma, a produ{:iio musical s6 se insere definitivamente no modo de 

~o capitalista com o advento da indUstria fonognillca Ai, entiio, o 

processo de ~o musical dominante passa a estar inteirameote 

3 Marx defme o tenno ""'maquina..ferrameo1a." como ~ mecanismo que uma vez lbe seja tr.msmirido o moiiutudo 

adequado, executa>-a, as mesmas ~ -ames o oper.irio c=cula>"ll com femuaealas """""""'--- A fi:nameuti 

converte-se de simples fa:ramenla em DJ3quina. quando passa das m3os do homem pma- de um ......,.,;"""'~ {Ma!x, 

!966: 304). 

17 



comprometido como modo de~ capitalista A partir de enlio, a m6sica, 

do mesmo modo que qualquer outro produto industrial, se c:onverte em uma 

mercadoria de caracteristicas industriais (Jardim, 1989: 39)_ 

A abordagem da p~ musical evangelica ter.i como base este contexto: 

o da re~o mnsica com suas condi~ de pr~, mais especificamente. Logo,~ 

por processos de transfo~ aruilogos aos da mnsica popular de um modo geral. Suas 

tendencias e caracteristicas esteticas estariio relacionadas taniD com o processo criativo 

como com os seus meios de pr~, divul~ e cousumo. 

1.2 A Industria Fonognifica no Brasil e a forma~io do mercado de bens 

simb6licos 

A couso~ da indUstria fonogr.ifica no Brasil esti relacionada n3o s6 

com o surgimeniD e evolu~o dos meios de gra~ e ~o SOI10I3, mas passa 

tambem pela cria~o de condi¢es para o consumo, bem como pela f~o de um 

publico cousumidor. Segundo Marx (1999: 32), "o produiD s6 atinge o sen acabamento 

(finish stroke) no consumo", e isto ocorre de duas formas: na medida em que s6 no 

consumo o produto torna-se produto e na medida em que o consumo cria a necessidade de 

uma nova produ~o. 

18 



No Brasil, are os aoos 50, embora ja operassem os principais meios de 

comunicru;iio de massa - imprensa, radio e televisao - nao bavia ainda no empresariado 

cultural brasileiro o desenvolvimento de tuna "racionalidade capitalista"' bern como de tuna 

"mentalidade gerencial" (Ortiz, 1988: 54). Desse modo, as dPcadas de 1940 e 1950 "podem 

ser consideradas como momentos de incipiencia de nma sociedade de consumo" enquanto 

as decadas de 1%0 e 1970 definem-se pela conslitui~ e consoli~ de mn mercado de 

bens cultnrais (Ortiz, 1988: I 13). Nesse periodo, ocorreu tuna signi.ficativa expansio na 

produ~ao, distribni~ e consumo de bens cultnrais na sociedade brasileira, desencadeada 

por tuna ree~ politica e econOmica decorrente da modemiza~ conservadora da 

sociedade brasileira ap6s o golpe militar de 1964. Ortiz comenta: 

Certamente OS militares IJ3o inventam 0 capitalismo, mas 64 C um momento da 

reorg~~niza~ao da economia brasileira que cada vez mais se insere no processo de 

internaciooalizapo do capiml: 0 Estado autoriti!rio pemrile consolidar no Brasil 

o "capitalismo tardio" (Ortiz, 1988: 114). 

Desse modo, ao lado do crescimento do mercado de bens materiais, da-se o 

fortalecimento do "parqne indnstrial de pr~ de cu1tura e o mercado de bens cultnrais" 

(Ortiz, 1988: 114). 

4 
'11m exemplo dessa racionaudade na indiistria fimogtifica e 0 esmdo de Adamo sabre a hisiOria da miisica popdar

Estados Unidos, oude e1e mostra como o hit poratk e tabricado a partir dos objelmls de masimioo;io dos luaos da 

empresa; o mesmo pode se.- dito da t3tica que as fumas de poblicidade utilizam para JIIUIII0>1'r as men:abias~. Rcualo 

Ortiz afirma que o empresariado brasileiro das decadas de 1940 e 19:50 possuir.i mna ~ talljWmwlrd.n dili:ft:nle da 

pr.itica dos grandes centros da Europa. Paxa i!m, faz disriD;iio -.: dois lipos a1uau1es m meio taUjWesarial: o caPJio de 

inchistria e o manager. 0 primeiro, com uma ~ empirisla ~ mais pela ~usura do que pela eXjduia;Jo 

me!Odica e raciooal da futya de lr.lbalbo~ e .....:..cia de uma gestio racicnal Ja o 11ll1lf10gt:1' possui ...... ,..,;,..,;;., de 

mbalho, especializ"'iao de base tecnoiOgica da ~, expeclaliva de lucro a memos prams e espirilo de 

eoncorrencia ... ~ (Ortiz, 1988: 57). 
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A consoli~ do mercado de hens culturais no periodo considerado foi 

desencadeada, dentre outras razl'ies, por uma sene de fatos gerados no ambito das 

comuni~. Entre esses fatos podemos citar a~ da Embratel, em 1965, e a 

vincull)9iio do Brasil ao Intelsat (Sistema Jntemacional de Satelites ). E nesse contexto que 

se dii o desenvolvimento dos media, englobando os setores editoriais, publicitirios, 

televisivos e fonognificos, estatisticamente reflelidos no aumento de pr~ Iiter.iria, no 

aumento e diversifica~ do setor de publi~ de revistas, no crescimento do nUmero de 

saias de cinemas e pelo crescimento das vendas de televisores, etc. Em 1970, 56% das 

residencias brasileiras possniam televisores, em 1982, essa cifra aumenta para 73%, 

tornando-os urn produto de consumo popuJar, ao !ado de aparelhos de ~ sonora e 

outros eletrodomesticos (Ortiz, 1988: 130). 

Com a venda crescente do toea-disco, decorrente lambem das fucilidades 

que o comercio proporcionava para a aquisi~ do aparelho, amnenta-se a vendagem de 

discos. Essa ~o pode ser constatada ao analisannos a tabela 1, sobre as vendas da 

indUstria fonognifica brasileira no periodo correspondente. 
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Tabela 1: Eslatislitas de Vendas de discos (em milllares)-l9Cili a 1990 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

9.902,6 !.580.7 1 ~ ~ -
~ 1.218.4 1 i2S9. ::913. -

1984 4.' us~ " 20.319.4 .st: -
1985 1.556 9 -:;nQ. .362, -

1986 L 612. -
1987 2' .1 ~-~ ' 4 JII 490.7 
1m ,6 Ha;o ; 1.92' 9 1: ~ 650.6 

~ ;; 67; )' '.785,6 2.249.8 
- - 3.828.5 3.925.3 

Fonte: Associa¢o Brasikim de Prods/ores de Discos-ABNT 

A tabela 1 mostra-nos um aumento progressivo das vendas de LPs no 

decorrer dos anos, com algumas ~: em 1976 houve um salto nas vendas para 24,3 

milhOes, caindo no ano seguinte para 19,8 milhiies. Entre as clkadas de 1970 e 1980, a 

vendagem de LPs aumenta de 7). para 23,7 milhiies, representando nm crescimento 

percentual de em media 325,8% . 1989 e 0 3110 em que as vendas de LPs alingem, desde 0 

inicio da sua comercializa~, o mais alto indice; 48). milhiies. Esse niimero representa nm 

anmento percentual desde 1970, de 664,4%. Isso ocorre ao mesmo tempo em que se 

verifica, paulatinamente, um crescimento na vendagem de :litas cassete. Ravia nma 
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expectativa do mercado de que honvesse ~ de vendas do LP pela fita cassete, e isso 

em nenhum momento concretizou-se. Cabe Iembrar o :futo de que bavia dificuldades quanto 

a importayao da Illllteria prima usada na fabricayiio dos toca-fitas, o que atenuou as veodas 

do aparelho e, conseqiientemente, refletiu-se no consumo da fita cassete (IDART, 1980: 

121). Outro :futor a ser apontado como inibidor de altos indices de comercial:i.zay3o a serem 

alcan~dos pela fita cassete residia no sen processo de ~. ou seja, dava-se em 

tempo real, euqnanto que no LP, feita a malriz, a repr~ realizava-se aiiaVIis do 

processo de preusagem autotruitica, com ~ media de trinta segundos por cada ~ 

Pode-se observar, ainda qne, dada a conso~ do formato do LP na decada de 1970, os 

Singles ou Compactos simples irao ter o consumo reduzido progressivameute a partir de 

1980. De qualqner maueira, esses n:Umeros mostram que honve uma e>qWJsiio muito 

significativa no mercado fonogr.ifico brasileiro nas Ultimas tres decadas. 

Quatro :futores sao identificados por Marcia Tosta Dias (2000), como 

responsaveis pela consoli~ da indUstria produtora de discos no Brasil nas dkadas de 

1970 e 1980: 

1) 0 desenvolvimento de uma mentalidade empresarial; 

2) A consoli~ do formato do Long Play (LP); 

3) Significativa :futia do mercado ocupado com gra~ de miisica 

estraugeira; 

4) A co~o da m6sica no ambito da indilstria cultural; 
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0 desenvolvimento de uma mentalidade empresarial no setor implica a 

consoli~ de um mercado de hens simbOiicos, marcado pela rncionalidade capitalista 

As empresas passam a ser geridas por profissionais mais especializados em cada elapa do 

processo de prodrJ9iio. As decadas de 40 e 50, no ambito da indUstria cultural, foram 

marcadas por mn empresariado industrial que atoava "na base do empirismo, utilizando 

procedimentos tipicamente aventureiros, que normalmente desembocam [desembocavam] 

em pniticas de manobra de mercado" (Dias, 2000: 57). Podemos apontar esse momento 

como a consoli~ das "condii;Oes basicas da prod~"- Ja a decada de 1970 fui 

marcada, na indUstria do disco, entre outros fatores, pelo uso de eslrlltegias que definiriam 

as partes do mercado a serem atingidas (Dias, 2000: 54). Reflexo disso eo furlalecimento e 

explo£a9iio da imagem do artis1a, ou seja, a "definitiva ~ de alguns arlistas em 

astros", decorreute do investimento das gravadoras na f~ em um cast estivel com 

objetivo de trausfonna-Ios em arlistas conhecidos nos media. 

0 crescente investimento, nos anos 70, na ~ de LPs, pennitiu uma 

otim~o dos custos de produo;<io e isso possibilitou uma reesiiutlirao;3 econOmica e 

eslrlltegica para o mercado. A prod~ de compactos, que anterior a decada de 70, 

superava siguificativamente o nfunero de LPs, perde paulatinamente ~ para este 

formato ( cf. tabela I). 0 compacto ir.i funcionar como uma especie de "termmmetro" na 

verifica~o do comportamento do consumidor frente ao prodnto. 

A mlisica estrangeira, dorante a decada de 70, ocupa parte do mercado 

brasileiro. Para as gravadoras brasileiras, subsidiarias dos grupos multinaciouais, "era 

muito mais f.icil lan~ar um disco ja gravado no exterior do que arcar com as despesas de 
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gravar,:iio de um disco no Brasil, isso porqne os discos estrangeiros ja vinbam de ~ 

coberta pelas vendas realizadas no mercado de origem" (Moreli, 1991: 48), o qne 

amortizava os Cnslos de prod~ e diminuia os riscos de prejuizo nas vendas. 

Finalmente, a inJ:erarriio da miisica popular nos media, com a televisao 

exercendo um papel "preponderante na consolidarriio da indUstria cultural no Brasil" (Ortiz, 

1988: 128), faz com qne tanto a divnlgarrao de prodntos fonogr.ificos em comerciais qnanto 

a promorrao de artistas nas novelas e comerciais televisivos impu1sionem a vendas de 

discos. Conforme afirma Dias: 

A miisica estil sempre presente, seja no centro do espeticulo, seja fazendo uma 

especie de fimdo, compondo o cenario para a televisio, o radio e o cinema 

Nesse sentido, foi muito significativa a contnbuirriio que as trilbas SOilOI:aS de 

novelas trouxeram para o setor fonogr.ifico, sendo mesmo a elas creditado o 

crescimento do mercado nos anos 70 (Dias, 2000: 59). 

Desse modo, a consolida~ de mn mercado de bens simoolicos, "industriabnente 

convertidos em mercadorias" sera acompanbada, cada ''eZ mais, pela crescente 

racionalidade tecnica "inerente as instituirri'ies de carater emp~esarial!capitalista". 5 

5 
ZAN, Jose Robeno.Mtlsico Popular Brasileiro. Indlistrio Culturol e Identidade, p.105-l22 
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1.3 A caracteriza~o funcional das gravadoras 

Com base no modelo organizacional geral das emp£esas funognificas, 

exposto na figma 1, podem-se classificar as gravadoras em dnas grandes categorias: majors 

(Empresas de grande porte) e Indies (Empresas de pequeno porte). 

Figura 1: 0rganograma Foncioual das gnmadoras 

! ! 
Grifica I I EstUdio I ~ i 

1 ! 
CortelPrensagem ~0 

.._ I ___ ____. 
Fonte: DiscoemSiioPoulo.l980: 17 
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Segundo pesquisa realizada pelo IDART (1980: 32), o processo de~ 

musical das grandes indlistrias fonogrlificas no Brasil realizava-se de acordo como seguinte 

modelo organizacional, que perdurou, com vari~ entre as companlrias, are o final de 

1980 e inicio de 1990 (Dias, 2000: 71): 

F1g11ra 2: Estmtura da Grande F.mp...,.. Fooogr.ifi<a- Brasil-ADos 701118 

Diretorde 
Vendas 

Distribu~o e Divulg~ 
Comercializayao 

Dire9!o Geral/ Presidencia 

Gerenciade 
Reperli>rio 

lntemacional 

Gerenciade 
Reper!Drio 
Nacional 

Direyao Arlistica 

Fonte: Disco em SiioPouio, 1980:32 [cf lJias, Ostimw>sda Yo::, 2000,' 71] 

Gerenciade 
Fabricae 
Estiidio 

Corle 
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As empresas de grande porte, 6 consideradas aqui, eram aquelas que davam 

conta, em sua estrutura, de todas as etapas do processo de~ que, na ~ de 

Othon Jambeiro, estavam divididas em quatro areas: "a artistica, a tecnica, a comercial e a 

industrial" (Jambeiro, 1975: 45). 

Jli as empresas de pequeno porte possniam etapas de pc~ terceirizadas 

como os servi~s de estUdios, corte, e gr.ifica As funr;Oes gerenciais e de ~ 

encontravam-se centralizadas em apenas urn individuo. 0 proprietirio participava de todas 

as etapas do processo. A comercializapo do produto era fuita em pequena escala, e tanto a 

divulga~o, quanto a comercializapo, eram "feitas de :funna pessoal" (IDART, 1980: 23). 

Nessas pequenas empresas, eram terceirizados alguns ~ que, de outro modo, 

demandariam muito investimento em estlldios, corte, pcensagem e gr.ifica Aqui, 

geralmente, era o pc6prio artista quem financiava os custos da ~ e a tiragem era 

sempre pequena- de quinhentas a mil capias. 

6 
Nos primeiros anos de 1950 ernm considaadas mt:{jor:s, aqucias compan!rias que alem de fabricarun discos dispnnham 

de fiibrica propria e comandavam direlameme seus c:auais de disb~ ...,..,. ll2m05 aam cuusideaadas grlllldes 

companhias em 1950; a Columbia, a RCA, a Decca, a Capilol,. a MGM e Merauy. A partir dos aaos 60 essa ~ 

passa a englobar tambem companhias que ....mam 1aDIOS discos quaD1o as nu;jors, mesmo nio P"""'ri'""' liibrica pact 

prensagem (Garofalo,. 1989: 38). 

27 



Figura 3: Estrutura da Pequeoa EmpftSa Foaogr.ific:a ao Br.uil-"-s 70180 

Ser~ Ten:eilizados 

Adminislra~ 1 

r 
Divulgayiio I 

Dislribuiyiio 

Fonte: DiSC() em Siio Paulo, 1980, p. 23 

Em meados dos anos 70, as empresas produtoras de disco que atuavam no 

eixo Rio-Sao Paulo - regiiio que concentrava a maior parte da ~ funogrMica 

brasileira- considerando grandes, medias e pequenas empresas, eJlllll: RCA (sede estUdios 

e fiibrica em Siio Paulo), Basf (sede em Siio Paulo), Marcus Pereira (sede em Siio Paulo), 

Carmona (sede em Siio Paulo), Polydisc (sede em Siio Paulo), Central Palk (sede em Siio 

Paulo), RGE (sede em Siio Paulo, escritOrio no Rio de Janeiro), Japoti (sede em Siio Paulo), 

Chantecler ( sede e estUdio em Siio Paulo), Continental ( sede, esttidio e fiibrica em Siio 

Paulo), Crazy ( sede e fiibrica em Siio Paulo), Copacabana ( sede e estUdio e fiibrica em siio 

Bernardo), Phonogram (sede, estUdio e fiibrica no Rio de Janeiro), K-tel (sede no Rio de 
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Janeiro), Padr3o (sede no Rio de Janeiro), Tapecar (sede e tabrica no Rio de Janeiro), Top 

tape (sede no Rio de Janeiro), Som Livre (sede no Rio de Janeiro), Odeon (sede e estUdio 

no Rio de Janeiro, filial em sao Paulo e fiibrica em sao Bernardo), Cid (sede no Rio de 

Janeiro), CBS (sede e estUdio no Rio de Janeiro, tabrica em sao Paulo). Nao es1iio 

contempladas nessa lista a grande qnantidade de selos existentes na epoca, nem as empresas 

menores, entre as quais, encontrawm-se as gravadoras evangelicas (lDART, 1975: 22). 

De todas essas, as que rinbam uma partici~ao mais efetiva no mercado, on 

seja, as cinco maiores companhias7 que Ian~ maior quantidade de discos no mercado 

fonografico brasileiro, em 1974, eram as segnintes: Phonogran, Emi-Odeon, CBS, RCA e 

Continental, confurme a propo~ percentnal do futnramento mostrado no quadro a segnir: 

Tabela 2: Faturamento das gravadons- Brasil- 197411979 

GRA VADORASIFATURAMENTO- GRA v ADORASIFATUilAME!ITO- ;I 
1974 1979 ' 

Phonol!l3Il 21,5% SomLivre 25% ~ i 

Emi-Odeon 15 S"A. CBS 16% I 
CBS 15,3% Po 13% I 
RCA 12,1% .RCA 12% 

Continental 11,7% WEA 5% ' 

Outrns 35 .. 3% . Oubas . 29"A. 
Fonte. Disco em SUo Paulo, 1980. 23 Dias, 2001. 74 

Durante o periodo considerado, o maior fatnramento estava concenttado nas 

majors, aquelas empresas que possuiam toda a infi:a...estrut para o processo de~-

No final da decada, no ano de 1979, aparece ocupando o primeiro Iugar no ~ de 

7 De aconlo como IDART (1981). a Re>-ism Marb:!ing, n•. 35 .. jullagos. 1975, p. 36, e os dao:los do adigo "'Qul:m e 
quemnaeconomia brasileira", da~ Visiio, "'"'6"'"'"' essa ~oomos hal_..... do am 1974. 
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discos no Brasil, a Gravadora Som Livre, mna gravadora nacionaL ligada a Rede Globo de 

Televisao. Isso so foi possivel ~as condi~s desfrutadas por ela, quanto empresa 

produtora e promotora, utilizando..se de estrategias de divul~ dos seus produtos por 

meio de suas pro~s televisivas (Dias, 2000: 74). 

Desde o ano de 1977, a Gravadora Som Livre vinba alC'~o o posto de 

maior vendagem no mercado, ntilizando como estrategia de verulas a vei~ dos seus 

produtos em trilhas de novelas, como nos mostra Eduardo Vicente (Vicente, 2001 :61). 

A rede Globo criou ... a Gravadora Som Livre em 1971... Em apenas 25 dias, a 

gravadora colocou no mercado seu primeiro disco: a trilba da novela 0 cafona, 

que vendeu expressivamente 200 mil cbpias. Em 1975, alem de manter as trilbas 

de novela como seu mais importante campo de atna~o (seu LP mais vendido 

era o da trilba intemacional da novela Carinhoso, que superou a man:a de 500 

mil cbpias ), a gravadora obtinha sucesso l>lmbem com colellineas de r.idios como 

a Excelsior (LP Mliquino do Som e Padriio 670) e a Mundial (Sua Paz Mundial 

e Super Parada). 

Essa forma de atua~ fui considerada como mna pr.itica de COllCOI:I&cia 

desleal, uma vez que no "final dos anos 70 surgiam as primeiras denUncias de que as 

emissoras de TV como a Globo, Tupi, Bandeirantes e Record promoviam mac~nte os 

Ian~entos de suas gravadoras" (Vicente, 2001: 69). 

Aliado a esses futos eslava a acirrada COil.COlTSncia com empresas 

transnacionais", que, conforme afirma Dias (2000: 75), foi um futor desestruturante para 

empresas pioneiras no Brasil como a Continental e a Copacabana, que, desde a segunda 

metade dos anos 40 atuavam no mercado. Dias comenta o novo ceoario: 
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De 1980 em diante, consolida-se o grande mov:imento de~ das 

empresas participantes do mercado. A Copacabana e a RGB-Fermata pediram 

corcodata A Som Livre comprou a Top Tape a RGE. A imica nacional a resistir 

bravamente foi a Continental, sustentada, ja nessa epoc:a pelo segmento 

sernmejo. Em 1988, as sere maiores emptesas do setDr :fimografico atuante no 

mercado brasileiro eram: a CBS, a RCA-Ariola, a Polygram, a WEA, a Emi

Odeon e a Som Livre, sem que estejam, necessariamente, ciladas em ordem de 

grandt= (Dias, 2000: 75). 

Na primeira metade dos anos 80, o mercado fonogr.ifico brasileiro W-se 

com quedas expressivas em sua prod~ (Vicente, 2001: 86). De certa forma, isso eslli 

associado "a instabilidade politica verificada no pais ao Iongo do periodo" (Dias, 2000: 77), 

decorrenle dos v.irios pianos econfunicos, das altas taxas inflaciomirias, que chegavam 

quase a 100% ao aim, e do desemprego crescenle no pais (Vicente, 2000: 88). 

A crise instaurada no setor, nessa decada, segundo Ednardo Vicente, foi 

fundamental para o desenvolvimenfD de novos ceruirios para a indUstria funogr.ifica no 

pais, dentre eles o agrupamento de empresas participantes do mercado. 0 prOprio anfDr 

comenta: 

0 'balan\:o que se pode efutuar em 83 e de que a K-tel, mna empresa de porte dos 

estados Wlidos, fechou; a Top Tape foi absorvida pela RCA e a RGE pela Som 

Livre; a Tapecat vendeu sua iiilirica a Continental ... Entre os selos de menor 

expressao, 20 encenaram suas alividades e Copacabana adquirin o catalogo de 

15 deles. Mas a Copacahana nao resistiu a crise e, pressionada pelos altos custos 

fmanceiros, pedia concordata ainda naquele ano (Vicente, 1996: 88). 

Vicente ainda nos lembra que, embora o efeito da crise tenha sido maior uas 

empresas de pequeno porte, refletin-se tambem nas grandes empresas nmltinacionais 
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(Vicente, 2001: 88). 

Reagindo a crise instanrada. as gravadoras priorizam o repert6rio nacional • 

e passam a investir em nomes que representavam vendas garantidas, assim como buscam 

atender a novas fuixas de pUblico, o que implica nmna maior diversifi~ de artistas no 

mercado (Vicente, 2001: 91). 

Ao referir-se a ~ do mercado e a "~ dos 

investimentos", Dias oofutiza a tendencia em se concentrar na prom~ do "artisla de 

marlceting", aquele que possuini ah1~o delineada a partir de projetos especfficos 

elaborados por produtores e empres3rios. E em torno dele que a indtistria fonogr.lfica 

organizar;i a partir de entiio a sua~ e ~-

Para o artista de marlceting, o maior investimento da empresa da.se no 

aspecto promocional, enquanto que para o artista de catalogo, ( artistas ja estabilizados no 

mercado), a maior parcela do investimento e destinada a~ (nnisicos, aparatos 

tecnicos etc.). E atraves "dessas duas vias de~ que a grande indtistria brasileira do disco 

... organiz.a a sua prod~ e define as areas e furmas a serem tomadas pela segm~, 

dos anos 70 aos dias atuais", nos quais o prodntor musical ira assumir papel fundamental 

(Dias, 2000: 79). 

No final dos anos 80, com base na ~ entre artista de DJaiketing e 

8 
Segundo Eduardo Vicente nesse '"'pericdo a e<pb..,., do n:pc:rtOrio domestico estln"ll "' loma1do de um modo gaa!. 

uma tendencia dnminante entre as gnmdes !!"'''""'"""" {VICellle, zocn: 93). 
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artista de cat:ilogo, as empresas funogr3ficas passam a ntilizar-se de uma "estrategia 

horizontal de atua~", ou seja, CO~Jle9HD. a trabalbar com segmentos musicais diversos 

(Dias, 2000: 88). Trabalha-se nesse momento niio s6 com mn cast fixo, mas diversificado, 

com varios estilos musicais, como estrategia de niio ficar refem dos modismos musicais 

mercadologicos passageiros, evilando-se assim os investimentos de risco. Nesse periodo, 

verifica-se a "integra~ ao mercado tanJo de grupos etarios mais jovens quanto de 

camadas sociais de menor poder aquisitivo"! Desse modo, a entrada de novos segmentos 

no mercado, incluindo o religiose, proporcionando uma maior diversifi~ musical, 

colocou paulalinamente o Brasil, no ano de 1994, como o maior mercado de LP no 

mundo.10 Nesse ano, cada brasileiro comprou em media, 0,4 discos. Essa "segm~" e 

"diversifi~ao" com~ a ser verificada a partir dos anos 80 no Brasil, inicialmente pe1a 

pop~ do rock, entre 1983 e 1984, e da mlisica infuntil, seguido no final da decada 

de 1980 inicio de 1990 da consoli~ de segmentos como o sertanejo mbano, pagode, a 

mlisica baiana e pela entrada no mercado de outros como o fumi e a mUsica religiosa. 

9 VICENTE, Eduardo. A indlisma do disco m Brasil:""' bl'f!W reloto. Documemo nio paginac!o 

10 
Brasil eo maiorcompradorde LP do1111U1do. Folhade Sio Paulo, 2511011995. 
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1.4 Os suportes tecnol6gicos de produ~o 

Varies siio os fatores que permilem compreender a consolid~ e expansao 

da indtlstria do disco no Brasil. Entretanto, por entender que n3o se pode compreender a 

trajetOria da mtlsica popular, ao longo do Ultimo secu.J.o, sem relaciona-la com os suportes 

tecnicos da sua pr~ e que passarei a focalizar agora OS instrumentos que 

impulsionaram a mtlsica popular gravada a ser 0 que e hoje. 

0 fonogr.lfu, aparelho usado para registro e repr~ sonora atraves de 

cilindros perfurados, marca o inicio de mn importaote memento na hist6ria da mtlsica 

ocidental. A inv~ dos sistemas de gravay3o e repr~ fonomeclnicos originaram, 

atraves de v3rias traosf~, o snrgimento da indUstria fonogr.ifica. Inventado por 

Thomas Alva Edison, no aoo de 1877 o fon6grafu era operado por meio de mn megafone 

( especie de cometa acllstica) na qna1 a emissiio do som fuzia VIDrar o dia:fi:agma, excitando 

a agu1ha de metal a ele acoplada que gravava, atraves de ranhmas feitas nnm papei 

estanhado e envolto em um cilindro, as vibrayiies souoras. Para repmdnzir o som, 

recolocava-se a agu1ha no inicio do sulco feito no cilindro e girava-se a maoivela Embora 

peusado, inicialmente, para uso didatico, para 0 ensino de el~, no auxilio didatico as 

crian~ no processo de ~, no meio empresarial, em cartas comerciais e na 

produvao de textos para deficientes visuais, iria ser no campo musical sua maioc revol~ 

(Tinhoriio, 1981: 14). 
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Inicialmente, os cilindros dos fon6grnfos eram fixos. No eutanto, em 1879, 

Charles Summer Tainter, meciinico de Edison, idea!iza o ci1indro removivel, o que 

posSibilitava a sua co~- Porem, a dificuldade de ~ dos cilindros em 

larga escala restringia a expansiio do fon6grnfo (Dias, 2000: 34). 

Em 1888, Emile Berliner, inventor alemao, radicado nos Estados Unidos, 

inventa o Gramophone, que substituini o cilindro por discos de cera. A ~ do som 

naquele momento era feita atraves da ~ do diafragma, que :fuzia vibrar a aguJha de 

metal a ele presa, ferindo a superficie de um disco de zinco registrando a~ sonora 

por meio do sulco uele deixado. Berliner cria, em 1897, o ~primeiro estlidio comercial de 

graVlJ9iio" e a sua empresa, a United States Gramophone Company, disporia, em 1900, de 

um catilogo com mais de 5.000 titulos (Vicente, 1996: 15). Em 1903, Berliner declara, 

pelas vendagens da sua emptesa, luero de US$ 1 milbiio. Ate o aoo de 1914 o mercado 

seria controlado pelas empresas que possuiam as patentes de Berliner e Edison, 

respectivamente, a V~etor Talking Machine Company e a Columbia Graphophone 

Company que, naquele aoo, tem suas patentes expiradas. A partir de ent3o surgem ontros 

fabricantes no mercado (Vicente, 1996: 2000). No setor de cilindros; Edison (EUA), e 

Pathe (Fran\4); no de discos a Victor Records (EUA) e Gramophone (Inglaterra, Alemanba 

e Fran\4), e, atuando nos dois setores, a Columbia (EUA). Cabe considerar aqui que, uesse 

primeiro momentu da indtistria fonogr.ifica, sua~ era dirigida predominantemente a 

mtisica erudita europeia 

No aoo de 1897, Fred Figner, tchecoslovaco de origem judaica, cometciante 

da marca Figner e proprietario da "Casa Edison" no Brasil, buscando a li~ do novo 
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mercado, passa, a partir de 1897, a gravar cilindros de mnsica popular ao mesmo tempo em 

que se esfmya por ampliar esse mercado montando redes de distribui~ e revenda em 

v3rias capitais brasileiras (Tinborao, 1981: 20-21). 

Em 1904, o Gramophone de Emile Berliner foi ammciado pela Sociedade 

Phonographica Brasileira para comercializa~ e, no mesmo ano, iuiciando-se a ~ 

de discos em massa (Tinborao, 1981: 23). Para a elite, pois ainda era muito caro, o 

Gramophone passou a funciouar "como mais urn e1emento indicador de coo~ 

economico-social" (Tiuhoriio, 1981: 30). As classes menos fuvorecidas tambem podiam 

onvir o aparelho seudo tocado em bares e botequins (Tiuhoriio, 1981: 29). 

Em 1913, fui instalada a Fabrica de Discos Odeon, no Rio de Janeiro, a 

primeira empresa fuuogr.ifica do pais, que pertencia a lnternotional Talking Machine. A 

entrada da fiibrica de discos Odeon e couseqii&Icia da crise instaurada no mercado 

fouogr.ifico, decorrente da Primeira Guerra Mundial, o que levaria a investimentos nos 

mercado dos "paises ueutros". Atuaram no mercado brasileiro a Favorite, da Casa 

Faulhaber, Cohunbia, Grand-Record eVictor (Tiuhoriio, 1981: 27). 

Essas gra~ sao coohecidas ua hist6ria da pr~ fuuogr.ifica como 

gra~iies meciinicas, compreendendo o periodo de 1902 ate 1927. Segundo Zan (2001: 

1 08) "verificam-se, nesse periodo, os primeiros lijustes tecnicos da mUsica popular as novas 

coodi~iies de prod~"- Nessa fuse da Discografia Brasileira, o registro da ve1ocidade de 

gra~ oscilava entre 70 e 82 r~ por minuto, o que permitia a e~ de, no 

m3ximo, 4 minutos e meio de mUsica. Assim, ocorre o estabelecimento de urn formato a 
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mllsica gravada regulado pelas condi~ tecnicas de~-

Durante essa etapa decisiva de transf~ da unisica em mercadoria, 

ocorre no Brasil a ampli~ do mercado de traba1ho para o mllsico popu]ar. Tinhorao 

lembra que "'are o aparecimento da Casa Edison, as Unicas possibilidades de g;mbar 

dinheiro com mllsica no Brasil, eram em edi~ de compos~ em partes para piano, o 

emprego em casas de mllsica", orquesttas do teatro musicado e no "fumecimento de mllsica 

para dan~ar" (Tinhorao, 1981: 23). 

Os sistemas de graVli\Xies medinicos deixaram o mercado no final da decada 

de 1920 diante da cria~, pela Westem Ektric, do sistema eletrico de gra~, que ir.i se 

constituir na base do cenario fonogr.ifico, are o final dos anos 70 ioicio de 1980. 0 sistema 

eletrico de grava~o constitui-se num referencial para as transf~ tecnol6gicas que 

viriam a seguir no campo fonogr.Uico (Vicente, 1996: 17). Esse periodo subdivide-seem 

tres fases: a da grava~o e repr~ eletro-mecamca, ap6s 1926, na qual o registro sonoro 

era feito "atraves de sulcos gravados num suporte de vemiz, a base de nitrocelnlose, 

aplicado sobre um disco metilico"; o da gra~ eletro-magnetica ap6s 1946, onde o som 

e convertido atraves do microfune, em oscila~ eletricas, processadas na mesa do estUdio 

e aplicadas a "um eletroima que vai provocar a magnetiza~ permanente da fita". 11 

Os recursos tecnologicos proporcionam uma melhora seosivel na qualidade 

da grava~o e reprodu~, dada, entre outros filtores, ao surgimento do micro-sulco - que 

11 
Deonde evolu.imos. RevistaMUsica& Tecuologja,~de 1989,p. 22. 
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permitiu um depuramento no processo de gra~ e reprodu\:iio - o aparecimento e do 

sistema ID-FI, 12 em 1948. Assim, o processo de gra~ mUsical perde o seu car.iter 

artesanal deixando de ser "um simples registro sonoro~ (Paiva, 1997: 57). T oma-se materia 

prima para o disco. Essa fase marca o aparecimento do Long Play no mercado, fuse em que 

o tempo de ~o do disco passa de qualm para aproximadamente trinta minutes. 

Por Ultimo, ap0s 1%0, o sistema de~ multicanal Com aparecimento 

dos gravadores multitrack os estlidios foram transformando em lugares privilegiados onde a 

tecnologia, pela possibilidade da manipul~ sonora (~ ou ~) da miisica 

gravada, co~u a ficar mais presente.13 Surgido na decada de 1960, o gravador 

multicanal foi inovador no sentido de possibilitar ao milsico a reali~ de v.irias 

grava~iies "sobrepostas, inclusive executando todos os instrumentos, on ainda, sobrepor seu 

instrumento diversas vezes como eo case da gra~ dos solos de guitaua de Eric Claptou 

que fazem parte do LP Disraelli Gears do Grupe Crean, ~ em 1968" (Paiva, 1997: 

51). 0 processo de ~ao para 0 miisico agora e individual, com orienlayiies atraves dos 

fones. E, "em fun~ da sobreposi~ das performances, torna-se nece:ss3ria uma maior 

racionaliza~ do todo para evitar o surgimento de problemas como cheques harmOnicos on 

desencontros de tempo" (Vicente, 1998). Assim, tomon-se necess3rio o uso de ammjos 

escritos e a utilizayiin do metronome no processo de gra~. 

12 
Abrevia{:ao de High Fldelily. Qualidade ema de l>alw•nrtn de SOlD DOS canais ...a.o, alrlmiis de lilm!geus -

oonferia uma "l.impeza" acUstica maioc dos insl>11 ntos, prodnzirulo Alia Fidelidade de repr"""'*' 
13 

Paiva (1997: 57) ainda cila o caso do 8lbmn "The Dad< Side oftbe Mooo" do- ingJes Pio1: Flo}-d, ~em 
1974, onde se utilizou exaustivameole todos os......,.,. de esllidio disponiveis ua epoca 
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Durante a decada de 1980, como advento das novas tecnologias digitais de 

produ~o, verificou-se uma forte mudanya nos processos de ~ musical (~, 

registro e dupliC1193o da mlisica gravada). 0 ceruirio com~u a modificar-5e rndicalmente, 

pois ocorreu durante esse periodo, uma revo~ao tecnologica com o aparecimento dos 

sistemas digitais para a~ e registro musical Inicialmente, em 1983, a Seqiiencial 

Circuits e a Roland desenvolveram o prorocolo MIDI (Musicol Instruments Digital 

Interface) que, em seguida, passa a ser urilizado pela indUstria de instrumentos eletrOnicos 

em geral, como baterias eletronicas (drum machines), seqiienciadores (sequencers), 

gravadores digjtais, mOdulos de efeito, mOdnlos mnlti-timbrais, DAWs (Digital Audio 

Worktations) e sintetizadores (Paiva, 1997: 57). 

Por considerar que o Protocolo MIDI teve uma inseq:lio progressiva no 

mercado, e sen uso s6 se popularizon na dkada de 90, acho suficiente referir-me aos 

sequencers, 14 aos sintetizadores, bateria eletrOnica, a gnitarra e aos processadores de efeitos, 

aparatos tecnologicos comuns aos estiutios durante os anos 70 e 80. Estes instrnmentos, a 

guitma ( e o contrabaixo ), a bateria e o sintetizador foram a base para a I':3JJ¢jo Pop nesses 

anos. 

Os novos aparatos tecnologicos incorporados a partir da dkada de 70 pela 

indUstria fonogr;ifica influenciam e modificam por completo os modos de pr~ 

musical. 0 surgimento de gravadores mnlticanais semiprofissionais prowca nos est6dios a 

14 
Equipamento que pemrite a gravactio e teptoduw;io de v3rios cmYuutos de me u w gens MID~ sit:ma.izado..o DD tempo. 

A funyio do sequencere a de armazenar in6zJlli&\r«)es ill . ias a execo;iio da nnisica 
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redu9fto dos custos de ~ e de operacionali7l!9fto permjtindo assim o barateameuto 

da prod~ da ~- 0 esttidio toma-se mais acessivel, ja que possibilita gravar fitts 

demo em estiidios pequenos ou caseiros e fuzer sua dupli~ caseira em fitts cassere e 

CDs para comercializaf3o. Cresce assim a pr~ independente, seja atraves da 

utiliza~ao de estlidios caseiros, seja atraves da partie~ em colelineas. Nela, os artislas 

participantes dividem os custos da ~- 0 sintetizador ira contnlmir grandemente para 

esta redu9fto de custos. Com ele tem-se a possibilidade de reduzir o nimlero de participantes 

na gra~. Ele permite a inclusao na gra~ de timbres de instromentos musicais 

sintetizados, substituindo assim os acUsticos. 

Os aparatos tecnologicos tanto tiveram impli~ no processo de ~ 

quanto no resultado sonoro musical impl:esso no disco. Eles apareceGml no mercado 

simultaneamente as condit;iies de gra~. 15 Desse modo e possivel identifi.;:ar, pelo nso 

de determinados aparatos tecnologicos, nao s6 a ~ do estilo musical, mas 

tambem sitnar no tempo sua gra~. 

Assim, e relevante descrever OS processos de ~ que eram utiliZl!dos 

no Brasil a partir de 1970: a gra~o direta, a gra~o play back, e a multicanal. Na 

Grnva9fto Direta os mllsicos e instrumentistas tocavam e cantavam ao mesmo tempo em 

que o material sonoro era registrado. No gem!, eram realizadas em gravadores de 2 canais, 

sendo urn canal para os instrumentos e outro para as vozes. Em 1980, segundo o IDART 

15 ~ __ a_ resui-·- - • • - • • L- ada! --L~ .nuil se ter um ~- wuu sonoro nas gta\aQOCS era n 10 oao so possmr uuus gmli~ mas WllllUIIall uma 

infra estrutura basica como microfunes e ~ De Dada alia"'"' ia, por .............. se k:r mn 6timo sistana de 

gravagio, se niio dispmba de um sistana de~ jXUpOicioual 



(1980), todos OS estiidios de Silo Paulo ja opemvam com dois canais. 

A Grav~ Play Back era muito usada em publicidade. Seu processo 

consistia em duas ou mais etapas, com a utJliza~ de dois gravadores mono. ApOs gravar 

os instrumentos, "mixam-se estes com canto em um canal" (IDART, 1980: 56), assim, 

hlJera-se o outro canal para ~ de novo material sonoro. 

A ~ Multicanal rea1izava.-se em gravadores de 4, 8 ou 16 pistas. 

Aqui, o processo de ~ dava-se em vilrias etapas, ocupando vilrios ou todos os canais 

do gravador registrados na mesma fita. Com gravador de 8 e 16 canais, toma-se possivel o 

acesso a trechos isolados de um canal qoalquer_ Isso permitia que fussem consertados 

eventuais erros. Antes, nos equipamentos mouo, essa prittica dava-se atraves da jnn~ das 

partes, ~ dos trechos e da colagem das partes montadas, com fitas de meia 

polegada 

A cerca do modo de~ em mnlti-canais Vicente obserw: 

0 marco inicia1 do modo de gm~ em nmlti-canais foi a~ do album 

"Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band" dos Beatles, gmvado entre novf66 e 

abrf67_ Para sua rediza~iio, o produtor George Martin utilizou dois gmvadores 

de 4 canais acoplados, oque gerouumefeiiD de 8 canais (Vicente, 1998: 103}-

Para se ter mna ideia do porte dos estiidios nos anos 70, mostro, na tabela 3, 

alguns dos que atuavam no mercado. Os estiidios classi:ficavam pela qualidade e 

equipamento de que dispunham, principalmente pelo niimero de canais de sens gravadores. 

Muitos desses estiidios funciouavam em residencias adaptadas com salas que recebiam 
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tratamento aciistico para a~- A tabela 3 nos ajuda a ter uma ideia da ~ 

de estildios que atuavam na epoca Muito embora essa Iista re:fira-se somente ao Estado de 

sao Paulo, sao dados que n3o deixam de ser significativos. 

Tabela 3: Esliidios em Sio Paulo -1976 

Estud1o Cana:s Preco Por hora 

Gazeta 16 Callais CsS 650,00fl50,00 

RCA 

V1<»-Versa 

Prova 8 cauais CsS 400,00/450,00 

Sonima 

Publisol 4 cauais Cs$350,00 

5<>-Som 

Fonte: Disco em Silo P1111lo. 1980. p. 67 

0 impacto da digitaliza9jo colaborou diretamente para a expanslio do 

mercado fonognlfico no Brasil, pois contribuiu para o barateamento da produ¢io e a 

melhora significativa da qualidade sonora 0 desenvolvimento tecnol6gico dos 

equipamentos ufllizados no processo de gra~ (como o sintetizador, bateria eletrOnica, 

recursos de amplifi~o sonora, os gravadores multitrack, sequencers. pedais de efeito 

para guitarra etc.) imprimem ao disco, como produto final, caracteristicas singulares, 

decorrentes dessa base tecnol6gica Desse modo, gostaria de fumecer urn quadro geral 

dessas transf~ oconidas com alguns dos aparatos tecnol6gicos, restringindo minha 

apresenta~o a guitarra e ao sintetizaOOr (e SeJ}uencer), uma vez que na ~o popular 

urbana figuram como instrumentos basicos no acompanhamento instrumental dos discos. 
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A guitarra ele1rica, ap6s ~s estrutmais, passa a usuliuir de 

alguns recursos tecnologicos, o que lhe permitiu "ampliar seu leque timbrislico a partir do 

uso dos processadores de efeitos" (Medeiros Filho, 2002). 

No entanto, o que marcou peculiannente a souoridade da guilana na llllisica 

popular, em particular no Rock, e 0 distorcion ( distor~) que, a partir de entiio, sera 

associado e remetido ao referido esti1o musical Dwante os anos 70 e 80, a guilana valeu-se 

de varios processadores de efeitos, ou "pedais" de efeitos, dos quais podemos citar: os 

pedais distorcedores, como o Over drive; pedais de efeitos, de ~ (Reverbs e 

Delay); de m~ (Chorus, Flanger, Wah-wah e Phaser).- sendo que entre eles, um 

dos que mais foram usados, na decada de 70, fui o Wah-wah. 

Com a chegada dos sintetizadores, entre os anos 60nO, ocwreu a 

posSibilidade de manip~ do som gravado e a adi~ de novos timbres a llllisica 

popular. As pesquisas nessa area acentnam-se a partir do anode 1964, nas experiencias de 

Robert A Moog. 0 prOprio Moog :fida a respeito: 

'"Em 1963, en estudava na Universidade de Cornell em Ilbaca, Nova York, e 

demonstrei o meu Theremin em mna coofereocia de professores de mUsica Um 

dos participantes, o Prof Herbert Deutsch, era urn cowpositor interessado em 

nnisica avant-garde uplizando novos sons. Ele me perguntnu se en coohecia 

alguma coisa sobre nnisica eletrOnica, e respondi que nio mas que estava 

interessado em aprender, entiio nos reunimos em meu laboratOrio e fizemos 

ex:periencias com di:ferentes cin:uitos . Ele me dizia o tipo de som que queria e 

en montava os circuitos pam fuzer tais sons. Entlio no velio de 1964, nils ja 
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tinhamos a ideia basica sobre o sinretizador modular Moog"-'" 

Usado inicialmente para as experiencias de vanguarda na mUsica erudita, e 

s6 a partir de 1%9 que o sintetizador vai ser ntilizadc na mUsica tiadicional Um dos 

primeiros exemplos desse pioneirismo eo disco "Switched on Bach" de Walter (Wendy) 

Carlos e Benjamin Folkman"!' com adaptayOes da obra de Bach para o sintetizador. 

Posteriormente, o sintetizador co~ a ser usado no genero popular, em gmpos de rock 

progressivo, por instrumentistas como Keith Emerson (do gmpo Emerson. Lake and 

Palmer); o primeiro a usar um sintetizador num palco e ao vivo, Rick Wakeman (da banda 

Yes) e nas experiencias do gmpo ingles Pink Floyd, entre outros. 

Em 1976, era introduzida a polifonia aos sintetizadores, o que possibilitava a 

execu\)&o de acordes nos mesmos. Na decada de 1980, o concei:to de "sintese digital do 

som, que t>.onsistia da ~ de dados digitais por meio de chips ou 

microcomputadores", proporciona a gra~ analogica eo surgimento de sintetiza«bes 

possuidores de amostras sonoras, digitdizadas, com base em sons reais"' (Gomes, 1993: 

74). 

16 
Bob Moog. o Poi dos Sintetizadores. ED1Ie.is1a. Reris1a MDsK:a &: Tearolcgia, ~de 1999. 

17 id. ibid. 

18 
Eduardo Vivenle deslaca que uma das fiml;iies ~ pelos sintelizadon:s na caa;io JlllPilar de massa, que se 

observa ate hoje e a subsritu~ de~ ins#UUICOIDs '"reais-~ demro da pcrfurmance e da gaa>a;&>~ (VJ<:I:IIIe, 1996: Jlij. Ele 

ainda faz uma desa:io;io de equipamcntos digitais utili>.ados DO processo de gaa>a;&> 1llll5ical como: samples, 

sinmtizadores, sequeucers, bmmas elelriinicas, -.e-. 
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Assim, fazendo parte desse p10nemsmo, o sintetizadO£ (nas diversas 

gera¢es tecnol6gicas: Prophet 600, Yamaha DX-7, o Roland D-50, eo Korg Ml), imprime 

uma nova sonoridade a mUsica de estiulio. Os sintetizadores digitais passarnm a vir com 

sequencers e multi-timbrnlidade, 19 o que permitia "a pr~ e ex~o de todas as 

trilhas instrmnentais de uma mtisica" (Vicente, 1998: 105) apenas com urn instrmnento: o 

sintetizador. 

Desse modo, a propagll\:3:0 de novas tecnologias levou a uma reestnJtura\:ii 

da indUstria funogr.ifica, de furma geral A multiplica¢io de estUdios caseiros, 

(proporcionado pela populariza\!fu> dos aparatos tecnol6gicos de grava\!30 e contribuindo 

para as pro<lu¢es independentes), possibilitou a entrada de varios segmentos musicais 

nomercado. E nesse contexto que irli se situar o mercado fonogr.ifico evangelico no Brasil 

19 
Amostras de soos digitalizados por samplers ponnitindo a tqlltl<IDyiio de sons de outtos in>U..-
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D. 0 MERCADO FONOGRAFICO EV ANGELICO NO BRASIL 

Se, antigamente ser crente era neg(Jcio de pobre I Com o 

passar do tempo tomou-se coisa de nobre / Hqje a igreja 

prega a co1tllDiialt;iio / Ttem AM, FM, rede de tekvisiio / 

Antigamente ser cn:nJe era coisa de gentinha l hoje na 

igreja tem genre de pritneira linha / Hoje tem depu/Ddo, 

prefeito, guvemado / 1Jfllita gente fanwsa est6 ser.indo OD 

Senhor. 

Toinho de Aripibil - cantor evrmgelico 
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2.1 A organiza~o do Mercado 

Hii registros de gravay(ies funognificas evangelicas no Blasil desde o inicio 

do seculo XX. Braga (1960) aponta como curiosidade o fato de que em 1901, Jose D' 

Araujo Coutinho Junior, residente em Siio Paulo dos Agudos - SP, teria raspado a cera de 

urn cilindro1 ja utilizado e gravado uele urn hino a quatro vozes, pertencente ao b:inario 

"Salmos e Hinos", e reproduzido-o nurn fon6grafo (Braga, 1960: 379). 

Segundo Braga (1960), are o anode 1932, as gravay(ies eram de car.iter 

particular e independente. A autora cita como mareo referencial o Grupo Coral da Igreja 

Evangelica Fluminense, do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, como tendo inaugurado, 

por essa data, as grava¢es sacras nacionais para grandes companbias fonogr.ificas que 

incorporaram o segmento evangelico aos seus catalogos. o que se den inicialmente com a 

RCA Victor e, posteriormente, com a Odeon. 

No livro "MUsica Sacra Evangelica no Brasil", o texto de Henriqueta Rosa 

Fernandes Braga e narrativo e cronologico. Assim, foi possivel a o~ de filtos que nos 

1 Acess6rio do Phonograph de Thomas Edison, Olldi:, amm;s de llBihmas fWas ao cilindro. gravavma-se as •-ibra;Oes 

sonoras. Edison produziu cilindros de cera ~ o que pemriria que os mesmos, depois de gxm-ados, fussem raspados e 

rentilizadns (ver. Capitulo I). 

47 



permitiram compreender como se configmava apr~ fonogr3fica evangelica no BrasiL 

pelo menos ate os anos de 1960, data da edi~ do livro. 

0 selo Favorite, segundo a autora, prodll2iu, no final de 1912, seis discos 

evangelicos contendo hinos e, pouco depois, outro exemplar, contendo mensagens 

religiosas, com dez polegadas, gravados em uma s6 fuce. Cabe ressaltar que a filbrica 

alemii Favorite atuava no mercado brasileiro em parreria com a CasaFanlhaber, reali:nmdo 

a pro~ao na matriz, e os servi~ de prensagem na Alemanha (Braga, 1960: 380). 

Entre os anos de 1916 e 1917, furam produzidos, em grav~ realizadas 

nas duas faces, cinco discos Odeon. Tres de1es continham hinos pertencentes a col~ 

"Salmos e Hinos", executados pela Banda Odeon. Eram, ao todo, seis hinos, um em cada 

!ado. Os outros dois discos continbam mUsicas do mesmo bimirio, cantadas pelo coro da 

Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, com acompanhamento de bannOnio e da banda 

Odeon (Braga, 1960: 380). 

Em 1929, Arthm Martins promoven, pela mesma gravadora, a~ de 

mais dois discos, contendo quatro hinos executados pelo mesmo coro, acompanhado por 

hannonio. Segundo Braga, foram Ian~ em sao Paulo (SP), em data n1io precisa, antes 

de 1932, quatro discos de dez polegadas do selo Alelnia, todos com financiamento dos 

inniios Sonetti, da lgreja Presbiteriana Independeote de sao Paulo. A tiragem inicial foi de 

cento e vinte discos e ao todo, qninhentos, com c~ limitada geograficamente - ao 

que tudo indica no interior de sao Paulo (Braga, 1960: 381). 

48 



Em 15 de dezembro de 1936, DO Rio de Janeiro, DO estildio daRCA Victor, 

Paulo Bregaro produziu urn disco contendo mUsicas de Natal execuladas por coro e 

acompanhadas por harmOnic. Devido a boa acei~ do pUblico evangelico, a RCA Victor 

lan~u, em 1945, mais dois discos natalinos (Braga, 1960: 381). 

De acordo com Braga (1960: 381}, ate 1936, as~ eram realizadas 

ou por empresas niio-evangelicas, ou por produ\:(ies independentes, tendo apenas o selo de 

distnbui~ao sob responsabilidade dos evangelicos. A tiragem, confurme observamos na 

ci~ de Braga, ainda era numericamente pouco expressiva 

Em Juazeiro do Norte, Ceara, o reverendo Eduardo McLain colocou a 
dispo~ dos interessados em 1946, uma co~ de 10 dist:cs evangelicos 

sobre o rOtulo Boas Novas, gravados na CalifOrnia, E. U. A., em portu,oues pelos 

nrissionilrios Revs. Joao Canfild e Ricardo Waddel, incluindo os segnintes 

hinos ... (Braga, 1960: 383). 

Alem da RCA Victor, atuawm DO ramo das ~ evangelicas a 

Continental, a Brasilian Christian Mission, os selos: Regis, (da companhia Regis 

Limitadas, prensados pela Continental) Boas Novas, Fidelis, Centro Audio-Visual 

Evangt\lico-CA VE e Adner. Cabe registrar aqui a ~ de Luis de Carvalho, cantor 

evangt\lico com forte atua~ no ceruirio ate hoje, dirigindo a ~ de discos dos selos 

Continental e Boas Novas. 

0 conteUdo da pr~ foDOgr3fica incorporava, alem das ~ de 

"mlisica sacra", como era definida na t\poca pelos evangelicos, bisrorias biblicas para 

~. textos biblicos e sermiies, conforme podemos observar no trabalho de Braga. A 
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autora ainda especi:fica a tiragem dos discos: 

A pioneira foi o departamento de radio e ~do depattantftdO de Rildio e 

Gra~ do Servi\'0 Noticioso Allas ___ que ja lan\'()u cenro e cioqUenla discos 

voca.is e instrumenJais de nnisica sacra (cenro e quarenta cinco de de:z de 

polegadas e cinco de doze), sob a etiqueta Atlas; quinze discos de A Biblia 

Falada (dez de dez poleg;adas e cinco de doze), contendo eomo sogere o 1i1ulo 

textos biblicos; tres discos {Allas 35.ll8120) para ~com as bisWrias 

biblicas de Davi e o Giganre Golias e Daniel na Cova dos LeOes; e tres discos de 

Serm5es (Allas 38.142/4) pelo Pastil£ 0. Roois. A tiragem totalja atingiD a casa 

dos trezentos mil discos, acbando-5e gravado 0 material para 0 proximo 

lanyunento do seu primeiro LP, com Edna Harrington e o Conjunto Allas 

(Braga, 1960: 384). 

Ate o ano de 1947, segundo Braga (1960), niio bavia indicios de estfulios 

evangelicos no Brasil. Com o intuito de ~ na organi~o dos progrnmas de r.idio "e 

promover Ian\)alllentos peri6dicos de discos e1.-angelicosn foi criado o "Club Betel de 

Discos Religiosos". As grava\Xies, em sna maioria, eram pertencentes a hinOdia evangelica, 

i.e~ aos hinilrios evangelicos tradicionais e executadas por coros, geralmente acompanhadas 

por harmonio ou 6rgao. 2 

2 
Segundo Benjamim (1997: 63-<;9), a IDiisica oor.ga•ga •··al "'~de iglqas lradi::iODais...,. ams 40 e 50, aam 

a<:Ompanbadas por Otgiio. hamJ6nio (mais <:omDm DO sui do pais) OU 0 piaDo ( regiio ~). ADJda segundo a 

antora ~A classe acompanhante evange!ica batisla ate os anos 40 oo 50, ronstitui•-se de amadores. Teado estpdado mn 

pouco de harm6nio oo piauo, passavan1 sua experita::ia illeilma doshinos ~--As_..... .. populan:s mun 

memorizadas; a l!annonia vocal era adaplada ao te::Iado -""""' com o baixo a lidetar a .em_.. ... ali que mna 

ciasse de jovens que teve a oportmlidade de e<periilocia pianislica em cou.semm'>rio, smgisse a partir dos anas 50 e 6lr. 0 

fato e que os semin8rios teol6gicos iD<:eulivln"lllll a pnilica IIIIISica!, colocaudo moilas ,.....,. a IDiisica em seas """""""' 

Das produ~ fonogr.ificas "'''mgelicas ciladas por ~ (1960)., grande par:1e enun """''l'""hadas por orljtlt01Ias, 

piauos, i>rgao ou harmOnic o que pode parecer allim da ~ libiigic:a do prOie4m"iS!OO """""""' mna """""""' 
preferencia por inslrumentos que fugiw:m do profano. Parere-me que a opc;io por uma ~ instnunmlal popolsr 
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Em novembro de 1958, furam postos no mercado pe1o CAVE, "os primeiros 

discos LP nacionais de mUsica sacra evangelica (LP-CAV-1 e 2)". No mesmo ano o cantor 

evangelico Luiz de Carvalho gravou sen primeiro LP. Nesse disco, utiliza-se pela primeira 

vez em uma gra~ evangelica, o violao, nnma epoca em que era comumente ntilizado e 

permitido o 6rg3o ou barmOnio! Lnis de Carvalho inovou ntilizando o sen "Vinllio 

Convertido" (titulo de urn 31bum gravado pelo cantor alraves do selo Boas Novas) em 

~- A partir de entao cantores como Aparecido de Souza e Josue Barbosa Lira, iriio 

utilizar em seus discos uma fo~ similar a da m11sica popu]ar: violao fazendo floreios 

no baixo, flauta, acordeom, entre outros. Em 1999, o cantor contava com 58 31bnns 

l~dos em v3rias gravadoras evangelicas como a Louvores do ~. Boas Novas, 

California e Doce Harmonia 

nas grav~ (violio, pc:reussio, sintetinulores, eDire olllms) .0 icii "' popnlarizar a pax1ir cia ciO<:ada cle 1910, -~ 

se, ainda nesta dCcada, a~ instnnneDial tm«ficionaa (t\tgao e harmiiuio) no eamo p:alica<k> nas~ 
3 

Revista Gospel Music CD, Ano I, n•. 5 
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2.2 As Gravadoras Evangelicas 

0 surgimento de gravadoras e estUdios de gra~, aliados ao radio, 

possibilitaram a rapida fo~ de um mercado fonogr.ifico evangelico. Assim, Braga 

descreve o novo cenano ainda incipiente, de 1960: 

Possuem os evangelicos, no Brasil, vilrios estUdios de gra~: o Depadamenln 

de Radio e Grn.~ do Servi~ Noticioso Atlas eo da Escola de MiJsica Sacra 

do Colegio Bennett, no Rio de Janeiro-OF; o do Centro Andie-Visual 

Evangelico (CAVE) em Campinas - SP; e o da Missao Presbiteriana do Node, 

em Recife - PE. Alem da ~ de discos (respectivamente ~ sob z 

etiquetas Atlas, Fidelis e CAVE), neles se preparam programas em fila pam 

irradiaf;:Oes evangelicas em dif<aeutes pontos do territOrio nacional, seodo que o 

CAVE produz, ainda, filmes dispositivos, filmes de cinema e filmes de 

televisao. (Braga, 1960: 314). 

Braga faz referencia ao pioneirismo, na decada de 60, dos selos Fidelis, 

Regis ( das Grava¢es Regis Limitada), CalifOrnia, Boas Novas e Ouvi a Palavra do Senhor, 

sendo a prensagem feita, na maioria dos casos, pela Companhia Continental (Braga, 

1960:387). 
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Segundo o Jomal "Shopping News", atuavam no mercado evangelico na 

decada de 80, em estimativa, mais de 40 gravadoras especializadas.
4 

Dessas, podemos cilar; 

a Boas Novas, GCS, (SP) Favoritos Evangelicos, Lonvores do ~ (SP), Bandeiia 

Branca (RJ), Rocha Etema (RJ), Doce Harmonia (RJ), Novas de Paz (SP) Som Evangelico 

(PE/SP), California - que ja atuava desde 1959 no mercado fonogrifico brasi1eiro, -

Continental, 5 Area Musical (RJ), Estrela de Belem (SP), Sonoros Evangelicos, Estrela da 

Manila de Florian6polis (SC), perteocente a Mathens Iensen., proprietirio da Radio 

Morumbi, e, por :lim, a JUERP (RJ)-Junta de Educ~ Religiosa e Publi~. 

A maioria dessas gravadoras n3o possuia estUdios. Os servi~ de ~ 

eram realizados em estUdios como o Publisol-SP, Vice-Versa-SP, Pauta-SP, entre ontros. 

EstUdios que confurme relaciono no primeiro capitulo, eram alguns dos mais atuantes na 

decada de 1970, segundo pesquisa realizada pelo IDART (1980). Nota-se, evidentemente, 

que o artista evangelico usufrui das mesmas condi~ de ~ que o artista secular. 

Oseias de Paula fala sobre sua experiencia em estUdio, refereote a primeira metade da 

decada de 1970. A~ era realizada com equipamentos mono on em dois canais, onde 

todos tocavam de uma s6 vez: 

Era um microfone no centro 1ndos cantando, 1ndos tocando, todos exen:mdo sua 

~ ao mesmo tempo, o pianista .. nilo se falava tecladista naquela epoca, ou 

organista.. ou ele tocava piano ou tocava 6rg3o ... entlio era assim, todos 

tocando ao mesmo tempo microfone no meio ... tinba que sair do jeito que se 

4 
Citado por Eduardo Vx:eme. 2002: 252 

5 
A gravadm-a Continental possuia apeoas o cast "'"illll¢1ico. Era uma gravador:a secular. 
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cantava .. se voltava .. voltava pra ~ tudo outra vez e a ~ era muito 

complexa porque nao existia essa fitinha que a gente chama hoje de 1aybor que e 

prOpria de emendar a fita magnetica com a outra .. e entao tinha que gmvar tudo 

outra vez desgravando aquilo que tinba sido feito ou entao ja na epoca do 1aybor 

o estUdio n3o era muito assistido com tecnologia entao se pegava mn pedacinbo 

de fita dmex e colava aquilo e gmvava pra nao voltar tudo a partir daquele 

pedacinho, mas mesmo assim era dificil porque fu:ava diferente ... Era hem 

rudimentar. 6 

A gravadora Bom Pastor' e mna das pioneiras. C~u a opernr em 1971 

e, uo auo de 1999, produzia discos de 35 artistas8 lmlsileiros, possuindo um callilogo com 

1,5 mil titulos! No inicio da segonda metade dos auos 80, a Bom Pastor~ a atuar 

como distribuidora Os primeiros albuus distnouidos foram dos artistas americanos Amy 

Grant, Michael W. Smith, !Wss Taffe do grupo Petra. Em 1996, em Nashville, EUA, a 

Bom pastor foi ganhadora do premio de maior distribuidora da gravadora World Music.'" 

Como ja foi dito antes, em sua :fuse embrionliria, as gra~ evangelicas 

faziam parte dos catalogos de gravadoras nao evangelicas, como e caso da CBS, 

Copacabaua e da Continental, pois, os cantores evangelicos cbamaram, desde o inicio, a 

aten~ao das grandes gravadoras (Vicente, 2002: 251). 

6 
Entte.isla como cantor DO Recife, 0610912001. 

7 
Niio foi possivel a o~ de maiores dados sobre outras gnn"llderas, ault:tiole.s a Bom l'asm<. 

8 
A desigrul(;ao "artisla" para os CIIDllm:s ellllisicos e>-angelioos, ali ade.:ada de 1980 era djs:rimjnoda 110 mcio. 0 mDsico 

cristiio niio se sentia um "artisla" mais um "embaixadorde Crislo~ aqucle que estml a seni;o de Deus. 

9 Revista Vmde, n• 40, m:m;o de 1999. 

10 
w4.bompaslm.com.Br!defuult.asp 
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No 3110 de 1983, a Gravadora Ariola incorpora o segmento evangelico em 

seus catalogos, trausferindo, posteriormente, para a Polygram- hoje Universal, por ocasi3o 

do loteamento da Ariola entre a BMG e a PolyGram. Fariio parte do cast evangelico da 

Polygram artistas como Oseias de Paula- cantor que atua desde o 3110 de 1969 no mercado 

evangelico brasileiro Alvaro Tito, Afunso Angusto, David Montenegro, o grupo Rebanbio, 

Jacira, Eduardo Silva, Edson e Telma, entre outros .. Por ocasi3o da atua~o do novo ~ 

no mercado fonogrlifico brasileiro, a Polygram fez ~ em duas revistas de 

referencia: na V'<ia, que citava ainda Luiz de Carvalho e Denise, e na revista americana 

Billboard, um dos mais conceituados informativos musicais do mercado fonogr.ifico, 

fuzendo referencia aos cantores Ozeias de Panla e ao Padre Zezinho como expressiies do 

segmento religioso. Ozeias gravou pela Polygram tres discos: "Teusn, "MiDha alegria" e 

"Com amor" e ficou na multinacional durante seis anos. Tanto a Continental quanto a 

PolyGram tiveram afua\:Oes significativas dentro do segmeuto evangelico. 

Com as iuvestidas das majors, aumenta-se significativamente a tiragem de 

discos. 0 aJbum "Deus vivo" do duo Edson e Telma, ian~ pela Polygram, em 1983, 

obteve uma tiragem, segundo a cantora Telma, de 50 mil cOpias. De igual modo. Ozeias de 

Paula, pela Continental, vendeu, aproximadameute, um milhiio e meio de cOpias num Unico 

aJbum, lanyado na decada de 1990, e Alvaro Tito vendeu cerca de 200 mil cilpias." 

A partir da entrada no mercado, no inicio da decada de 1990, de igr'<ias 

possuidoras de midia (geradora e repetidoras de televisio, emissoras de r.idios AMs e FMs 

11 
Godspell, n" 3 1993. Citadopor Mariano, 1995: 219. 
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e estUdios de gra~), Vlirias gravadoras evangelicas tiveram dificnldades para mantec-se 

em atua~o, ocasionando, em muitos casos, sua retirada panlatina do mercado. Sobre este 

monop6lio aRevista Vinde destaca-

0 que incomoda Ort:c:gll
12 e 0 fato de que boa parte das emissoras evangClicas 

pertence a gravadoras, ou vice-versa, e dedicam boa parte de sua progilllll3f3o a 

divulga(:3o de seus artisms contrafados_ Uma deJas e a gravadora Line Records 

criada em 1991. A ellljHesa pertence ao grupo de cooumica?> da 1greja 

Universal do Reino de Deus (IURD), utiliza a~ de 28 J3dios da Rede 

Aleluia espalhadas em IDdo tenitillio naciooal na ~de 40 miisicos e 

cantores. Pode se discutir se e justo ou nao, mas a verdade e que nao e ilegal
13 

A divecsidade musical existente na ~ fonogr.ifica nas dkadas de 70 

e 80 reside no futo de haver, no periodo, Vlirias gravadoras atuando num mercado 

evangelico ainda incipienJe, mas que ja concentrava, proporcionalmenJe, grande mimeco de 

artisJas e mlisicos, se considerarmos que essa pr~ era destinada especificamenJe ao 

pUblico evangelico brasileiro. 

2.3 0 Cenlirio musical evangBico: artistas e cstilos 

Dentre os pioneiros nas ~ evangelicas anteriores a decada de 1980, 

alem de Luiz de Carvalho, podemos ci1ar Feliciano Amaral, Edgar Martins, Wasbingrou 

12 
Gerson Ortega, pastor e ~ ev.mgelico 

13 
Revisla Vmde, 1II3l\'O de 1999. 
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Alves, Josue Barbosa Lira, Aparecido de Souza, AntOnio Bicudo, Ozeias de Paula, Sara 

Araujo - que se considera a primeira cantora evangelica a gravar no pais, por volta de 1966, 

14 entre outros. E importante registrar que Feliciano do Amaral gravou, em 1948, os hinos 

240 e 207 do hinario evangelico "Cantor Cristao", pelo Servi~ Noticioso Atlas, no Rio de 

Janeiro-RJ. 
15 

Com base no levantamento fonogrlifico por mnn realizado, podemos 

considerar que a prod~o da mtisica evangelica no Brasil, are a dc\c:ada de 80, e 

significativa e possuidora de uma importante diversidade musical. Entretanto, o fiJto de niio 

haver, na epoca, veiculos de com~ voltados para esse segmento, fez com que as 

informa\X)es sobre os grupos e artis1as evangelicos fossem pouco registradas
16 

e apenas 

divulgadas para um pUblico especifico (Baggio, 1997: 69). 

A mtisica do grupo carioca Rebanhao "Area: fes1a evangelica de arromba", 

composta na primeira metade dos anos 80, fomece-nos infurma\X)es sobre os artis1as 

evangelicos que estavam mais atuantes na epoca. 

Vinha andando, voando pelo meio da rua I Quando encontrei com a banda do 

exercito da ~I Tocando Rock pop Rock pra Jesus I Junto com Edson e ... , 

Sinal Verde, Ozeias de Paula eo ... Grupo Logos, Imperiais, Vitorino da Silva I 

14
Rev:ista A Seara, ano XXXVI, dez.. 1991. 

15 
Feliciano Amaral 0 elilmo fanai.(LP). Reciti::; Ga<adum Flmlrilos E""'!¢licos, 1973. 

16 
Merecem um destaque aqui, como man:o ao _.......,, duas podut;Oes rcligicsas po.- - dD KgD~CDID popular. 

Uma fei1a por Nelson Ned (0 poder cia li\) ~ em 1976, pelo sclo Ce!estjal, e outta poc J.,.; (Ao mea pai1 pela 

Ga<adora RGE ( produzido pelo SBT), no ano de 1985 an sao Paulo. Alii Cllliio, dificilJuaJie. hoom: ~ eo1re 

OS dDis segmentos. 
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Vencedores por Cristo tocando com Danny Berrios I Jovens da Verdade 

Nicolete, Sonoros e o Grupo Semente e Shirley Carvalbaes camavam com a 

gente_ Vinde ___ e Asaph, Feliciano Amaral, Grupos Atos, Edson e Telma eo Som 

Maior, SS I Denise, Cautores por Cristo e o Paulo cesar do "MUsica Viva" que. 

que e isso I E descobri que estava sonhando um sonho muito leg;U e um dla vai 

se cumprir no Jar celestial (Janires)_11 

Nota-se pela letra da nnisica de Jenires, entao componente do gmpo carioca 

Rebanhlio, que bavia, jii em 1983, mn cast evangelico significativo atoando nesse 

segmento, muito embora a maioria pertencesse ao eixo Rio/Sao Paulo, a e~ do canto£ 

Danny Berrios.
18 

0 gmpo Rebanhlio e tuna das referencias de pioneirismo no segmento. Foi 

fundado em 1981 por Janires Magalbiies Mimso, e gravou o primeiro aJbmn "Miiis Doce 

que o mel", no mesmo ano, pela gravadora carioca Doce Harmonia. 0 disco fui tiio 

revolucioniirio no meio evangelico que recebeu acosa9(ies de cooter mensagens 

subliminares19
- backward messages - (Baggio, 1996: 74)_ Jii o segundo disco do gmpo, 

gravado em 1983, conseguiu ter suas miisicas executadas em riidios FMs, nio-evangelicas, 

do Rio de Janeiro. A cantora Cristina Mel, no ano de 1991, cita na contracapa do seu aJbmn 

"Tii decidido", l~o pela gravadora Bom Pastor, os nomes dos miisicos que tocaramna 

17 
10 anos se passmam. Rebapbjjo ao viw. Fila cassete..s.aL 

18 
Dann,y Berrios, cantor reside:nle em Miami-Fia, dimmte a dCcaola de 1980 lanr;ou Vlirios dos seus alhans oo Bmsil Um 

dos que fizeram muito suces&> no segmen10 fui o lilbmn "EEes Jc:!Jm1l-,lan;ado pac selo m I ,. •• "" 

19 
0 grupo teve a aleli9io do pUblico, mais -roltada para a po!<nDta do sea estilo do que um pliblico ll<'":CCS.a:iai• .. ,.,,.,...,.., 

inl<:ressado em consumir seus trnbalhos, ~ a Jma etariajorem_ 
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gra~llo do disco. Ela refere-se aos mUsi.cos como pertencentes as "qoatro melbores 

bandas evangelicas" do momento; Rebanhllo, Sinal de Aler1a, Banda Azul e Banda e Voz. 

Dentro do segmento evangelico os grupos vocais se apreseutam com 

algumas especificidades estilisticas, principalmente pela ~com a MPB. 0 grupo 

'"Vencedores por Cristo", pertencente a uma esfera tradicional das igrejas evaogelicas, foi 

um dos pioneiros. Fnndado em 1968, o grupo20 grava o primeiro LP em 1970 ainda em 

sistema monocanal. Baggio cita o aJ.bum "Se Eu Fosse Contar" do grupo "Vencedores Poe 

Cristo", como sendo urn marco na ~ evaogelica brasileira. Ele comenta: 

Algumas das ~[do 3lbmn Se Eu Fosse Contar] eram tradufOes e vers1ies 

das m6sicas do cantor americano Ralph Carmichael Sob a ~ do Pas1m 

Jaime Kemp e usando a genialidade musical de Guilberme Kerr, Nelson 

Bomilcar e posterionnente de sergio Pimenta, o VPC ajudou grandemeote a 

formar as bases para a revo~ que viria quase duas dkadas mais tarde na 

m6sica crista em nosso pais (Baggi.o, 1997: 71 ). 

Contemporiineo dos "Vencedores por Cristo", e de ignal importincia e o 

grupo '"Elo", criado na decada de 70 por Jayro Trench Go~ves (Jayrinho) e Paulo cesar 

da Silva, que mais tarde criaria o "Logos". Merecem destaque aqni o "Gmpo Jovens da 

Verdade" eo '"Novo Alvorecer", ambos com forte~ na decada de 70. Ressaltamos 

>~> Discografia VPC : 1968 Compaclo bipl.o 1• Equipe; 1969 Compaclo triplo r EquJpe; 1969 a_..., triplo 3" Equipe; 

1970 Compacto triplo 4" Equjpe; 1970 Compac;o triplo s• Equipe; 1971 Fale do Amor, 1972 Noms Onninhos· 1973 Se 
eo fusse Contar; 1974 Dei:xa de flrim:adeir'll (Compaclo duplo); 1975 Louror I; 1977, De Veulo em Popa; 19llll Louror II; 
1980 Tanto Amor; 1981 Louror ill; 1983 Tudo ou Nada; 1985 mstum .... tall; 1985 Louror N; 1986 lit!AIIIIJICSJialll; 
1988 Louver V; 1989 vuga.; 1990 Louvor VI; 1991 Louvtr VII; 1992 Cialioos I; 1993 Sopro de VIda; 1994 Louvtr 
VIII; 1996 Ciinticos 2; 1998 ~de Amor, 1998 Hinos Vol. 01; 1998 VPC 30 anos; 1999 Louver IX; 2001 Vlllla de 
c~ (extraido do si1e hllp'fwww.vpc.rom.br). 
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que, desde o inicio, as prO<Ju¢es do Grnpo ~Eo" eram independentes. 

0 que se segue e mna ~ sintetica dos arlistas e gmpos que atuaram 

no cem\rio nacional entre os anos de 1960-1980. A classi:fica~ delalhada esti no anexo, 

em um levantamento discogr.lfico parcial da pr~ evangelica no Brasil classificado 

por, lilburn, selo, ano de lan~ento e por artisla. No emanto, e possivel subdividir tal 

produ9iio em diversas categorias: cantores, cantoras, infuntil, grupo vocal, banda pop, 

duetos e mitsica instrumental. Passarei a listar alguns nomes referentes as categorias 

• Cantores: Feliciano do Amarnl, Luiz de Carvalho, Josue Baibosa Lira, Aparecido 

Souza, Elson Rodrigues, Valdomiro Silva, Oseias de Paula, Oswaldo Nascimento, 

Nicolete, Jorge AraUjo, Jorge Binah, Jnarez Armes, Nelson Ned, Adilson. Rossi, 

Alvaro Tito, entre outros. 

• Cautoras: Sarah Araujo, Mara Dalila, Zilanda Valentin Cecilia de Souza, Jacirn, 

Shirley Carvalhaes, Denise, Tbalyta, entre outros. 

• Infantis: V aninha, Sandrinha, Esterzinba, entre outros. 

• Duetos Masculinos: Otoniel e Oziel de Paula, Curio e Canarinho, Jnniio Felix, 

entre outros. 

• Duetos Mistos: Edson e Telma, Jillio Cisar e Marlene. 

• Gnmos vocais: Veucedores por Cristo, Gropo Elo, Voz da Verdade, Now 

Alvorecer, Prisma, Comunidade S8, entre outros. 

• Bandas: Rebanhao, Sinal de Alerta, Complexo J, Atos 2, Banda Azul, Coujunto 

Jovem Reuascer, Coujunto Hebreus, Coujunto Sonoros, Os Atuantes, Grnpo Nova 

Dimensao, Legenda, Os Cantores de Cristo, Catedral entre outros. 

21 
Exceto o cast de Recife_ Dele IIalarei 110 quam capilulo. 
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• Instrumental: Poly,22 Djanir (e sua guitana), Valdemiro Lenke orquestra. entre 

outros. 

Merecem destaque, nesse momento, os arranjadores. Um dos pioneiros fui 

Misael Passos, ananjador atuante no segmento, que freqiientava os esttldios de ~ 

desde 1964. Seu pai, Antonio Eliseu dos Passos, foi taJnbem ananjador, compunha e fazia 

orquestra~o para bandas, atuando em gra~ nos anos de 1955 are 1978. A partir de 

1975, Misael passou a integmr a equipe da Cru.zada do Pastor BembaJ:d Johnson, onde 

acompanhava e ananjava para cantores como Vitorino Silva. "Em 1976 gravou seu 

primeiro LP numa combina~ de seis teclados, criando seus proprios ~ somando-se 

aos recursos de est6dios que permitirnm a sobreposivao de exec:u¢es musicais", seudo seu 

nome, a partir de 1979, bastante cogitado nos estUdios de grava~ como maestro e 

ananjador.23Ainda podemos citar Jesiel Bmga, Sidney Sediel e Valdemiro Lenk entre 

outros. 

Elza Brooks, mission3ria e cantora evangelica com significativa atua~ na 

decada de 1980, gravou mais de 12 aibuns no segmento. Ela cita alguns dos arranjadores 

que trabalharam com ela. 

22 
Angelo Apollonio, locava guiJana hiMUua Foi l:aiDixlm <'""l"'"illo, alJ:lll!iado< e reg<lllli:. Poly, como""' • • ' ido 

iniciou sua can:eira no morcado r_,...mw 110 Rio de Jaueiro na decada de 1940, smdo o priucipal _.a..! pela 

eniiada da guitaml hawioa na DDisica bGISileim, pr:qjelando no ....ana llOilleS como Cauby l'eixon Em 1949 -a 

a1uar na nidio Bandeiranles.(Revisla Guitm- Player, dezll997). lJmmde a decada de 1910 passa a pmw miisica 

e;-ang6lica. As gra•-..;iies mais oonhcx:idas siio a serie '"l'ol}- e sua guiJana ba>1rina", pe1a Ch"""'*' e CoolimWal 
"http:ffwww.ad~cr:g.brlmisael htm· 20 de juDho de 2001 
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Tive como distnlruidor, por alguns anos, a gravadora Bom Pastor. Tive o _pr:a2er 

de ter como maestros e ammjadores pessoas criteriosas e multo 

competentes.Willian Costa Junior, Karan, Alirio Misael. Melk e Misaei Passes. 

Meu recente trabalho foi dirigido pelo excelente ammjador Karan. 
24 

2.4 A divulga\iio nas decadas de 70 e 80 

Da decada de 1970 are final dos anos 80, no BJli.SiL mesmo baveodo um 

mercado musical evangelico em vias de cousoli~, contando ja com umilas gravadoras 

evangelicas e estUdios em ope~, a divulgll\:iio de discos desse segmento reslringia-se a 

esfotyos particulares feitos pelos artistas e pelos grnpos nas igrejas, em ~ 

durante os cultos. As Iivrarias evangelicas, pertencentes em sua maioria as igrejas, 

comercializavam artigos religiosos em geral e inclniam discos e fitas casse1es em seus 

estoques. 0 publico cousumidor e os lojislas podiam ter acesso a catalogos divulgados 

pelas gravadoras nas contracapas dos discos. Em muitos casos evitava-se dispoc dos 

veiculos de comuni~ disponiveis, comumente cbamados de seculares, couforme 

podemos observar ua apres~ abaixo, feita por Jose Paulo Rangel e Feliciano do 

Amaral, no disco "Lembra que Deus Existe", de Zilanda Valentin Silva, lanyH1o pela 

24
lmp:/lwww.gospelmosilxafu.com.brfehabi01 o\s2 hlml 
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gravadora "Favoritos Evangelicos", provavelmente da segunda metade da dkada de 1970: 

Fizemos o primeiro LP de Zjlanda Niio possuiamos meio de d.ivulg;lviio e 

eramos OOIJI:ra OS metodos usados por aqueles que monopolizavam a di:vuJg;l¢io 

do disco evangelico. ___ Tomamos afirme deeisiio de ignorarquaisquerm3quioas 

de d.ivulg;lviio montadas para fubricar idolos e os impor ao pUblico. Esta decisiio 

custou-nos prejuizo financeiro, mas dava-nos a tranqililidade de niio tr.msigir 

com os nossos principios morais e espirituais. 

As divulga¢es nas radios AM ernm feitas em programas de cunho 

evangelistico, com ~ de llllisicas e sermiies. A partir de 1984, o Recife passou a 

ter a primeira radio evangelica FM do Brasil Em seguida smgiJ:am v.irias radios 

evangelicas FM em diversas capitais do Brasil, como concess0es adquiridas durante o 

Governo Collor. Muitas delas eram pertencenciam a politicos evangelicos. Por ser mais 

abrangente, o nidio projetou a mlisica evangelica nacionalmerJte, contribuindo fortemente 

para a expansao desse segmerJto pelo Brasil. Pela di:ficuldade de adquiiirem novas 

concessi'ies, que depeodia do governo, os evangelicos utilizaram outras esttategias para 

aquisi~o de es~ na midia: arrendavam o ~integral de certas nidios e, desse modo, 

evitavam a cara~ da compr:a de concessiio, ainda proibida por lei"' 

SegmJdo a Revista Veja, 16 das 1.931 "eruissoras de nidio do pais, pelo menos 

450 estiio nas maos de grupos religiosos. Ocorre o mesmo com 95 dos 249 canais de 

televisiio". Tendo adquirido snas primeiras radiodifusoras nos anos 50, a lgreja Carolica 

25 
A missadopadre-show. Re>ista Ve;ja, 10111#99. 

26 
Jd_ Ibid 
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dispOe hoje de 180 esta¢es de r.idios. Os evangelicos, em 1989, possuiam I 0 emissoras; 

dez anos mais tarde as cinco maiores igrejas evangelicas passaram a somar juntas 271 

emissoras de r.idio, sendo a maior parte delas AM 

Segundo a Veja, no mesmo texto, essa somat6ria n3o inclui =cerca de 3.000 

radios comunitarias fimciouando ilegalmente, metade delas de cunho religioso". Segundo o 

jornal carioca da Igreja Assemhleia de Deus, "Meosageiro da Paz", no artigo "Evangelbo 

em casa via FM" existia., em 1997, um projeto de lei (~ de Radiodifusiio 

Comunitaria) trnmitando no senado para resolver a regul.amenta¢io das radios 

comunitarias. Emissoras comunitarias evangelicas21 de S3o Paulo, como a Radio Vida S3o 

Paulo FM (101,3 Mhz), aRadioLuz(l06Mhz) e no Rio de Janeiro emissoras como a Radio 

Assembleia de Deus (95,3 Mhz), tinham aJcance are em municipios vizinhos. 

:n Tambem conhecida como emissotas de baixa pn«Mria_ pois o etp•iJm"*P• trnnsmiSSfF e de SOW,. o que permile om. 
akance m<dio de l5km. Segundo o ~Measageiro da Par~, ~o _., ... ,.,..,, da anisstaa era baslaulc simples: alclm de 

tr.msmissor tinba uma mesa de 8 canais, mna cimara de ecos (para elf:ilos), microfooes. um apare!ho de CD e dois 1IDca 

discos (de vinil). 0 reper:IOrio musicale gar.mlido pr 70CDs e 200 l..P!r~ (Mensageim da Paz, maio de 1997)_ 
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2.5 A "Gospeliza~o" do Mercado: o cenirio atual 

Durante a decada de 90, observa-se cada vez mais a tendencia a 

configura~o de urn mercado em vias de consoli~ comercial E bern venJade que os 

artistas evangelicos, como cita Vicente (2002: 225), "jamais dispuseram do nivel de 

exposi~ na midia" como outros artistas de fura do segmento. Entretanto, "como 

aconteceu em todos os outros setores da pro<1u¢io funografica nacional, tambem o 

segmento evangelico experimentou urn enonne crescimento e diversifica~ nos anos 90~ 

(Vicente, 2002: 252). 

A ~ pelos evangelicos de diversos generos musicais, como o foml, o 

pop/rock, a MPB, o reggae, o sertanejo, entre outros, e a existencia, cada vez maior de urn 

pUblico cousumidor, aliado a conquisla, tambem cada vez maior de ~ nos meios de 

comunica~, denotam urn expressive crescimento e trnnsf~ significativas no setor. 

0 aparecimento do segmento em ~ abertos por conceituados inslitutos de pesquisa do 

mercado fonogrlifico, como por exemplo, no "Parada Gospel",~ criado na Revista do 

Nopem para o segmento, e na Assoc~ Brnsileira dos Prodntores de Discos-ABPD, que 

demonstrando interesse pelo segmento reconhece com disco de ouro o cantor evangelico 
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Sergio Lopes pelo indice de vendagem de 250.000 c0pias,28 estiio entre os futos que 

denotam um importante crescimento do setor. 

Um fato man:ante aconteceu com a llllisica evangelica no inicio dos anos 90: 

a mudan~ de r6tulo, proposta pela indUstria do disco como estrategia de marketing, de 

mlisica evangelica para mlisica gospel. Apesar de terem ocorrido uuulam;as radicais nessa 

transi9ao, queremos considerar que nao se trata de dois objetos para estudo e sim dois 

momentos distintos de um mesmo :funfuneno. 

0 tenno gospel music - sem aprofimdar o conceito - vern dos Estados 

Unidos e refere-se a mlisica religiosa prodnzida a partir da <h'Mda de 1960. Surgido na 

California, em 1967, o movimento musical Jesus Movement foi tido como a "contrncultm:a 

da contracultora", mna resposta crisli ao movimento hippie, de modo que estes, quando 

convertidos, com~ a gra"'lll" discos. Um dos primeiros gmpos a vender discos uuma 

marca superior a 500 mil discos foi o gmpo Love Song. A partir de entao, houve um 

crescimento de artistas e gravadoras especializadas no segmento, despertando nao s6 o 

interesse da academia do Grammy (que, notando a expansao do movimento, cria categorias 

de premia9ao para a nova Christian Music), como tambem das majors que passam a 

distnbnir e ate prodnzir mlisica evangelica. 29 

28 
Revista NOPEM. """2. n• 17. 

29 
Revista Vmde, MaJ.., de 1999. 
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No Brasil, o termo foi incorporado a partir da decada de 1990, fuzendo parte 

de uma estrategia de Illlllketing adotada pelas gravadoras evangelicas. Fica a mlisica 

evangelica, a partir de entiio, a perseguir a mesma meta da indUstria do disco "secular"': o 

consume. Mesmo que alguns dos seus representantes afirmem niio es1arem interessados em 

"nenhurn movimento gospel que traga novidades, mas manter os padroes espirituais, eticos 

e morais de origem da igreja", 30 o que se observa no mercado, e o contr.irio. 

Alguns futos contribuiram para essa mndan~ no cemirio da mlisica 

evangelica: o surgimento de ontras ~ evangelicas, 31 como a UDiversal do 

Reino de Deus, a Igreja Renascer, a ~ da Teologia da Prosperidade pelos 

Neopentecostais e o crescimento dos carismaticos catblicos no Brasil Essas ~ 

entram no mercado com urn furte esquema de Illlllketing para divulgar seus produtos. 

Hoje, ja e possivel fular em estrategia de Illlllketing na ~ fonogr.ifica 

evangelica brasileira, pois cada denomina~ evangelica possui sua prOpria midia e, como 

no mercado fonogr.ifico secular, o indice de vendagens esta relacionado cum nma sene de 

fatores, incluindo a pesquisa de mercado e urn furte investimento na divulga¢io e 

Illlllketing. Desse modo, a divulga¢io tornou-se urn dos principais atiativos para se ~ 

urn disco por urna gravadora que tern poder de midia31 Com dados ainda de 1997, a 1abela 

4 nos possibilita visualizar o quanto as igrejas evangelicas investiram no setor nos Ultimos 

30 
ld. Ibid. 

31 0 termo ~denomin~~ e Ulilizado aqui pam dosigoar a diver5idade das ~ e-"IHigCiicas (Balislas, Presbiloriaoas 
AssemblOias de Deus, etc). 

32 
A mitsica criSiii nwtla o compasso. Re\"isla Vmde:, ~de 1999. 
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Foi na primeira metade da decada de 1990 que co~u a atuar a Gospel 

Records, da Igreja Renascer, "uma das Ires gravadoras que dominam o mercado brasileiro 

ao lado da Line Records, e da Gravadora MK Puhlicitff". 33 A Line &cords, da Igreja 

Universal do Reino de Deus, con1ava, em 1997, com o apoio de 47 emissoras de TVs, 

incluindo a Rede Record, e 26 nidios (ver. tabela 1). A Gospel Records possuia 11 

emissoras de nidio, urn canal de TV a cabo, e a Revista CCM Brasil Magazine. Conta ainda 

33 Re>-ista 1s1o e. 231061999_ 
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com 2.000 pontos de vendas por todo o pais, alem dos seus 50 Points Gospe/.34 

Ja a Gravadora MK Publicitti, contempor3nea das gravadoras Line Records 

e Gospel Records, possui a sua ~. segundo Eduardo Vicente (2002: 254), a r.ldio 

93 FM, alem de urn esttidio, urn por1al na internet, uma editora e uma revisla:; a "Enfuqoe 

Gospel", alem de promover e dislribuir seus produtos no mercado norte-american. Outm 

gravadora importante e a AB Records, que nascen especificamente para apoiar a carreilll da 

cantora Aline Barros, sua principal artis1a, ~o primeiro album vendeu, em 1995, mais de 

500 mil c6pias, rendendo-lhe assim o pr&nio de Cantora Reve~ do "I Troreu FM-105 

de Mllsica Evangelica"- hoje "Troreu Talento". 

E possivel, entiio, pela for\:3. da midia de que dispOem essas gravadoras no 

mercado fonognifico evangt\lico, em impor urn estilo ou padr3o musical, quese venha a 

notar atualmente a predominancia da influencia da ~ pop rom3ntica norte-americana 

na pr~o musical evangelica, referenciada nos trabalhos de cantoras como Aline Barros, 

Cristina Mel e Cassiane. Dispondo de monop6lio sobre o mercado, essas empresas acabam 

ofuscando a prodn\:3<> musical perift\rica evangelica, ao mesmo tempo em que influenciam 

novos padriies musicais. Falar em diversidade na pr~ musical evangt\lica implica 

cousiderarmos as varias d~ como as lgrejas Hist6ricas, as Igrejas Pentecostais, 

Comunidades e os Neopentecostais, cada uma :fazendo valer suas individualidades em nm 

34 
Eduardo Viceme (2002: 254), aiDaliza o pnrencial de ~ de que dispOe a Jgn:ja Rcoasa:r, p.,..idli<ia da 

Gospel Reamls, em infoun.,;Ot4 oblidas com a gercute de markering da pnjpia ...,......_ fufi"""*'""" COIIIidas .., 

Revista Veja de 2!1021200! no artigo Grana, glammu- e [!pspel, cila as~ da Rmasca: 600 lemplos no Brasil e 6 

no exterior, !7 eJDissora,; de r.idio, mn caoal de 1V a cabo, uma fim~ •ssistmcial, uma --..lola e um colegio. 
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mundo ainda niio globalizado. Desse modo, cada igreja evangelica teril ~o sen estilo 

preferido. Esta segme~ reflele-se nlio apenas nas melodias e ritmo das mUsicas, mas 

nas letras e arranjos. Alguns cantores acabam fuzendo mais ou meuos sucesso em amWis 

bern definidos".35 

Um exemplo marcante do empenho das gravadoras evangelicas na ~ 

e divulga~ de seus produtos e ~ do premio "Troreu Talento", com indi<:a¢io de 20 

categorias do segmento evangelico: Cantor do Ano, Cantara do Ano, Grupo do Ano, 

Melhor V ersao, Interprete Masculino, Interprete Feminino, Melhor Arranjo, Grupo 

Revela~ao, Revela~ Masculina, Revela~ Feminina. Dupla ou Dueto, Compositor do 

Ano, Regrava~ao do Ano, Coletiinea do Ano, Instrumental, Artista Intemaciooai., Video 

Clipe do Ano, CD InfimtiL Milsica do Ano, CD do Ano, Premio de Bern com a Vida, 

Trofeu Rede Aleluia Participaram do evento mais de 35 gravadoras, sendo selecionados 

para concorrer nas diversas categorias mais de I 00 artistas e produtos. Realizado em sua 

edi~o 2002, no Credicard Hall, o evento possui similaridade oigllllizacional e de~ 

-cenografia, ilnmi~o ou efeitos - com outros eventos do segmento Diio-evangelico. 

Puderam votar, alem do publico, lojistas, distribuidores e midia do segmento que, segundo 

o Bispo Marcelo Silva, produtor do evento, em entrevista numa website,"!illi teve a 

participa~o de cerca de 400 emissoras de radios evangelicas, alem de ser transmitido pela 

TV Record. 

35 
A rmisicacristiimudoocomposso. Revisla Vmde. Ano 1Vn•40,~de 1999. 

36 
Todas as infiJtltla\'OeS obtidas aqui sobre a p...,;,;aofi.mnn coleta do sill: www.lrofeutalealo.com.brem 10105105. 

70 



0 evento acontece e aiiai a aten~ do pUblico evangelico, mesmo que 

alguns nao vejam essas ~ como termfunetro comportamental natmal do men:ado 

evangelico, como e o caso de sergio Lopes, cantor evangelico: 

0utra distor~ da verdade sao as entregas de troreus que se fuz por ai.. Todos os 

eventos que existern atnahnente por ai C>ren:ceudo troreus, sio manipulados. Eu 

mesmo recebi durante tres anos consecut:ivos um trofeu me consagraudo "Can!m 

do Ano". 1sso llllllCil me i1udiu, pois como acompanbo de per1D o movimento 

gospel no Brasil, sei que aquele troreu e manipulado. SO teremos troteus 

autentiros para a milsica evangelica quando houver a quebra dessas desa.ven\:3s 

entre as radios e suas gravadoras, e esse troreu fur promovido por mna entjdade 

isenla de teudenciosidade. 

Sendo urn dos fundadores do grupo carioca evangelico "Altos lonvores", 

sergio Lopes~ ate 1999, 13 CDs. Ele tala de di:ficuldades existentes ainda boje para a 

obten9iio de estatisticas no setor e da rela9iio artista -gravadora. 

Nao renho n~ do quanto vendi porque, infel.izmente, no meio evangelieo 

ainda nlio existe clareza na infurmayao ao compositor e ao inti:rprele. Essas 

inf0Il1lll¢es sao inescrupulosamente maquiadas por quase 1Ddas as gravadoras 

evangelicas. No meio secular, OS artistas rem editoras que gecenciam essas 

~ para poder infonnar o artisla No meio evangelieo, se um artista 

edi1ar suas milsicas em mna editora extema a sua gravadora, ele se tmna um 

incOmodo e sera descartado. As gravadoras evangelicas esmo viciadas ao lucro 

desmedido e se nao prestam ~ corretas nem mesmo a Receila Federal, 

porque as dariam aos seus irdetpietes? Para sobreviver de nnisica, enliio, o 

cantor tern que se virar botaudo CD debaixo do~ e veudeudo pelas igntias e 

pelos shows. E dai que ele tern que viver, e nao de sua percenlagem COIIIIatual 

sohre as veudas em alacado, que deveriam ser pagas trimestralmente, como 

manda a lei As gravadoras evangelicas nos transformaram em vendedores de 
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Iuxo, e a gente leva a vida fingindo que nao percebeu isso para nao criar 

problemas.37 

2.6 Ecumenismo musical no segmento religioso 

A Igreja CatOlica, tendo acesso a grande midia com seus caotores nos 

programas televisivos mais populares e iospirada pelo movimento cari.smlitico, entra no 

mercado do disco.33 0 padre Marcelo Rossi conta para divnlgar seus discos com 

significative acesso aos mediae consegue a fuymba de gravar por mna major.39 Gravando 

pela Polygram, alcan93 a marca de vendagens de CDs de 2,8 mi1h0es de c6pias, 

ultrapassando artistas de grandes indices como a dupla are de Camargo e Luciano, que 

atiogiram pela Sony, a marca de 1,3 milbao de discos vendidos. Se sen primeiro CD 

ultrapassou os 2,8 milhoes de ropias vendidas, o segundo ja sain com 800 mil ropias 

encomendadas. 

Na verdade, tudo COI!le\!OU com Padre azinho. Ordenado no ano de 1966, 

com~ou a atuar musicalmente nas missas urn ano depois. Possuia, are o anode 1999, mais 

de 98 discos lan93dos, com a marca total de 10 milhoos de c6pias vendidas. A partir de 

37 
Emrev:ista publicada na web emre os dias 10 e 15i.agn/2000 110 sile www. Sergiolopes.cornfealre.,-islalkJm,-mx:t.hbn 

38 Revista Backstage,n•. 59,1999. 

39
Folha de SiioPanlo, 01!0199. 
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entlio, outros padres rem se inserido nesse cootexto; Padre Marcelo Rossi, Padre AntOnio 

Maria (com 12 discos ~s are o ano 1999 e 800.000 c6pias vendidas), Jrmi Inez, Frei 

Fabio de Melo, entre ontros .... 

A lgreja Universal do Reino de Deus-IURD reage a expansan dos cantores 

cat6licos, transformando o Bispo Marcelo Crivella - sobrinho do Bispo Edir Macedo - em 

cantor pop. Trala-se, nao s6, de mna disputa por urn pUblico, mas de esu:ategias proselitislas 

para arrebanhar mais fieis. 0 Bispo Marcelo Crivella, possuia ate o anode 1999, ooze 

discos lan~s e 2 milhiies de c6pias vendidas. No mesmo ano ~ pela gravadora 

Sony Music, o CD .. 0 mensageiro da solidariedade". Tendo Gravado anteriormente pela 

Line Records, da lgreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella com~ 

vendendo, pela Sony, 450 mil c6pias, com expectativa de u1:t:rapassar a casa dos 3 milhiies 

de c6pias. Nenhum cantor evangelico atingin antes este indice de vendagem em mn s6 

lan~ento.
41 

Dadas as diverg&cias religiosas, as gravadoras e distribnidoras ligadas a 

Igreja Cat6lica passaram a utilizar o r6tulo "mUsiea mensagem~ dentro do segmento 

religioso. Cristina Mattos, da gravadoia Codimuc, comenla a respeito: "N6s :fu1amos que 

somos uma distnlJnidora de mUsiea cat6liea. Na realidade e mlisiea gospel, mas como essa 

40 
0 reinotbs~spop. Re.ista Veja, IO!IL"J9. 

41 
id. ibid. 
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ideia ficou associada a uma divisao, a gente n3o acba legal usar a palavra gospel". "" 

Nao vou me deter na questiio da prodny3o musical da igreja catiJlica na 

atualidade. Cabe registrar que 0 que ocorre hoje com a nnisica catOiica DO Brasil e fum 

decorrente das mesmas estraregias de proselitismos utilizados nos cultos evangelicos: 

·--"Foi obispo Edir Macedo quem nos despertou. E1e nos aceodeu ... " Os ricos e 

remediados continuaram se dizendo carolicos, e s6 se dizendo, enquanto os 

pobres ~-se nas redes de religiOes evangelicas, como a do bispo Edir 

Macedo, que forma mestra em C(>!!l!mic~ apia a promover missas fimeticas e 

formidaveis espet3culos de cum. 43 

Desse modo, OS carismaticos recorriam as mesmas estrategias de oonversao 

utilizadas pelos ev.mgelicos; mega-reunitles religiosas e inclusiio do discurso da T eologia 

da Prosperidade ... Aos poucos foram incmporando o repertOrio evangelico em seus ritnais. 

A Revista Veja45 faz men\!fu> as criticas feitas ao Padre Marcelo peio bispo Edir Macedo 

por meio de um texto publicado no jornal Folha UniversaL 0 artigo acusa o padre de 

"clonar os cultos ev.mgelicos e usar chaviies que soam religiosos". Em ouJro artigo da 

Veja46 e divulgada a lelia de "Anjos de Dens", mllsica atnlmida pelo Padre Marcelo ao 

dominio pUblico, 0 que Ihe eosejon, segundo carla a ciJada revisJa, 0 antor, 0 Pastor Elizeu 

Gomes, a eotrnr na Justi\)a contrn o Padre pelo uso indevido da mUsica. 0 prOprio Pastor 

41
Revisla ~.n"59,1999. 

43 
CatiJ/icos em Transe. Re.isla Veja OS/()4;98_ 

44
1d. Ibid. 

45 
Btifafo da fo: Umversol da Reino de Deus otoca o padre Mtm:elo Rossi. o popstar dos ""~ Re.islaVeja, 

16/1211998. 

46 
Uma estrela no altar. Revisla Veja 0411l~lt 
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explica: 

Sou o au1Dr da milsica Anjos de Deus e tenho algumas o~ a fazer_ Essa 

~ niio e do repert6rio cati>lico, como meociooou [a Revista] VEJA, e sim 

do repertbrio evangelico, bli seis anos. A mUsica niio e de dominio pUblico, 

como o padre afirma em diversos programas. Eu sou o au1Dr. 

Varias mlisicas gravadas pelo Padre Marcelo, em sen CD ~ pam. 

Louvar ao Seuhor", atribuidas a autores desconhecidos, pertenciam a autores evangelicos 

conhecidos dentro do segmento. 
41 

No eutanto, antes de fular:mos em apr~ indevidas 

da produc;ao musical religiosa, pndessemos aqui ntilizar o neologismo "ecumenismo 

musical". Esse "ecumeuismo musical" pennite a circulac;ao de discos nas v3rias 

deno~s evangelicas bern como, agora, entre os avivaciouistas carisuGiticos carolicos, 

dificultando, no decorrer do tempo, a identificac;ao da autoria musical nas ~ 

cat6licas. T auto para os evangelicos quanto pam. os cat6licos carism3ticos, o canto 

congregacional possui presen~ predominante nos cultos e missas e, nas Ultimas decadas, 

aumentaram significativamente os ~s destinados a mlisica nos cultos. E muito 

prov:ivel que, pela tradic;ao oral existente na pratica congregacional, os binos e corinbos 

evangelicos teuham sido a<>similados paulatiuamente pelos cat6licos uo decorrer das 

decadas de 1980 e 1990, adquirindo statos de domiuio pUblico. 

Os meios de counmi~o muito colaborara:m na amp~ do mercado 

fonognifico religioso, reproduzindo com frequencia seos discos nas radios e programas 

41 
Revista Vmde, ~de 1999. 
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televisivos, o que pennitiu um maior intercambio da ~ musical evangelica em todo 

o Brasil e nao mais uma midia regionalizada Se, no aspecto doutriruirio os difereotes 

segmentos evangelicos, elou cat61ico, possuiam pontos doutrinarios divecgentes, a nnisica 

evangelica, enquanto mercadoria, logo sera um futor de unidade entre eles. As dif~ 

ficam, agora, a cargo dos aspectos cultorais, sociais e regionais. No entanto, o disco como 

produto evangelico, concentrando elementos diversos independentemente de sua origem 

religiosa, sera ttansitivel entre as v.irias ~. sem comprometer on interferir nas 

diferentes doutrinas. Assim, a mUsica evangelica deixa de ser simplesmente mlisica de 

louvor para ganbar um perfil de milsica de consumo. 
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3. RESISTENCIAS AOS NOVOS PAD ROES ESTETICOS DA MUSICA 

EV ANGELICA: REA{:OES DOUTRINARIAS DAS IGRE.TAS FRENTE 

AO AV AN{:O DO MERCADO FONOGRAFICO. 

e lemhre-se ... "Vivamos o dia de hoje como se CrisllJ 

voltasse amanhii" 

Slogan da Gravadora Bom Pastor 

Bastou um toque desse teu amor /pro me tirar de vez Ja 

solidiio / Eu descobri voce e a raziio /pro me deixar de bem 

coma vida. 

Melissa-Om/ora Evangelica 
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No Brasil, a mtlsica evangelica foi amplamente enfucada por abordagens de 

cunho doutriruirio. 48 Este capitulo nao se remeter.i a disCilSSOes doulrin;irias a respeitn do 

uso da mtlsica nas igrejas ba<:eadas emjuiz.os de valor. btteressa aqui, a reflexiio de como se 

tern produzido mtlsica evangelica no Brasil e submere-Ia a nma abordagem 

contextnalizadora, qne proporcione condif(jes para qne seja vista como produto das 

transformaf(ies culturais e das mudanY's de comportamento observadas ao Iongo de todo o 

seculo XX entre as v3rias denomina¢es evangelicas. 

A inten~o niio e, tampouco, desviar-se dos aspectos doulriruirios que es1io 

contidos na mUsica evangelica_ Esses aspectos devem sec reqnisitados como elementos 

contextualizadores, sem os quais, o objeto de estudo em questiio perderia sna essCncia. 

De certa forma, a mUsica evangelica, durante seu processo de ~. 

assimilou v.irios elementos oriundos da mUsica popular, o qne a converte num :fi:nOmeno 

complexo e dimimico_ Caberia aqui qnestionar "o qne e mUsica evangelican pois, ao qne 

parece, o principal elemento qne hoje a diferencia da mUsica popular siio as letras das 

composi~ e niio a fo~o instrumental_ Entretanto, nao se trata de iilzer uma busca 

pela autentica~ do rotulo "mtlsica evangelica", mas verificar ate qne ponto essa mUsica, 

como prod~ funogr3fica, e decorrente de fittores ideologicos e s6cio-culturais, alem de 

softer influencias de cOdigos de condnta adotados no cotidiauo pelo homem evangelico. 

48 
Rcfiro.-me ao vasto malerial eiiC<JIIliado facib m em Iomais do Segmento, como o ~Mwsagciw da Paz"lla2l::ado 

artigos do tipo "M:Usica no Culto ou cultn a Dllisica" (junho de 1996), ~Lom-..- e ~= Dio sgbestjme o pode.- da 

milsica" (fen:reiro de 1997) e U.-ms como" 0 ~ de Louror ua jgreja" de Ioiio A. de Souza Filho, laD;ado pela 

editma Betiinia em !988. A mDsica evangelica era via mais pela sua~ religiosa do quepela sua~-
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A Mllsica Evangelica oo Brasil manifesta-se como novo gCo.ero musical, a 

partir de suas releitmas baseadas na supressao ou ~ de elementos fundamentados peJa 

ideologia e con~ doutriruiria das igrejas. A autenticidade e vali~ da MBsica 

Evangelica, euquanto genero musical, nlio reside unicamente nos alribulns inerentes ao 

objeto, mas esta tambem reJacionada com sua funcionalidade religiosa. 0 que lhe da uma 

configura9ao singular nao eo futo de serem, em essencia, "evangelicas" as composi95es, 

mas o futo de se ter a nnisica, enquanto organi7lJ9iio sonora, atreJada a uma fuo9iio religiosa 

produzida e executada por evangelicos_ 

Abordar as influencias doutriruirias sectaristas ua produ9iio da m-Dsica 

evangelica implica coosiderar que esse cerulrio e formado por subdivisi'ies e deno~ 

diversas: lgrejas Presbiterianas, lgrejas Batistas, Igrejas Congregacionais, lgrejas 

Metodistas, Assembleias de Deus, entre outras, e, dentro de uma classifi~ mais ampla: 

Tradicionais, Pentecostais e mais recentemente os Neo-Pentecostais .... Numa perspectiva 

teol6gica e doutriruiria, a caracteristica comum a todas correspoode ao futo de have£ 

concordancia em v3rios aspectos da teologia evangelica, liturgia e ministerio religioso. 

49 
A lgreja Tradicional compttende as de;nomin~ histin:icas que se originaram no inicio da: Reforma Pnlks1dllle como 

a Lu1erana, Pn:sbiteriana, Auglicana, MeiDdisla e as que vier.un poslerionru:nte ""'''" '-o a mnilarjdade <IN•• i•Li•ia e 

litmgica como os Ba6slas. As l'enlecoslais coogrepm Wrias igrejas que acei1am a expaiea::ia do balismo oom o E5pirilo 

Santo e a glossolalia (o dom de falar em linguas esll:aohas) e a cura dn-ina. As priDcipais sio a Asseml>liiia de Deus (a 

maior igreja e>-angelica do Brasil, segundo o IBGE), a lgn;ja do E~-aagelho quadrangular, 0 Bwil para Cristo e a Deus e 
Amor. Ja as Neop:nlec •aslai~ sao igrejas nascidas do pentrcostalisro pimi:tiiO ou am mcsmo das igrejas ar;wfi+ "+Pis 

Nos Estados Unidos, siodenominados de • a•ivmito:m seodoeste Ultimo, rotuloteset •ado aqui no lllasil para omalllc;iio 

da ~a CatOlica semelbante aos penfecoslllis. As mais "I"' s ••alh-as igrejas Neopenfiix:oslai sio: lgn;ja Uam:nal do 

Reino de Deus, Renasccr em Cristo, lgn;ja da Gr.oi;a e Sata Nossa Ten-a. Desdohramento tiD lgn:ja Ewmgilica No BmRl. 

hup:/lwww.cacp.org.brJcrescimentoeagelieo. 2lill2a002. 
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Entretanto, entra em cena um elemento que ira estreilal as diversidades 

religiosas desse conglomerado religioso, legaudo assim a possibilidade de ~ sob 

uma nova 6tica: a do mercado funogr;ifico evangelico. 0 que trar.i tal possibilidade e a 

atitude de concentrar no disco a aura de produto religioso, destinado ao consnmo coletivo 

das diversas denolllina¢es religiosas. 

A decada de 1980 e um momento ainda de incipiencia da ~ da 

m6sica evangelica, haja vista ser prodnto nao s6 das peculiaridades litiirgicas e doutrin3rias 

das vitrias denomina~ mas tambem ser produto de tens0es instamadas entre as igrejas 

evangcil!icas e o mercado musical "secu1ar". Tentarei oferecer elementos contextnalizado 

das lutas simoolicas snrgidas no interior desse campo cu1turat Gostaria de, inicialmente, 

abordar a prati.ca musical e congregacional de duas denolllina¢es evangelicas como 

referencia para essa contextuali~o. A primeira, pertencente a uma esfera tradicional, e a 

segunda, pentecostal. Tomaremos como representantes dessas esferas religiosas duas 

denomina~Oes evangelicas, respectivamente; a Igreja Batista e a Assembleia de Deus."' 

A primeira Igreja Batista teve seu processo de evangeli~ iniciado no 

Brasil em 1861, como estabelecimento de uma colOnia norte americana em Santa Bmbam., 

na provincia de Sao Paulo. Em 1884, cria-se a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro-RJ; 

em 1885, a de MaceiO-AL, em 1885; Recife..PE, 1886, segnindo-se de Juiz de Fora-MG, 

50 
Segundo o senso demognlfico de 1981, a maior ~a cmmgetica do paise a P."d" •sial Assombli:ia de Dous mm 

2.439. T/0. Os Batis1as, ~ a ala ilisiDri<:a. com mais de 1,5 milhiies de seguideres sio a tm:eim (a segunda 110 

ranking e a pontecostal Coogrega.;ao Crista, com I. 635.984). 
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em 1889, Campos -RJ, 1891; Nalal-RN, 1896; Belem-PA, 1897; sao Paulo-SP, 1899; 

Manaus-AM, 1900, entre outras (Braga, 1960: 177). 

A lgreja Batista traz ua sua liturgia a tradi~ musical norte-americana e 

europeia, couforme e possivel depreender ua c~ abaixo; 

Tendo realizado dois concertos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no mes 

de julho de 1955 - um pela ~ Brnsileira de Concertos ( ABC ), outro 

em conexao com a Orquestra Sinf"onica Brasileira, ( OSB ), no qual fui 

executada a Paixiio segundo sao Joao, de J. S. Bach- nao quis o seu dirigenle o 

maestro e professor Dr. Guenler Ramin, laiilbem nummalmCille conhecido como 

eximio organis1a, regressar a p3tria, ap6s sua viagem artistica a America do Sui, 

sem dar pelo menos um concerto em uma igntia evangelica (Braga, 1960: 180). 

Segundo Braga (1960), das cento e vinte igrejas batistas que exisriam por 

10do o Brasil, quase todas possuiam coros e v3rias delas, organistas. 

A igreja Assembleia de Deus, por sua vez, iniciou seu processo de 

evangeliza~ no ano de 1911, em Belem-PA, com dois missioruirios snecos, com 

formar;:3o religiosa nos semi.n3rios bati.stas, vindos dos Estados Unidos. Posteriormente, 

propagou-se por outros estados como Ceara (1914), Pernambuco (1916), Amapa (1911), 

entre outros. A Assembleia de I>ens, ao se propagar pelo Brasil, o fez calcada ua 

empolg~ao pentecostal: 

Vingren [Gmmar] e Berg [Daniel] ao chegarem ao Brasil, nao tinham amigos 

nem conhecidos e sequer tinham o ender~ de aJguem que os orient!SSe. 

Vinbam onicamente como enviados por Deus. Carregavam as malas, 

caminhando pela rua 15 de Agosto [em Belem PA], atnal Presidente Vargas. 
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(Almeida, 1982: 24). 

As Assembleias de Deus geralmente possuiam coros.51 Deslacavam-se, em 

1960, as igrejas Campo de Sao CristOvio e de MadureiJ:a, no Rio de Janeiro; de Siio Luis, 

do Maranhao e a de Belem do Pani, que dispunha de orquestta. As bandas maroiais fornm 

bastante comuns em suas igrejas (Braga, 1960: 221). 

Ambas as denoiilina¢es tiver.nn, inicialmente, os hinarios evangelioos 

como pratica musical. 

Segundo Hustad (I 986), "a m6sica evangelica que anteceden a ~ 

fonognlfica", aqui no Brasil, era quase "exclusiwmente importada e traduzida do ingles". 

A pratica de hinos na igreja teve inicio com a reforma protestante e tomou-se paite 

integrante do culto luterano. As principais contnb~ norte-americanas foram o Spirimal 

e o Gospel. Eles serviram de base para o hino evangelistico, ''Cristocentrico", escatologieo, 

devocional, etc., que teriam como caracteristica um conteiido melOdico baseado e adaptado 

de can~ tradicionais norte-americanas e europeias. Entende-se por m6sica tradicional, no 

contexto ora abordado, a heran~ deixada pelos precursores do movimento evangelico no 

Brasil, que traduz.iram para o portuguSs a hin6dia pertencente a seus palses de origem. 

Alguns dos hinarios evangelicos mais eonhecidos sao: o "Cantor Cristiio", da Igreja Batista, 

e a "Harpa Crista" da Assembleia de Deus, os quais irei enfuti:zar agora 

51 E importante deslacar que nem 1Ddas as ~ (templos) !""""'iam pessoos com fiw:IDOill!;iu IJlJISical E que. 

provavelmenle os coros eram em uoissonos, como se "'-"'ate hoje nas igR;jas do iaterior do cstado. 
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A Casa Publicadora Batista realizon a primeira edi¢io do "Cantor Cbristiio" 

no ano de 1924 e, em 1955, fez a decima primeira tiragem com 15 mil exemplares (Braga, 

1960: 195). 

A ~1Iarpa Crista', por sua vez, cootou com uma primeira tiragem de mil 

exemplares numa edi¢io s6 com a letra, feita no Recife--PE, em 1922, e impressa nas 

o:ficinas do "Jomal do Commercio". A decima nona edi¢io foi impressa em 1954, na Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro, entao Dislrito Federal, conrendo 

524 binos com uma tiragem de cinqiienta mil exemplares. A Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus foi fundada no ano de 1919, em Belem-PA, e funcionava nas 

dependencias da igreja local Ao se transferir para o Rio de Janeiro, em 1930, passon a 

atuar como pessoajuridica a partir do anode 1940. 

0 estilo musical dos binos foi fucilmente aceito pelas primeiras ~ 

evangelicas, sem causar choque esretico com gosto musical dos :fieis. Frederico (1998) 

define a estrutura estilistica do bino: 

Nos principais biruirios cristiios e\>"311l¢1icos, essa nnisica vem mais ou menos 

padronizada seguindo crirerios do secwo passado: a estrutma l1lllSical possui 

uma quadratura formal, com :frases metricamente correspondmles; a melodia e 
reconhecida facilmente e, nos biruirios a quatro vozes, vem no soprano; a 

harmonia segue os principios da cbarnada harmonia tradicional, com seus 

eucadeameutos hannOnicos giraudo em toruo da tOnica, subdomirnmle e 

dominante do tom principal; o estilo mais constau1e e o do Coral, com uma ou 

duas emmc~s ritmicas para cada tempo musical 0 acompanharneulo mais 
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usual e :fuito pelo 6rglio ou pelo piano. 52 

Essas caracteristicas formais podem ser verificadas nos hin3rios oficiais das 

principais deno~s evangelicas. 0 conteudo da "Harpa Crisli" era furmado por 

composi91les evangelicas brasileiras e hinos advindos do repertOrio dos "Sabnos e Hinos", 

o primeiro hirulrio evangelico nacional publicado, em 1861 (Biagi~, 1960: 220). Nos 

binilrios, pode-se verificar urn interesse predominante por temas escatol6gicos9 e pela 

devQ93o individual Ocorre, no conteildo tematico das letras, mn completo albeamento ao 

mundano e desinteresse pelos temas sociais e do cotidiano.54 

Das tematicas encontradas nos "Salmos e Hinos", Frederico (1998) aponta o 

"pietismo", a ~o", o tema da "'batalha", ou seja, o crente como soldado de 

Cristo. Podemos acrescentar ainda o "anseio pelo ceu" e o crente como um "ttabaJbador do 

evangelho", que sao temas igualmente encontrndos com fucilidade na "Haapa Crista-: ou, 

de uma forma geral, nos principais hirulrios evangelicos. Uma vez convertido, o crente 

deveria procurar cultivar uma vida de comunhiio intima e di3ria com Cristo desprezando os 

interesses materiais e mundanos, e viver "Em Jesus": 

Em Jesus vivendo cada dia I Em Jesus eu tenho alegria I Em Jesus oh doce 

harmonia! I Em Jesus desftuto paz de Deus (HCA: 400) 

52 
FREDERICO, Denise Coo1ciro de Souza A ~ de can1DS pm:a o adto crislio: c:rilt\rios oblidos a partir cia

entre ~ e CO!llempO:aneid na miJsi<:a saaa crisli ocidental sao Leopoldo: EsroJa Sapcri<r de Teologia, ~ 

Ecumenico de POs~, 1998. (.www.magma~""""¢ho hlml_ too424327193). 

53 
Tiatado sobre os fins idtimos do homem. 

54 
FREDERICO, Denise Coolciro de Souza. op. cit,~ Dio paginado 
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A imagem do crente como peregrino nesta vida ef"emer:a pode ser verificado 

no hino "0 peregrino e a GlOria": 

Peregrino segue para a gi6ria, pro cc!:u onde em breve eunmas! l Ouves j3. os 

cantos de vitbria? I La no ceo tail1bem tu cantar.is (HCA: 361) 

Segundo Frederico (1998), a simbo~ do crente como soldado chegou 

ao Brasil no final do seculo XIX, quando o protestantismo estava em expansao. 0 crente 

como soldado de Cristo, guiado pelo o "Grande General", e entendido simbolicamente 

como combatente do mal, que luta COIIb:a o inimigo (satamls), como no hino "Um pendiio 

real'': 

Urn pendao real vos eunegou o Rei a vas, soldados seus f Congosos, pois, de 

tudo o defendei I man:hando para os cc!:us I Com valor, sem temor, por Cristu 

prontos a sofrer I Bern alto erguei o seu pendao I fumes sempre ate morrer 

(HCA-361). 

A ideia de nm final apocaliptico e a asp~ por deixar este nnmdo e mor:ar 

no ceu tambem foram muito exploradas na hin6dia evangelica_ 0 ceu e usado 

metaforicamente tal qual o anseio do crente pela patria distante, pela lerra prometida, pela 

"Jerusalem Celestial, mansao de paz tao diviual! Seu brilho esta em deo:edor" (HCA-494) 

Na "Harpa Crista~ a milicia crista e concebida como •trabaJbo", do qual o 

crente e convocado a participar. 

E o tempo de segar e tu sem vacilar! declaraste sem temor nao posso trabalbar ... 
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(HCA-224) 

Vamos todos traba1har para o Seohoc Jesus ... (HCA-224) 

"trabalhador do evangelho", e 0 "anseio pelo ceu" sao temas que, aiem de estatem inseridos 

na hin6dia evangelica brasileira, estarao presentes na p~ musical funogr.ifica 

evangelica nos seus prim6rdios. 

A assoc~ como nmundanismon, que aos ouvidos evangelicos evocava a 

miisica popular, impedia nao s6 mna maior apro~o entre esse tipo de mUsica e a<; 

igrejas, como tambem barrava um maior dililogo entre os hinarios evangtilicos e a mUsica 

popular brasileira Contudo, por volla de 1950 houve uma acentnada utiliza~ de 

"corinhos" 
55 em ritmo de marcha nas campanhas evangelisticas. Monteiro (1988) faz 

algumas obs~ sobre o culto pentecostal no qual se cantavam corinhos, 

acompanhados com palmas "marcando urn ritmo" qnadrado "sem nenhmna sincopa, sem 

nenhum balan~", sem qualquer movimenta~ corpornl que nao fosse ados~ e a da<i 

maos (1998: 91). 

A partir do final da decada de 1960 e inicio de 1970, ahin6dia vai perdendo 

cada vez mais ~ para os compositores brasileiros. Destacam-se entre eles, Josias 

Meneses (autor do conhecido "Rosto de Cristo"), que era assistente de diretoria da Radio 

55 A pala;n nao cons1a DO dicionario brasileiia EnlretaJoo em ingles, a pallnn ~chorus- e ulilizada pam dcsipar o 
estribilho, i.e., a parte da miisica, que se repe1e regplarmmle_ como pima! ~chorus:s'-. Em ponuguSs foi lraduzido JlO£ 
~coros" e ~corinhos". (BENJAMIM, Cleide Dona: oouumica;iopessoal). 
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Copacabana, do Rio de Janeiro, e produtor musical, e tambem Edson Coelho, principal 

compositor das c~ de Ozeias dePauJa, nas c.Jecadas de 70 e 80. 

Os corinhos, aos poucos, quebraram a rigidez devociona1 e litiirgica 

existente nas igrejas, uma vez que ja se aceitava o acompanbamento com palmas, coisa que 

nao era comum no Brasil. Desse modo, possibilitam maior leveza aos cantos 

congregacionais para igrejas, que possuiam um rigido padriio litiirgico. ~A lilmgia passa do 

ptilpito para o palco".56 Anos mais tarde, a partir da decada de 1970, as igrejas pentecostais 

com~ a utilizar, em seus cultos, ritmos nordestinos caracteristicos (como o baiao eo 

xote, a mlisica sertaneja tradicional e guar3neas, entre outros estilos), e na c.Jecada de 1980, 

oRock. 

Com a expans3o da indUstria do disco no Brasil - mais especificamente 

durante a decada de 1970" - e o crescimento do mercado de bens de consume aliado a 

mlisica popular, podem-se observar transfo~ musicais ocorridas nas igrejas 

evangelicas a partir do momenta em que elas ~ a participar desse novo mercado em 

ascensao. A mlisica evangelica fui se integrando a um complexo de re~ capitalistas de 

produ~o, ultrapassando suas ~ essencialmente littirgicas. Baggio (1997: 69) escreve: 

Desde a decada de 70, grupos musicais cristiios est3o desafiando as regras do 

tradicionalismo rigido e trazendo estilos e melodias contemporiineas para dentro 

56 
BENJAMIM, Cleide Dona. Lowor Comemo"" mini-? 

57 
Proporcionalmeute podemos afirmar, pela baisa iJrid&ria de disms dMlllttados D3 coJda, ICklt:O!eS as dCcadas de 50 

e 60, que a partir da decada de 1970 ha um """""'ado amnea1o na jJl1)dn;iio de disms ev.mgeJiccs. '"'"'""'*"' 
principalmeote, pelo surgimenlo de gravadoras como a Bom-que itiio 1er uma fiHte aiDa\;3o deolro do segmeuto. 
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das igrejas brasileiras. Isso tudo muiro antes do termo Gospel ter sido adotado 

pelos evangelicos desse pais. 

Desse modo, a in~ da mUsica popular pelas igrejas evangelicas 

passa a ser o elemeoto propulsor que influenc:iar.i e mudani o ambito deste campo cultmal. 

As ino~s observadas no mercado fonogr.ifico evangelico brasileiro OCODeram em vias 

de mao dupla, ou seja, do mercado para as igrejas e, em seguida, ap6s releitmas, das igrejas 

para o mercado. 

Exceto os pioneiros eoropeus, que possuiam formalifuJ religiosa em 

seminaries bat:istas, os obreiros58 das Assembleias de Deus eram furmados na pn)pria 

atividade. A li~ era conquistada por aqueles que se destacavam.. Eram pessoas 

simples, vindas de camadas populares e do proletariado em geral, trabalbadores ~ 

donas de casa e ambulantes, 59 pois a militancia da igreja teve alcance majoritario nas 

comunidades de baixa renda.. "Como niio podiam atrair ao novo saiao os ricos que 

encbiam a Zona Sui, o trabalho foi dirigido aos pobres" (Almeida, 1982: 230). 

Assim, os compositores e mlisicos surgwn no ambito das prOprias 

comunidades, o que proporcionava uma maior aproxima~ao com a cultura do povo e sua 

tradi~iio musical oral, diferentemente dos movimentos protestante anteriores, nos quais as 

58 
Obreiro e um 1mno designado ao Pastor ou Presbileao com~ pastoral, que atua em cidades do inlerioc do Eslado. 

A organ~ clerical das igrejas e>=gelicas 3JKtstalla -Dimas hieniJquicas di"""""- No casu da Assembleia de J:lem, 

temos; auxiliar de trabalho,. ~ presbitemoo et1111g 'jsfa e pastor_ 

59 
A igreja das mu/lidiks. Revisla Vmde. maio/1997. 
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miisicas eram compos1a.S por quem dispunha de conhecimento musical e teol6gico.'"' 

Embora viesse com influencia da miisica secular, num "movimenro de aproxim~o ao 

gosto popular brasileiro" (cf. Vicente, 2002: 251), essa miisica eofutizaw a expressao 

religiosa do prOprio crente, inerente a sua cosmovisao. Essa apro~ verifica-se em 

raziio da incorpo~ e assimil~, pelas igrejas, de elemenros e estilos musicais regionais 

popularizados pelo r.ldio. 0 uso condicional de alguns instrumentos musicais, a pratica 

comum dos duetos
61 

em t~, a uttli~ fu:qi:iente do acordeom e da ~de voz 

similar a de canlDres populares, tomavam esse repertOrio semelhante a miisica caipira e ao 

estilo de Nelson Gon¢ves, ou dos inteJpretes da miisica Sertaneja e Brega. como define 

Eduardo Viceote, citando Laan (Vicente, 2002: 251). 

0 futo e que mais uma vez pode-se identificar uma afioidade estilistica entre 

a miisica popular e a miisica evangelica A co~ com Nelson Gon¢ves e 

perfeitamente entendida se considerarmos que muitos dos novos crentes eram cantores que 

atuavam no mercado secular e traziam para a igreja sen gosto musical"' E o caso de Luis de 

Carvalho, que ja cantava antes de se toruar evangelico em clnhes e em bailes de formatura 

na cidade de Siio Paulo, na decada de 50.63 Outro exemplo disso e Feliciano do Amaral, 

60 
FREDERICO, Denis: Conleiro de Souza Op. cit 

61 
CuriO e Canarinho (1979), Arlindo e Anlm<r (1975}, Duo Cdeslial (1981}, MariDho e Jodilis (1978), Edscn e Telma. 

Otoniel e Ozie~ el<:. 

62 
ZAN, (2001: 113), abonlaodo a massifical;io do r.idio 110 &as;! lHlS anos 50, clescrere ar1islas de uma linha liiiiSital 

mais popular (incluindo Nelson Gon¢ves, Juaraca e Ra!iaho, Luiz Gmzaga, eotte OIIIIOS) que""""..., fazmdo"""""""' 
na epoca, com estilos oomo o bolero, guarinea, tmge, mDsica ,.., l"ja_ baiiio e as mait:binhas ~ &1ilos que 
se fuzem presenres na proclul;io musical c:vangt\lica dos anoo 60 e 10. 

63 
Um C/assico em Plena Fonna, Re\isla Vmde. Agos1o, 1999. 
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outrora mnsico de jazz nos anos 40, que cantava na Radio Sociedade de Muriae ... Vale 

lembrar ainda, o caso de AntOnio Mintins., conhecido no mundo artistico secular como 

"Nino Volpi" ."5 Essas caracteristicas, no entanto, aplicam-se especificamente as Igrejas 

Pentecostais, posto que, alem do estilo agradar "ao gosto dos fieis e pastores, n3o cansavam 

esciindalo nem conteslava seus usos e costumes" (Mariano: 1995: 219). 

E desse modo que a m1lsica evangelica, outrora escrita por profissionais, 

passa para o dominio popular. Esse processo verifica-se com os recem-convertidos que, 

dispondo jade algum tipo de conhecimento mosical, eram convidados para tocar, cantar, on 

ate mesmo, ja na decada de 1980, gravar discos. Enquanto se mantinba nas igrejas 

protestantes histOricas e Iiti:trgicas a tradi~ musical europeia, as igrejas pentecoslais 

proporcionavam a oportun.idade para esses crentes, novos COINertidos, atuarem em 

acompanhamentos na igreja ou em gra~ suas composii;Oes. Os cantores evangelicos 

eram vinculados as igrejas. 0 cantor evangelico saia da igreja para gravar. A mUsica n3o 

era encarada como um neg6cio, mas possnidora de um car.iter funcional denlro do 

ministerio evangelico. 

Mesmo bavendo seme~ em re~o ao estilo de artis1as secn1ares, 

evitava-se qualqner referencia aos modismos mercadologicos musicais vigentes, ou seja, ao 

"mundano". Essa identidade proposta para a mUsica evangelica, separada do mundo ira 

6< Segundo infOIDilli;Oes obtidas ua conllacapa do disco"'() Clemo fimar, do canlol:, de 1973, lao;ado pela gr.n-adom 

Favoritos Evangeficos_. 

65 
Cantracapadodis:o ~Lou-.-ures ao Rei~ deAntilnioMmtiose.losoOM=ias, gr.n-adoemmaiode 197L 
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referir-se, de inicio, a niio-utiliza~o dos instmmentos eletricos e eletronicos (guitarra e o 

sintetizador ), a bateria e aos instrnmentos de percussao, pela entilse rilmica e pela analogia 

de estilos musicais que traziam a I~ os padriies comportamentais e de vestuilrio 

inerentes ao artista popular. Termos como "tmisica espiritnal", "mUsica sacm", seriio 

ntilizados pelos crentes pentecostais, em contrapartida a uma mUsica secular, e por isso, 

''mundana" ~ 

A influencia da mUsica popular e facilmente notada nas gra~ quer seja 

pelo uso de novos aparatos musicais, quer seja pela ~ de estilos musicais 

seculares. A gra~o do disco, o :r.idio, a televisao, novos instrumentos musicais e os 

novos aparatos tecnologicos ( o sintetizador, bateria eletronica recmsos de amplifica~ 

sonora, pedais de efeito para guitarra, etc.) modificam por completo os prop6sitos artisticos. 

Mesmo que os evangelicos possuissem alguma resistencia a mUsica popular, cousiderada 

mundana como ja fui dito, logo se tomani comum ouvir nas igr~ o rock, o samba ou o 

baiiio acompanhados de baterias e guitarras, ainda que, inicialmente, em algumas 

denomina~Oes, seu uso fosse restrito as liturgias nao oficiais. 

A fe evangelica, ao caracterizar-se por dogmas criados pela Igreja, ficou 

durante muito tempo presa a um rigido estere6t:ipo de usos e costumes, atribuidos a 

doutrinas de cunho biblico, pre-requisitos para o alcaoce da ~ etema da alma. 

Durante muito tempo, os crentes, como eram comumente conhecidos., 

estiveram associados a camadas sociais menos favorecidas. ProP'mbam o desprendimento 

das coisas materiais e dos valores dos terrenos. Essa renUncia ao "mundano" dava-se, 
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sobretudo, atraves de indicadores externos da conversao, ou seja, de sinais externos da 

santidade. Dito de outro modo, era imprescindivel o "apartamento do mundo", o qual dava-

se com base em uma nova etica religiosa e em um cOdigo de comportamento para o 

cotidiano, conforme a:finna Ricardo Mariano: 

Como no puritanismo, para o creole mostrar-se santificado, ele preciSa 

exteriorizar sinais de comportamento exigidos pela connmidade religiosa, que os 

diferencia da sociedade inclusiva Com isso, ele denota sua ~ de salvo 

em Cristo (Mariano, 1995: 194) 

Desse modo, o creote estava neste mundo mas niio devia usnfuiir "dos 

sedutores apelos do lazer e das ~ de entretenimento criadas pela indUstria cuituraF' 

(Mariano, 1995: 146), ou seja, o crente devia apmlat-se das coisas que proporcionavam 

prazer a "came" e degeneravam a alma; nlio podia tomar bebida alcoiilica, ir ao cinema, .. e 

ao teatro, ver telev:isao, etc. 

Os usos e costumes, baseados noma determinada ~o de vida, 

definiam padr5es esteticos singulares oriundos de um rigido cOdigo de comportamento, 

com base em principios biblicos. Assim, o distmciamento do mundo, como fuga da vaidade 

. terrena, cria em todo caso, um padrao estetico que identifica o grupo. Eliane Gouveia, or 

falando sobre a moda pentecostal e como os pentecostais deviam portar-se ap6s a 

66 
Cecilia de Souza. inliiJB'*' e>~lica, m miisEa ~.o emxa m-.do~, define os preotUjuisilos para a1cance da sah-ar;io 

do crente e entrada no alu: "... Dio eutta [ no ceu] o creole eom a tele>isiio I Nio eutta Dioguem que vai ao ciu<ma, 50 

entia 0 crente que 0 lD1llKio condena I Nio eutta idOlalta eaem li:iliceito sO- OS m-.dos 110-do c:onleim !Niio 

eotrn innis que titam as solmmcelhas, nem itmio que falam da ._ida albeia I Desobedienles Ia lJio tem ~ SOillellle os 

saatos Ia vio poder enltar (Cecilia de Souza. .SO entra Ta.ado. No.,.. de Paz: Sio Paulo, s.d.) 

67 
GOUVEIA, EliaoeHojaij. Os Pentecvslaise aMado. Unm:rsidadeAbenan•3. 
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conversao, observa, no caso das mulheres: 

Cabelos longos e trayados soltos ou coques. Salas longas. ou abaixo dos joelhos, 

em cores, tecidos e estampas muitD discretas. Modelos pouoo elaborados. 0 niio 

uso de cal~ compridas, pintmas no rosto, nas unhas, neohum tipo de j6ias ou 

bijuterias ou perfumes. 

Desse modo, essa nova furma de viver retletia-se no linguajar prOprio do 

grupo, trazendo toda mna carga sem3ntica, de sentido e significado, as letras das 

composiyiles, confurme podemos observar na lelia da canyao do intetprete e composiror 

evangelico Cicero Nogueira: 

Crente Raimnndo pe na igntia e pe no mundo I No cinema e no tea1ro e no culto 

de o~ I Ele nao sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminban<io pra 

Siao I Tern muita gente que ainda niio se confonna para a vida de outrora que£ 

voltar I Nlio se esquece dos harzinbos e das piadas e das altas madrugadas tern 

desejo de voltar I Nlio se esquf:CC da cacba<,:a do wisk da jogatina chocarrice 

coisa que no mundo ha I Crente Raimuodo niio se envolva com o mnndo no 

Egito tern bolota na igreja tern tnal13. .. 

A palavra "Rainumdo", na lelia de Cicero Nogueira, nlio possui nenhum 

semantismo, serve apenas para rimar com "'mundo". Nota-se a partir do uso desse tipo de 

letra a caricaturizayao de situa¢es e individnos, "' geralmente acompanbadas, em ritmo de 

xote ou forr6. A lelia exorta a urn individno que, na realidade, ainda nlio consegnin urn 

68 Cicero Nogueira Creole Rairmmdo. Recife: RFG, 1993_ 

69 
Em nnisicas do proprio compositor: Oenre Quacirado. Creole Bombeiro, eiC 
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distanciamento complete do mundo. Egito, aqni, e sinOnimo de prisao, de cativeiro, de vida 

pregressa. E reafirmado tambem o c6digo de conduta pentecostal: o crente nao deve ir ao 

cinema, ao teatro, tomar bebidas alcoiilicas, jogar, etc. 

0 fato e qne, durante a dh:ada de 1980 tem-se a distin~ clara de dois 

estilos dentro do mesmo segmento qne iriio se difurenciar nas melodias, aJ:I31!.ios e Letrns. 

Grupos como os Vencedores por Cristo, Novo Alvorecer, Elo, entre outros, optam por nma 

lingnagem mnsical mais proxima da MPB, com ammjos e bannonias mais elaboradas e 

fuzendo uso tellllltico dos problemas do cotidiano, como recurso proselitista. 

Por outro !ado os peotecostais conti:lmavam, ainda, vinculados aos temas da 

hinOdia e guiados poi um c6digo de conduta qne regnlava o uso dos instrumeotos mnsicais 

3.1 "Jesus e mais doce que o mel": o rock evangelico 

A partir da decada de 1980, o rock com~u a aparecer no ceruirio 

evangelico brasileiro. Os conflitos ideologicos surgidos entre a mUsica e as igrejas 

evangelicas, como rea~ contrarias a inc~o de estilos vindos da mUsica pop ao 

repert(>rio evangelico, foram, a partir de enliio, gradativamente aceotuados. De inicio, o 

Rock foi recebido com forte resistencia, principalmente pelas ign;jas peotecostais qne 
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reagiriam acusando o estilo musical de "diab61ico" e "mundano". Na Otica de livros como 

"A mensagem oculta do Rock", 70 o rock incentivava o uso das drogas, cominha mensageus 

ocultas subliminares e :fuzia divul~ de seitas religiosas, ideias contr3rias a doutrina 

evangelica. 0 livro ~ ainda urn perfil de v.irios astros do mundo do rock da epoca com a 

inte~ de mostrar a li~ dos mesmos com o "satanismo", sexo e as drogas. E neste 

sentido que o cantor Ozzy Osbourne, 71 por exemplo, foi considerado pelos evangelicos 

como "a propria e~ do demOnio". Aleen Vale~ era visto como divulgador de 

seita religiosa, pela m6sica "anunc~", onde "toda ela e tocada em ritmo de macumba, 

com acompanhamento musical caracteristico desse culto" 72 (Costa, 1986: 107). Cantores 

como Roberto Carlos e Raul Seixas sao apontados no livro pela suposla dubialidade, 

denotadas em algumas letras de suas compos~- 0 Baiao Magico e o Menudo - gmpo 

porto-riquenho que fez grande sucesso na decada de 80 - que atendiam respectivamente a 

urn pUblico infuntil e adolescente, foram taxados de propagar a "infini!ncia ocultisla"_ 

Roberto Carlos, pela miisica "Guerra dos Meninos", onde urn dos trechos daletra ("--- sem 

que eu abrisse ele entrou. .. ") fui intetpretado pelos autores do livro como mna dec~ 

que conduzia a intetpretar o interlocutor como sendo urn "invasor espiritual" 

contrariamente ao que propunha Cristo, Wando nmna lingnagem :figurada: "Eis que eston a 

porta e bato; se alguem ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sna casa e cearei com 

ele e ele comigo"(Ap 320). Raul Seixas, por declarar, segundo o texto do livro 

70 
Costa, Jefferson Magan, elal A mensogem ocu/to dJJ RDdr. 

71 
li"<->-ocalista da banda Black Sabbat 

72 
0 autor rel'er!Me ao rilmo aliicano cailiCteri2ado par Akeu V~ oa DDisica 

95 



mencionado, que "o Diabo e o pai do Rock" e assumir uma Ii~ satinica. 0 BaJao 

Magico e o Menudo sao igna]mente condenados por cooter em suas tmisicas o ')Jrocesso de 

retrocesso oculto", com mensagens que in:fluenciariam de funna subliminar, as~ e 

os jovens adolescentes. 0 Iivro ainda condena artistas do ceruirio musical brasileiro, como o 

guitarrista e cantor Pepeu Gomes, os cantores Morais Moreira, Gilbertn Gil e outros artistas 

baianos, acnsando-os de estarem envolvidos com seitas africanas, dada as influencias do 

candomble baiano nas suas mlisicas e, desse modo, contribuir para a expansao do 

"satanismo" no pais. E 6bvio que podem parecer exagero tais ~ hoje, se 

considerarmos a pnitica musical atnal dos evangelicos, mas o fato e que quanta mais 

sectiria fosse a denomina~ nessa ipoca, maior sna predisposi~ para defendet- tais 

preceitos. 

0 Rock era considerado por v3rias denolllinayOes evangelicas brasileiras, no 

inicio da decada de 1980, como uma "lnistura de mlisica e drogas, destinados a intoxicar a 

mente e os ouvidos da juventnde" (Costa, 1986: 17). Podemos encontrar a ~ 

dessa ideia exposta em varios textos evangelicos de cunho doutrinarios, nos jornais 

especializados e peri6dicos informativos. Ate a entrada de novos aparatos tecnol6gicos no 

meio evangelico e vista de forma ~ pam os principios IitUrgicos e doutrinarios, 

conforme podemos observar na cita~ de Costa: 

A influencia deleteria do Rock em algumas igntias evangelicas e evidente: basta 

ver o uso do Play Back, dos instrumentos musicais eletrioos (Guitar.ra}. 

eletronicos (Sintetizador) e da batida ritmica simetrica 0 Rock tern 

contaminado ate jovens crentes, com Iingua.,oens impias, sons alucinantes e rilmo 
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sensual (Costa, 1986: 21 ). 

Denuncia-se aqui, na visao dos seus autores, uma progressiw m~ do 

gosto musical evangelico, decorrente da difusao do rock no meio evangelico; a ~ 

de instrumentos eletricos e eletrOnicos (Guitana e sintetizador), uso da bateria e 

instrumentos de percusslio, em detrimento do orgiio e do piano usados outrorn pela igleja 

trndicionaL (Costa, 1986: 23). 

Em 1983, a grnvadora MliSic Maker (BH) Jan~ o primeim disco de Rock 

Evangelico no Brnsil, o disco Not of This World, do grupo americano Petra, que atuava no 

mercado Gospel americano desde 1972. 0 material sonoro reporta ao Heavy metal dos anos 

80, mais especificamente ao de grupos como o Europe, apesar do titnlo e conteiJdo da letrn 

da mUsica reafinnar a antiga des-aliena¢io as coisas terrenas, conforme podemos observar 

em uma das estrofes da letrn de Not of This World: 

Somos per-egrinos mnna terra estranha f Estmnos tiio 1onge de nossa terra natal J 

A cada dia que passa fica mais obvio i Este nnmdo nao nos deseja aqui Nao 

somos bem vindos neste nnmdo do enado f Somos estraogeiros e niio 

perteru;emos a ele."' 

No entanto, nota-se nas letrns das mlisicas o uso de uma linguagem trivial, 

do cotidiano, direcionado pam o jovem, tal qual em God Pleaser, do mesmo disco. 

Eu s0 quero que minba vida glorifique ao filho I Por fazer o meu Pai se orgulhar 

73 We are Pilgrims in a smmge laud /We are so fur liom our homeJand !Wdh each passing day it....,.. so clea£ !This 

wodd will never want us here !We're not 1.'relcome !his m:dd of,.n:mg !We are fureigna:s 'ldlo don'tbeloug (l'E'[RA, 

Not o/This World, Belo Horizonte: Music Maker, 1933). 
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por eu ser seu filho ao findar da minba vida I Nlio precisa me dar 1apinbas nas 

costas ou parar para aperta minba mao I Eu s6 quero ouvir meu Pai dizer: "'Bam 

trabalbo", ~Bom trabalbo" I Eu s6 quem ouvir meu Pai dizer: "'Bom trabalbo", 

"Bom trabalbo"
74 

No ano de 1985, a mesma gravadora distribuiu o album Jump To 

Conclusions, da banda Farrel & Farrel, onde coostava no encarte do disco que "a linica 

coisa que possuiam de diferente era Jesus". De fate, o disco assemeJba-se a ~ da 

mlisica pop americana da decada com seus recmsos tecnologicos; bateria eletriinica, efeilos 

de sintetizadores, capas elaboradas, figurinos da moda, etc. 

Cabe registrar aqui o fate de que o mercado evangelico ~ a entrar em 

sintonia com os modismos mercadologicos num momento em que o Rock vivia sen apogeu 

na midia brasileira Assim, o mercado evangelico, a partir dos anos 80, aponta mais 

claramente para um paralelismo com a mlisica "secular" do momento. ~ a partir de 

entao, a fo~iio dos idolos evangelicos. Se anteriormente aos anos 80 vendiam-se discos 

pela mensagem, pelo catalogo, essa r~ ~ a mudar e passou-se a explorar cada 

vez mais a imagem do artista evangelico. 

Durante a decada de 1970 SUigiram v3rias bandas no cenario evangelico, " 

com fo~ instrumental e qualidade sonora que mostravam seme~ com grupos 

74
I Just want my lifetoglorily his son /Tomakemylidherpmudd!atrmhischild before rmdooef No-to pat me 

on the back or stnp to sbake my hand I I just want to hear my lidher say I "weeldoole", ~welldooe" i I just w.mt to hear my 

lidher say I "welldooe", "welldon.-" (PETRA, Not afThis World, Belo Horizonle: Music Mal...-, 19113). 

75 F~ uma dascjfic~ diferellle para os ~ Vocais: Veacedores por Cristo, No.-o Alvon:cer, e Som Maim:. A 

~para Banda aqm, e a da formal;3o inslmmeulal pop rock lradiciooal; ~ 1Jaim.. balcOa, de. '""""''""' 

uma proposta musical diferellle dos ~ Vocais. 
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existentes no mercado secular. E o caso dos "Cantores de Cristo", grupo que atuava no 

mercado na primeira metade da de.:ada de 1970 e possuia caracteristicas sonoras simi1ares a 

grupos como "Renato e Seos Blue Caps"_ Entretmto, as letras ainda guardawm Ce£ta 

referencia aos temas da hin6dia., mas acrescentava maior leveza ao proselitismo. Como 

exemplo, podemos citar dois trechos do LP "Borum~~, Ian~ pela gravadm:a Favorites 

Evangelicos, provavelmente, no Recife na primeira metade da decada de 1970: 

A vida e tiio linda quando se tem o Salvador J E linda tiio linda revestida de amor 

I Se o amor e perfeito nada se desfuz. 

Se est3s softendo tenta~, n3o desanimes meu irmao I Sim tudo vai mndar tudo 

vai parar I Isso vai passar n3o esmor~ em o~, meu irmao l Quando o 

temporal passar, 0 ceo se abce em ~ ! Jatos de Juz vem colorir, dando 

beleza nos fazendo sorrir. 

No Brasil, o Rebanbao, handa formada em 1981, e tida como a pioneira em 

utilizar a mlisica pop - na instrume~ e nas letras - na divul~ do evangelho. 0 

Rebanhao era formado por Janires e ontros membros de ontra handa cbamada Sinal Verde, 

formada na Igreja Pentecostal de Copacabana, composta por universitlirios, e montada por 

Carlinhos Felix para se apresentar no MPB 80, um festival de mlisica da TV Globo."" 

Segundo Carlinhos Felix 
77

, cantor e Guitarrista do Rebanbao, Janires revolncionou a mlisica 

evangelica com letras que as pessoas nao estavam habitnadas a ouvir. '"Eram letras mais 

agressivas,joveus e populares"_ De futo, 0 primeiro disco, "Mais doce que 0 mer, de 1981, 

10 
Revista Backstage. Cadinhos Felix. Entrevista.N" 43, 1998. 

17 
Cartinhos Felix ficon doze aoos com a baada, gen-ou. doze discos, seodo dois pela ~ depois, - cam:Da 

solo. 
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entre Vlirios estilos pop, traz declara¢es que foram justificativas para que os pastores 

com~assem a proibir a audi~ do grupo pelos fieis.
78 

Era urn momento vivido pelos 

evangelicos em que a bateria ainda era proibida, e quem quisesse tocar tinha que faze-lo 

sem esse instrumento, muito emboraja houvesse ~com sua uhliza~. 

Janires participou do Rebanhao durante quatro anos e, em seguida, atuou na 

Banda Azul, vindo a fulecer em acidente automobilistico no ano de 1988. Das letras 

compostas por Janires, destaca-se no album "Mais Doce que o Mef', a faixa "Baiao", onde 

observa-se 0 uso de linguagem coloquial e girias: "Jesus e 0 imico caminho, quem quiser 

atalbar, vai pro beleleu; e "Salas de Jantar", onde aparece pela primeirn vez em~ 

fonogr.ificas uma men~ clara ao rock nas letras: "mas como ja dizia o velho profeta se a 

tristeza tentar pegar no seu ~ pegue a guitarra e cante urn rock pra louvar Jesus". Por 

essa ~o poseram-se em teosao com a lgreja dois elementos: a gnitarra e o rock. 

Embora a guitarra ja fosse, de certa forma, aceita uos templos evangelicos, o uso de pedais 

de efeitos como o distorcion, efeito timbristico que caracteriza o rock, ainda caosaw 

estranheza. 

De igual expressao pam este novo ceruirio, pam o qual apontaw a mtlsica 

evangelica, estao as bandas Sinal de Alerta, que gravou pela Copacabaoa na primeirn 

metade dos anos 80, Grupo Sonoros, Complexo J, e, ja no final da decada, a banda 

Catedral, uma especie de versao evangelica da Legiao Urbana. 

78 
"N6s queriamos ...- na Igreja com bak:ria e guilana oom som dis!oo:ido. No inlcio boore um <aiD p:• <<" iln 

depois eles aceilaram" Carlinhos Fcilix (Folha de SiioPaulo, 27.03.91, cilado par Mariano, 995: 221). 
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3.2 White Metal 

0 pioneirismo da ttanspos~ao do Heavy Metal nas igrejas evangelicas se 

deve entre, ontros nomes, a Sandro Baggio, autor do livro "Revol~ na MUsica Gospel", 

hoje atuando como Pastor no Projeto Agape em Vila Mariana (SP), junlamenle com 

Claudio Tiberius,"' mJisico e tambem pastor. Claudio Tiberius havia fimdado com amigos, 

um grupo de evangelismo como nome de Christian Metal Force, no inicio dos anos 90. 

Mesmo ap6s sua cooverslio ao meio evangelico, continuou a usar um visual tipico de 

roqueiro e a assistir shows de rock, como fui o caso do Rock in Rio I, em 1985. Em 

setemhro de 1990, organizou o primeiro coogresso do Christian Metal Force cootando com 

a particip~ de cerca de 30 pessoas de varios estados do pais, sorgindo assim as primeiras 

bandas de White Metal. A Igreja era tolerante, mas foi so a partir do anode 1991, quando 

Tiberius levou o ministerio para a lgreja Renascer em Cristo do Bispo Estevan Hernandes, 

que houve uma maior divol~ao do novo estilo. Tiberius da-nos uma ideia do ceruirio: 

Ainda em 1990, surgiu a banda de Hard-RockMartirio (SP) e a Gerru;iio Eleita, 

que veio a ser o Necromanicider (RJ). Nesta mesma epoca (final de 90) estavam 

nascendo as bandas de Heavy-Metal Calvririo, Justa Advertencia (SP) e Aflber

Death (ES). Em 1992, surgiu o Devilcrusher, em 1994 o Antidenwn e muitas 

outras hand as, como voce mesmo disse (no eosaio ), as quais se espa1bmam 

devido as dimensOes brasileiras. 
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Em 1993 com~u a fuzer parte do RefUgio do Rock, lig;Hio il Igreja 

Quadrangular e liderado por Sandro Baggio, que abria es~s pam as ~ das 

bandas em Sao Paulo. 

Baggio fula a respeito do seu apoio ao inicio do White Metal no Brasil: 

Meu apoio ao white metal ~ antes de existir qualquer c:en3rio ou 

organizal;iio, em 1988. Na tipoca, c!ramos apeoas alguns que gostavam de rock e 

metal e estivamos tentando trocar ~ e grav~. Ap6s urn periodo 

como missioruirio na Europa entre janeiro de 1989 e janeiro 1991, relnmei ao 

Brasil e encontrei urn c:en3rio gospel totalmente armado, alJ:avl!s da Imprensa 

Gospel FM. 0 cenilrio de metal crisGio continuava a crescer em Siio Paulo e 

algumas outras pessoas em outros estados. Foi nesta Cpoca que o White Metal 

Detonation ganbou for~ e alavancou o c:en3rio do white metal no Brasil"" 

0 White Metal veio pam as igrejas evangelicas como mais uma ~ de 

divul~o de mensagens evangelicas, agora pam urn pUblico especifico, revestidas com os 

mesmos cliches do Heavy Metal: vestmirio tipico, linguagem musical, deuolando ate 

semelhau9<1 com os nomes de bandas do estilo tradicional - Necromanicider, After-Death 

Devilcrusher, Antidemon, entre outras. 

A ace~o gradativa do Rock pelas igrejas evangelicas estava aliada a 

flexibiliza~ao da contracultura assmnida 110 ambito pentecostal. Segnndo Mariano (1995: 

192), durante a decada de 1980 despontaram "significativas tr.msfo~ na estetica, nos 

80 
En!revis1a com Sandro Boggio. http: l/www.dirislianmck.bpig.oom.bdbaggioo/.ZOllhtm - 15JU5ill2 
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costumes e babitos" das comunidades evangelicas. Essas mudan~ ocorrecun, sobretudo, 

pe1a apari9ao dos Neopentecostais, igrejas como a Universal do Reino de Deus e a 

Renascer, que passam a consentir urn maior hlleralismo de conduta, pennilindo entiio, a 

incorpora9ao de estilos mosicais, comportamentos e vestuarios similares aos dos artistas 

seculares (Mariano, 1995: 192). 

Desse modo o sectarismo eo asceticismo, segundo Mariano (1995: 146), 

foram gradativamente substituidos por uma ~ ao mundo. 0 prOprio Mariano 

explica: 

Enquanto seus fieis furam esmagadoramente pobres e estiveram priwdos de 

hens materiais, culturais e educaciooais. o sectarismo e o asceticismo pentecost:al 

niio gemrnm grandes tensOes. Mas, com a ascensao social de parte dos fieis, as 

teiiSOes poderiam se intensificar, e muito, niio fusse a acon:t0da¢io ou 

d~ promovida pelo pentecostal:ism (1995: 146). 

Diaote dos fortes apelos de uma sociedade baseada no consumo e 

entretenimento, os crentes ~alem de ~osos, reuniam condi¢es de desfrular das boas 

coisas que o mundo poderia oferecer (Mariano,1995: 146). A Teo1ogia da Prosperidade, "' 

"com a promessa de que o mundo seria urn l6cus de felicidade e abundancia de vida para os 

cristiios, herdeiros da promessa divina" (Mariano, 1995: 147), viria a validar essa ideia, 

rompendo com toda uma forma de conceber a tradicional doutrina cristii Sonia Hernandes, 

lider da igreja Renascer em Cristo, mulher do bispo Estevam Hernandes, com quem fundou 

81 
Teologia da prosperidade e a doulrina que afuma que llldos os fieis - todos aqueles que 1 am pelo p:ocesso do 

conversiio, portanto n.a.cidos do novo - siio fillm de Deus., on melhor, do Rei. Deus os tomou filhos pata scmn 

~ e terem sucessos em seus empreemtimentns (Siepierski, 2001: 31). 
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a deno~iio, descreve a mudan~ 

Quem inventou essa histOria de que para agradar a Deus, tern que _. 1ristes e 

pobre? Nao aceitam que a genre tenba ganbado mna BMW na rifa, toque rock. 

seja feliz. Nao aceitam nossa liberdade de fular da biblia sem _. ET, A genre 

aceita todos como eles sao. Voce pode usar mini-blusa usar 50 brincos na ocelha, 

pintar o cabelo de azul, usar c:a4:a esburacada sem ~-"' 

Se outrora os evangelicos pregavam o fun apocaliptico, o "Armagedon=, 

seguido da bern aventuran~ do crente na "nova JerosaJem=, os oovos crentes, 

neopentecostais, priorizam a vida cotidiana, adotmdo a promessa do paraiso na temJ, do 

sucesso neste mundo. A lgreja, agora, caracteri7a-se como empresa, sendo mais um setor a 

ser administrado por uma holding, organiza-se empresarialmeute, abole os sinais extemos 

de santidade que sempre rotularam os evangelicos e se utiliza das tecnicas de marketing 

para sua expausiio, ganhando cada vez mais espli\:0 na midia. Trata-se, de apreseutar o 

sagrado de forma espetacular. A fe represeuta, nesse contexto, a confianl<" de que Deus 

aben~ani o fiel confunne sua fidelidade como "dizimista". "A enfase financeira da 

teologia da prosperidade e ada do~ :financeira, eutendida como investimento. Da-se para 

Deus e, portmto, dele se torna devedor. E ele, Deus, fica obrigado a n<sl ilnic em maior 

medida aquilo que foi doado" (Mariano, 1995: 47). 

82 
Re.ista Veja, 13/0484 ci!ada poc Mariano (1995:217). 
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Sao re-atualizadas as tecnicas proselitistas para o alcance dos fieis, confonne 

cita Pinheiro (1998: 13). 

Nos depoimentos e nas milsicas, os cantores expressam ~ com as 

mensagens, reconbecendo que aquelas que carecem de sentido religioso niio 

atingem aos jovens. Envolvidos na ideia de guerra divino e de evange~, n>-

elaboram os produtos ate entiio vistos como incompativeis com a esfera sagr.lda, 

por exemplo, o junk, o rap e o rock. 

Desse modo, constitui-se a f~ de urn pUblico consumidor em um 

mercado que ja dispOe de veiculos promocionais. A divulgll\:iio e constante, n3o s6 nos 

programas de radio e televisao como, por exemplo, nos programas "'Tnoo Gospel" e o 

.. Clip Gospel", exibidos no ano de 1992, pela Rede Manchete, como tambem nas 

apresentayi)es das bandas nos cultos, em shows especificos que funcionavam como canais 

de divulg~ao em estrategias do tipo "leia o livro, veja o filme, compre o diseo". CooJpra-se 

o disco niio s6 em livrnrias evangelicas especificas, mas atraves de mna rede de lojas e 

Shopping Centers e Point Gospel, lojas especializadas em produtos evangelicos, inclnindo 

artigos de papelaria, camisetas, bones, perfumes, entre outros, que poderiam ser adquiridos 

atraves do cartao de credito "Gospel Bradesco Visa, o cartao de afinidades gospef' 

(Mariano, 2001: 79). 

Toda a linha de produtos da Gospel Records em comen:ializada atraves de 

canais controlados pela Fun~ao Renascer, mas, a partir de 1997, a Gospel ReCQrds, da 

Igreja Renascer, passa a comercializar seus prodotos atraves de mna rede de lojas, a Plmret 

Music, presente em quase todos os Shopping Centers do Pais (Mariano, 2001, 79)A 
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Renascer dispunha ainda de "Danceterias EvangtHicas", onde, depois do culto, alguns 

temples da igreja t:rnnsformam-se em pistas de ~ garantia de diversao are a madrugada. 

Assim, desfez-se, musicalmente, a tens3o entre o sagrado e o profimo, 

decorrente das Iutas simb6licas ocorridas ao Iongo dos anos, entre as igrejas evangelicas e o 

mercado musical "secular". A mUsica evangelica, enquanto produto de uma relayao cada 

vez mais capitalista, adquiriu urn discurso musical descaracterizad e unificador ao mesmo 

tempo. Descaracterizador porque inibiu qualquer inten~ de uma suposta identidade 

musical que essas igrejas evangelicas pudessem vir a ter. Uuificador, na ~ entre 

o sacro eo secular, pela ideia da "~ da fe". Se, na "A etica protestaote eo 

espirito do capitalismo" de Max Weber, o asceticismo do protestantismo "opunba.-se ... 

poderosamente, ao espontiineo usufruir das riquezas, e restringia o consumo, especialmente 

o consume do luxo", Iibertando o fiel da "dependCncia dos bens materiais" (Weber, 1992: 

122) agora, a 16gica protestante insere-se nmn "capitalismo que e de consumo, de serviyos, 

n3o de produ9ao de hens, que n3o tern emprego e e muito voltado ao imediatismo do 

consume, ao gozo imediato ... que n3o pede para voce acumular, e sim gozar imediatamente 

as benesses deter dinheiro, se divertir". B
3 

A expans3o do mercado de hens simb6licos no Brasil, o desenvolvimento 

dos mediae a populariza93o dos eletros don:testicos, a partir da decada de 1970, confurme 

abordei no primeiro capitulo, contribuiram acentuadamente para essa mudanfYa na 

83 
Jamal Folha de Sio Paulo, 04.u9/2001. 
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mentalidade evangelica que, embora se referisse inicialmente aos Neopentecostais, 

expandiu-se aos poucos as demais denom.iiia\:Oes evangelicas. A ideia de aco~ as 

"coisas do mundo" reflete-se, n3o somente no comportamento evangelico, mas tr.msfonna, 

aos poucos, o gosto musicaL 

E nesse contexto que, no final da decada de 1980 e inicio 1990, o Rock, 

principalmente com o apoio de igrejas Neopentecostais, expande-se no meio evangelico. 

Uma das primeiras igrejas a cindir o limite entre a miisica sagrada e a profana, entre a 

miisica sacra e secular, foi a lgreja Renascer em Cristo. A principal diferen~ nao mais 

residia na ntiliza~ de certos instrumentos musicais, mas, nas letras das mllsicas, que 

deviam fular de Deus. "0 profano ja niio dizia respeito aos instrumentos e ritmos, mas ao 

conteudo das letras" (Mariano, 2001:60). Apropriou-se sem res~ de qua1quer estilo; 

rock, samba, pagode, funk, teeno, rap, MEG (Miisica Eletronica Gospel), entre outros, para 

difusao de mensagens religiosas.84 

84 ~o surgimeruo do movimeruo Gospel, ~ e difimctido par algumas ~ Balistas e M<!Qdi•"• e 

Presbilerianas e depois _,.'-""' pelos Neopeol<:coslais iu:ujlOOii- todo e qualquer rilmo umsical, iocluiudo """"*"' 
vinculados iulanc;a" (Mariano,2001: 219). 
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4. 0 MERCADO FONOGRAFICO EV ANGELICO NA CIDADE DO 

RECIFE NOS ANOS 70 E 80 

Eu vou, de agoru em diante usar as vestes de um simples 

cristiio: amor, paz, longaminidade, benignidade, fe, bondade 

tempert111fa, numstdiio / Consei de fachada, cansei de ser 

fantoche, cansei de ser crrmte, de viPer pru um povo que so 

sabe exigir / Santidode e uma caisa bem intima, que surge, 

que brota, sem exibir. 

Jose Carlos- Cantor evangilica 
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de 70 e 80, teve uma significativa prodrn;OO de discos evangelioos. 

Apesar de nlio dispormos de estatlsticas a respeito dessa prodrn;OO, a coleta 

de discos, realizada durnnte os dois semestres de 2001, apoma para uma produ~ musical 

importante, se veri:ficados os niimeros de ilbuns lan<,:ados. Na primeim metade de 1980, o 

Recife dispunha de gravadorns evangelicas, estUdios, emissorns de radios (AM e FM) e 

encontravam-se em atua~, nesse cernlrio, m6sicos instrumentistas, m1istas, ammjadores, 

compositores e urn publico oonsumidm- crescente e fiel ao cast evangelico. A tabu!~ dos 

dados da coleta discogmfica mostra o Recife oomo a ten:eira maior capital prodmorn de 

discos evangelicos no pais. 

Partie~ <las C..pilais ""~de ll!scoo 

""""~""!'Ins~ 1~!194. 

11% 4% 

. Ill! Rio de Janeiro 

ORecile 

0 Oulms Capilais i 
gNao lrlbmadll i 

' --~~j 

\ _j 

·~------------------------------~ 

Fonte: Levantamemo fonogniftco em¥lim 
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Os pentecoslais estive1am a da produ~o mrr:;ical evangelica dmante 

toda a decada de :se oornpr,ov<~ siml!Olicos pr\)pri[}S do 

comportamento e ''estetica" pentecostal, im;presS<:;s na m!ltSica evangelica: seja nas 

musicas, na o~ao pelo ac<lmj)llllhaJille:nto music~!l, oo se distaneiaT do profuoo, oo na 

apresent!l~ao visual das capas des diS~:os. Essa afirm:~~io e compativel com a coosta~ 

superioridade numerica do pirblioo coosamidor cem potencial coocentllldo em toroo 

327.902 cevangelicos distribmdos nas denominaq;<i'ies pentecostais, oontra, 158.294 

pertencentes as igrejas tradicionais., de ac•Jrdlo com o censo do IBGE, de 199L 

Por causa da 

representado por esse segrnento oo pernambueaoo e bern oomo ~ 

bfuliografica, a abordagem do tema so foi gra'ifas com 

mfu;icos, produto:res, disttibmdores e aos atraves do funografico 
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4.1 CondifOeS indnstriais de prodnfio: Gravadoras e Estiidios 

Segundo Jo3s Santos, IDlisico e arranjadoc, Recite teve mna das primeiras 

gravadoras evangelicas do Brnsil,' a "Favoritos Evangelicos", pertencente a Paulo Rangel 

A gravadora possuia filial no Rio de Janeiro e constavam em seu catilogo canmres como 

Feliciano do Amaral, Zilanda Valentine Vitorino Silva 

As gravadoras e selos atuantes a partir da decada de 1970 eram, entre outros, 

a Favoritos Evangelicos, Estrela de Belem, Som Evangelico, Canaii, Getsemane, (selo 

pertencente ao Cantor Eliezer Rosa) e j3 na decada de 1980, a Manancial e a Reve~. 

Atuando no men:ado evangelico desde o inicio da decada de 1980, o estOOio 

Revela~ao era conteinpol:1ineo de estiJdios como o Somax, antigo Rozemblit, o estiJdio do 

Conservat6rio Pemambucano de Mtisica e o Novo EstUdio. 0 estiJdio Revela~, que 

tambem funcionava como gravadola, teve os primeiros albuns Jan~ com pioneiros: 

Gedalva Santos, Selma Brito, Varga Pimentel e Marinho,os pioneiros. Em segoida vieram: 

Monso Augusto, (como aibum Palawa Verdadeira), Jaci:ra Pinto, Cicero Nogueira, Man:os 

Antonio, Valdeci Aguiar, Eduardo Silva e Eliezer Rosa. Jose Dario, seu proprietario, 

com~ou atuando em estUdio de quatro canais, passando em segoida para 8, 16, 24 e depois 

32 canais. Os contiatos eram feitos por pacotes ou alugoel de horas no estiJdio. Os ~ 

1 
AD que tudo indica na primcixa metade da dC<:ada de 1970. 
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de prensagem e gnifica foram realizados na era do vinil, na Fermata e na Continenlal, em 

sao Paulo. Hoje, pela fucilidade dos recmsos tecnologicos de ~. as capas sao :fei1as 

na propria empresa eo CD em Fortaleza-CE. A tiragem sempre foi de mil OOpias. Quando o 

artisJa vendia muito ia-se renovando a tiragem. 

A estrategia qne se utilizava para ~ DOVOS DOmes DO mercado eslava 

baseada no snrgimenJo dos DOVOS Jalentos denJro das igrejas. Se :fuzia sucesso na igr~a, iria 

fuzer sucesso no mercado tambem. 

Outra gravadora de significativa importiincia, ainda atuante DO mercado 

Pernambucano, foi a Manancial. As gra~ ernm realizadas no esttidio Somax. antigo 

Rozemblit, e no estlidio Clave. A gravadora pertencia ao canJor Cicero Nogueira_ Co~u 

a aluar como gravadora em torno do ano 1984 e a distribuir dois anos depois. Ricardo 

Soares, seu proprietiu:io, co~ como comerciante, vendendo LPs. 0 proprio Ricardo 

conla o inicio de sua afua9io DO mercado. 

... comecei a me inten:s~ar por aqueles [canmres] que mais vmdiam e dai 

come~os uma boa amizade com os cantores. A ira estUdios e a pllrticipar das 

grava~ assistindo, como curioso ... Um rempo depois eu ... comecei a ir a 

estlidios, a ver como se produzia e me interessei por produzir ... Foi quando, 

realmente, produzi ... com a l!iuda ind:ispcnsavel de Eduardo Silva, .Jo3s [Santos] 

... que em aquele pessoal que fuzia o 3lT3J1jo ... Pessoas fuscirnmles nessa area 
musical 

Quando a gravadora Manancial chegou ao mercado evangelico, no Recifu,ja 

esJavam em atua~ Eliezer Rosa, detenJor do selo Gelsemane, e Q Pasror Aurilo Carneiro 
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da Cunha, proprietario da gravadora Canaa e do conjuoto Embaixadores de Siao. 0 Pastor 

Aurilo e considerado por Ricardo Soares como uma das pessoas que mais investiu no 

mercado evangelico. 

0 organograma funcional dessas gravadoras evangelicas, desde o inicio, era 

baseado na estrutura funcional das indies, empresas de pequeno por1e que possuiam fuses 

do processo de p~ terceirizadas, como os servi(:OS de estiidios e gcifica, DOS quais o 

proprietario participava como gestor de todas as etapas do processo (ver I Capitulo ). Os 

departamentos terceirizados eram: foto, arte, fotolito, ~, as capas, preosage111. A 

gravas:ao era feita, denlre os mais citados na ficba tecoica, DOS estiidios: Rozemblit, 

Conservat6rio Pemambucano, Esttidio Vice-Versa (SP), posterionnente Reve~, entre 

outros. A preosagem era realizada na Continental (que tambem era solicitada para servi(:OS 

graticos) e a capa era realizada na Alvornda, em sao Panlo. Segundo o IDART (1980: 95), 

a Continental, em 1976, era uma referencia para servi(:OS graticos. Dai, talvez a preferencia 

evangelica 

Y.gura 5: Organograma F....a-1 da Gtatadora Mannrial 

I Adminisfralivo Senm;cs 
Teteeirizados: 

.0. 

Divulgas:io ~I Proplietario bl ~Arlisica --~ ~.corte. 

-a prensagem, 
capa: grafica, 

I I 
folD, arlee 

Oislribui;io folalilo_ 
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A ideia e 1er como referencia uma empresa "emruta'' com setores 

terceirizados tal qual a MK Publicilli, segundo Ricardo Soares. Acreditamos que esse 

modelo, fornecido pela Manancial, sirw de base para a compreensiio da estrutura :fimcional 

das gravadoras evangelicas no Recife, uma vez que niio eram mnitas e pOSSUiam uma 

pr.ltica de mercado similar. Uma ~ ta1vez tenba sido a Gravadora Revela~ que 

possuia esrudio. 0 prOprio Soares explica: 

... eles niio tinbam a grawdom como o alvo, eles tiobam o estUdio .... Como a 

genre deu fuco a gravadora, a genie se prepmou profissionalmente pra isso __ . A 

Revela\:3o tinba estiKiio, mas o Dario e que fuzia toda essa pane comen:ial e 

fmanceira ... divu~ ... , tudo era centrado nele. 

Faziam parte do catllogo da Manancial., em 1980, nomes como Cicero 

Nogueira, Jorge Binah, Domingos Douglas, Leni Silva, Ziran Armijo, Eduardo Silva, 

Afunso Augusto, Marcos AntOnio, entre outros. Soares afinna ser detenlor, na epoca, de 80 

matrizes. Hoje, possui em torno de 300, incluindo todo o acervo da Rocha Eterna, 

gravadora carioca que tinha em sen cost nomes como Shirley Carvalbaes, cantora que atna 

no segmento evangelico desde 1978. 

A tabela 5 e nm catllogo fornecido pelo propriet;irio da gravadora.. sao, em 

sua maioria, nomes que tiveram uma furte a~ no mercado pernambucano na decada de 

1980. 
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Tabela 5: Cat:Biogo Mananrjal 
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4.2 As Condi~iies Instrnmentais de Produ~o: Novas Teenologias 

Joas Santos foi um dos primeiros mtlsicos evangelicos a trabalhar com 

Sequencers- da marca Alezis e ainda separado do teclado- em 1984, no Recife. Em 1981, 

passam-se a utilizar, nos estiidios da cidade, seqiienciadores acoplados ao teclado. Um dos 

primeiros foi ntilizado por Tovinho. Logo depois JOOs Santos co:mpra um D20, 

seqiienciador de 8 pistas. No entanto, o snrgimento de novos aparntos tecnol6gicos 

(gravadores multi-pistas, sequencers e sintetizadores), proporcionam lliio s6 um 
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barateamento na prod~. mas nma melhora qnalitativa nas condi\:Oes de ~-

Naquela epoca, utilizavam-se dois tecladistas. Um para fuzer piano e ontro o 6rgiio base, 

porque todo o processo musical era Iimitado aus dois canais disponiveis para a gta~-

Com a entrada dos gravadores mnlti-pistas IIllo houve mais essa necessidade. Se, por um 

!ado, os gravadores multi-canais IIllo eram mais limitado-res da inventividade aos ammjos, o 

sintetizador, por sna vez, na decada de 80, foi alvo de moitas ~ e criticas. Isso 

aconteceu porque, a partir de entiio, houve nm baiateamento nos custos de ~ do 

disco evangelico, que fui conseqUeocia, entre ontros fatores, da diminniyao da parti~ 

dos mtisicos no processo de ~- Uma das furmas de perceber esla mudan~ oo 

ceruirio e observando a descriyao da ficha tecnica na contiacapa dos albuns, que nomeaw 

os equipamentos ntilizados nas ~; Teclados DX7, Poly 800, Prophet 5, Korg 

Trident, Opus 3, Bateria Houbert (RX-ll), entre outros. 

Se, por nm !ado, houve o barateamento dos custos da pr~ do disco, 

como decorrencia da otirnizayao do uso dos Illlisicos no estitdio, 1 pode-se adicionar a esse 

:futo a facilidade que se tem para a aquisiyao e maouseio daqueles novos equipamentos. 

Dario fala sobre o surgimento dos home st1/dios na cidade: 

___ a pessoa tem boje um computador que e um es!Ddio ... Ai o cara can1a na igrqa 

e diz; "eu sou caniDI" e grava __ Hoje existem varios estJidios ___ quando a genre 

CO!~le\'0~1 eram quatro estUdios aqui no Recife_ Quando eu comprei o estlldio ... eu 

2 
Eduardo Vicente cita quatro aspectos ""'"' ...... " a l1:da!;io DOS custos da p~: a l1:da!;io do pe;o da 

horafesbidio, red~ da nnlizw;io de~~ do mimero de mDsioos paa:ticipanles JlliS Y"'~ e -lim 

a ~o nos custos dafita ulilizada {VICOilli:, 1996: 68)_ 
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tinha a gravadora .. ai vendi um equipameoto que eu tinha.. .. um carro de som, ai 

comprei esse estitdio que ja vinba trabalbando bit muito tempo. Depois que abriu 

0 mercado .. J.iberou OS eqnipamentos .... COmputaOOr ••. que era dificil para voce 

comprar um gravador antes ... Agora m 1udo mciLNo mereado de Recife tem 

Gravador fpra vender], todo mundo conqna um gravadmzinbo, e ja faz uma 

gravadora, compm um computador, uma placa de somja e uma gravadora .. isso 

ai atrapalha muito ... 

De certa :furma, OS m.iJsicos evangeJicos pemambu£anos nao sO ateoderam a 

uma demanda local de pr~ para artistas evangelicos, como lambt\m a uma demanda 

externa de pessoas que vinbam de outrns cidades, pertencentes a outros Estados como Nalal 

(RN), Joao Pessoa (PB), entre outros. Por este motivo, e pelo futo de que muitos mUsicos 

pernambucanos iam trabalhar em outros estados, o Recife influenciou a~ de v3rios 

estldos do Norte-Nordeste brnsileiro. 

4.3 As Condi.;Cies Instrumentais de Produpo: Os mtisit:os 

Segundo o cantor evangelico Eliezer Rosa, a partir da decada de 80 

com~aram a surgir, nos estUdios, mlisicos sem fonna{:lio academioo-musical, cfria 

experieucia musical ocorria nas pr6prias igrejas, muito embora alguns poucos 

freqiieutassem cursos em conservat6rios. A educ:ayao musical do iosttumentis1a evangelioo 

de estUdio dava-se no ilmbito das igrejas ou atraves da experiencia nos pWprios esttidios. 
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Era bastmte comum o futo do nn:lsico tocar de "ouvido" ou por ciJi:a. Muito embora alguns 

milsicos fossem oriundos de bandas militares, dispondo, porllmto, da pr.itica de leitma 

musical, encontrava-se no processo de gra~ todo um ambiente propicio para a 

improvisayao, que dispeusava o uso da partitura. Pode-se dizer que era deotro do estlidio, 

pela pnitica, que se dava, em grande parte, a f~ dos mUsicos. Os insttumentistas de 

sopros, resguardados para os "detalhes" nos arranjos, ja encontravam a base harmOnica 

pmnta e "qnando eles [os milsicos] chegavam ao estlidio, eles ja fuziam aqnilo ali de 

onvido,ja pegavam a melodia e saiampor ali inventando, criando ... ". 3 

Desse modo, a igreja teve um papel fimdamental para o desenvolvimento do 

cemlrio musical . evangelico, estimulando o aprendizado musical em seus templos e 

propiciando ~ para a ~ de grupos musicais. A mUsica esteve sempre muito 

presente nas Iiturgias evangelicas e nas estrategias proselitistas de conversao. Na verdade, 

poucos foram os mllsicos que estudaram em conservat6rios. 0 que pode ter contribuido 

para esse futo talvez seja o sectarismo exislente na igreja, que propiie para sens fieis o 

distanciamento e estranbamento do umndo. 

Como decorrer do tempo o futo de se ter mllsicos evangelicos sem ~ 

musical atnando nos estfulios, niio sera snficiente para atender a demanda de um mercado 

que buscava, a partir de entiio, um gran de profissionaliza¢jo cada vez maior. Mais e mais o 

processo de gra~ exigia do .milsico evangelico um perfil musical niio mais encontrados 

3 
Entre\':ista com o cantor no Recife 
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no ambito das igrejas. Ate quem ja es1ava no mercado precison adaplar-se as novas 

tecnologias de gra~ e aos novos conceitos que rondavam a Dllisica evangelica. 

Com~-se. entao, a unlizar miisicos n3o evangelicos nas gra~ o qne 

dividia as opinii'ies. Para algnns, a Dllisica evangelica tinba qne ler um tralameJJin 

diferenciado da ''mnsica do mundo" a com~ pela ~ de Dllisicos evangelicos em 

todas as etapas da ~ visando a fuga da influencia pro:fima, confonne afirma Joas 

Santos, arranjador e contrabaixista evangelico: 

Nnnca me iospirei em mUsica popular pam fazer nada. Eu nem gosto de 

ouvir ... procuro nao ouvir pra niio pegar aquela ideia ali Procuro fazer a 

coisa .. sempre me preocupei com isso; Ievar pra dentro do esiJidio sempre 

n:uJsicos evangelicos, porque ali voce esl;i tendo mna ~ pra fazer um 

trabalho. 0 mUsico popular 011 secular, sempre vai 1imr algtuna roisa que ele faz 

Ia fora e vai colocar no tmbalho evangelico, ai o que acootece? Milda muilas 

vezes o estilo. N""ao sou cordra .. mas gosto de usar o mUsico evaugelico. 

Muito embora as tensi'ies existentes entre a mUsica evangelica e o mercado 

secular se tenham rompido atualmente, com algumas reservas, a decada de 80 permanecia 

centrada, para os evangelicos., nmn cOdigo de conduta que deveria diferenciar e distinguir o 

sacro do profano, a mnsica espititnal da mUsica do mundo. Eram comnns nos artigos dos 

informativos e jornais evangelicos excJI1a\:i'ies doutriruirias ao mUsico evangelico sobre a 

sua pr;itica e conduta na Igreja: 

---~"UDS ficam presos a qualm paredes, confundindo os ambienles e pensando 

que as pnlticas do unmdo podem plenameute sa aplicadas a Igreja Vivem como 

"galas" que tem o seu pUblico, suas "tides", suas eneen~iies e suas oonfusiies. 
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Esses sao OS equivocados OS tolos, OS materiaJistas, OS hip6crilas.. Aqui na term 

ja recebem a sua recompema: sao aplmv!idM, louvados e endeusados. Nlio mais. 

Nao enteodem eles que o lupr da ~ e cativo do Deus sobemno e etemo.
4 

Joas Santos iniciou-se nos esbidios, em 1982, no ConservatOrio 

Pemambucano de Mllsica, estiJdio que, na epoca, possuia dois canais, tocando cootrabaixo 

para prod~ de um compacto do cantor Eliabe Cbag;ls. Em seguida, em 1983, realizou o 

primeiro trabalho no estiJdio Rozemblit, com a cantora Leui Silva, no 3lbmn Sileucio, disco 

bastante divulgado, na epoca, no meio ev.mgelico. Como auanjador veio a atuar no final de 

1984 e inicio de 1985 e trabalhon com varios mllsicos do segmento. Parece ter bavido mna 

~ao mais presente em tomo de alguns nomes como Tovinho (tecJados e ammjos), LaJa 

e Jair V er90sa (Gnitarra), Eduardo Silva (TecJados) e, na bateria, constantemente Luizinho, 

dos Embaixadores de Siao, um dos gmpos pioneiros no segmento, na capital 

pernambucana. 

Joas Santos foi propriellit:io, segundo ele, no periodo 1994-1996, de um 

esrudio "genuinameute evangelico», sobre 0 qual a i:mprensa local divulgou materia inedila 

no Jornal do Commercio do Recife, enfatizando sua ~ao a demanda do mercado 

exclnsivamente evangelico. 

Tambem merece destaque Antonio Mariano, um dos mUsicos e 3£llll!iadores 

mrus cogitados para as grava¢es ev.mgelicas na dkada de 80. Tovinho, como e 

comumente conhecido, estndon no ConservatOrio Pernambucano de Mllsica e comeyon a 
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atuar em esttidios no final de 1979. Em segnida passou ale£ participar;Oes em~ 

evangelicas. Geralmente, n3o ntilizava mUsicos evangelicos nas gra~s, muito embma 

Luizinho, baterista evangelico dos Embaixadores de Siao, grupo do Recife, qne atuou dos 

anos 70 ate a primeira metade dos anos 90, teoba sido nma das ~- No entantu, o futo 

de gravar para evangelicos n3o implicava em trntamento diferenciado aos arranjos 

evangelicos. 

Jose Dario, mUsico e proprielario do estlidio e gravadora ~uda-nos a 

conhecer nm ponco mais sobre a ah~ dos mllsicos na primeira metade dos anos 80, no 

mercado evangelico no Recifu . 

... quando eu comprei esllidios. ja havia nnisicos coobecidos ... Tinba um colega 

meu, Jair[VCJ\'053.], que e esposo de Leni[Silva], que amiiJjava os mUsicos. Ele 

conbecia os mUsicos e me indicava "'D3rio esse nnisico e bom" ... Tinha: Jof!s 

[Santos], tinba Tovinho, que esti na SOMAX agora, tinba Mongol, Lal3, tinba 

Jrur, Jazon... Eram nnisicos que ja es1avam na midia .. que todo mundo 

chamava .. todo pessoal que ia gravar chamava aquela equipe. . .As !lJll~ 

eram sempre com essas pessoas, em Lal3, Mongol, Tovinhu, Eduardo Silwa, 

Jrur ... e ... bareria era Lnizinho, dos Embaixadores de Siao ... Eram essas pessoas 

que dominavam o mercado, em tennos de nnisica .. ' 
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0 :13to de se ter mn mesmo elenco atuando nos varies estiidios do Recife, 

durante toda a decada de 80, merece ser ressaltado. E importante des&acar que com isso a 

os mesmos cliches harmOnicas nos arraqjos e na llhliza9jo dos timbres. 

4.4 As condi~iies comerciais de produ~o: Os Artistas 

Na decada de 80, a mlisica evangelica era eocarada menos como mercadoria, 

e mais como veiculo de evangeliza9jo ou minisrerio de Iouvor. Os artislas .niio dependiam 

da produ~ artistica para sobrevivencia, pois possuiam outros meios de vida Embora 

algumas igrejas tradicionais possuissem o cargo de miniSiro de mlisica, qne nero sempre era 

remunerado, nas demais ~a atna~o do mlisico na igreja era considerada como 

urn trabalho "em prol da obra de Deus" e, portauto, sem ~,Deus e qnem 

recompensaria. Trata-se de urn momento em que as gravadorns e que procmawm os 

artislas. A partir do momento em que o mlisico se profissionaliza, em. qne a mlisica adquire 

status de produto religiose e comercializavel, essa re~ entre o mlisico e a pr~ 

musical fonogrlifica tambem se modificou. 

Eliezer Rosa, ~u a atuar no mercado evangelico no anode 1970. 

Gravou OS tres primeiros discos em S3o Paulo pela gravadora paulista Louvores do 
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~o, nos anos de 1970, 1971 e Im, respectivamente_• Gravon o 4° 3lbum no Recife 

em 1974, pela gravadora Estrela do Oriente. Ao todo, grawn 22 LPs e oito CDs_ Residindo, 

inicialmente, em sao Paulo, Elieze£ Rosa organizou urn conjunto e grawn 0 primeiro 

album acompanbado pelo conjunto Loovores de Siao, tendo como ~ ins1rwnenlal 

dois violi'ies, Orgio, sax e clarinete. Entre os anos de 1974 e 1975, volton para o Recife, 

momento em que com~ a atuar nomes como Eduardo Silva, Isac sa e o grnpo 

Embaixadores de Siao_ 

Segundo Eliezer Rosa, urn dos pioneiros que o antecedeu nas grava¢<:5 foi 

Edvaldo Silva. Eliezer comenta: 

Quem primeim gravou mesmo _ _no Recife, ele .. .niio vive mais. foi Edvaldo 

Silva Na epoca n6s fuziamos parte do conjuoto Jiibilo dos Freis, foi o primeiro 

conjunlD eletriinico___ , a pt imeiia guitarra que entrou no meio evangelico foi 

atraves desse COf:!iunto. Foi atraves de um mDsico chamado ISraeL emiio en me 

lemhro que quando ele veio a primeira vez na AssembJeia de Deus com a 

guitarra foi um assombm.' 

Jose Dario n3o possui estimativas concretas quauto a ~ musical da 

gravadora Rev~ao, mas acba que girava em torno de 50 albuns prodozidos na decada de 

80. Entre os nomes que produzin podemos destacar. Nilson Lins. Marcos Antfulio, Valdeci 

Aguiar, Jacira Pinto, Monso Augusto, Dayse Cristina, Cicero Nogueira, Banda Heavy, 

6 
0 cantor olio cita os tiJnlos do album na mlre\isla 

7 
Emrevista com Eliezer Rosa 
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Eduardo Silva, Leni Silva, Jacira Vicente, Eliezer- Rosa, entre outros. Alguns deles 

migraram para o mercado Paulista. Dario venden as matrizes posteriormente para a 

Gravadora Manancial. 

4.4.1 Cantores que obtiveram indices signiftcativos de vendagens 

Eliezer- Rosa conta que no trienio de 1980 a 1983, quando gravou o LP 

"Sofrer por Jesus", o disco mais vendido naquela epoca, recebeu um disco de pra1a em 

homenagem. Outros artistas ~ indices expressiws como Edwmlo Silva, Cicero 

Nogueira, Afonso Augusto e Marcos Antonio que, em curto ~ de tempo, atingiram a 

marca das 6 mil c6pias. Outros c:antores como Luiz de Carvalho, Shirley Carvalhaes, 

Feliciano Amaral, Ozeias de Paula, J01ge Araujo, entre outros, ultrapassavam o ambito 

regional, vindo a vender no Nordeste. 

sao 32 anos___ E as vezes ~ coleg;ls ... , as vezes briocando, dlzem: voce 

precisa mudar um pouco ... colocar uma coisa.. . Eu respondo: Niio mpaz! Isso 

fka pra voces que esliio novos... To indo bern, eu tenbo um pUblico nmiiD 

grande, e outra; eu acho que dewo respeitar o pUblico que tenbo. No momenta, 

com 32 anos, [de carreira artis6ca] venho com uma linha, gravando mn estilo. 

Hit pessoas que quando sai um Jan~ meu, cbegam na l<lia e dizr.m ~ Ah! [ 

e disco de] Eliezer Rosa, e 0 novo [ ~r eles nio qoorem nem ouvir, 

levam por que ja sabem dose trala, e no momeoro que eu mndar, eu acredito que 

com isso eu estou desrespeitmdo o meu pUblico. Porque [ pam ] quem vai ao 

comercio procurar Eliezer Rosa, n3o adianta of.erecer, por exemplo, Marco 

AntOnio, Isac sa, que sao bons 1!IOIIles taml:>Cm, [mas] ele wi buscar [ 0 disco de] 
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'1lliezer Rosa" ... muito embora que no nosso estilo niio diferencia muito ... o 

problema e s6 que ... eles gravam vilrios estilos, modificam de vez em quando, 

botam uma mi,sica mais a~ .. • eu desde que cornecei niio {lre11mdo 

mudar. 

Naquele tempo ou o artis1a investia, financiando os custos da produ~ e 

arcava com a divulgll\:iio e distribui~, ou a gravadoca arcava com os custos mas em 

compensa9ao ficava como detentora lef¢ da matriz, ficando com o direito de rep~ 

do disco. Eliezer Rosa filla como manteve suas 35 matrizes are boje . 

... no men caso e difeteute. Eu tenho h<!je comigo 35 malrizes no IDtal e os 

direitos de ~ sao meus ... e dmante o ocorrer dessa minba trajeli!ria 

houve momentos que eu pensei em are me desfuzer delas, mas 1iwe ao men Jado 

companheims amigos comigo como o Ricardo (Soares), que numa das ocasiiies 

disse niio e hom voce vender suas mallrizes. e era para pnipt ia empresa que ele 

trabalhava na t!poca..?( ... ) olhe niio verula que isso e um palrimOnio sen. .. ( ... ) 

hoje eu tenho comigo eu mesmo reproduzo meus discos na tallrica eu mesmo 

divulgo nas lojas, as vezes o m3ximo que eu ~ e dar mna aniiDrizaf;:iio pm ele 

fazer uma tira,oem na Jahrica de 3, 4 ,5, 10 mil cOpias, ele fuz e me paga .. • 

8 
Entrevista como cantor. 
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4.5 As condi~iies comerciais de produ~o: a Divulga~o 

A divul~ conceotrava-se nas igrejas, nas liwarias especializadas em 

artigos evangelicos, em callilogos, nas contracapas dos discos, nhlizadas como 

demonstra~o dos produtos e bavia ap6s os coltos, nas igrejas, momeoto em que uma boa 

performance durante o colto podia l!iuda£ nas vendas.9 Eliezer Rosa, caolor evangtilico 

conta-nos sna experiencia na ~ dos seos discos: 

Eu fazia [a~] mais no =oorpo a oorpo~, trabaibando dimo. Eu pegava 

o meu material ___ que a partir do 4°, do 5° l~o em diame eu ja 1ancei 

com etiquela prOpria, C0!!1fO:<"ei a produzir meu produ!o are hoje __ enl!3o o que 

acontece; eu mandava o disco, c:olocava no cam>, sala daqui pra Bahia. daqui pra 

Belem do Para, daqui pra sao Paulo ___ com mile poocos LPs ~. visitando 

cidade poc cidade igreja poc igrttia e essa fui a minba Jula_ __ pra cl:Jepr onde 

estamos hoje, com o nome que temos ~e aqui no norte-nordesle. Hoje rontin"o 

da mesma maneira ___ quando ~ uma venda, no caso grande para Manancial, 

pra Casa sa, na minha linba, eles jog;un na Radio --- mas, a maioria das faixas 

rodadas sao soli~ do povo, que telefona e taLoutros sao as pr6prias 

radios que fuzem quesliio de teo: mesmo e tocar pocque sabem que e sucesso --- a 

Radio Tamandare toea muito mna mUsica minba que gravei ba 14 anos; Homem 

de Branco ___ Entiio e sempre hom ouvir que are o prOprio locutor ___ os prOprios 

diretores da Radio gostam daquela faix:a __ 

9 
Lembro na minha adolesceacia na primeim me1alie de 1980. <jUOIIIIIo participln-a de cultos enu;gail:os_ que <l"'""k> em 

cantcc era convidado a nossa ~ mna das furmas de~ em a~"""""' L...., a <:OIDjiGII" mna 

certa quantia de discos. As'= era exigida mna qmra1ia miaima 
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Diferentemente de hoje, em que a maioria das gravadoras fazem quest3o de 

ter uma emissora de r.idio para divulgar mac~nre seus produlos, as nidios eram 

consideradas, na primeira metade dos aoos 80, como veiculos prose1itislas da expansiio das 

igrejas evangelicas e niio como instrumentos estrategieos de divnlgapo para as gravadoras. 

Somente quando mn cantor se destacaw no meio evangelico e que consegnia ~ nas 

radios. Uma emissora de maior destaqne, segnndo Eliezer Rosa, era a Radio Contineolal 

qne divnlgava muitos cantores da terra, muito embora alguns deles, como o prOprio Eliezer, 

niio fizessem uso, com freqnencia, dessas radios. Suas nulsicas eram divnlgadas por esse 

meio depois de obterem sucesso junto ao pUblico evangelico, que solieitava sna execn¢io 

nas radios. Eliezer comenta snare~ com as r.idios: 

Eu ainda ~e nao ~ isso, en nao pago riidios ___ As riidios hoje lDcam minba 

m:Usica e tDcam mnito, mas tDcam por que realmente n6s conseguimos um 

patamar na area da mUsica sacra --- , e 0 pow teleiima, pede e eles rem que ler 

pra tocar ___ mas ___ , pouro fui fuilo como IIabalho de ~em riidios dos 

meus trabalbos era mais mn trabalho corpo a corpo. 

As radios uhli:zam hoje, em sna prograJJJaylio, mc'idnlos musicais que 

incluem Vlirias categmias, diferentemente do modeio que aJternava somente mensagens de 

car.iter evangelistico e nulsica A Radio Maranata do Recife (FM 103, 9), por exemplo, 

inclui em seus m6dolos contratos com gravadoras, contratos individuais, pedidos por carta, 

pedidos por telefone e divnlgapo espoullinea da r.idio. 

Com o erescente amnento do n0mero de r.idios e programas evan.__eelicos, o 

mercado musical evangelico ganha mna ~- Antes s6 existia wna emissora 
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evangelica, no Recife (a Continental), o que dificnltava a~- Agora, os cantores 

chegam mais r.ipido ao pUblico: "antes para voce divulgar mn cantor tinha que ir de igreja 

em igreja, tudo era mais cam era dificoltoso, agora nao, o cantor nmn instante detona na 

-t..C "' 10 
Ii:IWO -

4.6 Tendencias do mercado evangefico do Recife 

A ideia da existencia de nm mercado fonognifico evangelico brasileiro, tal 

qnal se entende hoje, e recente. Faz-se presente hoje, a ideia. de nm mercado musical 

voltado para fubricar hits de sucessos e ~ indices de vendagens cada vez maiores, 

pois, antes de ser mna entidade evangelica, as gravadoras do segmento sao empresas e, 

como toda empresa, sao voltada para as demandas do mercado. Esse e um campo que esta 

comprometido n3o s6 com ideais religiosos, mas esta voltado a atender as demandas 

mercadol6gicas do consmno. Podemos observar na :Iilla de Ricardo Soares, proprietirio da 

gravadora MananciaL 

... voce pega um T oinho de Aripibii. que e um fmrozeiro aqui evangeiico ... [pede 

a] um SCrgio Murilo pra escutar mn CD dele, [ele] niio escut1, porque lem erros 

musicais, tem erro teo!Ogiro, de co~ de verbo .. ~ por aemplo, e isso e uma 

10 
Enlrevista com Jose Dario 
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agress3o a uma pessoa que tem ronbecimentos [mnsicais1 ( ... )Mas o Toinbo de 

Aripibti e 0 estouro do 1DOIIle!ltO, e voce bouve um cd evangBico =cmsioo=. 
lllllito hem feito, nao vende ... e bom.. mm coraL mas nao vende. 

A dec~ de Ricardo Soares indica a int~ crescente entre o 

mercado secular e o evangelico. Ao mesmo tempo, a ~. pelo mercado 

evangelico, das tendencias e estilos qne &zem sucesso no mercado secnlar. 0 qne ga~ante a 

vendagens de discos evangelicos n3o e a fidelidade ao estilo tradicional, a qualidade 

musical das gravayOes, mas a identidade com os lan~os de sucesso do mercado 

secular ( da can931> de massa). 

Explicando como reconhecer nm produto comercial, Ric:anlo Soares, afirma: 

[Essa coisa] do sentido cotnel"cial e uma queslio de seDSIDilidade, de pele, «pc'ixa 

essa nnisica vai liCOil1ecel"=, como? Pm o que esta aconrecendo no momento no 

mercado. Como produtor eu olho pra milsica como um consumidor. Quando a 

milsica fida comigo porque ... quando a milsica mexe comigo no dia a diia, e1a vai 

mexer com o COilSUIIlidor ... Por exemplo, en ouri um cantc£ aqui que me 

trouxeram o CD. Eu gostei pra valer. Todo mundo ria de mim porque eu om"ia 

muito. Era embolada evangClica. Eu levei pra casa e disse ·a minba filha: «esse 

disco vai esloorm" e taL.ele e daqui mas gravou no Rio... e o pessoal ria: 

«Ricardo, rapaz to ouvindo issor'. Eu dizia: '"rapaz isso e lllllito 00m.=. Hoje e 
um dos maiores sucessos. .. c&:o evangClico ... Porque muitas ~ a gente tem 

vergonha de dizer eu gosto disro. 

Assim, cada vez mais o processo de ~ de discos ewngelicos 

assemelha-se ao processo de ~ de discos seculares. Os prodnlores ewngelicos 

incorporam a Iogica do grande mercado. Suas escoJhas sao cada vez mais orientadas pelas 

tendencias do mercado e menus pelas referencias litUrgicas. 0 que inte.tessa e o sucesso. 
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Mais de que isso: o produtor revela aqui seu gosiD pessoaL e essa e a medida para 

identificar a mUsica que caini no gosiD pUblico. E a liigica do mercado ganhando es~ 

sobre a finalidade doutriruiria da mUsica evangelica. 

ressaltar a profis~ progressiva, iJCOO"ida a partir da decada de 1980 no mercado, 

excluindo qualquer tratamento difereuciado do processo de Jlflldul;3o musical entre a 

m6sica evangelica e a mUsica secular, confonne afinna Jairinho Manbiies, produtor da 

cantora Cassiane: 

Se eu fi1lar que niio me preocupo com a veodagem estou mentindo, mas ela e 

conse<J!i&.cia de wn trabaJho de qualidade ... Hil cusros que rem que se:r 

cobectos. senlio a gente filz wn disco e piim ... 0 mUsico ~- como 

qualquer um, precisa viver e suprir suas necessidades. 11 

A ~ 12 se oferece oomo fio condutor da formula da mlisica de sucesso, 

ocorrendo assim um movimento de ino~ e padrouizaylio no segmento. A partir do 

momento que entra no mercado uma novidade musical fazendo sucesso, haver.i uma 

tendencia a se imitar a f6rmula por outros artistas. Falando sobre algumas caracteristicas do 

mercado evangelico, Jose Dario comenta: 

11 
Mensagem dh'ino ou opelo Comerr:ial? Rerisla ......,..,AIIOJi'. 7LI001Dhm de 2000 

12 Segundo Adorno, a~ na nuisica de hits, oli:n:ce o "iio ccodulor~ do·· jilUCeW> Wilijldili>o~, pais,. ~quando.._ 

determinada ~ alcaD;a grande sucesso, • '""' ·- de OlllrliS- imilaodo _.:Ia !JIOI' - esim~ (Adorno, 
1986:122). 
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[MUsica evangelica boa e aquela] miJsica que 0 mercado aceilla ... trabalbos 

diferenles dos que ja esllio no mert:ado .. .T oinbo de AripibU foi o cam que eu 

lancei, era cortador de cana e agora ti no men:ado ... ti na midia ... Pmque vem 

:fazendo coisas difereutes dos OUiros umtmes que fuzia, ai tem ~ ·- Se voee 

vem fuzendo aquilo que ja tem, enliio nlio tem ~ pm voce ... Voce pode 

cantar bem que sO, mas tem que ter uma midia por Iris pra voee sobressair ... 

Dario ressaba um fato importante no segmento: alguns cantores c~ 

a sobressair-se pela similaridade timbristica e weal que possuiam com ontros cantores do 

mercado convencional. Explica ele: "Mareos Anronio se sobressain JXlRIUC na epoca 

cantava muito parecido com Agna1do Tim6teo, Afunso Augusto com Altemar Dutra". 

Ainda podemos acrescentar ontros nomes do ceruirio evangelico nacional como J. Neto, o 

"Roberto Carlos dos evangelicos" e o g,upo Catedral, uma especie de versao evangelica da 

Legiao Urbana, fatos que eram colocados com preocupa~ por Jomais Ewngelicos: 

A mUsica evangelica de hoje reproduz quase tudo que ex:iste no balaio da mUsica 

popular. E como se isso niio bastasse, ainda ba as imilayi'ies de seus :inbitpretes. 

Existe urn cantor evan,oe!ico, por exemplo, que e cbamado de Roberto Carlos 

gospel [J. Neto]. Um outro umtm, crisliio veleral:lo, que gravou o p<imeito LP 

evangcilico bmsileiro, em 1958, e considerado o fumk Sinatra do 101M)!. Joiio 

Marcos e o Edson Cordeiro evangelico e o Ultimo sucesso de Cassiane amca na 

linha de Daniela Mercury. 13 

Dario fuz referencia a Jose Carlos, cantor que passoo a atnar a partir da 

segunda metade da d&ada de 1970 no segmento, como 1l:ndo este produzido um trabalho 

!3 Jornal 0 Mensageiro da Paz,juoho de !99+. 
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diferente, usando um discurso musical diverso do utilizado por outtos cantores existentes 

no Recife. Dario Comenta: 

Jose Carlos veio com uma ~em difiaeute de outros cauiU!es ... um esrilo 

diferenre .. .ai ele se sobressaiu mais ... e tlu!!b6m ele tinba mna gmvadom muito 

boa ... tinba outra gmvadom. .. em uma gmvadora muito furre ... do :lhlecido Paslol: 

Aurilo Carneiro... Carum. Foi a gmvadora [evangelical mais :furte do 

BrasiLgmvou Jose Carlos., Lmi Silva. Embaixadore; de Siao ... 

Talvez tal col~ se dew ao futo de o canto£ utilizar tanto uma 

linguagem do cotidiano nas letras - as vezes critir.ando a lgreja enquaoto org;mi~ 

institucional - como ter dado maior abedura para a infl:uencia da Illlisica popular em suas 

composi¢es do que seus contemineos pentecoslais. A 1etra '"Legal Demais~ do 3lbum 

"Homens de Po", gravado pela Bompaslor em 1987, demonstra a utili~ de urn J.ingwgar 

trivial na mensagem religiosa, o que em pouco comnm aos evangelicos pentecostais na 

epoca: 

Ah! Eu queria ver todo mundo entrar no aiu,. inclusive papai Noel, seria legal 

demais. Ver muita genie em ruas de ouro e cristal, libertas de todo o mal, seria 

legal demais. Levando altos papos com Deus, recordando os &riseus, trocando 

objeto e selos com Israel 

Outros artistas como Leni Silva, segundo Dario, tiveram uma boa acei~, 

porque o pUblico consumidor assimilou particularidades ootras. 

Desse modo, o Recife constitui-se como mercado evangelico pela 

concentra~ de urn grande pUblico consumidor, pela ideia do artista de marketing no 
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campo promocional e pelas ~ de ~ desfi:utadas pela cidade a partir da 

decada de 1970 como surgimento de estUdios, gravadoJas e nldios e~licas. 

A~ das ten~ instauradas emre a nnisica popular e a e~lica, 

abordadas nesse 1Iabalho foi, antes de tudo, nm processo de ~ progressiva 

dos principios religiosos a wna sociedade de CODSlliDO. Voltar a pr.itica de estilos 

musicais populares, significava antes, cedec a pr.itica profuna do mundo. 

0 levantamento fonogr.ifico mostrou nma ~ significativa dos 

evangelicos, num momenlo ainda em que a mUsica estJva ligada, exclusivamenJe, em 

seu processo de produ¢io, ao uso e inteu:ambio de sua~ essencia1mente litlirgica 

Investigar as mudany~S ocorridas com a nnisica evangeJica, a partir da 

conceNiio da existencia de urn mercado funogr.ifico voltado ao segmento, foi algo 

complexo de abordar, 14 poslo que, antes de ser nma abordagem sobre a mUsica 

evangelica, t:rata-se da evidencia de elemenlos que defiuem o individno evangelico e sua 

praxis. Desse modo, a m6sica ~lica e produto do seu tempo, de elementos 

simb61icos e religiosos, que se somam aos conflitos que estao presentes na r~ do 

homem (evangelico) como nnmdo. 

14 
Refiro-me aqui ao OOD<eito de Edgar Morin......, a 1ecll:ia da • • ,,. "'"""' ~E a wiagem de um JIDIOdo de P"'L • ., 

capaz de respeitar a -ltidimaW<malidade, a riqueza, o misiiCrio do real; e de saber que a •• It ••i•.qies ~ 

cultmal. social e histOrica -que se impiiem a 10dc c JC'osa!W ""'co -dela:miDam scmpre o ~de coohecimeuiO- e 
isto que eu designo pcx pensameDio complcm. (Edpr Morin- 0 MeiDdo II: A VJda da VJda- pl4) 
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5. ROTEIRO SONORO 

Os dois CDs que acompanham essa disserta<;:ao tern por finalidade oferecer 

uma breve amostra da produ<;:ao musical evangelica, bern como mostrar sua sonoridade. 

Considero, apesar de uma sele<;:ao estritamente pessoal, essa amostragem bastante 

significativa, por reunir artistas ligados ao segmento que tinham seus discos em circula<;:ao 

nacional. 

5.1 CD 1: bandas, interpretes masculinos e femininos, duos e interprete 

infantil. 

A grava<;:ao utilizada compreende as decadas de 1960 e 1980. 0 primeiro 

CD contem 65 faixas, dividido por categorias. As faixas 1-14 correspondem as bandas 

evangelicas. Sao bandas como Rebanhlio e Sinal de Alerta, que tiveram expressiva atua<;:ao 

no segmento, na decada de 1980. Reservei ainda espa<;:o para duas bandas internacionais de 

rock, as primeiras a aparecer no Brasil: Petra e Farrel & Farrel, por entender que as mesmas 

foram urn marco na rnusica evangelica brasileira. As faixas 15-26 destinei para as cantoras. 

Destacam-se como pioneiras Sara Araujo, Shirley Carvalhaes e Denise. Os cantores estao 

representados entre as faixas 28-60. Estlio aqui registrados o pioneirismo de Feliciano do 

Amaral, Luis de Carvalho, Edgar Martins, Aparecido de Souza e Josue Barbosa Lira, 
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seguidos de Elson Rodrigues, Jorge Araujo, entre outros. 0 cantor Danny Berrios (faixa 59) 

niio fez parte do cast brasileiro, mas foi rnuito divulgado no Brasil, e, posteriorrnente seus 

discos tiveram como distribuidor, no Brasil, a gravadora Som Evangelico. J. Neto (faixa 

54) ficou muito farnoso no segmento pela similaridade de sua voz com a de Roberto Carlos. 

As faixas 62 a 63 forarn destinadas aos duos (rnasculino, e rnisto ). Na ultima faixa, 

evidenciei o segmento infantil. E s6 a partir da decada de 1980 que os discos destinados a 

urn publico infantil iriio ter tratarnento adequado (capas coloridas, desenhos infantis, disco 

colorido, etc). 0 disco de Vaninha (faixa 64), nesse sentido e urn marco para a prodw;;ao 

musical evangelica. 

5.2 CD 2: 0 cenario Pernambucano: bandas, interpretes masculinos e 

femininos, interprete infantil e grupos vocais nacionais. 

0 segundo CD contern 56 faixas. Inicio apresentando uma arnostragern do 

repert6rio musical evangelico do Recife (faixas 1-31 ). Dentre elas, podernos destacar, 

Edvaldo Silva, Eliezer Rosa, Isac Sa, entre outros. Os cantores representados nas faixas 1-

16. Merece destaque aqui, pela atuayao na decada de 1980, Cicero Nogueira (ver. o n° de 

discos do cantor na coleta ern anexo ), Eduardo Silva, Nilson Lins, Afonso Augusto, Esdras, 

e Marcos Antonio. As faixas 17-22 forarn reservadas para o grupo Embaixadores de Siao. 

Atuando desde a segunda rnetade dos anos 70, e corn uma estrutura que poucos grupos 
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tinham na epoca, o Ernbaixadores de Siao chegou a lanyar tres atbuns no rnercado 

evangelico tomando-se rnuito popular no segmento. 

Inserirnos ainda nessa apresentayao, o cantor Toinho de Aripibu. Apesar de 

representar a produyao atual, Toinho concentra na sua rnusica toda a aura do universo 

pentecostal (faixa 23). 

As cantoras estiio nas faixas 24-33. Destacam-se aqui as cantoras Leni Silva 

e Ziran Araujo. Leila Praxedes (faixa 33), apesar de residente na Paraiba e nao pertencendo 

ao cast pemambucano, teve forte atuayao nos estados vizinhos. Gravou os tres prirneiros 

albuns pela gravadora paulista Born Pastor. A faixa 34 diz respeito a urn grupo vocal do 

Recife. As faixas 35-56 sao dos grupos vocais nacionais. 
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Roteiro Sonoro 

CDl 

Bandas: faixas 1-14 

Num. INTERPRETE ALBUM MUSICA GRAY ADORA DATA 

01 Conjunto Ebenezer Ebenezer Sobre as ondas do mar Born Pastor 1970 
02 Os Atuantes Tudo ouNada Elevo os olhos Estrela da Manha 1976 
03 ~(()res de Cris~.,--- _13onanya ·- Bonanya Favoritos Evangelicos SD 

Pescadores de almas 
-

04 Conjunto Estrela de BeJem A Descida do esp!rito Santo Som da Palavra SD 

05 Conjunto Estrela de Belem A Descida do esp!rito Santo Encontro com Jesus Som da Palavra SD 

06 Rebanhlio Mais doce que o mel Baiilo Graya Paz 1981 
07 Rebanhao Melhores Momentos Jesus e amor Continental 1994 
08 Sinal de Alerta Sinal de Alerta Sinal de Alerta California SD 

09 Petra Not of This World Pied Piper Music Maker 1983 
10 Farrel & Farrel Junp to Conclusions The sting Music Maker 1985 
I I Banda Azul Espelho nos Olhos Baiao Eletronico Born Pastor 198? 
12 Conj unto Sonoros ... e continua ... Suplica JUERP SD 

13 Grupo Nova Dimensao Grupo Nova Dimensilo Presenya Som e Louvores 1991 
14 Kim Alem do Espelho SOS pela Vida Pioneira SD 
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Interprete Feminino: faixas 15-26 

Num. INTER PRETE ALBUM MUSICA GRAY ADORA DATA 

15 Zilanda Valetin Urn anjo serei Urn anjo serei Favoritos Evangelicos SD 

16 Sara Araujo Minha Suplica Poder Pentecostal Sam Evangelico 1978 

17 Eunice Real Satisfa~ao Quero ser urn mensageiro Born Pastor 1978 

18 Shirley Carvalhaes Supremo autor Niio chores mais Rocha Eterna 1979 

19 Denise Simplesmente ... Se isto niio for amor Born Pastor 1978 

20 Jacira Cinco nomes de Jesus Cinco names de Jesus Som Angelical SD 

21 Cecilia de Souza S6 entra lavado S6 entra lavado Novas de Paz SD 

22 Elza Brooks Tambem niio te condeno Que minha luz brilhe Perce Brooks Gospel 1982 

23 Elines Pensamentos Pensamentos Som Evangelico 1982 

24 Thalyta Coisas do espirito Nasci para te amar _ Som eLouvor SD 
----·~----·~~---· 

c-;-983 25 Shirley Carvalhaes MansiJes celestiais Uma vez mais senhor Rocha Eterna 

26 Abi Shalom Shalom JUERP SD 

27 Cristina Mel ------ ~-
Ta decidido Cristo cura Born Pastor 1990 
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lnterpretes masculinos (faixas 28-61) 

Num. INTERPRET£ ALBUM MUSICA GRAY ADORA DAT~ 

28 Feliciano Amaral 0 eterno fanal 0 eterno fanal Favoritos Evangelicos SD 

29 Feliciano Amaral 0 eterno fanal A cada passo Favoritos Evangelicos so 
30 Edgar Martins Belos hinos para uma linda voz Quando se fizer chamada Copacabana 196\l 
31 Edgar Martins Belos hinos para uma linda voz Agua viva Copacabana 196!1 
32 Edgar Martins Lindos hi nos evangelicos Foi na cruz Tropicana 198$ 
33 Antonio Martins Louvores ao Rei Creio em ti Mensagens de Cfinticos 197l 
34 Luis de Carvalho lns[Jira£iles 0 grande amigo California 1975 
35 Josue B. Lira Santa Cidade Fazendo tudo pra Jesus gostar de mim Born Pastor 1972 
36 Josue B. Lira Santa Cidade Subida dos salvos Born Pastor 1971 
37 Elson Rodri~ 0 Anticristo 

~-

0 nome da besta Discos Melodia Celeste so 
38 llison Rodrigues ---- 0 Anticristo 

eo;-~---

Discos Melodia Celeste SD Saudade 

39 Aparecido de Souza Bern aventurado Bern aventurado Louvores do Coracilo so 
40 Aparecido de Souza Bern aventurado Obra santa Louvores do Coracilo so 

41- Washington Alves Divino construtor 0 construtor Louvores do Coracao SD 

42 Valdomiro Silva Canto da liberdade Canto da liberdade Bandeira Branca so 
44 Nelson Ned 0 poderda fe Oh! Meu Jesus Celestial 1976 
44 Nicoleti Seguranca Fim dos tempos Louvores do Coracilo 1980 
45 Jorge Araujo Urn jovem feliz Tudo mudou Som Evangelico 197§ 
46 Alceu Pires A TV do crente A TV do crente California SD -47 Alceu Pires A TV do crente 0 Rei da madrugada California SD 

48 Ozeias de Paula Entrei no templo Entrei no templo Bandeira Branca so 
49 Ozeias de Paula 0 amor e tudo 0 amor e tudo Bandeira Branca so 

Osvaldo Nascimento 
.. 

Osvaldo Nascimento Osvaldo Nascimento Estrela da Manhii H·s4~--~-- ~-

51 Luis de Carvalho Alvo mais que a neve Louvado seja Born Pastor 1978 
52 Vitorino Silva Es Es Opcao SD 

53 Matos Nascimento Quer vitoria? Sou feliz Rosa de Sarom SD 

54 J. Neto Agua viva Pela fe UPEL SD 
i 

55 David Montenegro Canto Livre Ponte sabre as aguas turvas Evangelico/Poligram 1985 . 

56 Alvaro Tito Nao M barreiras Nao ha barreiras _ ,Evang~licio/f'()ligram __ 198_§ i 
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57 Vitorino Silva Nilo chores mais Ni!o chores mais Edipaz 1986 
58 Ozeias de Paula Tens 0 Sangue de Jesus Barclay/Poligram 1983 
69 !211E!Il Berrios Eles Jehova Eles Jehova Berrior Record SD F--- ... ----· ··-~·--- -----
60 Ozeias de Paula Minha alegria Minha alegria _ Barclay/Poligram 1984 

-···-

Dueto masculino: faixa 61 

tfLBUM MOSICA -foRA VADORA I~.... I 
I v• I Otoniel e Oziel --~~::~:==:1Pese.Jo-mis-Slonario Desejo missiom\rio ·yoce Harmonia SD . 

INTER PRETE 

Dueto misto: faixas 62 e 63 

Num. INTER PRETE ALBUM MUSICA GRAY ADORA DATA 
62 Jair e Hozana Poder do alto Poder do alto Celeste 1967 

63 Edson e Telma Deus vivo Euamo .:gvallllelico/Poligram 1985 - ----

Interprete infantil: faixa 64 

INTER PRETE MUSICA GRAY ADORA 

Vaninha ente Serei tiel Born Pastor 
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Produ~llo de Recife: lntt!rprete femlnino: falxas 24-30 e 32. Grupo vocal: faixas 34. lnfantll:3.l 

Produ~llo de Estados vlzlnhos: faixas 33. 
~=-~··-·-··· 

ooilofioiosAIS9ia~: ~-· 24 Loni ~!\fOlJ\1:11 ------ ---- - --- ___ ,, _______ ---~----------~--~--- ., 

i-!5 Loni .. Nlvel 1~.~·~~--· Sendu escura 
w~~~~·-

~- . 

Leni Ele Pa:;: 
ELi A Getsamani 27 Oetsemani 

~8 Eldinha Homem de brancJl Homem de branco --29 Zirnn Arattio Passade mimesse clllice Passa de mim esse calico 
=---=~~-

~Q Jacira Deus estt\ aaui Deus estt\ ac:mi 
31 Jair _ Gloriosa ~l(pectativa . Oloriosll cxtiectlliiva . 

~·=--~""~-

- - -~-~~~-·~~~ 

Oeta~Olllne SD 
oetsimane ~-- SD 
Gets~mane ···- . __ SD .=:, __ 

Som Evan116lico 1984 

J!~ts~manll .. ~D -
Panornma ~Q___ 
Manacial SD 
Manacillf SD 

~·~·~ 

32 Ziran Araujo M inhas lal!rimas elo onxu11ou Voc6 nrecisa de Deus _ Bandeira J3amca SD 
33 ~,eiJa Praxedes .. .• ~9mbras da tarde . - . 

Po:;: _ Born Pa~tor --~~---- ~p .. . -------- --=--

1.!1~ Som Celeste ------~ J!ntre d_ois caminhos Fasos da vida ___ OS~ts~mane SD 

Grupos Vocals Nacionals1
: faixas 3!·!16 

35 Equipe Som Celeste Entre dois f!_minhos S6 o rapaz Davi Gets~ mane 1979? - --0 
Favorites Evang6licos 36 Jovens Avante Livre Livre SD 

37 Cantores da Liberdad,!l Cantores da Liberdade Caminho ao Ccu Boas Novas 1975 
38 Cof\iunto Hebreus . Conjunto Hebreus-2 Ele Vini Estrela de Belem 1989 
39 Conj. Voz da Verdade Facho de luz _,_ i Quarta dimensfto Calif6mia SD 
40 Coni. Vozda Verdade Facho de luz Rio de Deus Calif6mia so 
41 Raizes Ralzes Tudo coopern Ed. BretAnia 1985 
42 Jovens da Verdade Jovens da Verdade Jovens da Verdade Independente SD 
43 Venceg()res RQr Cristo 

- ---
Se eu fosse contar 

~ 

Se eu fosse contar Indeoendente 1973 

1 Por motivo t6cnico nlfo foi possivel incluir nn mnostrogem o quortcto "Arautos do Rei", Orupo vocal masculino de refcrOncia pnra o segmcnto. 
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44 
=~ -

~c eu fbsse contar Nadamclhor 
... 

lndcpendelltc Yenc~dorc!!Jlor Ct:Jsto _ ~--- . - 1973 . 
45 Voncedorcs 11or Cristo Se eu fosse contar Cancfto de se dar lndependente 1973 
46 Yencedorcs £Of Cristo . Se eu fosse contar Volle a vida lndcnendente 1973 -

Im.lt~Pen<lente 47 Vencedorcs 11or Cristo Louvor Salmo 108 1975 
48 Vcnqedorcsl19rCristo .. l,QUVOL .. .G16rill_l'.rn~empre ..•... 

----
In4ePend.ent~ · • 

---~--

1975 ··-----

49 ~\) C!l1rno, .~!lt'tlno. e trangt)ii!? Foi assim .. lndcoendente 1982 
~~-- .. --- -

indel'lendeniC so Elo Ouvi dizer Jesus nrovou 1982 
~- P.::'--· --------

Chama Viva Chama viva Evangelico/Poligram 1985 51 Conj. Jovem Renascer 
~ 

52 GrunoOrion Cristo Se11uranca etema Mcu caminho Born Pastor 1985 
53 Gruno Orion Cl'isto Seguranxfl etem! Convitc . . Born Pastor . 1985 
54 Novo Alvorecer IE.xodo l?:xodo Calif6mia 1981 
55 ~-yo Alvorccer -~· ~-- . G~nesis . Genesis ···- ~alif6mia 1986? 
~--~ 

.YentoJ!vre Tantos amantes 1985 56 V~ncedorcs porCyi~t!l ~- ~-- .Yf£__. -
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Revista Veja, 04/1112000 

T emplo e dinheiro. 0 rosto que mais aporece na TV brosileira e o do pregador ewmgelico 

R.R Soares, Revista Veja, 13/09/2000 

Grana, glamour e gospel. Rica e lipoaspirada, a bispa Sonia atrai fiiis com sermiio que 

mistura Deus, casamento e cosmeticos, Revista Veja 

Jesus Cristo superstar. Misturando som pesado e oo1ros generos, o gospel sai das igrejas e 

se transforma em fenfuneno de consumo, Revista Isto e, 23/06!1999 

Jesus e mano, Jomal Folha de sao Paulo, 25/0612001. 

Filha de Pastor ouve lrom Maiden, Jomal Folba de sao Paulo, 25/0612001. 

Convertido, eu sigo Deus. diz Rodolfo ex-Raiimmdos, Jomal Folba de sao Paulo, 

25/0612001. 

"Que Deus o abenfOe". Acredite, essa e a atual saudot;iio de Rodolfo, ex-cantor dos 

Raimundos. Ele trocou a baixmia por Jesus, Revista Veja, 27106/2001. 

Bob Moog. 0 pai dos sintetizadores, Revista MUsica & Tecnologia, ~de 1999. 

Visoes do Futuro. Do Cilindro de Cera ao MP20 (passando pelo DVD), Revista MUsica & 

Tecnologia, ~de 2000. 

Liminba Os 21 Anos de Carreira do Principal Produtor do Pop de Brasil, Revista MUsica 

& Tecnologia, outubro de 1998. 

SonorizayaO. A Historio do Audio. Revista Miisico & Tecnologia, aoo vm N" 54 
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De onde evoluimos, Revisla MUsica & Tecnologia, agosto de 1989. 

Projeto Vas. [entrevista como pastor Wilson. respons:lvel pelo projeto], Revisla Backstage, 
n°. 47 1998. 

Kimio Lins [tecladista e pastor]. Entrevista, Revisla Backstage, n". 61, 2000. 

Profissionalmente Evangelico. Revisla Backstage, n°. 47 1998. 

Carlinhos Felix [cantor e guilarrista evangelico].Entrevista. Revisla Backstage, n°. 43, 
1998. 

A historia da Im.blstria Fonogriif~ea. As primeiras Irwen¢es, Revisla Miisica & 
Tecnologia, fevereiro de 2000. 

Os Novas Rumos das Gravadoros, Revisla Backstage, no. 01, 1994 

Guita"as em Nome de Deus, Revisla Guitar Player, dezi1996-janll 991 

Afo move montanhas ... De disoos,RevislaBackstage,n°. 59, 1999 

A mlisica cristii muda o compasso, Revisla Vinde, ~de 1999. 

Mensagem divino ou apeio comercial? Backstage, no. 71 outubro de 2000. 

A igreja das multidiies, Revisla Vinde, maio de 1997. 

Noites poulistanas sabre o Cristo Redenlor, Revisla Vinde, maio de 1997. 

A\)lio e rea\)lio, Revisla Vinde, agosto de 1999 

Um classico em plena forma. Recordista de vendas de discos. Luiz de Carvalho ainda 

encanta crentes de todas as idades, Revisla Vinde, agosto de 1999 

Luiz de Carvalho, o precursor da mUsico evange!ica no Brasil, Revisla Gospel CD, ano In" 
5, S.d .. 

Shirley Carvalhiies. A dama da mlisica cristii, Revisla o ~"ita, s.d. 

Ponto de vista. Revista Musical Evangelica [serie de 22 artigos sobre a mUsica na igreja], 
198? 

Os Pentecostais e a moda, Universidade Aber1a, fu.scicnlo 3, s.d. 
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Gospel. Palavrado leitor, JomalMensageiro daPaz,julho de 1994. 

MU.sica Palavra do leiter, Jomal Mensageiro da Paz, agosto de 1994. 

Cantores. Palavra do leiter, Jomal Mensageiro da Paz, maio de 1996. 

MU.sica no culto ou culto ti mU.sica, Jomal Mensageiro daPaz,junho de 1994. 

Mnsica. Palavra do leitor, Jomal Mensageiro da Paz, setembro de 1994. 

A outra Assembleia de Deus, Jomal Mensageiro daPaz, abril de 1994. 

Os malesda "gaspelizariio",Jomal Mensageiro daPaz, abril de 1994. 

Louvor e Adarariio. 0 melhor de Deus, Jomal Mensageiro da Paz, maio de 1997. 

Louvor e Ad~iio. Uma questiio de equilibrio, Jomal Mensageiro daPaz,janeiro de 1997. 

Louvor e Adarariio. Niio subestime o poder da mUsica, Jomal Mensageiro da Paz, fevereiro 

de 1997. 

EVllllgelho em casa via FM, Jomal Mensageiro daPaz, maio de 1997 

Pricipais Sites Consultados 

http://w4.bompastor.com.br/defimlt.asp 

http://www.gospelmusicare.com.br 

http://www.njneves.vilabol.uol.com.bdmnsicac.htm 

http://www.vpc.eom.br/vpcproducoes.htm 

http://wwww.topgospelcom.br/entrevistaslmws.htm 

http://www.linerecords.com.br 
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Rela~o das Entretistas Reafiudas: 

• RicarrkJ Soares, proprietario da Mlmancial Music. Recife-PE (06/09!2001) 

• Oseias de Paula, cantor evangelico.Rio de Janeiro-RJ (25/1 0.!2001) 

• Isaac Oliveira, do grupo Embaixadores de Siao, cantor e lec!adista Recife-PE 

(06/09!200 I) 

• Isaac Ramos, Ammjador tec1adista.Recifu.-PE (06/09!2001) 

• Elizelda Lima, Gerente da Radio "Maranala". Recifu.-PE (2511012001) 

• Gerson Rr.mwlho, cantor evangelico.Recifu.-PE (06/09/2001) 

• Antonio Mariano (Tovinho), teclad:ista e ~- Recifu.-PE (06/0912001 ). 

• Eliezer Rosa, cantor evangelico. Recifu.-PE (06/09,!2001). 

• Rona/do Macedo, mUsico evangelico.Natal-RN 

• Jose Roberto, Produtor Musical Natal-RN 

• Jorge Oliveira, Logista de discos. Natal-RN 

• Jose de Paula, cantor ewngelico. Natal-RN 

• Jose Dario ths Santos, dono do estUdio e selo "Revela~"- Recife -PE 

(25/1 0!2001) 

• Joas Santos, arranjador. Recifu.-PE (25/1012001) 

• Telma (cantora do dno "Edsoo e Telma". (gtavado portelefone em 06/0312002) 
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ANEXOS 
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Selos e Gravadoras 

Gravadora Angelical Gravadora Ariola 

Gra vadora Bandeira Branca Gra vadora Boas Novas 

Gravadora Born Pastor Gravadora California 
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Gravadora Canaa Gravadora F avoritos Evangelicos 

Gravadora Getsemane Gravadora Doce harmonia 

Gravadora Louvores do Cora9ao Gravadora Manancial 
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Gravadora Novas de Paz 

Gravadora Rocha Eterna Gravadora Som e Louvor 
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Selo Alfa 
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Gravadora JUERP 
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2. Levantamento discografico da musica evangelica (LPs) 

Num. INTERPRETE ALBUM GRAVADORA LOCAL DATA REF 

I. Seleyiio Musical vol. I Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d. LPBB039 

2. Noite de Louvor Bom Pastor Sao Paulo 1983 BPLP607 

3. A Ultima Trombeta Louvores do Coravi'io Sao Paulo S.d. JFLP5005 

4. Area da salvavilo Louvores do cora91io Silo Paulo s.d. JFLP5009 

5. Louvai ao Seuhor com harpa Louvores do Coravi'io Sao Paulo 1969 JFLP 

6. Abdias Os ultimos momentos Manancial Recife s.d. SR 

7. Abi Minhas canv5es favoritas JUERP Rio de Janeiro s.d. LP85018 

8. Ada! maria Vencedor Nilson costa Fortaleza S.d. 214187 

9. Adelson Magalhiles Cristo vive Rocha Eterna Rio de Janeiro 1981 LPRE009 

10. Adilson Gigante 15 a nos de louvor/Pianeta GEBelem Vitoria/ES 199? LP0066 

Cinzento 

II. Adilson Gigante Pagando o prevo GE Belem Vit6ria/ES 199? LPGB0043 

12. Adilson Gigante 0 espirito de Deus GEBelem Vit6ria/ES 199? 0059 

13. Adilson Gigante Deus St)ja louvado vol.I 0 GEBelem Vit6ria/ES 1988 LP040 

14. Adilson Gigante 0 fim dos exaltados Gemeos de Cristo Teixeira de 199? GCLP020 

Freitas/BA 

15. Adilson Gigante U m recado para a igreja Gemeos de Cristo Teixeira de 1993 GCLP009 

Freitas/BA 

16. Adilson Gigante Grande exemplo de fe Gemeos de Cristo Teixeira de 1994 GCLP025 

Freitas/BA 

17. Adilson Rossi Luz Bom Pastor Sao Paulo 1984 BPLP674 

18. Adriana Nao sofra mais Estrela de Belem Sao Paulo 1988 LPEBOOIOO 

19. rbfonso augusto Deixa deus segurar tua mao Polygram/Evangelico Rio de Janeiro 1984 8252034 
·---··· 

20. Afonso Augusto Palavra Verdadeira Revelavilo Recife 199? LPDS005 

21. Albertina Santiago Descanso Revelavao Recife 1991 SR 

22. Alceu Pires Sao quatro palavras da cruz Bom Pastor Sao Paulo 1982 BPLP605 
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23. Alceu Pires A tv do crente California Sao Paulo s.d. CL6026 

24. Alceu Pires 0 jardineiro que chora Djanir Prodnvoes Sao Paulo 1993 DJZ208 

25. Alceu Pires Anjos a servi~o de Deus GEAlzsom S.Bern.Campo 1993 LPAPOOl 

26. Alceu Pires Aya a tua parte, irmao Gemeos de Cristo Sao Paulo s.d. GCLP006 

27. Alceu Pires Abraao e lsaque Gemeos de cristo Sao Paulo 1993 GCLP019 
28. Alceu Pires Doutor Jesus Cristo Llrio dos Vales Sto Andre/SP 1992 GLV7033 

29. Alceu Pires Puxe o palet6 RDE Sao Paulo S.d. TSLP2020 

30. Alceu Pires Muito tenho a dizer Sys Sao Paulo 1986 LPSYS35003 

31. Alceu Pires A minha lgreja Uniao Evangelica Sao Paulo 1983 UELP026 

32. Alceu Pires 0 mensageiro de Deus Uniiio Evangelica!BP Sao Paulo 1983 UELP035 

33. Alvaro Tito Niio Ha Barreiras ~olygra~n/Ev1111gel ico Rio de janeiro 1986 831144-1 
- --

34. ~varoTito Sentimentos Som e louvores Sao Paulo S.d. s.r. 
1----· 

Louvor Etcrno Curitiba 1994 111000642 35. Amaro Batista Novo 1-lomem 

36. Andre de Paula 0 Sinal da Besta Deus eAmor Sao Paulo 1980 LPAM078 

37. Andrea Foi por amor Continental Sao Paulo 1991 s.r. 

38. Antonio Bicudo Anunciandci a paz Born Pastor Sao Paulo s.d. BLP513 

39. Antonio Bicudo Encontro com Deus Born Pastor Sao Paulo S.d. BPLP513 

40. Antonio Bicudo Liberdade Lirio dos Vales Silo Paulo s.d. I-ISLPl 001 

41. Antonio Bicudo As vezes me sinto qual crianya Louvores do Coraylio Sao Paulo JFLP200012 

scm mae 

42. Antonio Bicudo 0 Estrangeiro Louvores do Corayao Sao Paulo s.d. JFLP5071 

43. Antonio Bicudo Canvoes de Urn Forasteiro Louvores do Corayiio Sao Paulo 1970 JFLP-5056 
-

44. Antonio Bicudo Alem do rio Somde Paz Sao Paulo 198? JFLP17021 

45. Antonio Bicudo Assim sou em tuas maos oh! Som Evangelico Sao Paulo S.d. LPSE20001 

Pai 

46. Antonio Bicudo e tal Som evangelico e seu sucesso Som Evangelico Sao Paulo 1977 LPSE20007 
! 

de ouro (Vol.!) 

47. Antonio Martins 0 milagre nao cessou Voz da libertaQao Sao Paulo S.d. VLLP103 

48. Antonio Nonato Costa Longa Viagem Estrela da Manha Curitiba!PR 1976 MII31 

49. Antonio Nonato Costa Biblia sagrada Estrela do Oriente Recife S.d. LPE0002 

50. Antonio Soares 0 carater da igreja Estrela do Oriente Recife S.d. LPEOOl I 

51. Antonio Soares Vitoria real Estrela do Oriente ~ecifej'PE 1981 s.r. 
---··········----
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52. Aparecido de Souza Bern Aventurado Louvores do Coravao Sao Paulo S.d. JFLP5013 

53. Aparecido de Souza Redimido Louvores do Corayao Sao Paulo S.d. JFLP5034 

54. Aparecido de Souza VemCear Louvores do Coravao Sao Paulo 1970 JFLP5053 

55. Aparecido de Souza Saudosa Memoria Louvores do Coravao Sao Paulo 1974 JFLP20010 
56. Aparecido de Souza Anjos de Branco Louvores do Corayao Sao Paulo 1981 LPSPI009 
57. A parecido de Souza Como foi a minha vida Som da Palavra Sao Panlo s.d. LPSJI007 
58. Aparecido de Souza Voz de Jubilo Som de Paz e louvores do Coravao Sao Paulo s.d. JFLP17008 

59. Aparecido de Souza Ciinticos de Be!Cm Som de Paz, Louvores do Coravilo Sao Paulo s.d. JFLP17004 
60. Arautos do Rei Hei de estar na alvorada Catedral Sao Paulo S.d. CLPI004 
61. Armando Filho Minha vida e louvar Bom Pastor Sao Paulo 1981 BPLP625 
62. Armando filho Casa de Deus Born pastor Sao Paulo 1985 BPLP602A 

63. Arthur/Rosalete Maravilhoso Missao Rhema Sao Paulo /PE 1990 ARLP010 

64. Arthur/Rosalete Luta e vit6ria Missilo Rhema Sao Paulo /PE 1993 ARLP09 
__ 65. Banda Azul Espelho nos olhos Born Pastor Sao Paulo 198? 529404148 

66. Benedito Alves e tal 3' Selevao de Louvores GCS Sao Paulo s.d. LP-99 

67. Billy Graham Respostsa de Billy Graham Acontecimentos Art. Silo Paulo 1979 ORLP10006 

(mens) 

68. Cantores da Liberdade Cantores da Liberdade Boas Novas Sao Paulo 1976 CLIOOI4 

69. Cantores de Siao Minha Ancora (4 msac) SECAL Sao Paulo 197? LPII4 

70. Carlos Alberto Minim voz pertence a Cristo Som Evangelico Sao Paulo s.d. LPSE20004 

71. Carlos Assum]J_£iio Amor do Criador Louvores do Corayao Sao Paulo 1970 JFLP5058 

72. Carlos oliveira Grande banquete Som e louvores Sao Paulo S.d. s.r. 

73. Cecilia de Souza S6 entra lavado Novas de Paz Sto. Andred/SP S.d. s.r. 

74. Cecilia de Souza Desapareceu Um Povo Novas de Paz Sao Paulo 1979 LPACR3738 

75. Cecilia de Souza Passa de mim este calice Novas de paz Sao Paulo 1983 ACR3780 

76. Cicero Mendes 0 mundo em crise CI-Som s.l. S.d. s.r. 

77. Cicero Mendes Misterio de Deus Prod. lndependente s.l. s.d. s.r. 

78. Cicero Mendes Canto pra Deus s.n. s.l. s.d. s.r. 

79. Cicero Nogueira Se Jesus voltasse agora Alfa!Editora Evangelica Sao Paulo 1976 LPEV004 . 

80. Cicero Nogueira Grandiosas promessas Bom Pastor Sao Paulo 1982 BPLP588 

81. Cicero Nogueira 0 amor de Deus Deus e Amor Sao Paulo 1975 AMLP004 

82. Cicero Nogueira 0 missionario Deus e Amor Sao Paulo 1978 LPAMOIS 
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-
83. Cicero No)l;ueira 0 crente redondo Djanir Produ96es Sao Paulo s.d. D.TZ255 

84. Cicero Nogueira Carona Santa Gra9ae Paz Sao Paulo 1995 GPLP030 

85. Cicero Nogueira Caminhando sobre o mar Hosana s.l. s.d. LPGP1003 

86. Cicero Nogueira Maraja convertido Lirio dos Vales Sao Paulo 1992 GLV7028 

87. Cicero Nogueira Chuva no deserto Louvor Celeste Sao Paulo S.d. LCLP002 
88. Cicero No)l;ueira Maraia de Deus Louvor Celeste Sao Paulo 1992 LCLP0025 

89. Cicero Nogueira Tu estas comigo Manancial Recife s.d. LPMAL5008 

90. Cicero Nogueira A queda da Babililnia Manancia1 Recife 198? LP01 

91. Cicero Nogueira 0 homem das maos furadas Manancial Recife 198? CNLP0208 

92. Cicero Nogueira Sete anos de 1ouvor Manancial Recife 1982 MDLP005 

93. Cicero Nogueira 0 arrebatamento da lgreia Manancial Recife 1983 LPMD006 

94. Cicero Nogueira 0 machado flutuou Manancial Recife 1988 LPCNOII4 

95. Cicero Nogueira Bern vindo Manancial Recife 1991 CNLP210 

96. Cicero Nogueira Crente bombeiro Manancial Recife 1992 804446 

97. Cicero Nogueira Crente quadrado Manancial Recife 1993 ANOOIO 

98. Cicero Nogueira 0 crente niio combina com o Manancia1 Recife 1993 11100092 

[pecado 

99. Cicero Nogueira As melhores de Cicero Manancia1 Recife 1993 111000052 

Nogueira 
LPEM002 ---100 Cicero Nogueira 0 livro selado Maranata salvador s.d. 

101 Cicero Nogueira 0 fogo nao pode se apagar Nogueira Produ96es salvador/BA ? LPCN0202 

102 Cicero Nogueira 0 grande segredo Nogueira Produ96es Macei6/AL 1988 CNLP2001 

103 Cicero Nogueira Ele ainda opera Nogueira Produ96es Macei6/AL 1989 CNLP202 

104 Cicero Nogueira Cobertor estreito Nogueira Produ96es Macei6/AL 1989 LPCN0204 

!05 Cicero Nogueira Eu quero subir ROE Sao Paulo 1980 TSLP2008 

106 Cicero Nogueira 0 crente tern vit6ria ROE (Recanto dos Evangelicos) Sao Paulo 1993 TSLP2435 

107 Cicero Nogueira 0 crente Raimundo RPG (Record Prod. e Gravay6es) Recife 1993 RPGLP8004 

108 Cicero Nogueira S6cio de Deus s.n. s.l. S.d. 523404690 

109 Cid Moreira Agora vale a vida Edi9oes Paulinas Sao Paulo 199? LP6551-l 

(mens) 

110 Cid Moreira Ora91io da minim vida vol.2 Edi96es Paulinas Sao Paulo 1977 LP0437 

(mens) 
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Ill Cid Moreira Oras;ao da minha vida (mens) Edis;oes Paulinas Sao Paulo 1991 LP0641 
-

ll2 Cj som maior Mais de cristo Suave som Sao Paulo s.d. s.r. 

113 Clovis de Alencar Sumiu urn povo da terra Manancial Recife 1981 MDLP003 

114 Coletilneas Brilho celeste vol.2 Brilho Celeste Natal/RN 1993 LP17006 

115 Coletilneas Eu subirei com Cristo Louvores do Corayao Sao Paulo s.d JFLP506l 

116 Coletilneas Louvores do Corayiio Louvores do Corayao Sao Paulo 1980 JFLP5002 

117 Comunidade da gral'a Frutos dos labios Prod. lndependente Silo Paulo 1988 SR 
118 Coni. Novo Ciintico Natal em esperanya Louvores do Corayao Sao Paulo s.d. JFLP5063 

119 Coniunto Ebenezer Ebenezer Born Pastor Sao Paulo 1970 BP-505 

120 Conjunto Estrela de Belem A Descida do Espirito Santo Estrela de Belem Sao Paulo S.d. LPSP-1045 

121 Conjunto Jovem Renascer Chama Viva Po1ygram/Evangelico Rio de Janeiro 1985 8277661 . 

122 Conjunto Louvores de Siao A men_sagem da cruz Louvores do Coral'iiO Sao Paulo 1977 JFLP5107 

123 Coniunto Novo Alvorecer Volume 12 California Sao Paulo s.d. CL4131 

124 Coni unto Novo Alvorecer SeculoXX California Sao Paulo s.d. s.r. 

125 Conjunto Novo Alvorecer Aqui ... ali .. .la! California Sao Paulo 197? s.r. 

126 Conjunto Novo Alvorecer Canta uma V erdade de 2000 California Sao Paulo 197? s.r. 
Anos 

127 Conjunto Novo Alvorecer Genesis California Sao Paulo 198? s.r. 

128 Conjunto Novo Alvorecer Exodo California Sao Paulo 1981 s.r. 

129 Conjunto Som Celeste Entre Dois Caminhos Getsemane Recife 1979 LPER2004 

130 Conjunto Som Maior Mais de Cristo Mais de Cisto Sao Paulo S.d. s.r . 

131 gonjunto Sonoros ... e Continua ... JUERP Rio de Janeiro 1985 JlJERP85023 

132 Coni. Gratidao Vivendo Cantando Getsemane Recife 1982 LPER2015 

133 Coniunto Vocal Betania Brasil Evangelico em Marcha California Sao Paulo S.d. CL391 

134 Con junto Voz da Verdade Facho de Luz California Sao Paulo CL4161 

135 Coral Celeste Lembrando OS crentes Born Pastor Sao Paulo 1982 BPLP648 

primitivos 

136 Coral da I' lg. Batista em SP Em nome do Senhor Copacabana Sao Paulo 1980 COELP41458 

137 Coral da Jgreja Batista de Sao Vicente - Born Pastor Sao Paulo 1980 BPLP585 

138 Coral de Angelus Vivos para Deus California Sao Paulo s.d. CL4003 

139 Coral Jovem Metodista (Igreja Metodista de Taubate/ GCS Sao Paulo 1976 LP35 

SP) 
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140 Coral Triunfai/Banda de Musica Mil Glorias California Sao Paulo 1975 CL-2009 
141 Covis de Alencar Sumiu urn Povo da Terra Manancial Recife 1981 MDLP-003 

142 Creuza de Oliveira Lagrima Getsemane Recife/PE S.d. LPGP0267 

143 Creuza de Oliveira A igreja Cristo levou Vamos para o ceu Cabo/PE S.d. LPGP0461 
144 Creuza de Oliveira Espere de Deus sua bens;ao Vamos para o ceu Cabo/PE S.d. s.r. 
145 Creuza de Oliveira 0 sofrimento de Jo Vamos para o ceu Cabo/PE S.d. LPVPC003 
146 Creuza de Oliveira Continue em Oras;ao Vamos Para o ceu Cabo/PE 198? LPVPC004 
147 Creuza de Oliveira Face no chao Vozes de Jubilo/CID Recife/PE 1984 LPVJ621 
148 Crisodio Ah! Se eu tivesse asas CAS Natai!RN 1979 s.r. 
149 Cristina Mel Ta Decidido Born Pastor Siio Paulo 1990 BPLP836 
150 Cristina Miranda DeusdeAmor Universal Prodw;oes s.l. s.n.t. UP002 
151 Curio e Canarinho Remcdio para a alma California Siio Paulo s.d. CL2148 
152 Curio e Canarinho Cantando para Cristo California Sao Paulo S.d. CL4306 
!53 Curio e Canarinho Andando com o Senhor California Sao Paulo S.d. CL4317 
154 Curio e Canarinho Com o Recado do Senhor Colibri!California Sao Paulo 1976a CLP-004 

i Jesus 

1----155 Curio e Canarinho Quero Paz Colibri!California Sao Paulo 1976b LPC6005 

156 Curio e Canarinho AmaodeDeus Copacabana Sao Paulo 1977 COELP40478 

157 Curio e Canarinho Conversiio do padre Joiio Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0052 

158 Curio e Canarinho Boas novas da salvaciio Doce Harmonia Rio de Janeiro 1978 LPDH0071 

159 Daina Presente de amor Born pastor Sao Paulo 1989 785 

160 Dalmira Can ail CAS Natai/RN S.d. s.r. 

161 Dalva Apolim\rio Mudans;a radical Born pastor/gospel music Sao Paulo 1993 BPLP904 

162 Danny Berrios Aqui Estoi B. Record/Som Evangelico Rio de Janeiro 1986 LP56186 

163 Danny Berrios Gloria adios Berrios Record Rio de Janeiro s.d. LPBOOl 

164 Danny Berrios Eles Jehova Berrios Record Rio de Janeiro s.d. LPB003 

165 Danny Berrios Urn Canto para ti Berrios Record Rio de Janeiro S.d. LPDB002 

166 Danny Berrios Juntos venceremos Berrios Record Rio de Janeiro 1985 LP45585 

167 Danny Berrios Sigo confiando en ti Som Evangelico Miami/Recife S.d. LPSE20060 

168 Davie Ereni No estrungir da trombeta Voz da Libertaciio Silo Paulo S.d. VLLPI12 

169 David Montenegro Canto livre PoliGran /evangclico Rio de Janeiro 1985 8257611" 

170 Debora e leia Somente Deus _Voz da libertaciio ,Sao Paulo 1987 _VLLP127B 
- ~-
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171 Debora e leia Inspiravao Voz da libertacao Sao Paulo 1988 VLLPI38 

172 Debora e leia Umavezmais Voz da liberta9ao Sao Paulo 1990 VLLPI47B 

173 Debora e leia 20 anos de louvor Voz da liberta9ao Sao Paulo 1991 VLLP150A 

174 Denise Simplesmente Born Pastor Sao Paulo 1978 BPLP538 

175 Denise Momentos Born pastor Sao Paulo 1982 BPLP622A 

176 Dico e Rosinha Telefone par o ceu Discos Jardim Curitiba 1972 JALPOI5 

177 Djanir e sua Guitarra Terra Feliz Born Pastor Slio Paulo S.d. BLPL615 

178 Duo Noemia Betilnia e Maria de Feliz com Jesus DivinoSom Recife/PE s.d. LPGP0299 

Carvalho 

179 Duo Noemia/Betania e Maria de Na estrada da vida Estrela do Oriente Recife/PE 197? LPE0007 

Carvalho 

180 Duo Paz e Amor Alegrando Nosso Lar Uniao Evangelica!B. Pastor Slio Paulo S.d. LPJC-032 

181 Duo Uny Paz, Antonio F. da Silva, Dia dojuizo Louvores do Cora9ao Slio Paulo s.d. JFLP5037 

Waldemar e Lourdes, Trio Feminino 

182 Duo Uny Paz, Antonio F. da Silva, Dia dojuizo Louvores do Cora9iio Sao Paulo s.d. JFLP5037 

Waldemar e Lourdes, Trio Feminino 

183 Duo Uny Paz, Duo Galileia, Trio 0 transplante Louvores do Cora9ao Sao Paulo s.d. JFLP5021 

Angelical 

184 Ebenezaide Deus esta aqui Duos s.l. S.d. GDLP003 

185 Ebenezer Os mais apreciados hinos e Born pastor Sao Paulo 1970 BP505 

corinhos 

186 Edgar Martins Belos hinos para uma linda Copacabana Sao Paulo 1969 COELP40000 

voz 

187 Edgar Martins Lindos hinos Trovicana s.l. 1975 01387 

188 Edilson e Terezinha (da Costa) Apenas uma sombra Joalfa Gov. V aladares 1982 LP1001 

189 Edison e Telma Prefiro ficar com Jesus s.l. S.d. LPDH0021 

190 Edison e Telma Deus Vivo AnJ;(elical/Barclay Sao Paulo 1985 813988-10 

191 Edison e Telma Grandes momentos Continental s.l. 1991 ? 

192 Edison e Telma Deus abre as portas para mim Discos Nova Jerusalem Rio de Janeiro s.d. LPNJI0008 

193 Edison e Tehna A caravana Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0033 

194 Edison e Telma Brasa viva Polifar Rio de Janeiro 1988 843543-1 

195 Edison e Telma Toea em Jesus Polygram/Evangelico Rio de Janeiro 1986 829795-1 
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196 Edison e Telma A matematica de Deus Solene Som s.l. S.d. LPSS001 

197 Edison e Telma Labaredas do espirito Som e Louvores Rio de Janeiro s.d. 111000058 

198 Edison e Telma Esta ligado Som e Louvores Rio de Janeiro 1993 111000093 

199 Edison e Telma Anjo Crianva Som e Louvores Rio de Janeiro 1994 1100268 
200 Edison e Telma Que benviio Som e Louvores Rio de Janeiro 1994 111000269 
201 Edison e Telma Fogareu Som e Louvores Rio de Janeiro 1994 111000210 

202 Edney Silva Apesar de tudo Manancial Recife/PE 1991 512404223 

203 Eduardo Silva Esta chegando a Hora! Ariola/Evangelical s.l. 1984 823433-1 

204 Eduardo Silva UmaBen91io Panorama Recife/PE S.d. 

205 Edval Villas Boas Meu medico e Jesus EBC Sao Paulo 1979 COTS 001 

206 Edval Villas Boas Glorias e Aleluias Vozes de Jubilo Rio de Janeiro 1980 LPUJ602 

207 Edvaldo Silva Jubilo dos Fieis Recife s.d. JFI010 

208 Eliil Custodio Esperei no Senhor Som Evangelico Recife 1984 LPVR1002 

209 Eliabe Filho da Promessa Getsemane Recife 1982 LPER2022 

210 Eli abe A Maior For9a Som Evangelico Recife s.d. LPSE-20052 

211 Eliabe Chagas A Terra Ira Tremer Revela91io Recife !98? -
212 Eliana e Eliezer (Rodrigues) Deus fez assim ... DRS Produv5es Natal 1991 12882 

213 Elias/Terezinha Espelho California Silo Paulo 1994 CL4231 

214 Elias Junior A cruz era minha Elias Junior Produv5es Mossoro-RN 1985 s.r. 

215 Eliezer Rosa Lagrimas no chilo Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d. LPBB0087 

216 Eliezer Rosa lgreja Universal Estrela do Oriente Recife/PE 1978 LPJR1001 

217 Eliezer Rosa Ha urn Deus no ceu Getsemane Recife/PE S.d. 595404043 
--

218 Eliezer Rosa Visoes Getsemane Recife/PE s.d. EQC20037 

219 Eliezer Rosa A ultima hora Getsemane Recife/PE S.d. LPER2033 

220 Eliezer Rosa So o Senhor e Deus (I 0 anos) Getsemane Recife/PE s.d_ LPER2006 

221 Eliezer Rosa Sofrer por Jesus Getsemane Recife/PE s.d. LPER2002 

222 Eliezer Rosa Tocou-me Getsemane Olinda/PE 1978 LPER2001 

223 Eliezer Rosa 0 born Samaritano Getsemane Olinda!PE 1981 LPER2008 

224 Eliezer Rosa Deus resolve tudo Getsemane Recife/PE 1982 LPER2014 

225 Eliezer Rosa Olha Getsemane Recife/PE 1984 LPER2043 

226 Eliezer Rosa Divisilo Gradiem Salvador/BA 1980 GLP2306 

227 Eliezer Rosa 0 rei esta voltando Lou_vores do (;ora91io _ Sao Paulo 1975 JFLP20013 
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228 Eliezer Rosa Eu seu que Jesus voltani Louvores do Corayao Sao Paulo 1976 JFLP20028 

229 Eliezer Rosa 0 homem de branco Manancial Recife S.d. 512404118 

230 Elines Pensamentos Som Evangelico Sao Paulo 1982 LPSE20034 

231 Elizama Chamas vivas (vo1.2) Meditando J. Pessoa!PB s.d. 
232 Elizama As marcas da Cruz Panorama Recife s.d. 
233 Elizama Vejo pela fe Trombeta de Deus Guarabira!PB 1986 
234 Elon Cavalcante Quando penso em ti, Senhor Can a a Recife S.d. LPSEI011 
235 Elson Rodri~-,•ues 0 Nome da Besta Azes do Senhor Promoyiles Rio de Janeiro S.d. LPAS0004 
236 Elson Rodrigues Vit6ria de Cristo Bandeira Branca Rio de Janeiro S.d. LPBB0032 

237 Elson Rodrigues Visiio de Patmos Bandeira Branca Rio de Janeiro S.d. LPBB0040 

238 Elson Rodrigues 0 Anticristo Discos Melodia Celeste Juiz de Fora!MG s.d. LPCSB806 

239 Elson Rodrigues Caiu a Grande Babilonia Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d. LPDH0095 

240 Elson Rodrigues Apocalipse Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d. LPDH0130 

241 Elson Rodrigues Alpendre de Salomao Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0065 

242 Elson Rodrigues Tres anjos proclamam OS Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d. LPDH0066 
ljuizos de Deus 

243 Elson Rodrigues A Chave da Viloria Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d. LPDHOI33 

244 Elson Rodrigues Urn Grande Milagre Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0089 

245 Elson Rodrigues Armagedom: a batalha final Salmos de Davi Rio de Janeiro s.d. LPSD002 

246 Elson Rodrigues e Herdeiros de Siao Entre os castivais de ouro Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d. LPDH0067 

247 Elson Rodrigues, Marta Valim e 0 Amor falado salmos de Davi Rio de Janeiro S.d. LPSD003 

Israel Farias 

248 Elza brooks Canta ao senhor Born pastor Sao Paulo 1988 BPLP608 

249 Elza brooks Tambem niio te Condeno Pierce Brooks Gospel Fundation Silo Paulo 1982 8030005 

250 Embaixadores de Siao A Expansao do Evangelho Canaa Recife 198? LPC-1019 

251 Embaixadores de Siao Amigo da Hora Canaa Recife 1978 LPC-1013 

252 Embaixadores de Siao Refugio e Fortaleza Embaixadores de Siao Recife 198? 100/063 

-?53 Ercilene e Eurival Suave e cahno Missao Rhema Sao Paulo /Recife 1991 RPLP140 

254 Ereni Miranda Alem das fi·onteiras Voz da Libertayiio Sao Paulo 1984 VLLP119 
• 

255 Ereni, Debora e Leia Dever missionario Voz da Libertavao Sao Paulo S.d. VLLP107 

256 Ereni, Debora e Leia 0 Galileu Voz da Libertavilo Silo Paulo 
_, 

1985 VLLP109 

,_____].57 Erinaldo Santos Juda Silva Ao meu Senhor louvarei Dobsom/~om Evangelico Recife 1980 CDGP0289 ! 
----------------------- ···········------------- - -----
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;--258 Esdras 

· ( compacto) 

A Grande Viagem Diadema Recife 1981 GDLPOOI 

259 Esdras A grande parada Diadema Recife 1982 LPGD002 

260 Esdras A grande mesa Diadema Recife 1986 GDLP005 
261 Esdras A Linda Cidade Estrela do Oriente Recife 1980 LPE0006 
262 Esterzinha A Porta do Ceu Novas de Paz Sao Paulo 1978 LPACR-3717 

~-
263 Esteves jacinto 0 deus do impossivel Manancial Recife S.d. Ss.n.t. 
264 Esteves Jacinto Coisas simples Manancial Recife 1988 804462 
265 Eula Paula Ser crente e born Djanir produ9iies Sao Paulo S.d. LPBJZ226 

266 Eula Paula Amor sinto em mim Djanir produviies Sao Paulo 198? DJZLP238 

267 Eula Paula Quem nao tern passado Louvores do coravao Sao Paulo 1983 JFLP20128 

268 Eula Paula Visao missiom\ria Som e louvores Sao Paulo 198? SLLPI019 

269 Eunice Real satisfaylio Born Pastor Sao Paulo 1978 BPLP544 

270 Familia Andrade, Duo Uny Paz A noiva Cristo levou Louvores do Cora\)ao Sao Paulo s.d. JFLP50!9 

271 Familia Hass Hinos e Mensagem Cristo Voltara Pirabeiraba/SC s.d. GEVLP0002 

272 Farrel & Farrel Jump to Conclusions Star Song/Music Maker Belo Horizonte 1985 9922131 

273 Feliciano Amaral lnterpreta a harpa crista Estrela do Oriente Recife S.d. LPEOOIO 

274 Feliciano Amaral Orayilo de Davi FA Prod. Fonograf. Rio de Janeiro s.d. FDA003 

275 Feliciano Amaral Deus pro vera FA prod. F onograf. Rio de Janeiro 1982 FDA002 

276 Feliciano Amaral A Sombra da Cruz Favoritos Evangelicos Recife S.d. LP002 

277 Feliciano Amaral Saudade Favoritos Evangelicos Recife(RJ/SP) s.d. s.n.t. 

278 Feliciano Amaral Aa sombra da cruz Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP002 

279 Feliciano Amaral Saudade Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LPOOIO 

280 Feliciano Amaral Sonda me 6 Deus Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LPFA009 

281 Feliciano Amaral A imagem de Deus Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP050 

282 Feliciano Amaral Confia em Deus Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP007 

283 Feliciano Amaral 0 eterno fanal Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP031 

284 Feliciano Amaral Grande e o Senhor Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP039 

285 Feliciano Amaral A luz do seu amor Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LPOOII 

286 Feliciano Amaral Fica conosco Senhor Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LP003 

287 Feliciano Amaral 0 Filho Prodigo Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP008 

288 Feliciano Amaral Rio profundo Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LP006 
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289 Feliciano Amaral A sombra da cruz Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LP002 

290 Feliciano Amaral 0 amor de Deus Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LP045 

291 Feliciano Amaral Que maravilha Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP0015 

292 Feliciano Amaral Omar Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LP005 

293 Feliciano Amaral Sonda-me 6 Deus Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d. LP009 

294 Feliciano Amaral Da-me tua mao, pai Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro 198? LPOI7 

295 Feliciano Amaral Deus proveni Louvores do cora~ao Sao Paulo S.d. s.r. 

296 Feliciano Amaral Sou feliz Louvores do Coracao Sao Paulo 1988 JFLP20193 

297 Feliciano Amaral Da mangedoura ao madeiro Shalon Prod. Fonogr. Macei6/AL S.d. SH007 

298 Feliciano Amaral Som Evangelico com F A Som Evangelico Sao Paulo s.d. LPSE20006 

299 Feliciano Amaral e tal Sonda-me 6 Deus Favoritos Evangelicos Recife S.d. LPFA009 

300 Fhineas Joiio de Barros Mestre, 0 ar se revolta Bom Pastor Sao Paulo S.d. BPLP502 

(instrum.) 

301 Florencio Deus tudo pode fazer Louvores de Siao Mossor6-RN/Recife 1983 LPSE20040 

302 Franca Deus nunca me esqueceni Carmesim Represent. Sao Paulo 1977 CARlOS 

303 Francisco Silva!Produciio Mensagem do Seculo Celeste Rio de Janeiro s.d. CEL-101 

304 Francisco Xavier Louvando o criador Brilho Celeste Natal/Recife 1993 

305 Gedivaldo calixto Transforma~ao GCS s.l. 1980 LP202 

306 Gedivaldo Calixto de Souz.a Quem domina o amanhecer GCS Sao Paulo S.d. LP30058 

307 Gersony Gomes e Francisco Xavier Vamos cantar de novo Vol. I Brilho Celeste Natai/RN 1993 

308 Gersony Gomes e Francisco Xavier Vamos Cantar de novo Vol. II Brilho Celeste Natal/RN 1994 

309 Gemsa barros Conversando com Deus Producao independente Recife Natal 1992 SR 

(revelacao) 

310 Glorinha So cristo Bom pastor Sao Paulo 1985 BPLP712A 

311 GmpoEio Ouvi Dizer Grupo Elo Sao Paulo 1982 EloOOI 

312 GmpoElo Calmo, Sereno e Tranquilo Grupo Elo Sao Paulo 1982 Elo003 

313 Gmpo Galata Um novo tempo Djanir producoes Sao Paulo S.d. LPDJZ217 

314 Grupo Jntegracao Grande Alegria Bom Pastor Sao Paulo 1988 465-001 

315 Grupo Logos Mao no Arado Grupo Logos Sao Paulo s.d. s.r. 

316 Grupo logos Novo chao Produ~ao independente Silo Paulo 1991 LPLOGOS009 

317 Gmpo Louvores dos Redimidos Deus criou Prod. Independente Natal/RN 198? LPLS8001 

318 Grupo N azareno Semente de amor Bom Pastor Sao Paulo S.d. BPLP629 
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319 Grupo Nazareno Criayao Bom pastor Sao Paulo 1989 BPLP801B 

320 Grupo Nova Dimensao Fonte da vida Som e louvores Sao Paulo 198? SR 

321 Grupo Shalon Enchei-vos do espirito de DeuseAmor Sao Paulo 1992 AMLP232 

Deus 

322 Guiomar Victor 0 homem de branco Sys Sao Paulo 1984 SYSLPOOOI 
323 Helena Brandao 0 testemunho Rocha Etema Rio de Janeiro 197? LPREOII 
324 Hinos Evangelicos Hinos Evangelicos RCA Victor Rio de Jeneiro s.d. BBL-1042 

325 Hugo Esteves/Eber santana Salmos de ouro (Narr. Canto) Esta.;ao do Som Recife S.d. 804582 

326 Instrumental Os mais belos hinos do cantor Celestiai/Copacabana Sao Paulo 1979 CELP41121 
cristao vol.2 -

327 Instrumental Os mais belos hinos do cantor Copacabana Sao Paulo 1973 CELP41116 

cristao vol. J 
328 Irakitan A cidade Santa Som e Louvores Rio de Janeiro/ Sao 1995 SLLP00111 

Paulo 

329 Irmaos da Mata Dadiva de Deus Louvor Celeste Sao Paulo 1994 111000279 

330 Irmaos da Mata Maoamiga (Dmix) Louvor Celeste Sao Paulo 1995 111000782 

331 lrmllos Felix Barquinho no mar Louvores do Corayllo Sao Paulo s.d. JFLP5046 

332 Irmaos Felix Brilhando Calif6rnia!Estrela da Manha Sao Paulo s.d. LP-MI-117 

333 Irmiios Felix (instr.) Sons e suplicas: um Louvores do Corayllo/Som da Sao Paulo S.d. LPSJIOOI 

cavaquinho nas nuvens Palavra 

334 lrmaos Felix (instr.) Cordas que louvam a Deus Louvores do Corayao Sao Paulo S.d. JFLP5017 

335 lrmaos Felix (instr.) Morar no ceu e melhor Louvores do Corayao Sao Paulo S.d. JFLP5040 

336 Irmaos Levi Os dez leprosos Voz da Libertal)ao Sao Paulo S.d. VLLPI06 

337 lrmaos Levy Exemplo Recanto dos Evangelicos Sao Paulo 1979 TSPL-2203 

338 Irmaos Marinho 0 samaritano GCS Sao Paulo 1991 LP145 

339 Irmilos marinhos Cantar e sorrir GCS Sao Paulo 1976 LP34 

340 Irmilos Morales A lei do div6rcio Recanto dos Evangelicos Sto Andr/SP 1979 TSLP2009 

341 Irm1ios Viana Homemdefe Estrela da manha Curitiba 1990 LPMII231 

342 lrm1is Falavinha (Raquel e Mercedes) Jo1io viu a cidade Estrela da Manhii Curitiba!PR S.d. LPMII18 

343 !sac Sa A presen\)a de Deus Som Evangelico Silo Paulo S.d. s.r. 

344 !sac Sa Recordayoes Som Evangelico Sao Paulo S.d. LPSE20057 

345 !sac Sa Mil vezes Jesus Som Evangelic_()___~----·· Sao Paulo . ~~- S.d. LPSE20065 
----
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346 !sac Sa Sou servo de Deus Som Evangelico Sao Paulo 1976 LPSE20003 

347 !sac Sa Som Evangelico com !sac Sa Som Evangelico Sao Paulo 1977 LPSE20008 

(vol.2) 

348 !sac Sa E Jesus Som Evangelico Sao Paulo 1996 LPSE20065 

349 lvanildo Ele e Jesus Som Evangelico Recife/S.Paulo s.d. 101578 

350 lvanildo silva Tenho Manancial Recife S.d. SR 
"" 

351 J. Neto Resposta Donai s.l. 1993 804822 

352 J. Neto De urn sorriso Lance! Produs:oes s.l. 1994 LK2001 

353 J. Neto 0 retorno Nance! Podus:oes Rio de Janeiro 1994 111000510 

354 J. Neto Agua viva UPEL Rio de Janeiro 198? UPELIOOI1 

355 Jacira Deus esta aqui Manancial Recife/PE s.d. LPMD5010 

356 Jacira Cinco nomes de Jesus Som Angelical Rio de Janeiro s.d. LPSA004 

357 Jacira Getsemane Som Angelical Rio de Janeiro s.d. LPSA005 

358 Jacira 0 plano divino Som Angelical Rio de Janeiro s.d. LPSA008 

359 Jacira Meu alvo e o ceu Som Angelical Rio de Janeiro S.d. LPSA006 

360 Jacira Basta que me toques Som Angelical Rio de Janeiro s.d. LPMC007 

361 Jacira Vicente da silva 0 plano divino atraves dos Som Angelical Sao Paulo s.d. LPSA008 

seculos 

362 Jair Gloriosa Expectativa Manancial Recife s.d. s.r. 

363 Jair Introdus:ao ao Milenio Produs:ao Independente Recife s.d. s.r. 

364 Jair Fim dos Tempos Revelas:ao Recife 1986 F12064 

365 Jair Perspectiva de Gloria Revelas:ao Recife 1987 F12184 

366 Jair e Hozana Deixa Deus dominar tua vida Bandeira Branca Rio de Janeiro S.d. BB0082 

367 Jair e Hoz.ana Que born seria Bandeira Branca Rio de Janeiro S.d. LPBB021 

368 Jair e Hozana As 12 melhores de Jair e California Sao Paulo S.d. CL4388 

Hozana 

369 Jair e Hozana Canta meu Povo California Sao Paulo s.d. CL4390 

370 Jair e Hozana Poder do alto Louvores do Coras:ao Sao Paulo s.d. JFLP5080 

371 Jair Pires Ohomemrico Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0030 
' 372 Jair Pires Foi Jesus Gras:a e Paz Record Sao Paulo 1993 s.r. I 

373 Jair Pires Quem sao aqueles Gras:a e Paz Record Sao Paulo 1994 GPLP020 I 

374 Jair Pires Jesus Nazareno Graya e Pazl{ecord Sao Paulo 1995 GPLP032 _ _j 
---------
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375 Jair Pires Adeus mocidade Graya e Paz Record Sao Paulo 1995 s.r. 
376 Jair Pires As mais belas canyoes de J. Melodias do Rei Rio de Janeiro 1992 MR061 

Pires 

377 Jair Pires 0 homem rico ficou mais rico RDE Sao Paulo s.d. TSLP2414 
378 Jair Pires 30 ano depois Rocha Eterna Rio de Janeiro s.d. s.r. 
379 Jesse Ao meu pai RGE Sao Paulo 1985 3036033 
380 Janicleia A paz que eu sinto Revelal'ao Recife 1986 LPEOOI2 
381 Jimmy Swaggart Greatst hits vol. 3 Jim Records Canada 1985 01-146 

382 Jimmy_ Swaggart Somewhere listenin' Jim Records Canada 1975 01-128 

383 Jimmy Swaggart Memories Jim Records Canada 1986 01-142 

384 Jimmy Swaggart Greats! hits vol. I Jim Records Canada 1985 01-132 

385 Jimmy Swaggmt Greats! hits vol. 2 Jim Records Canada 1985 01-133 

386 Joao Batista e Americo Maior riqueza ··-;- .¥strela de Belem Sao Paulo s.d . LPEB0086 

387 Joao Batista Rodrigues Do inferno para sa miios de Bom Pastor Sao Paulo 1978 BPLP504 

deus ( testem) 

388 J oao Batista Rodrigues Colegio do amor Louvores do Corayao Sao Paulo s.d. JFLP5054 

389 Joao Simon Madeiro lavrado California Sao Paulo 197? CL348 

390 Joas do Bandolim Solos de bandolim Louvores do Corayao Silo Paulo s.d. JFLP5027 

391 Joel Falcao Cem por cento mais RDE Sao Paulo 199? TSLP2452 

392 Joel Falcao Mensagem a Nal'iio RDE Sao Paulo 1993 JSLP2470 

393 Jorge Araujo Cicatrizes louvores do Cora9ao Sao Paulo s.d. JANGOOI 

394 Jorge Araujo Muito Obrigado louvores do Cora91io Sao Paulo s.d. s.r. 

395 Jorge Ara(ljo A cruz estii vazia louvores do Coral'ao Sao Paulo 1976 s.r. 

396 Jorge Ara(1jo Um Jovem feliz louvores do Coral'ao Sao Paulo 1977 s.r. 

397 Jorge Araujo Um novo dia louvores do Cora2ao Sao Paulo 1979 s.r. 

398 Jorge Araujo Fique pcrto de mim louvores do Corayao Sao Paulo 1980 s.r. 

399 Jorge Araujo Seleyiio de ouro Nova Gera9ao Sao Paulo s.d. 521404099 

400 Jorge Araujo Vida etema Nova Gerayao Sao Paulo s.d. s.r. 

401 Jorge Araujo Reali dade Bom Pastor Sao Paulo 1985 BPLP719 
' 402 Jorge Araujo OMundoJa Nova Geral'ao Sao Paulo s.d. s.r. 

403 Jorge Araujo Ele sabe o que precisas Nova Geral'iio Sao Paulo s.d. s.r. i 

404 Jorge Araujo, e tal Seleyao Som E:vangelico Som Evangelico ____ Sao Paulo 1980 s.r. I ------
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(Vol II) 

405 Jorge Binah 0 viajante Jesus o Vencedor s.l. s.d. s.r. 

406 Jorge B inah Reconstrucao Manancial Recife s.d. s.r. 

407 Jorge Clarense Lagrimas de amor Real Lonvor s.l. s.d. LPRLOOl 
408 Jose Carlos Homemdepo Bom Pastor Sao Paulo 1987 BPLP757 
409 Jose Carlos Meditando Som Evangelico Sao Paulo s.d. s.r. 
410 Jose Carlos Anjos Visao Real Recife 198? LPVR1004 
411 Jose de Paula Mensagem de fe Discos Principe da Paz Natai/RN 1984 LPJP7001 
412 Jose Lucio, e tal Pacto Feliz Louvores do Coracao Sao Paulo s.d. JFLP5004 
413 Jose Marques Confio no Senhor Louvores do Coracao Silo Paulo s.d. JFLP5101 
414 Jose Marques Nao ha mais tempo Louvores do Coracilo Silo Paulo S.d. JFLP5069 
415 Jose Marques Quando o filho do Homem Louvores do Coracao Sao Paulo s.d. JFLP20067 

voltar 

416 Jose Marques Jerusalem, Jerusalem Louvores do Coracao Sao Paulo s.d. JFLP20039 
417 Jose Wantuil Vida Nova Prod. Independente Natal/Recife 1987 s.r. 

418 Josely scarabelli Jeova, soberano dos ceus Sonoros evangelicos Rio de Janeiro 1975 LPSE1004 
419 Josue Lira Dobre o joelho em oracilo Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d. LPBB0036 

420 Josue Lira Santa cidade Bom Pastor Silo Paulo 1972 BP518 

421 Josue Lira Jesus me curou Bom Pastor Silo Paulo 1977 BP517 -
422 Josue Lira Cristo fie! amigo California Silo Paulo s.d. CL152 

423 Josue Lira Louvarei ao Senhor California Silo Paulo 1967 CL156 
424 Josue Lira Manso e suave Cartaz Disc. musicals s.l. s.d. LPC5189 

-- 425 Josue Lira Hinos evangelicos Cartaz Disc. Musicals s.l. S.d. LPC5111 

426 Josue Lira 0 fim vem Cartaz Disc. Musicais s.l. S.d. LPC5186 

427 Josue Lira A destra do Pai CRON Silo Paulo 1976 MMSOOOI 

428 Josue Lira "Eu vivo porque tu vives Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d. LPDH0070 
Senhor" 

429 Josue Lira Capa de Bartimeu Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0047 

430 Josue Lira Deus e suas maravilhas Doce Harmonia Rio de Janeiro 197? LPDH0059 

431 Josue Lira A historia das Ass. de Deus no Doce Harmonia Rio de Janeiro 1979 LPDH0163 

Bras. 

432 Josue Lira Deixei o Egito GCS Sao Paulo s.d. LP48 --

173 



433 Josue Lira Quando o sol se escurecer GCS Sao Paulo 1972 LP06 

434 Josue Lira Pare pra pensar Louvores do Coracao Silo Paulo S.d. JFLP5081 
435 Josue Lira Lugar de delicias Louvores do Coracao Sao Paulo S.d. JFLP5049 
436 Josue Lira Onde Deus esta Louvores do Coracilo Sao Paulo s.d. s.r. 
437 Josue Lira Nilo quero saber quem eu era Louvores do Coracilo Sao Paulo S.d. JFLP5083 
438 Josue Lira Bendize, o minha alma, ao Louvores do Coracao Sao Paulo s.d. JFLP5038 

Senhor 

439 Josue Lira Devemos orar Louvores do Corayilo Sao Paulo S.d. JFLP5070 
440 Josue Lira Josue Barbosa Lira conta a Louvores do Corayao Sao Paulo S.d. JFLP5023 

historia da cruz 

441 Josue Lira Segue sa pisadas do mestre Louvores do Cora<;iio Sao Paulo 1969 JFLP5030 
442 Josue Lira Israel Iiberto Louvores do Coracao Silo Paulo 1976 JFLP5057 

443 - Josue Lira Terra que mata os profetas ROE Sao Paulo S.d. TSLP2014 
444 Josue Lim A ben<;ao chegou ROE Siio Paulo 1979 TSLP2003 . 

445 Josue Lira Torre de Babel RDE Siio Paulo 1981 TSLP2094 
446 Josue Lira Uma voz no Brasil para Cristo Som da Palavra Siio Paulo s.d. LPSJJ003 
447 Josue Lira e outros Se voce nao vai... deixa-me California Sao Paulo S.d. CL393 

seguir 

448 Josue Lira, e tal Cristo tern poder Louvores do Coracao Siio Paulo 1969 JFLP5039 -
449 Josue Messias e AntOnio Martins Louvores ao Rei Mensagem de Ciinticos Siio Paulo 1971 MC810 
450 Jovens da Verdade Jovens da Verdade Vol. I Gravas;iio Independente Sao Paulo s.d. PSPLP2035 

451 Juninho 0 grande pequenino Doce Harmonia Rio de janeiro 1979 LPDH164 

452 Junior e Arnaldo Vida Abundante GCS Sao Paulo 1979 LPN133 

1--
453 Kale be Lacos fraternos California Sao Paulo 1993 CL4141 

454 Kalebe Santwlrio Kalebe discos Sao Paulo 1994 JKLPOI2 

455 Kalebe 0 som do coracao Louvor Celeste Sao Paulo 1992 LCLP026 

456 Kalebe Tudo posso Louvor Celeste Sao Paulo 1992 804476 

457 Leila Praxedes Deus e meu refugio Bom Pastor Siio Paulo 1978 BPLP543 

458 Leila Praxedes Certeza de paz Bom Pastor Siio Paulo 1980 BPLP581 

459 Leila Praxedes Falando com voce Born Pastor Sao Paulo 1981 BPLP624 

460 Leila Praxedes Sombras da tarde Bom Pastor Siio Paulo 1982 BPLP651 

461 Leila Praxedes Deus e o mesmo Prod. Hipiziba Cabedelo/PB 198? LPOOI-85 
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462 LeniSilva Meditando Canal! Recife/PE s.d. LPER2030 

463 Leni Silva Nivea Luz Getsemane Recife/PE s.d. LPER2020 

464 LeniSilva Ele Getsemane Recife/PE S.d. EQC20038 

465 Leni Silva Silencio Getsemane Recife/PE 1981 LPER2010 

466 Leni Silva 0 Dia Vai Chegar Gradiem Bahia S.d. GLP2334 

467 Leni Silva Fidelidade Manancial Recife/PE s.d. LPMAL5008 
468 LeniSilva Historia do Amanha Manancial Recife/PE s.d. MDLP20056 
469 Leni Silva Pare de Chorar Som Evangelico Recife/PE S.d. LPSE20050 

470 Leone! de Souza Alegria de viver Canal! Rio de janeiro 1977 LPSEIOI2 

471 Legenda 0 dia final Born Pastor Sao Paulo 1988 BPLP766 

472 Lidia de Assis Cristo Voltani Bandeira Branca Riode janeiro s.d. LPBB0098 

473 Logos Mao no arado Logos Sao Paulo 198? s.r. 

474 Lourival Freiras Teu povo e meu povo Novas de Paz Silo Paulo S.d. LPACR3753 

475 Lourival Freitas Ore urn pouco mais (Vol. 6) Novas de Paz Sao Paulo 1990 LPACROII3 

476 Luiz Artur 0 mo9o de Nazare California Sao Paulo 1984 SL4096 

477 LuizArtur 0 Moco de Nazare California Sao Paulo 1984 CL4096 

478 Luiz de Carvalho 0 Violiio Convertido Boas Novas Sao Paulo s.d. LPI0029 

479 Luiz de Carvalho Musical Boas Novas Boas Novas/BP Sao Paulo S.d. BNLPIOOOI 

480 Luiz de Carvalho A Gra9a de Jesus Born Pastor Sao Paulo S.d. IP507 

481 Luiz de Carvalho Aguas TranqUilas Born Pastor Sao Paulo 1976 BPLP507 

482 Luiz de Carvalho Alvo mais que a neve Born Pastor Sao Paulo 1978 BPLP545 

483 Luiz de Carvalho Gloria a Deus Born Pastor Siio Paulo 1980 BPLP582 

484 Luiz de Carvalho Orei estii voltando (compact) Born Pastor Siio Paulo 1980 BPCDI21 

485 Luiz de Carvalho Mens Hi nos queridos (vol.l) Born Pastor Sao Paulo 1982 BPLP555 

486 Luiz de Carvalho Uma rosa com arnor para Born Pastor Sao Paulo 1983 BPLP522 

rnamae 

487 Luiz de Carvalho Meu tributo Born Pastor Sao Paulo 1983 BPLP636 

488 Luiz de Carvalho Vamos adora a Deus Born Pastor Sao Paulo 1984 BPLP682 

489 Luiz de Carvalho Livran\ Born Pastor Sao Paulo 1990 BPLP810 

490 Luiz de Carvalho 0 rei esta voltando Born Pastor Sao Paulo 1991 BPLP529 

491 Luiz de Carvalho Em tudo dai gra9as California Sao Paulo s.d. CLIOOI6 

. 
492 Luiz de Carvalho 

... 
Sublime prornessa 

... 
California Sao Paulo 1964 CL10008 
--------------- ··-
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--493 Luiz de Carvalho Dejoelhos Doce Harmonia Sao Paulo s.d. LPDH0007 

494 Luiz de Carvalho Perdao Senhor Louvores do Cora~ao Silo Paulo S.d. JFLP20022 

495 Luiz de Carvalho Jubileu de Prata Louvores do Cora~lio Sao Paulo S.d. JFLP20061 
496 Luiz de Carvalho 25 anos louvando a Jesus Louvores do CoraQao Silo Paulo 1980 JFLP20055 

497 Luiz de Carvalho Orandoguero estar RDE Silo Paulo 1992 TSLP2418 
498 Luiz de Carvalho Uma voz canta para Jesus RDE Silo Paulo 1993 TSLP2403 
499 Luiz de Carvalho Obra Santa Som da Palavra, Born Pastor, Silo Paulo S.d. LPSPIOI4 

Louv. Cora~i!o 
500 Luiz de Carvalho Vern Ver Uniao Evangelica Sao Paulo 1982 LPUE029 

Born Pastor 

50! Luiz de Carvalho e Betinho Eu creio num ser Born Pastor Sao Paulo 1987 BPLP537 

502 Luiz de Carvalho/Conj. Vasos de Minha Ora~ao Born Pastor Silo Paulo 1975 BP520 

Ben~ao 

503 Luiz de Carvalho/Conj. Vasos de A Paz que eu anelo/Pedro e Born Pastor Sao Paulo 1975 BPLP527 

Ben~ao sua fe 

504 Luiz de Carvalho/Coral e Orquestra lnspira~ao California Silo Panlo 1975 CL10005 

505 Luiz de Carvalho/Jose Tostes Duas Vozes it servi~o do Rei Boas Novas, Born Pastor e Sao Paulo 1975 10026 
California 

506 Luiz de Carvalho/Quarteto Preludio Vol. 2 Born Pastor Sao Paulo 1975 BP521 

507 Mara Dalila Maravilhosa espermwa Bandeira branca Rio de Janeiro s.d. LPBB0088 

508 Mara Dalila E so confiar Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0090 

509 Mara Dalila Alguem te ama Doce Harmonia Rio de janeiro s.d. LPDH0140 

510 Mara Dalila So Jesus Louvores do cora~ilo Silo Paulo s.d. JFLP20136 

511 Mara Dalila 0 Verdadeiro Amigo Doce Harmonia Rio de janeiro S.d. LPDH0056 

512 Mara Dalila Acalanto Louvores do Corayilo Sao Paulo 1981 JFLP20109 

513 Mara Dalila Uma historia de amor Produc11o independente Rio de Janeiro S.d. s.r. ' 

514 Mara Dalila! Jose Carlos Olha pra cima Doce Harmonia Rio de Janeiro S.d. LPDH0088 

515 Marantino, Durval e Paulina Agora sou de Jesus Shalon Grav. da Paz Sao Paulo 1981 FLC2004 

516 Marcia e Miriam Numa ceria cidade Deus e amor Silo Paulo 1977 LPAM020 

517 Marcos Antonio Um Grande Evento Evangelico Rio de Janeiro 1985 827067-1 

518 Marcos Antonio Misericordia Graca e Paz Record Silo Paulo 1994 111000165 

519 Marcos Antonio Onde esta o amor ~£ile Paz Record Sao Paulo 1994 330194 
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520 Marcos Antonio Meu canto Manancial Recife/PE S.d. LPMD2057 

521 Marcos Antonio A grande verdade Manancial Recife/PE s.d. s.r. 

522 Marcos Antonio Homem Santo Revelav~o Recife/PE 1986 Fl2019 

523 Marcos Antonio Magnanimo Som e Louvores s.l. s.d. 577404135 

524 Marcos Antonio Suficiencia Som e Louvores S~o Paulo s.d. s.r. 
525 Marcos Antonio 0 meu segredo Som e Louvores S~o Paulo S.d. 577404100 
526 Marcos Antonio Suficiencia Som e louvores S~o Paulo 198? SR 
527 Marcos Antonio Batizando com fogo Som e Louvores Sao Paulo 1993 BTFOOI 

528 Marcos Antonio 0 sangue do cordeiro Som e Louvores Sao Paulo 1994 804303 

529 Maria do Carmo e Joselv Scarabelli Duas Revelacoes Vozes Evangelicas Rio de Janeiro 1971 LPVE0009 

530 Marinho & Jadilis Jesus e o Caminho Novas de Paz/Grav. Levi Sao Paulo 1978 LPACR-3729 

531 Mario Furtado, Luciana e Jo~o Batista Momentos Angelical II Rio de Janeiro 1990 992549-1 

532 Marileide Silva Tua vida por minha vida Revelacao Recife/pE 1984 GERLP-025 

533 Maristela 0 tempo estii findando Louvores que Liberta Campo Grande /PB S.d. MNOLP004 

534 Mariza Rocha Cancao da paz Louvores de Siao Sao Paulo 1980 LPLS004 

535 Marta de Carvalho Verdadeiro louvor Boas Novas/B.Pastor Sao Paulo s.d. BNLPIOOI8 

536 Marta e Geni Linda visilo California Sao Paulo S.d. CL4023 

537 Marta e Luiz de Carvalho Duas geracoes urn ideal Boas Novas/BP Sao Paulo s.d. CLIOOII 

538 Mateus lensem Oracao de mae California Sao Paulo s.d. CL363 

539 Mateus lensem Eu sou feliz assim California Sao Paulo 1975 CL389 

540 Mateus lensem Lugar de oracao Estrela da Manha Curitiba/PR S.d. LPMII04 

541 Mateus Iensem A hora de partir Estrela da Manha Curitiba/PR s.d. LPMilOI 

542 Mateus lensem Alerta povo Estrela da Manha Curitiba/PR s.d. LPMII22 

543 Matheus Jensen e Jrmaos Sinais dos tempos Estrela da Manha Curitiba/PR s.d. LPMI217 

Falvinha 

544 Matheus Jensen e lrmaos Jardim de Deus Estrela da Manha Curitiba!PR 1993 LPMII03 

Falvinha 

545 Matos Nascimento Rei dos reis Manancial s.l. s.d. 101111 

f---
546 Matos Nascimento Quer vitoria? Rosa de Saron Rio de Janeiro s.d. 214091 

547 Matos Nascimento Jesus eo Rei (2vols.) Rosa de saron Rio de janeiro S.d. 214090 

548 Mattos Nascimento Mattos Nascimento especial Nance! Producoes s.l. 1994 111000417 

549 Mattos Nascimento Ceu e luz Oh G Ioria Ltd a s.l. s.d 94140-1 
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550 Mattos Nascimento Oh! Gloria Rosa de saron Rio de Janeiro S.d. 214092 

551 Mattos Nascimento Melhores momentos de Rosa de saron Rio de Janeiro S.d. 201395 

552 Mattos Nascimento Testemunho Rosa de Saron s.l. S.d. 214406 
553 Maristela 0 tempo esta findando Louvores que libertam s.l. S.d. MNOLP004 
554 Milad Agua viva Producaoindependente s.l. s.d SR 
555 Mirim Nosso Deus ainda e o mesmo Sublime som Pontes do is 1982 LPSS5001 

carvalhos (PE) 

556 Miss. Miranda leal Revelas:ao Alamo Sao Paulo 1980 MILI07A 

557 Moises Borghetti Seu nome e santo Estrela de Belem Sao Paulo 1985 LPEB0057 

- 558 Moises Borghetti Deus Estrela de Belem Sao Paulo 1987 LPEB0088 

559 Narras:ao A ultima trombeta (mens) Louvores do Coras:ao Sao Paulo s.d JFLP5005 

560 Narracao Area da salvacao (mens) Louvores do Coras:ao Sao Paulo 198? JFLP5009 

561 Narras:ao 0 sacrificio de Abraao (mens.) Louvores do Coras:ao Sao Paulo 1970 

562 Narracao A hist6ria de Lutero Vol.l Louvores do Cora<;iio Sao Paulo 1982 JFLP20118 

(mens) 

563 Narra<;ao A historia de Lutero Vol.2 Louvores do Coracao Sao Paulo 1982 JFLP20118 
-· (mens) 

564 Nascimento Silva Raziio para viver Rosa de saron Rio de Janeiro s.d 100646 

565 Nascimento/Silva . Pr'o ceu Redoma s.l. s.d LPR103 

566 Nelosn/Evalmir Milagre (2 vol.) Estrela da Manhii Curitiba/PR 198? MILP241 

567 Nt;lson Barros Meu Anelo ( compacto) DEP Natai/RN 1989 CDPOOI 

568 Nelson Barros Salmo Primeiro DRS Natai/RN s.d 

. 569 Nelson Cardoso Do Jm·dim a Cruz California Sao Paulo S.d. CL-4315 

570 Nelson e Valmir Alem das estrelas Estrela da Manha Curitiba 1991 MILP235 

571 Nelson e Valmir Ele voltou Renascer Curitiba S.d. 101886 

572 Nelson Ned 0 poder da fe Celestial s.l. 1976 CELP41120 

573 Nelson ramires Puerta abierta para ti Portas abertas Sao Paulo 1988 GPAOOIA 

574 Nicolete A fonte Estrela de Bel em Sao Paulo 1985 LPEB0074 

575 Nicolete A Escalada Louvores do Coracao Sao Paulo s.d TSLP20008 

576 Nicolete 0 filho do Homem Louvores do Coracao Sao Paulo ? JFLP20054 

577 Nicolete Abrigo Louvores do Cora<;ao Sao Paulo 198? TSLP20180 

' 578 Nicolete _,Quia-me Senhor__ Louvores do Coracao Sao Paulo 1975 TSLP20011 
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579 Nicolete Deus Emanuel Louvores do Corayilo Silo Paulo 1975 TSLP20018 

580 Nilson Fanini 0 conforto de Deus (mens) Ariola/ Angelical Rio de Janeiro 1983 815584-12 

581 Nilson Lins Calice do Amargor Som Evangelico Recife 198? 20032 

582 Nilson Lins E chegada a hora Vozes de Jubilo s.l. 1984 LPVJ5622 

583 Onofre e Osmarina Jesus, razilo do meu viver Nova Alianl.'a Sao Paulo 1988 NALP06 

584 Os Arautos do Rei Jesus vern logo Voz da Profecia Rio de Janeiro s.d MMLP3801 

585 Os Arautos do Rei Aqui chegamos pela fe Voz da Profecia Rio de Janeiro s.d MMLP3205 

586 Os Arautos do Rei Paz Voz da Profecia Rio de Janeiro s.d MMLP3702 

587 Os Arautos do Rei Pai nosso Voz da Profecia Rio de Janeiro s.d MMLP6002 

588 Os Arautos do Rei ( quarteto) Da Paz - 34 anos de louvor Fontes do Louvor Rio de Janeiro 1995 031095 

589 Os Atuantes Tudo ou Nada Estrela da Manhil Curitiba 1976 LPMI-191 

590 Os Cantores de Cristo Bonanya Favoritos Evangelicos Recife 197? LPFA-047 

591 Os F ilhos de Deus 0 milagre em Mogi das cruzes RDE Silo Paulo 1981 TSLP2002 

592 Os peregrinos Oleiro (Dmsac) CEBEV AN Produyoes Curitiba 1994 CPLPOOI 

593 Os Peregrinos Sera Nicoleti Produyoes Sao Paulo s.d LPJFN003 

594 Os Semeadores N adando na gray a (Dmasc) Som e Louvores Rio/ Sao Paulo 1993 111000094 

595 Oseas Avelino da Silva Ide para a vinha Madrigal Rio de Janeiro s.d LPMI0020 

596 Oseias de Paula Tens Ariola/Evangelico Rio de Janeiro 1983 817174-1 

597 Oseias de Paula Paz na terra Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBB0004 

598 Oseias de Paula De brayos abertos Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBB0092 

599 Oseias de Paula Depois da chuva Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBB0013 

600 Oseias de Paula Sou a triste ovelha Bandeim Branca Rio de Janeiro s.d LPBBOOIO 

601 Oseias de Paula Entrei no templo Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBBOOOI 

602 Oseias de Paula 0 atnor e tudo Bandeira Branca Rio de Janeiro 199? Lpbb0062 

603 Oseias de Paula Dependo de Jesus Bandeira Branca Rio de Janeiro 1978 LPBB0024 

I-· 
604 Oseias de Paula Minha alegria Barclay Discos Ltda Rio de Janeiro 1984 825249-1 

605 Oseias de Paula Paz e Comunhao Born Pastor/Especial Silo Paulo 1987 BPLP741 

606 Oseias de Paula Devo ser Clave Sao Paulo s.d LPCOPI 

607 Oseias de Paula Grandes momentos Continental Silo Paulo s.d LP180405007 

608 Oseias de Paula Canto Aleluia Doce Harmonia Rio de Janeiro 1981 LPDH0036 

609 Oseias de Paula Gozo da salva\'ao Doce Harmonia Rio de Janeiro 1981 LPDH0017 

610 Oseias de Paula Cern ovelhas Estrela da Manhil Curitiba/PR 197? LPMII20 
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611 Oseias de Paula Viva com Deus JUERP Rio de Janeiro s.d JUERP85010 

612 Oseias de Paula Mais que vencedor Line Records Rio de Janeiro 1992 LRLPOI9 

613 Oseias de Paula ComAmor Polvl!:ram!Evangelico Rio de Janeiro 1987 835293-1 

614 Oseias de Paula Deus sabe o que faz Rocha Eterna Rio de Janeiro s.d s.r. 

615 Oseias de Paula Ozeias em 4 tempos (compac.) Bandeira Branca Rio de janeiro S.d. CDBBOOOI 

616 Osvaldo Nascimento Somente olhar a ti Senhor Doce Harmonia Rio de Janeiro 197? LPDHI27 

r---617 Osvaldo nascimento Somente olhar a ti senhor Doce harmonia Rio de Janeiro 1978 LPDH0127 

618 Osvaldo Nascimento Fogo vol.2 Estrela de Belem Sao Paulo s.d LPEB0053 

619 Osvaldo Nascimento Fogo do Senhor Estrela de Belem Sao Paulo s.d LPEB0042 

620 Osvaldo nascimento Jesus sorrindo entre nos Estrela de Belem Sao Paulo 198? EBLP0078 

621 Osvaldo Nascimento Sangue Estrela de Be1em Sao Paulo 1983 LPEB-0024 

622 Osvaldo nascimento Eu quero ver Estrela de Belem Sao Paulo 1984 LPEB0049 

623 Osvaldo nascimento Fogo Estrela de Belem Sao Paulo 1988 LPEB0099 

624 Osvaldo Nascimento Niio tire os olhos de mim Vozes de Jubilo/CID s.l. 1981 LPVJ608 

625 Otilia de Pau Ia 0 sol do sol Bandeira branca Rio de Janeiro s.d LPBB0064 

626 Otoniel e Oziel Festa no ceu Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBBOOOS 

627 Otoniel e Oziel Profecias California Sao Paulo s.d CLI0020 

628 Otoniel e Oziel Que bonito e Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH0006 

629 Otoniel e Oziel Desejo missionitrio Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH0034 

630 Otoniel e Oziel Casa de Jairo Doce Harmonia s.l. s.d LPDH0020 

631 Otoniel e Oziel Sua felicidade depende de Doce Harmonia Rio de Janeiro 197? LPDHOI!O 

i--·632 
voce 

Otoniel e Oziel Trinta pecas de prata Doce Harmonia Rio de Janeiro 1978 LPDH0002 

633 Otoniel e Oziel Palacio do meu rei Louvores do Coracao Sao Paulo s.d JFLP5085 

634 Otoniel e Oziel e Oseias Oasis do amor Milagres da Fe Rio de Janeiro s.d MF5001 

635 Otton e Robson (de Paula) Grande vitoria Estrela de Belem Sao Paulo s.d LPEBOOI20 

636 Otton/Robson (de F ran9a) Dejoelhos (2 vol.) Estrela de Belem Sao Paulo s.d LPEBOI25 

637 Oziel e Aida Sempre Alegre California Sao Paulo 197? CL4396 

638 Oziel eAlda Fe para veneer Sonoros evangelicos Rio de Janeiro [?] 197? LPSEI006 

639 Papi Galan Harpa Crista (solo harpa)_ Louvores do Cora9iio Sao Paulo s.d JFLP5003 

640 Paulo Cesar brito Senhor vem ficar comigo Tapecargrava£6es Rio de Janeiro 1977 SR 

641 Paulo Messias Jesus, o consolo real Cristo e Paz Fortaleza 1988 F12430 
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642 Paulo Rossi/Kassia Salmos campeoes Rossi Producoes Sao Paulo 1994 CSS1012 

643 Paulo Tavares Bastos Luzdomundo Som de Paz/Louv.Cor. Sao Paulo s.d JFLPI7016 

644 Petra Beat the SYstem Bom Pastor Sao Paulo 1987 BPI-201 

645 Petra Petra Praise Bom Pastor Sao Paulo 1989 BPI-245 

646 Petra Not of This World Star Song/Music Maker Belo Horizonte 1983 9922141 

647 Piragiby Minha Fe Pennanece Sol Maior s.l. S.d. LPSM003 

648 Poly e sua Guitarra Havaina Aben<;:oadas silo as Maos que, California Sao Paulo S.d. CL4053 

Louvam ao Senhor 

649 Poly e sua Guitarra Havaina Vencendo Vem Jesus Chantecler Sao Paulo 1971 CMG2545 

650 Poly e sua Guitarra Havaina Continental Sao Paulo 1975 046411085 

651 Pr. Antonio Alves dos santos A 1greja crista louva a Deus Tropicana Rio de Janeiro 1975 01383 

652 Pr. Antonio Nonato Biblia Sa11;rada Estrela do Oriente Recife/PE s.d 

653 Pr. Carlos Assump<;:iio Amor do criador Louvores do Coracao Sao Paulo 1970 JFLP5058 

654 Pr. David Gomes Nao irei ao tumulo sem cristo Bom Pastor Sao Paulo 1977 BPLP533 

(mens) 

655 Pr. Edilson da costa e Terezinha da Apenas uma sombra Joalfa Governador 1983 LPlOOl 

costa Valadares MG 

656 Pr. Luis Schiril6 Da roleta ao p(dpito (mens) Bom Pastor Sao Paulo 1978 BPLP551 

657 Pr. N. Lawrense Olson 0 dia mais Iongo da hist6ria Estrela da Manhii Curitiba s.d LPMI160 

!(mens) 

658 Pr. N. Lawrense Olson Vema Igreja (mens) Estrela da Manhii Sao Paulo s.d LPMI143 

659 Pr. N. Lawrense Olson 0 alinhamento dos planetas 

I (mens) 

Jardim de Disc.Ev Curitiba 1979 JALP8003 

660 Pr. Rubens Lopes 0 Evangelho em 

I (mens.) 

verbos Copacabana Sao Paulo 1973 COELP40470 

661 Prisma Brasil Anhembi vol Born pastor Sao Paulo s.d BPLP875 

662 Quarteto DAYS Arco-iris Born Pastor Sao Paulo 1981 BPLP623 

663 Raimundo Pereira (ex-padre) Transforma<;:ao vol.1 GCS Sao Paulo 1979 LP145 

(testemunho) 

664 Raimundo Pereira (ex-padre) T ransforma<;:iio vol.2 GCS Sao Paulo 1980 LP202 

( testemunho) 

, ____ (i65 Raissa e Ravel Mundo colorido Som e Louvores ? 1995 95431-1 
-- - ---------~-
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666 Ralph Carmichael/Orquestra Exultai com Trombetas California Sao Paulo S.d. CL-4370 

667 Rebanhllo Pe na Estrada Gospel Records Sao Paulo 1991 LPllll 

668 Rebanhao Mais doce que o mel Gra~a e Paz Rio de Janeiro 1981 s.n.t. 

669 Rebanhao Semeador PolyGram/Evangelico Rio de Janeiro 1986 8311661 

670 Rebanhi!o Rebanhao ao Vivo s.n.t s.l. s.n.t s.n.t 

671 Reina! do Bom dia, meu amigo Edi~oes Paulinas Sao Paulo 1976 EPD0401 

672 Renata e Lineia Vem espirito de Deus LEMAG Produ10oes Cuiaba/MS 1993 523404934 

673 Reverendo Eneas Tognini Hora da oportunidade (mens) Louvores do Corayi!o Sao Paulo ? JFLP5029 

674 Reverendo Eneas Tognini Renovayao espiritual (mens) Louvores do Cora~ao Sao Paulo 1968 JFLP5018 

675 Richard Wurmbrand (mens.) Torturado por amor a Cristo Louvores do Corayao Sao Paulo 1981 JFLP20111 

676 Rildomar Alem do Infinito Manancial Recife 1991 804238 

677 Robert Goulet Eu Louvo a Meu Deus Janz Tean Sao Paulo 1985 LP5020 

678 Samuel Silva Cristo Verdadeiro Nova Jerusalem Campina s.d LPNJOOOl 

Grande/PB 

679 Sandrinha Crescendo com cristo RochaEtema Rio de Janeiro 198? LPRE002 

680 Sandrinha e sua mae Noticias do arrebatamento Estrela de Be!em Sao Paulo 1995 LPEBI46 

681 Sara Araujo OMen Desejo Gravadora Doce Harmonia Rio de Janeiro !974 LPDH0083 

682 Sara Araujo Rosa da Manha California Sao Paulo S.d. CL4060 

683 Sara Araujo Minha Suplica Som Evangelico Sao Paulo 1978 LP20015 

684 Saulo Cristo e eu Doce Harmonia Rio/ Sao Paulo 1978 LPDHOI59 

685 Saulo Santo, Santo (vol.l) Estrela de Belem Sao Paulo 1986 LPEB0061 

686 Sergio Lopes Nossos Dias Som e Louvores Sao Paulo 199? s.n.t. 

687 Shirley carvalhaes Amigo meu Produyaoindependente Rio de janeiro s.d s.r. 

688 Shirley carvalhaes Asas da Humilhayao Rocha Eterna Rio de Janeiro 1984 s.r. 

689 Shirley carvalhaes Poemas Rocha Eterna Rio de Janeiro 1986 s.r. 

690 Shirley carvalhaes Acima das estrelas Rocha Eterna Rio de Janeiro s.d LPREOOI 

691 Shirley Carvalhaes Renuncia Rocha Eterna Rio de Janeiro 198? LPRE036 

692 Shirley carvalhaes Mansoes celestiais Rocha Eterna Rio de Janeiro 198? LPRE009 

693 Shirley carvalhaes Avivamento Rocha Eterna Rio de Janeiro 1985 LPRE037 

694 Sidney/Marcos Receita Estrela de Belem Sao Paulo 1993 LPEBI76 

695 Silvana Encher o Mundo de Alegria Uniao Evangelica Sao Paulo s.d. JCSC08 
I 

{lnfantil) 
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696 Sinal de Alerta Sinal de Alerta California Sao Paulo 198? -
697 Sinal de Alerta Manha de Outono California Sao Paulo 198? CL4172 --
698 Sofia Cardoso e Elizete Silva 0 sangue de Jesus tern poder DeuseAmor Sao Paulo 1995 LPAM044 
699 So lange QuemeDeus Som maior s. l. s.d LPSM002 
700 Soldados Valentes Os cancioneiros de Cristo Voz da Libertac;ao Sao Paulo 1994 VLLP172 

(Dmsac) 

701 Sonia Barreto, Elias Junior, Francisco Maos de Jesus Estrela do Oriente Natal/Recife s.d s.r. 
Flonlncio 

702 Suely Jesus pergunta Prod. Inde(lendente Natal/RN 199? Fl2047 
703 Testinha Do inferno Para as Maos de Born Pastor Sao Paulo 1978 BPLP-504 

Deus 

704 Thalita Voar em forma de canc;ao Mundi records Rio de Janeiro 1989 SR 
705 Tiel e Neia Tenho Paz Louvor Celeste Sao Paulo s.d LCLP033 
706 Tony Silva Torturado por nao negar a RDE Sao Paulo s.d TSLP2300 

Jesus 

707 Tony Silva Uma fatia so I Jesus tambem ROE Sao Paulo s.d TSLP2283 

chorou 

708 Tony Silva Sonhos de urn jovem RDE Sao Paulo 198? TSLP2296 
709 Tony Silva Arrebatamento da igreia RDE Sao Paulo 1983 TSLP2006 
710 Trio Los Evangelista Cantando para Cristo Deus e amor Sao Paulo 1984 AMLP119 
711 Valdeci Aguiar Adorac;ao Revela_c;ao Recife/PE 1987 S-f, 

712 Valdete Reinaldo Deus Esta nos Olhando Deus e Amor Sao Paulo 1977 LPAM018 

713 Valdomiro Silva Fonte d' agua viva Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBB0006 

714 Valdomiro Silva Vitoria na cruz Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBB0022 

715 Valdomiro Silva Cantico da liberdade Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBBOOS 

716 Valdomiro Silva Sorrindo e cantando Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH0032 

717 Valdomiro Silva Reverencia Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH0051 

718 Valdomiro Silva Sinais de alerta Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH0023 

719 Valdomiro Silva Salmo 91 Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH0039 

720 Valdomiro Silva A batalha niio parou RDE Sao Paulo 1985 TSLP2323 

721 Valdomiro Silva Eu creio Sys Silo Paulo 1987 LPSYS35005 

722 Vania Cristina Supremacia do amor GB Prod. Artfsticas Natal/RN 1992 s.r. 
------- ----------
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723 Vaninha Pingo de gente Born Pastor Sao Paulo 1982 BPLP576 

724 Vaninha Sorriso Alegre Dianir Produ~oes Sao Paulo 198? LPDJZ207 

725 Vencedores Por Cristo Vento Livre Morumbi Sao Paulo 1986 803256 

726 V encedores Por Cristo Se eu fosse contar V encedores p/ Cristo Silo Paulo 1973 VPC012 

727 Vencedores Por Cristo De Vento em Popa Vencedores p/ Cristo Silo Paulo 1977 s.r. 

728 Vencedores Por Cristo Louvor. 17" equipe Vencedores Por Cristo Sao Paulo 1975 s.r. 

729 Vencedores Por Cristo Deixa de brincadeira Vencedores Por Cristo Sao Paulo s.d. s.r. 

730 Verinha Filho de crente GCS Sao Paulo 1983 LP84 

731 Virginia Fran~a Quao Grande e Deus Ciinticos da A1vorada Jaboatao/PE s.d s.r. 

732 Vitorino Silva Ha um oorQue Bom Pastor Sao Paulo 1987 BPLP750 

733 Vitorino Silva Nao chores mais Edipaz Curitiba!PR 1986 LP8012 

734 Vitorino Silva Milhares de Milhares Evangelico Rio de Janeiro 1985 LP825940-1 

735 Vitorino Silva Olhando o ceu Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d LP019 

736 Vitorino Silva 0 tema da minha cancao Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP021 

737 Vitorino Silva Es On~ao s.l. 198? OP002 

738 Washington Alves Divino construtor Louvores do Cora~ao Sao Paulo s.d JFLP5024 

739 Zilanda Valentim Vern estarcomigo Bandeira Branca Rio de Janeiro s.d LPBB0017 

740 Zilanda Valentim Deus te guian\ Doce Harmonia Rio de Janeiro s.d LPDAOIIO 

741 Zilanda Valentim Posso ver meu Deus Doce harmonia Rio de Janeiro s.d LPDH028 

742 Zilanda Valentim Refugio em Cristo Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d LPFA020 
1-

743 Zilanda Valentim Urn anjo serei Favoritos Evangelicos Rio de Janeiro s.d LPFA027 

744 Zilanda Valentim Lembra que Deus Existe Favoritos evangelicos Rio de Janeiro S.d. LP034 

745 Ziran Araujo Deus provera Som Evangelico Sao Paulo/Recife s.d. s.r. 

746 Ziran Araujo Primazia Som Evangelico Sao Paulo/Recife 1982 LPSE20036 

747 Ziran Araujo Tu es meu tudo Manancial Recife/PE S.d. LPMD007 

748 Ziran Araujo Quem for Santo,santifique-se Vozes de Jubilo/CID Rio de Janeiro 1983 LPVJ620 

rna is -
749 Ziran Araujo 0 seu nome e Jesus Som Evangelico Silo Paulo/Recife s.d. LP20041 

-
750 Zoraia Poder da cria91io Gradiem Salvador/BA 1983 GLP2328 
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