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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo objetiva analisar as praticas discursivas e nao discursivas voltadas para o 

discurso de cura no espaco da Igreja Assembleia de Deus. Para tanto, abordaremos o estilo de 

vida e os habitos construidos e desenvolvidos pelos lideres das Assembleias de Deus no Brasil 

e transmitidos aos seus membros ao logo dos anos. Serao analisados os chamados usos e 

costumes que foram criados e introduzidos na comunidade para "separa-la do mundo" e ajudar 

o fiel assembleiano no processo de santificacao, purificacao e manutencao da higiene espiritual. 

Analisaremos as metaforas de cura que exercem um papel preponderante nas praticas deste 

segmento religioso e que contribuem para a submissao ao padrao moral e etico da A D . O 

anseio pela saude espiritual, emocional e fisica do sujeito desencadeia um cuidado de si que 

constroi identidade(s) no locus da Assembleia de Deus. O corpo "santo" neste trabalho e 

apresentado como cabide e ancora dessas identidades que sao construidas, moldadas e 

escolarizadas. Para a pesquisa do tema proposto, adotam-se como principais fontes 

depoimentos de lideres e fieis, literaturas da A D , letras de musicas e documentos da instituicao. 

Palavras-chave: Cura, Corpo, Assembleia de Deus, Identidades. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This dissertation aims at investigating the discursive and non-discursive practices within the 

discourse on healing in the Assembly o f God (AG) church. In order to achieve such goal, it w i l l 

be examined the lifestyle and habits developed by the leaders o f the Assemblies o f God in 

Brazil which have been transmitted to its members throughout the years. It w i l l be analyzed 

their costumes which were created and introduced in their community in order to "separate 

them from the wor ld" and help them in the process o f sanctification, purification and 

maintenance o f spiritual hygiene. It w i l l also be studied the metaphors about healing which 

have an outstanding role in the practices o f this religious group and that contribute to their 

submission to the moral and ethic pattern o f A G . The longing for spiritual, emotional and 

physical health promotes a desire for self-care that builds identities in the Assembly o f God 

locus. The "holy" body is presented here as the hanger and anchor o f such identities which are 

built, molded and taught. The main sources o f this research are the testimonies o f the leaders 

and members o f A G , as well as their literature, song lyrics and documents. 

Key-words: healing, body, Assembly o f God, identities. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Corria o ano de 1997, fazia 3 anos que eu tinha casado e estava com um filho de 4 

meses. Tudo corria hem, ate que uma situaqdo muito dificil na empresa de meu esposo nos 

levou a uma profunda crise. Tudo parecia cair ao nosso redor, momentos de dor e desespero 

marcaram os meus dias, ate que, sem suportar a terrivel situaqdo, entrei em uma profunda 

depressdo e five uma crise nervosa que marcaria minha vida durante os anos seguintes. 

Minha familia vivia e era parte deste sofrimento que eu sentia e transmitia. E da noite para o 

dia, minha vida se encheu de medos e temores. 

Como consequencia destes problemas, minha saude foi caindo, perdi peso, five uma 

gastrite nervosa, assim como dores muito fortes em todo meu corpo. Em 2004 estive por seis 

vezes internada em um hospital, pois meu estado de saude era lamentdvel. Planejei me matar, 

sumir, sair da terra. Tentei suicidio duas vezes sozinha e uma terceira, junto a minha familia; 

para terminar de vez, com meu sofrimento. Estava desesperada e nao via soluqao para a 

minha vida. 

Durante minha estadia no hospital, um medico me disse que eles nao poderiam me 

ajudar mais do que estavam fazendo. Olhou para mim e, com compaixdo, me recomendou 

duas coisas: buscar ajuda em Jesus Cristo ou com um psiquiatra. Naquela hora, Deus estava 

me falando atraves deste medico que queria me ajudar, mas que sabia que meu problema era 

muito mais profundo que apenas um problema fisico. 

Poucos dias depois encontrei uma amiga crista, e Ihe contei o que estava 

acontecendo, revelando-me como alguem que jd nao tinha mais esperanqa e luz na vida, 

sentia que nao havia saida no caminho que tinha escolhido. Minha amiga entao, me convidou 

para ir a uma igreja Crista, na qual fui com toda minha familia, foi a primeira vez que meu 

esposo visitou uma igreja crista em sua vida. 

Deus fez algo neste culto e nos sentimos a tremenda presenqa do Senhor que limpava 

e curava nosso coraqdo. Depois deste dia, comecei a constatar que eu estava sendo curada 

tanto fisica quanto espiritualmente, sem medicamentos nem terapias. Quando o psiquiatra me 

viu, nao pode acreditar, pois o meu estado tinha se transformado completamente. Deus havia 
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feito o milagre em minha vida e a unica coisa que o medico me disse era que eu nao 

precisava mais voltar ao consultorio porque Deus havia feito a obra. 

O desespero ficou para trds e hoje posso ver a vida de uma forma muito diferente, 

tenho desejo de viver. Hoje, podemos testemunhar que encontramos a paz e a tranquilidade 

que tanto haviamos procurado em outras coisas. Realmente posso dizer que nao hd outro 

caminho. Somente atraves de Jesus Cristo e da Palavra de Deus encontramos o alento que 

necessitamos para guiar nossa vida. Jesus nos sarou, restaurou nossa familia, nos deu de seu 

amor. Obrigada Senhor! " (LEAL, 2007) 

O relato acima repete uma tematica recorrente em grande parte do discurso 

pentecostal, qual seja, testemunhos de cura e a apropriacao de metaforas
1

 medicas para 

narrarem a relacao tanto com a dor e o sofrimento quanto com a libertacao de tais males. No 

relato de Vanuza Leal , podemos perceber as marcas textuais que apontam para a cura: Jesus 

nos sarou, restaurou nossa familia. A constatacao por parte do psiquiatra de que ela estava 

sendo curada e a crenca da mesma nesse discurso sinaliza um pouco do que iremos estudar 

nesta dissertacao de mestrado. Nosso objetivo e verificar como a identidade da Assembleia de 

Deus (AD) vai sendo construida no Brasil no seculo X X , sendo as metaforas de cura um dos 

meios pelos quais tais identidades sao tecidas, elaboradas, narradas, pensadas. A questao da 

identidade e um conceito fundamental que pode nos ajudar a problematizar o momento 

historico em que vivemos e a sua relacao com o movimento pentecostal. 

O pentecostalismo
3

 como uma vertente inserida num contexto socio-historico tern 

promovido varios estudos academicos, problematizando as redes socioculturais, as 

identidades e identificacoes dos grupos historicos, dando visibilidade a geografia desses 

"grupos ocultos" na historiografia, no dizer de Certeau (2000), estudando tracos e pontos de 

ressurgencia das ideias religiosas. 

Neste trabalho, empregaremos o conceito de metafora como "signos cristalizados pelo uso habitual, a ponto de 

nao causarem 'efeito surpresa' nos interpretantes". Configuram-se assim como icones incorporados a experiencia 

cotidiana. Apesar de muitos estudos sobre metafora, preferimos dialogar com Aristoteles, para quern a "metafora 

e definida como o recurso a um nome de outro tipo, ou entao como a transferencia para um objeto de um nome 

proprio de um outro, operacao que pode se dar por (...) analogia" (ARISTOTELES, 2003) 
2 Durante todo o trabalho, iremos utilizar pseudonimos para as pessoas entrevistadas. Para pastores, cantores e 

pregadores, conservaremos o nome. 
3 O pentecostalismo no Brasil e um evento religioso que tern seu nascimento nos primeiros anos do seculo XX. 

Em seu inicio, o movimento pentecostal brasileiro possuia uma forte ligacao com seu similar norte-americano, 

devido ao fato que os primeiros missionaries que aqui aportaram, apesar da nacionalidade europeia, eram 

imigrantes naquele pais. Ambos pentecostalismos se tornaram independentes um do outro, guardando suas 

proprias especificidades. Porem, e claro que houve influencias provenientes dos primeiros missionaries suecos 

que chegaram ao Brasil e que possuiam uma cosmovisao forjada no meio pentecostal de Chicago, EUA. Confira 

GUIMARAES, 2006. 
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Campos (1997), em seu livro "Teatro, templo e mercado", fruto de uma de suas 

pesquisas no campo das Ciencias das Religioes, assinala o trabalho de Paul Freston que se 

empenhou em analisar as transformacoes evidenciadas no cotidiano politico dos protestantes 

brasileiros; como tambem a enfase que Ricardo Mariano deu as mudancas que o proprio 

pentecostalismo tern experimentado, sem deixar de mencionar os escritos de Andre Corten 

que focaliza o crescimento do pentecostalismo e do movimento carismatico em relacao ao 

esvaziamento da "teologia da libertacao"; e as formulacoes de Cecilia Mariz e Maria das 

Dores Machado no que diz respeito a relacao entre o pentecostalismo e a questao da pobreza, 

feminismo e exclusao social. 

Dessa forma, a academia tern se voltado, nas duas ultimas decadas, a visitar o 

pentecostalismo como objeto de pesquisa. Embora muitos historiadores ainda estejam 

indiferentes ao assunto, cercados por preconceitos tematicos
4

, o que se percebe e que 

antropologos, sociologos, psicologos, comunicologos e cientistas da religiao tentam 

mergulhar nesse cenario. 

Certeau (2000), estudando a relacao entre historia e teologia, enfatiza que o estudo da 

religiao e das religiosidades foi posto, pelos Iluministas, sob o signo das supersticoes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um 

folklore abandonado na rota do progresso estranho aos cortes intelectuais ou sociais " (2000, 

p.35). E dessa forma que, para Certeau, quando o estudo sobre o mundo religioso e posto tao 

somente no reino da "mistica" ou do "folklore", assume "a imagem do marginal e do 

atemporal". (2000, p. 35) 

Rompendo com essa concepcao, varios estudiosos surgem, no Brasil, analisando e 

problematizando esse campo tematico, especificamente os movimentos ligados ao 

protestantismo, dentre os quais citamos os trabalhos de: Magali do Nascimento Cunha (Vinho 

Novo em Odres Velhos: um olhar comunicacional sobre a explosao gospel no cenario 

religioso evangelico no Brasil)
5

, Marcia Leitao Pinheiro (Na 'Pista' da Fe: musica, festa e 

outros encontros culturais entre os evangelicos do Rio de Janeiro)
6

, Carlos Tadeu Siepieski 

("De bem com a Vida": o sagrado num mundo em transformacao. Um estudo sobre a Igreja 

Sobre os preconceitos dos historiadores e de outros intelectuais em relacao a realidades religiosas, verifique 

CERTEAU, 2000. Nesta obra, Certeau faz uma critica sutil a Michel Foucault sobre a ausencia de referenda a 

literatura religiosa na interpretacao que este filosofo faz da episteme cldssica. 
5 CUNHA, Magali. Tese de Doutorado em Comunicacao - ECA - USP, 2004. 

6 PINHEIRO, Marcia Leitao. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pos-Graduacao em Sociologia e 

Antropologia - Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006. 

<http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/TES/FULL/1215779> 
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Renascer em Cristo e a presenga evangelica na sociedade brasileira contempordnea)
7

, Luiz 

Candido (O culto como representagao, exercicio e atualizagdo da memdria religiosdf, Fabio 

Henrique Pereira (O Novo Canto da Terra. Estudo sobre sua contribuigdo a renovagdo 

liturgico-musical das igrejas Evangelicasf, dentre outros. Apresentamos aqui os titulos dos 

trabalhos a f im de facilitar a compreensao do leitor acerca do campo tematico que justifica 

nossa afirmacao sobre pesquisas ligadas ao cenario protestante. 

Alem desses pesquisadores, Campos (1997) afirma ter realizado pesquisas juntamente 

com Alberto Antoniazzi e Benjamin Gutierrez, o que resultou na producao de coletaneas e 

artigos incluindo a publicacao em portugues de uma obra coletiva, que reune textos de quinze 

pesquisadores latino-americanos, na qual foram analisadas as reacoes do protestantismo 

historico continental diante do "fenomeno" pentecostal. 

No tempo presente, muitos intelectuais tern se voltado para essa problematica, levando 

em consideracao as praticas culturais, porque estas "representam uma realidade social". 

(CERTEAU, 2000, p.37) 

Mediante essas novas possibilidades de leituras e interpretacoes historiograficas, este 

trabalho visa iniciar uma reflexao tendo como enfoque as metaforas de cura presentes no 

discurso dos pentecostais, mais precisamente na Igreja Assembleia de Deus. A semelhanca, 

recepcao e apropriacao de palavras e expressoes do vocabulario medico neste ambiente 

atraves dos sermoes, padroes de comportamento, literatura, simbolos e cancoes, despertam a 

curiosidade desta analise. Adotamos a hipotese de que o processo receptivo do discurso de 

cura pelos fieis assembleianos tende a enriquecer a nossa problematica de pesquisa se 

levarmos em consideracao os paradigmas dos Estudos Culturais, principalmente o conceito de 

recepgao formulado por Stuart Hall nos idos dos anos 70, quando procurou estudar a questao 

da Codificagdo/decodificagao do discurso. Tomar o conceito de recepgao ou ato receptivo a 

partir dos pressupostos conceituais dos estudos culturais pode contribuir para 

problematizarmos melhor o nosso objeto de pesquisa. 

Outro conceito presente neste trabalho e o de identidades, o qual sera utilizado sempre 

no plural, pois consideramos que a identidade nao e fechada em si mesma e que os 

pentecostais mesmo que, "inconscientemente", ressignificam esse conceito em seu cotidiano. 

7 SIEPIESKI, Carlos Tadeu. Tese de Doutorado em Antropologia - USP, 2001. 
8 Mestrado em Ciencias da Religiao - UMESP, 2001. 
9 Doutorado em Ciencias da Religao - UMESP, 2001. 
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De acordo com Hall (2003, p.13), "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que nao sdo unificadas ao redor de um 'eu' coerente". 

As mudancas ocorridas na rota ministerial dos pioneiros da Assembleia de Deus 

retratam essa insolidez da identidade. As novas experiencias dos suecos Vingren e Berg 

resultaram numa mudanca de habitos que originou o surgimento de um novo grupo 

protestante - Os Pentecostais. O falar novas linguas (glossolalia), o cuidado com a 

apresentacao do corpo e a crenca nas manifestacoes de cura parecem abrir novas 

possibilidades de contato entre Deus e o homem, o limpo e o sujo, o puro e o profano, uma 

busca intensa em alcancar qualidade de vida aqui na terra e moradia certa no ceu. Mas quern 

garante que por esses meios e possivel conseguir o milagre da vida feliz na terra e no porvir? 

E, portanto, mediante a enfase na cura, santidade, regras de comportamento para 

agradar a Deus, que podem emergir ideias sobre "deve" e "nao deve", "certo" e "errado", 

"pode" e "nao pode". Uma "dieta" espiritual e muitas vezes prescrita. Um diagnostico e 

elaborado para os fieis alcancarem saude no corpo e na alma. Pode-se argumentar que esse 

processo que vai do ritual a praxis, que identifica o que e importante para o "dever" ser, 

representa a entrada da religiao na medicina e da medicina na religiao. Na verdade, e um 

reencontro da religiao com as artes de curar, ja que, na Antiguidade, o responsavel pela cura 

das pessoas era o sacerdote. 

Diante dessas consideracoes iniciais, iremos apresentar, agora, um desenho da nossa 

dissertacao. Para a composicao deste trabalho serao realizadas pesquisas bibliograficas e 

documentais (Estatuto, Regimento Interno da A D ) , a fim de identificar metaforas de cura na 

apresentacao das normas de conduta da igreja. Recortaremos como fontes as entrevistas com 

membros que permanecem na denominacao e outros que trocaram de igreja migrando para 

outro segmento chamado de neopentecostalismo1 0. E, ainda, analisaremos outras fontes, tais 

como algumas revistas da (EBD - Escola Biblica Dominical), alguns exemplares do jornal 

Mensageiro da Paz produzido pela A D , letras de musicas e de sermoes proferidos por 

pregadores da citada denominacao. A partir desse corpus documental, iremos problematizar o 

quanto a linguagem metaforica do campo medico no seio pentecostal possivelmente favorece 

a construcao de identidades na Assembleia de Deus no Brasil. 

1 0 A terceira onda ou neopentecostalismo teve seu inicio no final dos anos de 1970. A maior representante deste 

grupo, conforme o consenso da maioria dos pesquisadores do fenomeno pentecostal, e a igreja Universal do 

Reino de Deus. Alem desta, a terceira onda e composta por outras grandes e expressivas igrejas como 

Internacional da Graca de Deus, Cristo Vive, Comunidade Evangelica Sara Nossa Terra, Comunidade da Graca, 

Renascer em Cristo e inumeras outras espalhadas pelo Brasil (OLIVEIRA, 2006) 
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Feita essa discussao teorico-metodologica, gostariamos de justificar o recorte temporal 

desta pesquisa. Temporalmente, demarcamos esta dissertacao em 1910, com a chegada dos 

missionaries suecos ao Brasil. Depois fugindo da historia linear, enfatizaremos o periodo de 

1980 a 2008, pois neste contexto emergem novas praticas no seio da A D , como a 

popularizacao do mercado fonografico. Escolhemos trabalhar com o tempo subjetivo e nao 

linear ate por que seria impossivel uma pesquisa desse porte. Nossa intencao e proporcionar 

ao leitor uma visao geral do surgimento do movimento pentecostal no Brasil e suas principals 

praticas que demarcam o jeito ser assembleiano. 

No primeiro capitulo, colocaremos em cena a emergencia da doutrina pentecostal com 

a criacao da Assembleia de Deus e as constantes referencias aos dons de curar. Tanto a 

musica quanto a pregacao e os testemunhos serao fontes privilegiadas pelo historiador para 

analisar como se produziu um espaco marcado pela apropriacao do discurso de cura. Estudar a 

decada de 1910 e uma maneira de situar o leitor sobre o momento fundante do movimento 

pentecostal do Brasil. 

Estudar as praticas religiosas discursivas e nao-discursivas da Assembleia de Deus 

parece ser um marco importante porque, antes dela, as igrejas historicas nao enfatizavam com 

veemencia os dons do Espirito Santo e sua relacao com a pratica da cura. Como diz Certeau 

(2000), essas "maneiras" de crer, de fazer, de se comportar constituent as mi l praticas pelas 

quais usuarios se reapropriam do espaco organizado pelas praticas, discursos e pela producao 

sociocultural. Esses modos de proceder, de agir, de pensar, de crer e de pregar desses 

consumidores do discurso pentecostal compoem os fios que tecem os capitulos desta 

dissertacao. 

Comecamos o texto fazendo um rapido relato da chegada dos pioneiros da Assembleia 

de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingren. Neste primeiro capitulo abordaremos como se deu a 

construcao de um espaco pentecostal no Brasil e discutiremos as praticas criadoras da 

identidade assembleiana mediante um "corpo santo". 

No segundo capitulo, tentaremos problematizar o discurso de cura apresentado nas 

letras de musicas e relatos presentes nos questionarios e documentos internos da igreja, a 

exemplo do Estatuto e Regimento Interne Neles, a metafora do corpo sarado e, mais uma vez, 

explorada, onde a marca definidora da identidade assembleiana e ancorada nas acoes dos fieis 

e fundamentada na pedagogia da santidade. 
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No terceiro e ultimo capitulo, discutiremos como a igreja Assembleia de Deus constroi 

identidades atraves das Revistas da Escola Biblica Dominical e divulga mediante a 

simbologia do batismo nas aguas e santa ceia a crenca na purificacao do corpo e da alma. 

Depois de apresentar esse trajeto inicial, convidamos o leitor a adentrar no "temp(l)o" 

da Assembleia de Deus atraves deste texto, percorrendo, assim, novos caminhos, novas rotas 

de investigacao, estradas marcadas pelas metaforas de cura. 



CAPITULO I 

B E R G E V I N G R E N : N U M A J O R N A D A A L E M M A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas recebereis poder ao descer sobre vos o Espirito Santo e ser-me-eis testemunhas, 

tanto em Jerusalem como em toda a Judeia e Samaria, e ate aos confins da terra. 

(ATOS 1:8) 

Esta historia comeca no cais de Belem do Para, em novembro de 1910. Comeca com 

passos, com pegadas, sob o sol e calor causticantes tipicos da zona equatorial. Dois jovens 

suecos desembarcaram nas Docas, vindos dos Estados Unidos para ajudarem na expansao do 

protestantismo no Brasil. Seus nomes? Daniel Berg e Gunnar Vingren. Talvez seja mais 

conveniente dizer que esta historia nao tern uma origem determinada, um comeco pre-

defmido, porque envolve tambem um despertar espiritual que estava ocorrendo na Rua Azuza, 

Chicago, Estados Unidos. 

Neste territorio, outras pegadas estavam sendo dadas, outras caminhadas rumo a 

ruptura com um tipo de protestantismo classico. Caminhadas que marcaram uma nova 

fisionomia para a igreja. Que caminhadas foram essas? Que trajetos foram abertos no inicio 

do seculo X X pelos protestantes norte-americanos? 

A Igreja Batista norte-americana estava experimentando outro tipo de relacao com o 

Espirito Santo e comecou a pregar que, a exemplo dos crentes da igreja primitiva, todos os 

que criam poderiam ser batizados pelo Espirito Santo. Este discurso passou a educar os 

sentidos dos ouvintes que, sensiveis a esta "nova" doutrina, procuraram recepcionar o batismo 

no Espirito Santo e os seus dons, dentre eles o dom de curar. Conforme Romeiro (2005), foi 

em Topeka, Kansas (EUA), que surgiu o movimento pentecostal como e conhecido hoje: "O 

pregador Charles Parham comecou, em 1900, uma escola biblica denominada Betel. Parham 

reuniu cerca de nove alunos para que estudassem juntos e sem o auxilio de nenhum livro alem 

da Biblia o tema do batismo no Espirito Santo" (p.31). Ainda de acordo com Romeiro, 

Os adeptos do pentecostalismo passaram a enfatizar o batismo com (ou no) Espirito 

Santo como revestimento de poder subsequente a conversao e ao falar em linguas 
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estranhas. Outros dons ou manifestacoes sobrenaturais tambem passaram a fazer 

parte das reunioes pentecostais, como a cura fisica, as profecias e os dons de 

milagres e de discernimento. (ROMEIRO, 2005, p.21) 

O dom de curar tornou-se cada vez mais presente nos cultos e reunioes dos crentes 

que, ainda mais enfaticos, passaram a divulgar que, a semelhanca do passado, Deus 

continuava curando no presente. Isto desencadeia o que os pesquisadores e teologos 

denominam de "reavivamento espiritual". Conforme Oliveira (2006, p . l 19), grande parte "dos 

pesquisadores do pentecostalismo concorda que esse movimento, apesar de ter sido instituido 

por volta de 1906 (...) possui suas raizes no movimento de reavivamento do seculo X I X , que 

se originou entre os anos 1840 e 1850 nos Estados Unidos". 

Esse movimento foi marcado por uma grande busca tanto pelo sobrenatural quanto 

pela propagacao das teorias de John Wesley (seculo X V I I I ) , referente a santificacao total do 

crente e a perfeicao da vida crista. Por outro lado, apesar de o pentecostalismo em muitos 

aspectos se distanciar dos ensinamentos de Wesley
1

, e possivel encontrar alguns pontos de 

contato entre eles, a exemplo da dimensao emocional da experiencia religiosa e a preocupacao 

com a restauracao da fe apostolica. 

Na dimensao emocional, podemos citar a enfase no mundo do sobrenatural, algo que 

passou a ser cada vez mais sensivel aos pentecostais norte-americanos, fazendo parte de um 

viver cotidiano. Sobre a sensibilidade e a educacao dos sentidos, Duarte (2000) comenta que 

(...) ao longo da vida aprenderemos sempre com o 'mundo vivido', atraves de nossa 

sensibilidade e nossa percepcao, que permitem que nos alimentemos dessas 

espantosas qualidades do real que nos cerca: sons, cores, sabores, texturas e odores, 

numa miriade de impressoes que o corpo ordena, na construcao do sentido 

primeiro. O mundo, antes de ser tornado como materia inteligivel, surge a nos como 

objeto sensivel. (DUARTE, 2000, p. 14) 

Esse mundo, como objeto sensivel, faz parte deste trabalho, pois queremos abordar 

como uma nova sensibilidade passou a fazer parte do cotidiano de homens e mulheres, jovens, 

criancas, cidadaos que passaram a viver o seu corpo diferentemente, sentindo emocoes, sons, 

cheiros, sabores, texturas as mais variadas. Dessa forma, impelidos por essa nova "textura 

espiritual", jovens da Primeira Igreja Batista de Chicago resolvem caminhar para os "confins 

1 Pelo menos duas diferenciacoes podem ser estabelecidas entre John Wesley e os pentecostais. 1) Enquanto 

John Wesley priorizava os frutos do Espirito Santo para se alcancar a santificacao, os ensinamentos pentecostais 

priorizam os dons do Espirito; 2) os pentecostais priorizam o poder curador concedido pelo Espirito, enquanto 

Wesley priorizava o poder santificador do Espirito. (OLIVEIRA, 2006, p. 119). 
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da terra", viajar por outros mapas, construir novos percursos, conhecer novas rotas, 

evangelizar outras terras. Romeiro (2005) destaca que, nos Estados Unidos, 

Chicago desenvolveria um importante papel na exportacao do fenomeno 

pentecostal para o Brasil. A cidade tornou-se uma rota missionaria para tres 

pregadores que lancariam as bases para o movimento pentecostal em solo 

brasileiro: Louis Francescon fundador da Congregacao Crista no Brasil, Daniel 

Berg e Gunnar Vingren fundadores da Assembleia de Deus. (ROMEIRO, 2005, 

p.34) 

Essa disposicao que impulsionou os "pais peregrinos" para o Brasil estava marcada 

pelos ideais do protestantismo no seculo X I X . O sonho americano de expandir uma 

civilizacao crista baseada no tripe religiao-moralidade-educacao, segundo afirma Gouvea 

(1995), visava ao "avanco da civilizacao, nos principios do progressismo, norteava-se pela 

vinda do Reino de Deus, aperfeicoamento e coroacao dessa civilizacao" (p, 59). Para Gouvea 

(op.cit) , os missionaries que se instalaram no Brasil a partir do seculo X I X , majoritariamente 

originarios dos Estados Unidos da America, tinham uma estreita relacao com a ideologia 

expansionista do "Destino Manifesto". A profunda certeza que possuiam os americanos de 

que sua nacao tinha sido escolhida por Deus para uma missao universal fazia com que 

carregassem sobre seus ombros a tarefa de alcazar as "nacoes pagas" com a sua etica, fe 

religiosa, cultura e civilizacao. De acordo com Mendonca, 

Pelo menos no seculo XIX, o melhor e mais eficiente condutor da ideologia do 

"Destino Manifesto" foi a religiao americana, ou melhor dizendo, o protestantismo 

americano com sua vasta empresa educacional e religiosa, que preparou e abriu 

caminho para o seu expansionismo politico e economico. No caso do Brasil, se no 

campo religioso seu sucesso foi quase nulo, na educacao e na cultura geral, para 

nao dizer no politico e economico, a influencia americana nao pode deixar de ser 

sentida, embora nao logo apos a implantacao do protestantismo, mas ao longo de 

cento e tantos anos de sua chegada. (MENDONCA, 1995, p. 62) 

Sendo assim, educados pelos sons que lhes cercam e inflamados por outro tipo de 

calor - o do Espirito Santo -, Gunnar Vingren e Daniel Berg partem para o Brasil, 

experimentando os cenarios e as linguagens de uma nacao ate entao desconhecida por eles. 

Entre a pouca bagagem que traziam, estavam a metodologia de pregacao e a enfase no 

Espirito Santo que alterariam profundamente o perfil socio-religioso do Brasil e inaugurariam 

um novo conceito para os crentes: o pentecostal. Esta estrategia narrativa escolhida por eles 

cinge a nocao de caminhada, pois e a partir da experiencia movel e criativa de produzir e 

experimentar os espacos, de aplainar os discursos que se pretendem homogeneos e eternos, 
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que nascem as multiplas experiencias com o novo, com o diferente
2

. Nas caminhadas entre os 

novos espacos e o tempo, novas falas e paisagens se interconexam, se multiplicam, se repetem 

como na Igreja Primitiva. Novas falas tecem os lugares (caminhadas)
3

 e educam o corpo dos 

ouvintes. 

Como diz Certeau (2000), os processos de caminhar reportam-se a mapas urbanos de 

maneira a transcrever-lhe os tracos e as trajetorias. Trajetoria que se iniciou atraves de um 

mapazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mundi, quando Gunnar Vingren e Daniel Berg, apos saberem que deveriam vir a Belem 

do Para, comecaram a procurar no mapa, ainda nos Estados Unidos, onde se localizava tal 

cidade. Descobriram que se tratava de uma pequena urbs no norte do Brasil, de clima tropical 

umido, temperatura quente, banhada pela baia do Guajara. (VINGREN, 1973, p. 20) 

Viajam ao Brasil, chegando a Belem em 19 de novembro de 1910. Nao havia ninguem 

os esperando no cais e, pela primeira vez, ouviram o idioma portugues. "Bom dia", "boa 

tarde", "boa noite" eram expressoes que ate entao nada significavam para os estrangeiros que 

desceram no cais de Belem, proximos ao mercado Ver-o-peso
4

. Uma sensacao de temor 

provavelmente invadiu o coracao dos jovens peregrinos por nao compreenderem nada do que 

se falava. 

Os gritos dos vendedores de tacaca, tucupi, manicoba, pirarucu, dentre outras iguarias 

comercializadas no Ver-o-Peso, representavam mais uma "lingua estranha", nao a do Espirito 

Santo, mas a dos brasileiros influenciados pelos idiomas indigenas. Os jovens se entreolharam 

no meio da gente que passava para la e para ca, que ia e que vinha, que comprava e/ou que 

vendia, que praticava aquele espaco. Nesta hora, lembraram-se de uma promessa biblica e a 

apropriacao do discurso sobrenatural de que "se obedecessem nada Ihes faltaria" 

impulsionou os rapazes a entrarem na cidade, adotando-a em seus coracoes
5

. 

Ainda no Ver-o-peso, enquanto o nariz capturava o cheiro dos peixes e das aves 

vendidas naquele mercado, tempos e espacos se cruzavam diante dos missionaries, encontro 

do calor pentecostal com o equatorial, do milagre da multiplicacao dos peixes com os peixes 

comercializados no Ver-o-peso, das galinhas e patos que eram vendidos no Mercado com o 

corvo que providenciou a comida para o profeta Elias 6, do ide apostolico com o ide das 

2 A experiencia com o Espirito Santo nao e nova, pois a Igreja Primitiva recepcionou os moveres do Pentecoste. 

No entanto, para o Brasil, no inicio do seculo XX, era algo completamente novo, diferente. 
3 Sobre o conceito de caminhada, cf. CERTEAU, Michel de. A invencao do cotidiano. (1990) 
4 A feira nesse local acontece desde 1688, quando o Mercado Ver-o-Peso foi construido em Belem do Para. 
5 A historia da Assembleia de Deus no Brasil, desde a sua emergencia, pode ser lida no livro de CONDE, Emilio. 

Historia da Assembleia de Deus no Brasil. 1982. 
6 I Reis 17:6: "Os corvos lhe traziam pela manha pao e carne, como tambem pao e carne ao anoitecer". 
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missoes dos tempos modernos. Encontro de "dois mundos diferentes", de palavras que tecem 

os lugares,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "jogam com os espacos que nao se veem; tern dele um conhecimento tao cego 

como no corpo a corpo amoroso ", (CERTEAU, 2000, p. 82), mas as vezes eram palavras tao 

estranhas que os missionaries nada compreendiam. 

Parafraseando Certeau (2000), era o inicio de uma grande caminhada, de "fala dos 

passos" que molda os novos espacos, os percursos, as trajetorias. A caminhada dos pedestres 

reservava muitas surpresas! Da-se inicio a um novo caminhar historico no seio protestante 

brasileiro. Tal como a linha imaginaria do Equador, podemos falar tambem de uma linha 

divisoria que permite percebermos os evangelicos antes e depois da chegada de Daniel Berg e 

Gunnar Vingren ao chao brasileiro. Ja nesse lugar palimpsesto, a subjetividade se articula com 

o estranho, com o solo nada familiar: 

Carregando suas malas, enveredaram-se por uma rua ate alcancarem uma praca, 

onde sentaram-se em um banco para descansar (...) Entretanto, seguindo a 

orientacao de alguns passageiros com os quais viajaram, os missionaries (...) 

hospedaram-se num modesto hotel (...) Em uma das mesas do hotel, o irmao 

Vingren encontrou um jornal que tinha o endereco do pastor metodista Justus 

Nelson. No dia seguinte, foram procura-lo. (...) Justus Nelson os acompanhou a 

Igreja Batista, em Belem, e os apresentou ao responsavel, Raimundo Nobre. 

(ALMEIDA, 2007, p.32) 

Nas primeiras caminhadas por Belem do Para, os jovens procuram a Igreja Batista 

daquela cidade. Berg comenta que, 

(...) Estar no Para parecia um sonho. Apos orarmos ao Senhor pedindo-lhe que nos 

guiasse, fomos procurar o pastor metodista. Enquanto caminhavamos, tudo nos 

parecia diferente das cidades americanas. O povo era tao apressado, as cores das 

roupas eram mais vivas e alegres. O clima certamente exigia que fosse assim. (...) O 

bonde seguia vagarosamente pelas ruas, que mais tarde se tornariam familiares para 

nos. Finalmente chegamos a casa do pastor, que nos recebeu muito bem. Ele tinha 

muitas experiencias a contar, pois ja estava no Brasil havia muitos anos. (...) O 

irmao se comprometeu a nos encaminhar ao pastor batista. Ao chegarmos a casa 

daquele irmao, fomos muito bem recebidos. Ele disse que estava mesmo precisando 

de auxiliares para o trabalho, pois seus encargos na igreja em Belem eram 

demasiados para ele. Combinamos que passariamos a residir no porao da igreja, 

local estreito, quente demais, onde colocaram uma so cama para nos dois. Em 

principio era dificil dormir com o forte calor, mas pouco a pouco tudo foi 

melhorando. (BERG, 2008, p. 47) 

Ainda na Igreja Batista de Belem, as praticas discursivas dos missionarios suecos 

anunciam um novo tempo, a construcao de novos territories, o fluxo de novas identidades, o 

encontro com novos simbolos. Gunnar Vingren e Daniel Berg fundam, em Belem, suas 
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poeticas do Espirito Santo, dando visibilidade a um tempo em que os pastores e muitos 

membros da Igreja Batista nao se reconhecem. Desejam educar os corpos e mentes dos 

ouvintes batistas atraves de um novo discurso, uma outra poetica: o batismo com o Espirito 

Santo. Discurso recepcionado por uns, rejeitado por outros, silenciado por alguns. 

Iniciamos assim nossas atividades na Igreja Batista. E claro que nao faziamos 

reservas quanto a doutrina pentecostal que haviamos aceitado. Quando nos 

sentiamos dirigidos a pregar acerca dessas verdades, nos o faziamos com toda a 

franqueza. Aquele assunto era novidade para os ouvintes. Eles tinham lido e ouvido 

falar a respeito, mas apenas de forma passageira, sem a enfase de que essas 

experiencias sao para os nossos dias, e que podiam ser para eles tambem. (..) As 

visitas dos membros da igreja ao nosso quarto-corredor eram cada vez mais 

intensas. Desejavam oracoes por suas vidas. Alguns ja tinham recebido o batismo 

com o Espirito Santo e muitos doentes haviam sido curados. (..) Em uma daquelas 

noites o pastor da igreja apareceu em nossa modesta morada. (...) Disse que 

ultimamente ouvira discussoes acerca de doutrinas, coisa que nunca antes 

acontecera. Acusou-nos de havermos semeado duvidas e inquietacoes no meio dos 

irmaos e de sermos separatistas. (BERG, 2008, p. 48) 

Os missionarios criam uma atmosfera de modo que os crentes brasileiros reencontrem 

o Pentecostes7, a chama do Espirito Santo, deixando-se afetarem pelo calor. Calor do Espirito 

Santo debaixo da zona equatorial! Neste capitulo, nao iremos falar do movimento pentecostal 

como um todo, mas do discurso sobre a doenca e a cura, particularmente. O movimento 

pentecostal e apenas um meio para darmos enfase as praticas de cura, pois foi com o 

pentecostalismo que ganharam visibilidade os dons de curar. Como argumentou Duarte 

(2000), ao mostrar a sensibilidade como objeto de estudo, podemos dizer que o que nos 

interessam sao o corpo e a alma, a vida, com suas multiplas sensibilidades e formas de 

expressao. A vida cotidiana dos pentecostais assembleianos, com todo o saber nela encerrado 

e que a movimenta por entre as belezas e percalcos do dia. Para Duarte (2000), a sensibilidade 

que funda nossa vida consiste num complexo tecido de percepcoes e jamais deve ser 

desprezada em nome de um suposto conhecimento "verdadeiro". 

Sobre a origem do termo Pentecostes, o dicionario biblico informa: Em Levitico 23:16, a Septuaginta 

empregou o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA penteconta hemeras como a traducao do hebraico h
a

mishshim yom, "cinquenta dias", 

referindo-se ao numero de dias partindo da oferta do molho de cevada ate ao inicio da pascoa. Ao 

qtiinquagesimo dia era a festa de pentecostes. Visto que o tempo assim escoado era de sete semanas, era 

chamada "festa das semanas" (Exodo 34:22; Deuteronomio 16:10). Assinalava o termino da colheita da cevada, 

que tinha inicio quando a foice era lancada pela primeira vez na plantacao (Deuteronomio 16:9) e quando o 

molho era movido "no dia imediato ao sabado" (Levitico 23:11,12a). E festa igualmente chamada "festa da 

colheita", "dia das primicias" (Exodo 23:16; Numeros 28:26). Essa festa nao se limitava aos tempos do 

Pentateuco, mas sua observancia e indicada nos dias de Salomao (2 Cronicas 8:13) como o segundo dos tres 

festivais anuais (cf. Deuteronomio 16:16). DOUGLAS, J. D. O novo dicionario da Biblia, 2003, p. 1265. 
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No Brasil, os missionaries estrangeiros experimentam a transformacao da identidade 

do espaco protestante, a emergencia de novas sensibilidades. A producao dessa nova 

cartografia, atraves do pentecostalismo, e renda construida entre as discursividades do espaco, 

onde as linhas tracadas e fiadas serao oferecidas a trama, onde os fiapos soltos dos discursos 

serao amarrados. Diferentemente dos protestantes que ja existiam no Brasil, Gunnar Vingren 

e Daniel Berg inauguram novas caminhadas pelos espacos protestantes, nas quais o Espirito 

Santo e o discurso da cura serao fiapos discursivos que tecerao o tecido pentecostal brasileiro. 

A sensibilidade agucada nos primeiros dias de vida da A D abre espaco para o sobrenatural. 

Em uma manha de domingo, 25 de marco de 1913, debaixo de uma atmosfera de temor e 

reverencia, Deus fala atraves da profecia as seguintes palavras de conforto a Vingren e Berg. 

Abaixo, na Integra, o conforto e o estimulo dados por Deus, dizendo: 

Paz seja convosco! Eu sou o Senhor que vos amei, que vos chamei para que me 

sejais testemunhas entre os homens, do meu poder e do meu grande amor para com 

os pecadores. Alegrai-vos, meus filhos, por que eu estou convosco para vos dirigir 

no caminho dos ceus. Pouco tempo tendes para lutar. Sede, pois, corajosos ao 

confessar o meu nome, e crede, meus filhos, eu sou o Senhor que sonda os 

coracoes, nao vos deixarei envergonhados, e todos conhecerao que Eu, o Senhor, e 

Todo-Poderoso, estou convosco. (...) Meu filho (para Gunnar Vingren), atenta os 

teus ouvidos e abre o teu coracao e ouve a voz do teu Senhor que te chamou, por 

que assim aprouve ao Pai, para que por ti sejam ajuntadas a minhas ovelhas 

dispersas neste pais. Cre , meu filho, uma grande obra eu tenho confiado a t i . (...) O 

Espirito Santo te revelara tudo quanto necessitares. (...) Te farei vencedor sobre 

todos os inimigos. Eis que eu, o Senhor assim quero: que todos andem em 

obediencia a tua voz, e ere que eu vou manifestar mais e mais o meu poder. 

(CONDE, 1999, p. 23) 

Isso justifica a enfase que dao os pentecostais assembleianos a crenca e uso do poder 

da Terceira Pessoa da Trindade. A experiencia dos jovens suecos corresponde ao que anuncia 

o versiculo biblico inicialmente citado (Atos 1:8), ou seja, adquirindo este poder os discipulos 

sao capazes de testemunhar sua fe de uma forma tao surpreendente que se tornara possivel 

evangelizar os confins da terra, mesmo que estes confins recebam o nome de Santa Maria de 

Belem do Grao-Para, Ilha do Marajo, Braganca, Ananindeua, Castanhal, etc . 

Os jovens pioneiros pareciam sentir o cuidado e aprovacao de Deus na caminhada 

missionaria, e o percebemos no depoimento abaixo. 

Jesus nos abencoou maravilhosamente. Oramos por enfermos, que foram curados, e 

por Pescadores, que foram salvos. Depois fomos ao grande rio Guama e ali 

Nomes de cidades e territorios pertencentes ao Estado do Para nos quais os missionaries suecos evangelizaram. 



25 

batizamos varios irmaos novos convertidos nas aguas lamacentas do rio. (...) Antes 

de terminar o ano, mais tres pessoas foram batizadas com o Espirito Santo. 

(VINGREN, 1973, p.34) 

Crentes no discurso de Atos dos Apostolos que enfatizava a oracao pelos enfermos, 

pregacao do evangelho, batismos nas aguas, Daniel Berg e Gunnar Vingren acreditavam ser 

possivel construir um outro espaco protestante no Brasil marcado na enfase ao Espirito Santo 

e a glossolalia
9

. Para tanto, sabem que e necessario educar o olhar, a audicao, o tato, o paladar 

e olfato dos crentes brasileiros para perceberem de modo acurado as realidades em volta e 

aquelas outras nao acessiveis em seu cotidiano. Berg e Vingren entendiam que era preciso 

construir um outro tipo de leitura biblica, outro tipo de relacao com os preceitos e dogmas 

evangelicos, outros esquemas de interpretacao. Os esquemas de interpretacao pertencem a 

configuracoes culturais, variaveis atraves do tempo. Como diz Chartier (1997) 

(...) e preciso lembrar que as formas que fazem com que os textos sejam lidos, 

ouvidos ou vistos participam tambem da construcao da sua significacao. O mesmo 

texto, fixado pela letra, nao e o 'mesmo', se mudam os dispositivos de sua inscricao 

ou de sua comunicacao. (CHARTIER, 1997, p. 67) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mudam os dispositivos de sua inscrigdo ou de sua comunicacao. Esta frase de Chartier 

nos remete para um outro momento da Historia, a epoca da Reforma Luterana, quando Martin 

Lutero pos a Biblia como um livro de leitura para as pessoas que nao faziam parte do clero. 

Esta pratica cultural mudou e moldou os sujeitos, pois a Biblia passou a comunicar verdades 

(valores, habitos, praticas culturais e politicas, historias, etc.) a que ate entao as pessoas nao 

tinham acesso. A propria estrutura da narrativa biblica foi alterada a partir da tipografia e da 

versao impressa, com o encurtamento das frases, a subdivisao em paragrafos e a multiplicacao 

de capitulos e versiculos. Esta nova estrutura tipografica implicou um novo tipo de leitura e a 

construcao de um novo publico consumidor: "as pessoas humildes, a quern faltava a 

facilidade e o tempo para absorver longos periodos de narrativa". (DARNTON, 1992, p. 230) 

A Biblia, popularizada por Lutero, e posta nas maos de pessoas de diferentes matizes 

sociais, simplesmente nao supria apenas informacao. Proporcionava uma forma de 

entendimento, uma metafora bdsica do sentido da vida. Portanto, foi no seculo XVI que os 

homens tomaram posse da Palavra (DARNTON, 1992, p.232). Ainda sobre as diversas 

formas de ler um texto, Darnton enfatiza que "Os textos moldam a recepcao dos leitores por 

9Sinal do Espirito Santo sobre os apostolos no dia de Pentecostes. Cf. Atos 2:1 
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mais ativos que possam ser (...), criam um arcabouco e dao um papel ao leitor ao qual ele nao 

pode se esquivar". (1992, p. 218) 

Referindo-se ao Brasil do inicio do seculo X X , nem todos os crentes permitiram ser 

educados e moldados atraves dessa nova estetica protestante, desse novo tipo de leitura e de 

relacao com a Biblia. Os Batistas acostumados com a educacao tradicional pautada por 

liturgias nas quais o Espirito Santo nao se manifestava mais atraves do "batismo de fogo" 

(glossolalia), dons espirituais e cura de enfermidades alegavam ter essas coisas acontecido 

apenas nos dias dos apostolos. Consta no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Memorias de Daniel Berg (2008), que o 

pastor porta-voz da denominacao Batista, ao chegar a conclusao de que havia um 

distanciamento doutrinario ao que se refere as manifestacoes do Espirito Santo na igreja, 

disse: 

E um absurdo que pessoas educadas em nossos dias pensem que tais coisas ainda 

possam acontecer. (p.55) [...] O pastor mais uma vez olhou ao seu redor e 

dirigindo-se a mim e ao irmao Vingren, disse: Ja tomei a decisao. A partir deste 

momento voces nao podem ficar morando aqui. [...] Em seguida, o pastor dirigiu-se 

ao pequeno grupo de irmaos e perguntou: Quantos estao de acordo com essas falsas 

doutrinas? Decididamente 18 pessoas levantaram suas maos. Elas sabiam que 

aquela atitude resultaria na expulsao delas da igreja. (BERG, 2008, p.55-7) 

Na mesma noite da expulsao, o grupo passou a se reunir na casa de uma senhora 

chamada Celina Albuquerque, hoje reconhecida na historia desta igreja como a primeira 

pessoa a ser batizada no Espirito Santo em terras brasileiras. Ao que parece, a construcao de 

uma nova identidade (Pentecostalismo), embora tecida em um mesmo grupo religioso -

Protestantismo - acontece em meio ao conflito com outras identidades ja constituidas. Uma 

"nova proposta" de fe surge aqui como uma identidade "nao-certificada", portanto, uma 

fraude para alguns, porem, para outros, o direito de adotar a(s) identidade(s) de sua escolha. E 

nesse cenario de confrontos que e inaugurada a nova congregacao recebendo o nome de 

Missao de Fe Apostolica, em 1911, sendo alterado para Assembleia de Deus, em 1918. 
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1.1. Nas Ondas do Espirito: A Assembleia de Deus e a construcao de um espaco 

pentecostal no Brasil 

Como foi dito anteriormente, a denominacao hoje conhecida como Assembleia de 

Deus nao surgiu logo que os missionarios Vingren e Berg chegaram a Belem do Para. 

Inicialmente, eles se filiaram a Igreja Batista e somente em 1911 passaram a organizar um 

trabalho paralelo, logo depois do confronto que enfrentaram ao anunciar o batismo no Espirito 

Santo como experiencia destinada a todos que acreditassem poder recebe-lo. (CONDE, 1982, 

p. 24). Os Presbiterianos, Batistas, Anglicanos e Metodistas nao receberam a nova doutrina 

com apreco e se inicia o primeiro impasse protestante em territorio paraense. 

Em contrapartida, o interesse pelo assunto aumentava por parte de alguns protestantes 

que nao somente ouviam os missionarios, mas agora tambem passaram pela experiencia do 

pentecostes. Duas mulheres rompem o silencio e desafiam a cupula tradicional ao assumirem 

que aceitavam a promessa registrada em Atos 2: 17 e 18: " A uma hora da manha do dia 8 de 

junho de 1911, em sua residencia, Celina e batizada com o Espirito Santo". (CONDE, 1982, 

p. 26) 

A evidencia de falar em linguas por parte de Celina Albuquerque e Maria de Nazare e 

contada como uma "saga" assembleiana ate os dias de hoje. Elas seguiram o exemplo dos 

suecos e escreveram os primordios da historia das Assembleias de Deus no Brasil ao 

recepcionarem o batismo no Espirito Santo. O que as levou a tal ousadia? Aqui , podemos 

fazer mais uma vez uma referenda a Chartier (1990), mostrando que Celina Albuquerque e 

Maria de Nazare tiveram os seus ouvidos e sentidos educados pelo novo tipo de leitura, pela 

interpretacao "pentecostal" da Biblia. Elas leram a mesma mensagem que os protestantes 

historicos, porem, a interpretaram diferentemente, isto porque a leitura ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "prdtica criadora, 

atividade produtora de sentidos singulares, de signijicaqdes de modo nenhum redutiveis as 

intenqoes dos autores de textos oufazedores de livros". (CHARTIER, 1990, p. 103) 

Para Chartier (1990), abordar a leitura e "considerar conjuntamente a irredutivel 

liberdade dos leitores e os condicionamentos quepretendem refred-la" (p. 128). A leitura de 

Atos 2: 17 e 18
1 0

 ganha sentido no momento da interpretacao. A leitura nao ocorre a partir de 

"E nos ultimos dias acontecera, diz Deus, que do meu Espirito derramarei sobre toda a carne; e os vossos 

filhos e as vossas filhas profetizarao, os vossos jovens terao visoes, e os vossos velhos terao sonhos. E tambem 

do meu Espirito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarao". 
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um vazio de saberes. Celina e Nazare leram a paisagem de Atos e atualizaram os seus 

significados, construiram um "jogo de espacos"," tornaram-se sujeitos ativos na "arte" da 

leitura. Referindo-se a Atos 2: 17 e 18 e as discordias que ocorreram em Belem do Para, 

podemos lancar mao do oportuno questionamento feito por Chartier em seu artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Textos, 

impressdo, leitura: 

(...) como e que um texto, que e o mesmo para todos que o leem, pode transformar-

se em instrumento de discordia e de brigas entre seus leitores, criando divergencias 

entre eles e levando cada um (...) a ter uma opiniao diferente?. (HUNT, 1995, 

p.211) 

A maneira como leram e recepcionaram o texto sobre o batismo no Espirito Santo e 

sobre os dons de curar provocou discordancias no seio dos batistas do Norte. Para Celina 

Albuquerque, Maria de Nazare e outros membros da igreja, o texto passou a ter outra 

interpretacao, outra significacao que ate entao elas nao tinham percebido. Apos receberem o 

pentecostes, a noticia correu na circunvizinhanca e o clima naquela pequena comunidade 

evangelica ficou bastante tenso. Uma divisao se estabelece instantaneamente e dois grupos se 

opoem duramente. De um lado, 

(...)os que aceitavam a doutrina pregada pelos missionarios e se mantinham firmes 

nas suas opinioes e o grupo daqueles que rejeitavam a doutrina do batismo com o 

Espirito Santo e nao se conformavam com a presenca dos missionarios no seio da 

igreja. (CONDE, 1982, p. 26) 

Do rompimento nasce a mais nova igreja do Para, com dezoito membros expulsos da 

igreja Batista. A cerimonia de abertura para a nova instituicao aconteceu de forma inesperada, 

na casa de Celina Albuquerque, no dia 18 de junho de 1911, nomeada inicialmente por 

Missao de Fe Apostolica. Durante sete anos a igreja funcionou na casa da pioneira Celina 

mudando-se, no dia 11 de Janeiro de 1918, para um local onde funcionaria oficialmente como 

Assembleia de Deus, "primeira igreja no mundo a adotar esse nome, lembrando que nao era 

uma igreja filiada a alguma missao estrangeira, mas era genuinamente brasileiro.". 

(CONDE, 1982, p. 27) 

' 1 Sobre o jogo de espacos, cf. CERTEAU, Michel. A invencao do cotidiano, vol. 1, p.49. 
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1.1.1 Praticas Criadoras da Identidade Assembleiana: um "corpo santo" 

A comparacao da igreja do seculo XX com a igreja primitiva, aquela que brilhou 

nos atos dos apostolos, embora distante, sempre sera necessaria para nao se perder 

o referencial. (<www.igrejaassembleiadedeus.org/nossa_identidade>) 

Para o grupo assembleiano, a maioria das igrejas evangelicas (com excecao da 

Assembleia de Deus), se afastou dos padroes apostolicos da igreja primitiva. Embora nos 

discursos essas igrejas sejam unanimes em aceitar os fundamentos estabelecidos pela igreja 

dos Apostolos (primitiva), na pratica, os resultados tern apontado um distanciamento quanto 

ao modelo de igreja pregado pelos apostolos. 

(...) Nos somos pentecostais classicos, isso significa que somos modelos para os 

outros, sao eles, portanto, eles e que devem aprender com as Assembleias de Deus e 

nao nos com eles, em materia de doutrina pentecostal. (...) A avalanche de igrejas 

neo-pentecostais com liturgias e crencas para todos os gostos, tern levado alguns de 

nossos lideres a se fascinarem por esses movimentos, imitando e copiando seu 

sistema liturgico. Ora, quern pertence a nossa Igreja nao esta enganado, sao crentes 

que sabem o que querem, que conhecem nossa doutrina, tradicao, usos e costumes e 

com a nossa forma de adoracao. (<www.cgadb.org.br/home>) 

No entendimento da Igreja Assembleia de Deus, manter-se padronizada aos mo Ides 

dos cristaos de Atos dos Apostolos garante seguranca doutrinaria, diminuindo os riscos de 

fundamentos antibiblicos. O compromisso com os principios biblicos, alem de legalizar sua 

fidelidade ao cristianismo, evita o enfraquecimento das posicoes doutrinarias, uma vez que 

acreditam estarem sendo ameacados pela "presenca de novos pensamentos, modismos e ideias 

comprovadamente hereticas". A fim de manter a uniformidade doutrinaria sao levantadas 

colunas de sustentacao dentro das Assembleias de Deus objetivando manter em coesao o 

sistema doutrinario e de usos e costumes devidamente dentro de uma rigidez formal. O 

triangulo regente, diz Almeida, 

E composto pela Igreja, com o envolvimento de seus dirigentes, da Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus, com o jornal Mensageiro da Paz, as revistas 

da Escola Dominical e seus outros periodicos e da Convencao Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil, que organizam os limites doutrinarios para todos os 

assembleianos no territorio nacional. (ALMEIDA, 2007, p. 43) 
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Alem do cuidado com o discurso doutrinario, outro fator que merece destaque como 

ponto de semelhanca entre a igreja primitiva e os crentes da Assembleia e a inclusao dos 

novos discipulos, o amor fraternal, a comunhao e o partir do pao. Esta e na verdade, a 

caracteristica principal da igreja de Atos dos Apostolos e aponta para a missao e o carater 

relacional do cristianismo. Infelizmente, diz o presidente da A D no Brasil, 

(<http://vvww.adimb.com/assembleia/perfil>), a igreja crista contemporanea alterou a 

praticidade destes fundamentos e isto devido azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA algum enxerto que prejudicou o crescimento 

da frondosa drvore plantada no deserto. As flores da primavera fazem-na bela, mas osfrutos 

sao mirrados, indignos para o titulo que possui. Para eles, a inovacao na teologia dos novos 

grupos pentecostais podem ate embelezar os movimentos, mas fruto, que metaforicamente 

esta relacionado a pessoas comprometidas com o evangelho, e pouco e sem 

representatividade. 

Como j a foi dito, a semelhanca nos possiveis acontecimentos entre essas duas 

comunidades - Igreja Primitiva e Igreja Assembleia de Deus - da-se, segundo os pastores da 

A D , nao apenas no falar novas linguas e no proselitismo, mas tambem, pelos continuos 

milagres e manifestacoes dos dons espirituais em seu cotidiano, dentre os quais, o dom de 

curar. Os depoimentos de cura surgem logo na implantacao dessa igreja que se encontra 

inserida num contexto local assolado por problemas de saude publica e por falta de politicas 

governamentais que cuidem melhor dos "habitantes do sertao", como eram chamados os 

moradores do interior do Brasil. Conforme Almeida, "a lepra era o mais perturbador dos 

males que qfligia a populacdo em Belem neste periodo - pois muitos leprosos vinham de 

vdrias partes do pais em busca de uma planta que os curasse ". (2007, p. 35) 

A simplicidade de Cristo e para eles outra caracteristica similar. Enquanto os crentes 

primitivos zelavam pela pratica do amor, compartilhando seus bens entre os necessitados 

como prova de serem dotados de "singeleza de coracdo" (Atos 2: 42-47), na Igreja 

Assembleia de Deus esta simplicidade se manifesta tambem no despreparo intelectual da 

maioria dos obreiros 1 2, principalmente das cidades do interior. Eles dizem que essa 

desqualificacao, hoje, em numero bem menor pelo cuidado que tern a denominacao em 

preparar atraves de Institutos Teologicos seus obreiros, no inicio ocorreu por diversas 

dificuldades, dentre as quais o percentual de analfabetos existentes no Brasil, principalmente 

nas regioes interioranas. Reconhecem que "a ausencia do preparo escolar talvez tenha 

repercutido na area organizacional da igreja atual", porem, o fato de esses obreiros 

1 2 Denomina-se obreiro a pessoa responsavel pela direcao dos cultos, podendo ser pastor ou nao. 
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entenderem o que diz a Biblia interpretando de acordo com os parametros do estatuto da 

igreja, saberem orar fervorosamente e em linguas estranhas (glossolalia) os tornam inclusos 

na declaracao do apostolo Paulo: 

vede irmaos, a vossa vocacao, que nao sao muitos os sabios segundo a carne, nem 

muitos os poderosos, nem muitos os nobres que sao chamados. (...) Deus escolheu 

as coisas loucas, fracas, vis e despreziveis deste mundo; para que a gloria da 

realizacao nao recaisse sobre o homem, mas unicamente a Deus ( I Co. 1:126-30). 

E importante destacar que, devido ao baixo grau de instrucao dos pentecostais 

assembleianos no inicio do seculo X X , a relacao estabelecida entre o fiel e a leitura da Biblia 

ficava comprometida; no entanto, as pessoas que nao sabiam ler pediam para que parentes ou 

amigos lessem a Biblia para elas. A leitura direta da Biblia era uma experiencia mais 

reservada a minoria das pessoas, mas a interpretacao era extensiva a todos. Dessa forma, se 

estabelece outro tipo de relacao com o discurso biblico. 

Apesar de nao "ler com os olhos", os analfabetos leem a partir do ouvir, estabelecem 

significados com a palavra falada. Como diz Darnton (1992),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a leitura nao e simplesmente 

uma habilidade, mas uma maneira de estabelecer significado". Tal como na "epoca de 

Lutero e de Loyola, ela promovia o acesso a verdade absoluta". (1992, p.218 e 220) 1 3 . O 

aprendizado sobre o pentecostes e as praticas de cura ocorriam tanto no templo quanto nas 

casas, no cotidiano das pessoas que ensinavam umas as outras. 

Essa "singeleza de coracao" parece ser tambem manifestada atraves do 

acompanhamento que as Assembleias de Deus procuram dar as camadas menos favorecidas 

que chegam ate elas, embora esta igreja nao seja composta apenas por esses, mas tambem por 

muitas pessoas das classes media e alta. A ajuda chega ate os membros necessitados nao 

apenas atraves da distribuicao de alimentos, mas tambem mediante investimento em 

alfabetizacao, acesso a literatura gratuita, construcao de bibliotecas comunitarias, jardins de 

infancia, creches, orfanatos, asilos, casas para recuperacao de toxicomanos. 

Essa preocupacao e cuidado nao sao extensivos a todos da comunidade, e sim, 

exclusivos aos que decidem seguir o evangelho, mais especificamente, os que se filiam ao rol 

de membros da instituicao. Essa atitude e respaldada nos costumes da primeira igreja, aquela 

nascida nas casas de Jerusalem, que aconselhava que o amor fraternal fosse primeiro 

manifesto aos domesticos da fe, ou seja, aos que renunciavam ao paganismo. Esta necessidade 

1 3

 Diz Darnton que desde o inicio da maior parte da historia ocidental, a leitura foi encarada acima de tudo como 

um exercicio espiritual. As leituras familiares da Biblia ocorriam em ambos os lados da grande linha divisoria 

religiosa (protestante e catolica). A leitura era uma atividade sagrada. (DARNTON. R. op. cit. p. 219-220). 
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que aparenta ter a Assembleia de Deus de tentar estabelecer continuidade com o passado 

historico, no caso, Igreja Primitiva, nos remete ao conceito de "tradicao inventada" discutido 

por Hobsbawm (1984, p. 9) que diz: 

O termo "tradicao inventada" entende-se por um conjunto de praticas, normalmente 

reguladas por regras tacita ou abertamente aceitas; tais praticas, de natureza ritual 

ou simbolica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento atraves da 

repeticao, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relacao ao 

passado (HOBSBAWM, 1984, p. 9). 

Baseado no pensamento de Hobsbawm (1984), nos parece que toda essa preocupacao 

em manter uma doutrina ortodoxa ou ate mesmo uma busca identitaria nao passa, na verdade, 

de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "tradigao inventada", que, ao ganhar visibilidade por razoes conjunturais, vai-se 

tornando como uma pratica comum de "raizes imemoriais" ou, no minimo, seculares. 

A tentativa de total fidelidade aos costumes cristaos primitivos se altera na visao geral 

da Assembleia de Deus (CONDE, 1982, p.351). Ao inves de cultos no templo e nas casas, e 

utilizada por eles uma eclesiologia
1 4

 em que se usam "igrejas-maes" e igrejas menores. As 

igrejas-maes estao localizadas em cidades principals espalhadas por todo o Brasil e sao 

tambem conhecidas pelo nome de ministerios, contando cada uma com centenas de crentes 

ativos. Enquanto isso, as igrejas-menores, mais popularmente conhecidas entre os evangelicos 

como congregacoes, e/ou casas de oracao, na sua maioria se organizam em locais distantes e 

estao sob a responsabilidade da igreja-mae. 

1 4 Eclesiologia (do grego ekklesia) e o ramo da teologia crista que trata da doutrina da Igreja: seu papel na 

salvacao, sua origem, sua disciplina, sua forma de se relacionar com o mundo, seu papel social, as mudancas 

ocorridas, as crises enfrentadas, suas doutrinas, a relacao com outras denominacoes e sua forma de governo. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Eclesiologia). 
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Figura 02 - Congregacao no bairro do 

Santo Antonio em Campina Grande/PB 

Figura 01 - A D de Campina Grande/PB 

A leitura que fazemos da figura 1 e sobre a imponencia da arquitetura frontal com tres 

portas e tres janelas que indicam que naquele lugar existe uma galeria alem da nave. As 

centenas de pessoas que comportam o lugar demonstram a capacidade fisica de acolher uma 

vez por mes
1 5

 e nos cultos especiais
1 6

 o maior numero de membros das congregacoes filiadas. 

Ao adentrar o templo, os corpos dos membros devem apresentar marcas visiveis da pureza, 

santidade e obediencia. Sao corpos curados da sensualidade. 

A congregacao exemplificada na Figura 2 sinaliza uma modesta copia da igreja 

principal. A cor azul com o nome da instituicao em evidencia aproxima a pequena igreja a sua 

igreja-mae promovendo um sentimento de ligacao e pertencimento. A o imaginar que a 

congregacao esta ligada a sede, o sujeito assembleiano se sente inserido, estavel, incluso na 

identidade A D . Bauman (2005) afirma que, 

Quando a identidade perde as ancoras sociais que a faziam parecer "natural", 

predeterminada e inegociavel, a "identificacao" se torna cada vez mais importante 

para os individuos que buscam desesperadamente um "nos" a que possam pedir 

acesso. (BAUMAN,2005, p. 30) 

1 5 Culto de Santa Ceia destinado aos membros filiados a igreja-mae e as congregacoes. 
1 6 Os cultos especiais sao aqueles onde pastores de renome nacional virao pregar, apresentacao de cantores com 

albuns gravados e cruzadas evangelisticas que algumas vezes sao realizadas em frente a igreja tomando toda a 

rua. 
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Se para ser assembleiano, e portanto, santo, e possivel ter de deixar de frequentar 

alguns lugares sociais nao proprios a santidade (cinema, bares, praia, etc.), ter um lugar onde 

ir e acreditar que aquela comunidade alem de "santa" e composta por muitos participantes 

proporciona um sentimento de seguranca importante na construcao da identidade atraves da 

identificacao. 

Considerando a pedagogia da imagem vemos que o espaco educa. Nao apenas 

acontece educacao (no seu sentido amplo) dentro de um espaco determinado, a Igreja, mas 

tambem que este, em sua projecao fisica, simbolica, representativa, cumpre uma funcao 

educativa de maneira fundamental. A construcao de um templo assembleiano, sua fronte, seu 

espaco interno, a disposicao dos bancos, suas laterais e aberturas para o espaco exterior, a 

delimitacao das fronteiras entre o interno e o externo, a diferenciacao dos sujeitos (pastores, 

ovelhas, homens, mulheres, criancas, adolescentes, jovens) e dos objetos no espaco, no 

interior do templo, tudo isso cumpre um papel educativo. Veja, no exemplo abaixo, que as 

cadeiras dos pastores e dirigentes estao dispostas em posicao de destaque (de frente para as 

pessoas, podendo ver "tudo" o que acontece). O grupo coral nas laterais aguardando a hora 

triunfal de se levantar ecoando cancoes e os membros enfileirados esperam "submissos" a 

Palavra de Deus. 

Figura 03 - Disposicao das cadeiras na Igreja Assembleia de Deus Central de Campina 

Grande/PB 

A disposicao fisica dos corpos pretende educa-los de tal forma que os legitime como 

sujeitos assembleianos. E curioso observar como cada posicao comunica por si e tambem fala 

pelo "outro" e sobre os "outros" que dali nao sao. E certo que em outras denominacoes a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUFCG/BI3LI0TECA i 
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logica da disposicao espacial e quase sempre a mesma, contudo, a A D trouxe ao Brasil um 

novo estilo de culto e pensou a distribuicao das pessoas nos acentos de maneira disciplinar. 

U m corpo escolarizado, diz Louro (1999), suporta ficar sentado por um longo tempo 

sinalizando gestos ou comportamentos que demonstram interesse e atencao, embora nem 

sempre sejam verdadeiros. Os lideres assembleianos entendem a linguagem corporal e por 

isso investem diligentemente nas praticas e representacoes que produzam "marcas de 

santidade" em seus membros. 

Outra dimensao importante no processo de escolarizacao do "corpo santo" refere-se a 

estrategica, do espaco da igreja, ou seja, a construcao de um espaco especifico para a 

realizacao de acoes educativas, dotando a A D de um lugar proprio, possibilitando-lhe 

distinguir-se de outras denominacoes. Observe na Figura 1 que ao lado do templo esta o 

edificio da educacao crista, um espaco destinado a Escola Biblica Dominical e ao Seminario 

Teologico. 

O espaco construido, edificado, nos interpela de diferentes pontos de vista: sua 

arquitetura, seu estilo, seu historico. Os templos sao maquinas enunciadoras que produzem 

uma subjetivacao. Como argumenta Guattari, os espacos construidos saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "maquinas de 

sentidos, de sensaqao (...), maquinasportadoras de universos incorporais". (1992, p. 158). A 

arquitetura eclesiastica pode ser vista como um "programa educador", pois a sua localizacao e 

suas relacoes com a ordem urbana, o tracado do edificio, seus elementos simbolicos e a 

decoracao respondem a padroes culturais e pedagogicos que o assembleiano internaliza e 

aprende. 

Esse tipo de organizacao, ou "tradicao inventada", facilita o controle e pulveriza mais 

rapidamente as normas e regras de fe e pratica que tentam consolidar a identidade desse 

referido grupo. O falar novas linguas e sem duvida o referencial que diferencia este grupo de 

varias igrejas ditas historicas, mas nao e possivel deixar de destacar os usos e costumes que 

identificam e "qualificam" um legitimo membro das Assembleias de Deus no Brasil. 

Os usos e costumes podem ser tambem identificados como "tradiqao inventada". 

Quando os jovens pioneiros suecos chegaram ao Brasil, vinham de um clima frio para ares 

tropicais. Seus modelitos nao tinham nada a ver com o calor paraense. Paleto e gravata 

serviam para aquecer, contudo, passou a ser a roupa apropriada para os "homens de Deus" 

que, ao serem vistos com suas enormes Biblias debaixo do braco, eram reconhecidos como 

enviados de Deus, como foram os missionarios Berg e Vingren. 
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Figura 04 - Pioneiro Daniel Berg Figura 05 - Pioneiro Gunnar Vingren 

Figura 06 - Missionarios Suecos Daniel e Vingren 

Os costumes implantados pelos jovens missionarios suecos foram mesclados de 

conhecimentos adquiridos entre seu pais de origem, o tempo de sua convivencia e 

aprendizado sobre pentecostalismo na America do Norte e a convivencia com os irmaos que 

foram excluidos da Igreja Batista, em Belem. 

Para as mulheres, mais uma vez a igreja primitiva e acionada e os cabelos dados em 

lugar de veu, como pede o apostolo Paulo, e quase que uma tradicao fielmente seguida pela 

nova igreja. Alem dos longos cabelos, as mulheres deveriam evitar adornos e frisados de 

cabelo. Isso ainda e obedecido por algumas Assembleias de Deus no Brasil; contudo, ha 

controversias ou pelo menos a tentativa de uma melhor interpretacao, ou para usar o 

pensamento de Chartier (1997), outro tipo de leitura e feito dos conselhos paulinos, 
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(...) quero que as mulheres se vistam modestamente, com decencia e discricao, nao 

se adornando com tranca e com ouro, nem com perolas ou com roupas caras, mas 

com boas obras, como convem a mulheres que declaram adorar a Deus. (Biblia de 

Estudo, 2000, Timoteo 2.9 - 10) 

Paulo orientou a igreja primitiva no cuidado com a aparencia devido a conversao de 

gentios, pessoas de outras culturas que nao serviam ao Deus de Israel. Mulheres de povos 

pagaos nao se comportavam nem se vestiam como as israelitas, dai o cuidado do apostolo 

Paulo em especificar como deveriam se portar as fieis cristas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. A doenca: metafora da morte ou do milagre? 

Com a emergencia do pentecostalismo no Brasil, um discurso intenso em torno das 

metaforas de cura parece ocupar espaco significativo. E claro que no seio evangelico acreditar 

em cura divina nao e nenhuma novidade, visto as escrituras biblicas conterem muitos textos e 

depoimentos que inspiram esperanca no alcance de milagres. Contudo, em nenhum periodo 

ou grupo se explorou o tema tao exaustivamente quanto entre os pentecostais a partir de 1910. 

Recordando a historia da chegada dos missionarios suecos, conta-se nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Didrio do 

Pioneiro, escrito pelo filho de um deles, Ivar Vingren, que a Assembleia de Deus nasceu 

contando varios testemunhos que hoje sao divulgados como referenda a ser seguida pelos 

membros atuais. Discursos de cura, de "operacdo de milagres e prodigios", de pessoas 

saradas atraves da oracao, de crentes picados por serpentes que, apos intercessao, receberam a 

cura. Ivar Vingren conta que: 

(...) um irmao foi curado de uma enfermidade muito grave na perna. Uma irma foi 

curada de uma doenca incuravel nos labios. Um outro, que tivera dor de cabeca 

durante dez anos, foi curado. Um homem paralitico, que estava moribundo e nao 

mais podia falar, foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma crianca que 

estava moribunda com febre, tambem foi curada. Um homem de idade, que sofrera 

de hernia por nove anos, foi curado. (VINGREN, 1973, p. 39) 

Divulgar esses testemunhos, seja oralmente ou atraves de escritos diligentemente 

observados pelos fieis, e uma forma, como diz Certeau (1994), de se apropriar de 

determinadas expressoes de cura que se tornarao estrategias utilizadas para aumentar a fe dos 
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que ouvem e acreditam nas "manifestacoes sobrenaturais". A doenca e, muitas vezes, um 

momento de espera do milagre. 

Para Cassiane (2003), uma das principais cantoras da Assembleia de Deus na 

atualidade, para aquele quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mergulhar nos rios do Espirito" e "entrar na dimensao do 

sobrenatural, "a cura logo vem, nao ha como impedir". Cassiane interpreta a cura como uma 

vitoria alcancada por todo fiel que acreditar no poder da Palavra de Deus e buscar as coisas 

sobrenaturais. Ainda de acordo com a cantora gospel, a autoridade da palavra divina e a 

apropriacao dessa autoridade por parte do enfermo sao fundamentals no processo de cura, 

pois, "basta uma palavra, uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pes." 

"Nao hd enfermidade, nem peste ou fame, e so chamar o Homem de Nazare ". E o Homem de 

Nazare que "vai mandar a doenca embora, vai dar vitoria e te por de pe". (Cassiane, 2000). 

A palavra de fe e usada pelos fieis em "nome de Jesus", e por meio dele que se acredita que a 

enfermidade nao permanece no corpo adoecido deixando este corpo sao, vitorioso, pronto 

para testemunhar acerca do milagre. Na pagina de testemunhos do Jornal Mensageiro da Paz
1 7 

(2004) encontramos o seguinte relato: 

M a Eduwirdes de Morais, 65 anos, recebeu em 23 de Janeiro de 2002 a noticia de 

que estava com tumores malignos no estomago, figado e pancreas. (...) No dia 06 

de marco deu entrada no centro cinirgico. Segundo os medicos, os orgaos 

cancerosos deveriam ser retirados e a cirurgia duraria cerca de nove horas. "Pus 

minhas maos sobre a cabeca de minha esposa e orei a Deus. Senti ali que o Senhor 

ja estava trabalhando", diz o pastor Jose, membro da AD no Belenzinho (SP). 

Terminada a cirurgia, que durara, para surpresa da familia, apenas uma hora e 45 

minutos, os medicos estavam surpresos. Tiv 

emos a felicidade de abrir Eduwirdes e nao encontrar tumores, mas apenas 

cicatrizes, atesta o medico Rubens, um dos responsaveis pela cirurgia. (...) Seis 

meses se passaram e, em dezembro de 2002, exames foram feitos e mais uma vez 

foi confirmada a cura. Sempre pedi a Deus para que me curasse. Eu sempre 

meditava no Salmo 23 e esperava com paciencia a vontade do Senhor, testemunha 

Eduwirdes. (...) V i a morte de minha esposa de perto, mas de repente Jesus veio e 

disse: "Haja luz", e minha esposa foi curada. (MENSAGEIRO DA PAZ, setembro, 

2004, p. 18) 

As taticas de apropriacao da cura exercidas pelo pastor em direcao a sua esposa 

demonstram a forca da doutrina da Cura Divina. Nao apenas o pastor e tambem esposo da 

depoente manteve sua crenca na autoridade da palavra, como tambem a propria enferma 

1 7 Orgao de imprensa oficial da Assembleia de Deus no Brasil, publicado a partir de 1930. O fundador foi o 

pioneiro da AD no Brasil, Gunnar Vingren. Alem de noticiar os fatos da Assembleia de Deus, informa e analisa 

os acontecimentos no Brasil e no mundo sob a otica crista (wikipedia.org. 2009) 
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testificava sua confianca em Jesus. Nesta reportagem do jornal esta estampada em letras 

gigantes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "DEUS EXTRAI TUMORES MALIGNOS APOS ORACAO". Essas manifestacoes de 

fe sao estrategias que divulgam a doutrina de cura e controlam os corpos dos membros da A D 

a crerem e usarem a linguagem da fe. Esse tipo de linguagem se constitui ao serem feitas 

declaracoes de cura a doencas terminais e tambem comuns como a gripe, dor de cabeca, 

dentre outras. O pastor diz nao ter aceitado o diagnostico e orou pedindo a Deus que curasse 

sua esposa. Ele exibe na reportagem o parecer medico comprovando a cura. "As maneiras de 

fazer " dos fieis sao bem orientadas e (re) inventam no cotidiano as varias praticas de cura que 

auxiliam a construcao da identidade pentecostal que vive e ere em milagres. 

Baseando-se em Isaias 53:3-4
1 8

 e em muitas outras referencias biblicas, os 

assembleianos acreditam que toda enfermidade, sem importar sua ramificacao, seu tamanho 

ou gravidade que tenha, ficou "cancelada nas costas de Jesus". Para a Assembleia de Deus, a 

doutrina da cura fisica esta vinculada ao sacrificio vicario do Cristo garantindo em primeiro 

lugar a provisao redentora de Deus. Isto devido ao fato de acreditar que o problema das 

enfermidades e doencas esta fortemente vinculado a questao do pecado e da morte eterna, 

conseqtiencias desastrosas, segundo eles, da queda do homem no Eden. U m dos hinos 

tradicionais da Harpa Crista
1 9

, hinario dessa denominacao, descreve o dom de cura como algo 

real, despertado por Deus em seus fieis. O "dom real" remete a realeza, simbolizando poder, 

autoridade, cetro de justica, hierarquia. 

O compositor usou a expressao "Deus despertou nos seus fieis " talvez se referindo ao 

despertamento espiritual ocorrido entre o final do seculo X I X e o inicio do seculo X X , 

momenta em que o "dom de curar" foi novamente posto em pratica no seio protestante. O 

poder sarador de Deus e mostrado como transcendente aos tempos e aos espacos. Cristo e 

identificado como um medico que sara e continua sarando, que nao falha em suas promessas. 

Um dom real Deus despertou 

Nos seus fieis - Dom de curar! 

Toda a doenca Deus sarou, 

E sara ainda e vai sarar; 

1 8 Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgress5es e moido pelas nossas iniqiiidades; o castigo que nos traz a 

paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 
1 9 A Harpa Crista e o hinario editado pela Casa Publicadora das Assembleias De Deus CPAD. Contem 640 hinos 

de varios autores e tradutores. O missionario Samuel Nystrom distribuiu 1.000 exemplares da l a Edicao 

organizada em 1922 produzida em Recife. A Harpa Crista foi atualizada diversas vezes a fim de atender a todas 

as exigencias cerimoniais e liturgicas da igreja representando mais um avanco da ja riquissima hinodia 

pentecostal. Existe Biblia que traz anexada ao seu conteiido os hinos da Harpa Crista que e adotada por todas as 

ADs. 
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Por Jesus, por Jesus, 

Oh! Nao falhou, nem vai falhar! 

(Harpa Crista, A riqueza divinal, n° 510) 

A cura e apresentada como um dom, como um presente, uma dadiva nao merecida que 

e dada por Deus aos seus filhos fieis. O dom de curar os enfermos e garantido, pois como diz 

a cancao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "toda doenga Deus sarou". A doenca e ruim, triste, causa dores e solidao, mas 

"Deus despertou nos seus fieis um dom real" - O dom de curar. A cura traz alegria, paz e e 

exatamente isto que todos desejam sentir. 

No mesmo hino, uma serie de metaforas de cura e apropriada pelo compositor, uma 

estrategia discursiva para que o fiel lembre-se de outros discursos: "deixa a capa" (referindo-

se ao cego que lancou a capa e foi de encontro ao convite de Jesus - Marcos 10: 46 - 52), 

"tirai a pedra" (uma referenda ao discurso de Jesus que, ao chegar ao tiimulo de Lazaro, 

morto ha quatro dias, deu ordens para que a pedra fosse removida - (cf. Joao 11.39). 

Deixai as capas e vereis, 

As maravilhas do Senhor! 

Tirai a pedra e gozareis 

As grandes bencaos do amor! 

Fe em Deus, Fe em Deus, 

A quern rendemos o louvor! 

(Harpa Crista, A riqueza divinal, n° 510) 

Deixar as capas e abandonar o passado, os habitos "mundanos". Remover as capas e 

poder ver, enxergar o sobrenatural e gozar as bencaos do amor. As capas nao sao vestes no 

contexto da musica, sao acoes e reacoes que contrariam a fe crista e devem, portanto, ser 

abolidas, rasgadas, trocadas. Como a pedra no tumulo de Lazaro precisou ser deslocada para 

que o milagre da ressurreicao ocorresse, assim, as atitudes contrarias a Biblia no cotidiano de 

um fiel assembleiano devem ser tiradas e o resultado prometido pela igreja e: "as maravilhas 

do Senhor ". 

Se para a ciencia medica a razao das doencas esta vinculada a causas psicologicas, 

psicossomaticas e/ou debilidade do corpo, a Biblia, de acordo com Conde (1982, p.354), 

apresenta outras causas e estas de cunho espiritual como sendo o problema subjacente ou 

fundamental desses males. O pecado seria a primeira e principal razao que afetou a 

constituicao fisica e espiritual do homem e, em segundo lugar, vem a intervencao satanica 

direta. Essa afirmacao encontrou unanimidade em todos os questionarios aplicados a varios 
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membros da Assembleia de Deus em Campina Grande, a exemplo de Arao, 35 anos, membro 

efetivo ha vinte anos desta instituicao. 

Sao duas as causas das doencas. A primeira e a negligencia e a falta de cuidado do 

corpo, sem uma dieta, caminhada e a prevencao, certamente o corpo se fragilizara e 

as doencas comecarao a aparecer. A segunda vem do diabo, aonde o pecado e causa 

de tantas doencas. Muitas doencas sao provenientes dos pecados, afetando o corpo. 

Tiago disse 'Esta alguem entre vos doente? Chame os presbiteros da igreja, e orem 

sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; e a oracao da fe salvara o 

doente, e o Senhor o levantara; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ao 

perdoados. (ARAO, 2008) 

O entrevistado acima citado ainda acrescenta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Fica bem claro que o pecado e uma 

das causas, (...) e necessdrio que o doente creia que Deus o curard". E finaliza dizendo: 

"Alem da fe, ha um outro fator importante: a obediencia a Palavra de Deus". Corroborando 

com a interpretacao feita por Arao, a professora de Escola Dominical na Assembleia de Deus 

de Campina Grande, Agar (2008), enfatiza que as "enfermidades acometem as pessoas por 

causa da desobediencia do homem que pecou Id no Eden, tudo e consequencia do pecado. O 

homem nao foi feito para morrer". As estrategias usadas pelos lideres da A D sao pregacoes 

fervorosas em torn vibrante que levam o sujeito assembleiano a concentrar um olhar ao que e 

determinante para a igreja. 

A obediencia incondicional a doutrina e apresentada como fonte de saude espiritual, 

emocional e fisica. O pecado original (Eden) decorreu da desobediencia de Adao e Eva 

produzindo em toda a raca humana a doenca espiritual. Esta doenca e a quebra da comunhao 

entre Deus e o homem. A igreja Assembleia de Deus prega que atraves da morte e 

ressurreicao de Jesus e possivel alcancar a cura espiritual. Quern crer em Cristo e se manter 

obediente podera retornar a comunhao com Deus. O esforco em inculcar na mente dos fieis a 

obediencia a Deus e, portanto, as normas da A D , tern como foco principal a construcao de 

uma identidade assembleiana que "situe seus membros no espaco, no tempo, no social" e, 

acima de tudo, no campo religioso. (PESAVENTO, 2005, p.91) 

Concordando com esta mesma visao sobre as causas da doenca, diz Marta (2008), 

secretaria, vinculada a Assembleia de Deus de Campina Grande: "as pessoas adoecem por 

conta do pecado, e por nao acreditarem que Deus levou sobre si as nossas enfermidades ", 

A o citar parte de um texto biblico, Marta faz uma apropriacao do que foi profetizado por 

Isaias no capitulo 53, versiculos 3 e 4 ("verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nos o reputavamos por aflito, ferido de Deus, 
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e oprimido"). Este e um dos textos mais citados em pregacoes, oracoes e miisicas que 

abordam a tematica da cura, seja esta fisica ou emocional. Segundo os teologos e hermeneutas 

biblicos, o profeta Isaias estava se referindo a Cristo, que haveria de levar sobre si as dores do 

povo, as angustias, temores, mazelas, feridas do corpo e da alma. O pastor Marco Antonio de 

Sousa e enfatico sobre esta questao: 

Acreditamos que Deus tem poder para sarar todas nossas doencas fisicas, se assim 

for sua vontade e que a Cura Divina e um resultado do sacrificio de Cristo; pois Ele 

levou nossas enfermidades e sofreu nossas dores (Isaias 53:4). A cura do corpo se 

efetua por uma combinacao da fe do crente e do poder do Nome de Jesus Cristo que 

se invoca sobre o doente. O Senhor Jesus Cristo prometeu que os que acreditassem 

em seu Nome colocariam as maos sobre os doentes e estes sarariam (Marcos 16:18). 

Os doentes devem ser ungidos com azeite no Nome de Jesus Cristo por ministros 

ordenados para que o Senhor cumpra suas promessas. (SOUSA, M.A. 

(<http://www.webservos.com.br/gospel/estudos.>) 

Para construir um corpo vitorioso na cura divina, coloca-se em acao o uso nao apenas 

da oracao, mas Deus pode utilizar a medicina e os medicos para que os milagres sejam feitos. 

Uma combinacao de discurso medico e discurso biblico: "a Cura Divina se obtem pela fe". 

Porem, caso alguem 

Tenha necessidade de submeter-se aos cuidados da ciencia medica, outros nao 

devem critica-lo (...). Recomendamos que os membros e ministros de nossa Igreja se 

abstenham de lancar criticas indevidas a ciencia medica, cujos adiantamentos 

ninguem pode negar que se originam na habilidade que Deus deu aos homens para ir 

descobrindo os segredos do funcionamento do organismo humano. Ao mesmo 

tempo, exortamo-los a que nao se oponham as campanhas de higiene, vacinacao e 

limpeza que sejam iniciadas pelo governo, mas sim, pelo contrario, colaborem 

decididamente nos lugares onde seja possivel. 

(op. cit) 

E importante perceber no discurso acima a conjugacao de varios fatores, para se obter 

a cura. Vemos que ha diversos meios de Deus "operar" e um deles e atraves da obediencia 

nao apenas a Palavra de Deus, mas as campanhas de vacinacao, higienizacao e medicalizacao 

social propiciadas pelo poder publico. O principio da obediencia, agora, as autoridades 

publicas, e enfatizado como um requisito tanto preventivo quanto curativo. As praticas de 

higienizacao do corpo, conforme mostra Vigarello (1985), sao apropriadas pelos pastores da 

Assembleia de Deus como uma maneira para que o crente viva sadio, limpo, livre das doencas 

que atacam a sociedade. 
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Ser asseado e, em primeiro lugar, afastar as bacterias, protozoarios e virus. Limpar e 

agir sobre agentes invisiveis. As pessoas sujas transportam com elas os germes de 

todas as doencas, para sua infelicidade e de todos aqueles de quern se aproximam. 

(...) As criancas devem ser habituadas desde muito cedo as diversas praticas desta 

higiene escrupulosa. Deste modo, nao so preparam uma saudavel e agradavel 

denticao, como ainda fecham a porta de entrada a muitas infeccoes classificadas 

entre as mais temiveis em medicina. Limpar, limpar constantemente. 

(VIGARELLO, 1985, p. 163) 

Relacionar o conceito de obediencia tanto a Deus quanto as autoridades publicas e 

uma estrategia discursiva do pastor Marco Antonio, uma forma de relacionar duas autoridades 

na area da cura, de organizar o seu cotidiano enquanto pastor que se diz preocupado com o 

rebanho, com as ovelhas doentes, feridas, nao-vacinadas, nak>higienizadas, nao-

medicalizadas. O ministro assembleiano se preocupa, tambem, em reconhecer o poder do 

discurso medico e seus vinculos com a comunidade de fieis:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Recomendamos que os 

membros e ministros de nossa Igreja se abstenham de lancar criticas indevidas a ciencia 

medica, cujos adiantamentos ninguem pode negar que se originam na habilidade que Deus 

deu aos homens para ir descobrindo os segredos do funcionamento do organismo humano ". 

Sao palavras que constroem o lugar da cura, o percurso para sua obtencao, a trajetoria para 

cada fiel. 

No consultorio medico ou diante de Cristo, existe um espaco para o fiel encontrar a 

cura. Sousa (2006) se empenhou em nao demarcar uma ruptura brusca entre ciencia e fe. O 

bem-estar, a cura, e o que Pesavento (2005) chama de capital simbolico de valorizacao 

positiva. Para ela, (...) a identidade e construida em torno de elementos de positividade, que 

devem atrair a adesdo, ir ao encontro das necessidades mais intrinsecas do ser humano de 

adaptar-se e ser reconhecido socialmente. (PASAVENTO, 2005, p. 91) 

Os membros da A D aceitam e assumem a identidade assembleiana porque isto implica 

encontrar gratificacao (cura). A o se submeter aos padroes de obediencia os fieis acreditam 

poder ser compensados com curas milagrosas e se sentem ate confortados, por exemplo, pelas 

perdas na vida social e material. E o caso da pequena Ana Paula que pertence a A D em Natal 

(RN). Desde os sete anos carrega o titulo de pregadora percorrendo o nordeste e o Rio de 

Janeiro divulgando o evangelho. A reportagem consta da folha de destaque do jornal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mensageiro da Paz (Maio, 1999) ressaltando as qualidades da menina tais como boa 

memoria, rapidez de raciocinio, iniciativa, criatividade e boa oratoria e relata o seguinte 

episodio: 



44 

(...) Durante um mes, ela ficou no Rio de Janeiro, acompanhada da mae, propagando 

a Palavra em diversas igrejas. (...) Ana Paula nao teve tempo de conhecer a cidade, 

pois os convites foram muitos. Mas nao reclama. "Existe tempo para tudo. Se nao 

era hora de conhecer, amem. De outra vez, eu passeio". (MENSAGEIRO DA PAZ, 

1999, p. 3) 

A renuncia da pequena Ana demonstra os valores que a igreja conseguiu introduzir em 

sua mente. Passar um mes na "cidade maravilhosa" e nao ir as praias, parques de diversao, 

pontos turisticos como o Pao de acucar, Cristo Redentor e o bonde, para ficar dentro de 

igrejas falando para centenas de adultos nao parece programa favorito de crianca. Porem, nas 

palavras de uma fiel assembleiana mirim, esta a marca da resignacao do abster-se dos prazeres 

a favor da divulgacao do evangelho e do nome da A D . Ela aconselha: 

(...) Todos devem pregar as Boas-Novas independente da idade. "Busquem mais a 

Deus e proclamem o Senhor como o Todo-Poderoso. (...) Nao deixem de jejuar, a 

idade nao impede. Jejuem um minuto, dois ou meia hora. Ganhando almas para 

Cristo estaremos juntando pedrinhas na nossa coroa". (MENSAGEIRO DA PAZ, 

Maio, 1999, p. 3) 

"As pedrinhas na coroa" sao recompensas espirituais para os fieis que acreditam nos 

preceitos biblicos e buscam viver afastado de tudo e de todos que de alguma forma os possa 

contaminar. A A D e enfatica ao convocar todos, do menor ao maior a viver de acordo com os 

principios orientados pela igreja e afirma: 

A Igreja nao faz nenhum favor a sociedade adaptando-se a cultura popular 

prevalecente, porque falha em sua tarefa justamente no ponto em que deixa de ser 

ela mesma. (...) Devemos aprender a aplicar criticamente as categorias esteticas, 

eticas e teologicas para distinguir o bem dos valores distorcidos do mundanismo, 

seja no entretenimento seja na ciencia. (LICOES BIBLICAS, 3° Trim. 2008, p. 74) 

Todo esse cuidado quanto aos valores da sociedade moderna que os lideres 

assembeianos chamam de mundanos se refere ao bom andamento da saude espiritual dos 

membros. Para a igreja, os valores distorcidos "sao difundidos atraves de filmes, pecas 

teatrais, novelas, musicas e revistas" e precisam ser confrontados com a Palavra de Deus (p. 

76). Quern assim precede podera entao desfrutar do bem estar espiritual mediante a 

restauracao fisica, bencaos essas destinadas aos que aplicarem no cotidiano as regras de 

santidade. Essas regras sao ensinadas pela A D criteriosamente. 
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As metaforas de cura presente no discurso da Assembleia de Deus remetem para 

varios codigos: obediencia, submissao, fuga do pecado, fe, crenca na Palavra de Deus. Sao 

codigos que fazem parte do cotidiano desta denominacao, do vocabulario de seus fieis, das 

predicas e composicoes. Sao leituras de textos biblicos que se tornam presentes em suas 

caminhadas, em seus passos, em suas falas, em seus percursos. E como diz Certeau (1994), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"as falas dos passos moldam os espaqos ". Falas, codigos, metaforas. Codigos que falam, 

(...) contam, respondem, omitem, dissimulam (...) dizem a verdade, mas, sobretudo, 

nao se definem apenas por existirem, mas porque estao entre eles e os que vivem 

perante os outros, com eles, face ao poder e num universo de representacoes nao 

indiferente as situacoes em que se encontram ativas. (FARGE, 1999, p.78) 

Os varios discursos sobre a cura, presentes tanto em pregacoes quanto nos hinos, sao 

palavras que, como argumenta Farge (1999), sugerem que nao podemos evitar refletir sobre o 

acordo entre suditos e rei, entre Deus e os seus seguidores. Estamos, portanto, 

Gracas as palavras pronunciadas e achadas pelo historiador, num mundo onde se 

pode examinar a maneira como as pessoas se entendem, ou nao, nos assuntos e nos 

acontecimentos e a maneira como os lacos se fazem e desfazem segundo processos 

mais inesperados do que uma 'historia em palavras' nos permitira pensar. (FARGE, 

1999, p.78) 

Escrita pelo pastor assembleiano Paulo Leivas Macalao (1903-1982), a cancao "A 

preciosa fonte" lanca mao de varias metaforas em que se pode notar a presenca do discurso 

da cura no meio dos fieis protestantes. O proprio titulo da cancao ja aponta para Cristo como a 

fonte que cura, que sana e alivia. A figura da seducao e utilizada pelo autor para abordar 

Cristo como uma fonte sedutora, que convida, chama, atrai para si, cujas aguas possuem um 

sabor celestial, incomparavel com os liquidos bebidos no espaco terrestre. Apoiando-nos em 

Certeau (1994), podemos dizer que esta cancao e "um relato de lugares" que sanam, 

perdoam, clareiam as vestes, purificam corpos, higienizam mentes, salvam almas, perdoam 

pecadores, consolam os aflitos, restauram vidas. A fonte, apresentada por Paulo Leivas 

Macalao, e narrada como um espaco que oferece aos seus consumidores uma pluralidade de 

usos e sentidos. 
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Vem a fonte sanadora, 

Que abriu o Salvador, 

Cujas aguas sedutoras 

Tern um divinal sabor. 

Oh! Preciosa fonte sanadora 

Para todos corre, sim! 

Oh! Preciosa fonte sanadora! 

Gloria a Deus, me sara a mim! 

Nesta fonte, que nos sara, 

Encontrei real perdao; 

Minha veste fez-se clara, 

Tenho purificacao. 

Nesta fonte, que nos cura, 

Deu-me Cristo, salvacao; 

Sa tornou minh'alma e pura, 

E lhe deu consolacao. 

Vem a fonte que te cura; 

Hoje vem purificar 

A tu'alma. que impura, 

La no ceu nao pode entrar. 

(Harpa Crista, A preciosa fonte, n° 360) 

A fonte sanadora possui aguas sedutoras. Quern se dirige a este lugar e curado, 

purificado e tern suas vestes lavadas. O lugar e o da submissao ao padrao estabelecido pela 

igreja. Ao negar as regras imorais vigentes na sociedade, o sujeito mergulha na fonte e tern 

sua alma purificada e consolada dos horrores do pecado. A limpeza das vestes que sao as 

mudancas das praticas imorais para as qualificadas como santas dao ao crente assembleiano o 

poder de entrar no ceu. O sujo, o contaminado, fica de fora do lugar celestial, da morada de 

luz preparada apenas para os que "vem a fonte que cura". O asseio na alma se da no 

imaginario da fonte, um lugar que nao possui endereco fixo, porem possui um dono, o 

"Salvador Jesus que abriu a fonte sanadora e ela tern um divinal sabor". A higienizacao que 

essas "aguas sedutoras" parecem realizar naqueles que a elas se dirigem produz o que 

Vigarello (1985) chama dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "boas condiqoes de limpeza". Para ele, "apele mais limpa e mais 

leve, funciona e respira melhor". (p. 136). Esse processo na vida espiritual do crente 

assembleiano tambem o deixa leve, um sentimento de alivio e refrigerio por estar qualificado 

a ser um cidadao do ceu. Vigarello (1985) sugere uma caca ao microbio que embora nao seja 

visto a olho nu, existe e causa muitos males. O pecado, a desobediencia, os valores imorais, 

sao microbios espirituais que devem ser expelidos a fim de favorecer ao bem estar da alma e 

do corpo. 
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Outra metafora bem presente no discurso assembleiano e a metafora da dor. O 

conceito religioso possui uma historia fundamentada na medicina classica, a epoca de 

Hipocrates. A expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Divinunstest opus sedare dolorien (Sedar a dor e obra divina), 

significa que a cura da divina era uma davida (presente) proveniente de Deus. Para causas 

externas, o tratamento com remedios era, geralmente, eficaz. No entanto, para dores internas 

apelava-se para forcas divinas a fim de que, mediante sacrificios ou rituais, se expulsassem os 

maus espiritos. Para a historiadora Farge (1999), a dor, sensacao fisica e emocional, e uma 

forma de relacao com o mundo. Por possuir uma estreita relacao com o mundo, a dor se torna 

uma paisagem cultural, politica, afetiva e religiosa de uma sociedade. Cada contexto historico 

pode receber, rejeitar, agredir ou mitigar a dor. A dor e um modo de estar no mundo que varia 

conforme o tempo e as circunstancias e, por tal razao, pode-se "reprimi-la, expulsd-la, 

arrastd-la consigo e para outrem, aceitd-la, poetizd-la, cantd-la. A dor pode ser interditada 

conforme as circunstancias ". (p.20) 

No seio pentecostal, o sofrimento tanto pode repugnar como seduzir, gerar modos de 

assistencia, sentimentos de compaixao. Prega-se que, por amor a Cristo, se deve softer, aceitar 

a dor da rejeicao, da exclusao social, fugindo da "roda dos escarnecedores". Nesse caso, a dor 

e vista como sinonimo de seguir a Cristo, um sinal de que se e "separado do mundo". Mas ha 

outros tipos de sofrimento: dor como um processo para obter um coracao puro, como um 

espaco pelo qual o crente tern que passar para conseguir um melhor carater. A dor como um 

"fogo refinador" que purga, limpa, lava, que faz expelir os males da personalidade doentia. O 

hino n° 390 da Harpa Crista, escrito por Frida Vingren , esposa do missionario Gunnar 

Vingren, mostra esse "processo" pelo qual o fiel passa para obter um coracao bondoso, 

manso, santo, parecido com o coraclo de Cristo. Para que toda a lida "seja so de Jesus", o 

discipulo deve refinar o seu coracao atraves do sofrimento: 

Um coracao, bondoso sim, custa dor, obter; 

Ser manso, amoroso e santo em todo o ser; 

Manando nova vida ao coracao - da luz. 

E toda a minha lida sera so em Jesus. 

Arao foi castigado por sua rebeliao, 

E, triste, humilhado, aceita exortacao; 

Consagra tua vida pra Deus melhor honrar; 

Assim em dor e lida, precisas te guardar. 

2 0 Nascida em junho de 1891, no norte da Suecia, Frida Vingren era de uma familia luterana. Formou-se em 

Enfermagem chegando a ser chefe da enfermaria do hospital onde trabalhava. Frida casou-se com o pastor 

Gunnar Vingren em 16 de outubro de 1917, em Belem do Para. A Harpa Crista contem cerca de 23 hinos de sua 

autoria. Morreu em 1940. 
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Acima nuvens densas o sol sempre a brilhar; 

Promessas mais imensas nao podem a ti falhar. 

Poe plena confianca em quern nao pode errar, 

Jesus, ja sem tardanca vem tua dor sarar. 

Na cova Jeremias lamenta grande dor 

Na escuridao nao via o bom consolador 

Se grandes amarguras se tornam em prazer 

Vem anjos nas alturas o sonhador a ver 

(Harpa Cristao, n° 390) 

Como pode ser visto atraves da letra do hino, o enunciado e a recepcao da dor pelos 

assembleianos fabricam um dispositivo que faz sentido e cuja interpretacao e necessaria para 

a compreensao do seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus vivendi e para que o historiador, ao analisa-los, nao caia nos 

estereotipos, nos reducionismos, nos preconceitos. Quando o historiador considera certas 

formas de sofrimento e os seus modos de expressao como acontecimentos historicos, tera 

maiores condicoes de refletir sobre as suas "consequencias": a aceitacao da dor e/ou a 

recepcao da cura. Neste caso, fazendo referenda ao hino citado anteriormente, ha um 

caminho que conduz ao estado de sanidade. 

Mesmo conferindo um lugar as palavras e as situacoes de sofrimento expressas em 

metaforas como "nuvens densas", o lugar da cura tanto moral quanto fisica e construido, 

elaborado e territorializado pela compositora, qual seja: "Poe plena confianca em quern nao 

pode errar, Jesus, ja sem tardanga vem tua dor sarar". Ao citar Arao, o irmao de Moises que 

fabricou e adorou um bezerro de ouro, e por isso foi punido, Frida Vingren apresenta o 

caminho pelo qual o homem deve percorrer para se libertar das dores que o cercam, manda-

las embora. O caminho apresentado e "confiar em Jesus que vird sem tardanga a tua dor 

sarar". E a trilha para o exodo ou migracao do sofrimento. E o itinerario da mutacao. Sobre a 

dor como um residuo com formas mutaveis, Farge argumenta: 

O sofrimento nao e um residuo com formas imutaveis; as suas palavras e os seus 

gestos animam uma sociedade e irradiam de todos os lados. Esta tambem nos 

dealbar dos desejos fraternais e dos seus movimentos de solidariedade: quebra tanto 

como solda, mas e evidentemente a recepcao que lhe organiza que o torna sordido 

ou mobilizador. (FARGE, 1999, p.22) 

Ainda sobre a dor, para aqueles que tiveram uma caminhada marcada apenas pelo 

sofrimento, existe um remedio ministrado no seio protestante: o alento. A letra da musica da 

Harpa Crista e sintomatica nessa questao: "La no ceu nao teremos mais dor, e o pranto ali ha 
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de findar, quando perto do nosso Senhor, nossa alma, enfim, repousar". (VINGREN, Frida. 

Harpa Cristao, n°510) 

Assim, as letras das miisicas, os depoimentos de alguns membros e lideres sao apenas 

alguns exemplos que atestam que para os membros das Assembleias de Deus no Brasil, as 

doencas e enfermidades possuem sua origem no pecado original. Se a causa da doenca pode 

ser o pecado, a desobediencia a Deus ou "investidas" do diabo, a cura vem de outra fonte: a fe 

em Jesus. A promessa de cura pela fe em Jesus elimina os males da doenca nao apenas do 

corpo, mas tambem da alma. Silas Malafaia
2 1

, um dos pregadores e televangelistas mais 

conhecidos nacionalmente, pertencente a Assembleia de Deus da Penha (RJ), ao se apropriar 

do discurso de cura, afirma: 

A maioria das doencas da alma nao deveria ser tratada com remedio, mas sim com a 

Palavra de Deus. Se Deus nos criou, Ele nos conhece e nos entende mais do que 

qualquer psicanalista ou psicologo. Ele deixou para nos o melhor manual de 

comportamento humano do mundo. Portanto, nos temos as respostas para a cura 

interior. Elas estao em Sua Palavra, a Biblia. (MALAFAIA, 2007, p. 35) 

Uma leitura que Silas Malafaia faz do discurso biblico sobre a cura e bastante 

sintomatica nesse sentido. Comparando o discurso de cura da ciencia com o biblico, o 

televangelista afirma que a "Palavra de Deus penetra onde Freud desejaria profundamente 

penetrar, ou seja, na divisao da alma e do espirito, na parte mais profunda do ser humano, 

naquela regiao que nenhum terapeuta, nenhum intelectual consegue saber onde e". Para 

Malafaia, Deus esta acima da psicanalise, da psiquiatria, da psicologia e dos livros de auto-

ajuda. "Ele traz o que esta no mais profundo do inconsciente e coloca na nossa frente e diz: 'E 

esse ponto aqui, meu filho, que voce tern de acertar, de corrigir. E isto que esta provocando 

doenca em voce". Para o pastor Silas, Deus e capaz de dizer ao seu "f i lho" o que esta 

provocando a doenca e quais sao os caminhos da cura. Esse caminho esta na Biblia, pois na 

"Palavra de Deus encontramos as receitas que as ciencias humanas nao tern". (2007, p.36 e 

38). No jornal Mensageiro da Paz, na pagina denominada "Ponto de Vista," sobre o tema do 

mes "Auto-estima", encontramos a seguinte declaracao: 

Graduado em Psicologia. Vice-presidente da Assembleia de Deus na Penha e apresentador do programa 

VITORIA EM CRISTO, transmitido pela Rede TV e pela Rede Bandeirantes de Televisao. 
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A restauracao da auto- estima ocorre quando nos libertamos das algemas das criticas 

e da rejeicao. A Biblia diz em Joao 8:36: "Se, pois o Filho vos libertar, 

verdadeiramente sereis livres". Caso voce esteja vivendo uma situacao semelhante, 

liberte-se agora dessas amarras. Nao aceite no seu espirito a condicao de 

inferiorizado. Corte a amizade com quern esta lhe inferiorizando. Definitivamente, 

esse relacionamento nao e da vontade de Deus! (MENSAGEIRO DA PAZ, 1999, 

p.7) 

V arias metaforas sao identificadas no conteudo acima anunciando milagres. A palavra 

"restauracao" usada no ambiente medico como um processo de refazer o que adoeceu, 

enfermou, e neste contexto prometida aos sintomas "necrosados" da alma, caso o individuo 

seja libertado por Cristo. Esse estagio de liberdade viria a partir da negacao de padroes ditos 

mundanos, abandono da incredulidade ao que dizem as escrituras e pratica de amor ao 

proximo. Outra receita dada pelo redator Judson Santos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "cortar as amizades que provocam 

inferioridade ". A metafora do corte e deixar as mas companhias infectadas pelo desamor que 

transmite a rejeicao, o ressentimento, que cada vez mais alcanca um maior numero de 

pessoas. O discurso de Malafaia e Judson demonstra que a Assembleia de Deus, embora 

reconheca o valor das Ciencias Humanas, atribui a Biblia e a Deus o poder de cura. 

Mas o que dizer daqueles que seguem a fe, obedecem as normas da igreja e nao sao 

curados? Por que essas pessoas nao renunciam a fe e nao deixam de freqiientar as reunioes? A 

resposta para essas perguntas esta na visao geral da igreja divulgada em suas publicacoes. 

Eles alegam que existem sim impedimentos a cura, e o pecado nao confessado seria o 

principal. E como se a absorcao do pecado original fosse adquirida na fe em Jesus, mas caso o 

fiel transgrida as leis divinas e os codigos doutrinarios da denominacao, torna-se sujeito a 

sofrer danos fisicos atraves de enfermidades. Outros fatores sao levados em consideracao tais 

como: 

Opressao ou dominio demoniaco, medo ou ansiedade aguda, insucessos no passado 

que debilitam a fe hoje, ensino antibiblico, negligencia dos presbiteros no que 

concerne a oracao da fe, descuido da igreja em buscar e receber os dons de operacao 

de milagres e de curas, incredulidade e irreverencia com as coisas santas do Senhor. 

(<www.igrejaassembleiadedeus 100.org.br>) 

A Igreja reconhece que ha casos em que nao esta esclarecida a razao da persistencia da 

doenca fisica em crentes vistos como "dedicados". Para eles, em determinadas historias Deus 

resolve levar seus "amados santos ao ceu, durante uma enfermidade". 
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O uso da linguagem metaforica idiomatica, ou seja, "o sangue de Jesus te sara e te 

garante o ceu", possivelmente garante a espera resignada. E, entao, atraves deste discurso 

imbuido de promessas de cura comprometido com um jogo de palavras que suscitam 

esperancas no campo da saude, que os lideres da A D exercem dominio sobre os ouvintes. O 

cumprimento de normas e a fidelidade aos dogmas resultam da "maneira de falar" que, de 

acordo com Certeau (1994), sao indicadores de consumo ou de jogo de forcas. O produto 

apresentado e a cura fisica que podera ser consumido por todos aqueles que creem no poder 

do evangelho. 

Porem, as pregacoes, padroes e crencas da A D nao circulam apenas no ambito da Cura 

Divina, outros aspectos sao tambem fundamentals na construcao da identidade da Assembleia 

de Deus no Brasil e no processo de sua "limpeza identitaria". 

No proximo capitulo, o eixo de analise sera mostrar como os usos e costumes se 

estabeleceram como padrao na Assembleia de Deus e como esses usos e costumes se retratam 

em metaforas de cura que suscitam nos fieis a confianca de uma vida cotidiana feliz e a 

esperanca de um porvir eterno, pleno de descanso. 



52 

congregacional e indicado pelo dirigente ou pastor da Igreja, quase sempre o hino 243 da Harpa 

Crista. Apos este, os discipulos da Igreja sugerem outros numeros, e, assim, o culto vai sendo 

montado, construido, ritualizado, textualizado, escriturado. Sao maneiras diferenciadas de fazer 

que sao criadas, fabricadas como praticas educativas, em que o fazer pedagogico se faz 

presente nas mais diferentes ocasioes, nos gestos, nos passos e nas falas. Cada hino cantado ou 

texto lido e uma peca significativa na liturgia eclesiastica, na escolarizacao dos membros da 

Igreja. Essa "escolarizacao do corpo" demonstra como a Igreja pratica a pedagogia" do 

disciplinamento dos corpos. 

Na Igreja, as identidades e os significados sao produzidos, consumidos, representados, 

subjetivados, regulados. A Igreja e um lugar de producao de imagens e conhecimentos, que 

representa e da sentidos aos sujeitos e aos corpos sempre na busca constante do bem-estar 

proporcionado pela saude espiritual. Essa condicao de sentimento de vitoria sobre os males da 

enfermidade esta quase sempre atrelada as normas legitimadas de santidade estabelecidas pela 

AD. Sao regras e padroes criados pelos pioneiros (Berg e Vingren) que ao longo dos anos se 

proliferam reafirmando esse jeito de ser assembleiano. 

Cada membro vai se identificando com essa tradicao inventada, com essa pedagogia 

do corpo e da alma. Como qualquer outra pratica cultural, o culto constroi os sujeitos em suas 

particularidades, em suas especificidades. Como argumenta Louro: 

De qualquer forma, investimos muito nos corpos. De acordo com as mais diversas 

imposicoes culturais, nos os construimos de modo a adequa-los aos criterios 

esteticos, higienicos, morais, dos grupos a que pertencemos. As imposicoes de 

saude, vigor, vitalidade, juventude, beleza, forca sao distintamente significadas (...) 

Atraves de muitos processos, de cuidados fisicos, exercicios, roupas, aromas, 

adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, consequentemente, de 

diferenciacao. Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e 

aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam 

corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e pelas varias formas 

com que se expressam. (LOURO, 2004, p. 15) 

E, portanto, uma disciplina que marca o corpo com insignias de poder indicando o 

territorio conquistado. Neste espaco (os cultos), os processos de afirmacao ou transgressao 

das normas regulatorias se realizam e se expressam. Na submissao incontestavel exigida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 Para Henry Giroux e Peter Mclaren, existe pedagogia em qualquer lugar em que o conhecimento e produzido, em qualquer 

lugar em que existe a possibilidade de traduzir experiencias e construir verdades. Cf. S I L V A , 1995, p.144. 
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nessas reunioes, cada membro deixa de ser na verdade um elemento da natureza, um cidadao, 

tornando-se um "objeto da cultura" assembleiana. E neste clima que o corpo pentecostalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "se 

constroi, se fabrica, se modifica, se escolhe, por meio de artefatos, acessdrios, tecnicas, 

gestos e atitudes ". (LOURO, 1999, p. 83) 

Continuando a caminhada pelo culto, apos os louvores, a Palavra de Deus e lida, em 

pe, seguida de uma oracao. Lida a Palavra, e a vez e a hora de os varios grupos musicais e 

conjuntos-corais celebrarem, festejarem, mas sem bater palmas
3. E assim, um a um, 

anunciados pelo dirigente, vao se levantando e cantando os seus louvores. Os nomes dos 

conjuntos sao muitos, variados, retirados da Bfblia ou que expressam sentimentos voltados 

para o pentecostes tais como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vozes Pentecostais, esse titulo indica forca, volume, referenda 

o acontecimento do dia de pentecostes em Atos dos Apostolos quando Pedro e os demais 

discipulos de Jesus ecoaram suas vozes para mais de tres mil pessoas. 

E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar; E 

de repente veio do ceu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a 

casa em que estavam assentados. (...) Pedro, porem, pondo-se em pe com os onze, 

levantou a sua voz. (Atos 2. 1 e 14) 

A identificacao com o evento que protagonizou o inicio da igreja primitiva da poder de 

validade e ressoa ao grupo e a igreja um certo torn de autoridade. Outro nome escolhido para 

grupo de louvor e Getsemane, literalmente significa "prensa de azeite". Foi o jardim onde 

Jesus e seus discipulos foram orar na noite anterior a crucificacao de Jesus. De acordo com o 

Evangelho de Lucas, capitulo 22, verso 44, a angiistia de Jesus no Getsemani foi tao profunda 

que "seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam ate ao chao ". Colocar este 

titulo num grupo pressupoe demonstrar sua identificacao com Jesus na hora do sofrimento, o 

azeite para ser prensado e esmagado, espremido, assim como o crente, ao passar por lutas e 

provacoes, tambem o e. A representacao deste monte remete a dor, ao sofrimento, que 

necessariamente nao e em si mesmo algo ruim, talvez redunde em bons resultados. No caso de 

Jesus, a Bfblia relata que Ele sofreu, foi pisado e esmagado, porem, a sua morte possibilitou o 

retorno da humanidade ao convivio com Deus, direito perdido no pecado original. Segundo 

Farge (1999, p. 20), "a dor tern significado e a maneira como a sociedade a capta ou recusa 

3 A Assembleia de Deus ligada a Missao proibe o bater palmas em suas reunioes. 
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e extremamente importante".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os fieis assembleianos fazem a leitura do sofrimento como 

sendo necessario para a "purificacao", tal qual o ouro precisa do fogo para tornar-se ainda 

mais perfeito. O enunciado e a recepcao da dor fabricam um dispositivo que faz sentido para a 

comunidade pentecostal auxiliando na compreensao e aceitacao dos dogmas. E, assim, um 

Getsemani! 

Outro monte escolhido como titulo do conjunto e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Monte das Oliveiras, lugar onde 

Jesus ensinou as multidoes e declamou o "Sermao do Monte". Os membros do grupo desfdam 

seus corpos disciplinados por entre as cadeiras trazendo circunscrito em seus rostos 

exuberantes por poder cantar no culto as marcas do discurso de submissao empregado por 

Jesus neste monte e defendido pela igreja, "se teu irmdo te pedir a capa, oferece-lhe tambem 

a tunica, e se te exigir caminhar uma milha, vai com ele duas. " (MATEUS 5: 40 - 41) 

Ja os nomes Acordes Celestes e Melodia Eterna inspiram uma ligacao direta com o 

ceu, uma vontade de receber influencia dos anjos que tocam e cantam para Deus. Ebenezer, 

"Tomou, entao, Samuel uma pedra, e a pos entre Mispa e Sem, e Ihe chamou Ebenezer, e 

disse: Ate aqui nos ajudou o SENHOR" (I Samuel 7:12), o nome do coral apresenta um Deus 

que ajuda seu povo, que e fiel nas promessas. Ao ser chamado a frente pelo dirigente da 

reuniao, os componentes imponentes sao acompanhados por varios pares de olhos que 

esperam ouvir cancoes que acalentem o coracao e refrigerem a alma. Com o uso da pedagogia 

do corpo e da alma, a comunidade assembleiana recebe de forma ludica ao ouvir e ver o grupo 

coral a escolarizacao dos ritos que a compoe. 

Os titulos dados a Jesus nas escrituras tais como: Lirio dos Vales, Rosa de Sarom, 

Brilho Celeste, Rocha Eterna, inspiram muitos grupos ainda hoje. A relacao com elementos 

da natureza dao ideia de pureza, perfeicao, tranquilidade, discursos que encontram na 

condicao social do corpo um oportuno espaco de pulverizacao, propagacao dos ritos 

pentecostais. Os sujeitos assembleianos sao induzidos a tatuar em seus corpos o emblema da 

simplicidade, que incomoda, perturba e provoca nao so os de fora da comunidade pentecostal, 

mas tambem, alguns de dentro. E certo que sempre havera alguns dispostos a descumprir as 

normas vigentes mesmo que em oculto, atraves de artimanhas que Certeau (2000, p. 68) 

chama de taticas. Vejamos o que dizem esses assembleianos abaixo: 
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Corria boatos que algumas irmas usavam coque para despistar as aparadas que 

davam, e faz sentido, se o cabelo foi dado em lugar de veu, por que entao usa-lo 

preso? (JUDA, 2008) 

Nao podia participar da Santa Ceia quern possuisse um aparelho de televisao, por 

isso alguns irmaos nao compravam, mas nos seus programas favoritos, inclusive, 

novelas, visitavam os vizinhos para dar aquela olhadinha. Os mais ousados 

chegavam a comprar sua televisao, mas mantinham ela escondida no guarda-roupa. 

(BETE- REOBE, 2008) 

Com efeito, ainda que na condicao de membros regulares e ate componentes do grupo 

de louvor, submetidas a um regulamento minucioso, muitas mulheres procuravam usar as 

possibilidades mais efemeras para driblar a marcacao cerrada dos lideres espirituais. 

Finalmente, carregar no nome do grupo a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agape, que indica amor, sugere a 

participacao de mais alguem no cenario - o outro, visto que dentro da igreja as relacoes 

sociais serem dimensionadas e subjetivadas a partir dos pressupostos biblicos. Essa 

subjetividade que perpassa o amor por si e pelo o outro permite uma exploracao dos 

sentimentos que estao envolvidos no processo de producao da identidade. Os grupos, as 

musicas, os nomes fazem relacao com o que se pretende estabelecer, no caso, uma identidade 

assembleiana, lembrando que "as identidades sao construidas dentro e nao fora do discurso" 

(HALL, 2003, p. 109). Assim, nao apenas os variados nomes consolidam uma suposta 

identidade, como tambem uma vasta quantidade de musicas em melodias as mais distintas, 

desde o ritmo forro ate o pop-rock. No gosto musical, cantores classicos do meio 

assembleiano, como Vitorino Silva
4, Oseias de Paula

5, Cecilia de Souza
6, Cicero Nogueira

7, 

4 Autor, cantor e pastor Vitorino Silva, icone e pioneiro da musica gospel nacional. Atuou nas decadas de 70 e 

80. Disponivel: <http://www.efratamusic.com.br> Acessado: 18/Fev/2009 
5 Nasceu no dia 23 de abril do ano de 1951 na cidade do Rio de Janeiro. Atua como cantor evangelico desde 

1970. Hoje, divide seu ministerio entre os Estados Unidos e o Brasil. E tambem pastor evangelico. 

.Disponivel: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%A9ias_de_Paula>. Acessado: 18/Fev/2009 
6 A cantora deu o nome dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desapareceu um povo a um de seus discos lancados na decada de 70, obra esta que 

entrou para a galeria das musicas inesqueciveis do gospel nacional. 
7 Cicero Nogueira possui um sem-numero de discos gravados em sua Jornada, isto por diversas companhias 

fonograficas, inclusive, em 1989, pela internacional Warner Music. 

Corria a campanha pelas Diretas Jd! pelo Brasil afora, na primeira metade dos anos 80, quando Cicero trouxe 

para o seu publico o LP O fogo nao pode se apagar pelo selo Manancial. Este bolero de Cicero e presenca 

constante, ate hoje, nos cultos das igrejas pentecostais. Disponivel: <http://www.efratamusic.com.br/gospel29>. 

Acessado: 18/Fev/2009 
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Shirley Carvalhaes
8, Feliciano Amaral

9, Luiz de Carvalho
10, Denise

11 e outros. Hinos que 

contribuem para construir as identificacoes dos assembleianos, voltadas para a producao de 

um corpo sarado pelo sangue de Jesus, livre do pecado e dos males, corpo-templo do Espirito 

Santo como diz a musica do cantor pentecostal Cicero Nogueira: 

O nosso corpo e um holocausto vivo 

Devemos coloca-lo no altar 

Para queimar a noite inteira 

Ate o dia clarear 

E nao podemos esquecer 

De remover, as cinzas do lugar 

E colocar a lenha novamente 

Por que o fogo nao pode se apagar 

Nao vai se apagar, nao, nao, nao vai 

Se o fogo se apaga o crente cai 

Remove as cinzas e bota a lenha 

E deixa o fogo de Deus queimar 

A lenha representa a oracao do crente 

E lenha seca queima muito mais, 

E nos enchendo do poder do ceu 

Para veneer a satanas, 

Mas nao podemos esquecer de remover, 

As cinzas do lugar e colocar, a lenha novamente, 

Porque o fogo nao pode se apagar 

(http://vagalume.uol.com.br/cicero-nogueira/nao-vai-se-apagar.html) 

O corpo e aqui representado como um lugar a ser alterado, marcado, codificado, (re) 

feito. A proposta da mensagem musicalizada e convencer o sujeito a entregar-se, ou melhor, 

entregar seu corpo a um processo que implica remincia, sofrimento, dor, a fim de que seja 

construido nele contornos demarcadores que representam a instituicao assembleiana. 

Shirley Carvalhaes e uma das cantoras brasileiras mais conhecidas no meio evangelico, com uma carreira 

solida de mais de 30 anos, e tambem reconhecida internacionalmente por suas turnes nos Estados Unidos, Japao, 

Canada, Franca, Portugal, Suriname e Inglaterra. Disponivel: <http://shirleycarvalhaes.zip.net>. Acessado: 

18/Fev/2009 
9 Feliciano Amaral nasceu na Cidade de Miradouro no estado de Minas Gerais. Comecou as atividades como 

cantor evangelico em 1948. Disponivel: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Feliciano_Amaral>. Acessado: 

18/Fev/2009 
1 0 Luiz de Carvalho (1925) e um evangelista e cantor da musica evangelica. Foi o primeiro cantor evangelico a 

gravar um disco no Brasil no ano de 1958. Disponivel: <http://www.oyo.com.br/artistas/gospel/luiz-de-

carvalho> Acessado: 18/Fev/2009 

" Cantora evangelica que impressionou um grande publico que saudosamente ainda a admira. Ela faleceu em 

1999 num tragico acidente de carro aos 39 anos sendo a unica vitima. Disponivel: 

<http://www.revistaenfoque.com.br/index.php?edicao=69&materia=721 >. Acessado: 18/Fev/2009 
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As metaforas de fogo (presenca de Deus), lenha (oracao), e cinza (o que restara das 

atitudes contrarias as normas instituidas), apontam e classificam o processo de mudanca, em 

que o sujeito assembleiano, ao ser marcado, sera denominado a partir dessa referenda. Ao 

determinar o tempo desse processo como sendo "a noite inteira, ate o dia clarear", se 

entende como algo demorado, hostil, solitario, lembrando que o "corpo e inconstante, que 

suas necessidades e desejos mudam", (WEEKS, 1999 apud Louro, p. 14); logo, o fogo nao 

pode se pagar. Uma insinuacao camuflada de que nao se deve ausentar da disciplina, da 

sujeicao e inculcada nos membros ao cantarolarem os versos de Nogueira, estreitamente 

imbricados com o discurso doutrinario que circula entre os pentecostais da Assembleia de 

Deus. O corpo apresentado como "holocausto vivo" e uma metafora de renuncia aos 

procedimentos "carnais" dos que estao fora da igreja. Colocar o corpo vivo para ser queimado 

simboliza viver na sociedade, mas nao se submeter aos valores ditos por ela que ferem o 

codigo das leis sagradas. 

Ainda analisando a letra da musica vimos que nao se deve "esquecer de remover as 

cinzas ". Isto quer dizer que o corpo do crente assembleiano, ao ser queimado vivo no altar de 

Deus, libera cinzas que na verdade representam as impurezas, sujidades e odores que, caso 

nao sejam retiradas, prejudicarao o processo de purificacao pelo o qual o fiel passara. O corpo 

assembleiano, como diz Louro (1999) e a ancora da identidade AD e, portanto, deve 

"decodificar, inscrever com marcas de fogo as formas que classificam o sujeito apresentando 

corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e pelas vdrias formas com que 

se expressam ". (LOURO, 1999, p. 15) 

Nesse processo de renuncia, limpeza e sacrificio, os membros acreditam poder "veneer 

a satanas", figura do mal que entre outros males provoca as doencas em todos os seus niveis. 

Para evitar as doencas no espirito, na alma e no corpo se faz necessario praticar a higiene 

moral e para conseguir essa facanha dos fieis e preciso convence-los. Vigarello (1985) afirma 

que "a higiene alarma para convencer, dramatiza para surpreender"( p. 165). Ainda 

segundo o autor, em seu estudo sobre a higiene no seculo XIX, "a higiene baseia-se, de facto, 

numa exigencia interna, intima, difwil de formular numa primeira fase, tdo gratuita' pode 

parecer: lavar sistematicamente o que nao se ve, para alem do 'odor' e da sujidade". 

(VIGARELLO, 1985, p. 166) 
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A pedagogia da higiene moral e aplicada pelos lideres da AD como instrumento 

modelador que proporciona saude e bem-estar aos membros submissos. As acoes sao 

orientadas para dentro e fora do territorio da igreja e se constituent como "evidencias" dos 

corpos santos. Estas varias acoes que confeccionam o culto assembleiano sao operacoes que 

organizam um espaco de louvor e adoracao a partir de um nao-lugar, denominado por Certeau 

como "lugar-praticado". (1994, p. 202). Cultos feitos de lugares intensos em relevos 

monumentais. O espectador pode nesse ambiente ler um universo que se projeta no ar e nos 

gestos onde ali se escrevem e se inscrevem as figuras do sagrado, do sobrenatural, do 

existencial. Esbocam-se texturas misticas, experiencias miraculosas, vozes carregadas de 

sensibilidades. Neste palco de concreto, os canticos, pregacoes e palavras de testemunhos 

compoem uma geografia identitaria, formam tradicoes que cristalizam determinadas imagens 

representativas da AD. Essas imagens encontram-se demarcadas nos depoimentos de duas 

j ovens senhoras a seguir: 

Tive uma infancia de abandono por parte do meu pai. primeiro ele abandonou 

minha mae e constituiu outra familia nos deixando a mingua. Cresci sonhando que 

voltaria, mas ele faleceu em um acidente de aviao. Quern mandou ele morrer? 

Abandonou-me pela segunda vez. Pode ate parecer engracado, mas dentro de mim 

causou uma dor, inseguranca e uma tristeza que parecia nao ter fim, ate que tive 

uma experiencia linda com Deus. Contei a Ele o que eu sentia, disse-lhe que no 

fundo culpava a Ele de ter permitido que meu pai morresse sem ter voltado para 

mim. Pedi perdao por cultivar esse sentimento e supliquei a Deus que tirasse aquela 

dor que fazia de mim uma pessoa tao triste, disse a Ele que perdoava meu pai por 

que eu queria ser uma pessoa livre. Naquele dia senti como se Deus alcancasse meu 

coracao com a sua mao e arrancasse aquela dor como se ela fosse um tumor. Eu me 

levantei daquela oracao outra pessoa. O que aconteceu foi real, me sinto livre, me 

tornei uma pessoa segura, nao tenho mais medo. (PRISCILA, 2008) 

Passei um tempo com magoa do meu pai, um trauma de infancia e isso me 

incomodava, sentia odio dele, por isso nao o perdoava. Um dia estava orando, 

quando o Senhor me mandou liberar perdao para ele, confesso que foi dificil, mas 

consegui perdoa-lo, hoje nao sinto nada por ele em relacao a isso: senti uma cura e 

louvo ao Senhor, pois amo.muito meu pai. (ELISEBA, 2008) 

Nesses depoimentos as tensoes e as enfermidades emocionais se manifestam e 

desencadeiam praticas conforme as ideias que circulam no meio social, no caso, no ambiente 

de culto. A cura resultante do perdao a um ente querido modela a identidade de humilde, de 
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reconciliador, oferecendo a todos que assim agirem um lugar de fala (testemunhos, canticos e 

pregacoes) no culto, e um lugar de origem (pertencer aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus assembleiano). 

Sendo assim, o culto pode ser visto como um discurso que, ao corporificar narrativas 

particulares sobre os individuos e a sociedade, os constitui como sujeitos. Seria correto dizer 

que o ambiente do culto e um lugar controlado por estrategias de poder e referencias 

simbolicas. Trata-se de um lugar proprio. Sao espacos estrategicamente planejados, salao de 

culto, classes de Escola Dominical, encontro de obreiros, Santa Ceia com portas fechadas, 

revelando-se como cultivo dos corpos, lugar de onde afinal seriam arrancados os vicios de 

pecados e implantados novos habitos e valores. E, portanto, neste ambiente controlado por 

acoes corporativistas que os corpos de homens e mulheres sao adestrados e induzidos a 

reconhecerem aqueles que nao partilham dos sinais indicadores da denominacao. Em sintese, 

reconhece-se o outro a partir do lugar que ocupamos. 

Mas nao so de hinos vive a Assembleia de Deus. Palavras de saudacao e testemunhos 

de milagres muitas vezes sao intercalados entre um grupo e outro, enquanto chega a hora da 

ministracao da Palavra. A medida que o culto e construido, hinos e pregacoes vao divulgando 

a necessidade que o homem tern de Deus e de se purificar cotidianamente, reforcando a 

condicao pecaminosa e doente do sujeito, ao mesmo tempo em que subjetivam e expressam o 

poder sarador de Cristo em suas vidas. Cada um desses discursos e tornado como enunciados 

que podem se tornar referenda basica na vida de cada membro ou congregado
12. No jornal 

Mensageiro da Paz (junho de 2004) sao relatados os seguintes testemunhos: 

Sofria de uma dor muito forte na perna esquerda. Orei ao Senhor pedindo a cura e 

Jesus teve misericordia e curou-me. Recebi essa bencao em 2004. Agradeco ao meu 

Deus pela cura. (VENINA, 2004, p. 14) 

Estava com cancer-paget na mama esquerda. Fiz alguns exames de mamografia, 

como histopatologia, macropia e citologia. O Senhor Jesus usou uma irma em 

profecia dizendo que estava "queimando a enfermidade". Os dois ultimos exames 

nao acusaram nada, para honra e gloria do Senhor! Em fevereiro de 2008, completei 

16 anos de curada. (LENILZA, 2004, p. 14) 

1 2 Somente sao considerados membros os convertidos que ja passaram pelo batismo nas aguas. Os congregados 

sao os que freqiientam regularmente o templo, mas ainda nao possuem filiacao institucional por meio do 

batismo. 
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Nao somente a dor subjetiva da alma e do espirito e testemunhada, como tambem 

enfermidades fisicas que vao da dor na perna ate doencas consideradas incuraveis. Esses 

relatos expressos por escrito em jornais e revistas da instituicao, ou de forma oral nos cultos, 

ajudam a reforcar a doutrina e organizar os significados, significados esses que Castells 

(2006, p. 22) define comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "identificacao simbolica por parte de um ator social, da finalidade 

da agao praticada por tal ator". Essas acoes individuals e coletivas promovem a aceleracao 

da construcao identitaria do sujeito assembleiano. 

Dessa forma, e preciso levar em consideracao a trama social na qual estao inseridos, 

procurando pensar nao apenas as condicoes sociais nas quais foram produzidos, mas tambem 

as condicoes institucionais e os meios atraves dos quais foram veiculados e interpretados, 

conforme relatamos no primeiro capitulo. 

Comecar este capitulo narrando a geografia do culto da Assembleia de Deus e um 

exercicio estrategico para situarmos o leitor quanto ao cenario por nos escolhido, cenario esse 

em que convivem diversos sujeitos e nele criam suas tramas e dramas, recepcionam a doutrina 

elaborada pelos jovens suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, e as reproduzem atraves de 

varios discursos. Nas pregacoes, nos hinos, nos estatutos e regimento dessa denominacao, 

podemos perceber um conjunto de praticas que lhes ajudam a criar suas identidades, tais como 

cura, saude, doenca, libertacao, salvacao, felicidade, fe, justica, porvir, usos e costumes. 

Em torno dessas categorias foram elaborados simbolos que, em determinados casos, 

alcancaram status de tradicao, como assevera Hobsbawm (1984, p. 21), tentando assegurar 

identidades ou coesao entre os adeptos. Dessa forma, devemos analisar esse conjunto de 

fontes documentais em torno da Assembleia de Deus como discursos que produzem conceitos 

e sentidos, em que ha disputas, relacoes de poder, que interferem nas posicoes em que os 

membros e congregados ocupam socialmente. Como argumenta Hall (1997), sao discursos 

que inventariam a identidade do "outro" mediante as representacoes, produzindo e fazendo 

circular referencias que governam e controlam as identidades. 

Assim, fundamentando-se nas operacoes de ordenar, prescrever, certificar, avaliar, 

prometer e ameacar, um "jeito assembleiano de ser" foi sendo construido de modo que 

pudesse apresentar-se como legitimo no processo de regramento da vida individual e da 

ordem religioso-institucional da AD. Adotou-se um modelo de pratica religiosa revestido com 
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elementos da ciencia medica mantendo-se conservado, atraves do Regimento e do Estatuto, o 

lugar de quem ouve, analisa, julga, prescreve e ameaca. E, pois, essa concepcao de perfil de 

assembleiano que, pouco a pouco, foi tornando-se preponderante ao longo do seculo XX, 

tempo em que, nao e demais recordar, estavam sendo inauguradas no Brasil as primeiras 

instituicoes pentecostais (Assembleia de Deus e Congregacao Crista). 

As varias narrativas contidas nos cultos, explicita ou implicitamente, corporificam 

nocoes particulares sobre conhecimento, sobre formas de organizacao social, sobre os 

diferentes grupos sociais, fixando nocoes particulares sobre genero, sociedade, casamento, 

dentre outros. Sao narrativas que dizem qual conhecimento e legitimo ou nao, quais 

procedimentos sao validos, o que e certo e o que e errado para o homem e para a mulher, o 

que e moral e o que e imoral, o que e saudavel ou prejudicial ao corpo e a alma, quais vozes 

sao autorizadas e quais nao sao. O Regimento Interno, por exemplo, e uma narrativa que 

"canoniza" determinadas praticas e desvaloriza outras, conforme vemos no Art. 15:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Comete 

falha aquele que ofende o proximo e os costumes adotados pela Igreja". Portanto, o 

Regimento e o Estatuto em anexo sao dispositivos ativados constantemente pelos pastores e 

lideres de congregacao no sentido de elaborar o campo de atuacao doutrinaria, concorrendo 

para identificar e combater o "joio no meio do trigo". Com isso, buscam, tambem, constituir 

uma certa unidade no pensamento e na acao dos pastores e lideres em todo o Brasil. E um 

discurso que autoriza ou desautoriza, legitima ou condena, inclui ou exclui. Atraves dele, 

identidades "hegemonicas" sao fixadas, moldadas, enquanto outras sao contestadas e 

questionadas. Nesse processo, os adeptos da AD vao subjetivando codigos, normas, se 

construindo enquanto sujeitos particulares. Veja o que diz o Artigo 8° do Estatuto da Igreja 

Assembleia de Deus quanto aos deveres dos membros: 

I - cumprir o Estatuto, bem como as decisoes ministeriais, pastorais e das 

assembleias; 

I I - contribuir, voluntariamente, com seus dizimos e ofertas, inclusive com bens 

materiais em moeda corrente ou especie, para as despesas gerais da igreja, 

atendimentos sociais, socorro aos comprovadamente necessitados, missionaries, 

propagacao do evangelho, empregados a servico da igreja e aquisicao de 

patrimonio e sua conservacao; 

III-comparecer as assembleias, quando convocados; 
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I V - zelar pelo patrimonio moral e material da igreja; 

V - prestigiar a igreja, contribuindo voluntariamente com servicos para a execucao 

de suas atividades espirituais e seculares; 

V I - rejeitar movimentos ecumenicos discrepantes dos principios biblicos 

adotados pela igreja; 

V I I - frequentar a igreja e cuidar com habitualidade; 

VHI-abster-se da pratica de ato sexual, antes do casamento ou extraconjugal. 

Juntos, todos esses discursos formam "um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de praticas que permitem a 

transmissao destes conhecimentos e a incorporacao desses comportamentos" (JULIA, 2001, p. 

10). Incorporam, tambem, os espacos, os tempos e a materialidade da AD. A forte influencia 

dos pioneiros suecos em suas maneiras de ser e fazer evidencia a caricatura do sujeito 

assembleiano ao criarem um espaco diferente, o espaco do culto, que coexiste com outros 

espacos cotidianos, como o lar, o trabalho, a escola. Ao seguirem as normas e codigos criados 

por Daniel Berg e Gunnar Vingren, os membros da Assembleia de Deus recepcionam um 

sistema que foi construido e propagado por outros. Vingren e Berg podem ser vistos como 

"mitos fundadores", em que a representacao de uma identidade institucional passa por 

construcoes ligadas ao lugar de origem. Desse modo, sao inventadas "tradicoes oficiais" para 

os membros dessa denominacao evangelica, tao fortes que, quase um seculo depois, ainda dao 

coesao aos seus membros e continuam fazendo parte do Regimento Interno dessa 

denominacao. No Art. 15, como expresso anteriormente, comete pecado aquele que ofende o 

proximo e os costumes adotados pela AD, mediante a pratica: 

V - do corte de cabelo pelas mulheres, excetuando-se o aparar das pontas; 

V I - do uso de cabelos crescidos e de barba pelos homens; 

V I I - do uso de brincos, colares e pulseiras; 

V I I I - do uso de maquiagem em excesso; 

IX - do uso em publico de short ou bermuda; 

X - do uso em publico pelas mulheres, de saias e blusas indecentes, e de calca 

comprida, salvo em ambiente escolar ou de trabalho, por exigencia da instituicao; 

X I - de jogos de azar; 

X I I - do uso de bebidas alcoolicas e de drogas; 

XI I I - do tabagismo; 

XIV - da nutricao com alimento preparado com sangue sufocado, ou consagrado a 

idolo; 
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XV - de esportes coletivos. 

X V I - da participacao em movimentos folcloricos populares, salvo no cumprimento 

de obrigacoes escolares e de 

trabalho; 

X V I I - da formacao do vinculo de namoro com pessoa descrente ou de outra 

denominacao.13 

O paragrafo acima do Regimento da AD pontua os cuidados que os membros devem 

ter para nao cometer pecado. Os conselhos variam do comprimento do cabelo das mulheres 

ate determinados tipos de comidas. O alimento preparado com sangue sufocado, como por 

exemplo: galinha a cabidela, sao proibidos de ser ingeridos; e possivel que a grande maioria 

nao saiba nem por que, mas cumprem ou dizem que cumprem. Na lei mosaica foi instituido 

por Deus ao povo de Israel esse criterio e diz respeito aos cuidados com a saude. Um dos 

entrevistados na pesquisa ao responder:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Em sua opiniao, por que as enfermidades acometem 

aspessoas? " diz: A primeira e a negligencia e a falta de cuidado do corpo. 

A nutricao e considerada no ensino eclesiastico pentecostal um fator importante para o 

bom andamento da vida e o codigo de saude se remete aos principios apresentados no livro de 

Levitico escrito por Moises para a cultura judaica. A apropriacao de parte dessa cultura pelos 

assembleianos demonstra nao apenas um continuismo, mas uma pratica (re)inventada. 

A comida consagrada a idolos e outro impedimento no cardapio dos membros da AD e 

o Regimento faz mencao desta norma alimentar. Neste caso, a preocupacao nao e apenas com 

a saude do corpo, mas principalmente com os cuidados espirituais. O membro deve certificar-

se da origem do alimento e caso tenha sido feita como oferta para deuses, a orientacao e que 

seja recusada. 

O estabelecimento de um Regimento voltado para a pureza do corpo funciona como 

um discurso que representa uma comunidade diferente, uma pratica diferente daquela pregada 

e seguida por outras igrejas. Para Certeau (1994), essa operacao de retirar ou acrescentar algo 

(rejeitar comidas, retirar brincos, joias, pulseiras, maquiagem, retirar o esporte coletivo; 

acrescentar mangas nas blusas, barra nas saias; usar paletos, gravatas), pode ser entendido 

como o corolario de uma outra operacao, qual seja, "fazer os corpos dizerem o codigo", 

falarem o Regimento, expressarem as normas, soletrarem uma ordem, reproduzirem os 

1 3 Regimento Interno da Assembleia de Deus (2008, p. 7). 
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emblemas de uma lei identificadora que "avanca" sobre o corpo "para assim fazer crer e 

praticar". Para Certeau, 

Ela se inscreve, portanto, gracas ao que dela ja se acha inscrito: sao as testemunhas, 

os martires ou exemplos que a tornam digna de credito para outros. Assim se impoe 

ao sudito da lei: "os antigos a praticaram", ou "outros assim acreditaram e fizeram", 

ou ainda: "Tu mesmo, tu levas ja no teu corpo a minha assinatura". (CERTEAU, 

1994, p.240-41) 

Pedagogizados por essas normas, o corpo torna-se obediente, crente nesse discurso: 

Uma credibilidade do discurso e em primeiro lugar aquilo que faz os crentes se 

moverem. Ela produz praticantes. Fazer crer e fazer fazer. Mas por curiosa 

circularidade a capacidade de fazer se mover - de escrever e maquinar os corpos - e 

precisamente o que faz crer. Como a lei e ja aplicada com e sobre os corpos, 

"encarnados" em praticas fisicas, ela pode com isso ganhar credibilidade e fazer crer 

que esta falando em nome do "real" (CERTEAU,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA idem, p.241). 

Ainda de acordo com Certeau (p.241), o discurso normativo so "anda" seja houver se 

tornado um relato, uma narrativa articulada que fala em seu nome, uma lei historiada e 

historicizada, textualizada atraves dos corpos. Assim, o Regimento e um dispositivo 

pedagogico que produz sentidos e verdades em torno da AD. Sao metaforas que falam sobre a 

construcao de um corpo santo, separado, diferente, higienizado pela Palavra de Deus, longe 

das bebidas alcoolicas, do tabagismo, das drogas, do alimento preparado com sangue 

sufocado. Juntamente com o Estatuto da Igreja e outras literaturas da denominacao, o 

Regimento se encontra "preso" entre os objetivos que lhe sao conferidos e o publico ao qual 

se dirige. Sao normas que se inscrevem sobre os corpos, gravadas "nos pergaminhos feitos 

com a pele de seus siiditos". Quando analisamos o Regimento e o Estatuto, percebemos os 

mesmos como tecnologias disciplinares destinadas a gravar a forca da norma assembleiana 

sobre o fiel, tatua-lo "para fazer dele uma demonstraqao da regra, produzir uma 'copia' que 

tome a regra legivel". (CERTEAU, 1994, p.231 e 232). 

O Regimento e o Estatuto nem sempre sao conhecidos pelos fieis da AD ou de 

qualquer outra denominacao religiosa, no entanto, seus discursos, geradores de praticas, estao 

diluidos em outras narrativas, como hinos, pregacoes, revistas de Escola Dominical, 

aconselhamentos, dentre outros. Sao impressos que, como diz Certeau, se imprimem sobre o 
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corpo, marcando-o com o Nome e com a Lei, alterando-o para torna-lo um simbolo do Outro, 

um dito, um chamado, um nomeado, um escolhido por Deus para a seara assembleiana. Cada 

impresso repete a experiencia "do corpo escrito pela lei do outro". Essas tecnologias 

disciplinares transformam os corpos individuals em um "corpo assembleiano", uma 

metonimia, objetivando fazer com que esses corpos produzam o texto de uma lei, de usos, de 

costumes (1994, p.232-33). Na letra do hino abaixo, podemos perceber o quanto os usos e 

costumes, presentes no Regimento, estao contidos no mesmo: 

Mulher que corta o cabelo 

Deus nao pode se agradar 

Nem as suas sobrancelhas 

Foram feitas pra tirar 

Suas unhas tao bonitas 

Nao foi (sic) feita pra pintar 

Minna irma tome cuidado 

Que esta Espada vai cortar. 

(Autor desconhecido) 

Uma marca definidora da identidade assembleiana e notificada no corpo feminino com 

tracos definidos que estabelece um sentimento de pertencimento. A mulher assembleiana e 

evocada a reprimir sua vaidade a uma pura simplicidade a fim de "agradar a Deus", ou sera 

aos costumes da igreja? A intimidacao esta relacionada a uma tal "espada" que cortara quern 

pintar as unhas, fizer as sobrancelhas e cortar os cabelos. A saude moral e para quern mantiver 

suas unhas limpas dos cosmeticos que adulteram as formas e cores dada por Deus. A etica da 

pureza, como diz Vigarello (1985), previne as doencas, e neste caso, as enfermidades sao as 

que atormentam o coracao com a culpa, a dor e a solidao da depressao. Higienizar as unhas 

das "cores do pecado" e umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "conselho de salubridade, pois um povo, amigo da higiene, em 

breve o sera tambem da ordem e da disciplina". (VIGARELLO, 1985, p. 154). Essas acoes se 

representam e sao representadas a partir dos significados que atribuem a si mesmas sempre 

atravessadas e marcadas por relacoes de poder. A limpeza moral gera uma higiene moralizada 

defendida e difundida por sermoes pedagogicos com finalidade reguladora. 

Os usos e costumes sao, portanto, tradicoes inventadas, com o objetivo de sanear o 

outro, educa-lo segundo as normas e codigos prescritos. Inventando uma tradicao, luta-se por 
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ela, vive-se por ela, disciplina e pune o outro que a ela nao se submeter, como expressa o 

paragrafo 6°, do Estatuto da Assembleia de Deus: 

Art. 6° - Os membros e ministros da Assembleia de Deus sujeitam-se ao seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poder 

disciplinar, podendo softer penalidades sempre que infringirem quaisquer das 

normas, doutrinas e costumes adotados pela Igreja, constantes do Estatuto, 

Regimento Interno e decisoes da Assembleia Geral ou da Diretoria Geral da Igreja. 

(ESTATUTO, 2004. p.5) 

A dinamica acionada por esses "discursos dos fundadores" inventa um passado, firma 

uma doutrina, institui um poder disciplinar, busca ocupar um espaco significativo no seio da 

denominacao, funda novas tradicoes, como nao usar brincos, joias, pinturas e calcas 

compridas, fundamentando tais praticas em textos biblicos. 

Ou nao ensina a mesma natureza que e desonra para o varao ter cabelos crescidos? 

(I Corintios 11:14) 

Nao havera traje de homem na mulher, e nao vestira o homem vestes de mulher, 

porque qualquer que faz isto, abominacao e ao Senhor Deus. (Deuteronomio 22:5) 

Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espirito. 

(I Corintios 6:20) 

Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe e honroso. (I Corintios 11:15) 

Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e 

modestia. (I Timoteo 2:9) 

O enfeite nao seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na 

compostura de vestidos. (I Pedro 3:3) 

Abstende-vos de toda a aparencia do mal. (I Tessalonissences 5:22) 

Estas sao estrategias enunciativas que legitimam a "intervencao" para aqueles que 

fogem a regra, que criam sustentacao legal e moral para uma atuacao ostensiva por parte dos 

pastores e lideres da Congregacao, de modo a colocar em pratica o seu projeto "pedagogico" e 

"regenerador" das vidas. A tonica era "regenerar a sociedade" atraves da adocao de praticas 

vistas e ditas como puras, santas, e dignas moralmente. Ao ser fiel a tais principios 

doutrinarios, o membro estava tomando o "remedio" para os males, fortificando tanto o seu 

corpo quanta o seu espirito. Em outras palavras, esse conjunto de doutrinas coloca a pureza ao 

lado da virtude e do bem-estar social, ou seja, era identificada como um instrumento eficaz 

que impediria a proliferacao da doenca do "pecado" que ameacava a sociedade. 
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Tu, na maldicao da cruz, elevaste o teu amor 

Em rogar, Senhor Jesus: Pai, perdoa ao transgressor. 

Queres, queres com vigor, muitas almas despertar 

Queres, queres, 6 Senhor! Transformar, remir curar; 

O maligno tentador e o autor da perdicao 

Do pecado, mal e dor, da doenca e da aflicao 

Tu levaste, 6 bom Jesus, o pecado, o mal e a dor 

E a doenca sobre a cruz, Es o grande Salvador 

(HARPA CRISTA, 291) 

A cancao evoca que ha poder no calvario e a fe no sacrificio vicario parece garantir 

livramento dos males da doenca e da aflicao, circunstancias essas indesejadas por qualquer 

pessoa. O autor da perdicao (satanas) e representado na letra desta musica como criador do 

pecado, da doenca e da aflicao e parece que somente e possivel livrar-se dele obedecendo ao 

novo padrao de vida pos conversao. Ser santo e ser identificado com as normas, com o grupo 

que as observa, divulgando em qualquer espaco a "sa doutrina da igreja". 

Analisando tais enunciados, atestamos que os mesmos aparecem no Regimento 

Interno e nos Estatutos da denominacao acompanhados de uma preocupacao com a 

legitimidade dos membros da igreja, com o controle social dos sujeitos que pertencem aos 

seus quadros eclesiasticos e com a afirmacao deste conjunto de doutrinas como fundamental 

para a implementacao de um projeto moralizador, que de legitimidade social e identidade ao 

grupo, conforme reza o paragrafo 2° do Art. 5°.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O bom testemunho publico sera verificado 

pelo ministro local, examinando a conduta moral, civica e espiritual do candidato, 

especialmente quanto a observdncia dospreceitos elencados na Biblia Sagrada (...). 

A partir do Estatuto e do Regimento Interno, percebemos a producao de um 

conhecimento que esta disposto a formar os sujeitos assembleianos, molda-los a partir de 

usos, costumes, tradicoes e invencoes. Esses documentos oficiais podem ser entendidos, 

conforme Certeau (1994, p. 102), como estrategias que partem de um lugar de poder, 

compreendidas como um tipo de saber que transforma os espacos em lugares organizados e 

legiveis, "em lugares teoricos (sistemas e discursos totalizantes), capazes de articular um 

conjunto de lugares fisicos onde as forcas se distribuem". 

A partir de diversos enunciados e narrativas, seus discursos produziam argumentos 

que se fundamentavam quase sempre em uma perspectiva teleologica da historia. Esta e uma 

das caracteristicas do discurso fundador, como argumenta Orlandi: 
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Essa e tambem uma das caracteristicas do discurso fundador: a sua relacao particular com 

filiacao. Cria tradicao de sentidos projetando-se para frente e para tras, trazendo o novo 

para o efeito do permanente. Instala-se irrevogavelmente. E talvez esse efeito que o 

identifica como fundador: a eficacia em produzir o efeito do novo que se arraiga, no 

entanto, na memoria permanente (...) Produz desse modo o efeito do familiar, do evidente, 

do que so pode ser assim (1993, p. 12). 

Essa perspectiva teleologica da historia nos faz pensar como a Assembleia de Deus 

constroi suas identidades mediante um jogo de palavras e de simbolos evocados em seu 

cotidiano. A construcao da historia da AD e pautada numa tradicao inventada atraves da 

repeticao e do uso constante de signos que demarcam a instituicao e inventariam os corpos. 

Sao signos que evocam a AD mediante uma aparencia fabricada que nao reconhece as 

"praticas mundanas" como inerentes a "sociabilidade sadia". Os temas centrais de seus 

discursos sao vida e morte, santo e profano, passado, salvacao e condenacao, pecado e 

punicao, presente e porvir (futuro), escolhas eticas e morais, decisoes terapeuticas e 

regulamentacoes institucionais. Veja o comentario que trazem as revistaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Licoes Biblicas 

para Jovens e Adultos indicadas abaixo: 

O cuidado com as adaptacoes culturais. Embora sejamos influenciados pela cultura do 

nosso povo desde o nascimento, a Bfblia adverte-nos do perigo de nos tornarmos "amigos 

do mundo". Os principios registrados nas Sagradas Escrituras sao absolutos e, portanto, 

nao podem ser submetidos aos caprichos de uma sociedade permissiva. A Igreja de Cristo 

nao luta apenas contra a cultura e os valores mundanos, mas contra as potestades malignas 

que gerenciam e promovem a maldade, a licenciosidade, a permissividade, a inversao de 

valores, a injustica, entre tantas outras mazelas. (LICOES BIBLICAS, 2° Trim de 2008, p. 

4) 

A santificacao e a vontade de Deus para o crente. (...) a santificacao conduz ao 

aperfeicoamento do carater e da vida espiritual do crente, tornando-o participante da 

natureza divina. Sem a santificacao ninguem vera a Deus. (LICOES BIBLICAS, 3° Trim 

de 2005, p. 44) 

O estilo e quase sempre moralista, saneador das praticas ditas maleficas. O argumento 

e encaminhado a partir de pares opostos como sujo/limpo, doente/sadio, puro/impuro, 

santo/profano, obediente/desobediente, espiritual/carnal, dentre outros que almejam elaborar 

um tipo de identidade para o membro e para a sua denominacao, fundando uma "tradicao 

pentecostal" que passaria, necessariamente, pelo recurso a diferenca, ou seja, sua identidade 

seria construida a partir da negacao do outro. 
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Categorias como tradicao, santidade, fidelidade, pureza e comunhao sao acionadas 

com grande freqiiencia pelo discurso de pregadores, cantores e membros da Assembleia de 

Deus. Lancar mao dessas categorias e uma estrategia de construir tracos de identificacao para 

essa denominacao, ao mesmo tempo em que apresenta o viver em pureza e fidelidade a Deus 

como o unico caminho que conduz a vida eterna. Ao estabelecer, atraves da apropriacao, uma 

continuidade entre o passado e o presente, o presente e o futuro, esses sujeitos criam lacos de 

identificacao entre si. A Igreja de Atos e quase sempre narrada como o exemplo para homens 

e mulheres que querem expelir a sujeira (o pecado) e recepcionar o higienico (a salvacao), 

pois nela congregavam os "santos", os "puros", os "limpos de coracao". Diz Costa: 

A comparacao da igreja do seculo XX com a igreja primitiva, aquela que brilhou nos 

"Atos dos Apostolos", embora distante, sempre sera necessaria para nao se perder o 

referencial. Alguns fatores que eram simplesmente considerados comuns naquela 

igreja sao, atualmente, mencionados apenas nos discursos. 

(http://www.igrejaassembleiadedeus.org.) 

Outra apropriacao bastante comum entre o passado e o presente e o sangue de Jesus, 

visto e dito como o simbolo da purificacao, uma metafora constantemente utilizada para fazer 

referenda ao homem interior lavado e purificado das mazelas, das sujeiras e imundicies do 

tempo passado. O conceito de "tempo passado" e mostrado como um lugar que se foi, que nao 

pertence mais ao corpo do novo crente que, agora, esta limpo, "alvo mais que a neve": 

Seja bendito o Cordeiro 

Que na cruz por nos padeceu 

Seja bendito o seu sangue 

Que por nos pecadores verteu 

Eis nesse sangue lavado 

Com vestes que tao alvas sao 

Nos pecadores remidos 

Que de Deus recebemos o perdao. 

Alvo mais que a neve 

Sim nesse sangue lavado 

Mais alvo que a neve serei. 

Quao espinhosa a coroa 

Que Jesus na cruz suportou 

Oh! Quao profundas as chagas 

Que nos mostram o quanto Ele amou 

Ah! nessas chagas purezas 
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Para o maior pecador 

Pois bem mais alvo que a neve 

O Teu sangue nos torna, Senhor. 

(HARPA CRISTA, N° 102) 

Ficar mais alvo que a neve e afastar-se do pecado, e manter-se neste estado de 

purificacao requer obediencia aos codigos de padrao moral e etico determinados pela igreja 

AD. A palavra "veste" na letra da musica indica um estado interior, uma condicao adquirida 

pela fe no sangue de Jesus que mesmo nao sendo um elemento real, representa a figura de um 

eficiente "produto de limpeza." Porem, e no corpo do sujeito assembleiano que se evidencia a 

comprovacao da pureza do coracao. EstarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "alvo mais que a neve" e mostrar no cotidiano as 

marcas da mudanca que ocorreram no interior do novo crente, classificando esse sujeito e a 

ele atribuindo rotulo que pretende fixar a identidade da Assembleia de Deus. Os estilos, os 

costumes e as normas espirituais, morais e eticas da AD desenvolvem nos homens, mulheres e 

ate criancas um processo de "escolarizacao do corpo", o que Louro (1999, p. 17) tambem 

denomina de disciplinamento dos corpos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Cabelos em lugar de veu 

Na assembleia de Deus, os cabelos compridos fazem parte nao apenas de uma 

identidade exterior, mas sao vistos como simbolos de santidade, pureza e de 

transformacao interior. Mulher de cabelo curto e identificada como masculina, que 

quer ser homem, que nao entende o que e santidade. O texto biblico base para esta 

doutrina e I Corintios 11:14-15: "Ou nao vos ensina a mesma natureza que e desonra 

para o varao ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe foi dado em 

lugar de veu (GIDEAO, 2009). 

E interessante perceber que nesse registro o ex-assembleiano cita um texto biblico que 

aparentemente justifica a atitude de sua antiga instituicao religiosa e isto e um exemplo de 

como a representacao do cabelo na mulher pentecostal ainda possui um lugar que materializa 

a disciplina e estabelece um vinculo de permanencia na mente e atitude de alguns que, 

embora discordem em parte de algumas exigencias, (por outro) torcem para que a Assembleia 

nao desista da rigidez de seus usos e costumes. Para Gideao, uma das fontes identitarias da 
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AD esta nos cabelos longos, pois estes sao interpretados como "simbolos de santidade, pureza 

e de transformacao interior". Mesmo apos ter mudado de denominacao, a apreciacao de 

alguns costumes faz Gideao suspirar e dizer:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Hoje eu acho que ela esta se perdendo, abrindo 

mdo dos usos e costumes e pegando a parte podre da modernidade ". 

Para as mulheres, mais uma vez a imagem da igreja primitiva e acionada, e os cabelos 

dados em lugar de veu, como sugere o apostolo Paulo, e quase que fielmente seguida pela 

AD, conforme vemos na fotografia abaixo, na qual as mulheres paraibanas apresentam-se de 

cabelos longos (embora amarrados) e vestes "decentes". Seus corpos estao marcados por usos, 

costumes; apresentam ao leitor as marcas de processos de enunciacao e de subjetivacao de 

identidade. 

Figura 07 - Senhoras da AD com seus cabelos presos num congresso de mulheres paraibanas. 
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Conforme comprovam os depoimentos a seguir: 

(...) o descumprimento dessa doutrina (cortar os cabelos), era a disciplina de 90 dias 

sem participar dos cultos internos da igreja e tambem da santa ceia. (...) vale 

salientar que isto aconteceu comigo, fui disciplinada por 3 meses por que apenas 

aparei o cabelo. (JOQUEBEDE, 2009) 

Consta no artigo sete, inciso IV, do Estatuto da instituicao, onde ocorreu o relato 

acima a seguinte declaracao a respeito dos deveres dos membros da igreja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "viver em 

conformidade com a doutrina biblica, nao contrariando, em hipotese alguma, a ordem e os 

costumes adotados pela Igreja". Isto mostra que a igreja leva a serio as normas por ela 

estabelecidas e disciplinary todo aquele que "nao viver de acordo com as doutrinas expressas 

na Biblia Sagrada ". 

Nao cortar o cabelo era um pre-requisito para ser membro da Assembleia de Deus. 

Esse costume e fundamentado em I Co. 11:2-16. "O cabelo lhe foi dado em lugar do 

veu (vr. 15). Assisti a muitos cultos de doutrina onde era ensinado em cima desta 

frase. Lembro que em um desses cultos eu fui tomada como exemplo porque meu 

cabelo estava grande e o pastor ministrante pediu que eu ficasse de pe para que todos 

vissem o cabelo longo como fruto de obediencia ao costume da denominacao. (...) O 

maximo que eu podia fazer com ele (cabelo), era repartir ao meio, prender com duas 

presilhas ou fazer um rabo de cavalo ou coque. Eu tinha desejo de fazer um corte 

para mudar a fisionomia... mas era desobediencia, desagradaria o pastor e ainda 

estava sujeita a repreensao e disciplina. Ate mesmo cortar a franja era motivo de 

comentarios. o Pastor era pressionado pelos proprios membros a disciplinar tal 
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pessoa, que passaria certo tempo sem poder participar das atividades da igreja e se 

quisesse voltar as atividades teria que pedir perdao publicamente a congregacao. 

(MARTA, 2008) 

O depoimento aponta outra clausula do Estatuto. O artigo 10 mostra que o membro 

disciplinado so poderia voltar a participar da Santa Ceia caso se arrependesse, dando bom 

testemunho comprovado, isto apos um periodo de afastamento. Ao que parece, os costumes 

representam uma forte pressao nao apenas na congregacao, como tambem no ambiente 

familiar. 

Apesar de fazer parte da comunidade assembleiana, nunca gostei de suas normas 

impostas, nao podia sair dela, uma vez que era "obrigada" por mamae e ao mesmo 

tempo tinha medo de ir para o inferno, pois era muito forte os ensinamento de que, 

quern nao cumprisse suas leis, ja estavam condenados, tais conceitos eram tao fortes 

que ate mesmo outros cristaos de outras denominates que nao viviam essas 

doutrinas eram considerados nao salvos. (LIA, 2008) 

Possivelmente, o medo de ir para o inferno pressionava a familia assembleiana a ponto 

de agir com certa violencia caso alguem dentro da denominacao agisse contrario as regras. No 

site <www.igrejaassembleiadedeus.org/nossa_identidade> um comentario critica acoes como 

estas chamando a atencao para o que diz a Biblia sobre o assunto. O texto de I Corintios 11:6 

diz que o cabelo foi dado em lugar do veu como sinonimo de santidade e honra, mas o mesmo 

veu e usado em Genesis como disfarce para Tamar, nora de Juda, quando se disfarcou de 

prostituta. Como entender isso, diz ele, se nao levarmos em conta os costumes da epoca e seus 

valores historicos? Seguindo este raciocinio o comentarista no site da o seguinte conselho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Saiba de uma coisa minha irmd, nada e maior do que o sacrificio de Cristo na cruz do 

calvdrio, o cabelo; o veu; nada disso pode anular o amor de Deus pelas mulheres. Saiba que 

o tamanho do seu cabelo nao muda a graga de Deus. 

Ao que parece, o texto de Corintios nao se refere a salvacao, e sim, a honra. Trata-se 

de uma questao cultural que nao se aplica aos nossos dias e nem a nossa sociedade onde o veu 

e os cabelos compridos nao possuem a mesma significacao daqueles dias. O comentario 

apresentado no site afirma que a mulher nao depende do tamanho do cabelo para ser salva, 

como escreveu o apostolo Paulo, apenas Ihe e honroso ter cabelos crescido. 
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2.2.1. Jezabel nao morreu? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comete falha aquele que ofende o proximo e os costumes adotados pela igreja 

mediante a pratica do uso de maquiagem em excesso. (ESTATUTO - Anexo) 

Jezabel foi uma princesa fenicia e o seu pai era um sacerdote-rei em Sidom. Tornou-se 

rainha em Israel apos casar-se com o rei Acabe. Segundo o relato descrito no livro de I Reis, 

ela era mulher de fortes conviccoes e determinada naquilo que desejava alcancar, alem de ser 

adoradora ardente de Baal
1 4, deus da fertilidade conhecido como aquele que controlava a 

chuva e, portanto, as colheitas. 

Ainda hoje Jezabel e lembrada devido a sua insistencia em transformar a nacao de 

Israel que tern como unico Deus Yhwh numa nacao paga e para isto perseguiu e matou muitos 

profetas israelitas substituindo-os por 850 dos de seu deus. (SPANGLER, 2003, p.210) 

A figura de Jezabel como uma mulher perversa e apresentada como exemplo a nao ser 

seguido. E dai parte o nao uso de pintura no rosto, nas unhas e outras atitudes autuadas como 

vaidade. Vejamos como se procedeu com Jezabel. No livro biblico de Reis encontramos o 

relato da tentativa fracassada de Jezabel na morte de um profeta chamado Elias. Este profeta 

alem de livrar-se do odio da rainha, profetizou a sua morte e foi no dia de acontecer 

exatamente o que ele disse segundo relato biblico, que elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se pintou em volta dos olhos. Essa 

atitude gerou para uma parte dos cristaos uma aversao ao uso de maquiagem na mulher, 

fazendo com que a figura de Jezabel nao seja lembrada nunca mais. Observe os depoimentos 

de Sara e Debora: 

A maquiagem nao era permitida por causa de Jezabel que pintou-se quando 

planejava fazer mal ao homem de Deus, entao a mulher que usasse a maquiagem 

estaria imitando a Jezabel, isso seria uma atitude maligna. (SARA, 2008) 

Estatuas de Baal mostravam o deus em pe, alto e ereto, usando capacete adornado com chifres de boi, um sinal 

de poder e fertilidade. Em uma das maos ele segurava uma lanca entrelacada de folhas, talvez simbolizando o 

relampago e o crescimento das plantas. Na outra mao, trazia uma clava, que podia simbolizar forca ou trovao. 

(SPANGLER, 2003, p.214) 
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Veja que e em Jezabel que a fundamentacao doutrinaria da AD contra o uso de pintura 

no rosto e representada. Existe uma determinacao em "matar" a personagem biblica e nao 

permitir que sua influencia se prolifere nas geracoes depois dela. Enquanto pessoas como 

Miria, Debora, Ester, Priscila e ate Maria Madalena, a ex-prostituta, sao indicadas como 

referenda e modelos a seguir, Jezabel e conclamada a continuar morta e sem discipulas. 

Percebemos que, para a igreja Assembleia de Deus, questoes relacionadas a moral e a 

etica estao diretamente ligadas a salvacao, como diz Rute (2008),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) no meu caso, eu queria 

mesmo era a Cristo Jesus e ter a vida eterna com Ele no ceu. Portanto, sempre procurava 

obedecer, e se esse era o padrao para chegar ao ceu estava disposta sinceramente a seguir. 

Assim, como Jezabel foi destruida e nao houve para ela salvacao, e preciso, segundo 

os ensinos dos assembleianos, viver o evangelho de acordo com o mais puro sentimento de 

rejeicao aos padroes do mundo, assumindo uma postura de comunhao com Deus nao apenas 

no coracao, mas tambem no corpo. A ideia de corpo santo, puro, limpo, introduz um discurso 

higienista que oferece beneficios terapeuticos. A higiene nao serve apenas para afastar os 

agentes invisiveis, serve tambem para anular a infeccao reforqando os orgaos. 

(VIGARELLO, 1985, p. 165). O asseio higienico de um rosto limpo de maquiagens e unhas de 

cor natural afasta as influencias invisiveis de Jezabel anulando os males do pecado da vaidade 

na vida da mulher assembleiana, possibilitando uma vida crista saudavel. 

Figura 09 - Congresso de Mulheres da AD - Caetite - Ba 
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Em nossa pesquisa utilizamos de imagens de varios estados do Brasil a fim de mostrar 

ao leitor a "homogeneidade" existente neste espaco pelo menos nas ADs que compoem a 

CGADB (Convencao Geral das Assembleias de Deus no Brasil) nos aspectos usos e 

costumes, batismo nas aguas e santa ceia. 

A foto acima foi documentada no XIX Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus 

em Caetite - Bahia. Os rostos limpos de maquiagem demonstram a condicao de santidade 

dessas mulheres que lavam suas faces testemunhando sua lealdade ao padrao da AD. Manter 

a higiene do rosto e das maos sao gestos que solidificam e propagam a representacao do corpo 

assembleiano como um lugar onde a identidade e tecida. 

Alem dos cabelos curtos e ausencia de maquiagem, as mulheres assembleianas deveriam 

evitar adornos e frisados de cabelo. Isso ainda e obedecido por algumas Assembleias de Deus no 

Brasil, contudo, ha controversias ou pelo menos a tentativa de uma melhor interpretacao como 

podemos perceber nos pontos a seguir, discutidos pelo diretor executivo Ronaldo Rodrigues de 

Souza, no Jornal Mensageiro da Paz, Edicao Historica dos 90 anos da AD no Brasil, Junho de 

2001. 

Se a mulher desejar nunca aparar seus cabelos, porque assim gosta, sente-se bem 

com isso, acha bonito, ou admite que assim tem maior comunhao com Deus, e 

direito seu faze-lo. E a sua vontade que deve ser respeitada, salvo se for casada e o 

marido tiver opiniao diferente. Nesse caso, a mulher crista sentir-se-a feliz em fazer 

a vontade do marido. A mesma situacao vale para o uso de perfumes, de cremes, de 

relogio, blusa manga longa ou curta, saia nos tornozelos ou logo abaixo dos joelhos, 

e outros usos e costumes. 

Se a mulher gosta de usar cabelos apenas compridos, porem de vez em quando 

aparados, e se sente bem assim, consigo e com Deus, em nada pode ser repreendida 

com base na Bfblia, porque esta nao oferece base para tal proibicao. 

Se aparar os cabelos fosse realmente pecado, o Espirito Santo, que convence do 

pecado, ja teria repreendido milhares de santas mulheres que, no mundo inteiro, 

devotam suas vidas a obra do Senhor. 

Nem tudo o que esta nas cartas de Paulo pode ser considerado uma doutrina e ser 

estendido a igreja de hoje. Algumas recomendacoes ali contidas dizem respeito a 

cultura da epoca, a problemas especificos da localidade. (SOUZA, 2001) 

Uma concessao e dada ao tamanho do cabelo feminino. Na foto acima vemos uma das 

componentes do grupo de mulheres com o cabelo cortado. De acordo com a pesquisa 

realizada em sites e atraves de questionario aplicados observamos que ha uma diferenca na 

exigencia dos usos e costumes de igreja AD para outra da mesma denominacao. E possivel 
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que isso aconteca devido as muitas interpretacoes dadas a textos biblicos que comentem sobre 

o assunto. A falta de sensibilidade as questoes culturais tambem geram muita confusao 

alterando os limites de exigencia colocados pelas liderancas da AD. 

As varias maneiras de ler os textos biblicos que abordam os usos e costumes na igreja 

primitiva possibilitam multiplos olhares. O olhar na perspectiva de quern olha, determina, ou 

pre-determina uma postura se constitui a partir do sentido proprio que dao ao que e lido. O 

silencio da escrita muitas vezes produz confusao porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quando ao ler, escutar e ao olhar, 

estamos constantemente obrigados a envolver nossa pessoa e nossa cultura, anulamos o 

silencio, somos levados a nos perder. (LARROSA, 2001, p. 48). 

Neste sentido, cabe observar, por exemplo, o papel que a leitura biblica exerce sobre 

as praticas e as representacoes dos fieis da AD, ou ainda como os mesmos se apropriam e 

interagem com as mensagens nela contida. Darton sublinha que as informacoes apresentadas 

numa pagina ganham importancia no momento em que ocorre a interpretacao clara para o 

leitor. Assim, compreender a maneira como se tern lido, possibilita o entendimento de como 

se compreende a vida, uma vez que a leitura nao e apenas uma habilidade, mas uma maneira 

de estabelecer significado. (1992, p. 218). 

A leitura biblica e realizada, portanto, de varias maneiras, atraves de um olhar direto, 

atravessado ou enviesado, conforme o leitor, o espectador, o observador, sua bagagem de 

vida, o contexto social, e nem sempre ou quase nunca as expectativas sao conscientes. Todo 

texto e lido a partir de "suportes ou veiculos", ou seja, o texto nao existe em si mesmo -

afirma Chartier que ainda acrescenta: 

Contra essa abstracao, e preciso lembrar que as formas que fazem com que 

os textos sejam lidos, ouvidos ou vistos participam tambem de sua 

significacao. O mesmo texto fixado pela letra, nao e o mesmo, se mudam os 

dispositivos de sua inscricao ou de sua comunicacao. (CHARTIER, 1997, p. 

68) 

Logo, as versoes sobre os usos e costumes entre os membros da AD variam de acordo 

com a maneira como enxergam os textos biblicos. Para os lideres desta denominacao, o foco 

esta na interpretacao de textos biblicos que supoe obediencia irredutivel as normas internas da 

instituicao. Os fieis da AD acreditam que os costumes da igreja primitiva nao sao praticas do 
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passado, nem culturais, sao na verdade a "vontade de Deus para seus filhos". Essa trama 

discursiva quase sempre eficiente e duradoura funciona como pedagogia da santidade e e isso 

que veremos a seguir ao refletir sobre os usos e costumes como marcas legitimadoras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. "Nossos costumes sao saudaveis": os usos e costumes como marcas de santidade 

Figura 10: Aniversario do Circulo de Oracao - Abreu e Lima(PE) 

Esta fotografia do circulo de oracao da AD de abreu e Lima e um texto que narra 

como a roupa e os cabelos longos ainda sao emblemas de santidade na AD. Os homens, 

vestidos de terno e gravata; as mulheres com vestidos abaixo do joelho e sem aparente 

maquiagem. O cuidado com o corpo demonstra o nivel de espiritualidade dos fieis e e na 

santidade que se instala a promessa de uma vida saudavel, longe das maldicoes do pecado, 

iniqiiidade essa adquirida pela sensualidade. Os missionaries suecos, "sacerdotes do 

conhecimento", transformam as vestes e varios costumes em um codigo, uma norma que deve 

ser seguida pelos membros assembleianos. A Assembleia de Deus trouxe influencias dos 

missionaries e, neste caso, Vingren e Berg, que moravam nos Estados Unidos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "trouxeram 

consigo estas influencias culturais alem daquela que ja existia no Brasil, sem contar a 
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influencia da cultura judaica que esta impregnada na Biblia".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SILVA, 2003, p.30). Essa 

"tradicao inventada" e defendida por muitos assembleianos, como diz Rubens: 

Quando afirmamos que temos as nossas tradicoes, nao estamos com isso dizendo 

que os nossos usos e costumes tenham a mesma autoridade da Palavra de Deus, mas 

que sao bons costumes que devem ser respeitados por questao de identidade de 

nossa igreja. Temos quase 90 anos, somos um povo que tern historia, identidade 

definida, e acima de tudo, nossos costumes saos saudaveis. Deus nos trouxe ate aqui 

da maneira que nos somos e assim, cremos, que sem diivida alguma ele nos levara 

ate ao fim. (RUBENS, 2008. Grifo nosso) 

Sao bons costumes que devem ser respeitados por questao de identidade de nossa 

igreja. A fala do depoente pedagogiza o corpo do discipulo assembleiano para a obediencia e 

a submissao aos usos e costumes, pois sao marcas definidoras da identidade institucional da 

AD. Percebemos que a tonica principal do discurso de Rubens e o fortalecimento de uma 

identidade que afirme e confirme os padroes da Igreja Assembleia de Deus. Seu discurso 

demonstra a credibilidade de que a fidelidade aos dogmas representados nos costumes trara a 

aceitacao divina e, portanto, a continuidade dessa instituicao "ate o fim". Nao fica claro que 

fim sera este; contudo, em tempos de descontinuidades e rupturas, a comunidade 

assembleiana tern em seus seguidores a confianca de que nao e necessario mudar, pelo menos, 

mudar muito, visto que, conforme Rubens, a AD constitui "um povo que tern historia, 

identidade definida, e acima de tudo, nossos costumes saos saudaveis". Um hino cantado por 

Guiomar Victor representa, tambem, a AD como uma instituicao que surgiu no Brasil para 

"defender" a "sa doutrina" e os dons: 

Em Belem do Para onde comecou, 

a doutrina dos dons, Deus enviou, 

o batismo de fogo para os fieis 

era mil novecentos e dez 

Assembleia de Deus no Brasil chegou, 

cuidando das doutrinas e tambem dos dons 

porta que abriu, nunca mais fechou 

Deus mutiplicou o seu rebanho 
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Todo esse empenho da AD na defesa dos "bons costumes" atraves de uma pedagogia 

aplicada ao corpo indica, segundo Vigarello (1985, p. 154), uma salubridade institucional que 

nao seria purificada pela agua limpida, mas pela obediencia a Bfblia, livro reconhecido pelos 

fieis como a agua que limpa as sujidades do pecado. A Escritura parece tambem representar 

um tipo de sabao potente que arranca as impurezas mais impregnadas do coracao. Se para 

Vigarello o que muda e a relacao entre a cidade e o campo no que se refere a higiene que 

transmite saude, para os assembleianos essa relacao se da na diferenca entre a igreja e o 

mundo, sendo a primeira o lugar onde Deus esta e, portanto, e possivel se manter limpo ao 

ficar longe dos "padroes mundanos". 

Esse espaco em que a igreja Assembleia de Deus se projeta e narrado por Gideao 

(2009), como uma significacao que o nome carrega em si mesmo. No proprio nome escolhido 

para a denominacao - Assembleia de Deus - esta a representacao de um lugar onde Deus vem 

para reunir-se com seu povo numa assembleia solene. Falando acerca da identidade do nome 

da denominacao, Gideao comenta: 

Assembleia de Deus! 

A religiosidade presente nesta designacao supde que a mesma pudesse ser 

desdobravel em outros niveis. O nome evoca o espaco possuido pelo divino, pela 

presenca constante do Criador, reunido com os seus fieis durante os cultos. No 

nome, e possivel perceber as marcas de uma crenca, de uma vontade, de uma 

verdade que desejava nao apenas fundar e inaugurar um espaco fisico no qual os 

fieis deveriam frequentar, mas, tambem, converter o Outro ao modelo exigido de fe, 

ouvindo, intervindo, controlando, exortando, prometendo o ceu e o reino de Deus, 

doutrinando a partir dos dogmas divinos e parametros humanos. Na Assembleia, 

espaco fisico, esta Deus. Os ceus e a terra se encontram para escreverem um texto, 

para inscreverem eventos, para fabricarem historias. Nesse reino de Deus, miiltiplas 

representacoes foram engendradas acerca do modo de edificar um futuro grandioso 

que se queria para o Brasil, o que se supunha, entre tantas medidas, converter a fe 

evangelica uma grande populacao e formar novas condutas. (GIDEAO, 2008) 

Analisando o depoimento acima, e possivel afirmarmos quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "toda e qualquer 

identidade e construida". (Castells, 2006, p.23). No caso da AD, a construcao se da sobre 

uma base que chamaremos de "identidade primaria" garantida na "presenca divina" rotulada 

no nome da instituicao. Logo, se Deus se reune com seu povo numa assembleia solene, o que 

nesta reuniao se decidir fazer sera decreto, lei. 
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E importante destacar, contudo, que nos processos de reconhecimento de identidades 

inscreve-se, ao mesmo tempo, a atribuicao de diferencas, pois conforme Tomaz Tadeu da 

Silva (2000, p. 73), a identidade e feita a partir das diferencas. O reconhecimento do "outro", 

daquele ou daquela crente que nao partilha dos atributos identitarios da AD, e feito a partir do 

lugar institucional que ocupam os assembleianos. Dessa forma, como esta expresso no 

depoimento de Rubens (2009), a AD constroi os contornos demarcadores as fronteiras entre 

aqueles que representam a norma (que estao em sintonia com os usos e costumes 

institucionais) e aqueles que ficam fora dela, as suas margens, (os "desobedientes"). Para os 

"desobedientes", esta reservada a disciplina, a punicao, a vigilancia por parte dos outros. Para 

obedecer as regras, constitui-se todo um aparato discursivo, um cuidado e uma terapeutica de 

si. O olhar do outro era (e e) sempre um discurso que faz parte dos mecanismos de vigilancia 

da Assembleia de Deus. Diz o Regimento Interno: 

Art. 14. A disciplina a membro da Igreja sera aplicada sempre mediante a realizacao 

do procedimento disciplinar, nos termos disciplinados no Estatuto da Igreja e nesse 

Regimento Interno (...) Art. 15. Comete falha aquele que ofende o proximo e os 

costumes adotados pela Igreja. 

Dessa forma, segundo o Regimento da AD, e preciso intervir, organizar, disciplinar, 

punir, sanear, prevenir, cirurgiar o corpo do outro a fim de evitar os perigos, os excessos, as 

falhas de carater, os desvios das normas e costumes adotados pela Instituicao. Intervindo, era 

possivel evitar que as "ameacas do mundo" nao se concretizassem no seio da igreja. Questoes 

como higiene da alma, saude espiritual, educacao do corpo-templo passam a ser tematizadas 

como itens que devem ser cultivados, incentivados e obedecidos como parte do receituario da 

vida sadia e santificada pela pratica do bem. Procurando colocar em pratica esse evangelho 

curativo e preventivo, os pastores e lideres da AD incorporaram os usos e costumes tambem 

como pontos doutrinarios, qualificando-os como indispensaveis para a saude da denominacao. 

Talvez a frase que sintetize melhor essa vigilancia sobre as praticas do outro e que oriente as 

propostas de intervencao por parte do ministro seja o paragrafo 2° do Art. 5°.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O bom 

testemunho publico sera verifwado pelo ministro local, examinando a conduta moral, civica e 

espiritual". Dessa maneira, o Regimento apresenta um discurso que pode ser sintetizado na 
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famosa expressao popular, de forte cunho medico-doutrinario: "E melhor prevenir que 

remediar". 

O Estatuto e o Regimento Interno foram os pontos de partida para a reflexao sobre a 

elaboracao de uma tradicao e de discursos identitarios para a AD no Brasil, permitindo aos 

pastores e membros construirem modelos explicativos e doutrinarios que vigoram com muita 

intensidade ate os dias de hoje:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Assembleia de Deus no Brasil, desde os seus primordios, e 

uma igreja observadora dos bons costumes pautados na doutrina essencialmente biblica
15

. 

Neles, fundamentam-se as praticas que forjaram e forjam as identidades assembleianas. Sao 

documentos que se preocupam com a construcao da singularidade, com a elaboracao de 

preceitos que permitem identificar a cartografia do culto e do modus vivendi de seus 

membros. Sao fontes que "inventariam" as especificidades dessa denominacao; "manuais" 

que pretendem dar conta do jeito assembleiano de ser e de se comportar; sao representacoes 

construidas pelos lideres, fundamentals para a elaboracao de um perfd identitario. Sao 

documentos que trazem a tona tanto as singularidades de um discurso quanto as estrategias de 

consolidacao e os conflitos enfrentados por essa denominacao evangelica. 

Ao normatizar os sujeitos atraves desses varios discursos, a AD estabelece divisoes 

entre permitido e proibido, entre crentes santos e impuros, entre limpos e sujos, atribuindo 

rotulos que fixam identidades. A representacao de si e dos outros e usada para forjar as suas 

identidades. Como argumenta Tomaz Tadeu da Silva (1998), mediante a representacao sao 

travadas batalhas discursivas de criacao e imposicao de significados particulares. Os 

propositos desse investimento institucional consistem na elaboracao de homens e mulheres 

capazes de viver em coerencia com as doutrinas escritas pelos pioneiros que fundaram a 

denominacao. Na voz de Rubens, a AD e o padrao normativo, e o modelo a ser seguido, e a 

regra que deve ser copiada pelas demais denominacoes: 

Nos somos pentecostais classicos, isso significa que somos modelos para os outros. 

Sao eles, portanto, eles e que devem aprender com as Assembleias de Deus e nao 

nos com eles, em materia de doutrina pentecostal. E muita falta de bom senso e de 

respeito para com nossa denominacao copiar grupos neo-pentecostais que sequer 

sabemos quern sao, nem de onde vem e nem para onde vao. (RUBENS, 2008) 

l 5COSTA, Jose Wellington. Nossos costumes. 

Disponivel em: <http://vmw.igrejaassembleiadedeus.org/nossos_costumes.htm> 
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A AD pode ser vista como um espaco no qual as lutas relacionadas com a memoria, as 

identidades e as representacoes estao constantemente sendo travadas. Como se verifica no 

discurso de Rubens, e possivel analisarmos como ele fala por si e tambem pelos "outros", 

criando e divulgando a AD como a legitima representante da doutrina pentecostal. Apresenta 

a doutrina da AD como o padrao estetico, etico, pentecostal, representando-se como legitima 

as suas manifestacoes e avaliando negativamente as demais correntes pentecostais. 

No entanto, nosso objetivo nao e atribuir a AD o poder e a responsabilidade de 

explicar as identidades de seus membros, muito menos de determina-las de forma definitiva. 

Porem, como pesquisadores do assunto, reconhecemos que suas proposicoes, imposicoes e 

proibicoes educam os sentidos e possuem "efeitos de verdade", constituindo-se parte 

significativa das historias pessoais dos seus seguidores ou de ex-seguidores. Por isso podemos 

afirmar o quanto as identidades sao negociacoes politicas, pois as formas como elas se 

representam ou sao representadas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "os significados que atribuem as suas experiencias e 

praticas e, sempre, atravessado e marcado por relaqoes de poder". (LOURO, 1999, p. 16). A 

fala de Rubens e uma acao pedagogica definidora de um padrao, com linhas tracadas, 

desenhadas, mapeadas desde 1910: "A nossa Igreja e bem conhecida em todo o pais e tern 

sua linha traqada ". 

Essa acao pedagogica de revisitar o passado para justificar o presente se dirige para a 

formacao de homens e mulheres sarados pela Palavra, com suas identidades tecidas pelos 

varios discursos normativos, cuja finalidade e formatar os sujeitos de acordo com as 

prescricoes doutrinarias. Rubens procura tracar uma linha de continuidade entre os pioneiros 

da AD e a historia do tempo presente. Num jargao evangeliques
16, e o chamado "crente 

Gabriela", ou seja, que transmite a ideia de permanencia: "eu nasci assim, eu cresci assim, e 

eu sou assim, vou ser sempre assim, Gabriela".
]7 

16Evangeliques e um termo utilizado no meio evangelico para se referir a determinados vocabulos tipicos dessa 

comunidade. 
1 7 Muitos desses jargoes sao utilizados nao apenas na AD, mas em outras denominacoes. Alguns deles sao: 

Crente Chiclete - so mastiga a Palavra, mas nao engole; Crente Piolho - anda pela cabeca dos outros; Crente 

Pipoca - vive dando pulo; Crente Macaco - vive pulando de igreja em igreja; Crente Nomade - vive trocando de 

habitat; Crente Carrapato - vive colado nos outros; Crente Urubu - vive se alimentando da carne dos irmaos; 

Crente 007 - esse e o agente secreto de Cristo infiltrado no submundo de Satanas; Crente 16-16 - esta sempre 

saindo e voltando para a mao de Deus; Crente Elevador - esta sempre subindo e descendo na vida espiritual; 

Crente avestruz - vive colocando a cabeca embaixo da terra quando tern um problema; Crente Leao - nao se meta 
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Uma dessas acoes pedagogicas esta diretamente relacionada ao corpo feminino, no que 

diz respeito a vestimenta. No Regimento Interno, esta explicito que e proibido o "uso de mini-

saias e outras roupas contrarias ao bom testemunho da vida crista". A tonica do Regimento e 

manter os corpos submetidos a uma norma, a um preceito, a codigos disciplinares, a uma 

"estetica higienica". Para obedecer a norma, diz Certeau,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ate as roupas podem passar por 

instrumentos, gracas aos quais uma lei (...) se assegura dos corpos e de seus membros, 

regula-os e os exerce (...) como em manobras militares (1994, p.240). 

Como argumenta Louro (1999) a roupa e, tambem, um distintivo institucional. 

Vestidas com roupas "comportadas", a mulher era a propria "AD", uma metonimia que 

representa a instituicao. Isso implica em manter um comportamento "adequado", respeitoso e 

apropriado, em qualquer lugar e a qualquer momento. A preocupacao com a saia ou o vestido 

longo, defendida pela AD como uma forma de dar "bom testemunho", e reiterada em varios 

discursos (regimentos, hinos, pregacoes, etc.), com implicacoes que transitam pelos terrenos 

da higiene espiritual, da estetica e da moral. Para Vigarello, atraves da roupa a higiene 

generalizou o seu valor de aparencia, instalando-se uma cartografia do bem vestir (s/d, p.67). 

Os corpos femininos devem, pois, apresentar marcas visiveis desse processo de escolarizacao, 

de pedagogizacao, de subjetivacao doutrinaria. Essa acao pedagogica alcanca o resultado 

pretendido, qual seja: o auto-disciplinamento, o investimento continuado e autonomo do 

sujeito sobre si mesmo. Homens e mulheres contam como determinados comportamentos ou 

modos de ser que parecem ter sido "gravados" em suas historias pessoais: 

com ele, pois ele e o Rei da Igreja; Crente Papagaio - so sabe orar com no maximo 20 palavras; Crente Pingiiim -

vive sempre numa geleira espiritual; Crente Chuchu - nao tern gosto de nada; Crente Denorex - parece, mas nao 

e; Crente Brastemp - nao tem comparacao... (com Cristo); Crente Rubinho Barrichelo - Freia no fim da prova so 

pra deixar todo mundo passar por ele na vida espiritual; Crente Tocha - ta toda hora queimando... "Queima 

demonio, queima..."; Crente Kiko do Chaves - esse nao se mistura com a "gentalha"; Crente Chapolin - voce 

pode contar com tudo, menos com sua astucia; Crente Balaao - enxerga espiritualmente menos que uma mula; 

Crente Noe - Nunca as coisas sao com ele, "Noe comigo irmao"; Crente Homem-Aranha - vive subindo pelas 

paredes por qualquer coisa; Crente 6h - Sempre dependendo da oracao dos irmaos: "seis" ora por mim?"; Crente 

Chacrinha-: so da abacaxi para os irmaos; Crente Pao de Forma - miolo mole, casca grossa, chato e quadrado; 

Crente Rexona - A biblia sempre debaixo do braco; Crente Cabeleireiro - trabalha so pra fazer a cabeca dos 

outros; Crente Urso: no inverno, fica hibernando; Crente aciicar: se sair com chuva, derrete; Crente Quiabo: vive 

escorregando; Crente Oba-Oba: "tudo e festa"; Crente carrinho-de-mao: alguem tem que empurra-lo ate a igreja; 

Crente florzinha de Jesus: qualquer coisa sai da igreja; Crente Gabriela: "eu nasci assim, eu cresci assim, e eu 

sou assim, vou ser sempre assim, Gabriela..."; Crente machado: qualquer ideia, ele ja corta; Crente Bule: de "po 

cafe" (pouca fe); Crente escoteiro: so vai a acampamento; enrolado; Crente Kodak: vive de revelacao; Crente 

com o dom do canto: fica la no canto da igreja encostado, e nao quer saber de trabalhar!; Crente celular: so vive 

desligado ou fora de area; Crente aviao: vive nas nuvens; Crente "Alice no pais das maravilhas": vive sonhando. 
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Quando nasci minha mae ja era membro da Igreja Assembleia de Deus, cresci 

sabendo que nao deveria cortar meus cabelos porque era desonroso para a mulher ter 

cabelos curtos, quern cortava os cabelos estava em pecado e passava a ser alvo de 

comentarios de todos os membros da igreja, o Pastor era pressionado pelos proprios 

membros a disciplinar tal pessoa, que passaria certo tempo sem poder participar das 

atividades da igreja e se quisesse voltar as atividades teria que pedir perdao 

publicamente a congregacao. (DEBORA, 2008) 

Como esta explicito no depoimento de Debora, para que estas marcas identitarias 

sejam instituidas nos corpos dos membros da AD, um investimento significativo e posto em 

acao, como e o caso da familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ("cresci sabendo que nao deveria cortar meus cabelos porque 

era desonroso para a mulher ter cabelos curtos..."). As mulheres que se "atrevessem" a 

burlar tais codigos e normas, de maneira mais evidente (cortando os cabelos, por exemplo) 

ficariam marcadas como figuras que se desviam do padrao esperado, por adotarem atitudes ou 

comportamentos que nao sao condizentes com o espaco assembleiano. De algum modo sao 

vistos como sujeitos doentes que fazem o contraponto com o corpo sadio, com a mente 

higienizada. Para tornar-se sadia novamente, o remedio era a confissao e o pedido de perdao: 

"se quisesse voltar as atividades teria que pedir perdao, publicamente, a congregacao" 

(op.cit.). 

A mae de Debora tambem foi uma pedagoga, fazendo um investimento que, 

frequentemente, aparece de forma articulada com o discurso da Igreja, "reiterando identidades 

hegemonicas enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e praticas" (LOURO, 

1999, p.25). Igreja e familia unem-se para redobrar os cuidados sobre o corpo do outro, 

usando multiplas estrategias de disciplinamento, tais como a censura e o controle, a vergonha 

e a culpa: Os proprios irmaos se incumbiam de vigiar uns aos outros. (LIA, 2008). O olhar do 

"irmao-vigilante" percorre o corpo do outro como se fossem paginas escritas: o corpo fala, 

pronuncia em seus gestos a santidade ou a profanacao, a pureza ou a podridao, a sujeira ou a 

limpeza. Corpo que, como paginas escritas, narra o que voce esta pensando, sentindo, 

subjetivando. Corpo-carta, escrito por qualquer tinta, mas escrito e decodificado pelo outro, 

nem que este "outro" seja o "irmao-vigilante" que denuncia a norma quebrada, o codigo 

alterado, o padrao fraturado. Corpo-carta, corpo-texto, corpo-assembleiano. Nas palavras de 

Lia, encontra-se visivel essa metafora do corpo textualizado, de tal forma que, se nao tivesse 

escrito com as letras da Denominacao, seria denunciado. Esta intertextualidade do corpo 

responde "a encarnacao da lei; serve-lhe de apoio, parece ate que o fundamenta (...). Pois a lei 
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joga com o corpo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Dd-me o teu corpo e eu te darei sentido, dou-te um nome e te fago uma 

palavra do meu discurso ". (CERTEAU, 1994, p.242) 

E importante salientar, contudo, que a producao dos sujeitos nao e uma atividade 

passiva na qual estes (os sujeitos) participam como meros receptores. Ao inves disso, "os 

sujeitos estao implicados e sao participantes ativos na construcao de suas identidades". A 

autoridade muitas vezes e contestada, a identidade homogenea negada, discutida, repensada. 

Isto pode ser visivel no depoimento de Lia, que passou mais de 30 anos na Assembleia de 

Deus. Segundo ela, sua obedecia as regras era por imposicao da mae, nao por vontade propria. 

Sua fala constitui-se, entao, num antidiscurso ou um contraponto ao discurso oficial: 

Ser obrigada por minha mae a manter meus cabelos longos causava brigas em casa 

e revolta dentro de mim. Tudo o que eu queria era ficar mais moderna, mais o 

maximo que eu podia fazer com meu cabelo, era repartir ao meio, prender com duas 

presilhas, fazer um rabo de cavalo ou um coque. Um dia viajei para outra cidade e 

la cortei meus cabelos, bem curtinhos, quando voltei para casa, levei aquela surra. 

Cabelos compridos eram simbolos de santidade, quanto mais compridos, mais 

santas. (LIA, 2008) 

No discurso de Lia, se torna visivel e perceptivel a afirmacao das identidades 

historicamente subjugadas, bem como as tensoes que circundam esse tecido institucional 

denominado AD. Porem, se a AD exercita uma pedagogia do corpo e da alma, colocando em 

acao varias tecnologias de governo, esse processo se completa mediante tecnologias de 

autodisciplinamento e cuidado de si: "Na constituicao de homens e mulheres, ainda que nem 

sempre de forma evidente e consciente, ha um investimento continuado e produtivo dos 

proprios sujeitos na determinacao de suas formas de ser ou "jeitos de viver". (LOURO, 1999, 

p.25-26). Na foto abaixo, retirada do jornal Mensageiro da Paz (Maio, 1999), temos a figura 

de uma mae nos moldes da "moda" assembleiana e sua miniatura, a filha de nove anos que 

reproduz fielmente seu estereotipo de santidade. 
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Figura 11- Mae e filha assembleianas 

A imagem de mulher santa esta codificada no corpo bem coberto. Ao esconder as 

partes intimas e sensuais a fiel assembleiana acredita estar garantindo nao ser canal de 

contaminacao para os homens em seus desejos carnais. Louro (1999) abre uma discussao 

sobre sexualidade e diz que, 

Quando pensamos em tudo aquilo que o sexo pode se referir, quando pensamos que 

mesmo quando nao estamos falando de sexo diretamente, ainda assim conseguimos 

produzir, de forma indireta, significados eroticos, esbarramos num curioso limite: a 

insistencia dominante na estabilidade dos corpos, no corpo como um fato e na transmissao 

de informac5es obvias. (LOURO, 1999, p. 87) 

A preocupacao com o cuidado de si pretende evitar a doenca da sensualidade atraves 

de um tipo de "roupa ideal", a roupa decente. Como os medicos e enfermeiros usam seus 

jalecos para evitar contaminacao de si para o outro e do outro (o doente) para si, assim, as 

mulheres bem compostas da AD garantem sua saude espiritual e moral. Na foto, a filha ainda 

pequena reproduz o aspecto "saudavel" orientado pela igreja. Cabelos longos, biblia na mao, 

vestida a "moda" assembleiana, um jeito de ser apreendido, inculcado, transmitido. Para 
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Louro (1999), sao abordagens pedagogicas que divulgam a pedagogia da santidade pela 

disciplina do corpo santo. O cuidado de si sao representacoes difundidas pela acao simbolica 

das vestes baseada na etica e na moral dos usos e costumes da Assembleia de Deus no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Identidades Contestadas: Territories Conquistados 

Como a funcao do pesquisador, ao formular um problema de pesquisa, e tambem 

suspeitar de todo e qualquer sentido consensual, de toda e qualquer concepcao partilhada com 

os quais estamos habituados, fomos em busca de discursos que questionavam esse lugar 

assembleiano, que duvidavam dos seus significados e dos seus estatutos de verdade. Nessa 

busca, encontramos Lia, ja mencionada acima, uma jovem senhora de 40 anos que, quando 

frequentava a AD, foi marcada pelos atos de "rebeldia" e "insubmissao", revoltando-se com o 

instituido e aceito: 

(...) eu tinha uma rejeicao porque achava minhas pernas finas e queria a todo custo 

usar calcas compridas, mais isso realmente era inaceitavel. Certo dia, ganhei uma 

calca comprida de presente de uma tia, e inventei de usa-la, quando mamae soube, 

levei outra surra e a calca foi queimada. Os proprios irmaos se incumbiam de vigiar 

uns aos outros. (LIA, 2008) 

A televisao era um ponto em que muitos crentes "tropecavam" e se nao pedissem 

perdao por ter assistido era excomungado da igreja. Eu mesmo tive que pedir 

perdao, em 1990, porque assisti a uma novela chamada "Barriga de Aluguel". 

(GIDEAO, 2008) 

(...) Os cabelos compridos significavam estar em obediencia a Deus e aos pastores. 

Cortar os cabelos era estar sujeito a Jesus vir buscar a sua igreja, e a pessoa nao 

subir com ele por estar em pecado (vale salientar que isto aconteceu comigo, fui 

disciplinada por 3 meses porque apenas aparei o cabelo. (SARA, 2008) 

Usar calcas compridas as escondidas, cortar o cabelo curtinho ou mesmo dar aquela 

aparadinha, assistir alguns capitulos da novela sem ser visto por ninguem da igreja, pintar as 

unhas com base incolor ("cuspe de satanas"), sao taticas utihzadas por Lia e por outros 

"Se pintassemos as unhas, mesmo que fosse de base, diziam: "Nao pinta de cor, mas passa o cuspe de 

satanas". Ja as pinturas no rosto representavam Jezabel, simbolo de prostituicao e vaidade. (LIA, 2008) 
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integrantes da AD para fugir a regra, subvertendo as estrategias criadas por eles. Conforme 

Certeau (1994, p. 116), os movimentos taticos transformam os lugares em espacos dinamicos, 

pois agem burlando a ordem estabelecida de forma silenciosa. No caso de Lia, a mesma 

utilizou taticas que foram de encontro as ordens materna e institucional, sendo, por isso, 

castigada pela mae:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "level outra surra e a calca foi queimada ". Em nome da "santidade", da 

"boa educacao assembleiana" e do respeito as autoridades eclesiasticas, o que se faz, 

geralmente, e impedir que o "diferente" se expresse. A calca de Lia foi queimada por sua mae 

porque simbolizava a sujeira, a rebeldia, o pecado. Queimar a cal?a para usar a saia comprida 

e uma forma de controle, em que o diferente e penalizado apenas por ser diferente dos que se 

acreditam iguais. Enquanto Lia aceitava o papel que lhe foi destinado e as normas criadas, 

tudo se mantinha em aparente paz. Quando desrespeitou a norma e usou uma calca comprida, 

tornou-se a "contra-regra", a "desobediente". O corpo de Lia, aparentemente silenciado, 

mostrava ter apenas adormecido, pronto a acordar quando tocado, quando seduzido por uma 

calca comprida, por um cabelo curto, por uma blusinha de alca. 

No caso de Gideao e Sara, o preco pago veio apos "ter sentido o gosto do pecado", 

pois enquanto a calca de Lia foi queimada, as cenas da novela "Barriga de Aluguel" 

continuaram na cabeca do jovem assembleiano mesmo depois de submeter-se a um 

arrependimento em publico, e Sara, mesmo afastada da Santa Ceia por tres meses, viu seu 

cabelo ser revitalizado pelo toque jeitoso da cabeleireira. Ha, portanto, uma vida e uma morte 

dos gestos que, como diz Certeau (2008, p.271), confrontam necessidades e liberdades, uma 

confusa mistura que muda constantemente e atraves da qual se inventam as taticas, se 

projetam trajetorias se individualizam maneiras de fazer. Sao asnicias que permitem ao 

sujeito assembleiano participar do grupo apesar das suas regras sabendo tirar o melhor 

proveito possivel da ocasiao. Assistir a novela e a mulher cortar o cabelo (morte), pedir 

perdao em publico e aceitar a espera de tres meses ate o cabelo crescer para poder participar 

da Santa Ceia (vida). Essas taticas demonstram a que ponto a inteligencia e indissociavel dos 

combates e dos prazeres cotidianos da AD e como o "fraco" (membro da igreja AD), em 

acontecimentos oportunos, tira partido de forcas que lhes sao estranhas atraves da combinacao 

de diversos elementos heterogeneos (Estatuto Geral, Regimento Interno, regras do culto, 

olhares dominadores, dentre outros). 
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A observacao quanto ao uso da televisao esta expressa no Regulamento Interno da AD 

no seguinte conselho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uso de aparelho de televisao - convindo abster-se, tendo em vista a ma 

qualidade da maioria dos seus programas; abstenqao essa que justifica, inclusive, por 

conduzir a eventuais problemas de saude. A exposicao a determinados programas e vista e 

dita como perigosa a dieta espiritual, a saude tanto do corpo quanto da alma. Para construir 

um corpo sadio, colocam-se em acao tecnicas discursivas ("a ma qualidade da maioria dos 

seus programas"), adestramentos, justificativas, praticas educativas dispostas a formarem os 

sujeitos assembleianos. O depoimento de Lia tambem e representative sobre este assunto: 

Nao ver televisao tambem representava santidade e quern nao tinha televisao 

era mais santo ainda. Quando alguem comentava alguma coisa sobre 

televisao, principalmente no pulpito, era assim: "Irmaos, eu ia passando e a 

televisao estava ligada, e eu vi de relance...." E entao eles descreviam uma 

serie de coisas que haviam assistido. Muitos nao tinham televisao em suas 

casas, mas sabiam tudo o que acontecia na novela, porque, "de relance" 

assistiam na casa do vizinho. Contudo, nao podemos esquecer, que 

realmente a doutrina era seria, eles realmente acreditavam que era errado 

assistir televisao, porem muitos nao conseguiam resistir. (LIA, 2008) 

O cuidado com a higiene mental tem como atencao prioritaria os resultados que 

surgirao no corpo, corpo esse que deve se manter santo e fiel as normas, um cabide ambulante 

que atua como ancora de uma identidade supostamente fixa. A santidade e apresentada e 

representada como saude do corpo e da alma e para obte-la, segundo os padroes da AD, a 

televisao deve ser ignorada. Para argumentar "os males e a ma qualidade da maioria dos 

programas", os lideres buscam reprimir a insujeicao utilizando como ferramenta e meio para a 

legitimacao e manutencao do dominio e poder que exercem no pulpito, as pregacoes que 

denunciam a "sujidade" liberada por grande parte das informacoes transmitidas na televisao, 

principalmente referente aos temas de sexualidade. Vigarello diz que a mais leve sujidade 

intercepta a transpiracao e produz calos e inchaqos tdo dolorosos como incomodos (1985, p. 

113). Assim acontece aos fieis que desobedecem, ameacam os lideres assembleianos, sao 

contaminados pelos "conceitos e acoes maleficas" divulgados na telinha produzindo tumores 

e desconforto nao necessariamente no corpo, mas na alma e no coracao. A televisao tambem e 

vista enquanto um canal que produz debilidade espiritual ao subir "a ladeira" da vida crista, 
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enfraquece a fe e suga o vigor do novo crente e ate dos veteranos. A letra da musica abaixo, 

da cantora Andrea Fontes, e categorica nesse sentido: 

A televisao ligada na novela e show tambem 

Faz irmao chegar na igreja so na hora do amem 

Esse crente mais parece com um velho e fraco trem 

Quando chega na ladeira quer subir e forca nao tem. 

O proposito desse tipo de discurso musicalizado e a producao de um homem e de uma 

mulher "civilizados", capazes de viver em coerencia e adequacao na comunidade 

assembleiana onde a obediencia a norma de afastar-se das subversoes disseminadas por 

algumas novelas e shows garantisse a vitalidade espiritual, emocional e identitaria. Estar 

cansado, desanimado, parecendo um velho trem trafegando nos trilhos enladeirados e sinal de 

um corpo indisciplinado e rebelde que nao corresponde ao padrao modelador da Assembleia 

de Deus. 

Logo, o uso da televisao, mesmo como entretenimento, e visto pelo binoculo 

assembleiano como algo que conduz a proliferacao de pensamentos impuros. Essa condicao 

enferma e rouba as forcas impossibilitando "subir a ladeira" da "vida crista feliz". Ser feliz, 

ser saudavel, desfrutar bons momentos na otica da Assembleia de Deus nao combina com o 

divertimento habitual da maioria das pessoas. Os principios dogmaticos do fundamentalismo 

assembleiano possuem suas bases na defesa do pudor, da simplicidade e sobriedade, 

elementos-chave do ponto de vista deles, para um santo comportamento. Sara (2008) afirma 

em seu questionario quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a televisao era a besta fera, quern assistia, estava se contaminando 

com as coisas do inferno, e quern possuia em sua casa, era eliminado do ceu, e condenado ao 

inferno. Barnabe, Rebeca e Debora, completam: 

Era proibido assistir televisao, era um instrumento do anticristo. Quando o pastor 

sabia que um irmao comprou uma TV, ia para disciplina e ficava proibido de 

participar da ceia do Senhor. (BARNABE, 2008) 

Aqui no ministerio de Campina Grande nunca eu vi ser expressamente proibido o 

uso de televisao, embora fosse combatida as programac5es de novelas. Mas no 

ministerio das Igrejas de Pemambuco nao e permitido aos seus membros o uso de 

televisao, quern tivesse uma em casa era disciplinado. Entao sabiamos de irmaos que 

tinham suas televisoes dentro de guarda-roupas. (REBECA, 2008) 
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Televisao era considerada a janela do diabo, dela vinha, a moda, o vicio das novelas, 

as mentiras, as traicoes, a fofoca, a sensualidade, a pornografia, a luxuria, violencia 

e todo tipo de maldade, se expor a televisao era um contato direto com reino das 

trevas. Satanas era o inspirador de todos os programas. E acreditava-se que se Jesus 

viesse buscar a sua Igreja, e um crente estivesse vendo televisao, esse crente com 

certeza nao iria com Jesus, ele estava em pecado. Muitas mensagens que reforcavam 

essa teoria eram ministradas o que gerava certo medo no coracao dos crentes, sendo 

assim, aqueles que nao assistiam televisao, sentia-se em paz e afastados das coisas 

do mundo. (DEBORA, 2008) 

Ao relacionar a televisao com acoes maleficas como traicao, fofoca, sensualidade, 

pornografia, luxuria e violencia, os lideres influenciam seus fieis numa conduta homogenea 

com vistas a higienizacao da alma e saude do corpo. O modelamento dos comportamentos 

visa a formacao do carater e das almas que se submetem a gosto ou contra gosto a uma 

disciplina do corpo, e por uma direcao das consciencias. O disciplinamento do olhar e 

introduzido atraves do discurso higienista largamente utilizado por pastores e dirigentes de 

congregacoes priorizando as aparencias e a padronizacao das acoes dos sujeitos. A limpeza 

mental e oferecida via exclusao do uso do aparelho de TV que contem, na maioria dos seus 

programas, segundo os pastores da AD, imagens e falas que causam doencas espirituais e 

emocionais. As normas de "civilidade" espiritual, neste caso, o isolamento do olhar em 

direcao a televisao, constitui o inventario de um comportamento assembleiano nobre, santo, 

irrepreensivel. 

A tonica na proibicao do uso do aparelho de TV parece sofrer mudanca na 

compreensao de um membro e outro. Rebeca ao responder o questionario afirma que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "no 

ministerio de Campina Grande nunca eu vi ser expressamente proibido o uso de televisao ". 

Veja a palavra "expressamente", e como se embora no regulamento houvesse a proibicao por 

escrito, os membros esperassem ouvir claramente que nao podiam assistir TV e ela ainda 

declara: "no ministerio das Igrejas de Pernambuco nao e permitido aos seus membros o uso 

de televisao, quern tivesse uma em casa era disciplinado". Embora o Estatuto seja para 

ambito nacional, o que parece e que, de regiao para regiao ou mesmo de cidade para interior, 

os discursos sao alterados ou moderados ao serem explicitados. Gideao compartilha em seu 

depoimento que foi advertido em publico na AD de Picui durante a Santa Ceia por ter 

confessado assistir uma novela. Aqui se estabelece uma contradicao, pois, igrejas do mesmo 

ministerio atuam de forma diferente acerca de uma mesma norma. Para Louro, "tudo isso 
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implica a instituigao de desigualdades, de ordenamentos , de hierarquias, (...) onde redes de 

poder constroem os contornos demarcadores a partir do lugar social que ocupam"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1999, 

p. 15). Assim, na AD, a norma "o uso da televisao" e obedecida atraves de alguns processos: 

Nao ter o aparelho em casa, ou, nao assistir novelas, ou ainda, nem sequer olhar a do vizinho. 

Enfim, estas e outras afirmacoes proselitas tem tido, nos circulos da Assembleia de 

Deus, espaco para a propagacao doutrinaria que fortalece os dogmas que se mantem como 

ponto principal na ortodoxia pentecostal. Os sujeitos, como atores assembleianos, oferecem 

seus corpos e suas mentes para neles decodificarem as mensagens emblematicas. 

No capitulo a seguir, analisaremos a partir dos discursos divulgados, principalmente 

nas revistas da Escola Biblica Dominical, sua funcao educativa, como tambem o quanto 

constroem saberes e representacoes que solidificam e expandem os padroes da Igreja 

Assembleia de Deus no Brasil. 



CAPITULO III 

"Da-me o teu corpo e eu te darei sentido, dou-te um nome e te faco uma palavra de meu 

discurso" : as identidades em Revista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E contando historias, nossas proprias historias, o que nos acontece e o sentido que 

damos ao que nos acontece, que nos damos a nos proprios uma identidade no tempo. 

(LARROSA, 1994, p.69) 

"Uma identidade no tempo". Com esta citacao de Larrosa, queremos iniciar este 

terceiro capitulo, procurando analisar outra fonte muito comum nas igrejas pertencentes as 

Assembleias de Deus no Brasil, qual seja, as revistas da Escola Biblica Dominical (EBD), 

uma literatura que, desde os primordios da fundacao da AD, tem contribuido para dar 

significados a historia dessa denominacao. E "uma identidade no tempo" porque tais revistas 

em muitos discursos dos missionaries pioneiros, bem como as normas estatutarias e 

regimentals nas quais sao abordados varios tipos de assuntos que admoestam os crentes a 

viverem os padroes biblicos e nao apenas os padroes evangelicos, que, segundo eles, tem 

fugido da regra da fe genuina nas demais denominacoes. No Manual do Conselho de Doutrina 

da AD de Campina Grande, consta a seguinte declaracao: 

Todos sabemos que a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, e uma igreja guarda 

dos bons costumes e praticas defendidos por ela ao longo da sua historia. No inicio, 

nao ha duvidas, houve muitos exageros, porem, a medida que foi amadurecendo, 

buscou o ponto de equilibrio e cedo definiu o que os seus membros deviam ou nao 

observar dentro da nossa cultura miscigenada pelas influencias externas de outros 

povos. Fomos, sem duvida alguma, criticados, nao so pela nossa fe pentecostal, mas 

tambem pelo nosso porte, especialmente nossas irmas que se mantinham 

irrepreensiveis na abstinencia de joias, maquiagens e vestidos indecentes que 

comprometem sua santidade (Grifo deles). 

Hoje, no limiar do terceiro milenio, observamos uma forte tendencia para mudar 

nossos principios, costumes e normas, que so vem confirmar a sa doutrina. 

Sabemos da forte influencia de outros ramos litiirgicos, cujos costumes nao sao os 

nossos, bem como do mundo sem Deus que tem interesses em afastar a fe dos 

crentes em Jesus e introduzir seu sistema nefando no comportamento dos crentes. 

Muitas das nossas igrejas, chamadas Assembleia de Deus, ja estao 

contaminadas, nao so na doutrina, na liturgia, mas nos usos e costumes 

tambem (grifo meu). A Igreja Evangelica Assembleia de Deus tem identidade 

propria e nao deve deixar-se macular pelos padroes mundanos do nosso tempo. (...) 

Quando estamos falando dos nossos usos e costumes, nao e que priorizamos a 

forma exterior, mas e porque entendemos que, quando o interior, ou seja, uma alma 

1 CERTEAU, 1994, p.242 



95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e santificada, deve refletir esta santidade no seu comportamento perante o 

mundo. Portanto, nos da Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Campo de 

Campina Grande-PB nao podemos perder de vista aquilo que temos recebido 

no tocante aos usos e costumeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (grifo deles), uma vez que Deus tem nos 

abencoado com este modelo, tornando a denominacao Assembleia de Deus o maior 

segmento evangelico do Brasil. (COMEAD-CGPB, 2007, p. 12) 

Os cuidados apresentados no texto do manual demonstram que a AD reconhece os 

perigos da influencia de outras denominacoes mais liberals, como tambem o desvio de igrejas 

da AD quanto ao rigor das praticas de santidade. O jornal Mensageiro da Paz, os Manuais 

para assuntos especificos e, principalmente, as revistas da EBD se constituem num forte 

recurso doutrinario. 

Por que consideramos importante esse tipo de literatura enquanto fonte historica? 

Quais sao as suas singularidades no meio assembleiano? Qual a relacao entre os fieis com as 

revistas? Uma das respostas para tais questionamentos e que as revistas da EBD possuem uma 

funcao educativa, sao fontes de construcao de saberes e representacoes advindas de uma 

leitura do meio social. A revista e um documento elaborado por pastores e escritores de 

renome nacional (Silas Malafaia, Antonio Gilberto, Jose Wellington, Marcos Tuller, Geziel 

Gomes, Albertina Malafaia, Jefferson Magno Costa, dentre outros) convidados pela CPAD 

(Casa Publicadora das Assembleias de Deus) a partir de criterios didatico-pedagogicos, 

estudada semanalmente, o que constitui um rico material para analisarmos como sao 

produzidas e divulgadas as identidades que giram em torno da AD. 

O embriao da revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ligdes Biblicas para Jovens e Adultos comecou a circular em 

1920. Foram produzidas e comentadas inicialmente por missionaries estrangeiros, como 

Gunnar Vingren, Samuel Nystrom, Otto Nelso, Nels Julius Nelson, Gustav Nordlund. Com o 

crescimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revista recebeu varias alteracoes 

e aperfeicoamento, sendo didatica e pedagogicamente produzida e destinada a diversas faixas 

etarias, desde os "Cordeirnhos" (criancas entre 3 e 5 anos) ate as revistas voltadas 

exclusivamente para jovens e adultos. Hoje, circulam na denominacao varios fasciculos 

destinados ao ensino infantil, juvenil e adulto, alem da revista do Mestre e Ensinador Cristao, 

escritas pelo pastor Antonio Gilberto. E, portanto, no contexto destas revistas que sao 

2 CPAD (Casa Publicadora das Assembleias de Deus) e uma editora. Foi organizada em 1937 no Rio de Janeiro 

e tem como objetivo a producao e divulgacao de Biblias, livros, Jornal e eventos da denominacao da AD. A 

CPAD faz-se presente hoje nao apenas no Brasil, como tambem na America Latina, Estados Unidos, Europa e 

Africa http://www. cpad. com. br/cpad/paginas 
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atravessados os discursos dos pioneiros com o fim determinado de reproduzir na mente e nas 

acoes dos sujeitos assembleianos dos dias de hoje o padrao de comportamento que os 

classificam e localizam no meio evangelico. Os pastores Antonio Gilberto, consultor 

doutrinario da CPAD, e Claudionor de Andrade, gerente de publicacoes da Casa, ressaltam a 

importancia da revista na educacao crista da Assembleia de Deus e comentam: 

Mais de 2 milhoes de alunos se utilizam das revistas destinadas as Escolas 

Dominicais. Esta realidade evidencia a importancia das revistas Licoes Biblicas, no 

que diz respeito a unidade doutrinaria das Assembleias de Deus e a teologia 

ensinada no pais. Homens e mulheres, reconhecidos como as maiores autoridades 

em doutrina e pedagogia nas Assembleias de Deus, tem sido convocados para nelas 

colaborar como comentaristas. (MENSAGEIRO DA PAZ, 2006, p.7) 

Para compreendermos a importancia das revistas dominicais, e necessario voltar um 

pouco no tempo e situar o leitor sobre a Escola Dominical. A Escola Dominical como espaco 

onde circulam as licoes biblicas, segundo Tuller (2007, p. 66), teve seu inicio no seculo XVII I 

quando Robert Raikes, um jornalista evangelico (episcopal), com 44 anos, realiza em 

Gloucester, Inglaterra, as primeiras aulas aos domingos pela manha para criancas pobres 

sobre leitura, escrita, aritmetica, instrucao moral e civica e conhecimentos religiosos. O ideal 

de Raikes era impedir que criancas de rua chegassem a ser marginais como os homens que ele 

acompanhava nas prisoes, outro trabalho voluntario em sua trajetoria de vida. 

No curriculo instituido pelo professor Raikes constava, alem do ensino biblico, 

varias materias seculares tais como linguagem, matematica e educacao moral e 

civica. Nao demorou muito, a despeito das oposicoes, e a Escola Dominical tornou-

se a maior agenda de ensino da igreja crista. (TULER, 2007, p. 66) 

No seculo XIX, a EBD chegou ao Brasil. A inauguracao da EBD se da com a chegada 

dos missionarios escoceses Robert e Sara Kalley, membros da Igreja Congregacional. Em 19 

de agosto de 1855, na cidade imperial de Petropolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a 

primeira Escola Dominical em terras brasileiras. Sua audiencia nao era grande; apenas cinco 

criancas assistiram aquela aula na chacara onde residiam. Hoje, no local onde funcionou a 

primeira Escola Dominical do Brasil, acha-se instalado um colegio. (ALENCAR 2009, p. 32) 
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Portanto, quando os missionaries suecos chegam ao Brasil, a EDB ja funcionava como um 

espaco de leitura, escrita e formacao moral e religiosa. Eram cenarios nos quais a palavra de 

Deus era ministrada de forma didatica, atraindo, dessa forma, tanto pessoas alfabetizadas 

quanto nao-alfabetizadas. Na Assembleia de Deus e instituida a primeira aula da Escola 

Dominical em 1911 em Belem do Para, dois meses apos sua inauguracao aqui no Brasil. 

A educacao sistematica da maioria das igrejas evangelicas gira em torno da EBD e e 

ela um dos espacos mais propagados pelos pastores da AD, mostrando-o como um momento 

de aprendizagem e de crescimento na Palavra de Deus. A EBD e uma pratica 

institucionalizada pela AD em todo o Brasil que proporciona uma estrutura importante para a 

pedagogia do corpo e da mente. Porem, nao podemos ver essa estrutura como isolada de um 

contexto institucional mais amplo. Ao contrario, ela subjetiva e define determinados 

conhecimentos, fazendo parte das praticas de distribuicao e de reproducao dos usos, costumes 

e habitos diversos da AD. 

Por sua vez, as revistas sao entendidas como portadoras de conhecimentos legitimos 

para serem ensinados, geralmente escritos e supervisionados por pastores de renome nacional 

ligados a instituicao, tais como: Antonio Gilberto, Geremias Couto, Claudionor de Andrade, 

Marcos Tuler, e outros. Para tanto, os conteudos devem ser ensinados as geracoes mais novas 

para que estas compreendam os usos e costumes da igreja. O atual consultor doutrinario da 

CPAD e comentarista das licoes Biblicas, Antonio Gilberto, e lembrado por Tuler em seu 

livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manual do Professor com a seguinte declaracao: "A Escola Dominical nao e uma parte 

da igreja; e a propria igreja ministrando ensino biblico metodico". (2007, p. 19). Tuller 

acrescenta, 

A Escola Dominical nao e apenas um apendice da estrutura geral da igreja ou 

simples departamento secundario. Ela se confunde com a propria essentia da igreja. 

Pelo fato de a igreja estar intrinsecamente associada a educacao crista, a atividade da 

Escola Dominical como departamento principal de ensino nao e opcional, e vital, a 

medida que incrementa e dinamiza todas as atividades e iniciativas educacionais e 

evangelisticas dos demais setores. (TULLER, 2007, p. 19) 

Ao que parece, os lideres da AD sabem aonde querem chegar com a ajuda do ensino 

cristao atraves da EBD e suas licoes biblicas. Toda a equipe pastoral, comentaristas, 
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produtores e pedagogos investem alto no curriculo das revistas sabendo que o alcance e 

estrondoso e os resultados vantajosos para a denominacao. 

Como deixamos claro no primeiro capitulo, estamos pensando a leitura como 

formacao, e isto implica, conforme Larrosa (2002, p. 133), analisa-la como uma atividade que 

tem a ver com a subjetividade do leitor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao so com o que o leitor sabe, mas, tambem, com 

aquilo que ele e. Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma (...), como algo que 

nos constitui". 

Com essa perspectiva metodologica acerca da leitura, analisamos as Revistas da EBD. 

Dentre os temas mais recorrentes encontramos aqueles voltados para o "Padrao do 

Comportamento Sexual" subdividido em tres topicos que estao diretamente relacionados com 

a construcao de uma autodisciplina, com mecanismos de elaboracao de uma estetica e de um 

cuidado de si: 1) "A Mente Disciplinada"; 2) "O Corpo Disciplinado"; 3) "Compromisso 

Conjugal" (Licoes Biblicas, 2° Trimestre, 2001, p.21). 

Analisando o primeiro topico, "A Mente Disciplinada ", percebemos que esse processo 

de condicionamento mental demonstra a estrategia dos lideres da AD quanto ao controle das 

acoes dos seus membros. O proposito desse investimento em temas voltados ao controle dos 

pensamentos e construir uma identidade assembleiana que distinga seus adeptos dos demais 

sujeitos da sociedade praticantes de acoes transgressoras. Essas acoes transgressoras 

caracterizam-se por atitudes que vao de encontro ao padrao etico e moral defendido pela 

instituicao. 

De acordo com a licao apresentada na revista, para se ter uma mente disciplinada, e 

preciso ter cuidado com o que olha. A disciplina do olhar e aprisiona-lo das imagens que se 

contradigam as "normas de santidade". Ao subordinar o olhar, os pensamentos sao 

acrisolados e passam pelo crivo da doutrina pentecostal da AD. O cuidado com o que ve e 

ouve sao orientacoes praticas na aula da EBD que funciona como um dispositivo regulador 

das ideias e acoes dos sujeitos assembleianos. 

Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de t i ; 

pois te e melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo 

lancado no inferno. E, se a tua mao direita te escandalizar, corta-a e atira-a para 

longe de t i , porque te e melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o 

teu corpo lancado no inferno. (MATEUS, 5:29,30) 
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A orientacao do texto biblico em arrancar e atirar para longe o olho, mao ou outro 

membro nao se refere a uma atitude literal e sim figurativa. Cortar a mao quer dizer afasta-la 

do mal, do sujo, do pecaminoso. A expressao "melhor entrar no ceu sem um dos membros do 

que todo teu corpo lancado no inferno" demonstra o investimento para um tempo futuro, um 

lugar esperado pelo fiel assembleiano que pagara o preco mantendo-se afastado dos costumes 

sociais e culturais, caso estes nao correspondam ao padrao da igreja. Desde a mais tenra 

idade, os pequenos corpos sao induzidos a uma identidade assembleiana como destine A 

ideia e disciplinar as acoes usando metodos e recursos pedagogicos especificos como a 

musica, os fantoches, as historinhas e as atividades direcionadas a memorizacao e fixacao dos 

conceitos doutrinarios que regulam os corpos. 

Cuidado olhinho no que ve, cuidado boquinha no que fala 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Salvador do ceu esta olhando pra voce 

Cuidado olhinho no que ve 

Cuidado maozinha no que pega, cuidado pezinho onde anda 

O Salvador do ceu esta olhando pra voce 

Cuidado maozinha no que pega. (s/a) 

Cantando e gesticulando, as criancinhas vao absorvendo a ideia de que seu corpinho 

nao pode fazer tudo o que quiser. E preciso ter "cuidado". Os sentidos sao treinados para 

perceber e decodificar a identidade da AD que investe muito nos corpos na tentativa de 

adequa-los aos criterios (esteticos, morais e higienicos) dos dogmas doutrinarios da igreja. No 

lancamento do novo curriculo de Escola Dominical, o diretor-executivo da CPAD comenta 

que, 

Alem da mudanca no ciclo curricular na area infanto-juvenil, a modernizacao grafica 

propoe maior interatividade durante as licoes. Para isso, foram criados mascotes, 

novas secoes, ilustracoes e adequacao dos exercicios. (...) E nosso objetivo fazer 

com que todas as criancas, do bercario ao juvenil, possam usufruir melhor das 

sagradas Escrituras. Elas serao orientadas pelos professores, que, munidos desse 

curriculo moderno, darao a devida orientacao para que todos possam se situar como 

servos de Deus no mundo em que vivemos. (SOUZA, 2006, p. 7) 

A modernizacao das revistas somadas a outros recursos (musicas, teatro, pintura) tem 

como destino a modelagem dos corpos infantis. Nos corpos em miniatura sao construidos os 

contornos demarcadores que definirao e identificarao os membros da AD. A educacao crista 
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dessas criancas na igreja unida ao acompanhamento familiar resultara numa nova geracao 

comprometida com o padrao da Assembleia de Deus, garantindo a perpetuacao da doutrina 

desta igreja. 

No topico da revista que estamos analisando denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Corpo Disciplinado", 

percebemos a enfase nos valores morais. A oposicao a comportamentos "mundanos" constroi 

um corpo organizado a partir das regras ditas principalmente no que se refere aos usos e 

costumes, tema bastante comentado no Capitulo I I desta dissertacao. Na pratica, a regulacao 

do corpo assembleiano promove uma reacao tanto em quern cumpre como em quern observa o 

corpo obediente. A imagem do corpo emblematico suite um efeito duplo onde: O corpo 

obediente sente-se santo, limpo e adequado ao locus assembeliano, como tambem os que 

olham sao induzidos a reproduzirem o mesmo comportamento. Somando coro a esta licao, a 

letra da musica abaixo tambem reforca a disciplina do olhar, mostrando que o sujeito deve 

"cegar" para as coisas do mundo e olhar somente a Crista: 

Olhar somente a t i Senhor, olhar somente a ti Senhor, olhar somente a t i , Senhor... E 

nao olhar atras. 

Seguir teu caminhar Senhor, seguir sem vacilar Senhor 

Prostrado em teu altar Senhor, e nao olhar atras. (s/a) 

A pedagogia do olhar facilita a escolarizacao do corpo e seu adestramento tendo como 

proposito contribuir na producao de sujeitos "santos" capazes de viver sob as rigidas normas 

determinadas pela AD. 

Nas licoes da Revista, estrategias para o ensino de uma mente e corpo disciplinados 

sao cuidadosamente planejadas. Reflexoes aparecem em destaque no final dos temas 

abordados nas revistas e produzem uma analise criteriosa sobre a questao. Veja o que traz a 

revista "As Disciplinas da Vida Crista" (2° Trimestre, 2008): 

Na verdade, nao sao palavras sublimes que fazem o homem santo e justo; e a vida 

virtuosa que o torna agradavel a Deus. 

Se abstiveres de conversacoes superfluas e passeios ociosos, como tambem de ouvir 

novidades e boatos, acharas tempo suficiente e adequado para te entregares a santas 

meditacoes. (KEMPIS in revista "As Disciplinas da Vida Crista" 2° Trimestre 2008, 

p.54). 
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Essas reflexoes agem como uma dlsciplinarizacao ideologica que entra na mente do 

aluno da EBD e repercute em suas acoes. Sao versos bem elaborados que ajudam na difusao 

da doutrina aplicada a licao. Em depoimento, colhemos a seguinte informacao: "O que a 

revista traz tem um peso igual ao da Bfblia". Isso demonstra a facilidade que a Igreja encontra 

na solidificacao de sua doutrina atraves da Revista da Escola Biblica Dominical. 

Analisando ainda o tema da licao ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Padrao do comportamento sexual", percebemos 

que o proposito do discurso e estabelecer uma norma padronizada para que os casais, homens 

e mulheres, sigam uma "logica" que "proporcione" a limpeza da mente, a limpeza do corpo e 

a higiene conjugal. A referida licao foi elaborada de forma a moldar os corpos aos papeis de 

genero, ensinando-lhes posicoes no lar e fora dele, gestos, formas de se dirigir as outras 

pessoas e ao conjuge, movimentos que os fixam enquanto individuos pertencentes a um grupo 

religioso especifico. Ao ter o corpo como objeto de estudo, a licao da EBD aborda a sua 

utilidade, produtividade, instrumentalidade, levando-o a "tornar-se sinais, a encontrar num 

discurso o meio de transformar-se em uma unidade de sentido, em uma identidade" 

(CERTEAU, 1994, p.242). Nesta licao encontramos varias vezes o conceito de disciplina. O 

foco principal do texto e a disciplina como controle da producao das acoes dos leitores 

assembleianos. O objetivo e levar os alunos da EBD a colocarem seus corpos, mentes e 

sentidos assujeitados aos padroes morais e eticos repletos de limitacoes, proibicoes e 

obrigacoes. 

A disciplina dos sentidos. O Senhor aprofundou ainda mais a questao, ao condenar 

nao so o olhar cobicoso, mas tambem qualquer acao malefica envolvendo os demais 

sentidos. A linguagem e, outra vez, radical - arrancar o olho, cortar a mao - para 

demonstrar que nao pode haver qualquer tipo de concessao nessa area. (LICOES 

BIBLICAS, 2° Trim, 2001, p.23 - Grifo nosso) 

Aqui, a disciplina dos sentidos e tecida na rede de todos os outros objetos de controle, 

(Mente, Corpo, Propositos). Na tentativa de subjugar o olhar, o toque, e exercida uma 

pedagogia da santidade na qual se legitima a identidade que se deseja construir, no caso, a 

identidade da AD, e marginaliza outras. O papel da linguagem para esse contexto e o de 

garantir que os argumentos atinjam o cerne da mensagem - "Praticas de Santidade". No 

conteudo da licao enxergamos a presenca do discurso dos precursores da AD no Brasil Berg 

e Vingren. A influencia do ensino dos pioneiros esta demarcada em cada secao e a razao 
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principal de todo zelo corporal e nao se contaminar com a maneira de se portar do impio, 

metafora biblica que aponta para os que nao seguirem a fe crista. Manter o templo (corpo), 

consagrado, atraira as bencaos celestiais promovendo equilibrio, a comecar pela mente. A 

licao (05) da revista da EBD (2001, p. 22) afirma que e necessario dominar a mente, visto ser 

nela onde o pecado da inicio as suas tramas preliminares. Possivelmente, para os lideres das 

Assembleias de Deus, o rigor com as vestes e outros adornos sexuais evitara o que a Biblia 

chama de concupiscencia dos olhos. Diz a licao: 

Como o olhar cobicoso e a centelha que desencadeia o processo, o Mestre (Jesus) 

firmemente condena-o, pois quando alguem chega ao ato do adulterio (que e a 

relacao extraconjugal), ou a qualquer outro pecado sexual, normalmente ha uma 

longa historia por tras, que teve inicio com um olhar lascivo. (LICOES BIBLICAS, 

2° Trim, 2001, p.22) 

Percebe-se que, alem do cuidado com a aparencia dos adeptos da AD para nao ser 

instrumento de atracao sexual, a igreja aconselha aos discipulos disciplinarem suas mentes 

para que, ao olharem para um corpo seminu nao interajam com a visao "carnal" e sim, 

submetam o olhar como tambem os pensamentos ao "senhorio de Cristo". Esta atitude, na 

otica destes lideres, baseia-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "no cerne do ensino de Jesus quando aludiu ao olhar cobigoso, 

como ja caracterizando o pecado". Olhar o outro, seu corpo, e nomea-lo sao o processo 

determinador da subjetivacao humana. Lancar um "olhar cobicoso" sobre o corpo do outro e 

uma atitude "perigosa", pois este ato pode levar a um outro: o adulterio. Sobre essa gramatica 

do olhar, diz Bastos: 

Essa imagem especular subjetivadora nao e um mero amontoado de percepcoes que 

o olhar proprio capta. Ela se legitima pela relacao autoritaria e pela nomeacao que o 

outro faz daquela imagem refletida (...) Sem o olhar do outro sobre mim, olhar 

sempre portador de uma carga pulsional, nao ha subjetividade possivel. 

(BASTOS,2006, p.83) 

Outro aspecto apresentado na licao e a disciplina do corpo, acrescida da advertencia: 

"trazer os membros sob controle e tratd-los como se estivessem mortos". Ha aqui um 

paradoxo entre a morte e a vida. E preciso morrer para os prazeres do mundo segundo o 

ensino de Jesus, para entao desfrutar da vida plena num cotidiano em santidade. 
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O treinamento do olhar e determinants nao apenas para a transformacao do seu proprio 

corpo, tornando-o cadaverico, morto para o pecado. Ha uma metodologia nesse treinamento 

que visa tomar o cadaver como modelo para uma forma de se lidar com seu proprio corpo. O 

crente, diante do cadaver, deve aprender a "pensar anatomicamente", tratando os membros 

"como se estivessem mortos". O esvaziamento da vida do corpo morto e condicao necessaria 

para a santificacao, para uma vida em santidade. Ve-se, aqui, uma metafora biologica, que 

divide o corpo em pecas, fragmentando-o. Ha, no olhar cobicoso, uma ameaca corporificada. 

Ele pode tomar todo o corpo (e a alma tambem). O corpo, em sua constituicao polimorfa, 

pode ser perigoso ao outro, trazendo as marcas do pecado, da dor, da sujeira que corrompe a 

alma. Assim, a metafora de cura tambem e acionada, pois para que o fiel assembleiano nao 

tenha a sua alma suja do pecado, ele deve "limpar" o olhar, sanitarizar a sua visao. Para "tocar 

o ceu", como diz a letra da musica da cantora Eyshila, e preciso mortificar o corpo, esvaziar-

se de si mesmo e encher-se do Espirito Santo: 

Ate tocar o Ceu 

Vou te buscar 

Vou te adorar 

Ate tocar o Ceu 

E tempo de vigiar e orar 

E Tempo de buscar a face de Deus 

E tempo de receber a sua direcao 

E o seu poder 

E tempo de se levantar e agir 

E tempo de ampliar a visao 

E tempo de se arrepender 

E clamar pelo Seu perdao 

E tempo de viver a realidade 

De uma vida de temor e santidade 

Com os olhos espirituais abertos 

Pois a vinda de Jesus esta muito perto 

E tempo de parar de murmurar 

E abrir a boca para abencoar 

Porque somos os profetas desse tempo 

Somos a geracao do avivamento 

Geracao que denuncia o pecado 

Mas ama o pecador 

Geracao que abre mao de tudo 

Por causa do Senhor 

Geracao que nao tolera Jezabel 

Geracao que ora como Daniel 
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Geracao que busca a Deus 

Ate tocar o Ceu 

(EYSHILA, 2006, M K PUBLICITA) 

A disciplina da higiene espiritual e moral condiciona o olhar, controla as palavras e 

subjuga as acoes. O controle esta ligado a dois polos, o de si e o do outro. Olhar o corpo do 

outro exige, portanto, destreza, uma "gramatica do cuidado de si". O homem, ao olhar a 

mulher, deve mortificar o seu corpo, cadaveriza-lo, purificar o seu olhar. Dai a necessidade e 

a importancia que a mulher tem de usar roupas decentes, nada escandalosas. As mulheres 

parecem ser quadros vivos das regras e dos costumes, atrizes do teatro organizado por um 

conjunto de ordenacoes e preceitos. Uma musica do cantor Sergio Lopes corrobora o texto da 

Licao Biblica ao utilizar a metafora da figura feminina de Dalila (vista biblicamente como a 

mulher da perdicao, aquela que rouba a forca do homem atraves da seducao e da mentira para 

chamar a atencao dos "sansoes" evangelicos. 

Tens sobre teu corpo a forca e o poder de Israel 

Tua vida tem um piano que foi escrito no ceu 

Nada detera teu braco, nenhum mal te afligira 

Tu libertaras um povo e o seu Deus te salvara 

Tu libertaras um povo e o seu Deus te salvara 

Se apossara de ti o Espirito de Deus 

Mais forte seras que um leao; venceras os filisteus 

Viveras sob um enigma, um segredo Deus te da 

Ninguem deve conhece-lo, a ninguem deves contar. 

Entre guerras e vitorias, tendo o cetro em sua mao 

Vinte anos se passaram pelos bracos de Sansao 

Que poeta preveria que um tao forte guardiao 

Escondia no seu peito um tao fragil coracao? 

Ah, guerreiro, nao te iludas com o que pede o coracao 

Nao reveles a Dalila teu segredo por paixao! 

Pode de uma mesma fonte jorrar agua boa e ma? 

Porque longe de Israel teu amor foste buscar?!... 

Es agora prisioneiro ante os filhos de Dagon 

Ja perdeste os teus olhos, tua forca e teu dom 

Tudo porque quando um homem segue o proprio coracao 

Sela o seu proprio destino: vai morrer como Sansao. 

(LOPES, 1997. Line Records) 
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Na musica acima, ha muitas metaforas presentes. Sansao representa o homem crente 

que, ao obedecer o piano divino sera vencedor nas batalhas do cotidiano. Vencera o pecado, a 

tentacao, os desejos carnais que levam a prostitaicao. Dalila e a figura da mulher que nao 

segue os padroes de Deus, e perigosa e levara o seu amante ao aprisionamento, a cegueira. 

Baseado na historia biblica, Sergio Lopes lanca mao da figura de Dalila para representar o 

perigo que ronda o corpo masculino. O homem que confia na mulher perversa tera os seus 

olhos furados. A metafora da visao prefigura um acontecimento espiritual na vida daquele que 

desobedece e faz alianca conjugal com uma mulher paga. Como SansaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA olhou para Dalila e 

foi enganado pelo desvio do seu olhar, terminou sua historia cego. Ficar cego e ficar doente, a 

margem, pobre, sem esperanca. O autor da musica alerta para este perigo no ambito espiritual. 

Denuncia a trama da paixao, um sentimento forte que cega e pode transformar um "guerreiro 

num prisioneiro".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Quando um homem segue o seu proprio coraqao sela o seu proprio 

destino: vai morrer como Sansao ". 

Esse tipo de disciplina rigida pretende indicar uma doutrina "puritana, solidamente 

biblica, de espiritualidade profunda, zelosa e sever a, dominando todos os setores da vida, 

tanto social como individual". (MENDONCA, 1995, p. 52). Os sentidos dos crentes 

assembleianos sao conduzidos a rejeitarem os padroes da vida moderna, mundana, uma etica 

de negacao que aponta para um outro mundo vindouro, a-historico do alem, e logo, muito 

melhor do que este em que vivemos. A expectativa de uma patria celeste cheia de gloria 

impoe uma rejeicao aos prazeres do presente que sao apresentados como passageiros, 

superfluos e enganosos. Para gozar do novo lar, e preciso afastar-se das sujeiras que o mundo 

presente oferece e andar como um peregrino penoso, resignado do penar. O hino da Harpa 

Crista "Terra Feliz" exemplifica bem o anseio pela vida no porvir. 

Eu avisto uma terra feliz, 

Onde irei para sempre morar: 

Ha mansoes nesse lindo pais, 

Que Jesus foi pra mim preparar. 

Vou morar! - vou morar 

Nessa terra celeste porvir! 

Vou morar! - vou morar! 

Nessa terra celeste porvir! 

Cantarei nesse lindo pais 

Belos hinos ao meu Salvador. 

Pois ali viverei bem feliz, 

Sem angustias, tristezas, nem dor. 



106 

Vou cantar! - vou cantar 

Nessa terra celeste porvir! 

Vou cantar! vou cantar 

Nessa terra celeste porvir! 

Deixarei este mundo, afinal, 

Para ir a Jesus adorar. 

Nessa linda cidade real, 

Em venturas sem fim vou estar. 

Vou estar! - vou estar 

Nessa terra celeste porvir! 

Vou estar! - vou estar 

Nessa terra celeste porvir! 

(HARPA CRISTA, HINO 614) 

A ideia do efemero e do provisorio perpassa a mensagem central do cantico e alimenta 

a esperanca do fiel peregrino assembleiano. "Pois ali viverei bem feliz, sem angiistia, tristeza, 

nem dor", um sonho de consumo dos que abandonam as praticas impuras do mundo vi l . 

Morar nas mansoes celestes ajuda a aceitar as dificuldades do presente subtraindo das acoes 

do cotidiano tudo o que contamina, adoece e contradiz as sagradas escrituras e normas da AD. 

Os enunciados vou morar, vou cantar e vou estar traduzem o sentimento de nao pertencimento 

(brasileiro) que se tenta instaurar nos fieis, fazendo-os sentirem-se estrangeiros na terra. O 

objetivo e fazer com que cada crente assembleiano entenda que o seu viver e um penoso 

caminhar para a patria celestial e que vale a pena afastar-se de todos os prazeres enganosos e 

praticas impuras que podem desvia-lo de sua meta - Morar na linda patria celestial. As 

revistas da EBD sao bem direcionadas para alcancar este objetivo trazendo enfoques que 

garantam o conhecimento e obediencia ao padrao de comportamento defendidos pela igreja 

Assembleia de Deus. No quadro abaixo temos os temas centrais das revistas que esta pesquisa 

teve acesso. 

TABELA 1 - Revistas trimestrais Jovens e Adultos dos anos de 1987 a 2008 

ANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT E M A C E N T R A L 

1987 A DOUTRINA DE DEUS 

1988 VERDADES PENTECOSTAIS 

1990 OS HEROIS DA FE 

1991 CONHECENDO A PALAVRA DE DEUS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v 'C_ _ _ ± iO TEC A 
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AVIVAMENTO UMA NECESSIDADE DOS DIAS ATUAIS 

PARABOLAS DE JESUS 

O E V A N G E L H O DO FILHO D E DEUS 

SAL E L U Z AS MARCAS DO CRISTAO ATUAL/ATOS O PADRAO PARA A IGREJA DA 

U L T I M A HORA 

OS PROBLEMAS DA IGREJA E SUAS SOLUCOES/ALIRA D E I S R A E L NA DEVOCAO DO 

HOMEM MODERNO 

O E V A N G E L H O DE JUSTICA DE DEUS/O E V A N G E L H O D E CRISTO ANUNCIADO COM 

PODER 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GLORIOSO PROP0SITO DA SALVACAO/ A RELIGlAO PURA/A PRATICA DA VIDA 

CRISTA/A IGREJA NAS REGIOES CELESTIAIS /VIVENDO A L I B E R D A D E CRISTA/CONTRA 

O FORMALISMO E AS INIQUIDADES NA CASA DE DEUS 

OS ENSINOS DE JESUS PARA O HOMEM ATUAL 

A T R A N S P A R E N C Y DA VIDA CRISTA/A ESPERANCA DO C R I S I A O E M TEMPOS DE 

ANGUSTIA/EDIFICANDO SOBRE O FUNDAMENTO D E CRISTO E DOS 

APOSTOLOS/AGUARDANDO A VINDA DO SENHOR 

ABRAAO- EXITOS E FRACASSOS DO AMIGO DE DEUS/ CONFRONTANDO AS QUESTOES 

MORAIS 

SERVINDO A DEUS COM E X C E L E N C I A / O SOFRIMENTO DOS JUSTOS E O SEU 

PROPOSITO/APRENDENDO DIARIAMENTE COM CRISTO 

E U E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR/PERSEVERANCA DA IGREJA NA 

PALAVRA NESTES DIAS DIFICEIS E TRABALHOSOS 

A PLENITUDE D E CRISTO NA VIDA DO CRENTE/A RESPOSTA CRISTA PARA TEMPOS D E 

C R I S E E CALAMIDADE MORAL/ADVERTENCIAS PARA OS DIAS D E HOJE/VIDA SANTA 

A T E A V O L T A D E CRISTO 

O S P I L A R E S DA VIDA C R I S T A / A S V E R D A D E S C E N T R A I S DA F E CRISTA/AS D O U T R I N A S 

B I B L I C A S PENTECOSTAIS 

A BUSCA DO C A R A T E R CRISTAO/A IGREJA E A SUA MISSAO/TEMPOS TRABALHOSOS/AS 

PROMESSAS D E DEUS PARA A SUA VIDA 

AS DOENCAS DO NOSSO SECULO/AS DISCIPLINAS DA VIDA CRISTA/O DEUS DO LIVRO E 

O LIVRO D E DEUS. 

As tematicas propostas nas licoes das revistas da EBD acima citadas mostram a 

centralidade da pregacao a partir de um modelo puritano de costumes baseado nos padroes 

morais teologicos. Alem do cuidado com as vestes, o controle dos sentidos, e o manter-se 

afastado das sujeiras que o mundo oferece, outros elementos sao indicados para constituir 

uma identidade propria de ser AD como tambem sob juras de obter uma vida plena e saudavel 

nas tres dimensoes (espirito-alma-corpo). 
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O batismo nas aguas e outra metafora de limpeza e purificacao espiritual, assim como 

o banho diario esta para a higiene corporal, o batismo, feito uma unica vez, representa um 

mergulho na santidade, simbolizando que se a pessoa "esta em Cristo, nova criatura e, as 

coisas velhas ja passaram, eis que tudo se fez novo (2 Corintios 5.17). Estudaremos mais 

sobre isto a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1- "Mortos para o mundo estao": o Batismo como a agua que higieniza a alma 

Figura 12 - Batismo em acude - Belem do Para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Profecia dirigida a Gunnar Vingren. em 22 de main de 1912, quando o Senhor dava os primeiros 

Outro traco identitario na Assembleia de Deus e o batismo por lmersao , um ato visto 

e dito como fundamental para a purifica?ao, a sanitarizacao da alma do convertido. Atraves da 

3

 A tradicao da Igreja Crista reconhece 3 formas que representam o Batismo biblico: Aspersao: a agua e 

aspergida sobre o batizando; A efusao: a agua e derramada sobre o batizando, utilizando-se as duas maos como 

concha; A imersao: o batizando e imerso nas aguas. 
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imersao, instalam-se as ablucoes espirituais, pois agora, limpo, pode ser participante da Santa 

Ceia, assumir cargos na Igreja, participar de outras atividades. O corpo imerso e um corpo 

impregnado de sujeiras, mas que volta sao, limpo, "alvo mais que a neve". O corpo que desce 

as aguas nao e o mesmo que sobe. E outro, agora santo, limpo, purificado. O batismo e, 

portanto, um sinal que tanto serve para indicar que a pessoa que o professa participa da 

regeneracao, como tambem pretende participar ativamente da comunidade dos que creem na 

salvacao de Cristo. No batismo cristao, a agua toca o corpo, mas o espectro do que sua 

limpeza proporciona e mais abrangente: lava o espirito, a alma, retirando a mancha do pecado 

original, apagando tracos antigos da historia do homem e preparando-o para uma nova vida. O 

ato de descer as aguas (batismo por imersao) pressupoe simbolicamente a limpeza das velhas 

memorias, a purificacao desta poeira de memoria e de repeticao. 

Para Silva (2003, p.42), o processo de inclusao proporciona ao individuo uma 

identidade de pertencer a este grupo facilitando a construcao da identidade. Na igreja esse 

sentimento de pertencimento e construido quando o fiel e convidado a envolver-se com o 

sagrado atraves de padroes que a instituicao, no caso, a Assembleia de Deus, considera 

importante para que este individuo se sinta aceito e participante. 

O batismo nas aguas e um dos sacramentos fundamentals na igreja e tem como 

objetivo a sinalizacao fisica de que houve uma experiencia espiritual. A esta experiencia eles 

chamam "novo nascimento", conhecido como um processo de regeneracao que garante um 

retorno a comunhao com Deus e mudanca nas atitudes e comportamentos. 

Antes do batismo, todos os candidates dao um testemunho da experiencia com 

Jesus, e se comprometem a observar a doutrina e os costumes da denominacao. 

Nesta ocasiao eles sao avaliados pelos demais membros da igreja, o pastor e os 

presbiteros, se estao aptos pela Palavra e pelos costumes da denominacao, 

abandonando os vicios, a idolatria, feiticaria, orgias, etc. (HULDA, 2009 ) 

Este ritual indica que o novo crente esta purificado da lepra do pecado e pode 

comungar com Deus. Ha um personagem biblico, chamado Naama, e sua historia e relatada 

no livro biblico de segundo Reis. Alem de ser comandante do rei da Siria, este homem era 

admirado por seu rei devido seu excelente desempenho a frente de batalhas. Ele era um 

grande heroi, mas sofria de uma doenca muito grave e temida em sua epoca: a lepra. Numa 

determinada ocasiao, as tropas da Siria invadiram as terras de Israel e trouxeram de la muitos 
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prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naama, para ser 

empregada de sua mulher. 

Um dia a menina disse a sua patroa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Senhora, eu gostaria que meu patrdo procurasse 

oprofeta em Samaria, tenho certeza que ele ficaria curado da lepra!" (II Reis 5.3). Sabendo 

dessa possibilidade, partiu Naama levando consigo presentes e uma carta de apresentacao ao 

rei de Israel. Chegando la, Naama ate pensou que seria recebido pelo profeta Eliseu que o 

orientaria no que deveria fazer para ser limpo da lepra. Porem, ficou revoltado quando ouviu 

apenas um recado do profeta dizendo: "Vai, e lava-te sete vezes no Jordao, e a tua carne sera 

curada e ficardspurificado" (II Reis 5.10). Que absurdo! Disse Naama, eu, lavar-me no rio 

Jordao? Em Damasco ha rios muito melhores do que todos os rios de Israel. Se e de agua de 

rios que eu preciso, volto para a minha terra e me trato la; e ja ia embora quando seus criados 

o convenceram a obedecer ao profeta. Foi ate o rio Jordao e mergulhou nas aguas sete vezes; 

quando saiu da agua depois do setimo mergulho, viu que a pele do seu corpo estava 

completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra; ele estava curado! 

Semelhantemente e o que parece acontecer com aqueles que decidem obedecer ao 

lider espiritual e batizar-se. Ao entrar nas aguas e mergulhar, a lepra, que neste caso seria o 

pecado, sai, e o novo crente passa a desfrutar da cura milagrosa no seu espirito. Observe que o 

poder nao esta na agua e sim na obediencia em lavar-se. No caso de Naama, ele argumentou 

que os rios Abana e Farfar (II Reis 5.12) possuiam aguas mais limpas que as do rio Jordao, 

mas, neste caso, a Siria representava o mundo pagao, onde a idolatria e feiticaria ocupavam 

lugar de destaque; logo, suas aguas estariam contaminadas. Assim ocorre no ambiente 

assembleiano, a renuncia a locais ate mais "prazerosos" sao necessarios a fim de que atraves 

do mergulho nas aguas do batismo a velha natureza de pecado fique para tras. Naama e a 

figura do homem e da mulher que, vindos do mundo (da Siria paga), resolvem obedecer ao 

regimento interno da AD e tornar-se um membro mediante o batismo. E de considerar que 

este sacramento nao e exclusivo da AD, mas todas as igrejas protestantes seguem o 

sacramento batismal, diferenciando-se, apenas, em relacao a forma de batizar, que pode ser, 

principalmente, imersao ou aspersao. 

Ester (2008), uma das nossas entrevistadas cita em seu depoimento uma cancao da 

harpa Crista que ouviu no dia do seu batismo, e nela percebemos a forca desse simbolismo. 

Observe: 
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Tua graca.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 Deus amado. 

Vem agora conceder, 

Aos que vao ser batizados, 

Da-lhes o Espirito e poder. 

Com o Teu Espirito Santo, 

Estas almas vem selar; 

Da-lhes vida e novo canto, 

P'ra Tua gloria conquistar. 

A fim de pra Ti viverem, 

Mortos para o mundo estao; 

Para o Espirito receberem, 

Da-lhes puro coracao. 

Com Espirito por Deus dado, 

Vem, 6 vem ja batizar, 

Os que hoje seus pecados, 

Vem nas aguas, sepultar. 

Ja contigo ressurgidos, 

O Teu nome louvarao; 

Em Jerusalem, vestidos; 

Sim, de branco, reinarao! 

(HARPA CRISTA, N° 352) 

Os fieis sao convidados a sepultar seus pecados, sujeiras do coracao e feridas da alma 

nas aguas do batismo. A promessa e que ao erguer-se estarao brancos e com um puro coracao. 

No ato do batismo, o Espirito Santo, diz a musica, sela essa pessoa, ou seja , ela e marcada, 

sinalizada e, portanto, reconhecida no ceu. Os que se batizam passam a viver o sonho de uma 

eternidade com Deus, uma dadiva concedida aos que recebemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "vida e novo canto pra Tua 

gloria conquistar". Para Reis (2006), essa trama simbolica e a luta pelo (auto) 

reconhecimento, pois, segundo ele, uma identidade, para ser construida "precisa de algo fora 

dela, da alteridade, outra identidade, que nao e" (REIS, 2006, p. 120). O cidadao do ceu e o 

outro do sujeito que acaba de se batizar e a morte para os padroes do mundo e a oposicao as 

vantagens que essas praticas impuras tentam suscitar. O sujeito assembleiano e chamado a 

ocupar o seu lugar, o seu novo lugar e a agir a partir de um campo social com recursos 

materials e simbolicos proprios. (REIS, 2006, p. 13) 

A exclusao da velha identidade e a condicao para a constucao de uma nova e neste 

caso, a identidade assembleiana. Como Naama deixou nas aguas do Jordao a sua lepra, sua 

vergonha, sua morte, sim, pois, certamente, era assim que ele se sentia, ainda que fosse 

benquisto pelo rei, ganhasse muitas guerras, o novo crente tambem, ao descer as aguas, 
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simbolicamente sepulta o pecado (lepra espiritual) tornando-se, segundo os fieis da AD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "alvo 

mais que a neve". Inclusive, a roupa que os batizandos usam e sempre de cor branca 

fornecendo algumas pistas para a suposta purificacao adquirida pela salvacao calvitica. A 

roupa branca pode ser analisada como uma metafora do corpo santo, limpo e higienizado 

mediante o batismo. A bata, muito parecida com a bata utilizada por medicos e enfermeiros, 

sinaliza para a cura que vem atraves de uma nova "operacao" espiritual: o batismo. 

Figura 13:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BATISMO - Assembleia de Deus - Ministerio de Cubatao/SP 

A brancura da roupa evoca a remocao das impurezas das acoes praticadas antes de 

freqiientar a igreja. Ao se batizar, o novo crente recebe simbolicamente novas vestes 

espirituais. O branco resplandecente no exterior do corpo transcendera para o interior do 

espirito e alma alterando maus habitos e produzindo um estado de pureza, bem-estar. Essa 

sensacao e produto do que eles chamam de "nascer de novo", um acontecimento sobrenatural 

que permite ao homem ouvir, falar e se relacionar com Deus que e espirito, logo, seus 

adoradores so poderao adora-lo em espirito (Joao 4:24). 

Os lideres e membros da AD entendem que mesmo que, uma pessoa tenha bens, 

sucesso profissional, aceitacao social, contudo, se nao experimentarem o Novo Nascimento, 

evidenciado no batismo nas aguas, sentirao o mesmo que sentia o comandante Naama. Como 
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diz a musica acima citada, os que sao batizados nas aguas obedecendo aos costumes da igreja 

serao selados, marcados devido a presenca do Espirito Santo em suas vidas. Para os fieis da 

AD, no ato do batismo ocorre um milagre, o homem ou mulher sepulta nos tanques batismais 

os seus pecados quando e imerso (a) e ressuscita com Cristo ao levantar das aguas. A letra da 

musica outrora citada garante que os que assim procedem vestidos de branco reinarao na 

nova Jerusalem, que e uma representacao do ceu; porem, isto so sera possivel se os 

convertidos morrerem para o mundo, recebendo um coracao puro. 

Vigarello (1985, p. 151) chama esse processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "moralizacdo da higiene". Os novos 

membros, apos o banho batismal incluem em suas praticas costumes onde a higiene espiritual 

assume um lugar permitindo que estes fieis adquiram moralidade e ordem em seu cotidiano. A 

pedagogia da higiene espiritual atraves do batismo e, portanto, um instrumento de moral 

baseado na etica da pureza. 

Debora, que por muitos anos participou ativamente da AD em Campina Grande, 

estando hoje em outro ministerio, diz: para ser batizado era necessario abandonar os 

envolvimentos ilegais. Abandonar os usos e costumes (mundanos). Estar frequentando a 

congregacao regularmente. Ser dizimista e submeter-se as normas da igreja. Veja que o 

depoimento mostra que a pessoa que se batiza deve permanecer limpo, afastado dos habitos 

que contaminam a fe. Vigarello (1985) chama a atencao para a importancia de se manter 

asseado. Ele diz que a agua e limitada e para usufruir dos beneficios da higiene se faz 

necessario associar ao lavar-se outros habitos tais como "pentear-se, trocar as roupas, cortar 

as unhas e todas as manhas limpar as maos e o rosto para retirar a sujidade com um pano 

branco". (1985, p. 23). Os fieis assembleianos sao induzidos nao apenas a entrar nas aguas, 

mas continuar se limpando diariamente das poeiras, bacterias e contaminacoes da vida fora da 

igreja. 

Ainda relacionando este ritual da Assembleia de Deus com a historia de Naama, 

identificamos que o ato de obedecer e mergulhar nas aguas suscitara uma nova identidade, 

pelo menos no que se refere aos habitos religiosos. Vejamos como ocorreu com Naama. 

Ainda pelo relato biblico verificamos que a mudanca que ocorreu com Naama ao 

mergulhar no rio Jordao nao se deu apenas no ambito fisico, mas tambem na instancia 

religiosa, pois este, antes de submeter-se a imersao, servia e adorava a um deus pagao 
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chamado Rimom. Logo apos a experiencia no Jordao, Naama faz a seguinte declaracao e 

pedido ao profeta Eliseu: 

Por favor, deixe-me levar de volta duas de minhas mulas carregadas com terras 

daqui, pois de agora em diante nunca mais oferecerei sacrificio a outro deus, a nao 

ser o Deus de Israel, o Senhor. Ha, porem, uma coisa que preciso explicar: quando o 

rei, meu senhor, apoiado em meu braco, entrar no templo do deus Rimom para o seu 

culto de adoracao, e eu tambem tiver de me curvar, quero que Deus, o Senhor, me 

perdoe. (II REIS, 5:17,18) 

Ao que parece, a experiencia nas aguas do Jordao fez o comandante Naama renunciar 

seu estilo de vida anterior. E curiosa sua explicacao para justificar sua entrada no templo 

pagao; para ele isso seria uma obrigacao trabalhista e, por isso, o Deus de Israel que agora ele 

seguiria, nao deveria levar em conta. No batismo que inclui os novos crentes na comunidade 

assembleiana, o intuito e tambem leva-los a ignorar os valores religiosos anteriores seguindo 

fielmente aos padroes espirituais da denominacao. A lepra espiritual e tambem a idolatria nao 

somente a outros deuses, mas a coisas, lugares e pessoas que ocupem o primeiro lugar no 

coracao. 

E preciso, mergulhar, se lavar, se batizar para entao poder se aproximar de novo de 

Deus e do povo que serve a Ele. A musica a seguir mostra a determinacao de quern 

resolve se submeter ao ritual batismal. 

Tua justica eu quero cumprir, 

Alegremente me vou batizar 

Por imersao, para Cristo seguir 

E meus pecados, assim sepultar. 

Lava-me, lava-me, 6 Deus de amor, 

No sangue puro de Cristo Jesus; 

Torna minha alma mais alva que a luz, 

No sangue puro de Cristo Jesus. 

Quando das aguas eu ressuscitar, 

Ja criacao nova sou em Jesus; 

Posso a Ele servir e honrar, 

Por crer na obra sublime da cruz. 

Com toda forca, meu bom Salvador, 

Teu santo nome eu invocarei, 

Para que eu va de valor em valor, 

Ao ceu de luz, onde descansarei 

(HARPA CRISTA, 352) 
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A descida as aguas sepultara os maus costumes. A agua na verdade representa o 

sangue de Cristo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "torna minha alma mats alva que a luz ". A poesia confirma a "trilogia 

proclamada reiteradas vezes pelos pioneiros da AD no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingren, 

"Jesus salva, cur a e batiza no Espirito Santo", diz o diretor executivo da CPAD ao jornal 

Mensageiro da Paz (junho de 2001). A salvacao, a cura e o batismo nas aguas e no Espirito 

(glossolalia) fazem do fiel uma criacao nova, como afirma a cancao. Essa suposta nova vida 

abre as portas nao apenas da cura fisica e emocional, mas "do ceu de luz onde haverd 

descanso ". 

O batismo e, portanto, uma apresentacao publica que caracteriza uma decisao de 

entrega a nova vida, que como diz a cancao, num processo de limpeza profunda que no caso, 

acreditam os assembleianos sera feita por Deus, tornara o praticante sao da lepra do pecado. 

Para Vigarello (1985, p. 20), o banho dedicado a infancia nao tinha como finalidade 

primordial a limpeza, mas a "modelagem dos membros na devida forma". O banho tornado 

no batismo parece possuir tambem essa utilidade. Os batizados sao modelados aos padoes e 

normas exigidos pela igreja e seguem sua vida apos o banho (batismo) numa intinerante 

conquista da higiene espiritual. Para tanto, o manual de treinamento para candidatos ao 

batismo (2007, p. 13) apresenta os seguintes direitos e deveres apos o banho batismal. 

a) Fazer parte dos membros da Igreja. 

b) Possuir uma credencial de membro da Igreja. 

c) Fazer parte do corpo de Cristo. 

d) Poder participar da Ceia do Senhor. 

e) Honrar a sua Igreja. 

f) Respeitar e obedecer as normas da Igreja. 

g) Contribuir com dizimos e ofertas para o crescimento da obra de Deus. 

h) Nao dar escandalos a igreja (fazer com que alguem critique a Igreja, devido ao 

seu mau comportamento). 

i) Falar, agir e pensar como um filho de Deus. 

j ) Frequentar os cultos regularmente. 

(MANUAL DE TREINAMENTO PARA CANDIDATOS AO BATISMO, 2007, p. 

13) 

Como mostra Vigarello (1985, p.21),em seu estudo sobre a higiene no banho infantil, 

onde a agua tern funcao limitada e nao afasta a pratica de uma higiene continuada e ativa, no 

batismo, o novo crente, nascido de novo, portanto, um bebe, deve continuar seguindo normas 

de limpeza e purificacao tambem aprisionando o corpo das influencias e infiltracoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUFCG/BIBUOTECA 
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mundanas que (per)passam pelo corpo, infeccionando o espirito e a alma. Vigarello (1985) 

tambem apresentou o banho como divertimento social onde homens e mulheres participavam 

de banhos publicos onde os convivas comiam e se divertiam. No dia do batismo, uma festa 

tambem e vivenciada; familiares, amigos e demais membros da igreja cantam, abran?am-se, 

tiram fotografia e celebram a inclusao de novas pessoas aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus assembleiano. O batismo 

da AD em Natal impressionou a midia local ao batizar 800 novos crentes no dia 28 de 

dezembro de 2004. A informacao foi estampada na primeira pagina do jornal Mensageiro da 

Paz e demonstra a grande festa que este evento proporciona na igreja. 

Figura 14 - Numeroso batismo na AD em Natal - RN 

A emocao de ser incluido no rol de membros deixa no ar um sentimento de aconchego, 

seguranca e conforto de ter um grupo a qual pertencer. Ha uma certa satisfacao por parte dos 

batizantes da fotografia. Rostos erguidos, sorrisos nos labios, uma grande familia reunida num 

so dia. 

Silva (2003, p. 44) comenta que e na reuniao com Deus o que o proprio nome da 

denominacao evoca - ASSEMBLEIA DE DEUS - que sera gerado no novo fiel uma nova 

vida, saindo do estado de morte (espiritual) e recebendo uma vida de comunhao com este 
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transcedente (Deus). Dai a importancia, segundo Silva, de o ato do batismo ser sempre na 

presenca da congregacao e, por isso, na maioria das igrejas Assembleias de Deus, o tanque 

batismal tern lugar de destaque no altar. Descer as escadas que levam ao tanque, vestido de 

branco, diante de uma igreja lotada, geralmente na Escola Dominical, indica um momento de 

glamor, que possivelmente atrai a atencao da maioria das pessoas que desejam nao apenas 

entrar no ceu, mas tambem entrar no rol de membros da igreja. 

Figura 15 -Tanque batismal da Assembleia de Deus - BH 

As exigencias para tal acontecimento parece variar de igreja para igreja mesmo dentro 

da AD, mas, no geral, observa-se a idade, a situacao conjugal, a indicacao de alguem que ja e 

membro da denominacao, fazer uma declaracao publica de fe, comprometer-se em cumprir as 

doutrinas, frequentar os cultos assiduamente e ter muito cuidado para nao pecar, isto e o que 

diz Dorcas em seu depoimento. No Estatuto da AD de Campina Grande Artigo 5° 

encontramos a seguinte declaracao: 

Sao considerados membros da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Campina 

Grande (PB) e Igrejas Filiadas, os crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, cujas admissoes 

far-se-ao da seguinte forma: I - pessoas que, tendo bom testemunho publico, mediante 
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profissao de fe, forem batizadas nas aguas por imersao, em nome do Pai, do Filho e do 

Espirito Santo e inscritas no rol de membros; (...) Art. 7° I - cumprir o presente Estatuto, 

bem como as decisoes ministeriais, pastorais e das Assembleias Gerais;(...) IV- viver em 

conformidade com a Doutrina Biblica, nao contrariando, em hipotese alguma, a ordem e 

os costumes adotados pela Igreja; (...) IX - frequentar as reunioes da Igreja com 

regularidade. 

Nao sabemos se todos, ao se batizarem, estao cientes de tantas responsabilidades e 

deveres. No entanto, quem se importa com regras quando o assunto se refere ao "ceu de luz". 

Ganhar um passarporte para a eternidade com Deus deixa os professos da fe crista mediante o 

batismo num extase sem igual. Relatos de entrevistados para este trabalho garatem que 

melhor ainda e mais emocionante e o batismo num acude. Ao som de hinos entoados pelas 

vozes tremulas daqueles que acompanham o ritual os novos fieis se identificam com o 

batismo de Jesus que foi no rio Jordao tambem acompanhado por uma mutidao de curiosos e 

devotos. Gideao lembra do seu batismo e comenta: 

Eu mesmo me batizei num acude. Foi muito bonito. Quando os crentes estavam se 

batizando, os irmaos cantavam: "Quando o Jordao passarmos unidos, e entrarmos no 

ceu veremos la, como areia da praia os remidos, oh que gloriosa vista sera"!Foi 

tremendo. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Foi no dia 26 de novembro de 1986. 

(GIDAO, 2008) 

Figura 16: Batismo no acude de Boqueirao/PB 
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Diante da imagem de muitas aguas e possivel ocorrer o exercicio de contemplacao por 

parte do novo crente. Fazer das aguas um espelho que reflete uma imagem atual, mas muito 

alem dos tracos fisicos, e ver o passado, os vacilos, a memoria e ativada e o sujeito desce as 

aguas comovido e arrependido. Ao subir molhado, o novo homem e nova mulher contemplam 

no espelho das aguas outra imagem. O olhar agora mais perspicaz se defronta com essas 

mesmas aguas, agora, repletas de beleza e esperanca. Esse banho publico traduz o 

rompimento de um traco identitario que unia esse sujeito a um passado de pecado (sujo, 

doente) desencadeando um processo de alteracao transformador, originando outro traco de 

identificacao. Percebemos que este ritual e repleto de simbolismo e e no simbolismo, 

segundo Silva (2003, p. 45), que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "transmite uma determinada mensagem entre os sujeitos 

proporcionando participaqao na comunidade". Esse agrupamento favorece ou apela para o 

"sentimento de pertenca ao grupo ou coletividades." Hall (2003), em seu conceito de 

identidade nacional, discute a premissa de uma nacao como comunidade simbolica com poder 

de gerar um sentimento de identidade e lealdade. (p. 49). 

O batismo ajuda a estabelecer um traco identitario de ser AD, uma cultura 

assembleiana que deseja ser homogenea num seio evangelico repleto de diferencas e 

singularidades. Essa proposta de dicotomia com o mundo e seus costumes preza a nocao de 

um "eu" singular oriundo dos principios biblicos de santidade instaurados na doutrina da 

Igreja Assembleia de Deus no Brasil. 

Enfim, o batismo nas aguas e realizado somente uma vez porque segundo Silva (2007, 

p. 2), "pode haver apenas um comeqo da vida espiritual". Falaremos a seguir de outra 

cerimonia de cunho importantissimo no seio assembleiano: A Santa Ceia. E assim como o 

batismo esta para o comeco, a ceia esta para a continuacao do crescimento espiritual. Se o 

batismo e vivenciado uma vez , a Ceia do Senhor e administrada frequentemente, ensinando 

que a vida interior do crente deve ser alimentada. 
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3.2. "Preparas uma mesa perante mim" 

Porque eu recebi do SENHOR o que tambem vos ensinei: que o Senhor Jesus, na 

noite em que foi traido, tomou o pao; 

E, tendo dado gracas, o partiu e disse: Tomai, comei; isto e o meu corpo que e 

partido por vos; fazei isto em memoria de mim. 

Semelhantemente tambem, depois de cear, tomou o calice, dizendo: Este calice e o 

novo testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em 

memoria de mim. 

Porque todas as vezes que comerdes este pao e beberdes este calice anunciais a 

morte do Senhor, ate que venha. 

Portanto, qualquer que comer este pao, ou beber o calice do Senhor indignamente, 

sera culpado do corpo e do sangue do Senhor. 

Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pao e beba deste calice. 

Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua propria condenacao, 

nao discernindo o corpo do SENHOR. 

Por causa disto ha entre vos muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 

(I CORINTIOS 11:23-30) 

Figura 17: Assembleia de Deus - BH (Galeria de Fotos - l a Ceia de 2009 

Dia de festa e ajuntamento solene. A frente do pulpito, uma mesa preparada, 

ornamentada com um pano branco, com pequenos calices e bandejas com pedacinhos de pao. 

Os membros ja batizados, quase todos bem vestidos, alguns tranqiiilos, outros ansiosos, 

cantam hinos especificos da Harpa Crista ou de cantores gospel. E assim o dia da ceia, uma 
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vez por mes nas igrejas-mae das ADs em todo o Brasil. Sentados em suas cadeiras 

enfileiradas, aguardam o pedaco de pao e o pequeno calice com vinho (suco de uva), 

Memorial do sofrimento e morte de Cristo. Ao comer e beber os simbolos do 

sofrimento e morte de Cristo, o crente expressa estar ciente de que atraves da 

salvacao, foi justificado diante de Deus, e compartilha da natureza divina da vida 

eterna atraves de Jesus Cristo. (...) Esta ordenanca tambem aponta para a segunda 

vinda de Cristo por que e uma lembranca para proclamar a morte do Senhor ate que 

Ele venha! (DOUTRTNAS BASICAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS, s/d, p.7) 

Sentir o cheiro e provar o sabor destes elementos torna visivel e tangivel a realidade 

abstrata. Cada participante parece sentir-se literalmente assentado a mesa do Senhor e e 

envolvido por uma sensacao de pertencimento que acalma a alma. Ao ouvir a frase celebre do 

pastor lembrando que "participem apenas aqueles que estiverem em plena comunhao e os que 

foram batizados", uma atmosfera de aceitacao recai sobre os que prontamente comem e 

bebem "dignamente". 

Figura 18:Assembleia de Deus - BH (Galeria de Fotos - l a Ceia de 2009 
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Os "nao dignos" sao aqueles que se rebelaram contra a sa doutrina ou que cometeram 

determinados pecados. E neste dia de festa que toda a igreja fica sabendo o nome e a causa 

do afastamento da comunhao, pois alguns ficam de pe e pedem perdao a Deus e a Igreja e 

outros, ja confessados anteriormente, continuam em silencio, mas nao participam do ritual. 

Nao precisa ser um "grande" pecado, basta ferir o codigo de normas que, embora afirmem 

eles, nao impede a salvacao, impossibilita participar da santa ceia. 

Para Bauman (2005), uma pessoa e capaz de suportar situacoes como estas devido a 

identificacao com o grupo e, no caso, a credibilidade dada a promessa de uma vida pos-morte 

garantida. Aceitar a repreensao e nao mais cair na "tentacao" viabiliza o retorno a comunhao 

com a Igreja e com Deus. Bauman afirma que os que a tais coisas se submetem sao aqueles 

que nao tern direito de manifestar suas preferencias e se veem oprimidos por "identidades 

aplicadas e impostas por outros". (p. 44). Essa identidade que o fiel busca ter, na verdade, 

parece trazer sobre ele, em algum momento, incomodo, mas ainda assim nao consegue livrar-

se do desejo de obte-la. Segundo Bauman, sao identidades que se "estereotipam, humilham, 

desumanizam, estigmatizam". (op. cit) 

Certamente, esse tipo de busca identitaria nao ocorre apenas no ambito religioso. A 

maioria de nos sofre desse desconforto em algum lugar da sociedade tendo de conviver com a 

incerteza do tempo de duracao da nossa liberdade de escolher o que desejamos e rejeitar o que 

nos desagrada, ou se seremos capazes de manter a posicao que atualmente desfrutamos pelo 

tempo que julgarmos satisfatorio e desejavel. O prazer de selecionar uma identidade 

estimulante e corrompido pelo medo, pois, sabemos que se nossos esforcos fracassarem por 

escassez de recursos ou falta de determinacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma outra identidade, intrusa e indesejada, 

pode ser cravada sobre aquela que nos mesmos escolhemos e construimos" (p. 45). Na 

Assembleia de Deus isto ocorre da seguinte forma: uma permuta polariza entre santo e 

profano, puro e impuro, limpo e sujo, doente e sao, e e na Santa Ceia que cada um deve 

julgar-se a si mesmo como diz o texto de I Corintios 11, que inclusive e lido todas as vezes 

antes da cerimonia, e comam e bebam do corpo e do sangue de Cristo. 

Para todos os entrevistados, a ceia e um momento memoravel, especial. Unanimes, 

afirmam que a reuniao acontecia uma vez por mes com data inadiavel e este era o momento 

escolhido para disciplinar os que cometeram pecado como tambem reintegrar aqueles que 
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pediram perdao e, apos um tempo de disciplina (afastamento das atividades da igreja, 

principalmente a ceia), eram reconciliados. 

E um momento singular. Este culto acontece as portas fechadas, os crentes vao com 

alegria e expectativa de Jesus falar, o poder descer. Pessoas se reconciliam, pedem 

perdao antes de ceiar. (...) Ha ate irmas que se vestem de branco numa reverencia de 

um encontro com o Senhor na Santa Ceia, pois e isso que ela representa. (MARTA, 

2008) 

A Santa Ceia e um momento muito especial, onde se comemora a morte e 

ressurreicao de Jesus. (...) O povo se vestia de branco e cantava o hino "alvo mais 

que a neve" (n° 39 da Harpa Crista). As pessoas que durante o mes cometiam pecado 

(desobediencia da doutrina) tinha um momento para pedir perdao (...) passando a 

partir daquele dia voltar a tomar, ou participar da Santa Ceia. (SARA, 2008) 

A cor branca como simbolo de pureza, limpeza e reverencia continua presente na 

liturgia do culto da Ceia. Unido ao branco esta o vermelho do vinho, representado pelo suco 

de uva e o pao que, como diz a musica a seguir, lembra a morte de Jesus "do qual nunca 

devemos esquecer". 

Senhor, reunidos aqui 

A fim da Tua morte lembrar; 

Partindo este pao nos lembramos de Ti , 

Ate que nos venhas buscar. 

O calice que vamos beber, 

E simbolo do sangue Teu, 

Do qual nunca devemos nos esquecer; 

Por ele nos temos o ceu. 

Faz-nos sempre dignos, Senhor, 

Da Tua divinal comunhao; 

Do Teu corpo e sangue purificador 

Que nos da veraz salvacao. 

(HARPA CRISTA, N° 99) 

O agente simbolico entre o pao e o vinho promove o que Certeau chamou de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"dindmica socializante", comendo juntos, esperando uns pelos outros, uma atividade que 

talvez demonstre a dinamica social do jogo que e instaurar imediatamente o sujeito na sua 

dimensao coletiva. (CERTEAU, 2008, p. 146). Ao ativar a memoria dos fieis acerca da morte 

vicaria de Cristo, os lideres da AD pretendem induzi-los a permanecer afastados dos costumes 

nefastos da sociedade moderna. Se o calice que irao beber e o pao que irao comer sao 
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simbolos do sangue e corpo de Jesus Cristo, e preciso temer ao participar deste memorial, 

poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quern come e bebe indignamente, come e bebe para sua propria condenacao, nao 

discernindo o corpo do Senhor". (I Corintios 11.29). Referenda simile acha-se no verso 27: 

"Portanto, qualquer que comer este pao ou beber o calice do Senhor, indignamente, sera 

culpado do corpo e do sangue do Senhor". "Indignamente" significa de forma indigna, nao 

respeitosa, nao reverente, nao adequada. Peca contra o Senhor quern participa da Ceia de 

forma indiferente, sem reconhecer que os elementos da Ceia representam o corpo e o sangue 

de Cristo; sem a intencao de relembrar o Calvario, diz o comentario da Biblia World Net. 

Para os lideres da AD, o respeito ao sacrificio de Cristo deve ser nao apenas no 

momento da cerimonia memorial, mas durante todos os dias ate que chegue o mes seguinte, e 

aptos a cearem, gozem do prazer de estarem puros e santos. No final da primeira estrofe da 

cancao abaixo, "Por Teu paracleto nos preside aqui", evoca-se a ajuda do Espirito Santo 

(paracleto - consolador), demonstrando que a Santa Ceia e uma cerimonia de cunho 

fortemente espiritual e, portanto, "tern um infinito valor, um valor que jamais vai cessar". 

Bendito Jesus, nos chamamos por Ti , 

Cercamos Tua mesa, Senhor; 

Por Teu Paracleto nos preside aqui; 

Vem encher-nos de santo fervor. 

A grande ternura do Teu coracao 

Chamou-nos aqui, oh! Senhor! 

Pra nos celebrarmos em santa uniao, 

Tua morte, oh! bom Redentor! 

Abencoaste o pao e o partiste a dizer: 

"Tomai o meu corpo e comei, 

E todas as vezes, pois e o dever, 

Em memoria de Mim o fazei". 

O calice da Nova Alianca de amor, 

No Teu sangue, 6 meigo Jesus, 

Nos encha de graca, de novo vigor, 

Nos anime na senda da luz! 

Queremos, Jesus, neste ato de amor, 

O Teu memorial celebrar; 

Pra nos ele tern um infinito valor, 

Um valor que jamais vai cessar. 

(HARPA CRISTA, N° 06) 
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EssezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "infinito valor" que a ceia representa para os fieis e um forte aliado na 

construcao da identidade da AD. Para Hall (1997), esse tipo de valor tern poder de gerar um 

sentimento de lealdade, fazendo com que o sujeito, ao cumprir as exigencias que possibilitem 

participar da cerimonia, se sinta pertencente a cultura do ceu. Ainda para Hall (1997), como a 

identidade muda a medida que o sujeito e interpelado ou representado, logo, a identificacao 

nao e automatica, mas pode ser adquirida ou perdida. Os lideres da AD insistem em que os 

membros permanecem leais, pois a rebeliao contra a autoridade da igreja e suas doutrinas 

acarretara: "advertencia, afastamento tempordrio das funqoes e exclusao". (ESTATUTO, 

2004, p. 04). Esse tipo de repressao, diz Costa (2006, p. 50), constroi dispositivos que sao 

ideias formadas pelos conjuntos de "prdticas discursivas e nao discursivas que agem, a 

margem da lei, contra ou a favor delas, mas de qualquer modo empregando uma tecnologia 

de sujeiqdo propria ". Pregacoes, cancoes, revistas e outros recursos sao usados para lembrar 

os participantes da igreja do compromisso com a santidade e purificacao. Afirma ainda Costa 

(2006, 52) que "a ordem da lei impoe-se por meio de um poder essencialmente punitivo, 

coercitivo, que age excluindo, impondo barreiras ". 

Para a igreja Assembleia de Deus como tambem para outras denominates 

evangelicas, os rituais do batismo e ceia fortalecem a fe, a comunhao dos congregados e o 

compromisso com a instituicao. Nesses momentos, principalmente na santa ceia, uma 

atmosfera de temor envolve os participantes levando-os a aceitarem as punicoes para os que 

transgrediram as normas do estatuto. A ideia de submissao cria um sentimento de resignacao, 

pois o arrependimento e a confissao publica trarao o direito de retornar as atividades da igreja 

para os que neste dia foram disciplinados, como tambem uma profunda sensacao de 

pertencimento por parte daqueles que solenemente comem do pao e bebem do vinho. 

Neste capitulo, vimos que a leitura dos escritos e das imagens recepcionadas pelos 

membros da AD possuem carater modelador e formador de identidade(s), uma vez que a 

leitura e mais que uma habilidade de reconhecer codigos, e uma possibilidade de estabelecer 

significados. Neste caso, absorver o que dizem ou mostram os lideres assembleianos atraves 

dos instrumentos de divulgacao da denominacao tais como: jornal, revistas, e rituais, garante 

o "sucesso" do movimento pentecostal no Brasil. As mensagens de cura difundidas nas 

cancoes e sermoes constroem uma atmosfera de fe que (con)firma a conduta de santidade dos 

fieis assembleianos. Estar sarado e manter-se no padrao; esse discurso e consolidado nos usos 
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e costumes que funcionam como um texto inscrito no corpo das criancas, jovens e adultos 

desta denominacao, constituindo assim, uma marca defmidora da identidade. 



CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iniciamos este estudo pretendendo analisar ate que ponto as metaforas de cura 

presentes no discurso e nas praticas nao discurssivas dos lideres da Assembleia de Deus 

contribuiam na construcao da(s) identidade(s) de seus fieis. Ressaltamos algumas reflexoes 

acerca do tema estudado, sem, no entanto, pretender esgota-lo, uma vez que o mesmo e vasto 

e ainda pouco explorado. 

No decorrer da pesquisa, apoiados nos depoimentos, letras de musicas, questionario, 

material didatico da EBD e documentos da AD, percebemos que a recepcao e apropriacao de 

palavras e expressoes do ambiente medico facilitam e consolidam a doutrina dos usos e 

costumes que tern como recompensa a cura divina, santificacao e purificacao dos males do 

pecado. Essas "acoes pecaminosas" que contaminam o corpo e as emocoes sao praticadas por 

aqueles que se negam a obedecer as normas da igreja. Esses "opositores do corpo-santo" sao 

intitulados pelos seguidores da doutrina AD de impios, gentios e incredulos. 

O estudo demonstrou que ainda hoje existe forte influencia dos pioneiros Daniel Berg 

e Gunnar Vingren, principalmente no que diz respeito a trilogia crista - Jesus salva, cura e 

batiza no Espirito Santo - discurso esse que segundo o jornal Mensageiro da Paz (junho de 

2001), trouxe milhoes de convertidos a Igreja Assembleia de Deus tornando-a "o maior 

movimento pentecostal do mundo". A construcao de um espaco pentencostal no Brasil 

iniciada por Berg e Vingren originou a (re) criacao de praticas que buscavam modelar o corpo 

do sujeito assembleiano a fim de redirecionar as maneiras de ser e de fazer a favor da nova 

doutrina. Os conflitos apresentados no capitulo I demonstram que a interpretacao biblica no 

seio protestante nunca foi nem sera singular e homogeneo. A parte boa das varias 

interpretacoes da Biblia e a possibilidade da diversidade e pluralidade que culmina em 

identidades. 

As reflexoes e discussoes elencadas nesta pesquisa reforcam a ideia de que o padrao 

de etica, de costumes doutrinarios e escolarizacao dos corpos assembleianos encontram 

aceitacao por parte dos membros da instituicao devido a esperanca de desfrutarem de uma 

vida de saude na terra e garantia de morada no ceu. 
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O papel que exercem as cancoes no contexto doutrinario e no aspecto emocional que 

envolve a fe e relevante; vimos isso ao analisar letras de musicas que incentivavam o 

abandono de toda e qualquer pratica que violasse o padrao de santidade da igreja. Ao 

cantarolar as musicas, os fieis sao sensibilizados e permitem incorporar, literalmente, as 

marcas de santidade que garantem milagres divinos. A composicao dos grupos musicais com 

seus mais variados nomes que se espalham nas igrejas-mae e suas congregacoes ocupam a 

funcao de incentivar a participacao individual dos membros da igreja, pois gracas a ela, 

(musica), quase todos podem tomar parte ativa no culto. 

A metafora do corpo sarado foi reconhecida neste trabalho como uma ancora da 

identidade pentecostal assembleiana, um jeito de ser que ha quase cem anos persiste em 

existir e se manter. Na opiniao de alguns entrevistados, as normas de conduta da AD sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

marketing que forma a identidade da denominacao e defende a continuidade das exigencias, 

pois ceder, abrir mao dos usos e costumes, "seria se contaminar com a parte podre da 

modernidade". (GIDEAO, 2008) 

A limpeza do corpo, de acordo com o que pesquisamos, vai alem dos cuidados e 

orientacoes dadas por Vigarello (2005) sobre a higiene pessoal. E fugir da orgia, se esconder 

da prostituicao, evitar os apelos da sexualidade, negar- se a si mesmo, tomar a sua cruz e 

seguir o padrao da AD no Brasil. E se lavar nas aguas do batismo, comer o pao e beber o 

vinho (suco de uva) na Ceia do Senhor. E deixar o fogo do Espirito desenhado nos brasoes, 

queimar a lepra do pecado e tornar o corpo assembleiano "alvo mais que a neve". 

O cuidado de si do sujeito assembleiano toma dimensoes fora do seu corpo. As 

repressoes ao uso da televisao, ingestao de comidas "consagradas aos idolos tambem sao 

consideradas instrumentos de cura. Se para Vigarello (op. cit 147), lavar o rosto e, portanto, 

os olhos todas as manhas e um ato de civilizacao e higienizacao, para a AD, nao acompanhar 

novelas e programas obscenos constitui a higiene do olhar. A obediencia a essa pratica, 

voluntariamente ou nao, de acordo com o que pesquisamos, fixa regras de conduta que 

mantem valores esteticos que respondam a certos criterios de estilos. 

O principio de proibir ver isso, comer aquilo, usar aquilo outro, esta mais ligado a uma 

marca identitaria da denominacao AD do que mesmo obediencia aos ensinos cristaos. 

Observamos isto no relato de depoimentos e documentos onde consta certo respeito por outras 

denominacoes evangelicas que nao comungam com o padrao moral e etico das ADs, 

entretanto, sao categoricos ao afirmarem que, 
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A Igreja Assembleia de Deus tern identidade propria e nao deve deixar-se macular 

pelos padroes mundanos de nosso tempo nem por modismos de outras 

denominacoes. (...) Portanto, para nos da Igreja Evangelica Assembleia de Deus do 

Campo de Campina Grande - PB nao podemos perder de vista aquilo que temos 

recebido no tocante aos usos e costumes, uma vez que Deus tern nos abencoado com 

este modelo, tornando a denominacao Assembleia de Deus o maior seguimento 

evangelico do Brasil (MANUAL DO CONSELHO DE DOUTRINA, 2007, p. 12). 

A reverencia ao cuidado de si priorizada pela AD evoca o desenvolvimento da cultura 

de si, da cultura pentecostal assembleiana. A ideia de ser puro, sarado, feliz e garantias de 

uma eternidade de paz produz um modo de sujeicao na forma de obediencia as normas de 

conduta santa e um modo de realizacao etica que tende a renuncia a si. 

A etica da pureza tao exaustivamente comentada por Vigarello (2005) encontra no 

locus da Assembleia de Deus controle das acoes dos membros. Se para Vigarello (p. 160), "a 

limpeza e a base da higiene, pois consiste em afastar de nos toda a sujidade e, por 

conseguinte, todos os microbios", para os lideres da AD esses microbios sao pecados, acoes 

transgressoras do codigo de etica da igreja. Evitar a proliferacao de microbios (pecados) e se 

afastar dos prazeres do mundo que vao da forma de se vestir, ingestao de alguns tipos de 

comida (consagradas aos idolos), a objetos que excitam a sensualidade a exemplo da 

televisao. "O microbio e a referenda negativa e a assepsia a referenda idealizada" (p. 162). A 

assepsia espiritual indicada pela AD e o batismo nas aguas simbolo de uma multiplicidade de 

lavagens. Ao descer as aguas do batismo, o fiel renuncia o estilo de vida antes da conversao e 

"oficializa" sua entrada no ceu como tambem no rol de membros da AD. 

Por fim, pertencer ao seio assembleiano e tambem frequentar a Escola Biblica 

Dominical levando consigo, alem da bfblia, a revista do trimestre. Os diversos temas 

selecionados a cada tres meses reforcam a doutrina, integram os membros e novos 

convertidos trazendo orientacoes acerca do que deve e nao deve, pode e o nao pode. 

Finalizamos com o anseio de que as reflexoes e analises aqui ensaiadas incitem novas 

pesquisas. Que a trajetoria deste texto possibilite o surgimento de outras questoes que 

respondam ou questionem ainda mais o papel das metaforas de cura que circulam nos 

temp(l)os da Assembleia de Deus no Brasil que, ao que parece, e mais do que uma instituicao 

religiosa, e tambem um espaco de referenda construeionista de identidades. 
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ANEXO 1 - QUESTIONARIO 

Voce e convidado(a) a ser um(a) colaborador(a) da pesquisa sobre a Igreja Assembleia 

de Deus no Brasil. Sua contribui?ao sera de grande valor e sua identidade ficara em sigilo. 

Agradecemos sua disposicao em ajudar-nos. 

Os usos e costumes sao tratados pela Assembleia de Deus como uma tradicao biblica 

que alem de definir sua identidade, perpetua e dissemina uma de suas principais doutrinas. 

1. Comente a sua experiencia sobre os casos a seguir, e, se porventura lembrar de 

uma musica ou acontecimento que exemplifique os pontos solicitados, por 

favor, relate-o: 

• O uso de cabelos crescidos, pelos membros do sexo feminino 

• O uso de traje masculino, por parte dos membros do sexo feminino. 

• O uso de pinturas nos olhos, unhas e outros orgaos da face. 

• Corte de cabelos por parte das mulheres. 

• Alteracao das sobrancelhas e remocao dos pelos das pernas. 

• Uso de aparelho de televisao. 

2. A disposicao geografica dos homens e mulheres nos cultos continua 

separados? Por que? 

3. O batismo por imersao e o simbolo usado pela igreja para apresentar o novo 

crente e membro da congregacao. 

• O que e necessario para poder participar deste evento? 

• Os acudes e tanques eram e ainda sao bastante usados, por que? 

• Apos se comprometer com o batismo, o que o membro assembleiano 

precisava corresponder? 



142 

A santa ceia e tambem um momento singular nesta denominacao. O que ocorre 

na cerimonia e qual o significado que esse cerimonial representa para os 

participantes da igreja? 

Este espa?o esta aberto, caso voce deseje colocar mais alguma informa9ao 

sobre Usos e Costumes na Assembleia de Deus no Brasil. 
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ANEXO 02 - QUESTIONARIO 

Nome: 

Idade: 

Ocupacao na Igreja: 

Denominacao em que e filiado(a): 

Ha quanto tempo e vinculado(a) nessa denominacao evangelica? 

1. Em sua opiniao, por que as enfermidades acometem as pessoas? 

2. Algumas musicas distinguem enfermidades do corpo e da alma. Voce sabe estabelecer essa 

diferenca? 

3. Como e possivel saber que recebemos uma cura nas emocoes? 

4. Voce ja foi curado de uma ferida na alma? Se sim, como isso aconteceu? 

5. O que e necessario para se receber a cura, seja fisica ou espiritual? 

6. Cantar musicas que falam de cura ajuda no fortalecimento da fe para a possivel aquisicao 

da saude? 

7. Que musicas voce gosta de ouvir ou cantar quando quer receber uma cura? 

8. Quando voce vai orar por algum enfermo, que expressoes costuma utilizar para pedir a 

cura? 
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ANEXO 03 - ESTATUTO DA IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS 

CAPITULO I 

Denominacao, Seus Fins, Sede, Duracao e Foro. 

Art. 1° A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE (EM), fundada em 1.9, 

conforme estatuto registrado sob o numero 99.999, de 00 de setembro de 1.9..., no Cartorio do 

1° Oficio, reformado em 99 de dezembro de 1.9, e em 99 de dezembro de 2.000, registro 

numero 9.999, de 99 de Janeiro de 1.9, no livro A-99 e numero 99.999, livro A-42, 

respectivamente, do Cartorio do 4° Servico Notarial e Registral de Titulos e Documentos, 

desta comarca, pessoa juridica de direito privado, de natureza religiosa, sem fins economicos, 

tendo por finalidade principal, a propagacao do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

fundamentado na Biblia Sagrada, bem como a constituicao e manutencao de igrejas e 

congregacoes, sob o regime de filiais, com as mesmas finalidades a que se propoe a igreja 

central, de duracao por tempo indeterminado, com sede central, na Rua X, n° Y, Bairro H -

Cidade de..., Estado de..., Comarca onde tern seu foro judicial. 

Art. 2° A Igreja Evangelica Assembleia de Deus de (em)..., sediada em (cidade)-(Estado), 

titular do CNPJ N°..., compreende a Igreja Central, seus Setores e Congregacoes localizadas 

nesta Capital, cidades e distritos do interior do Estado de... e outras cidades e/ou municipios e 

seus respectivos Distritos em que por ventura, no futuro, venham ser implantados novas 

igrejas e construidos templos, do mesmo ministerio, fe e ordem, conforme inscricao no Livro 

de Registro de Filiais, fundadas pela Igreja central ou por ela recepcionadas, entidades 

subordinadas a Igreja central e regidas pelo presente Estatuto. 

§ 1° - Esta institui?ao, suas Filiais e Congregacoes reger-se-ao pelo presente Estatuto em 

conformidade com as determinacoes legais e legislacao pertinente a materia em causa. 

§ 2° - Como finalidade secundaria, propoe-se a fundar e manter estabelecimentos culturais e 

assistenciais de cunho filantropico, sem fins economicos. 
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Art. 3° - Igreja Evangelica Assembleia de Deus de (em)..., suas Filiais e Congregacoes, por 

afinidade aos principios espirituais que professam, compartilham as regras de fe e praticas 

doutrinarias das demais Assembleias de Deus no Brasil, reconhecendo a... (SIGLA e Nome 

por Extenso da Convencao e/ou Regional) e a CGADB - Convencao Geral das Assembleias 

de Deus no Brasil, sendo, entretanto, autonoma e competente para, por si mesma, resolver 

qualquer questao de ordem interna ou externa, administrativa, judicial ou espiritual, que surgir 

em sua Sede, Filiais e Congregacoes. 

§ 1° Dita Igreja, embora autonoma e soberana em suas decisoes, onde for compativel e de seu 

legitimo interesse, acatara as orientacoes e instrucoes emanadas dessas entidades 

convencionais, em especial, tratando-se de assuntos que resguardem a manutencao dos 

principios doutrinarios praticados pelas Assembleias de Deus no Brasil, em conformidade 

com a Biblia Sagrada. Esta institui?ao, suas Filiais e Congregacoes reger-se-ao pelo presente 

Estatuto em conformidade com as determinacoes legais e legislacao pertinente a materia em 

causa. 

§ 2° A Igreja se relaciona com as demais da mesma denominacao, fe e ordem, obrigando-se ao 

respeito mutuo da respectiva jurisdicao territorial, podendo, porem, voluntariamente, prestar e 

receber cooperacao financeira e espiritual, mui especialmente na realizacao de obras de 

carater missionario, social, como asilo, orfanato e educacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I I 

Principals Atividades 

Art. 4° A Igreja enquanto ente associativo exerce as seguintes atividades: 

I - pregar o evangelho, discipular e batizar novos convertidos; 

I I - atraves dos seus membros, priorizar a manutencao da igreja, seus cultos, cerimonias 

religiosas, cursos educacionais, culturais e assistenciais de cunho filantropico; 

II I - promover escolas biblicas, seminarios, congressos, simposios, cruzadas evangelisticas, 

encontros para casais, jovens, adolescentes, criancas, evangelismo pessoal e outras atividades 

espirituais; 

IV - fundar instituicoes assistenciais e culturais, sem fins economicos. 
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C A P I T U L O III 

Dos Requisitos para a Admissao do Associado-Membro 

Art. 5° A admissao ao quadro de membros da Igreja far-se-a, obedecidos os requisitos deste 

Estatuto, mediante conhecimento previo das atividades e objetivos da igreja e seus pertinentes 

segmentos, acompanhada da declaracao de aceitacao das normas estatutarias em vigor 

firmado pelo associado, inclusive, confissao expressa que ere, respeita e concorda: 

I - na Biblia Sagrada, como linica regra infalivel de fe normativa para a vida e o carater 

cristao; 

I I - em so Deus, eternamente subsistente em tres pessoas: o Pai, o Filho e o Espirito Santo; 

I I I - na liturgia da igreja, em suas diversas formas e praticas, suas doutrinas, costumes e 

captacao de recursos; 

IV - as condicoes expressas nos artigos 8°, 9°, seus incisos e alineas, deste Estatuto. 

C A P I T U L O IV 

Dos Membros, Seus Direitos e Deveres 

Art. 6° A Igreja tera numero ilimitado de membros, os quais sao admitidos na qualidade de 

crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, sem discriminacao de sexo, nacionalidade, cor, 

condicao social ou politica, desde que aceitem voluntariamente as doutrinas e a disciplina da 

igreja, com bom testemunho publico, batismo em aguas por imersao, tendo a Biblia Sagrada 

como linica regra infalivel de fe normativa para a vida e formacao crista. 

Art. 7° Sao direitos dos membros: 

I - receber orientacao e assistencia espiritual; 

I I - participar dos cultos e demais atividades desenvolvidas pela igreja; 

I I I - tomar parte das assembleias ordinarias e extraordinarias; 

IV - votar e ser votado, nomeado ou credenciado. 

Art. 8° Sao deveres dos membros: 

I - cumprir o Estatuto, bem como as decisoes ministeriais, pastorais e das assembleias; 

I I - contribuir, voluntariamente, com seus dizimos e ofertas, inclusive com bens materials em 

moeda corrente ou especie, para as despesas gerais da igreja, atendimentos sociais, socorro 

aos comprovadamente necessitados, missionarios, propagacao do evangelho, empregados a 

servico da igreja e aquisicao de patrimonio e sua conservacao; 
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I I I - comparecer as assembleias, quando convocados; 

IV - zelar pelo patrimonio moral e material da igreja; 

V - prestigiar a igreja, contribuindo voluntariamente com servicos para a execucao de suas 

atividades espirituais e seculares; 

V I - rejeitar movimentos ecumenicos discrepantes dos principios biblicos adotados pela 

igreja; 

VII - freqiientar a igreja e cuidar com habitualidade; 

VII I - abster-se da pratica de ato sexual, antes do casamento ou extraconjugal. 

Art. 9° Perdera sua condicao de membro (associado), inclusive seu cargo e funcao, se 

pertencente a Diretoria ou ao Ministerio, aquele que: 

I - solicitar seu desligamento ou transferencia para outra igreja; 

I I - abandonar a igreja; 

I I I - nao pautar sua vida conforme os preceitos biblicos, negando os requisitos preliminares 

de que trata o art. 5°, incisos I , I I e I I I ; 

IV - nao cumprir seus deveres expressos neste estatuto e as determinacoes da administracao 

geral; 

V - promover dissidencia manifesta ou se rebelar contra a autoridade da igreja, Ministerio e 

das Assembleias; 

V I - vier a falecer; 

VII - o membro que nao viver de acordo com as doutrinas da Biblia Sagrada, praticando: 

a) o adulterio (Ex 20. 14); 

b) a fornica9ao (Ex 20. 14); 

c) a prostituicao (Ex 20. 14); 

d) o homossexualismo (Lv 18. 22; 20. 13; Rm 1.26-28); 

e) relaclo sexual com animais (Lv 18. 23-24); 

f) o homicidio e sua tentativa (Ex 20. 13; 21. 18-19); 

g) o furto ou o roubo (Ex 20. 15); 

h) crime previsto pela lei, demonstrado pela condenacao em processo proprio e 

transito em julgado (Rm 13. 1-7); 

i) rebeliao (I Sm 15.23); 

j ) a feiticaria e suas ramificacoes (Ap 22.15; Gl 5.19). 
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C A P I T U L O V 

Do Procedimento Disciplinar 

Art. 10. Ao membro acusado, e assegurado o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ele inerentes. 

Art. 11. Instaurar-se-a o procedimento disciplinar mediante deniincia que contera a falta 

praticada pelo denunciado, a indica?ao das provas e a assinatura do denunciante dirigida ao 

pastor da igreja que, ato continuo, determinara pela abertura do procedimento disciplinar. 

Art. 12. Instaurado o procedimento disciplinar, o acusado sera notificado do ato, para 

querendo, exercer o seu direito de ampla defesa. 

Art. 13. Nao serao objeto de prova os fatos notorios, incontroversos ou confessados. 

Paragrafo Unico - O membro so sera considerado culpado apos o transito em julgado da 

decisao administrativa devidamente apurada em todas as instancias cabiveis. 

Art. 14. Os membros da Diretoria da Igreja (art. 29), cumulativamente, exercem em l
a 

(primeira) instancia, a funcao de Orgao Disciplinar. 

§ 1° As condicoes expressas nos artigos 8°, 9°, incisos e alineas deste Estatuto, sao faltas que 

ensejam a abertura do procedimento disciplinar contra todos os membros da Igreja. 

§ 2° Sendo o caso, representante da Diretoria da Igreja, comunicara ao plenario da mesma, nos 

cultos administrativos ou de ensino, o desligamento do membro considerado culpado e 

passivo de disciplina, nos termos previstos neste Estatuto. 

§ 3° Da decisao que desligar membro da Igreja, cabera recurso a Assembleia Geral 

Extraordinaria, desde que requerido pelo membro desligado ou seu representante legal, no 

prazo nao superior a trinta (30) dias contados da comunicacao da respectiva punicao. 

Art. 15. Ensejam motivos para abertura do procedimento disciplinar contra os integrantes do 

Ministerio da Igreja (pastores, evangelistas, presbiteros diaconos e demais responsaveis por 

Departamentos, Conselhos, Superintendencias e outros orgaos de apoio) as faltas previstas 

nos artigos 8° e 9°, incisos e alineas, alem destas, mais as seguintes: 
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I - a desidia no desempenho das atribuicoes eclesiasticas; 

II - o descumprimento das decisoes administrativas; 

I I I - a improbidade administrativa; 

IV - a prevarica§ao. 

§ 1° Uma vez instaurado o procedimento disciplinar, o membro do Ministerio da Igreja 

denunciado sera afastado de suas fun?6es, ate a decisao final. 

§ 2° Tratando-se de acusacao contra o Pastor Presidente ou membro da Diretoria da Igreja, 

encerrada a instauraclo e procedendo a acusacao, o Presidente da Diretoria ou seu substituto 

legal, convocara sessao extraordinaria da Assembleia Geral para a comunicacao da demincia, 

indiciamento do acusado e criacao da respectiva Comissao Disciplinar, que sera composta por 

sete pastores, pessoas que nao facam parte da Diretoria, e pelo menos um (01), deve ser 

formado em Direito. 

§ 3° Os membros da Igreja, inclusive os que compoem o quadro ministerial, 

independentemente do cargo ou funcao que ocupe em favor desta, estao sujeitos as seguintes 

penalidades: 

I - advertencia; 

II - suspensao; 

I I I - desligamento. 

§ 4° Por decisao da Assembleia Geral, sera permitida a readmissao do associado, mediante 

pedido de reconciliacao e nova proposta de aceitacao das condicoes previstos no art. 5° e 

incisos. 

§ 5° As penalidades previstas nos incisos I , I I e I I I , do § 3°, acima, serao dosadas e aplicadas 

de acordo com a gravidade da falta, conforme previsto no Regimento Interno desta Igreja. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO VI 

Dos Recursos, Aplicacoes e Patrimonii). 

Art. 16. Os recursos serao obtidos atraves de ofertas, dizimos e doacoes de quaisquer pessoas, 

fisica ou juridica, que se proponha a contribuir, e outros meios licitos. 
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Art. 17. Todo movimento financeiro da igreja sera registrado conforme exigencias tecnicas e 

legais que assegurem sua exatidao e controle. 

Art. 18. A patrimonio da igreja compreende bens imoveis, veiculos e semoventes, que possua 

ou venha possuir, na qualidade de proprietaria, os quais serao em seu nome registrados, e 

sobre os quais, exercera incondicional poder e dominio. 

§ 1° Os recursos obtidos pela Igreja e seus segmentos oficiais, conforme disposto neste 

Capitulo (VI), integram o patrimonio da igreja, sobre os quais, seus doadores nao poderao 

alegar ter direitos, sob nenhum pretexto ou alegacao. 

§ 2° Aquele que, por qualquer motivo, desfrutar do uso de bens da igreja, cedido em locacao, 

comodato ou similar, ainda que tatica e informalmente, fica obrigado a devolve-los quando 

solicitado e no prazo estabelecido pela Diretoria, nas mesmas proporcoes e condicoes de 

quando lhes foram cedidos. 

§ 3° A Igreja, suas Filiais e Congregacoes, nao responderao por dividas contraidos por seus 

administradores, obreiros ou membros, salvo quando realizadas com previa autorizacao, por 

escrito, do seu representante legal, nos limites deste Estatuto e legislacao propria. 

§ 4° Nenhum membro da igreja respondera, pessoal, solidaria ou subsidiariamente, pelas 

obrigacoes assumidas por obreiros ou administradores, porem, respondera esta com seus bens, 

por intermedio do seu representante legal. 

Art. 19. Em caso de total dissolvencia da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de (em)..., 

todos os seus bens reverterao em favor da Convencao Regional e/ou Estadual que a Igreja 

estiver ligada. 

Paragrafo Unico - Na hipotese de uma cisao, o patrimonio da Igreja ficara com o grupo que, 

independentemente do seu numero, permanecer vinculado a Igreja sede e Convencao 

Regional e/ou Estadual que a Igreja estiver ligada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO VII 

Das Assembleias 

Art. 20. A Assembleia Geral e constituida por todos os membros da Igreja que nao estejam 

sofrendo restricoes de seus direitos na forma prevista neste estatuto; e o orgao maximo e 
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soberano de decisoes, com poderes para resolver quaisquer negocios da Igreja, inclusive, 

decidir, aprovar, reprovar, ratificar ou retificar os atos de interesse da Igreja realizados por 

qualquer orgao da mesma, suas Filiais e Congregacoes, presidida pelo Pastor Presidente, e as 

deliberacoes serao tomadas pela maioria simples de voto, salvo disposicoes em contrario 

previstas neste Estatuto. 

Paragrafo Unico - A convoca9ao far-se-a mediante aviso de pulpito e/ou edital de convocacao 

no local de avisos, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias. 

Art. 21. Conforme a natureza dos assuntos a serem tratadas, as Assembleia convocadas 

podera ser Ordinaria ou Extraordinaria. 

Art. 22. A Assembleia Geral Ordinaria sera realizada uma vez por ano, no mes de Janeiro, 

para, mediante o sistema de aclama?ao ou por escrutinio secreto, promover a eleicao da 

Diretoria, exceto do Pastor Presidente, e dos demais membros da Comissao de Exames de 

Contas. 

Paragrafo Unico - Os pastores dos Setores e das Igrejas filiadas, os Superintendentes da 

Escola Biblica Dominical, os responsaveis pela Secretaria de Missoes, pelos departamentos da 

Igreja, Assessorias Juridicas e de Comunicacao e Equipes diversas, serao indicados pela Mesa 

Diretora, "ad referendum" da Assembleia Geral. 

Art. 23. A Assembleia Geral Extraordinaria se reunira, a qualquer tempo, para tratar de 

assuntos urgentes de legitimo e exclusivo interesse da Igreja, nos casos que justifiquem a 

referida convocacao especial, tais como: 

I - alterar o Estatuto; 

I I - elaboracao ou alteracao de Regimentos ou Atos Normativos; 

II I - oneracao, alienacao, cessao ou locacao de bens patrimoniais; 

IV - autorizacao para contratacao de emprestimos, financiamentos ou obrigacoes que 

comprometam isoladas ou cumulativamente, mais de 30% (trinta por cento) da receita media 

mensal da Igreja nos ultimos 12 (doze) meses; 

V - casos de repercussao e interesse da geral da Igreja omissos neste estatuto; 

V I - destituir os administradores; 

VII I - deliberar sobre recurso interposto da decisao que disciplinar membro ou obreiro da 

Igreja; 
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IX - conhecer dos relatorios anuais de funcionamento dos orgaos da administracao da Igreja. 

Paragrafo Unico - Para as deliberacoes a que se referem os incisos I e V I , e exigido o voto 

concorde de dois tercos dos presentes a assembleia especialmente convocada para esse fim, 

nao podendo ela deliberar, em primeira convocacao, sem a maioria absoluta dos membros, ou 

com menos de um terco nas convocacoes seguintes. 

Art. 24. E facultado ao membro ser representado por procurador, na Assembleia da Igreja que 

deliberar sobre materia constante dos incisos I e V I do artigo 23, devendo o instrumento de 

procuracao conter, obrigatoriamente: 

I - os poderes outorgados; 

I I - a identificacao da Assembleia; 

I I I - o periodo de validade da procuracao; 

IV - as respectivas identificacoes civis e da Igreja do outorgante e outorgado. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo o outorgante e outorgado deverao estar no pleno 

cumprimento deste Estatuto. 

Art. 25. A convocacao de uma assembleia geral sera feita na forma deste estatuto ou por 

solicitacao de 1/5 (um quinto) dos membros da Igreja, atraves de memorial encaminhado a 

Diretoria da Igreja, na pessoa do Pastor Presidente, como devido protocolo, contendo os 

nomes, as assinaturas, os numeros de cartoes de membros, bem como o motivo da realizacao 

da mesma, sendo obrigatoria a sua realizacao sob pena de responsabilidade do Pastor 

Presidente da Igreja em causa. 

Art. 26. As materias constantes nos incisos I I , I I I , IV e V do artigo 23, deste Estatuto, serao 

aprovadas por voto concorde da maioria simples dos membros presentes em uma assembleia 

geral, ressalvado o disposto no paragrafo unico do artigo 23 deste estatuto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O V I I I 

Da Administracao 

Art. 27. A Diretoria, orgao de direcao e representacao da Igreja Evangelica Assembleia de 

Deus de (em)..., e composta de: 

I - Presidente; 
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11-1° Vice-Presidente; 

I I I - 2° Vice-Presidente; 

I V - 1° Secretaries 

V - 2° Secretaries 

V I - 1 ° Tesoureiro; 

V I I - 2° Tesoureiro; 

§ 1° O pastor da Igreja sede e o seu Diretor-Presidente e seu mandato sera por tempo 

indeterminado, observado as disposicoes estatutarias; 

I - Regularmente, no minimo uma vez a cada trimestre, os relatorios financeiros e a 

contabilidade da Igreja, conferindo se os documentos, lancamentos e totalizacoes estao 

corretos e dar o parecer nas Assembleias, recomendando implantacao de normas que 

contribuam para melhor controle do movimento financeiro da Igreja, quando for o caso; 

II - o cumprimento das obrigacoes financeiras assumidas pela Igreja ou entidades por ela 

lideradas, envio de ofertas missionarias, e outros compromissos; 

I I I - o cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, tributarias e outras perante 

os orgaos publicos em geral§ 2° Excetuando-se o Pastor Presidente, todos os membros da 

Diretoria serao eleitos em Assembleia Geral Ordinaria, conforme art. 22, e empossados 

imediatamente, e terao mandato de 1 (um) ano, permitida a reconducao e permanecerao em 

seus cargos ate a posse de seus substitutos; 

§ 3° A Comissao de Exame de Contas, composta de 3 (tres) membros efetivos com igual 

numero de suplentes, eleitos em Assembleia, com mandato coincidente ao da Diretoria, 

nomeado dentre eles, pela Diretoria, o Presidente e o Relator, sendo vedado para eles a 

ocupacao de cargos passiveis de auditagem, e imprescindivel, ao menos para o Relator, a 

qualificacao tecnica para o desempenho de suas funcoes, a qual compete examinar: 

Art. 28. A Diretoria exercera suas funcoes gratuitamente, estando os seus membros cientes de 

que nao poderao exigir ou pretender remuneracao de qualquer especie, bem como a 

participa?ao de lucros, dividendos, bonifica?6es ou vantagens do patrimonio ou rendas da 

Igreja, sob qualquer forma ou pretexto. 

Art. 29. Compete a Diretoria, como orgao colegiado: 
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I - Exercer as funcoes de orgao disciplinar da Igreja, em l
a (primeira) instancia; 

II - elaborar e executar o programa anual de atividades; 

I I I - contratar e demitir funcionarios, fixando-lhes a remuneracao; 

IV - homologar, de conformidade com o estabelecido em seus respectivos estatutos, os 

membros da Diretoria e outros orgaos das Entidades da Igreja; 

V - indicar os nomes dos pastores dirigentes de suas Igrejas, Setores e Filiais, os membros 

responsaveis pelos Departamentos, Superintendencia, Comissoes de Assessoria e equipes; 

V I - nomear, pela indicacao do Presidente, os membros de Comissoes ou Coordenadorias 

Especiais para assuntos juridicos, imprensa e outras, que servirao de assessoria para a 

Diretoria. 

V I I - desenvolver atividades e estrategias que possibilitem a concretizacao dos alvos 

prioritarios da Igreja; 

VI I I - primar pelo cumprimento das Normas da Igreja; 

IX - elaborar os Atos Normativos que se fizerem necessarios; 

X - administrar o patrimonio geral da Igreja em consonancia com este estatuto; 

X I - comunicar eventuais desligamentos de membros da Igreja. 

Art. 30. Ao Presidente compete: 

I - representar a Igreja, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, inclusive, se 

necessario, constituir procurador para a defesa da Igreja; 

I I - convocar e presidir as Assembleias Ordinarias e Extraordinarias; 

I I I - apresentar alvos prioritarios a Igreja; 

IV - participar ex-officio de todas as suas organizacoes, podendo fazer-se presente a qualquer 

reuniao, independentemente de qualquer convocacao; 

V - zelar pelo bom funcionamento da Igreja; 

V I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 

VII - supervisionar as Igrejas fdiadas, Departamentos, Superintendencia, Comissoes e 

Equipes da Igreja; 

VIII - autorizar despesas ordinarias e pagamentos; 

IX - assinar com o Secretario Atas das Assembleias, Ministerio, Presbiterio e da Diretoria; 

X - abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, em nome da Igreja, juntamente com 

Tesoureiro; 

X I - assinar as Escrituras Piiblicas e outros documentos referentes as transacoes ou 

averbacoes imobiliarias da Igreja, na forma da lei; 
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X I I - praticar, ad referendum da Diretoria, atos de competencia desta, cuja urgencia 

recomende solucao imediata; 

XI I I - indicar o Co-pastor, que exercera a funcao de auxiliar o Pastor-presidente ou quern 

suas vezes fizer, na realizacao e administracao dos cultos e cerimonias religiosas em geral. 

Art. 31. Compete aos Vice-Presidentes, pela ordem: 

I - substituir, interinamente, o Presidente em suas ausencias ou impedimentos ocasionais, 

sucedendo-o em caso de vacancia; 

II - auxiliar o Presidente no que for necessario. 

Art. 32. Compete aos Secretarios, por sua ordem de titularidade ou em conjunto: 

I - secretariar as Assembleias, lavrar as atas e as ler para aprovacao, providenciando, quando 

necessario, o seu registro em Cartorio; 

I I - manter sob sua guarda e responsabilidade, os Registros de Atas, Casamentos, Batismos 

em Aguas, Rol de Membros, e outros de uso da Secretaria, deles prestando conta aos 

Secretarios eleitos para a gestao seguinte; 

I I I - assessorar o Presidente no desenvolvimento das Assembleias; 

IV - manter atualizado o rol de membros da Igreja; 

V - expedir e receber correspondencias relacionadas a movimentacao de membros; 

VI - elaborar, expedir ou receber outros documentos ou correspondencias decididas pela 

Assembleia, ou pela Diretoria, bem como receber as que se destinarem a Igreja; 

V I I - manter em boa ordem os arquivos e documentos da Igreja; 

VII I - nas reunioes da Diretoria, assessorar o Presidente, elaborando as respectivas Atas, e 

anotando as propostas que devem ser encaminhadas a Assembleia; 

IX - elaborar e ler Relatorios da Secretaria, quando solicitado pelo Presidente; 

X - outras atividades afins. 

Art. 33. Compete aos Tesoureiros, em sua ordem de substituicao ou em conjunto, executar, 

supervisionar e controlar as atividades relacionadas a: 

I - recebimento e guarda dos valores monetarios; 

I I - pagamentos autorizados, mediante comprovantes revestidos das formalidades legais; 

II I - abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, em nome da Igreja, juntamente com 

Presidente; 

IV - elaboracao e apresentacao de relatorios, mensais e anuais; 
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V - contabilidade; 

V I - obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, tributarias e outras perante os orgaos publicos, 

inclusive as relativas a construcdes; 

VII - elaboracao de estudos financeiros e or9amentos, quando determinados, observados os 

criterios definidos; 

VII I - outras atividades afins. 

Art. 34. Os membros da Diretoria da Igreja nao serao responsaveis pelas obrigacoes que 

contrairem em nome da Igreja, em virtude de ato regular de gestao, respondendo, porem, civil, 

penal e administrativamente, quando for o caso, por violacao da lei, deste estatuto e de outros 

atos normativos da Igreja. 

Art. 35. A vacancia ocorrera nos seguintes casos: jubilacao e/ou aposentadoria por invalidez, 

transferencia, morte, renuncia, abandono, desligamento da Igreja por transgressao 

administrativa ou espiritual devidamente apurada. 

Paragrafo Unico - Ocorrendo vacancia da Presidencia, o 1° Vice-Presidente convocara a 

Assembleia Geral Extraordinaria, no prazo de 30 (trinta) dias para eleger o novo Presidente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O IX 

Da Separacao de Obreiros 

Art. 36. A separacao de Diaconos e Presbiteros e ato da competencia da Igreja, conforme 

preceitos biblicos. 

Paragrafo Unico - Fica a cargo da Convencao Estadual e/ou Regional a aprovacao e 

ordenacao dos Ministros, Evangelistas e Pastores, indicados pela Igreja de que trata este 

Estatuto. 

CAPITULO X 

Da Jurisdicao e das Igrejas e Congregacoes Filiadas 

Art. 37. O campo de atuacao ministerial da Igreja abrange em sua jurisdicao administrativa e 

territorial a sede, os bairros, distritos e municipios onde mantem igrejas e congregacoes 

filiadas, que sao subordinadas a Igreja Central. 
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Art. 38. Todos os bens imoveis, veiculos ou semoventes da Igreja sede, das Igrejas e 

Congregacoes filiadas, bem como quaisquer valores em dinheiro, pertencem legalmente, de 

fato e de direito, a IGREJA SEDE, sendo a fiel mantenedora das mesmas, estando, portanto, 

tudo registrado em seu nome, conforme a legislacao vigente do pais. 

§ 1° - A Igreja exercera incondicionalmente e a qualquer tempo os poderes de dominio e 

propriedade sobre os referidos bens patrimoniais. 

§ 2° - No caso de cisao, nenhuma Igreja ou Congregacao filiada, tera direito sobre os bens 

patrimoniais da Igreja ou Congregacao sob sua guarda e responsabilidade direta, ainda que os 

dissidentes sejam a maioria da Igreja ou Congregacao filiada em referenda, pois esses bens 

pertencem a Igreja sede (matriz). 

Art. 39. E vedado as Igrejas ou Congregacoes filiadas, pelos seus dirigentes, praticar qualquer 

operacao financeira estranha as suas atribuicoes, tais como: penhora, fianca, aval, emprestimo 

bancario ou pessoal, alienacao ou aquisicao de bens patrimoniais, bem como registrar em 

Cartorio Ata ou estatuto, sem deliberacao previa e por escrito do representante legal da Igreja 

Sede, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado que contrarie o presente Estatuto. 

Art. 40. As Igrejas e Congregacoes filiadas prestarao contas de suas atividades e movimento 

financeiro periodicamente, conforme determinado pela Diretoria, em relatorios preenchidos 

com toda a clareza, e com a respectiva documentacao probante anexada. 

Art. 41. E de competencia da Diretoria o gerenciamento dos movimentos financeiros das 

Igrejas e Congregacoes filiadas. Despesas ou melhorias somente poderao ser realizadas apos 

previa autorizacao do colegiado de diretores. 

Art. 42. A emancipacao de qualquer igreja filiada somente podera ocorrer com a observancia 

de todas as condicoes deste artigo: 

I - proposta do Pastor-Presidente com deliberacao favoravel do Ministerio e da Igreja, atraves 

de Assembleia Geral Extraordinaria especifica; 

II - aprovacao do Estatuto da nova Igreja nesta mesma Assembleia Geral Extraordinaria; 

II I - obrigacoes patrimoniais, financeiras e sociais em dia, inclusive perante a Igreja Sede. 
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CAPITULO XI 

Das Disposicoes Gerais 

Art. 43. A Igreja, como pessoa juridica, legalmente habilitada perante os poderes publicos, 

respondera com os seus bens pelas obrigacoes por ela contraidas. 

Art. 44. Qualquer membro que ocupar cargos na Diretoria, Comissao de Exame de Contas ou 

direcao de Igrejas e Congregacoes filiadas, e deseja candidatar-se, a cargo eletivo da politica 

secular ou qualquer outro empreendimento incompativel com as suas atribuicoes 

administrativas ou ministeriais, devera afastar-se de suas atividades enquanto perdurar seu 

intento. 

Paragrafo Unico - Findando o periodo de campanha eleitoral, o membro afastado podera ser 

reintegrado, a criterio da Diretoria ou do Ministerio da Igreja, desde que nao tenham ocorrido 

fatos que desabonem sua conduta. 

Art. 45. Observado as ressalvas expressas nos artigos 23 e 24, seus paragrafos e incisos, este 

Estatuto somente podera ser reformado, parcial ou totalmente, em casos especiais, por 

deliberacao favoravel de 2/3 (dois tercos) dos membros em Assembleia Geral Extraordinaria, 

convocada para esse fim, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, mediante proposta 

previamente aprovada pela Diretoria. 

Art. 46. A Igreja somente podera ser extinta por sentenca judicial ou por Aprovacao unanime 

de todos os seus membros em comunhao, reunidos em Assembleia Extraordinaria convocada 

para esta finalidade, com a participacao de representante credenciado pela Convencao 

Estadual e/ou Regional a que a Igreja esteja ligada. 

Paragrafo Unico - Em caso de dissolucao, depois de pagos todos os compromissos, os bens 

da Igreja reverterao em beneficio da Convencao Estadual e/ou Regional, ou ainda conforme 

dispuser resolucao da Assembleia Extraordinaria convocada para esta finalidade. 

Art. 47. Sao orgaos de Apoio Administrativo que funcionam vinculados a Diretoria da Igreja: 

I - a Comissao de Exame de Contas; 

I I - a Comissao de Conselho e Doutrina; 

I I I - o Departamento de Patrimonio; 
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IV - o Departamento Pessoal; 

V - o Departamento de Obras. 

Art. 48. E Aos orgaos de Apoio Administrativo competem assessorar a Diretoria nas areas 

especificas, emitindo parecer sempre que solicitado. 

Paragrafo Unico - As especificacoes funcionais, atribuicoes e demais atividades dos Orgaos 

de Apoio Administrativo de que trata o art. 51 e incisos, de I a V, serao detalhados e 

regulamentados no corpo do Regimento Interno, Regulamentos e Atos Normativos. 

Art. 49. Os Regimentos Internos, Regulamentos e Atos Normativos da Igreja e suas Entidades 

assistenciais nao poderao contrariar os termos deste Estatuto. 

Paragrafo Unico - Novas entidades juridicas, ao serem criadas, poderao elaborar seus 

Estatutos e Regimentos, observados os principios estabelecidos neste Estatuto. 

Art. 50. Os casos omissos no presente Estatuto serao resolvidos pela Assembleia Geral. 

Art. 51. Este Estatuto revoga o anterior, registrado sob o n° 99.999, Protocolo n° 999.999, no 

livro n° A-99, do 9° Servico Notarial e Registral de Titulos e Documentos, em 99/99/9999, da 

Comarca da Cidade de...(Cidade) - (Estado), e passa a vigorar apos a aprovacao e registro em 

Cartorio competente, cuja certidao devera ser encaminhada a Secretaria da Convencao 

Estadual e/ou Regional, ficando revogados disposicoes ao contrario. 

Cidade, Estado, Data e Assinatura abaixo. 


