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APRESENTAÇÃO    

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PPGCR da PUC Goiás) iniciou suas 

atividades em março de 1999 e em março de 2001 foi recomendado pela 

CAPES. Em 2007 com o mestrado consolidado o PPGCR teve o seu doutorado 

aprovado.  

O Programa está inserido no âmbito do projeto de expansão acadêmico-

científico da PUC Goiás que vem desde 2010 investindo na qualidade de ensino, 

na internacionalização institucional e em programas de intercâmbio. A 

consolidação do doutorado tem garantido projeção do Programa em nível 

regional, nacional e internacional.  

Histórico1 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás 

surgiu como resultado da convergência de dois fatores. Por um lado, resultou do 

processo de maturação interna e da capacitação de professores do Curso de 

Teologia e do Departamento de Filosofia e Teologia da Universidade.  

Naquela época, em 1997, havia um quadro favorável, pois diversos 

professores de teologia, geralmente engajados em atividades ligadas à Teologia 

da Libertação, haviam feito doutorado em ciências da religião ou estudos 

bíblicos, no Brasil ou no exterior. Por outro lado, a criação do Programa atendeu 

ao esforço institucional da então UCG, cuja reitoria buscava expandir os cursos 

de pós-graduação stricto sensu. Devido à experiência e à competência 

acumuladas nos estudos sobre a religião, essa era uma das áreas melhor 

preparadas para tal expansão.  

                                                           
1 Esse tópico compõe um trecho do artigo publicado em: Alberto da Silva Moreira; Carolina Teles Lemos 

& Haroldo Reimer. Estudando a Religião no Cerrado O Programa de Ciências da Religião da PUC-Goiás. 

Numen: revista de estudos e pesquisa da religião, Juiz de Fora, v. 15, n. 2, p. 319-342 



A implantação do Mestrado em Ciências da Religião fortaleceu uma 

prática de investigação científica e metodológica do fenômeno religioso, 

consolidada através de programas de pesquisa sociológica, da criação de 

acervos documentais (como o Centro Cultural Jesko Von Puttkamer) e da 

divulgação impressa dos estudos gerados. À época da criação do Mestrado, 

entre os 135 projetos de pesquisa em andamento figuravam as pesquisas sobre 

“Religião e trabalho na perspectiva neopentecostal” e “Atitude dos alunos da 

UCG sobre Deus, Religião, Cristianismo e Catolicismo”. O veículo de divulgação 

dos estudos e pesquisas realizadas nas áreas de Teologia, Filosofia e Ciências 

da Religião era o periódico Fragmentos de Cultura, reconhecido pela qualidade 

e riqueza de conteúdo.  

Para dar forma à ideia do Mestrado foi constituída em 1998 uma comissão 

de três professores, que após longos debates, consultas e reflexões, apresentou 

o primeiro projeto, enviado à CAPES em 1999. Esse projeto inicial entendia que 

o Programa deveria se chamar “Ciências da Religião”. A escolha do nome do 

Programa foi definida por se entender que os termos expressam a natureza 

epistemológica, as metodologias envolvidas, a necessária interdisciplinaridade 

da equipe de docentes e pesquisadores e o alcance da investigação proposta. 

Essa discussão em torno do nome não foi isolada; deu-se, é claro, no contexto 

maior dos debates sobre a própria episteme das Ciências da Religião, no qual 

estavam (e continuam) empenhados vários Programas de Pós-Graduação 

brasileiros da área.  

Não cabe aqui a reconstrução do já centenário e intenso debate acerca 

do objeto, das fronteiras e pertinências próprias das ciências que se ocupam da 

religião2. Baste-nos ligeiras referências para esclarecer nossa posição. De fato, 

segundo Filoramo e Prandi (1999) tal área do saber inicia-se com uma disciplina 

criada em Genebra no ano de 1873, chamada História das Religiões. Com o 

desenvolvimento desta ciência, viu-se a necessidade de se alinhar o estudo das 

                                                           
2 Informações sobre o debate em andamento sobre tal temática podem ser encontradas 

em: Camurça (2008); Dreher (2001); Mendonça (2001); Pierucci (1997); Pondé (2001); 

Usarski (2004, 2006) 



religiões com outras ciências humanas, como a linguística, a antropologia, a 

psicologia e a sociologia. Aos poucos foram surgindo: [...]  

estudos de fatos religiosos metodologicamente novos, visando à integração 
e ao aprofundamento dos conhecimentos históricos. Foi-se, assim, 
progressivamente afirmando a exigência, tipicamente iluminista, de uma 
ciência da religião, capaz de reunificar as contribuições que estas diferentes 
disciplinas vinham oferecendo, a partir de seu observatório particular, para 
o conhecimento científico das religiões [...] (Filoramo, Prandi 1999, p. 7).  

No entanto, a integração de tais disciplinas não se deu ou está se dando 

de forma tranquila. Isto coloca em pauta a necessidade de se redefinir o 

significado conferido às duas expressões que compõe o objeto e os limites 

atribuídos a tal área do saber: ciência(s) da(s) religião(ões). A própria junção de 

tais expressões apresenta uma dificuldade, pois conforme Silas Guerriero 

(2005), quando juntamos religião e ciência,  

incorremos no erro de não perceber suas especificidades e de ficar 
discutindo interminavelmente quem tem mais razão. [...] religião e ciência 
não podem ser confundidas, pois são dois pilares distintos do conhecimento 
humano [e da] existência humana. (Guerriero, 2005).  

 O principal elemento complexificador na construção de uma episteme 

própria da(s) ciência(s) da(s) Religião(ões) tem a ver com o próprio objeto com 

o qual tal ciência se ocupa, como bem o formulou Antonio Mendonça:  

Independentemente do nome que se dê a essa área de conhecimento, seja 
Ciência da Religião, Ciência das Religiões ou Ciências da Religião, o 
primeiro problema que se coloca é este: qual é seu objeto? O que se estuda 
mesmo sob esse ou aquele título? [...] Não tratam as Ciências da Religião 
e a Teologia do mesmo objeto, que é Deus? A resposta é não. [...] O objeto 
da Teologia é, portanto, Deus. A Teologia é uma ciência de Deus. [...] 
Ciências da Religião, [são] um conjunto de disciplinas que, pela autonomia 
de cada uma delas, têm suas formas peculiares de abordar seu objeto [...] 
(Mendonça, 2003, p. 21-23).  

No caso do Programa de Pós-Graduação que estávamos construindo, 

consideramos, como Guerriero, que “pelo fato da religião ser multidimensional, 

apenas um olhar não dá conta de uma compreensão satisfatória. O cientista 

deve lançar mão, portanto, de um conjunto de disciplinas auxiliares como a 

história, a sociologia, a antropologia, a psicologia etc “ (Guerriero, 2005). Optou-

se pelo termo “Ciências” para reafirmar a denotação do objeto, que é “a 

dimensão científicocultural” do evento religioso e, ao mesmo tempo, o “olhar 

interdisciplinar” que exige múltiplas leituras, várias epistemes e metodologias 



diversas, inerentes e próprias a cada ciência, acomunadas num Programa 

Conjunto.  

A lógica da interdisciplinaridade orientou, portanto, a formação da equipe 

de profissionais (docentes pesquisadores) que compunha o Corpo Docente: 

sociólogos, antropólogos, teólogos, filósofos, historiadores, psicólogos que 

trabalhavam em torno de um objeto comum: o fenômeno religioso em suas 

diversas modalidades de manifestação. Os objetivos delineados na primeira 

proposta do Mestrado incluíam o incentivo à pesquisa e à produção científica 

sobre a relação religião e sociedade, a formação científica de pesquisadores, 

professores 326  e especialistas na área de sociologia da religião e ciências 

afins, a habilitação de professores/as para o ensino religioso nas escolas, a 

prestação de serviço à sociedade, às instituições e movimentos sociais.  

Por outro lado, desde seu início o Mestrado em Ciências da Religião 

procurou uma forte inserção regional. Entre os seus objetivos mais amplos 

figuravam a compreensão e a valorização da religiosidade do Centro-Oeste, nas 

suas raízes indígenas, africanas e europeias; o estudo da pluralidade de 

manifestações religiosas, a valorização do ecumenismo e do diálogo inter-

religioso, o propósito de contribuir com instituições e movimentos sociais 

progressistas da região, prestando assessorias de forma crítica e interdisciplinar, 

ecumênica e plural, contribuindo para melhor compreensão da interação entre 

religião e transformações sociais. Houve, portanto, uma preocupação - que 

continua - em marcar presença competente e crítica nos espaços públicos fora 

do espaço acadêmico, cuidando para que as decisões tomadas nestes espaços 

venham ao encontro das aspirações e necessidades da grande maioria da 

população.  

Concluídos os trâmites internos na UCG, o projeto foi enviado à CAPES 

que, após análise, enviou uma comissão para dialogar com a Instituição sobre 

possíveis adequações da proposta. Destaca-se dessa visita a sugestão dos 

avaliadores de que o Programa mudasse alguns componentes do projeto, de 

forma tal que ficasse maximamente explícita a não centralidade da abordagem 

teológica, evitando qualquer aspecto que pudesse ser considerado fusão ou con-

fusão com a pertinência teórica da Teologia.  



A CAPES aprovou o projeto em 2000 e o curso de mestrado começou no 

primeiro semestre do mesmo ano. No entanto, sob a expectativa da sua 

aprovação, realizou-se o primeiro processo seletivo já em novembro de 1999, 

tendo sido aprovados 25 candidatos para a primeira turma. 

Ao longo dos últimos vinte anos o Programa tem passado por um intenso 

processo de amadurecimento. Entre os fatores mais significativos desse 

processo destacam-se a realização anual das Semanas de Estudo da Religião, 

a internacionalização do programa, a criação da Revista Caminhos (hoje qualis 

B1/CAPES), a criação do Doutorado em 2007, e a realização do Minter em 

Uruaçu em 2017.  

Com o início do Doutorado, as Semanas de Estudo da Religião 

promovidas pelo Programa deram um salto de qualidade, dando lugar aos 

Congressos Internacionais em Ciências da Religião, também com periodicidade 

anual. Os congressos internacionais não se reduzem ao evento em si, eles 

envolvem uma série de contatos e atividades que promovem a melhoria 

acadêmica. Cada evento é preparado por uma das três linhas de pesquisa 

(Sociologia da religião, Antropologia da religião, História/Hermenêutica de 

Textos Sagrados) que compõem o Programa. De 2007 até este ano (2018) foram 

realizados nove Congressos Internacionais em Ciências da Religião (CICR), 

abordando temas como “O futuro da religião na sociedade global” (2007) “Novas 

tendências em sociologia da religião” (2008); “Mitologia e literatura sagrada” 

(2009); “Religião, transformações culturais e globalização” (2010); “A religião na 

mídia e a mídia na religião” (2011), “Transformação social, economia e literatura 

sagrada” (2012), “A religião entre o espetáculo e a intimidade” (2014), “Religião, 

Saúde e Terapias Integrativas” (2016) e  “Justiças” (2018).  

O Programa tem colaborado e se enriquecido com a realização de outros 

eventos da área, como o 25º. Congresso da Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA) na PUC e na UFG em 2006. Em 2009 o Programa deu 

contribuições significativas para a organização, conferências, comunicações e 

na publicação dos resultados do IV Congresso Nacional do Fórum Nacional 

Permanente para o Ensino Religioso (FONAPER), realizado na PUC Goiás. Em 

2012, o Programa abrigou o V Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa 



Bíblica (ABIB). O PPGCR contribuiu significativamente para a consolidação da 

ABIB através do I e II Congresso Brasileiro de Pesquisa Bíblica, realizados 

respectivamente em 2004 e 2006 na PUC Goiás. Em 2017, organizou, e sediou 

na PUC Goiás, o VI Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião (ANPTECRE), com o tema: 

“Religião, Migração e Mobilidade Humana”. 

Os congressos têm contado com o apoio de importantes de várias 

instituições de pós-graduação nacionais e internacionais e atraído a participação 

de estudantes e pesquisadores de todas as regiões do Brasil. Os contatos e 

visitas têm resultado em acordos de Cooperação Acadêmica entre o PGCR e 

várias organizações internacionais. Os Anais, contendo as conferências 

principais, têm sido publicados no formato de livro; todos os Congressos 

Internacionais contaram com o apoio financeiro da CAPES, da FAPEG, da PUC 

Goiás, de pequenas empresas e livrarias de Goiânia.  

No triênio (2010 – 2012) o (PPGCR da PUC Goiás) qualificou-se e 

consolidou-se como espaço de pesquisa sobre o fenômeno religioso no Centro 

Oeste e obteve o conceito 5 na avaliação da CAPES. O PPGCR da PUC Goiás 

atende a uma crescente demanda regional no tocante ao estudo e à pesquisa 

do fenômeno religioso e muito tem contribuído para desenvolver pesquisas que 

procuram responder aos anseios e demandas postas por pesquisadores do 

estado, da região e do país.  

Neste sentido ganham destaque as pesquisas voltadas para o 

neopentecostalismo; religião, violência e etnicidade; religião e terapias 

integrativas; religiões afro-brasileiras; religião e identidade cultural no Centro 

Oeste; religião e gênero; religião e mídia, religião e família, religião e saúde; 

religião e multiculturalismo; religião e meio ambiente; religião e política no 

Oriente Médio entre outros temas de grande relevância.  

O PPGCR desde a aprovação de seu doutorado vem investindo em sua 

inserção internacional através de intercâmbios com instituições congêneres da 

Europa (Alemanha, Itália); do Médio Oriente (Líbano) e da América Central 

(México, Colômbia e Chile). Anualmente, além das reuniões mensais, o 



Colegiado se reúne para analisar e estudar o impacto, a relevância e pertinência 

da oferta das linhas de pesquisa, dos seus projetos e disciplinas.  

No começo do quadriênio, após análises e estudos, houve um consenso 

de que a atual estrutura responde às exigências e demandas postas pela 

sociedade e pelos contextos regional, nacional e internacional. Por isso decidiu-

se manter a mesma estrutura com uma área de concentração "Religião, Cultura 

e Sociedade" e suas três linhas de pesquisa "Cultura e Sistemas Simbólicos", 

"Religião e Movimentos Sociais" e "Religião e Literatura Sagrada".  

Esta é ainda a proposta confirmada pela experiência, pelas demandas 

sociais e que tem produzido melhor sinergia entre os docentes, melhor 

nucleação de projetos e disciplinas em cada linha de pesquisa, bem como uma 

interação entre os discentes com os seus/suas respectivos/as orientadores/as.  

O Colegiado do PPGCR tem procurado atualizar a grade curricular, de 

modo a oferecer disciplinas que possibilitem uma reflexão crítica dos fenômenos 

religiosos e culturais atuais. Após longas discussões, decidiu-se por substituir 

algumas disciplinas mais antigas, atualizar o conteúdo programático e introduzir 

novos referenciais teóricos. Agindo assim o PPGCR procura estar em constante 

diálogo com as questões e problemas colocados pela sociedade e responder às 

exigências dos projetos de pesquisa de docentes e discentes que tentam refletir, 

de forma crítica, sobre os desafios postos pela dinâmica sócio cultural da região, 

do país e do mundo.  

O corpo docente e discente do PPGCR participa ativamente do Núcleo de 

Pesquisa em Estudos da Religião (NPER) e do Núcleo de Estudos Avançados 

em Religião e Globalização (NEARG). As pesquisas (discentes e docentes) 

estão enucleadas em torno das três linhas de pesquisa e visam atender às 

demandas socioculturais e religiosas. O PPGCR experimentou um dinamismo 

muito rico com o apoio de projetos aprovados pela CAPES – PROCAD, CNPq, 

FAPEG e pelo Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - 

PRONEX/CNPq/FAPEG. Em nível Nacional e no âmbito de Projetos como o 

PROCAD foi possível nesse quadriênio realizar o intercâmbio de alunos e 

professores. Tudo isso agrega qualidade, projeta e visibiliza as atividades 



científicas e acadêmicas gerando impacto, relevância e reconhecimento do 

PPGCR. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião - 

Mestrado e Doutorado - tem por objetivos incentivar a pesquisa e a produção 

científica sobre o fenômeno religioso em sua constituição epistemológica, 

cultural e sua significação como fato social; promover a formação científica 

aprofundada de docentes e pesquisadores (as) para uma melhor compreensão 

das formas históricas da religião e de sua interação com a cultura e as 

transformações sociais.  

Objetivos Específicos 

a) formar pessoal qualificado para o exercício de atividades de pesquisa, com 

competência para produzir conhecimentos novos e relevantes na área; 

b) preparar profissionais aptos para a docência na educação básica e educação 

superior e para outras atuações profissionais;  

c) produzir subsídios teóricos e contribuir com o suporte científico para 

compreender as expressões religiosas em seu meio ambiente, através da 

sociologia, antropologia, Bíblia e ciências afins. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: RELIGIÃO, CULTURA E SOCIEDADE 
 

A ÁREA DE CONCENTRAÇÃO Religião, Cultura e Sociedade concentra a 

pesquisa sobre os elementos que compõem a religiosidade das diferentes 

sociedades e culturas, bem como sobre as interações entre religião e outras 

dimensões da vida social, segundo a perspectiva das ciências humanas em 

geral. 



LINHAS DE PESQUISA 

AS LINHAS DE PESQUISA são compostas pelos blocos temáticos em que as 

pesquisas individuais estão inseridas. O Programa tem três linhas: 

1. Cultura e Sistemas Simbólicos: pesquisa a religiosidade das diferentes 

sociedades e culturas na perspectiva da antropologia da religião e de outras 

disciplinas afins, situando a religião como um dos principais sistemas simbólicos. 

2. Religião e Movimentos Sociais: pesquisa as instituições religiosas, os 

movimentos sociais e religiosos na perspectiva da sociologia da religião e de 

outras disciplinas afins, priorizando a análise da relação entre as diferentes 

categorias sociais marginalizadas e o fenômeno religioso. 

3. Religião e Literatura Sagrada: pesquisa, com aportes teóricos do campo 

da hermenêutica e da exegese, dimensões de religião, cultura e sociedade em 

textos sagrados; analisa a origem, transmissão, recepção e interpretação de 

textos sagrados. 

QUADRO DOCENTE 

 

DOCENTES 

Docente Graduação Mestrado Doutorado 
Pós-

doutorado 

Alberto da Silva Moreira 

Graduação em 

Filosofia,  

Graduação em 

Teologia 

Não tem 
Doutorado em 

Katholische Theologie 
Sim 

Clóvis Ecco 

Graduação em 

Teologia, Graduação 

em Filosofia 

Mestrado em Ciências da 

Religião 

Doutorado em Ciências 

da Religião 
Não 

Carolina Teles Lemos 
Graduação em 

Pedagogia 

Mestrado em Ciências 

Sociais e da Religião 

Doutorado em Ciências 

Sociais e da Religião 
Não 

Eduardo Gusmão de Quadros 

 

Graduação em 

bacharelado em 

teologia e História 

Graduação em historia 

Mestrado em Ciências da 

Religião 
Doutorado em História Não 

Gilberto Gonçalves Garcia 

(professor colaborador) 

Graduação em 

Filosofia 
Mestrado em Filosofia Doutorado em Filosofia Não 



Irene Dias de Oliveira 
Graduação em 

Teologia e Filosofia 
Mestrado em Teologia Doutorado em Teologia Sim 

Ivoni Richter Reimer 

Graduação em 

Teologia e  

Graduação em 

Estudos de Teologia 

Não tem 
Doutorado em 

Filosofia/Teologia 
Sim 

Joel Antônio Ferreira 

Graduação em 

Teologia,  

Graduação em 

Filosofia 

Mestrado em Teologia,  

Mestrado em Ciências 

Bíblicas 

Doutorado em Ciências 

da Religião 
Sim 

Luiz Antonio Signates Freitas 

Graduação em 

Comunicação Social 

Jornalismo 

Mestrado em 

Comunicação 

Doutorado em Ciências 

da Comunicação 
Sim 

Paulo Rogério Rodrigues Passos 
Graduação em 

História 

Mestrado em Mestrado 

em Psicanálise Clínica, 

Mestrado em Direitos 

Humanos, Cidadania e 

Violência 

Doutorado em Ciências 

da Religião 
Sim 

Thais Alves Marinho 

Graduação em 

Ciências Sociais e 

Graduação em 

Relações 

Internacionais 

Mestrado em Sociologia 
Doutorado em 

Sociologia 
Sim 

Valmor da Silva 

Graduação em 

Filosofia Licenciatura 

Plena,  

Graduação em 

Teologia 

Mestrado em Exegese 

Bíblica, Mestrado em 

Teologia Bíblica 

Doutorado em Ciências 

da Religião 
Sim 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

O MESTRADO exige 44 créditos a serem cursados em 24 meses, perfazendo 

21 créditos em disciplinas, 03 créditos em atividades complementares, 12 créditos 

de dissertação e 08 créditos de orientação, sendo duas disciplinas obrigatórias de 

núcleo comum; uma disciplina obrigatória para cada linha de pesquisa e disciplinas 

opcionais para cada linha de pesquisa, totalizando 660 horas de atividades. 

As DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, no caso do Mestrado, são compostas por 

uma disciplina de núcleo comum, que oferece as noções básicas do curso, uma 

disciplina de metodologia e outra disciplina que constitui o núcleo de cada linha de 

pesquisa e assegura o seu quadro teórico fundamental. No núcleo comum, as 

disciplinas obrigatórias são: Fenômeno Religioso e Metodologia da Investigação 

Científica Aplicada às Ciências da Religião. Na linha de pesquisa Cultura e Sistemas 



Simbólicos, a disciplina obrigatória é Matrizes Teóricas da Antropologia da Religião. 

Na linha de pesquisa Religião e Movimentos Sociais, a disciplina obrigatória é 

Matrizes Teóricas da Sociologia da Religião. Na linha de pesquisa Religião e 

Literatura Sagrada, a disciplina obrigatória é Matrizes Teóricas da Literatura 

Sagrada das Religiões. 

O DOUTORADO exige 67 créditos a serem cursados em 42 meses, sendo 21 

créditos em disciplinas do Mestrado, 10 créditos em disciplinas específicas do 

doutorado (03 créditos em uma disciplina obrigatória, 03 créditos em seminários 

interdisciplinares, 02 créditos em colóquios da linha de pesquisa e 02 créditos em 

colóquios das outras linhas de pesquisa) 06 créditos em produções científicas, 16 

créditos para redação da tese e 14 créditos de orientação, totalizando 1.005 horas 

atividades. 

O Doutorado é composto por uma DISCIPLINA OBRIGATÓRIA de núcleo 

comum, que aprofunda os fundamentos teóricos das Ciências da Religião; um 

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR, que visa concentrar os doutorandos em 

atividades interdisciplinares de análise, discussão e produção de textos sobre os 

temas propostos; quatro COLÓQUIOS específicos, segundo a linha de pesquisa 

escolhida pelo(a) doutorando(a), que visam desenvolver reflexões avançadas sobre 

os diferentes temas de pesquisa dos(as) alunos(as). Os colóquios reúnem 

alunos(as), cujos projetos se situam na mesma linha de pesquisa. 

A DISCIPLINA OBRIGATÓRIA no Doutorado é Fundamentos Teóricos das 

Ciências da Religião.  

O SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR será oferecido dentre os seguintes temas:  

 Simbólico e Diabólico: interpretações do mal;  

 Religião e Saúde; Religião e Transformação Sócio-cultural;  

 Religião e Gênero; Religião, Poder e Violência;  

 Formas do Sagrado na Cultura Contemporânea.  

COLÓQUIOS   

1) Linha de pesquisa Cultura e Sistemas Simbólicos oferece os colóquios:  

 

 Religião e Identidade Cultural no Centro-Oeste;  

 Religião, Etnicidade e Violência;   

 Religião, Multiculturalismo e Pluralismo Religioso;  

 Transe, Êxtase e Possessão.  



 

2) Linha de pesquisa Religião e Movimentos Sociais oferece os colóquios:  
 

 Religião e Mercado; 

 Expressões Contemporâneas de Religiosidade; 

 Religião e Cultura Midiática; Religião e Transformações da 
Subjetividade. 

 

3) Linha de pesquisa Religião e Literatura Sagrada oferece os colóquios:  

 

 Hermenêuticas Ecofeministas;  

 Conflitos: Realidade e Interpretações;  

 Textos Sagrados, Violência e Paz;  

 Santidade e Justiça. 

As DISCIPLINAS OPTATIVAS, tanto para o Mestrado quanto para o 

Doutorado, são disciplinas de interesse do/a pesquisador/a, independente da 

linha de pesquisa escolhida. Elas são as seguintes, de acordo com cada linha 

de pesquisa: 

1) Linha Cultura e Sistemas Simbólicos:  

 Religião como Sistema Simbólico;  

 Tópicos de Antropologia da Religião;  

 Religião, Memória e Tradição;  

 Expressões Religiosas do Povo Brasileiro;  

 Espiritualidade, Holismo e Consciência Planetária;  

 Cultura e Ateísmos Contemporâneos. 

2) Religião e Movimentos Sociais:  

 Expoentes Atuais da Sociologia da Religião;  

 Panorama Religioso na América Latina;  

 Religião e Globalização; Religião e Mídia;  

 Sociologia do Cristianismo; Sociologia das Instituições e dos 

Movimentos Religiosos. 

3) Religião e Literatura Sagrada:  

 Hermenêutica; Métodos de Interpretação de Textos Sagrados;  

 Sociedade e Cultura na Literatura Bíblica;  

 Espiritualidades, Fronteiras e Identidades na Literatura Bíblica;  



 Religião, Gênero e Sociedade na Literatura Sagrada. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

O PPGCR estava localizado até meados do ano de 2014 na área II da 

PUC Goiás. A secretaria e a coordenação possuíam salas amplas e equipadas. 

Toda a área II possuia rede de acesso wireless com boa velocidade. A área ainda 

possui um auditório climatizado para 200 pessoas, dois miniauditórios para 80 

pessoas e um terraço para atividades com cerca de 100 pessoas. No bloco C 

desta mesma área, os mestrandos tinham acesso ao Laboratório de informática, 

dotado de 51 computadores conectados à Internet e três impressoras. 

No segundo semestre de 2014, o PPGCR mudou seu local de 

funcionamento. A PUC Goiás construiu um novo prédio com cinco andares para 

reunir os cursos de licenciatura e as pós-graduações na área das Ciências 

Humanas. O novo local de trabalho criou uma secretaria única das pós-

graduações, com 04 funcionários, onde está inserida a secretaria do PPGCR. A 

coordenação está com sala bem mais ampla, dispondo de computador, 

impressora/scanner e armários e mesa para pequenas reuniões. Todo o 

ambiente é climatizado.  

No primeiro andar do prédio foi criado um amplo laboratório de informática 

composto por 3 salas e 20 computadores conectados à internet em cada, 

totalizando 60. Foram instalados no quarto andar 11 gabinetes de orientação, 

com mesa, cadeiras, computadores em rede e impressora disponíveis. Também 

possui uma área de descanso para os pós-graduandos(as). 

Para o PPGCR de modo particular, há o espaço do Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Ciências da Religião (NEPECR), que contém doações 

bibliográficas de docentes e ex-docentes, além de reunir os TCC’s dos que 

concluíram o curso. O PPGCR possui acesso livre a este espaço, contribuindo 

com sua gestão. Há ainda uma sala para reunião dos Grupos de Pesquisa 

(cinco) que funcionam integrados a pós e a graduação em Ciências da Religião. 

 Além disso, existe o Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 

Central (IPEHBC) criado em 1997. O IPEHBC possui documentação que inclui 



livros de memórias, diários privados, cartas, atas, fotografias, relatórios de 

diversas naturezas, organizados  e digitalizados para consulta. Guarda em sala 

especial, climatizada, uma coleção de obras raras. Possui 17.292 documentos 

manuscritos dos séculos XVIII, XIX e XX. Além disso, o acervo possui 98 jornais 

dos séculos XIX e XX (coleções completas) sendo que destes, 25 já estão 

microfilmados. Lá está arquivada a documentação trazida de Portugal pelo 

Projeto Resgate pertinente à Capitania de Goiás. 

 

-Na secretaria e sala de coordenação existem dois computadores, um notebook, 

duas impressoras com scanner, dois aparelhos de data-show, uma máquina 

fotográfica digital, uma filmadora. 

-No NEPECR: dois computadores e uma impressora. 

-Nas salas de atendimento e orientação existem onze computadores com acesso 

à internet, um em cada sala. 

- Nas três salas que servem de laboratório de informática para o corpo discente, 

estão instalados 20 computadores, totalizando sessenta. 

- Todo o prédio da Escola de Formação de Professores e Humanidades é 

coberta por rede de internet sem fio e gratuita. 

-No espaço da Biblioteca Central da PUC Goiás estão disponíveis 40 

computadores conectados e a acesso a rede wireless com boa velocidade. 

O sistema de bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – SIBI-

PUC GOIÁS - contempla as Áreas de Ciências Agrárias, Biológicas, Humanas, 

Exatas e da Terra, Sociais Aplicadas, Letras, Engenharia/ Tecnologia, Médica. 

Os Postos de Atendimento são vinculados tecnicamente à Biblioteca Central e 

são responsáveis pelo oferecimento de produtos e serviços de informação à 

comunidade universitária, necessários para o desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

O acervo é formado por várias coleções: a Coleção didática (acervo geral) 

com 71 títulos e 213.539 exemplares; a Coleção de Periódicos, com 3.514 títulos 



e 141.325 fascículos; a Coleção especial com folhetos (5.831) Teses e 

Dissertações (1.984), mapas (150); documentação goiana (4.123 títulos e 8.245 

exemplares), anais de eventos (2.478 títulos) e outros materiais ainda não 

processados; a Coleção de Obras Raras (ainda não processada); a Coleção de 

Reserva, dividida em Coleção de Referências (4.460 títulos) e Coleção 

Multimídia (Fitas de vídeo: 2.102, CD-Roons: 523, DVDs 127 e outros ainda não 

processados). Os periódicos da área de história tem 115 títulos e mais de 2.259 

fascículos, entre nacionais e estrangeiros.  

As bases científicas disponíveis estão em expansão, destacando-se o 

acesso ao portal PERIÓDICOS CAPES. Os demais portais de pesquisa são: 

Lilacs –  base de dados em ciências da saúde, literatura latino-americana e do 

Caribe; Medline – literatura internacional em medicina e biomedicina, produzida 

pela National Library of Medicine; Datalegis – base de dados jurídica, contém, 

também, índices economico-sociais; Uniblibli – banco de dados UNESP, 

UNICAMP E USP; SCIELO – Scientif Eletronic Library Online (base de dados de 

periódicos latinoamericano); PAHO – acervo da biblioteca da Organização Pan-

Americana da Saúde; REPIDISCA – literatura em Engenharia Sanitária e 

Ciências do Ambiente; DESASTRE – acervo do Centro de Documentação de 

Desastres; ADOLEC – Saúde na Adolescência; BDENF – Enfermagem, 

HomeoIndex – homeopatia; LEYES – legislação básica da saúde da América 

Latina e Caribe; Portal da CAPES – acesso as publicações de domínio público; 

BDTD – Biblioteca de Teses e Dissertações (IBICT) Bioline International; BioMed 

Central; Central Online ande Open Acces Library (COOL); DOAJ – Directory OF 

Open Access Journals (Lund University Libraries); Eletronic Journais Library 

(Max Planck Society); HighWare: Free Online Full Text Articles; J-STAGE – 

Japan Society and Technology information Aggregator Eletronic; Molecular 

Diversity Preservation Internation (MDPI); PubMed Central: An Archive of 

Science Journal (U.S. National Library); Science Direct; Scopus; Demais bases 

de domínio público. 

A PUC Goiás conta ainda com a PUC TV, que diariamente atinge bons 

índices no Ibope regional e permite veicular matérias relativas às pesquisas 

executadas, bem como difundir os eventos da área. O setor de comunicações 

possui excelente interação com a mídia local e os docentes são convidados com 



frequência para tratar de temas históricos e de acontecimentos da sociedade 

atual. 

 As notícias relativas às atividades do PPGCR são disponibilizadas 

diariamente no site da PUC Goiás, no jornal chamado PUC Acontece e no site 

do PPGCR. 

A página Web do Programa, disponibilizada no Portal da PUC Goiás   

(http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-ciencias-da-

religiao/), encontra-se em processo contínuo de atualização de registro das 

informações e por meio dela podem ser obtidos todos os dados relativos a 

organização acadêmica e da produção docente e discente do Programa, 

contendo os seguintes itens: 

 

Home (notícias e eventos); 

Apresentação; 

Estrutura Curricular; 

Linhas de Pesquisa; 

Corpo Docente; 

Corpo Discente; 

Disciplinas; 

Seleção; 

Teses e Dissertações defendidas; 

Publicações (artigos); 

Regulamento; 

Informativo; 

Contato. 

 

- À medida que ocorrem as defesas de dissertações do programa as 

mesmas são cadastradas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

localizada no seguinte endereço: http://tede.biblioteca.pucgoias.edu.br/ em texto 

completo para acesso a toda comunicação 

  

http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-ciencias-da-religiao/
http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-ciencias-da-religiao/
http://tede.biblioteca.pucgoias.edu.br/


O Programa conta também com uma página do Facebook ????? Se sim, 

inserir link, se não camos criar! 

 

PARCERIAS, COOPERAÇÃO, PROJETOS E MOBILIDADE DOCENTE 

Os intercâmbios com outras instituições vem proporcionando inovações 

significativas nas atividades do PPGCR. Muitas das parcerias são realizadas a 

partir da organização de eventos e congressos internacionais, organizados a 

cada dois anos.  

 

O ponta-pé inicial para a internacionalização se deu com a organização 

da Semana de Estudos da Religião, um evento iniciado em 200??, que passou 

de nacional à internacional em 200??. Na sua VII edição, com o funcionamento 

do Doutorado, foi expandido para Congresso Internacional, que encontra-se em 

sua nona edição, como descrito abaixo.  

Edição Tema Ano 

I Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

"O futuro da religião na 

sociedade global". 

2007 

II Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

"Novas tendências em 

sociologia da religião". 

2008 

III Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

"Mitologia e literatura sagrada". 2009 

IV Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

"Religião, transformações 

culturais e globalização" 

2010 

V Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

"A religião na mídia e a mídia 

na religião" 

2011 

VI Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

"Religião e Literatura Sagrada" 2012 

VII Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

“Religião, espetáculo e a 

intimidade”. 

2014 



VIII Congresso Internacional 

em Ciências da Religião 

(CICR) 

“Religião: Saúde e Terapias 

Integrativas” 

2016 

IX Congresso Internacional em 

Ciências da Religião (CICR) 

“Justiças” 2018 

 

Neste sentido pesquisas estão sendo realizadas em parceria com IES 

estrangeiras; estão sendo realizados intercâmbios de professores/as. Estas 

parcerias agregam qualidade, projetam e visibilizam as atividades científicas e 

acadêmicas gerando impacto, relevância e reconhecimento do PPGCR. A 

presença constante de pesquisadores estrangeiros com renome e competência 

internacional faz com que o PPGCR da PUC Goiás se sinta confortável e seguro 

em relação à área das Ciências da Religião no Brasil e em relação a muitos 

centros acadêmicos internacionais.  

- O PPGCR conta também com o apoio de professores de IES estrangeiras. Os 

professores Dr. Enzo Pace, da Universidade de Pádua (Itália) e Dr. Michael 

Ramminger do Institut für Theologie und Politik, de Münster (Alemanha); Marion 

Aubrée (França). Todos têm prestado apoio às linhas de pesquisa; colaboração 

acadêmica com realização de projetos conjuntos, oferta de seminários, 

colóquios, disciplinas e publicação de artigos na Revista Caminhos e publicação 

de livros. O prof. Manuel Ferreira Lima, Da Universidade Estadual de Goiás tem 

apoiado o Programa com oferta da Disciplina: Religião, Memória e Tradição.  

- A qualidade dos debates gerados nos Congressos, Colóquios e Seminários 

Internacionais e a presença qualificada dos conferencistas constituem referência 

na região e no país. A presença qualificada dos professores Manuel Ferreira 

Lima Filho da Universidade Federal de Goiás e Gilberto Gonçalves Garcia - PUC 

Goiás, este último como colaborador tem subsidiado os trabalhos acadêmicos 

de mestrandos e doutorandos; contribuído para o aprofundamento das temáticas 

da pesquisa do corpo docente e para criar e reforçar as parcerias entre o PPGCR 

e as instituições estrangeiras e nacionais. Professores do PPGCR (Alberto da 

Silva Moreira; Valmor da Silva, Ivoni Richter Reimer, Irene Dias de Oliveira) 

ministram cursos e/ou conferências; realizam projetos em parcerias com as 



instituições estrangeiras conveniadas e discutem seus respectivos projetos de 

pesquisa em países como Alemanha, França, Itália, Chile, Portugal, México 

Líbano e Estados Unidos. 

Além do Acordo de Cooperação assinado em 2012 com a Universitá degli Studi 

di Padova, outro acordo de internacionalização foi formalizado pelos reitores do 

Colégio Mexiquense - Universidade de Toluca (México) e o da PUC Goiás. No 

âmbito deste acordo tem sido realizada uma visita do professor pesquisador 

Daniel Gutiérrez Martinez que ministrou um curso para o corpo discente do 

PPGCR e proferiu uma conferência no V CICR. Também em 2015 foi assinado 

um Acordo de Cooperação com a Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 

(Líbano). No segundo semestre de 2016 o prof. Alberto Moreira realizou o 

estágio pós-doutoral sênior junto à Universitá di Bologna/Padova (Itália). 

Atividades conjuntas já foram realizadas em parceria com estas instituições 

neste quadriênio: como intercâmbio docente e discente.  A internacionalização 

contribui para o fortalecimento acadêmico dos corpos docente e discente e 

desde 2013 estão sendo pensados projetos conjuntos para intercâmbio de 

professores e alunos de ambas as instituições, apontando assim, para uma 

perspectiva promissora no âmbito da pesquisa, da produção intelectual docente 

e discente e em seu impacto sociocultural. Essas e outras mudanças 

implementadas, visam à consolidação cada vez mais sólida do PPGCR. 

Acadêmicos do PPGCR desde 2016 realizam doutorado sanduíche reforçando 

assim a qualidade acadêmica de suas pesquisas, participando dos debates 

internacionais e projetando o PPGCR nas Universidades onde realizam suas 

pesquisas durante o estágio sanduíche. 

 

 

REFERÊNCIAS DE INTERCÂMBIO - 2013 - 2016 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

DA RELIGIÃO (PPGCR) 

PARCERIAS, COOPERAÇÕES E PROJETOS 

Título Instituição parceira/cidade/país Objetivo 

Convênio de colaboração Universidade de Münster, Alemanha  



Universidade de Padova, na Itália  

Fortalecimento de Redes de Pesquisa e Produção 

Científica na Área 

Université Saint Esprit de Kaslick/Líbano 

Universidade de Toluca (México) 

Universidade de Bologna (Itália) 

UFG Colaboração acadêmica 

Fonte: Secretaria da EFPH – Dados dos dois últimos anos. 

 

 
 

MOBILIDADE DOCENTE - DO PPGCR PARA OUTRAS IES 

Docente 
Instituição parceiras/cidade/país que recebeu o 

docente do PPGCR 
Objetivo 

Alberto da Silva Moreira III Colloque International Inegalités et Democratie en 

Amérique Latine et au Moyen-Orient/Líbano 

Conferencista 

Alberto da Silva Moreira Internationale Strategietagung - Institut für Theologie 

und Politik/Alemanha 

Conferencista 

Alberto da Silva Moreira Colloque International Les enjeux et perspectives 

socioculturels et économiques en Amérique 

Latine/Líbano 

Conferencista 

Alberto da Silva Moreira I Congresso Lusófono de Ciencia das Religiões/Portugal Apresentação Oral 

Alberto da Silva Moreira Universidade de Bologna (Itália) Ativ. NEARG 

Fonte: Secretaria da EFPH – Dados dos dois últimos anos. 

 

 

 
MOBILIDADE DOCENTE DE ESTRANGEIROS  - DE OUTRAS IES PARA O PPGCR 

Docente 
Instituição parceira/cidade/país que 

enviou docente para o PPGCR 
Objetivo 

Dr. Enzo Pace Universidade de Pádua (Itália) 

Apoio às linhas de pesquisa e colaboração acadêmica com realização de 

projetos conjuntos, oferta de seminários, participação em bancas de defesas, 

colóquios e publicação de artigos na Revista Caminhos 

Dr. Michael Ramminger 
Institut für Theologie und Politik, de 

Münster, Alemanha 

Apoio às linhas de pesquisa e colaboração acadêmica com realização de 

projetos conjuntos, oferta de seminários, participação em bancas de defesas, 

colóquios e publicação de artigos na Revista Caminhos 

Dr. Manuel Ferreira Lima 

Filho 
UFG 

Apoio às linhas de pesquisa e colaboração acadêmica com realização de 

projetos conjuntos, oferta de seminários, participação em bancas de defesas, 

colóquios e publicação de artigos na Revista Caminhos 

   
Fonte: Secretaria da EFPH – Dados dos dois últimos anos. 

 

 



 

INTEGRAÇÃO COM A GRADUAÇÃO 

A integração da Pós-Graduação Stricto Sensu com a Graduação é concebida 

em sua dimensão acadêmica (ensino, pesquisa e extensão), por meio de várias 

iniciativas, tais como:  

a) inserção dos docentes do PPGCR em disciplinas da Graduação, orientação 

de Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia, orientação de pesquisas, 

participação em bancas de apresentação das monografias, e desenvolvimento 

de projetos de pesquisa com bolsistas de iniciação científica relacionados às 

linhas de pesquisa do PPGCR (todos os professores do Programa se incluem 

em pelo menos uma dessas atividades). Grande parte atua em disciplinas como 

Cidadania, Ética, Teologia e Metodologia de Pesquisa, na matriz curricular de 

outras áreas do saber, o que fomenta a interdisciplinaridade. Outros/as docentes 

lecionam em sua própria área do conhecimento disciplinas como Filosofia, 

História e Antropologia. O benefício, neste caso, é mútuo, para o PPGCR e para 

a Graduação. A maior parte do Corpo Docente Permanente do PPGCR atua com 

o contrato de trabalho de tempo integral na Instituição. Todos/as os/as docentes 

do PPGCR ministram disciplinas nos cursos de graduação, integrando PPGCR 

com as exigências dos cursos de graduação;  

b) a promoção de atividades acadêmicas e jornadas científicas conjuntas 

relacionadas às áreas de concentração do PPGCR com vistas a despertar o 

interesse, nos estudantes da graduação, de cursarem o Mestrado e possibilitar-

lhes apreender reflexões e estudos sobre os temas de investigação da área e 

das profissões relacionadas, o que resulta em visível repercussão em projetos 

de iniciação científica. Eventos de áreas afins, promovidos pela Instituição, têm 

envolvido docentes e discentes do Mestrado e Doutorado, como as Jornadas de 

Filosofia e Teologia, os Simpósios de Filosofia e Cinema, as Atividades 

Interdisciplinares das Licenciaturas; participação nas atividades acadêmicas dos 

outros Programas da Escola e do Programa de Estudos e Extensão Afro 

brasileiros (PROAFRO);  

c) Os projetos de pesquisa de docentes do PPGCR integram também discentes 

da graduação, com bolsas de Iniciação Científica, preparando futuros 



pesquisadores da Instituição. Há um esforço contínuo no sentido de envolver 

alunos da graduação nos projetos de pesquisa, através das bolsas de iniciação 

científica e/ou como voluntários. No quadriênio foram 07 os bolsistas de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq) integrados aos projetos dos professores do PPGCR. 

Houve apresentação de trabalhos em eventos nacionais, regionais e locais, 

oriundos da orientação de trabalhos de Iniciação Científica. Nota-se um aumento 

gradativo de alunos de iniciação científica com bolsa do CNPq ou PIBIC/PUC 

Goiás, ou que participam como voluntários, sob orientação de docentes do 

PPGCR;  

d) participação dos docentes em bancas de avaliações de trabalhos que 

integram graduandos e pós-graduandos; 

e) promoção de atividades conjuntas seja na recepção de calouros, na recepção 

de novos pós-graduandos, na realização de encontro de egressos, na 

contratação e recomendação de profissionais titulados pelo Programa para a 

docência; 

f) docentes do PPGCR têm produzido textos poligrafados em forma de apostilas 

ou livro impresso como subsídios para discentes e colegas docentes nas 

diferentes disciplinas da área de Teologia. Os professores de Introdução à 

Teologia, nas diversas áreas da Universidade, publicam manuais para a 

disciplina com participação de grande parte dos docentes do PPGCR. Cumpre 

informar que tais subsídios são usados como manuais em outros cursos e 

Instituições, havendo sucessivas reedições; 

g) os docentes do PPGCR orientam trabalhos de conclusão de curso de alunos 

da Graduação sobre temas que se aproximam das linhas de pesquisa do 

PPGCR. Orientam, da mesma forma, monografias nos cursos de especialização 

Lato Sensu, promovidos pela Universidade. A professora Irene Dias de Oliveira 

participa de atividades do Programa de Estudos e Extensão Afro–Brasileiro 

(PROAFRO) com assessorias, palestras e orientação de projetos de pesquisa e 

monografias de alunos da graduação interessados em temas sobre etnicidade, 

multiculturalismo e religião. Em 2013 foram dois os estudantes de Iniciação 

Científica que tiveram seus projetos de pesquisa aprovados pelo PIBIC/CNPq (e 

renovados em 2014) e orientados pela referida professora. Em 2014 foram 



aprovados mais dois bolsistas de Iniciação Científicas PIBC/CNPq envolvidos 

em projetos de pesquisa do prof. Dr. Eduardo Gusmão de Quadros e da Profa. 

Ivoni Richter Reimer. Em agosto de 2015 a um estudante de Jornalismo aderiu 

ao projeto de pesquisa da Professora Irene Dias de Oliveira como bolsista 

voluntário. Dois estudantes de Iniciação Científica estão ligados ao projeto do 

Prof. Dr. Alberto da Silva Moreira e Joel Antônio Ferreira. Os Congressos 

Internacionais em Ciências da Religião possibilitam e incentivam a participação 

dos discentes a apresentar as pesquisas da iniciação científica.  

A integração com os cursos de graduação acarreta benefícios recíprocos, 

tendo em vista que o PPGCR difunde os conhecimentos e reflexões produzidos 

em seu programa, incorpora alunos às suas pesquisas, por meio dos projetos de 

iniciação científica, de forma a alimentar a graduação, ao mesmo tempo em que 

dá visibilidade ao programa e cria uma demanda potencial ao atrair alunos para 

as seleções futuras. Quando se trata de alunos já participantes de projetos de 

iniciação científica, há o benefício da qualidade do potencial mestrando e da 

continuidade das investigações científicas. 

Outra forma de interação tem sido os grupos de estudo criados no curso. 

Esta ferramenta contribui para que os egressos sejam melhor acompanhados. 

Possibilita, ainda, a publicação de trabalhos acadêmicos em conjunto. Segue-se 

a lista dos professores e núcleos em funcionamento. Atualmente são cinco, 

dedicados aos seguintes temas: estudos da teoria pós-colonial e a história da 

América; Estudos de História do Brasil; Estudos de História Antiga; Estudos e 

Pesquisas em História Medieval; Perspectivas do Pós-estruturalismo. 

NÚCLEOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,  GRUPOS DE ESTUDOS 

E PESQUISA  

O PPGCR conta com dois grupos de pesquisa cadastrados no CNPq: 

"Religião, Bíblia e Sociedade" e "Religião, Cultura e Sociedade. Além disso, 

temos dois grupos de estudo: Grupo de Estudos e Pesquisas Avançadas em 

Religião e Globalização - GEPARG e o Grupo de Estudo Brasil e Oriente Médio 

- GEBOM.Tais grupos nucleiam os pesquisadores do PPGCR, e incluem 

pesquisadores externos. Ambos os grupos constituem o Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão de Estudos da Religião (NEPEER) reconhecido e apoiado 



pela Instituição. O NEPEER acompanha o processo interno dos projetos 

docentes, desde o cadastramento até a produção final. Algumas produções 

discentes são realizadas com o apoio e o acompanhamento do NEPEER e com 

apoio de projetos financiados pela FAPEG. O NEPEER realiza dois eventos 

anuais: um no primeiro e outro no segundo semestre durante a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia. Nestes eventos os corpos discente e docente do 

PPGCR apresentam seus projetos de pesquisa, debatem e socializam os 

produtos e resultados dos mesmos. 

Natureza do Núcleo Grupos de Pesquisa/CNPQ Grupos3 de Estudo 

Núcleo de Ensino, Pesquisas e 

Extensão em Estudos da Religião 

 

Visa articular 

pesquisadoras/pesquisadores, 

mestres, doutoras e doutores, 

docentes da PUC Goiás, que 

realizam suas investigações sobre 

a temática “Religião, Cultura, 

Sociedade e Literatura Sagrada”. 

Possui dois grupos de pesquisa, 

cadastrados no CNPq. 

Religião, Bíblia e Sociedade  

Esse grupo de pesquisa 
pesquisa questões 
relacionadas à Bíblia, livro 
sagrado para diversas 
religiões, e sua interação com 
aspectos da sociedade atual, 
tais como cidadania, gênero e 
ecologia. 

Líderes:  
Walmor da Silva 
Haroldo Reimer 

Linhas de Pesquisa: 

 Religião e Literatura Sagrada 

 Religião e Sociedade na 
Literatura Bíblica 

 Religião, Cultura e Sociedade 

Esse grupo de pesquisa visa 
estudar, a partir de uma 
perspectiva sócio-
antropológica, as diferentes 
formas de expressões 
religiosas 

Líderes:  
Carolina Teles Lemos  
Irene Dias de Oliveira 

Linhas de Pesquisa: 

 Cultura e Sistemas 
Simbólicos 

 Religião e Movimentos 
Sociais 

 

Grupo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Religião 

e Globalização - GEPARG 

Aplicada ao campo das religiões, a globalização aparece 

como um processo de decomposição e recomposição de 

fronteiras e identidades religiosas, mestiçagens e 

bricolagens culturais e religiosas. Aparecem formas 

inusitadas de sincretismo que combinam sem 

problemas aparente o arcaico mais tradicional com o 

hipermodermo, a prática da magia com a eficiência das 

novas técnicas de administração empresarial. O Núcleo 

de estudos avançados em religião e globalização 

investiga as origens e o alcanc3e dessas mudanças, suas 

consequências e interações com a religiosidade agrária 

tradicional do Centro-Oeste e as tendências para o 

futuro em nossa região. 

 

Grupo de Estudo Brasil e Oriente Médio - GEBOM 

O Centro de Estudos Brasil - Oriente Médio (CEBOM) é 

uma unidade acadêmica da PUC Goiás que desenvolve 

pesquisas multidisciplinares no campo de Estudos do 

Oriente Médio. Multidisciplinar porque foi criado pela 

convergência de vários campos do conhecimento: 

Ciência da Religião, Relações Internacionais e Sociologia. 

Como iniciativa o CEBOM surgiu no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da Religião e do Núcleo 

de Estudos Avançados em Religião e Globalização 

(NEARG), a partir de contatos e de intercâmbio com a 

Universidade do Espírito Santo de Kaslik, (USEK), no 

Líbano, no ano de 2014. Como entidade acadêmica o 

CEBOM nasce multidisciplinar e interinstitucional, ligado 

ao Programa de PG em Ciências da Religião, ao Curso de 

Relações Internacionais e à Área de Sociologia da PUC 

                                                           
3 Por sua natureza dinâmica e interdisciplinar, os Grupos de Pesquisa ou Estudos que compõem cada Núcleo 

poderão sofrer alterações (exclusão, redefinição, criação) conforme a dinâmica dos Projetos Pedagógicos 

da Graduação e Pós-Graduação. Todavia, qualquer proposição que diga respeito a estas alterações deverá 

ser discutida e aprovada nos Colegiados dos Cursos. A relação atual que consta no Projeto Pedagógico da 

EFPH foi tomada em 2016/1, a partir daquilo que já existe ou será criado na implantação deste Projeto. 



 Goiás. É desejável que outras entidades acadêmico-

científicas da PUC, ou de fora dela, se incorporem no 

futuro ao CEBOM. Institucionalmente o Centro está 

vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

da PUC Goiás. 

 

PROJETOS DE PESQUISA    

 

 Os projetos de pesquisa do PPGCR abordam diversas temáticas e 

dialogam com diversos campos do saber e com a graduação, abaixo seguem os 

projetos por linha de pesquisa: 

 

CULTURA E SISTEMAS SIMBÓLICOS  

Título do Projeto Coordenador Início  Fim 

(5568) CULTURAS E ATEÍSMOS 

CONTEMPORÂNEOS 

CLÓVIS ECCO 08/2014  01/2017 

(6482) RELIGIÃO E MASCULINDADE: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

CLÓVIS ECCO 01/2017  07/2020 

(4144) RELIGIÃO, VIOLÊNCIA E 

ETNICIDADE 

IRENE DIAS DE OLIVEIRA 08/2011  07/2018 

(5605) RELIGIÃO, DIVERSIDADE E 

CULTURA GLOBAL: A CIRCULAÇÃO 

SIMBÓLICA DO ESPIRITUALISMO 

BRASILEIRO 

LUIZ ANTONIO SIGNATES 

FREITAS 

08/2014  07/2018 

 
(6610) A DUALIDADE DA 
AUOCATEGORIZAÇÃO SOCIAL E OS 
CÍRCULOS VICIOSOS NO CONSUMO 
 

THAIS ALVES MARINHO 08/2017 07/2019 

(6069) PRECONCEITO E 

DISCRIMINAÇÃO NA PUC GOIÁS: 

EDUCANDO PARA UMA CULTURA DA 

PAZ 

THAIS ALVES MARINHO 07/2015 07/2018 

 

RELIGIÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Título do Projeto Coordenador Início Fim 



(6174) CAPITALISMO E RELIGIÃO: A 

ESTETIZAÇÃO DO RELIGIOSO NA 

CULTURA CONTEMPORÂNEA 

ALBERTO DA SILVA 

MOREIRA 

10/2015  07/2018 

(4898) JUVENTUDE, RELIGIOSIDADE: O 

CASO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA 

PUC GOIÁS 

CAROLINA TELES LEMOS 08/2014  07/2017 

(6546) PESQUISAS EM RELIGIOSIDADE, 

ESPIRITUALIDADE E SAÚDE 

CAROLINA TELES LEMOS 07/2017  07/2020 

(6688) A HISTÓRIA COMO UMA 

MISSÃO: CATOLICISMO E MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL NA ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA 

(1959-1973) 

EDUARDO GUSMÃO DE 

QUADROS 

08/2017  07/2019 

(5734) RELIGIÃO E PSICANÁLISE: O 

MANEJO DAS AÇÕES CATÁRTICAS E DOS 

PROCEDIMENTOS PSICOLOGIZANTES 

NA CONSTITUIÇÃO DOS ESPAÇOS 

TERAPÊUTICOS RELIGIOSOS 

CONTEMPORÂNEOS 

PAULO ROGÉRIO R. PASSOS 02/2015  07/2017 

(6661) RELIGIÃO E MERCADO: A 

PLAUSIBILIDADE DA VIDA NA 

PÓSMODERNIDADE PELA VIA DO 

CONSUMO 

PAULO ROGÉRIO R. PASSOS 07/2017  07/2020 

 

RELIGIÃO E LITERATURA SAGRADA RELIGIÃO E 
LITERATURA 
SAGRADA 

Título do Projeto Coordenador Início Fim 

(6624) MULHERES NOS 

CRISTIANISMOS ANTIGOS: 

TEXTOS, IMAGENS E 

INTERPRETAÇÕES 

IVONI RICHTER 

REIMER 

08/2017  07/2020 

(5119) A LIBERTAÇÃO DA 

ESCRAVIDÃO DE ONÉSIMO NO 

IMPÉRIO ROMANO E A 

JOEL ANTÔNIO 

FERREIRA 

08/2014  01/2018 



SITUAÇÃO ANÁLOGA DA 

ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

(6209) EXÍLIO DA BABILÔNIA 

COMO ESPAÇO DE 

AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE 

ÉTNICA DOS EXILADOS: UMA 

LEITURA PARTIR DO DÊUTERO-

ISAÍAS 

ROSEMARY 

FRANCISCA NEVES 

SILVA 

02/2016  07/2018 

(5001) O CAMINHO DA 

JUSTIÇA NA SABEDORIA DOS 

PROVÉRBIOS 

VALMOR DA SILVA 08/2014  07/2018 

 

 

INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE 

?????????? 

SOLIDARIEDADE, NUCLEAÇÃO E VISIBILIDADE 

???????? 

REVISTA CAMINHOS 

 

O Periódico "Caminhos" é o meio de divulgação próprio do PPGCR, a partir de 

2003, com periodicidade semestral. A partir de 2006 a publicação passou a ser 

eletrônica. Houve um empenho redobrado por parte do corpo docente para 

manter a publicação semestral do periódico, a participação de articulistas 

internacionais e de outras instituições garantindo assim a qualidade dos artigos 

e buscando alcançar os níveis de qualidade exigidos pelo 'QUALIS CAPES'. 
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