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Apresentação 

É com grande satisfação que apresentamos a nova edição da Davar Polissêmica 
(v. 18, n. 2, 2024), dedicada ao dossiê “Identidade, Poder e Produção de Conhecimento 
no Pentecostalismo”. Este conjunto de artigos busca aprofundar a compreensão do 
fenômeno pentecostal em suas múltiplas dimensões – política, teológica, social e 
cultural –, refletindo sobre o impacto e as transformações que este movimento imprime 
na sociedade contemporânea. 

O primeiro artigo, A Influência Evangélica nas Eleições Presidenciais de 2018 no 
Brasil, analisa o protagonismo do segmento pentecostal no cenário político recente, 
investigando como lideranças religiosas mobilizaram suas bases para apoiar a 
candidatura de Jair Bolsonaro. Com uma abordagem qualitativa, o estudo examina as 
estratégias discursivas e digitais utilizadas para fortalecer a influência política do grupo, 
evidenciando a instrumentalização da fé e seu impacto na polarização ideológica do país. 
No segundo artigo, Aconselhamento Pastoral na Perspectiva Pentecostal: uma nova 
abordagem no campo do cuidado cristão, o foco recai sobre a prática do 
aconselhamento pastoral dentro da tradição pentecostal, especialmente na Assembleia 
de Deus. A pesquisa destaca o papel da experiência espiritual e da crença no 
sobrenatural como elementos centrais no cuidado e na orientação pastoral, promovendo 
uma abordagem que integra fé e assistência emocional. 

Já o terceiro artigo, Reflexões sobre o paradigma acadêmico no estudo do 
pentecostalismo, propõe uma crítica às abordagens tradicionais que simplificam o 
pentecostalismo e sugere novos caminhos metodológicos que levem em consideração a 
diversidade e a complexidade desse fenômeno religioso. A pesquisa de campo realizada 
em Juiz de Fora-MG ilustra como os fiéis vivenciam e interpretam sua fé, reforçando a 
necessidade de um olhar mais inclusivo sobre o movimento pentecostal. 

O quarto artigo, Principais razões para formação do fundamentalismo norte-
americano, traz um panorama histórico sobre as origens do fundamentalismo nos 
Estados Unidos, relacionando esse movimento com as tensões entre modernidade e 
tradição no campo teológico. O estudo analisa como o evangelicalismo conservador 
reagiu ao avanço do liberalismo teológico e de que maneira esse embate contribuiu para 
a consolidação de um discurso fundamentalista que ecoa até os dias atuais. 

Por fim, o artigo “Vem à Assembleia e louvemos”: os processos de tradução, 
adaptação e localização musical na formação identitária das Assembleias de Deus no 
Brasil investiga a formação da identidade pentecostal por meio da música, com ênfase 
na construção da Harpa Cristã. O estudo revela como a adaptação de canções e a 
tradução de hinos estrangeiros ajudaram a moldar um repertório que reforça os valores 
teológicos e culturais das Assembleias de Deus, consolidando sua identidade no cenário 
religioso brasileiro. 

Além do dossiê, esta edição da Davar Polissêmica conta com uma seção de artigos 
livres, trazendo nove contribuições sobre temas diversos, que ampliam o debate 
acadêmico em áreas interdisciplinares. O número conta com docentes e discentes de sete 
PPGs da área 44 da Capes (Ciência da Religião e Teologia), sediados na Faculdades EST, 
PUCSP, PUCRS, PUCRJ, PUCMG, FUV e UFJF. Esperamos que este volume ofereça 
reflexões instigantes e promova novas discussões sobre o papel do pentecostalismo na 
sociedade contemporânea. Boa leitura! 
 

David Mesquiati de Oliveira, editor geral 



 

 

Revista Davar Polissêmica, Belo Horizonte, v. 18, n.2, jul.-dez., 2024. ISSN 2236-2711. 

338 

 

Presentation 
 

It is with great satisfaction that we present the new edition of Davar Polissêmica 
(Vol. 18, No. 2, 2024), dedicated to the thematic dossier "Identity, Power, and 
Knowledge Production in Pentecostalism." This collection of articles seeks to deepen 
the understanding of the Pentecostal phenomenon in its multiple dimensions—political, 
theological, social, and cultural—while reflecting on the impact and transformations that 
this movement imprints on contemporary society. 

The first article, The Evangelical Influence in the 2018 Brazilian Presidential 
Elections, analyzes the prominence of the Pentecostal segment in the recent political 
landscape, investigating how religious leaders mobilized their bases to support Jair 
Bolsonaro's candidacy. Adopting a qualitative approach, the study examines the 
discursive and digital strategies used to strengthen the political influence of this group, 
highlighting the instrumentalization of faith and its impact on the ideological 
polarization of the country. 

The second article, Pastoral Counseling from a Pentecostal Perspective: A New 
Approach in the Field of Christian Care, focuses on the practice of pastoral counseling 
within the Pentecostal tradition, particularly in the Assembleia de Deus (Assemblies of 
God). The research underscores the role of spiritual experience and belief in the 
supernatural as central elements in pastoral care and guidance, promoting an approach 
that integrates faith and emotional support. 

The third article, Reflections on the Academic Paradigm in the Study of 
Pentecostalism, offers a critique of traditional academic approaches that tend to 
oversimplify Pentecostalism and suggests new methodological pathways that account 
for the diversity and complexity of this religious phenomenon. A field study conducted 
in Juiz de Fora, MG, illustrates how Pentecostal believers experience and interpret their 
faith, reinforcing the need for a more inclusive perspective on the movement. 

The fourth article, Key Reasons for the Formation of North American 
Fundamentalism, provides a historical overview of the origins of fundamentalism in the 
United States, linking this movement to the tensions between modernity and tradition 
in the theological field. The study examines how conservative evangelicalism reacted to 
the rise of theological liberalism and how this clash contributed to the consolidation of 
a fundamentalist discourse that continues to resonate today. 

Finally, the article "Come to the Assembly and Let Us Praise": Processes of 
Translation, Adaptation, and Musical Localization in the Identity Formation of the 
Assemblies of God in Brazil explores the formation of Pentecostal identity through 
music, focusing on the development of the Harpa Cristã (Christian Harp).  

In addition to the thematic dossier, this edition of Davar Polissêmica features a 
section of open-topic articles, presenting nine contributions on diverse subjects that 
broaden the academic debate in interdisciplinary fields. This issue includes 
contributions from faculty members and students from seven graduate programs in field 
44 of CAPES (Religious Studies and Theology), based at Faculdades EST, PUC-SP, PUC-
RS, PUC-RJ, PUC-MG, FUV, and UFJF. 

We hope this volume offers stimulating reflections and fosters new discussions 
on the role of Pentecostalism in contemporary society. Happy reading! 

 
David Mesquiati de Oliveira, Editor in chief 


