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Apresentação 

 

O Laboratório de Estudos sobre as Religiões e Religiosidades (LERR-UEL) iniciou 

suas atividades no ano de 2009, visando à ampliação do debate acadêmico acerca das 

múltiplas expressões das religiões, religiosidades e suas atuais dinâmicas a partir das 

diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais. O LERR está aberto à participação 

institucional de pesquisadores de diferentes áreas e temas de pesquisas que tenham por 

objeto as religiões as religiosidades, não estando associado a nenhuma denominação 

religiosa e a qualquer prática de proselitismo. O objetivo fundamental do Laboratório é 

desenvolver ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à consolidação do 

estudo das religiões e religiosidades no âmbito da Universidade Estadual de Londrina. 

Tendo sua primeira edição em 2013 o Seminário de Pesquisas do LERR faz parte do 

vínculo interdisciplinar estabelecido entre os Departamentos de História, Ciências Sociais e 

Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, tendo por intuito fomentar  e  

favorecer a difusão e o debate de pesquisas em desenvolvimento que abordem as temáticas 

inerentes às distintas relações decorrentes dos fenômenos religiosos nos âmbitos tanto da 

Graduação quanto da Pós-Graduação dos diferentes campos do conhecimento das Ciências 

Humanas e Sociais. 

Esta quarta edição do Seminário de Pesquisas do Laboratório de Estudos sobre 

Religiões e Religiosidades (LEER-UEL) foi realizada em conjunto com a quarta edição o 

Seminário Internacional de Práticas Religiosas no Mundo Contemporâneo (UEL-UBI), 

ocorrendo na Universidade Estadual de Londrina entre os dias 20  e  22  de setembro de 

2016. 
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Programação do Evento 
 

 

20 de setembro: 
 
 

Sala 102 do CLCH 

 
 

14h30min - Minicurso “A influência da religião na saúde: estudos e pesquisas”, com Clara 

Margaça, da Universidade da Beira Interior - Portugal. 

 
18h - Anf. Maior do CLCH - Café cultural e lançamento do livro:  “O  Evangélico  

Imigrante: o pentecostalismo brasileiro salvando a América”, do Prof. Donizete Rodrigues 

da Universidade da Beira Interior - Portugal. 

 
19h - Conferência de Abertura: “O pesquisador insider believer no campo das dinâmicas 

religiosas: questões metodológicas”, com Prof. Donizete Rodrigues. 

 
21 de setembro: 

 
 

Sala 102 do CLCH 

 
 

14h30min – Minicurso “Ideias Religiosas e História das Crenças: abordagens possíveis”, 

com a Equipe do LERR/PPH/UEM, ministrado por: André da Rocha Cordeiro, Ana Paula 

Assis de Souza, Giovane Marrafon Gonzaga, Maria Helena Azevedo Ferreira e Tonia Kio 

Fuzihara. (Mestrandos LERR/PPH/UEM). 

 
Sala 103 do CLCH 

 
 

14h30min - Minicurso “Religiosidades Indígenas”, com Francesco  Romizi,  da 

Universidade de Barcelona e Pós-Doutorando no Programa de Pós Graduação em Ciências 

Sociais da UEL. 



 

 

Sala 104 do CLCH 

 

 

 
14h30min – Minicurso “A constituição do discurso religioso”, com Heitor Messias Reimão 

de Melo e Lucimara Cristina de Castro (PPG Letras/UEM) 

 
18h - Anf. Maior do CLCH - Café cultural 

 
 

19h - Mesa-redonda temática: “Religião e Política no Brasil 2016”, com  Profª  Magali 

Cunha - Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo e Prof. Marcelo Natividade 

- Antropologia da USP 

 
 

22 de setembro: 
 
 

14h30min – Sessões temáticas com apresentações de trabalhos nas salas do CESA 

 
 

- Catolicismos e religiosidades populares 

- Discurso religioso 

- Estudos sobre pentecostalismo(s) 

- História das crenças religiosas: possibilidades teóricas e metodológicas 

- História do cristianismo primitivo 

- Identidades e religiosidades 

- Movimentos religiosos e religiosidades 

- Mídia, religiões e religiosidades 

- Política, religiosidades e pensamento social 

- Religiosidades de matrizes orientais 

- Religião e(m) imagem 

- Religiosidades afro-brasileiras 

- Religiosidades Indígenas 

- Religiosidades e institucionalidades evangélicas: aspectos sócio-políticos 

- Teoria dos estudos sobre religiões 



 

 

- Religiões e educação 

- Religiosidades, políticas públicas e exercício profissional 

 
 

18h - Anf. Maior do CLCH - Café cultural 

 
 

19h - Mesa-redonda de Encerramento: “Religiões e Religiosidades: novos limites, dilemas, 

conceitos e abordagens na atualidade”, com Profª Vanda Sera m – História – UEM – LERR  

e Prof. Ricardo Mariano – Sociologia – USP 

 
ATIVIDADES CULTURAIS: 

 
 

- Mostra Fotográfica: “Membra tua (ad pedes, genua et manus): fotocomposições”, por 

Marco Soares História/UEL Local: Capela da UEL 

 
-Programação Musical e Artística: Bar e Restaurante Valentino 

- 20/09 – “Noite Caipira” com Ricardo Sahão, convidados e violeiros da Orquestra de 

Violas de Londrina 

- 21/09 – “República” – Espetáculo cênico (cômico) da Funcart/Londrina 

- 22/09 – Festa de Despedida do LERR/UEL com Dj Ed Groove 



 

Normas para submissão 

 

Para realizar a submissão de trabalhos para o Seminário  de  Pesquisas  do 

Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades (LERR-UEL) os proponentes 

devem estar devidamente cadastrados como autores no Portal de Eventos do LERR-UEL 

(Plataforma SOAC), disponível no endereço eletrônico: 

http://www.uel.br/laboratorios/religiosidade/anais/index.php/index/index/index/index 

Os artigos podem ser escritos em português. Os trechos citados em  língua  

estrangeira devem ser traduzidos para a língua portuguesa. A extensão do texto deve ficar 

entre 10 a 15 páginas (incluindo resumo e referências). 

Serão aceitos apenas trabalhos completos que sigam as Diretrizes solicitadas pela 

Equipe Editorial dos Anais (disponibilizadas no modelo de trabalhos completos), os  

arquivos devem ser enviados no formato Word .doc com as seguintes formatações: 

• Capa, cabeçalho e numeração de páginas conforme o modelo de trabalhos  

completos. 

• Título em caixa alta, centralizado, com fonte Cambria tamanho 16. 

• O nome das autoras e dos autores deve vir completo, sem abreviação, à margem 

direita, com apenas a primeira letra de cada nome ou sobrenome em maiúscula. Após o 

nome, entre parênteses, colocar a sigla da instituição a que pertence, seguida da 

categoria: Professor Pesquisador (PQ), Professor de  Ensino  Fundamental/Médio 

(EFM), Pós-Graduando (PG), Graduando (G) etc. Em nota de rodapé, inserir as 

informações sobre formação acadêmica, vínculo institucional e e-mail de contato. 

• Corpo do Texto: papel tamanho do papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato, com 

fonte Times New Roman tamanho 12 com alinhamento justificado e espaçamento 

entrelinhas de 1,5, margens de 3,0 cm na borda superior e esquerda, 2,0 cm inferior e 

direita. 

• Citações com até 3 linhas devem ficar no corpo do texto entre aspas. Citações com 

mais de 3 linhas deve ser retiradas do corpo do texto e formatadas em bloco: 

espaçamento simples, separada do corpo do texto por dois "enter" (dois antes e dois 

depois da citação), fonte 11, sem itálico, sem aspas e sem adentramento de parágrafo, 

com recuo na margem esquerda de 4cm. 

http://www.uel.br/laboratorios/religiosidade/anais/index.php/index/index/index/index


 

 

• Gráficos, tabelas e quadros, assim como imagens e ilustrações devem aparecer no 

corpo do texto, com legenda contendo numeração e título; legenda centralizada, fonte 

Times 10. Colocar a fonte (caso não tenha fonte externa, colocar - Fonte: o próprio 

autor). 

• Palavras Estrangeiras: deverão ser grafadas em itálico. Destaques  no texto devem  

ser feitos em itálico (não usar negrito ou sublinhado). 

• As notas deverão ser inseridas no fim da página em que aparecem no artigo. 

• A formatação da lista de Referências Bibliográficas deve seguir as normas da  

ABNT NBR 6023/2002 e NBR 10520/2002; o destaque dos títulos deve  ser  em 

negrito; os nomes dos autores citados nas referências devem, preferivelmente, ser 

escritos por extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informações para contato: 

E-mail: uel.lerr@gmail.com 

mailto:uel.lerr@gmail.com
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