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RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo analisar de que maneira uma Igreja Evangélica pode 

contribuir para o crescimento pessoal da membresia, bem como utilizar seus dons 

para servir à cidade. O objeto de estudo é a Igreja Verbo da Vida, com implantação 

em Juiz de Fora, MG.  

Para compreensão do tema, foi realizado um embasamento teórico partindo da 

História da Igreja que permeia desde as primeiras igrejas dos apóstolos nos 

primeiros anos depois de Cristo, passando pela Reforma Protestante no século XVI 

até a fundação das igrejas mais conhecidas no Brasil, do século XX. Como resultado 

da discussão, foi definida a implantação, o programa de necessidades e o conceito 

que englobam as intenções do projeto e atingem os objetivos desejados. 

 

Palavras-chave: Arquitetura religiosa. Juiz de Fora. Igreja evangélica. Gentileza 

urbana.  

 
1 INTRODUÇÃO 
 

As imponentes catedrais do estilo gótico, presentes entre os séculos XII e 

XIV, fazem menção à grandiosidade de Deus e à limitação do ser humano. Embora 

surpreendentes nas técnicas construtivas e estéticas, as catedrais demarcam uma 
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separação simbólica sobre o que uma igreja pode ser explorada em seu pleno 

potencial.  

O Brasil é um ator essencial no cenário cristão mundial, sendo o segundo 

país com mais cristãos atrás dos EUA (COUTINHO, 2022). A partir de 1970 as 

Igrejas Evangélicas cresceram exponencialmente no território brasileiro (ARAÚJO, 

2023), sendo atualmente espaços, além do culto a Deus, suporte para os membros 

crescerem como indivíduos desenvolvendo habilidades socioemocionais, liderança, 

criatividade, serviço ao próximo e a comunidade local.   

O artigo em questão tem como objetivo identificar os impactos que uma igreja 

ativa pode ter nos indivíduos que ali congregam, além da comunidade local a quem 

ela se disponibiliza a prestar serviços. Essa proposta irá unir os conhecimentos 

arquitetônicos com o senso de propósito existente no cristianismo. 

Ressalta-se a existência de poucos trabalhos científicos relacionados a esse 

tema, sendo uma oportunidade de preencher a lacuna teórica dentro desse campo. 

Além disso, estudar a história da Igreja desde a fundação da igreja primitiva dos 

apóstolos, permeando pela Reforma Protestante e os modelos espaciais de igrejas 

neopentecostais do século XXI irão trazer um embasamento teórico para auxiliar no 

projeto desenvolvido no Trabalho Final de Graduação 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. O contexto histórico da Igreja Evangélica 

 
O templo possui raiz histórica judaica, quando foi construído o primeiro templo 

com estrutura definida: cada ambiente possuía uma finalidade de acordo com os 

rituais a serem seguidos pela Lei de Moisés, bem como os revestimentos e detalhes 

que compunham todo o cenário de modo a retratar de maneira simbólica a aliança 

de Deus com seu povo. Após o nascimento de Jesus, o Cristianismo passou a ser 

uma ampliação do Judaísmo e, inicialmente, os cristãos se reuniam em locais menos 

formais, como em casas ou praças públicas (EBNER, 2012). Mas à medida que 

ganhavam visibilidade, a perseguição contra o cristianismo também aumentava até 

ser necessário realizarem cultos em cavernas ou até mesmo em subsolos das 

cidades, como nas catacumbas romanas.  
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Em 313 com o Edito de Milão, o Cristianismo passou a ser uma religião oficial 

e os cultos tornam-se permitidos em todo o Império Romano (GUIDA NETO, José, 

2011). Embora essa institucionalização tenha passado a ser referente à Igreja 

Católica, houve um impacto significativo sobre como seriam os templos evangélicos 

após a Reforma Protestante. Em 1517 inicia a Reforma Protestante com diversas 

mudanças em liturgia e doutrinas em relação à instituição Católica, Filipe Degani 

Carneiro e Ana Maria Jacó-Vilela (2011) definem 

  

[...] Caracterizada por conflitar com o pensamento católico, por sua defesa 
da liberdade de consciência, da livre-interpretação da verdade das 
Escrituras, da salvação mediante a fé individual e do sacerdócio universal 
dos crentes contra a dependência da autoridade religiosa, a Reforma 
alterou fundamentalmente a forma de relação do homem com o mundo.  
(CARNEIRO,Filipe Degani; JACÓ-VILELA, Ana Maria, 2011)  

 

Dessa forma, iniciaram as primeiras igrejas reformistas: Luterana, Anglicana, 

Calvinista e dentre alguns séculos (1810), chegaram ao Brasil com as imigrações 

inglesas. (CARNEIRO, Filipe Degani; JACÓ-VILELA, Ana Maria, 2011).  

Após esse período, a Igreja Evangélica passa por algumas fases de 

avivamento. A fase que marcou as igrejas após o século XX foi com William 

Seymour, da Rua Azuza em 1906. Desse marco em diante, as denominações 

podem ser divididas em três fases: pentecostalismo histórico, como a Assembleia de 

Deus; a segunda fase pentecostal, também chamada de “cura divina”, como a Igreja 

Quadrangular, que surgiram em meados do século XX; e ao final do mesmo século, 

as igrejas neopentecostais, que abriram para um leque de denominações diferentes 

entre si e independentes. (MEDEIROS, Eduardo Luís de, 2016)  

Muitas delas tinham como característica a vinda de um missionário dos EUA. 

A Igreja Verbo da Vida se enquadra nesse contexto quando o irmão Bud Wright sai 

dos Estados Unidos e vem ao Brasil com uma missão: levar a Palavra da Fé para o 

povo brasileiro.  

 

2.2. Estudo de caso: Igreja Verbo da Vida  

 

O Ministério Verbo da Vida engloba uma diversidade de instituições com 

funções específicas. Dentro dela está a Igreja, bem como o Centro de Treinamento 

Bíblico Rhema, o Centro de Cura Rhema, Agência de Missões Verbo da Vida e 
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escolas destinadas a cristãos que desejam seguir uma vida voltada para o 

sacerdócio dentro da igreja, dentre outros serviços disponíveis em plataformas 

digitais. Além disso, existem diversos projetos sociais e ONGS que têm como 

finalidade assistenciar comunidades carentes de infraestrutura básica, seja na área 

da saúde, educação ou lazer. 

O Ministério Verbo da Vida atualmente conta com 405 igrejas no Brasil, além 

de 46 localizadas no exterior e sede em Campina Grande – PB. Embora a primeira 

igreja tenha sido fundada em Guarulhos, SP, o ministério se espalhou quando 

iniciado em Campina Grande, na Paraíba em 1988.  

Desse modo, a pesquisa realizada sobre o Ministério trouxe o entendimento 

de que há muitas possibilidades de projeto arquitetônico dentro desse contexto e um 

programa de necessidades extenso. Com base na intenção do estudo, é uma 

instituição que favorece a ampliação da visão sobre a atuação da igreja no contexto 

social e se mostra ativa em relação a essas pautas.  

 
3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo através de pesquisas bibliográficas 

documental e estudo de caso sobre a Igreja Verbo da Vida no município de Juiz de 

Fora, visando a contribuição para elaboração do artigo, bem como para criar o 

programa de necessidades do projeto arquitetônico desenvolvido no Trabalho Final 

de Graduação.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto será realizado na cidade de Juiz de Fora, região da Zona da Mata Mineira. 

Tem como referências fortes as faculdades que atraem estudantes de cidades 

vizinhas, os calçadões e galerias do Centro da Cidade e a paisagem topográfica 

irregular que caracteriza os mares de morro mineiros. Grande parcela dos habitantes 

são cristãos, visto a herança histórica que o Brasil carrega, então notam-se muitas 

igrejas espalhadas por toda a cidade. Essas instituições podem ser católicas ou 

evangélicas e predominam as de pequeno porte que visam atender à vizinhança, 

sendo que as evangélicas, em sua maioria, costumam ser estabelecidas em 

galpões.  

Por esse motivo, o local de inserção da Igreja Verbo da Vida na proporção sugerida 

pela pesquisa precisa ser estudado cautelosamente para ser compatível com o 
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entorno, mas também atender ao extenso programa a ser desenvolvido de modo 

que ela não seja caracterizada como de bairro, mas sim a sede do município e, por 

sua vez, possibilitar que ela seja reconhecida como referência tanto para a cidade 

quanto para a região vizinha. 

 

4.1. Caracterizando a Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora atualmente 

 

Figura 1: Localização da Igreja Verbo da Vida Juiz de Fora 

 

Fonte: Google Earth Pro 2022, acessado em 07 de dezembro de 2022 – intervenções da 

autora. 

 

Atualmente, a Igreja Verbo da Vida Juiz de Fora possui em torno de 100 membros, 

além de crianças. Grande parte são famílias com casais entre 30 e 40 anos e filhos 

de 0 a 12 anos. Em média, moram entre a região do Mariano Procópio, Santa 

Terezinha ou sentido Zona Norte. Está implantada na Rua Christovam Molinari, no 

bairro Santa Catarina e sua nova localização deve permanecer na região próxima 

para não sofrer um impacto demasiadamente grande a quem já frequenta.  

 

Figura 2: Mapa da intercessão das regiões Centro, Centroeste e Nordeste. Local de 

interesse para a implantação da nova Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. 
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Fonte: Google Earth Pro 2022, acessado em 07 de dezembro de 2022 – intervenções da 

autora 

 

Os cultos acontecem aos finais de semana e durante a semana. No domingo são em 

dois turnos: um pela manhã e outro à noite; quinta-feira e sábado, à noite também. 

Além disso, segunda, quarta e sexta à noite acontecem as aulas do Centro de 

Treinamento Bíblico Rhema e atualmente não existem atividades durante o dia, 

exceto em ocasiões especiais.  

A intenção do projeto é que o programa de necessidades auxilie na organização das 

atividades, permita flexibilidade entre os horários dos eventos e possibilite uma 

separação mais definida entre Rhema e Igreja, uma vez que atualmente ambos são 

realizados em um mesmo ambiente, em horários diferentes. 

Figura 3: Localização atual da Igreja em Juiz de Fora 
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Fonte: Google Earth Pro 2023, acessado em 29 de maio de 2023. 

 

A igreja carrega a mesma visão que sua sede em Campina Grande: levar a Palavra 

da Fé e do Amor a todas as pessoas. Essa visão é a engrenagem central que move 

o corpo e, a partir disso, são realizadas ações das mais diversas para que essa 

verdade se cumpra. Especialmente em Juiz de Fora, o objetivo é que essa Palavra 

se expanda por toda a região da Zona da Mata. Por esse motivo, o projeto precisou 

ser pensado para comportar aproximadamente mil membros e ter a possibilidade de 

receber caravanas de cidades vizinhas.  

 

4. 2. O Projeto da Nova Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora 

O Ministério Verbo da Vida possui sede em todas as capitais de cada estado 

brasileiro e delega a elas a supervisão sobre as demais de seu território. Portanto, o 

projeto em questão possui como referência a Igreja de Carlos Prates em Belo 

Horizonte – capital do Estado de Minas Gerais – para o desenvolvimento do 

programa de necessidades ao relacionar com o número aproximado de membros. 

 

 

 

 

Figura 4: Fachada principal da Igreja Verbo da Vida Carlos Prates, BH - MG 
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Fonte: Google Earth Pro 2023, acessado em 27 de abril de 2023. 

 

Para atender aos requisitos mencionados anteriormente, foi escolhido um terreno 

próximo ao Shopping Jardim Norte, Rodoviária e o lote do Hospital Regional. Essa 

região é separada pela linha ferroviária onde a porção Norte é predominantemente 

industrial enquanto a Sul, mais residencial. A implantação da Igreja ali pode gerar 

impactos positivos, de modo a incentivar a apropriação dos visitantes ao Shopping, 

servir de apoio aos trabalhadores da região, alcançar os moradores do bairro 

Fábrica e trazer mais vida em um local consideravelmente árido.  

 

Figura 4: Localização do terreno para o projeto 

 

Fonte: Snazzy Maps, acessado em 10 de abril de 2023 – intervenções da autora.  
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4. 2. 2. O Programa 

A Igreja em Juiz de Fora conta com cultos aos domingos, às quintas e aos sábados, 

havendo possibilidade de atividades internas ou eventos em outros dias da semana. 

Além disso, funciona também o Centro de Treinamento Bíblico Rhema, que é uma 

escola dentro do Ministério Verbo da Vida voltada para cristãos que almejam estudar 

mais sobre a Bíblia e sua aplicação no dia a dia. Os horários dessa escola são no 

turno da noite na segunda, quarta e sexta-feiras e é aberta a pessoas de outros 

ministérios. Portanto, fazem-se necessárias duas estruturas independentes de 

auditório para atender a públicos diferentes e possibilitar que ambos funcionem 

concomitantemente sempre quando preciso.  

Devido ao número de membros, é necessário levar em consideração uma 

quantidade elevada de crianças, por isso foi criado um anexo que comporte 

aproximadamente 300 crianças de 0 a 11 anos de idade. Esse anexo possui cinco 

salas: um berçário de 0 a 2 anos, uma sala para crianças de 3 a 5 anos, duas para 6 

a 8 anos e outras duas para 9 a 11 anos. Além disso, possui sanitários com 

mobiliário apropriado para essa faixa etária, bem como lactário e fraldário para dar 

suporte às famílias com bebês.  

Ademais, a igreja possui visão de impactar a cidade de Juiz de Fora através do 

serviço ao próximo e o amor, por isso foram pensados em anexos que poderiam 

estimular pessoas externas à membresia a frequentarem o espaço. A existência de 

duas praças, uma quadra poliesportiva e o Café são maneiras de servir àquela 

região e permitir que haja um respiro urbano em um local industrial.  

Juntamente com essa ideia, o anexo do Verbo Social é um programa voltado para 

crianças e adolescentes de baixa renda, em que muitas vezes não possuem um lar 

que se sintam acolhidas e estimuladas a se desenvolverem em adultos capacitados. 

O espaço conta com três salas, sendo elas: sala de artes, sala de dança e teatro, 

sala multiuso. A intenção é que elas tenham esse local como uma referência de casa 

e estimulem habilidades artísticas, cognitivas e socioemocionais.  

 

4. 2. 3. O Conceito 

Para dar sentido ao projeto, alguns conceitos que fazem parte da vida do cristão 

foram implementados. A primeira e mais significativa é a pele de vidro do auditório 

principal centralizada com a entrada. A visibilidade no interior da nave representa o 

acesso que Jesus deu para a Presença de Deus. Antes, com os judeus, havia no 
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Templo uma sala separada por um grande véu – que representava a Presença – 

onde apenas um sacerdote poderia ter acesso em uma ocasião específico no ano. 

Após Jesus ser crucificado, esse véu literalmente rasgou. Esse acontecimento 

representou a possibilidade de todos agora conhecerem Deus de maneira direta, por 

meio da fé em Jesus. Portanto, qualquer um que chegar à porta de entrada pela 

Henrique Burnier poderá ver o interior da nave sem obstáculos desde o início do 

terreno, convidando-o a adentrar o terreno e se aproximar do Criador.   

Outra simbologia determinante para o projeto foi a implantação de jardins entre os 

anexos. O Jardim do Éden, em Gênesis, representava a relação do ser humano com 

a criação de Deus, bem como o relacionamento diretamente com o Criador. A queda 

da humanidade perdeu a essência pela qual ela foi criada e a redenção de Jesus 

serviu para restaurar aquilo que havia sido perdido. Por isso, os jardins também 

representam o retorno do ser humano para aquilo que ele foi originalmente criado.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A intenção desse projeto é expor como uma Igreja Evangélica pode ser positiva em 

dois âmbitos: no sentido individual e no coletivo. Coletivamente, pois é uma 

premissa de qualquer cristão fazer a diferença na sociedade e auxiliar pessoas em 

situações vulneráveis, havendo a possibilidade de expor os ensinamentos de Jesus 

através do Amor em atos de serviço.  

Por outro lado, a igreja pode contribuir individualmente quando os voluntários se 

prontificam em ajudar sabendo que poderão não ter um retorno imediato. Estar ativo 

nas atividades oferecidas é uma oportunidade de desenvolver habilidades que em 

outro lugar não seria possível, podendo ser útil até mesmo no âmbito profissional. A 

Igreja Verbo da Vida oferece, por exemplo, voluntariado para o departamento de 

comunicação que pode ser um canal de treinamento para um futuro fotógrafo ou 

social media.  

Portanto, quando o membro entende seu lugar dentro desse Corpo, primeiramente é 

exposto a uma diversidade de atividades em que ele pode ser treinado e capacitado 

tanto nos hard skills quanto nos soft skills. E, em seguida, essas habilidades são 

passadas adiante para servir à cidade e sociedade. Se cada um tomar seu papel, a 

Igreja fará diferença em escalas ainda maiores e contribuirá para o desenvolvimento 

de uma sociedade saudável. 
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ABSTRACT, RÉSUMÉ ou RESUMEN 
 
The article aims to analyze how an Evangelical Church can contribute to the personal 
growth of the membership, as well as use its gifts to serve the city. The object of 
study is the Verbo da Vida Church, located in Juiz de Fora, MG. 
To understand the theme, a theoretical basis was carried out starting from the History 
of the Church that permeates from the first churches of the apostles in the first years 
after Christ, through the Protestant Reformation in the 16th century to the foundation 
of the best known churches in Brazil, in the 20th century. As a result of the 
discussion, the implantation, program needs and concept defined have 
encompassed the intentions of the project and reach the desired objectives. 
 
Keywords: Religious architecture. Juiz de Fora. Evangelical Church. Urban kindness. 
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