
igrejas podem fazer Alternat fvas 
para a unidade 
0s desafios para o movimentn 
ecuminico mundial, o perigu 
do denominacionalismo e a 
tarefa teol6gica no mundo dc 
hoje d o  os temas abordados 
pelo ex-secretirio geral do 
Conselho Mundial de Igrcjas 
Philip Potter, em sue primeir 

o camp0 reflorir 
Apesar do crescimento da populaqr50 urbana 
brasileira ter alcanfado fndices bastante 
altos nos Pltimos 50 anos, milhbes de 
pessoas permanecem no campo, enfrentando 
adversidades que incluem desde a 
desnutrigiio e epidemias at6 a escravida'o, 
sem falar nos sem-terra e sua luta por urn 

~ r a s i l .  
'ISTA - I 

A legaliza~ao 
do aborto vista 
do caleidosc6pio 
social ped&o de cha'o. 

As igrejas, que surgiram num context0 
marcado pela vida rural ou da cidade 
pequena, tern, hoje, preferido sua agio nu 
grandes cidades. 0 que as igrejas podem 
oferecer dquela populaga'o? Como lidam 
com a heranga de sua origem rural? 
CONTEXT0 PASTORAL oferece 
contribuigdes para essa reflexa'o e traz 
testemunhos dos que t&m privilegiado esse 
espaqo de atuaga'o. 

vista B re\ --. - Em entre 
. . 

a teologa catollca lvone 
Gebara discorreu sobre urn 

yema pol&rnico: a legalizaqfic 
do aborto. Em vista de reac6 
de apoio 
aprofund 
ar tigo. 

e repiidio 
a o tema c 
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13073-320, C.mpinas/SP oo CEDI - Rum Santo 
Amam, 129 -22211-230, Rlo de JaneiroM. 

N6s, l&rcs estudantis du ta  Unidade de Ensino Supe- 
rior, vimos at6 v d s  pedir rnaiores informqiies sobre 
cste prcciosissimo instrumento de estudo e pesquisa e 
de como devemos proader para fazermos as devidas 
assinaturas do referido peribdico. 

A necestidade do uso deste peri6diw se d i  justa- 
mente pelo fato de voces usarem uma linguagem aces- 
sivel a todos e trazerem a esGncia b6sica da verdade, 
fazcrern uma boa imprensa por meio do ato de anun- 
ciar e denunciar os fatos principais da triste realidade 
de maneira aitica e mesa. 

N6s poderemos tamb6m ajudar v d s  no que diz 
respeito 2 escolha de ternas a serem discutidos, j6 que 
a n o w  realidade 6 extrernamente dificil, devido aos 
abusos e desmandos das nossas 'lideranps" pol iticas. 

Finalizando, aguardamos vossas respostas, para 
qtle possarnos realrnentc estruturar e iniciar de maneira 
clara e objetiva o processo de conscientiza@o da nossa 
comunidade universitiria 

Que o Senhcn nosso Deus possa abenpar-lhes pel0 
excelente trabalho produzido e que as nossas lutas pela 
constru@o de uma sociedade justa e fraterna possa 
realmente alcanpr €xi to. 

Dire- Aadimko Honestino Guimrdes 
Unldade de EstndaQ de Educaflo de ImpemMz 
Univmidade Estadual do Mamnh60 
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, iistoral rural: refaze1 
o caminho percorrido? 
As transfomqcies por quepassou o Brasil, nos u'ltimos 30 anos, de wfrws 
pontos de vista f o r m  radicais. A sociedade cresceu e se mowu em direpio 
aos grandes cmtros urbanos, que tern que se deontar  corn problemas de 
C O n t O ~  complexes. 

Hb tam& uma popuhqcio que viw naquilo que ainda se chama de "rural", 
mesmo sem grades certQas quunw ao uso do rermo "rural" para designur 
esses contingentes humana~ no Pa& -principalmente porque o tenno dew-se a 
oposi@es entre mcrdemo e atrasado. A aisthcia & talpopulapio com 
caracterbticas mio mais tradicionab, p o n h  em diilogo corn suas trad4&s, e a 
convbi?ncia das mais dtspares formas de vida no ncio-urbano (trabalho escravq 
arsalariados no campo, pows indigenas...), seus conflitos e cotidiano stfo urn 
desafio b atualizaqdo pastoral das iRrejas e de quem queira comprornetet-se 
com o s-o a ela. 

Da parte das i p j a s ,  as mmian~as no Brasil, em muiaos casm ensqam 
paradom. l? o caso de heranps & estrudtras e rim0 de trabalho que titreram 
em sua origm comunidades rurah como refdncia, M a  repetipiopura e 
simples M O  atende aos anseios da populapio da cidade At& a ptdpria 
popuhpio, hoje "rural", mio tetn um perfil de isohmento da culdtra chamada 
wbana, muito menos d hegednica no conjunto do Pa&. Afinal que i p j a  
atende ds eqxctativas dessa populaqcio? Que & s a w  se upresentam nos n f r k  
campos prdtkas lewntados por aqueles que v6m enfmtando o compmmisso 
com o trabalho "rural"? 

Reconhecer a transi&riedade de nossaspmpastas se aornou urn imperarite 
para os anos de 1990, mesmo para aqueles que nbo se v h  na pmvisoritzfadt: 
pois o fm de s h l o  d desesfruturantepara as prdticas que se crkralizam. Opor 
as modelos ecleswldgicos, compard-los, wrificar-lhes a efrcdckr mksiondria 4 
p r  eremplo, um imperative de enfrentamento. 

No Brasil dos shoppings, falar de "rural" nbo t um contra-senso. 
A ditrersidade que se desenha em meio ct sociedade inclui essa fonnulaqo e 
muitas outras. kpreciso maturidade para se;prrir essa reflercio complexa a p a l  
CONTE?Cm PASTORALprocura estimular nesra .adiqtfo. 

Ainda, num momento em que fica evidente o descarte, pelo sistema 
kiqem6nim, da simbolqia cristti para se jrrstijliar (confua se os shbolos 
cr~vttios scio necessbrim para o marketing deste Natal), aos cristdm reJarcies 
comopastoral no meio rural e biblicas como as que estdo no Supkmento 
DEBATE se fazem necessdrias. Necessidade de uma minoria eticnmenre teimosa 
e comptvmetida corn os wlores do Evangellto. 
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Con- Pastoral Entrevista 

Alternativas para a unidade 
ENTREVISTA COM PHILIP POTTER 
Por M q d i  do Nardmato Camha 

Phlllp Pot te r  C pas to r  e te61ogo bQsicos da fC, os  quais estlo presentes nho negligenciado do juntos par 
metodlsta ,  natural d a  Domlnlca nos fundamentos das Escrituras. Por em minha pr6pria contrar  alternnti- 
(Carlbe). Ele fol 0 prlmelro negro  exemplo, sempre foi dificil aceitar o f6, como a medita- vas para vive 
a o c u p a r  o ca rgo  d e  batismo, pue 6 diferente em cada deno- $50, a contempla- juntos e part 
secrethrlo-geral d o  Conse lho  minaqio. Hoje as diferenqas ja s i o  ra- ~ H o ,  coisas que t6m mos  juntos I 

Mundlal d e  Igrejas. S u a  l l d e r a n ~ a  zoavelmente aceitas, at6 mesmo pelos faltado em minha ;: mundo que ( 

d e  d o z e  a n o s  (1 972-1983) deixou cat6licos, que estHo envolvidos nas re- f6, quando mais en- concen t r ad i  
p rofundas  marcas  d e  renovaqio  flexijes sobre esse tema. No que diz fase .C dada ao ati- "Eu" e no "8 
n o  movlmento ecumQnlco respeito B Eucaristia, muito da incom- vismo. com t i o  pouc 
mundlal. Philip Potter e s th  preens50 e das questties hist6ricas que TamMm em ou- l i d a r i e d a d e  
a p o s e n t a d o  e vlve hoje  e m  imputaram barreiras tem sofrido mu- t r a s  conf i ss t ies  pouca partill.,. , 
Stuttgart,  Alemanha. Pela danqas por intermddio desse i n t e d m -  existe uma profunda r e l a ~ l o  com a isto 6 da essencia de nossa f6. E 
prlmelra w z  n o  Brasll, numa bio entre as igrejas. criaslo. N6s, cristlos, que temos rela- estQ contra nos, a midia, a econc 
vlagem de t r e s  s e m a n a s  e m  0 que 6 mais dificil esta relacionado cionado tanto conosco mesmos, temos dai a importincia de buscarmos 
outubro,  o te61ogo vlsitou o com o ministkrio, porque algumas igre- esquecido a c r i a e o  e toda a questlo nativas para a unidade. 
CEDI, n o  Rlo d e  Janelro,  jas t t m  pontos de vista muito fortes, ecol6gica e nossa responsabilidade de 
ap re sen tou  um semlntirlo s o b r e  por exemplo, quanto ao minist6rio fe- n lo  abusar da natureza. Pensando na ;rcflcxdo teoldgica 
ecumen l smo  e concedeu ,  c o m  minino. skulo que se apronirna, hd muita 
excluslvldade, e s t a  entrevlsta. 0 problema 6 como as igrejas po- Como relacionar o didlogo com as ou- renp e m  a teologia que t dese 

dem trabalharjuntas em qualquer situa- tras confissiies e a Miss& da Igmja? vida no Sul e a do Norte? Hd inj 
G o  da maneira que a consciiincia per- Para algumaspessoas surge a questdo: cias? 

Quais sdo os principais desafios para mita que fasam. '0 CMI tem um progra- "Como vamos evangelizar se vamos N l o  deveria haver d 
o movimento ecumPnico hoje? ma sobre Misslo em seis continentes dialogar e nos render hs outras reli- muito tempo todos nth 
0 movimento earmtnico existe para com t 6 s  principios: n6s precisamos co- gGes?". teologia no jeito europeu, uma tec 

reunir as igrejas, repensar a nossa f6 ten- locar as igrejas juntas para ver o que Ao se ter urna atitude de abertum hs baseada em posi~ties filodficas c 
do por base as Escrituras, trabalhar pela estd de acordo entre elas; o s  tipos de outras pessoas, se estd preparado para que a isso se relacionava, e a Bibl 
renovaGo, unidade, paz no mundo. Isso recursos que elas t6m; e, finalmente, o ouvi-las, aprender com elas. Elas tam- lida de urna determinada forma. Hoje, 
6 ecumenismo, resumidamente. que podem fazer umas pelas outras e b6m querem ouvir. Mas h i  um ponto especialmente no Terceiro Mundo, a 

Neste final do s k u l o  XX, um dos partilharem juntas. AS vezes h i  muita que devemos sempre lembnr: niio so- Teologia tem estado atenta, com serie- 
desafios enfrentados C a grande dife- cooperaslo, Bs vezes indiferen~a. Nes- mos n6s que convertemos, mas 6 Deus dade radical, Bs realidades nas quai9 vi- 
rensa entre o Norte e o Sul, tanto geo- te momento hist6rico em que precisa- quem faz isso. k da nossa conta sermos vemos, ao context0 em que estam 
graficamente quanto pela forma como mos tanto uns dos outros, em que as  fieis diante de tudo aquilo que recebe- seridos. e onde a teologia esth 
a economia es t i  crescendo e mais e pessoas precisam tanto de n6s, muitas mos e nlo esperannos que os outros se- Teologia tem origem de duas pal 
mais pessoas s l o  excluidas. Em nossa de nossas igrejas t6m-se esquivado. jam fibis. k Deus quem faz isso. "Theos" que significa 1: 
compreenslo de f6, importa que o s  di- que significa "palavras, 
reitos das pessoas sejam respeitados: o Qua1 C aparticipapio da Igreja Catdli- Em urna primeira conversa aqui no ocupaqks que surgem ( 
direito de viver, de trabalhar, de parti- ca nessepmcesso, quando sentimos urn CEDI o senhor usou a qresstio: "l? k este encontm que faz Teologia. 
lhar o que produz. Hoje, esses direitos retrocesso do Vaticano em relapio a precis0 reinwntar o ecumenismo". 0 0 problema experimentado pel0 
n l o  s l o  aceitos, fato que contraria o muitas questas dentro de sua prdpria que isso significa? movimento ecumenico 6 que as igrejas 
Evangelho e se torna um elemento CN- pastoral? "Reinventar" i uma express50 muito - tiio fazendo isso & forma . 
cia1 para a tarefa ecuminica. Naturalmente, C necesserio voltar forte. "Renovar" talvez seja a palavra . N6s ten 

muito mais no tempo quando falamos melhor. Quando voltamos na hist6ria nossa sit 
Desta forma, qua1 o papel que o Con- de cooperaslo corn os  cat6licos, coisa do movimento ecumCnico, percebemos qus ~ j a  ideolbgr~u, arstcllrarlw r 

selho Mundial de Igrejas pode desem- que ocorre desde os  anos de 1960. Te- que os  contextos sofrem mudansas. Em mitico. I? preciso que nossa re1 
penhar? mos partilhado muitas coisas juntos, o 1910 (Conferiincia sobre Missio) as seja viva para a comunidade. Tec 
0 Conselho tem tentado sempre en- que estd ocorrendo C apenas tempod- circunstlncias eram totalmente dife- 6 n a n  a MissHo. Teologia 6 para 1 

corajar as igrejas em todo lugar a fazer no. Precisamos continuar mantendo o rentes. Nessa con fehc i a  em Edimbur- 
a parte delas. Ele mantbm contato com contato uns com os  outros, trabalhar go, havia cerca de 1.200 pessoas, todas 
organizasties como a ONU e outros juntos, publicar coisas, promover cur- brancas, e apenas dezessete pessoas da lor estd emerrando sua vis 
grupos internacionais. 0 Conselho sos juntos, lo ir ma 1, num pl 
Mundial pretende deixar aberto o espa- adiante. oderia pe 
s o  de f 6 ~ m ,  no qua1 as pessoas sejam -.--- sem a pfcsen~a oe pessoas ae orre- 
capazes de se exp lar ao mundo Para muitos, ecumenismo signific es raqas e culturas. E isso 
e fazer coisas em 1. didlogo entre igrejas. 0 que podemc que levar adiante, especi 

dizer do didlogo com e outras confi. lue diz respeito A lideranqa 
0 denominacionarismo protestante s&s, outras religicjes? 0 quepodemc ,m cada epoca n6s temos que Ir 
pode impor obstdculos a nis- aprender delas? ~nte, nHo podemos retroceder. As 
mo? "Ecumenismo" vem da palavra grc ~ o a s  s i o  tcritadas a retroceder por- 

NPo deveria. N6s encorajamos as  ga  Oikoumene. que significn '‘*nc'- C urn combortamento ficil e cbmo- = Y G I I S ~ I  C.UIIIU G I G 3  )IUUCIII VIVCI 

igrejas a trazerem suas particularidades terra habit 0 Senhor nessa situaGo. Eu estou bastan1 
para dentro da discusslo ecumtnica. fala de mu ho mais i pressionado com isto. Eu tarn& 
HQ abertura e liberdade e nlo s6 o de- aue temos quc Irprmuer a ouvlr o u r r ~  ,-..J mais criarrvo para se  rr aa .-...-. r n n t r ~ i  grupos que s l o  marginali 
sejo de receber. 0 que temos aprenc ,nfisdes religiosas. Eu tenho aprel loje novos desafios surgem em 
ao longo dos anos C que niio exis do, em meu contato com pessoas c 3 parte do mundo. 0 mais importan- 
diferen~as fundamentais nos elemel ltras confissties, muitas coisas que 11 sabcmios conlo estarnos caminhan- 
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Notas 

A revisso 
constitucional 
e as mulheres 

ato. Iensen pennanea  tranqtli- 
lamente no PSD, por falta de 
provas, enquanto Takayama 
deveri ser cassado. 0 assunto 
somente sen4 retomado no pr6- 
ximo ano, ji que uma bomba 
de maior pottncia estourou no 
Congresso Nacional, dias de- 
p i s ,  com novas denrincias de 
corrup@o. (DocumentaGo do 
Programa de Assessoria a Pas- 
toral do CEDI e Jornal  do Bra- 
sil, 10 e 2 1/10/93) 

A CPI tambdm investiga a 
v a r i a g o  patrimonial (cresci- 
mento de  patrim6nio) de Ma- 
noel  Moreira ,  considerada 
"absurda". Entre 1989 e 1993 
foram feitos depdsitos de US$ 
3,2 m i l h k s  em suas.contas. 

A populaqlo brasileira, in- 
dignada com o "mar de lama" 
que inunda o Congresso Na- 
cional, aguarda a conclusio 
dos trabalhos da CPI com a de- 
vida punis lo  dos corruptos. 
Quanto ii populas50 evangCli- 
ca, esta deve aprender a liqio 
que comqou  a ser dada desde 
o mandato anterior da chama- 
da "bancada evangtlica": vo- 
tar com responsabilidade e re- 
fletir que Deus age de muitas 
formas e por  interm6dio de 
muitas  pessoas pois, "nem 
todo que diz 'Senhor, Senhor' 
vai fazer parte do Reino de 
Deus". 

que evita todos os males. A 
oferta C concedida mediante a 
contr ibuigo de CR$ 20 mil, 
que o interessado deve entre- 
gar  e m  um envelope branco, 
corn o s  dizeres em vermelho 
"Xrando a morte da panela - 
a farinha da Vida". No envelo- 
pe a pessoa deve, ainda, colo- 
car nome, endereso, data de 
nascimento e a %n@o de que 
necessita. (Correio Brazilien- 
se, 16/11/93) 

momento em que se vem usan- 
do  o nome de Deus em v i o  
para justificar tantas falca- 
truas, a conviqiio de f6 num 
Deus que nio compactua com 
a mentira, com a misdria, com 
a fome e com a injustisa, p i s  
6, antes de mais nada, urn Deus 
de justisa, de misericdrdia e de 
amor, que exalta o humiide e 
humilha os  poderosos". 

Outra r eago  partiu do Con- 
selho Nacional de Igrejas Cris- 
t l s  (Conic), entidade que redne 
inrimeras igrejas evange'licas, 
alCm de ortodoxa e cat6lica. 
Em sua mensagem de Natal, 
ela destaca que se presenciam 
"em nosso pais anest ia ,  desi- 
nimo,- decepqio. E visivel ,nos 
rostos das pessoas o descr6dito 
nas autoridades e instituis6es, 
motivado pelos esclndalos, 
desmandos e injustisas que as 
envolvem". Nesse sentido, o 
Conic proclama que  "Deus 
quer o poder a serviso dos pe- 
quenos, a riqueza em favor dos 
famintos, os  produtos do traba- 
Iho partilhados. Ele quer poli- 

"Limites e contelidos da revi- 
d o  constitucional" foi o tema 
do encontm promovido pela 
Comissiio da DCcada Ecumt- 
nica de Solidariedade das Igre- 
jas com as Mulheres do Conse- 
Iho Nacional de Igrejas Cristis 
do Brasil (Conic). 0 encontro 
foi realizado no dia 6 de outu- 
bm, em Porto Alegre, e forne- 
ceu informaq6es sobre o pro- 
cesso de revisio da Constitui- 
$50 e as conseqiitncias para a 
vida dos brasileiros. 

A Comissiio da DCcada afir- 
ma que essa reflexlo tem valor 
porque os  cristios nio podem 
"permitir que se  abram portas 
9s decisiies de ordem econ6mi- 
ca e social que vHo destruir os  
avanqos alcanqados e faqam 
crescer mais o abismo das de- 
sigualdades entre as minorias 
que t2m tudo e as  maiorias que 
nada tern". 

Vexame evang6lico - I1 
Igreja privativa 
"Golpe de mestre" C o titulo de 
nota publicada no Jorna l  do 
Brasil em 20110 sobre a cam- 
panha "Cristo em casa" lanqa- 
da por uma igreja evangdlica. 
0 jornal avalia a campanha 
c o m o  um marketing genial, 
criado por uma "ovelha" que 
pretende, com sua supercar- 
pintaria, construir altares do- 
m6sticos. 0 fie1 n l o  precisa 
sair de casa, n io  paga passa- 
gem, nHo 6 assaltado e ainda 4 
abensoado por Deus, diaria- 

mente e a domicflio. 

As novas denrincias de c o m p -  
$Po no Congresso Nacional 
partiram do economists JosC 
Carlos Alves dos Santos, ex- 
ticnico do Tesouro e ex-asses- 
sor da Comissio de Or~amento  
da Uniio, acusado de assassi- 
nar sua esposa no ano passado. 
Essa a c u s a ~ i o  e suas conse- 
qiiencias levaram JosC Carlos 
a explicar o seu enriquecimen- 
to como fruto do recebimento 
de propinas de deputados inte- 
ressados em manipular o Orsa- 
mento da Unilo. 

Uma Comissio Parlamentar 
de Inqu6rito (CPI) foi instala- 
da para investigar as  denCn- 
cias. 0 principal envolvido no 
esquema i o ex-relator da Co- 
misslo, deputado Jos i  Alves 
(PPRIBA), seguido dos  de- 
mais integrantes. 0 grupo C co- 
nhecido como "Sete aniies". 

Josd Carlos Alves dos San- 
tos apontou uma s i n e  de no- 
mes de deputados envolvidos 
no esquema de corrupqio do 
Oqamento por intennedio da 
apresentaeio de emendas que 
favoreciam entidades e em- 
preiteiras. Um dos principais 
envolvidos nesse esquema 
deputado evangilico Ma1 
Moreira (PM DBISP), da 
sembliia de Deus, 

A CPI apurou c 
do de 1988191 MI 

nseguiu liheracao de 
ten- 
: de 

uoze errtidades slrposramente 
beneficiadas pel0 deputado en- 
viaram carta B CPI afitmando 
que n io  receberam as verb-. 
A CPI vai investigar quem , 
bolsou as quanlias das ent 
des. Uma i a Sociedade Ber: 

Promocio .wja 
ica A s s  d e  

ueus, em S,io Paulo, para a qud  
o deputado dcstinou US$20 
en1 subven@es sociais do 0 
mento da Uniiio de 1993. 

Vexame evang6lico - I11 
Diante do quadro de desespe- 
ranqa e de inquietaqio, igre- Vexame evang6lico 

--I 
Desde o nascimento da chama- 
da "bancada evangdlica" no 
Congresso Constituinte eleito 
em 1986, as igrejas evangili- 
cas tern-se envergonhado corn 
a atuasio de deputados a ela 
vinculados, que, em troca de 
votos no plenirio, envolvem- 
s e  nas mais  diversas falca- 
truas. 

Como se niio bastasse o his- 
t6rico envolvimento com o 
"Centriio", o recebimento de 
canais de d d i o  e TV em pro1 
de cinco anos para Sarney, o 
apoio irrestrito a Collor, no 
mes de outubro vierarn h tona 
denrincias contra parlamenta- 
res que venderam suas filia- 
s6es em dcjlar ao PSD (Partido 
Social Dernocrata). 0 objetivo 
era pennitir que o partido atin- 
gisse bancada de quinze ' 
tados e pudesse lanqar c 
dato h PresidCncia da Re1 
ca. alCm de obter maior trrrrvv 

rio gatuito na telel 
Ire os quatorze a 

-,,, ,ois siio evang6I .,,,. 
Matheus Iensen (ex-PTB 
famoso no mandato an1 
por apresentar a emenda ,,,- 
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rumlu rrr recebid 
:ar de pi 
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jas e lideres e ~ a n g ~ l i c o s ~ c o -  
mesam a reagir. No Rio de Pedro 
Janeiro, um ato ecumenico 
foi realizado para que evan- 
g6licos se somassem ii po- 
pulasio brasileira no repd- 
dio a conupgio e pela Ctica. 

Ao reafirmarem "diante 
da sociedade brasileira os  
compromissos iticos e mo- 
rais baseados nos valores de 
justisa, integridade e hones- 
tidade", o s  signatirios da 

Casaldsliga sofre 
ameaps 
de morte 
0 bispo cat6lico de SHo 
Fe'lix do Araguaia (1.100 
k m  a o  no r t e  d e  Cuia- 
ba/MT) d. Pedro Casaldi- 
liga recebeu infonnasdes 
de que tr6s fazendeiros do 
norte  d o  Ma to  Grosso 

nota distribuida B imprensa 
cobram "dos poderes consti- 
tuidos da Repriblica a com- 
pleta apuraqio de todas as 
dendncias at6 agora levanta- 

as e a exemplar punis50 de - 
ldos os  culpados, indepen- $ 
zntemente dos segmentos 3 6 8  

4iidb ~ i a i s  a que pertensam". 2 * 
Em um manifesto a naslo D. Pedro ~ u d d i ~  

rasileira, a lgreja Presbite- 
nana Inde doBra-  I, economia, idi i  
sil lambin I o "espel mos, relaqiies, p l a~  
culo depri roporcior IS, tudo, enfim, a s 
do pelas E V C I ~ ~ V S ~  da CPI 
Orsamento". "NO 
eln que parlamenti 
-1rtodenominam 'evange~~cc 

: prestam ao mesmo jogo st 
;cnipulos daqueles que us: 
tnandato popular e a 'coi 

I contrataram por CRS 3,s 
milhces, um pistoleito 
para mati-lo. Ele afirmou 
que dois homens desco- 
nhecidos apareceram na 
cidade fazendo pi 
sobre a sua vida. 
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os dos lavradores 
e a mulher do campo pastoral da CPT 
Jodo Dias de AralSjo 

Comissiio EvangBlica dos Direi- to do ser humam co lembra ou talvez at6 neses na busca de  uma verdadei 
tos da Terra (Cediter) foi criada fmto do trabalho mocionado com o perso- formaagdria. 

em 1982, pelo PresbitBrio de Salva- Deus mesmo res alinha da novela global As palavras de um lavrador se: 
dor, filiado i Igreja Presbiteriana Uni- mem do h e n  para "cuidar e cultivar" "Renascer"? A parte a belissima inter- ra expressam muito bem a impoflfin-<a 

ra re- 

m ter- 
- 

tafi#bla 

Se eu 
a luta 
luto 8 

da do Brasil com as seguintes finali- 
dades: 

1) Dar apoio A luta dos pequenos tra- 
balhadores rurais pela posse da terra; 

2) Colaborar para o fortalecimento 
das organizasiies dos trabalhadores ru-. 
rais, mediante um programa educativo; 

3) Proporcionar a manutensgo de 
urna assessoria jurfdica para orientar e 
defender os  trabalhadores, vitimas de 
injustisas e ilegalidades; 

4) Destacar o testemunho da f6 cristii 
e a orientago da Biblia na luta pela li- 
bertago dos oprimidos, numa perspec- 
tiva ecum6nica. 

A Cediter atua no interior da Bahia, 
com sindicatos, associag6es e p6los de 
trabalhadores rurais da Chapada Dia- 
mantina, do Redncavo e do M8dio Siio 
Francisco, desenvolvendo as seguintes 
atividades: 

1) Encontros regionais para a forma- 
s l o  de lideres rurais; 

2) Cursos de educa@io sindical e co- 
munitdria em sedes dos STRs e delega- 
cias sindicais, Bem como em associa- 
s i o  de trabalhadores rurais; 

3) Visitas de apoio e de assessoria ao 
movimento dos trabalhadores mrais, 
em contato com diretorias de sindicatos 
e coordenaeo de Wlos sindicais; 

4) Seminirios do Programa de As- 
sessoria Contibi l  e Administrativa 
(Paca) para orientar secretirias, tesou- 
reiros e dirigentes de STRs ou de asso- 
c i a ~ b s  nos setores financeiros e admi- 
nistrativos; 

5) Apoio aos movimentos e l rnobi- 
l izago de trabalhadores rurais nas re- 
giiies em que atua; 

6) Participa@o em reunihs, encon- 
tros e cursos com as entidades com as 
quais se relaciona; 

7) PreparaGo de futuros assessores 
do  movimento popular por meio do  
Projeto Estagiirios em convinio com o 
P610 Sindical de Feira de Santana, que 
recruta estudantes universitirios de 
Feira de Santana e Salvador; 

8) Promover estudos biblicos e teo- 
16gicos com lavradores para reflex50 
da realidade nordestina; 

9) Celebras6es ecum&nicas corn a 
participagiio de tribalhadores rurais e 
lideransas religiosas e populares; 

10) Contatos com entidades de d 
tos humanos e ONGs em virias p. 
do Pais. 

Na le Blblia aprendemos que 
a prime; ~ p a ~ l o  de Deus, ap6s a 
criasio do nomem, foi o relacionamen- 

aquele p e d a p  de terra. Uma das princi- 
pais reformas agririas da hist6ria da 
humanidade estA descrita na Biblia (Gn 
47). A reforma agriria, proposta por 
Moids  (Lv 25) e a reforma feita por 
Josu6 (Js 14-24) detenninaram a con- 
c e p g o  da propriedade familiar, mos- 
trando que a terra i para quem nela vive 
e trabalha. A Cediter procura fazer o 
diilogo entre as experitncias rurais d r  
Biblia com a si tuago dos pequenos la- 
vradores do Nordeste. 

A Cediter entende que o trabalho de 
apoio ao homem e i mulher do campo 
somente deve ser feito ecumenicamen- 
te, devido i grande crise nesse setor. 
'Ihrnbdm a rnelhor ajuda ao rnovimento 
popular 6 dar estimulo B sua organiza- 
@io. Nossa inspiia@o biblica 8: "Nds 
esperamos novos cius e nova terra nos 
quais habita a justisa" (2 Pd 3.13). 

pretaggo de 0smar Prado e os miritos 
do texto de Benedito Ruy Barbosa, 
TiHo B a express30 magistral da alma 
camponesa brasileira. 

"Eu queria um bocadinho de terra, 
sim senhor. Um bocadinho de terra sb, 
prd mdde planti e d i  de cum6 pros 
meus fiinhos". Palavras como estas, vi- 
vas na representaslo de Osmar, verba- 
lizam os sonhos de milh6es de pessoas 
que teimam em acreditar no sonho de 
que i possivel ter um pedap  de chCo 
para viver dignamente. As a g k s  dos la- 
vradores e lavradoras, espalhadas por 
todo este pais, materializam os  mesmos 
desejos: conquistar a terra e viver dos 
seus frutos. 

A Comisdo Pastoral da Terra, enti- 
dade ecum6nica com quase vinte anos 
de trabalho pastoral junto aos pobres 
do campo, procura amplificar esses so- 
nhos e desejos. Motivada pelo evange- 
Iho de Jesus Cristo e pela f o ~ a  dos so- 
nhos camponeses, a CPT apbia, ajuda, 
organiza e celebra as lutas pela terra. A 
vivtncia do  Evangelho irnpulsiona 
para urna a s lo  pastoral comprometida 
com a luta das camponesas e campo- 

da a i i o  pastoral e da religiiio: " 
nlo  participasse de urna religilo, 
nCo teria sentido. Acho que se eu 
porque tenho urna religilo". Areligilo e 
a f8 fazem parte, s i o  constitutivas da 
vida desse povo. Esta realidade reforp o 
papel e desafia as igrejas, que ap6iam a 
CPT, na busca de urna terra sem males. 

"Deus n i o  es t i  contente nHo. Ele 
deixou a terra para todos e o que a 
v i  6 que alguns tomaram d pal 
Com a certeza de que Deus apl 
apdia a luta, os  lavradores resis 
insistem em sonhar contra a dura 
dade de viol6ncia do campo bras1 

Aconstante violtncia do latifiillulv = 
a conivhcia, quando nHo a pdpri 
tica da violCncia do Estado, cei 
vida de muitos. Mas seus sonho 
manecern e seus ~ m u l o s  v io  vi 
canteiros nas vitdrias daquele 
acreditam na conquista da ten  
mana leite e mel. 

gente 
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J& Dins dt Antijo, pastor, C mrdenador 
d o  Conselho Moderadmda lgreja Presbiteria- 
na Unida do Brasil (IPU) e da Cediter. 

SCgio Sewr i pastor da IEUM c In 
Secretariado Nacional da C 
da Terra (CPT), GoiBniaIGC 

G compromlsso ecumQnico corn os povos indigen 

E m agosto de 1979, missiondrios 
metodistas e luteranos e pastores 

presbiterianos reuniram-se e m  Siio 
Paulo para trocar experi6ncias e deba- 
ter os  desafios de seu trabalho. Dali sur- 
giu o Gmpo de Tr dissionir 
Evangilico (GTME rganizasi 
que visa rnaior inte :aslo ent 
os  missioniirios e igrejas evangilic 
no Brasil, na busca de um serviqo ms 
consciente das necessidades do pova 
que &=jam servir. 

A conjuntura pa 
final da decada de ! 
se, por um lado, pel0 relativo des~as t e  
do  regime 
pertar de \ 
de brasiieira, GUIIIU ua nlctalurglws I 

ABC paulista e partc da intelectualid 
de brasileira, silenciados pela reprr 
d o .  Acria@o do GTME fez parte des 

Motivar e subsidiar a revido da es- 
stncia e da pr;itica missioniria que res- 
gata a wmpreendo e o respeito is  for- 
mas pr6prias de express50 da vida dos 
povos indigenas no context0 evangdi- 
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6 Aniilise ~ o ~ l t e r t a  Pastoral 

Modelos eclesiologicos e mundo rural 

N os  anos de 1960 predominava entre 
os  agentes pastorais a ide'ia de que o 

mundo urban0 seria o futum da humani- 
dade. Rapidamente o mundo se tomaria 
urna enorme metnipole. 0 seu habitante, 
o "urbanita", estaria atingindo a maiori- 
dade e seria um "homem secular". 

A s  conseqiibncias para a Igreja se- 
riam enonnes. Ela, que havia surgido 
num contexto marcado pela vida rural 
ou da cidade pequena, agora era cha- 
mada a exercer a sua f u n g o  na "tecn6- 
polis", na "cidade do homem". Essa 
nova s i tuago exigiria urna tecnologia 
da mudansa social e a incurs50 da Igre- 
ja na cidade como a "vanguarda de 
Deus", exercendo at6 mesmo um papel 
de "exorcista rural" (Harvey Cox). 

Esse papel implicaria na tarefa de se 
lutar contra todos o s  resquicios que 
ainda houvesse na vida urbana, vindos 
do mundo tribal, rural ou da cidade pe- 
quena. As crensas magicas e supersti- 
ciosas, tipicas de urna cultura "conde- 
nada ao desaparecimento", deveriam 
receber a atenqHo pastoral. AIgreja pre- 
cisaria ajudar na luta contra os demb- 
nios que mantinham o homem urbano 
sob o risco de recaidas. 

Havia, portanto, um excessive oti- 
mismo quanto i s  posibilidades huma- 
nas de se reorganizar a vida longe do 
mundo rural, de seus mitos e supersti- 
@es. A pastoral viveu um pouco dessa 
iluslo e se  tornou exclusivarnente urna 
pastoral urbana. 0 mundo rural foi gra- 
dativamente sendo esquecido e desva- 
lorizado e em termos de pastoral tam- 
be'rn nos entregamos a urna supervalo- 
rizaqio ingbnua do mundo urhano ou 
ent io rapidamente deixamos de lado a 
religigo do homem rural, como coisa 
condenada ao desaparecimento, indie- 

aior atenqio. 

Para tentar responder a esta pergunta 
voltemos um pouco iquele ambiente 
onde se  formaram os modelos eclesio- 
ldgicos no Brasil. 

tins, 0 s  camponeses e a polltica no 
Brasil: as lutas sociais no campo e seu 
lugar no processo polftico, Petdpolis, 
Vozes, 1981). Embofa com 16gicas di- 
ferenciadas, o s  camponeses dessas 
duas frentes reagiam i s  dificuldades 
com suas rezas, mitos e messias, reen- 
cantando o universo com seus santos e 
festividades. 

A partir de 1860 o protestantismo 
missionhrio comesou a penetrar nesse 
mesmo mundo rural, nele se aclimatan- 
do, seguindo, no dizer de Antonio G. 
Mendonqa, "a trilha do caf6" (0 celeste 
porvir -a  inserpio do protestantismo 
no Brasil, SHo Paulo, Paulinas, 1983). 
Nessa esteira, o protestantismo foi ga- 
nhando adeptos entre a populaqo po- 
bre, livre e sem terra. 

No final do dculo, metodistas, pres- 
biterianos, batistas e outms, j6 estavam 
solidamente instalados. Grande parte 
das congrega@es eram nrrais e nelas os  
leigos preponderavam. 0s pastores e 
missiona'rios visitavam os  convertidos 
apenas periodicamente. 

Tal como no "catolicismo nlstico", 
o s  leigos participavam ativamente da 
distribuiqio dos bens religiosos. NHo 

Caracterlsticas 
do mundo rural 
Nio pretendemos elaborar um esboso 
sociol6gico do mundo rural brasileiro. 
Para nossas finalidades basta observar- 
mos algumas caractensticas que mais 
tarde influenciaram a gQnese de nossos 
modelos eclesioldgicos. 

0 mundo rural brasileiro girava ao 
redor da agricultura de subsistQncia. 
Em poucos lugares havia urna agricul- 
tura de exportac;Ho (cana-de-ashcar, 
cafd, etc). 0s  agricultores, voltados i 
pequena agricultura de subsistCncia, 
ocupavam vastas areas do  territdrio 
brasileiro. Era urna atividade agricola 
de cultivo extensivo. Rapidamente o 
solo tropical se empobrecia e o s  agri- 
cultores partiam para novas frentes. 

Havia, portanto, um nomadism0 po- 
pulacional. Familias inteiras e bairns  
rurais avansavam, num processo cons- 
tante de desorganizaeo aqui para se 
reorganizar logo ali na frente. 0s que 
ficavarn para trris acabavam se articu- 
lando ao redor das grandes proprieda- 
des. Nelas o s  fazendeiros ("corondis", 
nos sertiks nordestinos) e os  sitiantes 
maiores exerciam grande ascendbncia 
sobre o s  traba1hadores.agncolas. Mui- 
tos deles se  tornavam es  dos 
seus empregados, atray atismo 
dos filhos. Alguns ao rterem 
ao  protestantismo usa 
fluencia para format nc 
des religiosas. 

Para resistir i s  f o ~ a s  de desinregra- 
qHo, a familia e o ba i rn  rural, se toma- 
vam centros de unidade. A liberdade de 
cada individuo era bastante limitada. 
Um rigido cddigo moral prot 
manter cada um no seu devido 
Por isso, tanto o hornem comum corno 

os crentes de um mod0 geral, era 
soas onentadas pela t r ad i~ io .  Is 
da sociedade global, no seu isola: ..,...-, 
eles cultivavar 
de todo urn qu 
ter e se expand 

Religiiio e mundo rural 
As pdticas culturais e mesmo as reli- 
giosas sHo hist6ricas. Elas n io  ocorrem 
no vazio, pois, acompanham o ser hu- 
mano em sua luta pela sobreviv6ncia. 
0s nossos modelos elesioldgicos surgi- 
ram num contexto em que havia urna 
cultura mais ou menos homogbnea, a 
velha cultura rural. 

At6 o siculo passado predominava o 
mundo rural sobre as pequenas cida- 
des. Em grande parte do temt6rio bra- 
sileiro ainda se fazia presente o "catoli- 
cismo nistico" (termo empmgado por 
Maria Isaura Pereira de  Queiroz para 
dar conta de urn dos tipos de catolicis- 
mo existente no Brasil. Cf. 0 Campesi- 
nato Brasileiro, SHo Paulo, EDUSP, 
Petrbpolis, Vozes, 1973), herdeiro e 
modelo modificado do  catolicismo po- 
pular de origem ibdrica. 

Diante da falta de agentes pastorais 
oficiais, num imenso temt6ri0, onde 
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Con&xfo Pastoral Aniilise 

bana no Pais cresceu 56% contra ape- 
nas 40% do meio rural. 

A mobilidade espacial foi tamb6m 
acompanhada por um vigoroso sonho 
de ascensio social. 0 meio rural era 
percebido pelos emigrantes como lugar 
da midria, da fome, da falta de assis- 
tincia midica e escolar. A cidade seria 
o Eldorado, lugar onde todos os proble- 
mas seriam resolvidos. 

Todavia, esse, sonho nio se realizou 
para milh6es de brasileiros. Muitos de- 
les nio se inseriram no mercado de tra- 
balho urbano e passaram a viver na pe- 
riferia das grandes e pequenas cidades. 
Nestas liltimas eles aguardam, diaria- 
mente, um caminhio que os  leve para 
as fazendas, onde trabalham o dia todo, 
se alimentando com comida fna. S io  os  
famosos "bbias frias". 

0 s  que vieram para as metr6poles 
permanecem nos subcrbios, bairros 
dormitbrios e nas favelas. Ali, os mode- 
10s rurais de vida, a solidariedade, o es- 

p i n t o  de vizinhanqa, os  grupos prima'- 
nos, d o  procurados e na medida do 
possivel mantidos, a despeito da misi- 
ria dos barracos em que vivem. Ainda 
assim, para eles, tudo d melhor do que 
o meio rural desorganizado de onde 
vieram. 

Poucas vezes temos analisado a si- 
tuasio dos que ficaram no mundo rural. 
Adespeito de tudo, milh6es de brasilei- 
ros vivem no campo ou de atividades 
ligadas ao trabalho agricola. Esses ex- 
penmentaram a dificil tarefa de reorga- 
nizar a vida e convivem com os apelos 
vindos do mundo urbano. Louis Wirth 
(1938) chamou a atensio para "o mod0 
urbano de vida" (0 fendmeno urbano, 
Rio de Janeiro, Zahar, 1979). Para ele 
estava surgindo a cultura da cidade 
cujo novo estilo impregnava tudo, in- 
clusive a cultura rural. Por intermddio 
dos meios de comunicaq50 de massa 
esse novo estilo tende a substituir as 
antigas maneiras de se organizar a vida. 
Estaria a cultura rural condenada ao de- 
saparecimento? Com o predominio do 
meio tdcnico sobre o mundo natural es- 
taria selado o fim da divisio em rural e 
urbano? Como reagiram os  cristios 
diante do esvaziamento do mundo ru- 
ral? 

catolicismo fistico, o protestantismo 
contaminado pela dtica da ascenqio so- 
cial, foi o primeiro a tomar o caminho 
da cidade. No interior de S i o  Paulo, ao 
longo dos d l t i m s  40 anos, dezenas de 
igrejas fecharam as suas portas ou re- 
tornaram ao status de pequenas congre- 
gashes ou "pontos de pregasio". 

Em 1903, ano da organizaqio da 
Igreja Presbiteriana Independente, as 
duas comunidades mais numerosas 
eram: a Primeira lgreja de S5o Paulo e 

guiu reorganizar-se e durante dezenas 
de anos funcionou a banda musical, 
uma das caracteristicas da regiio onde 
vieram. 

A religiio ofereceu, nessa passagem 
do rural para o urbano, importantes 
meios para a reconstruqio da vida so- 
cial. Com isso, obviamente, ela ressal- 
tou carac~eristicas e rituais do mundo 
rural, colocados agora no c o r a ~ i o  da 
vida urhana, com novas roupagens e 
linguagens. Christian Lalive D'Epinay 

foi um dos primeiros pesqui- 
sadores a chamar a atenqio 
para a ligaqio entre o protes- 
tantismo pentecostal e as es- 
truturas rurais da grande fa- 
zenda (0 refiigio das massas, 
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1970). 

Entre a religiio urbana e a 
rural n io  ha, portanto, ruptura 
e sim continuidade. Torna-se 
entio legitima e clara a preo- 
cupaqio em se falar de mode- 
10s eclesiol6gicos rurais que 
continuam existindo no mun- 
do urbano. 

tras instituiqiies. Para eles o mundo ur- 
b a n ~  i uma ameaqa B preservaqio da f€ 
cristi. 

Duglas Teixeira Monteim (Sobm os 
dois caminhos, in Cademos do Iser, no. 
5, nov. 1975, p. 21-19) ressaltou, certa 
vez, que o quadro "0s  dois caminhos" 
(muito comum em casas de crentes de 
meio rural ou da periferia) ao indicar o 
caminho do  paraiso, reproduz ali a 
alma do mundo rural. A cidade estd si- 
tuada com suas diversties e meios de 
transporte no caminho largo, o roteiro 
para a perdisio. 0 paraiso que aparece 
nas pub1icac;cies dos adventistas i buco- 
lico, cheio de cenas do mundo rural. 
0 universo simMlico, o s  valores, a 

hinologia, o imaginiirio protestante ain- 
da esta profundamente marcado pelas 
origens rurais. A mentalidade de "ghe- 
to" proporciona aos naufragos da reli- 
gi lo  rural um espaqo simbolico, que se  
ere, nio contaminado pelo "mundo". 

Entretanto urna nova g e r a d o  de pro- 
testantes esti  se  formando sob o impac- 
to da sociedade urbano-industrial. Essa 
nova geraqio se enquadra na categoria 
dos "alterdirigidos", termo elaborado 
por David Riesman (A multiddo solitd- 
r ia ,  S I o  Paulo, Perspectiva, 1971). 
Esse autor dividiu o car;iter do america- 
no em tr6s tipos ideais: o dirigido pela 
traigio, o que d dirigido pelos val 
interiorizados (o "interdirigido") e 
liltimo lugar, aquele que 6 dirigido 
multid50, pelos outros (o "alterdi 
do"). Diferentes de seu pais eles pn 
ram se  desvencilhar da nostalgir 
mundo rural. Vivem como um rad 
busca de model1 
modema e da sc 
para expressar a I C I I ~ I U ~ I U ~ U G .  

0s  movimentos "para-eclesiiisti 
conservadores, a mGsica "gospel" ( 

tros modismos procuram ofertar a 
geragio uma pl ligiosa I 

condi~xnte com , ~ d e  de ca 
mo dirigida. Para lllodernas e 
tdgias de marketing sio dc idas. 
Uma nova religiosidade d Igre- 
ja Universal do Reino de veus  e o mo- 
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Modelos rurais 
no interior da igreja 
urbana 
A Igreja Presbiteriana Inde- 
pendente, organizada dentro 
de um modelo antidependen- 
cia econhmica dos mission& 

nos  norte-americanos faz em todo 31 
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a Igreja Rural de Be de Tatui 
(hoje Porangaba). A pnmelra continua 
viva, numerosa e atuante, com milhares 
de pessoas que mensalmente passam 
por seus bancos. A segunda, desde os  
anos de 1950 luta para n io  fechar as  
suas portas. Dominicalmente, 20 ou 30 
pessoas ali se reunem para o culto. 0 
clima de nostalgia esta presente, no 
templo, no brgio que n io  funciona, nos 
poucos lideres envelhecidos. 

F ente, as i 
con :ionais, f 
sua :ia. Torn 
mission6rios, comunidades 
para urna pritica pastoral de 
ainda n i o  ordenadas para o p 
ou entCo consagradas depois de exa- 
mes que disl 
demica. 

As  igrejas rurais verderprll 
membros para igrejas de cida- 
des pequenas, mddia ~des. Em 
Torre de Pedra (SP) h a v ~ a  auas igrejas 
presbiterianas independentes, ainda 
fortes e atuantes nos anos de  1950. 
Com o Bxodo rural seus antigos mem- 
h-s se ding 
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das Igrejas rurais 
Um presbitero nosso conh~ m 
usar categorias complicadas nos pro- 
p6s urna quest50 sociolbgica: "Por que, 
quando as coisas vHo ma1 num lugar, os  
evangdlicos s5o o s  primeiros a colocar 
a sua mudansa no n n  

mundo?". 
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0 CERIS realizou, em 1991, um le- 
vantamento de todas as  Comuni- 

dades Fxlesiais Catdlicas (CECs) do 
pais (incluindo as Comunidades Ecle- 
siais de Rase (CEBs) ou qualquer outro 
tip0 de comunidade, como p. ex. as se- 
des de panjquias), com o objetivo de 
avaliar a atuaqlo e a composiqiio destas 
comunidades, pretendendo identificar 
a diversidade existente de um ponto a 
outm do pais. 
0 indice de respostas foi aproxima- 

damente de 46%. Este indice foi prati- 
camente o mesmo para todos os Regio- 
nais da ConfeSncia Nacional de Bis- 
pos do Brasil (CNBB). Sendo assim, 
podemos considerar representativas 
para o conjunto de CECs do pais a s  
concludes baseadas nas caracteristicas 
das CECs avaliadas. 

dados niio comprovou esta hipbtese. k c  
CECs possuem estruturas diferentes, 
mas estas diferenqas niio est5o ligadas 
ao Regional a que pertencem, e sim A 
localiza$io das CECs. 

conselho, enquanto nas cidades este io- 
dice sobe para 86% e nas periferias fica 
em 82%. 

0 s  grupos de reflexiio biblica tam- 
M m  apresentam-se organizados de for- 
ma mais fraca na zona rural. Na maior 
parte das cornunidades este tipo de ati- 
vidade niio se  encontra organizada, 
29,1% n5o possuem grupos de reflex50 
biblica e 26,5% possuem apenas 1 gru- 
po na comunidade. 

da que mais numerosas, estio organiza- 
das de forma mais fraca que as de peri- 
feria e cidade. Elas indagavam pela 
existincia de "atividades para respon- 
der a necessidades wciais e econ6mi- 
cas locais" e de "participaq50 em orga- 
nizaqbes, movimentos e lutas por me- 
lbores cond i sks  de vida". Nos dois ca- 
ws a mBdia nacional ficou situada um 
pouco abaixo de 50%. Observando os 
valores obtidos apenas na zona rural te- 

mos que apenas 40% das CECs 
possui algum t i p  de organiza- 
Go nestes dois sentidos, indi- 
ce  inferior ao observado para o 
resto do pais. 

Em suma, h% certas especi: 
ficidades nas comunidades ca- 
t6licas rurais: serem majorit6- 
rias, fortes nas celebrasiies do- 
minicais sern padre e relativa- 
mente mais fracas na organiza- 
@ o  por conselho, na reflexiio 

As CECs e localizac;50 
As CECs localizadas na Zona rural s5o 
majorithrias. Elas t6m caracten'sticas 
diferentesdas outras, situadas nas cida- 
des e perifenas urbanas. 

S i o  poucas as comunidades da h a  
rural que possuem celebraGo eucaris- 
tica diairia ou semanal; as celebraqiies 
tendem a ser mensais ou anuais. Em ou- 
tras palavras, nas cidades e periferias 
urbanas as celebraqiies ocorrem com 
maior freqiihcia. 

A freqiibncia com que se  realiza Ce- 
l ebraeo  Eucan'stica estabelece uma re- 
l a g o  inversa com a existincia de Cele- 
braqiio dominical sem padre: quanto 

GRUPOS DE REFLEXAO BCBLICA 
NA ZONA RURAL 

NQ de grupos W de CECs $6 

Nenhum 8983 29,l 

1 8166 263 

Mais de 1 11850 38,s 

Sem inform@o 1825 5,9 0 questionhrio 
0 questiondrio solicitava as seguintes 
informaC6es: 

Localiza@io (cidade, peri feria urbana 
e zona rural) 

Freqiiincia da celebrqio eucadstica 
(missa): dihria, semanal, mensal, anual 
e sem celebraqf o eucan'stica 

Existincia de celebrasiio dominical 
sem padre (culto) 

Existbncia de conselbo ou equipe de 
coordena~iio 
D Numero de grupos de reflexiio bi%li- 
ca: 1, 2, 3 a 5, 6 a 10, 11 a 20, mais de 
20 e nenhum 
m Exist&ncie de prepara@o para os sa- 
cramentos: batismo, crisma, 1' eucaris- 
tia e matrimbnio 

ExistEncia de atividades da comuni- 
dade para atender a necessidades so- 
ciais e econbmicas locais (atividades 
assistenciais, pmmocionais ou ligadas 
a demandas coletivas) 

Participa~iio em organizaqks, movi- 
mentos e lutas por melhores condiq6es 
de vida (priticas politicas, sindicais, 
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A legalizaq50 do aborto vista do caleidoscopio 'social 

egaliza~do do aborto. Este foi o Lt emu & enhievista com a tedloga 
Ivone Gebara publicada na revista 
" k j a  " (6 de outubro). 

Ivone formou uma convicfdo rarh- 
sima na Igreja Catdlica: d a favor da 
lega lizafdo do aborto e, pela primeira 
vez, defendeu seu ponto de vista. Ela 
afirma nu entrevista que "a mde, tem, 
sim, algum direito sobre a vida que 
carrega no u'tero. Se ela ndo tern condi- 
~ d e s  psicoldgicas de enfintar a gravi- 
dez, tem o direito de interromp&-la". 

Ivone Gebara tem 48 anos, d freira 
M 25 e vive no Recife desde 1973. Ela 
conta que foi o convtvio com as mulhe- 
res pobres de Camaragibe quc a levou 
a refletir mais sobre o assunto: "As 
mulheres sdo extremamente pobres, 
scib vendedoras de bolo e lavadeiras. 
Efas na'o tt?m informapio para desen- 
volver sua vida sexual de forma.saud6- 
vel. Ndo sabem como evitar filhos e 
mesmo que soubessem ndo teriam con- 
d i~des  financeiras de fazB-lo porque 
nu-o disp-em de assist&tcia. Essa situa- 
f do me levou a urna posi frio pragmdti- 
ca em defesa do aborto". 

Ela relatou uma de spas indmeras 
histdrias: "uma domdstica bateu em 
minha porta e disse que iria se suici- 
dar. Ela jd tern oito filhos e estava grd- 
vida. Procurou a patroa, que se negou 
a lhe ddr dinheiro para o aborto. A ma- 
dame nrio quis se envolver, mas garan- 
tiu que, se houvesse problema clfnicoJ 
a lwaria ao mddico. Essa C a moral da 
classe media". 

Para Ivone, a posisdo da Igreja Ca- 
tdlica em relafdo ao controle da nata- 
lidade e ao aborto "d urna postura tm- 
dicional do Vaticano. k a posi~do de 
quem ndo tem didlogo com o mundo 
contempodneo, em especial o mundo 
dos pobres". E acrescenta: "a moral 
catdlica ndo atinge as mulheres ricas. 
Elas fazem aborto e tBm os meios eco- 
nbmicos que garantem urna cirurgia 
em condifdes humanas. Portanto, a lei 
que a igreja defende prejudica as mu- 
lheres pobres". 

Ivone afirmou d "Veja": "Meu dis- 
curso ainda d tateante. Estou tentando 
superar dogmas. Se eu fosse padre, a 
igreja talvez atd me expulsasse do cle- 
ro. Como freira, tenho mais liberdade. 
Ainda assim, depois desta entrevista 
acho que vou ficar num mato sem ca- 
chorro. Sei que minha posicdo k '--- 
transgresscio do pensan 
mas resolvi fa far porquc 
ajudar as pessoas ". 

A entrevista provocou diversas rea- 
pies de apoio e repridio, dentre as rilti- 
mas, um documento da CoriferPncia 

Nacional dos Bispos da Brasil intitufa- 
do "Em defesa da vida". Nele, a CNBB 
critica o conterido & entrevisa, ape- 
sar de reconhecer os mdritos & Ivone 
~ e b & a  e seu servko dedicado d Igreja 
Catdlica. A CNBB diz possuir informa- 
~ 6 e s  de que o text0 &a entrevista foi , 

redigido sem revisdo da autora e com 
algumas distoq6es e registra o aguar- 
do de que ela retifique "a expressdo de 
seu pensamento em sintonia e fidelida- 
de d doutrina da Igreja". 

Jd o Conselho Presbltero da Arqui- 
diocese de Ofin& e Recife foi ain& 
alCm: decidiu enviar ao Vaticano urn 
dossU sobre a tedloga com o objeiivo 
de acionar os aparelhos punitivos da 
Santa St!. A intenfdo clara C que Ivone 
seja expulsa da congregagdo das Irmds 
de Nossa Senhora. 

CONTEXT0 PASTORAL publica 
neste nlSmero a resposta de Ivone Ge- 
bara ds reafdes d sua entrevista.. 

A vida num b a i r n  de  periferia, o 
contato com o sofrimento de centenas 
de mulheres, sobretudo pobres, viven- 
do dilaceradas diante de seus proble- 
mas pessoais e de sobrevivcncia me dd 
o respaldo suficiente para algumas afir- 
magdes que em conscitncia assumo. 
Trato da questio mais a partir das mu- 
lheres empobrecidas porque elas G o  as 
vitimas maiores desta tnigica situaGo. 

Independente da legaliza@o ou nHo 
do aborto, independente dos principios 
de defesa da vida ou dos principios que 
regem as religiijes, o aborto tem sido 
praticado. E portanto um fato clandes- 
tino piiblico e notdrio. Segundo cifras 
difundidas por diversas organizaqdes 
de sadde, calcula-se, anualmente, no 
Brasil, milhdes de abortos clandestinos 
com 10% de mortalidade materna. Tais 
cifras espantosas s i o  indicadoras de 
urna problemitica social rave que pre- 
cisa ser regulamentada. g pois, em pri- 
meiro lugar, dever do ESTADO garan- 
tir urna ordem e legislar constantemen- 
te para que a vida de suas cidadis e 
cidadlos seja respeitada. A legalizaqio 
nHo significa a afima@o da "Bonda- 
de", da "Inoctncia" ou ainda da "Defe- 
sa incondicional" e at6 leviana do abor- 
to como ato, mas apenas a possibilida- 
de de humanizar e dar condi~iies de de- 
d n c i a  a urna pdtica que jA esti sendo 
feita. A legal iza~lo C apenas 
to, conjunturalmente impo3 e 
um processo mais amplo de 1 a 
urna sociedade organizada sobre o 
aborto social de seus filhos e filhas. 
Uma sociedade que n io  tem condiqks 
objetivas de dar emprego, sadde, mora- 
dia, escolas, C urna sociedade abortiva. 
Uma sociedade que ohriga as mulheres 
a escolherem entre a pennanBncia n r  
trabalho ou a interrup@o da gravidez 
abortiva. Uma sociedade que continu 
petmitindo que se faSam testes de gra 
videz antes de admitir as mulheres er 
diferentes empregos C abortiva. Um 
sociedade que silencia a responsabili 

contra as  mulberes e r pr6pria sacisdr- 
de no seu conjunto. 

Nessa linha de pensamento, wncen- 
trar a "defesa do inoante" apenas no 
feto, como afirmaram algumas p 
C urna maneira de encobrir a n 
indiscriminada de popula@cs i 
diferentemente, mas t amMm rguai- 
mente inocentes, quer vitimas de guer- 
ras, quer vftimas dos pnwxssos ecoa8- 
micos, politicos, militares e culturais 
vigentes em nossa sociedade. k tam- 
Wm, mais urna vez, urna maneira de 
n lo  denunciar a morte de milhares de 
mulheres vitimas inocentes de um sis- 
tema que aliena seus corpos e as punt 
impiedosamente, culpabilizando-as e 
imptdindo-as de tomar urna d e c i d o  
ajustada is suas reais condi@es. Acon- 
cen t raeo  da culpa do aborto na mu- 
Iher, a criminaliza@o deste ato 6 uma 
fonna de velar nossa responsabilidade 
coletiva e u nosso medo de assumi-la 
publicamente. 

Nessa perspcctiva, para min 
cristi, defender a discriminali: 
regulamentaqio do  aborto n5o simifica 
negar os  tradicionais ( 
Evangelho de Jesus e 
sim acolhQ-lo diante uo parauuxo uc 
nossa hist6ria 
ma atual de 
contra a vida. 

Nem sempl s cristl- 
os  e outros re! impera- 
tivos da vida I vos que 
nos tornam mais maleiheis, mais mise- 
ricordiosos(as), mais  compreensi- 
vos(as) e convencidos(as) de que a lei 
C para nds humanos e n io  n6s humanos 
para a lei; que a lei deve ajudar 
fraqueza, sobretudo quando a t 
k-"ade 6 esmagada por estrut,.,, ...- 

RI  permil 
e plenan 

nteiras, 
! -.. -1 

N a edigiio de  6/10/93, a revista 
"Veja" publicou urna entrevista 

minha com o titulo " 0  aborto n io  t! pe- 
cado". Apesar de, livremente, ter con- 
cedido esta entrevista, quem distinguir 
aquilo que foi compreendo e redasgo 
prdpria dos jomalistas e minha posiGo 
pessoal. (...) Sei o quanto a entrevista 
fez sucesso e suscitou acaloradas dis- 
cussiies, algumaa solidArias, outras 
contrdrias, outras ainda pedindo repa- 
raqlo pdblica ou r e t i f i c a~ io  de meu 
pensamento. 

Por isso, quero, neste momento, rea- 
firmar minhas posi(;6es, n io  para que 
sejam aceitas, mas apenas discutidas 
nos limites de nossa fdgil  democracia 
e liherdade de pensamento. 

A questlo da Icgaliza@o do aborto 
desde muitos anos tem sofrido um pro- 
cesso de mutaqlo impressionante, n lo  
s6 na sociedade em geral, mas tamb6m 
na Igreja. Conforme os  espelhos e o 
movimento das pedrinhas coloridas do 
caleidoscd~io social e religioso, assim 
tambdm ! mentos e 
siq6es el Iicil que: 
que suscltou urna alversrdade ime 
de argumentos filodficos, religiosos, 
psicoldgicos, politicos e juridicos, nem 

.sempre corn a par t ic ipa~lo direta das 
mu1 heres 
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Contano Pastoral 

"Havia numa cidade dois homens, 
urn rico e outro pobre" 
MEDITACAO SOBRE 2 SAMUEL 12.1-4 
Fernando BortoUero F2ho 

0 texto-destacado para esta medita- 
g o  6 uma padbola. Ela significa 

um momento bastante importante den- 
tro do conjunto que vai do capitulo 10 
ao 12  de 2 Samuel, que trata das cam- 
panhas dos extrcitos de Davi contra os  
amonitas. Esse conjunto conttm a nar- 
rativa do envolvimento de Davi com 
Bate-Seba e Urias. 

Apadbola conta, de maneira figura- 
da, o que se passou e introduz, de forma 
muito dbia ,  a critica prof6tica. Teolo- 
gicamente, a p d b o l a  6 central: 6 Pala- 
vra de Deus. E Deus falando por meio 
das coisas simples e humildes. 

mo a vida estava em se- 
gundo plano. 

de alguem? At6 que ponto 
a iniciativa pode ser abso- 
lutamente livre, quando 
se trata de alteras6es no 
quadro ambiental? 0 po- 
der traz consigo a id6ia de 
austncia de limites, au- 
sencia de  valores afeti- 
vos. A acumula@o e o es- 
banjamento provocam in- 
sensibi l idade e a falsa 
id6ia de  que se pode dis- 
por de tudo em beneficio 
pr6prio. Ningu6m pode 
ser dono exclusivo daqui- 
lo que Deus criou para to- 
dos. Nenhum poder tem'o 
direito de desconsiderar a 

A padbola 
"0 Senhor, pois, enviou 
Nati a Davi" (12.1). A pa- 
lavra d e  Deus  chega  a 
Davi por uma est6ria mui- 
to simples. Nati reproduz 
nessa estoria a tensio veri- 
f icada nas  pos turas  d e  
Davi e Urias. "Havia numa 
cidade dois homens, urn 
rico e outro pobre. l inha  o 
rico ovelhas e gad0 e m  
grande nirmero; mas o po- 
bre nHo tinha coisa nenhu- 
ma, senfo uma cordeirinha 

Poder x solidariedade 
0 capitulo 11 conttm os acontecimen- 
tos motivadores da intervenqfo prof6ti- 
c a  descrita no inicio do capitulo 12. 
Davi comete adult6rio corn Bate-Seba, 
mulher de Urias, o qua1 tern sua morte 
planejada pelo pr6prio rei. 

A dimensio negativa do poder apa- 
rece nesse texto de maneira muito cla- 
ra. Davi sentia-se dono de tudo. Ele in- 
corporava a descriqio do rei fomecida 
em 1 Samuel 8, um soberano sem limi- 
tes,  que  transforma seu poder  em 
opressiio e rnorte. A idCia do poder fez 
Davi perder a n o e o  dos limites e do 
respei to. 

As atitudes maldosas do rei fazem 
aparecer com grande intensidade a pos- 
tura fie1 e honesta de Urias (2 Samuel 
11 -9-1 l), que tendo conxiencia do seu 
dever, "dormiu 5 porta da casa real". 
Diante da noticia da gravidez de Bate- 
Seba, Davi tenta n io  se re li- 
zar, mandando Urias para a le. 
Podm, o plano do rei esbar ti- 
mento de solidariedade de Urias, e ele 
diz: "Joabe, meu senhor, e os servos de 
meu senhor estio acampados ao ar li- 
vre; e eu hei de entrar na minha casa, 
para comer e beber, e para me deil 
com minha mulher? Tao certo como 
*rives e como vive a tua almn n io  fa1 

(11.1). 
~i uma ev 

msruras diametralmenre oposras. urna 
oma a outra mais clara. D 
Iavi e sua "esperteza"; de o 
Ima afirmaqfio de solidariec 

que comprara e criara, e 
que em sua casa crescera, junto com 
seus filhos; comia do seu bocado e do 
seu cop0 bebia; dormia nos seus b r a ~ s  
e a tinha como filha. Vindo um viajante 
ao homem rim, n io  quis tomar de suas 
ovelhas e do gado para dar de comer ao 
viajante que viera a ela; mas tomou a 
cordeirinha do homem pobre, e a pre- 
parou para o homem que Ihe havia che- 
gado" (12.1-4). 

Sem dirvida, urn caso de  clara injus- 
tiqa e acentuada diferenqa entre as duas 
atitudes. 0 desequilibrio gritante entre 
a condiqio do homem rico e do  pobre 
gerava a c o m p ~ H o  de tod0.e qualquer 
sentimento. 
0 fato de ter muitos rebanhos blo- 

queava, no homem rim, qualquer sen- 
timento de solidariedade. 0 que impor- 
tava era preservar o que era "seu", mes- 
mo que isso : o sofrimento de 
inocentes. 
0 pobre nf o tinha nada, ou melhor, 

quase nada. Apenas uma pequena ove- 
Iha. Contudo, sua relasiio nHo era fria. 
NHo era a mera relaslo de posse, e sim, 

a relaqHo afetiva e carinhosa. 0 po- 
partilhava seu aliment0 com o ani- 

I, o que o rico 1150 fez netn coln seu 
pede. 

vida alheia. 
3. Dizer e agir - 0 descompasso 

entre o discurso e a pdtica se verifica 
de maneira intensa nas ques tk s  relati- 
vas ao meio ambiente. Discursar a fa- 
vor da preservaeo da natureza 6 cair 
no lugar comum. Jd 6 at6 cansativo para 
quem ouve. Contudo, a pdtica nos se- 
tores dominantes parece nHo mudar. 
Pennanecem os conchavos e a supre- 
macia dos interesses econ6micos, pelos 
favorecimentos de todo tipo. Em nosso 
texto, percebe-se com clareza que o rei 
indignado com a situa@o injusta do ho- 
mem pobre era o rei do "palanque". 
Davi queria justiqa para os outros, pois 
a sua pritica era outra. 

4. Agir em oculto - 0 profeta de 
Jav6 desvendou o que o rei havia feito 
em oculto. Muitas vezes o profeta tem 
que buscar motis plicaq6es 
tris das apartnci ~ f e t a  devc 
gir daquilo que S uperficie 
explicasdes simplistas. Ele t, com 
qiizncia, um destruidor do sensa 
mum. Na atualidade, temas como 
senvolvimento" a qualquer custo, I 

cesso empresarial, a quest50 da 
priedade e outras, ocultarn as ques 
ambientais mais profundas, ligad 
mudans ssa organizaeo di 
ciedade ladeiros interesses 
ocultos c sao uefendidos em ocult,. . . 
postura prof6tici 
cxplicando o que 
do idolos. 

numa afirmaqio de poder, de guardiiio 
da justiqa, aplica a sentenqa. 

Davi cai na armadilha. Cai a farsa do 
rei justo no discurso. De  promotor, 
Davi passa a d u .  Quem d i  a sentenp, 
na verdade, C Jav6, por meio de seu 
profeta: ''n Cs o homem!". Aautonda- 
de maior 6 de Deus, e as coisas tinham 
que ficar absolutamente claras quanto 
ao caso. Por isso mesmo, NatH comeqa 
dizendo: "Assim diz o Senhor Deus de 
Israel: Eu te ungi rei sobre Israel". 0 
profeta coloca is  clams a inconsist6n- 
cia e a incoerhcia do discurso indigna- 
do de Davi. Discurso e pritica estavam 
fora de sintonia. NatP diz mais: "tu o 
fizeste em oculto". S6 o que 6 vergo- 
nhoso necessita ser feito 3s escondidas, 
e nHo pode ser publicado. Cabe ao pm- 
feta a dificil e perigosa tarefa do des- 
mascaramento, de trater i luz. 
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Alguns pontos 
para reflexlo 
1. 0 apreso pela Natureza - k algo 
--'- prciximo e pdprio dos pobres. A 

izasio da vida no sentido da soli- 
dade gera um aprendizado de res- 

,-.--, um didlogo com a criasHo. nchnl- 

m a partilha com 
dmite o esbanjanit 

u UU puvre 6 que todos ter 
e cada dia. Nesse sentido, na pers- 
fa da analise do texto, t significa- 
I atitude solidaria de Urias, repre- 
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Context0 Pastoral 

Versdes Biblia em portugugs 

N o segundo doming0 de dezembro, 
os protestantes de todo o mundo 

comemoram o Dia da Biblia. fi um dia 
em que n6s devemos dar graGas a Deus. 
As traduqdes da Biblia para o portu- 
gues foram resultado de longos anos de 
trabalho Qrduo e at6 de sacrificio de vi- 
das preciosas. 

Neste artigo destacaremos t&s ver- 
tentes de t r adu~ks :  v e & ~  cat6licas 
(Antonio Pereira de Figueiredo; Matos 
Soares; PIo Nosso de Cada Dia; Pasto- 
ral); versdes ecumenicas (Biblia de Je- 
msal6m; Tradu~io  Ecumtnica da Bi- 
blia); e versdes protestantes ( J d o  Fer- 
reira de Almeida; revista e comgida; 
revista e atualizada no Brasil; revisada; 
Tradu@o na Linguagem de Hoje). 

P6o Nosso de  Cada Dia - A Biblia. 
Editora Vozes, PetrBpolis, RJ, 1992. 
Mais conhecida como a Biblia Vozes. 
Teve como coordenador geral da tradu- 
g o  Lydovico Garmus. Seu objetivo era 
"colocar o texto em dia com o progres- 
so das citncias biblicas e com a lingua- 
gem falada e escrita, hoje nos meios de 
comunica~io"; segundo a orientago 
de Paulo XI: "ser fie1 ao texto original 
e, ao mesmo tempo, ser fie1 ao homem 
de hoje". A Biblia da Editora Vozes 
cont6m, entre outros itens, comenthrios 
sobre os versiculos que precisam de es- 
clarecimentos e sugestdes para leituras 
da liturgia dominical, festiva e ferial. 

o.estudo da Biblia e aprofundamento da 
compreensso dos textos. 

de Bfblica do Brasil. Inic 
e terminada em 1959, essa revtsao 
como objetivo "uma nova tradugo das 
Sagradas Escrituras mais apurada con- 
soante as linguas originais e redigida 
em portuguts mais condizente u 
linguajar destes dias. .. que tanto se 
tasse o demasiado vulgar, como ( 
masiado acadtrnico e litedrio". & 
tradu@o muito boa, mas tambdm n 
classics, usando express6es de t 
mento pessoal como: "vBs, outros 

iada em . - 1946 
teve 

%dug50 Ecuminica da Biblia. 
Ediq6es Loyola, SP, 1987. Edieo bra- 
sileira da Traduction Oecudnique de 
la Bible, editada na Franqa, em 1972. 
Participaram desta traduqio biblistas 
cat6licos e protestantes. A finalidade 
desta e d i ~ i o  ecumtnica 6, principal- 
mente, "a esperansa de que todos os 
cristios cheguem urn dia a urna inteli- 
gtncia comum da Escritura, rumo a um 
testemunho comum na unidade deseja- 
da por Cristo, para a evangeliza$io do 
mundo". E urna Biblia que tem relag50 
com a Biblia de JerusalCm, portanto, de 
grande utilidade para melhor com- 
preens50 do texto biblico. 

)m o 
: evi- 
3 de- 
urna 
nuito 
.rats- ,, 

Versiio Revisada. Imprensa Bil 
Brasileira. Esta vers5o foi prod1 
sob a responsabilidade da Conve 
Batista Brasileira e publicada em 1 
A segunda ed igo  apareceu em I . 
com a seguinte explicaec a se- 
gunda impresdo da nov s i g o  
da Versio Revisada, de acorao com os 
melhores textos em h e b ~  
que saiu em 1%7 e quc 
fase, aprksentamos com 1 
fica@esW. 0 objetivo da ve-o revisa- 
da C ser: "Esta vt ensa- 
gem C a mensagc s". A 
verGo, portanto, pnwwra usar us 
lhores textos que existem nas lir 
originais e, com base na tradug 
Almeida procura fazer urna trad 
mais fie1 ao tex 
mais usada por I 
zer estudos, mas I I ~ U  ti IIIUIIU UUUI 

blica 
17ida 

Edic;Bo Pastoral -- Bfblia Sagrada. 
Edi@es Paulinas, SSo Paulo, SP, publi- 
cada em 1990. 0 s  editores explicam a 
finalidade da traduqio: "Gostariamos 
que o seu uso'fosse comunitfirio: o tex- 
to realmente foi preparado para ser ini- 
cio de didlogo entre a Palavra de Deus 
e a palavra dos homens, a fim de criar 
um mundo novo". Nessa versiio h i  in- 
troduqdes gerais a cada livro da Biblia 
e notas sobre os capitulos e versiculos. 
Usa a linguagem popular e bem clara, 
que tem como finalidade o seu uso nas 
reuniks de pessoas simples das Comu- 
nidades Eclesiais de Base (CEBs). Esta 
versio estQ recebendo muitas cn'ticas 
dos setores mais conservadores do 
episcopado brasileiro. 

J: "esta 6 
a compo! 
- - - > -  .- 

Vers6es cat6licas 
.Antonio Pereira de  Figueiredo. , 

Esta foi a primeira Biblia em portugues 
distribuida no Brasil pela Sociedade 
Biblica Britlnica. 0 s  navios ingleses 
que ancoravam nos principais portos 
brasileiros no sku lo  passado traziam 
volumes das Escrituras que, muitas ve- 
zes, eram deixados como que esqueci- 
dos nas docas, para quem quisesse 
lev4-10s. 0 primeiro evangelista pro- 
testante foi, portanto, a Biblia. 

Antes de ser publicada em Londres 
pelos protestantes, a Biblia que o padre 
Antonio de Figueiredo traduziu foi pu- 
blicada pela Igreja CatBlica na Europa, 
em 1778. Sua traduGo 6 um cl6ssico da 
lingua portuguesa e foi baseada na Vul- 
gata de S i o  Jer6nimo. Foram feitas 
muitas ediqdes histdricas dessa Biblia. 
Hoje ela C pouco usada no meio do 
povo, embora haja ediq6es recentes. 
Atualmente, 6 um monument0 na hist6- 
ria das tradusks da Biblia. 

Vers6es protestantes 
8 Jofio F e m i r a  de Alrneida. 0 s  pro- 
testantes tiveram a honra de serem os 
pioneiros na traduc;go da Biblia para a 
lingua portuguesa, a partir dos textos 
nas linguas originais. Almeida foi o pri- 
meiro tradutor, Nasceu em Portugal, no 
ano de 1628. Era cat6lico e se conver- 
teu ao protestantismo luterano. Era um 
homem de grande cultura e conhecedor 
das linguas originais. 0 primeiro texto 
da traduqio portuguesa de Almeida 
continha apenas o Novo Testamento, e 
foi publicado em Amsterdam, na Ho- 
landa em 1719. As ediqdes de Almeida 
publicadas pelas Sociedades Biblicas 
Britlnicas e Americanas preservaram o 
titulo de Padre, antes do nome de Al- 
meida para facilitar a difudo da Biblia 
entre leitores cat6licos. Aediqlo de Al- 
meida foi amplamente divulgada no 
Brasil e, hoje, 6 a mais lida entre os 
protestantes brasileiros (cerca de 6095, 
segundo a pesquisa realizada pela re- 
vista "A Biblia no Brasil"). Virias edi- 
toras protestantes se interessaram pelas 
publicac6es da Edido de AlmeiA- 
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Como fruto do movimento~ecum~nico 
mundial e ap6s a criaq5o do Conselho 
Mundial de Igrejas (1948) e a realiza- 
$20 do Concilio Vaticano I1 (1962), sur- 
giram duas versiKs ecumCnicas da Bi- 
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Matos S o a m  - Bihlia Sagrada. 
Traduzida da Vulgata latina de Sio Je- 
dnimo pelo padre Matos Soares (Edi- 
sdes Paulinas), 6 hoje bem aceita e 
muito usada pelos cat6licos conserva- 
dores e tradicionais. E urna traduqlo 
hist6rica porque marcou a fase de polE- 
mica entre cat6licos e protestantes, em 
Portugal e no Brasil, antes do Concilio 
Vaticano 11. Na apresentaqso ha um 
combate i proliferaqio de traduqdes 
protestantes da Biblia. Declara: "Para 
atalhar tlo perniciosos efeitos 6 que se 
publica, em ediqio popular, esta nova 
ediqio da Vulgata portuguesa". Segun- 
do ele, os efeitos perniciosos s5o causa- 
dos pelas "versiks tendenciosas que 
protestantes espalham pelo meio 
povo, sugerindo interpreta$bes fals,, 
do texto biblico". 

. Biblia de ,JerusnlCm. Ediqdes Pauli- 
nas, SP, 1975.0 primeiro volume dessa 
versso (Novo Testamento) foi publica- 
do em 1975, como resultado do traba- 
Iho de urna equipe ecumCnica de exege- 
tas catBlicos e protcstantes. Em 1980 
foi publicada a segunda parle (Antigc 
Testa~nento). A pri~neira ediqHo em pot 
tuguts da Biblia de Jerusalkm teve c. 
"I11 
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Para celebrar o Natal 
RECURSOS L~~URGICOS PARA UMA CELEBRACAO ECUM~NICA NO NATAL 

I - Reunimo-nos em nome 
do Deus que cumpre a promessa 
PrclrSdio 

"Veni, Veni Emmanuel" 
Latino, &cub IX/I'raduc$o J.Coata, 1960 

Senhor, doador da vida procedente do Pai 
que com o Pai e o Filho C adorado e glorifi- 
cado, ele falou pelos profetas. Cremos na 
Igreja una, santa, cat6lica e apostblica. Con- 
fessamos um batismo para o perd5o dos pe- 
cados. Esperamos a ressurrei@o dos mortos 
e a vida da era vindoura. AmCm." 

TODOS: Ele C a pdpria  luz que brilha na 
escuridio; abre com graga o caminho da 
vida, do amor e do perdio, Sua presentp e 
sua palavra, em alegria e paz se traduz, re- 
criando a foqa  do Sonho e dizendo: meu 
nome C Jesus. 

CELEBRANTE: Poque  a n6s nos 6 nascido 
um menino; vinde, adoremo-lo. Aleluia. COMPROMISSO 

Ato simbdlico 
[Sugere-se que a equipe de liturgia ou 

pastor/a prepare, na forma de cartPo de Na- 
tal, os  artigos do Estatuto da Crianca e do 
Adolescente e distribua, fixando-os nos 
bancos da padquia. Antes da o r a g o  de in- 
tercesio, solicite a comunidade para 16-10s 
em voz audivel] 

RITO DE PAZ 
CELEBRANTE: "Como o Senhor vos per- 
doou, assim tambt5m fazei v6s". 

Que a Paz do Senhor esteja com todos. 

Orqcio 
"0, Deus, que fizeste esta mi te  santa hi- 

lhar com a verdadeira luz; concede a n6s que 
conhecemos o mistCrio dessa luz sobre a ter- 
ra, tenhamos o gbzo perfeito de sua presen- 
$a, onde contigo e com o Espirito Santo vive 
e reina um s6 Deus, agora e para sempre. 
Amim". 

Canto congregational 
"Natal brasileiro" 
h t ra :  J. W. Faustino; Mljsita: "Palmeiraw 

Canto cangrcgacional 
"Pelo Amor do Pai foi Gerado" 
Divinum mysterium - Cantochilo d o  s h -  

lo XI1 

Orw-o de.intetees& 
"Ver as criansas sem perceber quc a ma 

perdeu sua v o c a ~ i o  de caminho, para assu- 
mir a de mortalha, 6 como querer ocultar a 
verdade com a peneira da nossa perversida- 
de!" 

I1 - Acolhemos a Palavra 
do Deus que se encarna 

CEUBRANTE: 0 Senhor estd aqui. 

TODOS: 0 seu Espirito esta conosco. 

CELEBRANTE: Piedade, piedade, Senhor, 
porque: 

TODOS: Temos boca mas emudecemos, te- 
mos olhos, mas fingimos n io  ver, 

(Kyrie) 

CELEBRANTE: Piedade. uiedade. Senhor. 

ORACAO POR ILUMINAQ~O 
CELEBRANTE: 0, Senhor, plenifiques 0s 
nossos corasdes e ilumina nossas mentes 
para que, ouvindo a tua palavra, possamos 
obedecg-la e fazer a tua vontade. Por Jesus 
Cristo, te pedimos. 

Senhor, oramos pelas c r iaqas  e adoles- 
centes do Brasil, mas tamMm por rids, a fim 
de que, com a inspirag0 do teu santo Espi- 
rito possamos ser instrumentos de tua von- 
tade na transforma*~ desta situaqio. Em 
nome do Cristo, o Deus menino, te pedimos. 
AmCm. 

, . 
porque: Leitura do Antigo Testamento 

Isaia's 9.1-7 
canto fiMl 

"Outra cans20 de Natal" . 
Letra/rndsica: FUvio lrala 

Envio 
"Sigamos a est vai, passo a pas- 

so, sern medo e sem pressa. Sejamos db ios  
tambdm! NSo levemos em conta o cenirio, 
mas a histona que ele conta; nSo levemos 
em conta a estrela, mas o menino que ela 
aponta ... deste iugar em paz. Feliz 
Natal!" 

TOWS: Temos mHos, mas n io  acolhem; te- 
mos vida, mas nPo queremos compartilhar. Response 

(coro ou congregaeo) (Kyrie) 
rela que Leitura do Evangelho 

Lucas 1.8-20 Orapio pastoral - Declara~iio de perd5o 
1 ~ ,  Deus onipotente, a quem todos os  co- 
s estio descobertos, todos os desejos 
onhecidos e para quem nio  h i  segre- 

dos, purifica os nossos coraqces e pensa- 
mentos com a inspiraqio do teu Santo Espi- 
rito, a fim de que, dignamente, exalternos o 

into nome pela graca do perdio recehi- 
~. 

so Senhc 
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