
AS MUITAS FACES DE DEUS 
De forma crescente, homens e mulheres de vdrias partes do mundo t&m descoberto e desenvolvido maneiras 
prdprias de fazer teologia, a partir de suas cultwas e modos de vet a realidade. 
CONTEXT0 PASTORAL dd continuidade h reflextio sobre as teologias do libertapio e reptoduz uma coletbnea 
de textos publicados sobre a teologia que tem sido produzida em regi6es do Terceiro Mundo como fndia, Africa 
e Amdrica indfgena. 
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Con- Pastoral 

As muitas faces de Deus 
C 

CARTAS 
bcreva pan CEBEP - Rma Rosa & Cmrmie, 543, 
13073-120, Campius, S? - am CEDI - Roa Santo 
Amare, 129, Cldria, 22211-230, Rio de Jauiro, RJ. 

(...) l i v e  a oportunidade de wnhectr, na primeira 
rcmessa de CONTEXT0 PASTORAL que envia- 
ram-me, o Suplemento Debate, e fiquei bastante 
impressionado com os tcmas, a profundidade e a 
qualidade exibidos nos artigos, p i s ,  em verdade, 
posso dizer que vocZs formaram uma seleqiio de 
especialistas p a n  escrever os artigos e reforqar a 
qualidade do trabalho do CEDI e do CEBEP. 

Novamente parabenizo a vocis pel0 brilhante e 
d r io  tnbalbo que fazem na constru@io do Reino 
de Deus, atravCs dessa literatura profetica em soli- 
dariedade corn os p b r t s  e oprimidos. (...) 

Arnor Vanderfei d o  Couto 
Rio dc JaaeirdRl 

P n u d o s  senhores, 
Hoje me caiu em mi50 novamente CONTEXT0 

PASTORAL, que ji queria ter assinado h i  mais 
tempo, mas passou. urna excelente publica~io, 
corn os encartes i ~tissimos, altm de seu 
precioso wnteijdo 

Foi oportuna a c o da l8Jomada Ecume- 
nica, p i s  MO sabia da mesma. Vou participar, uma 
vez que coordeno a Educaqiio Religiosa das escolas 
estaduais, e o ensino religiose em Santa Catarina C 
ecudnico.  

Estou enviando cheque corn o pedido 
de duns assinaturas de COP PASTORAL. 

Amadego a n t e c i ~ a d a m ~ ~ ~ ~ ~  uGJeiando ~ l c n o  
seu e m p  r en- 
\to e viv6: 
Zulmirs 

blleslSC 

Preudos amigos, 
Durante este tempo IUXXJCI~S  n jornal CON- 

TEXT0 PASTORAL que tri ~temente bons 
artigos, levando a reflexces rundas. 0 s  en- 
cartes d o  muito bons! 

Desejo fazer uma assinatura do (..-I 
Agradecendo-lhe antecipadamente rdo ,  
desejo-lhts o maior sucesso nesse empreena~mento 
de santa ecu - 
menicam 

Lygia - -  - 

lTEXrO PASTORAL, 
I I W - I U ~ ; ~  Gala mna, parabenizando votes 

hi5 mu ito tempo estio fazendo. A 
rta C pedir i n f o r m a e s  sobre a 

AI r ocntalta uc Atuaiizaqio Teolbgica (SAT). 

Prezados a m p  i 
Pelr prcsente, ( nosso w v o  tnderqo. 

A p v e i t o  para mrabeniur o jornal CONTEXT0 
PASTQE : qualidad ; arti- 
gas e p nica6o c blico 
la:+.... 

0 vento sopra onde quer, ouve-se a sua wz mas ndo se sabe 
& onde vem nem para onde vai ... 

JoHo 3.8 

0 vento do Espirito, que sopra nos quatro cantos do mundo, tem 
inspirado homens e mulheres ao longo do tempo a refletirem. 
sobre a presenGa e a ~ d o  de Deus - fazer teologia. Mas ele sopra 
onde quer e corno quer.. . Esse movimento do vento inspira 
diferentes forrnas de refletir e agir teologicamente, em especial, 
olhar a realidade, o jeito de falar e viver, as utopias -enfim, 
olhar a cultura. 

Por urn longo perlodo, os jeitos de fazer teologia estavam 
vinculados cf predomindncia do Primeiro sobre o Terceiro Mundo 
capitalists, ou do Norte sobre o Sul. Pensava-se Deus corn a cabe~a 
e o corpo do branco, do rico, do pwo. Muito se fez para bloquear a 
acdo do Vento. Inr5til. Ndo se sabe de onde vem nem para onde ele 
vai, e seu sopro mais forte irnpeliu asidticos, afiicanos, 
latino-americanos, indfgenas, negros, mulheres, diferentes raGas, 
gheros e cultwas apensar e mostrar as vdrius faces do Deus que t 
fibertador de todm e todas. 

CONTEXT0 PASTORAL dd continuidade h reflexdo iniciada em 
1993 com os nt'uneros sobre "Teologia Feminina " e "Teologia 
Negra " e publica reproduG6es de artigos produzidos sobre o fazer 
teoldgico em diferentes partes do Terceiro Mundo. 0 conjunto & 
textos foi organizado pela equipe da Documenta~a'o do Program 
de Assessoria d Pastoral do CEDI e pel0 asssessor Zwinglio Dim. 

CONTEXT0 PASTORAL tarnbdm destaca a funda~do de 
Koinonia -Presen~a E c d n i c a  e Servi~o, instituipio que nasce 
comofrutu doprocesso & multiplica@io do CEDI e que busca 
reafirmar o rosto mais visfvel da comunidade diaconal e o 
compromisso radical corn o ecumenismo. 
0 Suplemento DEBATE continua a abordagem sobre o 

neoliberalismo na M r i c a  Latina, desta vez com o terna das 
'Privatizap5es" e seu vlnculo com a corrup@io. l? m i s  uma 
contribuipio cfs igrejas no seu desafio de proclamr Deus num 
rnundo sem c m ~ d o .  
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3 con- Pastoral Entrevista 

RESGATANDO 0 SENTIDO COMUNITARIO 

ENTREVIS'XX COM ANIVALDO PADILEA 
Por Panlo Roberto Salles Gallria 

Em abrll passado, fol corlstltuida 
KOINONIA--Presen~a EcumQnlca 
e Servlqo. A nova entldade 6 
resultado d a  dec l s io  d o  CEDl d e  
transformar s e u s  Programas e m  
o r g a n l z a ~ b e s  autbnomas, e val 
aglutlnar os Pro'gramas d e  
Assessoria Pastoral (Pp) e 
Movlmento Campones/lgrejas, 
o Projeto Especial d e  Divlda 
Externa e a revlsta "Tempo e 
Presen~a" .  Para falar sobre  
KOINONIA, o lider ecum6nlco 
metodlsta, Anlvaldo Padllha, 
elelto secret6rlo-geral, concedeu 
a segulnte entrevlsta excluslva. 

e o bem-estar de todos. No entanto, a 
ideologia neoliberal esti conseguindo 
conquistar os cora@es e mentes das 

do com a especificidade de cada um. 
Eftamos iniciando corn dez projetos, 
entre os quais incluem-se, por exem- 
plo, EgbC - o Espa~o Sagrado, que 
abre urn diilogo corn as religi6es afro- 
brasileiras na defesa de direitos e na 
afirmaqo da diversidade e da plurali- 
dade. 0 projeto promover6 tamMm o 
estudo teoldgico das religioes afro-bra- 
sileiras corn vistas a contribuir para o 
desenvolvimento de urna teologia ne- 
gra no Brasil. Cultura e Desenvolvi- 
mento C outro projeto inovador que 
abordad a quest50 do desenvolvimen- 
to e das politicas pGblicas a par 
culturas locais e da sociodiversic 

pessoas fazendo-as crer que niio h i  ou- "$ C 
tra alternativa e que o sacrificio huma- 
no, hoje, C a Clnica fonna para se chegar 
a uni futuro de bem-estar. 0 neolibera- 
lismo adquire um cadter diab6lico pois 
consegue destruir valores como solida- 
riedade, compaixiio, amor e respeito ao 
prbximo, imprescindiveis para o desen- 
volvimento da sociedade. 

Resgatar e afirmar esses valores d o  Q 
tarefas muito mais dificeis do que foi a 8 
de lutar contra o autoritarisrno. Por 
isso, nosso entusiasmo hoje 6 mais 
consciente e menos triunfalista; nasce 
da nossa f6 e compromisso com o Rei- sidsticos, representantes indiadas 06- 
no o qual, sabemos, ji esti entre n6s. cialmente pelas igrejas, estlo direta- 

mente vinculados a Diretoria e a auxi- 
KOlNONIA C mais urna Entidade Ecu- liarlo na avaliaqiio e formula$io de 
m&ica deSewico, entre tantas outras? planos de trabalho. Isso lhes confere 

Em primeiro lugar, KOINONIAnas- um papel fundamental pois nos ajuda- 
ce jd com uma histdria acumulada d 1 responder, de forma mais positiva 
mais de trinta anos, pois suas origen ntro dos objetivos fundantes da 
podem ser encontradas no moviment~ a entidade, as necessidades das 
de Igreja e Sociedade (ISAL), que s jas. Nossa inten@o 6 estabelecer 
desenvolveu na AmCrica Latina na dC relap50 orgsnica com as igrejas e 
cada de 1950 (o CEI e posteriormente ( um contato meramente formal, 
CEDI siio resultados diretos dele). Em o muitas vezes ocom. 
segundo lugar, C sucessora do CEDl 
fato que lhe confere uma caracten'stic *e os projetos de KOINONLA, al- 
particular. Finalmente, resga-d o senti .,,,s se caracterizam pela ousadia e 
do comunitdrio do testemunho e servi- pela novidade de abordagem, como o 
qo ecumQnicos -, a escol ha do seu que diz respeito a Aids e Igrejas. Como 
nome tenta refletir isso. este serd desenvolvido? 

Estes fatores dio a KOMONIA um 1 projeto nio esta'. totalmente defini- 
caracteristica pr6pria; mas nIo lhe cor :m suas linhas de implementaqiio. 
ferem nenhum privil6gio em relasf o 5 prev8 um process0 de consultas i s  
demais entidades ecum2nicas. Ao con- igrejas para que, em conjunto, possa- 
tririo, nosso interesse 6 estreitar e for- mos desenvolver linhas pastorais em 
talecer r e l e e s  com outras entidades rela@o il Aids. Nossa premissa 6 a de 
ecumQnicas a fim de identif as igrejas t2m um papel fundamen- 
senvolver fonnas de coopera ms esfo-s de educego e Ce pre- 

$0 il doenqa, sem mencionar o tra- 
No pmjeto de KOINONL4 hd a ptestv ro pastoral com os portadores do 
fa de assessores eclesidsticos. Qua1 ' e suas f a d i a s .  As igrejas teriio 
razdo dessa participafdo, e quais a di+es de trabalhar essas questks 
atribuifbs desse grupo? onna criativa e, ao mesmo tempo, 

A i&ia de incluir no org eitando a integridade e dignidade 
rssessores eclesiisticos 6 con pessoas. Vamos assessorar as igre- 
natural da nossa concep@o de entldad ro desenvolvimento de vastorais es- 
ecumQnica de servip  e tamln 
sa compreensSo do movimen 
nico. Este tem necessariarnenie q u  
manter uma tendo criativa entre mov ! outrosptojetos &b kf 
mento e instituiGo ou, para usar out1 m t a  de KOINONL4 ? 
terminologia, entre o eclesial e o eclc COMONIAtrabalhd corn Ws unr- 
.sid o, dades progra ia e Dig- 
en 3- nidade; Ecui a; 'kolo- 
qu UUF quanuv ~ U I  ca- gia e Pastoral. us pmjetos, que ter5o 
paz de manter um equilihrio entre essr determin 
duas dimensijcs. 0 s  assessores eclc unidadea 

tir das 
lade. 

Nurna conjuntura international r 
da pela proposta neoliberal, qu 
individualrsmo, mist!ria, desespe 
etc., o que prop& KOIJ 

Teremos de trabalhar 
intimamente ligados. Po 
tribuir para desvendar us meu1 
invisiveis de exploraqiio e exclu 
sistema, o que hoje ocorre em 
global. 0s  processes de intei 
como o Mercosul, Naft 
Eumpiia e outros integ 
dos em nivel mundial e ao Inttsm 
po levam A desintegraeo em nP 
cional, exacerbando a violtnci C 

conflitos 6tnicos e regionais. A 
tiio, para nds, niio 6 somente de 1 

econ6mico. Temos que fazer a 
teoldgica da economia e da idola 
mercado, que nos ajudari a e 
urna postura critica em nossas n 
com os movimentos sociais. 

Por outro lado, o eix ~Ibgico 
de KOTNONLA 6 a a@{ ultural, 
que n6o se confunde nern m m  a a@o 
educativa nem corn a a@o poli 
aq60 cultural que propomos p 
promcar as pessoas para que as! 
o con 
pdpri 
para o -.. I 

m a -  
e gera 
ranca, Em 1965, na finda~do do CEI, a con- 

juntura do Pals estava marcada por 
medo e perseguifcio, mas o entusiasmo 
era maior. Hoje, com KOINONIA, a si- 
tua~rio C a mesma? 

Sim. 0 entusiasmo continua, mas, 
talvez, de fonna diferente. Em 1965, a 
conjuntura era marcada pelo medo e 
pel0 t e m r  do regime autoritbrio. En- 
tretanto, a comunidade que se formava 
em torno do Centro Evang6lico de In- 
fonnag.50 (CEI), que logo transformou- 
se em Centro EcumQnico e, em 1974, 
constituiu o CEDI, nos dava a todos 
urna sensaqHo de confianqa, pois era 
urna comunidade de fd que se fazia pre- 
sente no meio da desesperan~a. Apesar 
de eu nIo fazer parte da comunidade 
imediata do CEI (eu era jovem e mi- 
nhas atividades estavam ligadas mais 
ao movimento ecumQnico de juventude 
e ao movimento estudantil), todos nos 
sentiamos parte da mesma comunidade 
que se alimentava na fC e procurava ser 
testemunha dos valores do Evangelho 
numa situa@o em que os direitos fun- 
damentais da pessoa bumana estavam 
sendo violados. 

KOINONIA nasce num context0 di- 
ferente, mas MO menos probledtico. 
0 t e m r  politico e policial nio existe 
mais, mas a situaqio C mais grave do 
que M trinta anos. Hoje vivemos sob o 
dominio de um modelo econBmico to- 
talmente ezcludente que reduz A condi- 
90 de objetos descartdveis a maioria 
do povo brasileiro. No entanto, os m e  
canisrnos de exclusiio sist2mica estiio 
encobertos por urna idmlogia ( n e o l i b  
ralismo) que justifica e legitima a ex- 
clusiio. 0 neoliberalismo nlo tem ne- 
nbum exemplo para mostrar que o mer- 
cad0 6 capaz de responder 3s necessi- 
dades bumanas e promover a felicidade 
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4 Notas cat- ~ t s r w ~ l  

Cristlos ~rgenHnos 0 bispo N m a m  que obtcvc 

eleitos para 29% dos votos, integrcm a Co- 
miss50 Nacional sobre o Desa- 

Con~tituinte parecimento de Pessoas, para 

Mn@o v d  tamMm", fala so- 
bre S n i a  Hemandes, apresen- 
tadora do programa Espaco 
Renascer, levado ao ar de se- 
gunda a sexta-feira pela TV 
Manchete. A revista refere-se a 
S n i a  como a "tele-sacerdoti- 
sa" fundadora da Igreja Renas- 
cer, que usa "chapdus, colares 
e pulseiras para conquistar um 
jovem rebanho", com frases do 
tipo "Deus d urna coisa quenti- 
nha, muito gostosinha". 0 "Es- 
p a p  Renascef' t? a parte visto- 
sa de um neg6cio milioniirio 
que encanta jovens fidis. Eles 
chacoalham em cultos-shows, 
cantam rock, oram com girias, 
compram "roupas, discos e 
produtos gospel" e acreditam 
que Jesus "& a maior foqa pra 
galera". 

'EVENTO DEVE GARANnR 
aA~ooo ECUMCNICO- 
"0 diilogo ecumQnico deve 
ser urna das preocupaees 
principais da Jornada, e s p  

, cialmente por causa da gran- 
de diversidade dos rnovi- 
mentos religiosos e de sur 
importiincia hoje no Brasil e 
na America Latina". Foi as- 
sim que se expressw 0 pastor 
cubano Israel Batista, um dos 
coordenadores do Programa 
Echoes, da Unidade 111 do 
Conselho Mundial de Igrejas. 
0 CMI Q urna das entidades 
promotoras da 1'Jornada Ecu- 
mtnica, juntamente com o 
Pmgrama de Assessoria i3 Pas- 
toral do CEDI, o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristis 
(Conic), o Conselho Latino- 
Americam & Igrejas (Clai) e 
a Coordenadoria Emdnica 
de Servip  (Cese), que seri 
realizada de 11 a 16 & outubro 
na Fazenda dos Maristas, em 
Mend-. 

0 pastor cubaw considera 
que o evento constitui um 
dos caminhos para se busca- 
rem novas identidades e ca- 
minhos do Movimento Ecu- 
mtnico. Em sua opiniio. a 
Jornada 6 uma das iniciativas 
mais s6lidas que tern surgido, 
n5o somente em termos de 
diagn6sticos, mas principal- 
mente de pistas". "Em um 
momento marcado pela reor- 
ganizaeo das foqas sociais" 
- acrescenta - "0 encontro 
pode provocar tamMm urna 
d r ie  de processes de discus- 
s5o e de recomposi$iio do 
Movimento Ecumtnico". 

Israel Batista v t  como 
fundamental a presensa de 
cat6licos e pentecostais, 
a16m de representantes e au- 
toridades religiosas da Ami- 
rica Latina, para uma troca de 
conhecimentos e de expe- 
ritncias. "Precisamos buscar 
pistas para a nova foma de 
atuar ecumenicamente, le- 
vando em conta a diversida- 
de e a existencia das novas 

'idades eclesiais' 

investigar viola@& dos direi- 
0 tedlogo metodista J o d  tos humanos no pedodo da di- 

Migaez B o h  e o bjspo a t 6 -  tadura militar (1976-1983). 
lico Jaime de Nevares foram (Rdpidas, abri1194) 
eleitos p a n  inteunr a Assem- 
bKia ~ i c i o n a l  d;,nstituinte ar- pjm evang.,lica 
gentina, que estA em hrnciona- 
mento. 0s eleitores tambdm 
escolhenm o sacerdote Eliseo 
Morales para integrar a Cons- 
tituinte da Pnnrincia.de Buenos 
Ai res. 

0s tds religiosas candidata- 
nm-se pela Frente Gran&, que 
refine ativistas de direitos hu- 
manos, partidos de esquerda e 
movimentos politicos indepen- 
dentes, e foi consolidada como 
terceira forca mlitica national. 

Joio de Deus Antunes, de- 
putado federal evangdlico 
(PPWRS), foi absolvido pel0 
pledrio da CAmara porque nio  
foi atingido o nfimero de votos 
suficiente para condenf -lo. 
Antunes era um dos 18 parla- 
mentares acusados pels CPI 
que apurou a corrup@o na Co- 
miss50 de Oqamento. (FSP, 
1 8/5 P4)  

Josd hfigbez Bonino foi 
eleito com 37,6% dos votos em Sem coment6rios... ASSESSOR€S 

CONVlDADOS 
JQ esti c o n f i m d a  a equipe 
de assessores que vai coorde 
nar os trabalhos das oficinas 
da 1' Jornada Ecumtnica. 0 
grupo d composto de td lo-  
gos, biblistas, especialistas 
na Area de pastoral, a16m de 
acadQmiws. 0s nomes sio: 
Milton Schwantes, Paulo 
Garcia, Paulo Nogueira, Jaci 
Maraschin, Carlos Cunha, 
Rubem Alveq Simei Montei- 
ro, .Marcel0 Barns, Ernesto 
Cardoso, Paulo CCzar Botas, 
JosC Oscar Beozzo, Jose 
Lima (Unidade Cristg); Jung 
Mo Sung, S r g i o  Marcus Lo- 
pes, Julio de Santa Ana, Pau- 
lo Ayres Mattos, Zwinglio 
Dias, Roberto van der Ploeg, 
Elter Maciel, Jether Rama- 
Iho, Yara Monteiro, Paulo 
Schilling, Lais Menezes 
(Igreja e Sociedade); Ivoni 
Reimer, Rosa Marga Rothe, 
Ana Maria Tepedino, Mrircia 
Miranda, Joaquim Beato, 
Silvia Regina Lima, Ordep 
Serra, Marcos Rodrigues, 
Marilia Schutler, JosC Bitten- 
court Filho, Leonildo Silvei- 
ra, Oneide Bobsin, Wi 
Gomes, Antonio Mendc 
(Diilogo Pl~ricultural). 

CristCos x fome 
Buenos Aires. 0 tdlogo meto- A pmca & Deus foi o tftulo 
dista d reconhecido por sua de capa da Revista & Folha, de 
atuago na Assembliia Perma- 22-28 & maio de 1994. A re- 
nente pelos Direitos Humanos. portagem, intitolada "Vem pra 

Duas crianps momram de 
fome na cidade de Campinas 
(SP) em abril. Este fato 6 a ex- 
presdo local dos seis milhiies 
de crian~as brasileiras afetadas 
pela desnutrieo. 

Desafiados por esta realida- 
de, cristios de onze denomina- 
qes religiosas da cidade cria- 
ram o "ComitQ de cristiios pela 
cidadania, contra a fome e a fa- 
vor da vida". 

0 ComitQ promove amca- 
d a ~ i o  de alimentos nio-pereci- 
veis em diferentes bairns da 
cidade, bem como a reflexio 
cn'tica sobre a a g o  das igrejas 
a favor da vida. 

ELEIC~ES E IGRWAS 
PMDB na caqa dos eleitores 
evanglSlicos 

fris de Aratijo Carvalho Rezende, rnembro da Igreja Cristii Evan- 
gklica em Goilinia e esposa do ex-governador de Goibs, fris Re- 
zende, 6 a candidata do PMDB b Via-PresidEncia do Brasil na 
cbapa de Orestes QuCrcia, candidato do mesmo partido B Presi- 
dincia. Qutrcia C acusado de estelionato pela Procuradoria da 
Replblica, a partir de investigaqks sobrc a suspeita de enriqueci- 
mento ilicito do ex-governador de Siio Paulo. 

iris, que nunca exerceu cargos plblicos, aprtsentou-se como 
"representante das donasde-casa e dos evangklicos". Ela admite 
que sua candidatura deveri influenciar o voto desse grupo religio- 
so ao declarar: "Na horr dos evangklicos votarem, vai pesar muito 
saberem que tem urna evang6lica ao lado do presidente da Repfi- 
blica". (Folha de ScJo Paulo, 25/5/94) 

I Congress0 
Nacional da AEVB 
De 18 a 22 de julho, vai awn- 
tecer em Brasilia (DF) o I Con- 
gres nal da Associasio 
Eva lrasileira (AEVB). 
0 ot iiscernir os rumos 
da 11 1ng41ica brasileira 
dian cessidades e espe- 
ranq iracterizam a atual 
fealiuaur; uu Pais. 

A le, que se define 
com :ntante de todos os 
evanu~rr~ua orasileiros, i diri- 

stor pres 
1' Aralijo 

so Nacio 
ng6lica B 
~jetivo 6 ( 

Urn alerta aos evang6licos 
Segundo dados do Institute Cristio de Pesquisas (ICP), hb hoje no 
Pais 25 milhbes de evangilicos, dos quais seis milhiies siio eleito- 
res, a maior parte influenciada por seus pastorcs. 

No segundo turn  d a elei@o presidential de 1989, Fernando Col- 
lor recebeu a a d 6 0  de signifitiva parcela dessc segmento, obtendo 
70% de af o Romeir : membro da Assel 
Deus, ale apoio a o esciindalo do 0 I 
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Levnardo Boff 

s igrejas nos paises perif8ricos que 
oram um dia colonizados se com- Af 

punham com o bl& histiirico da domi- 
nasiio. Aqui e amla sempre houve seto- 
res eclesiais que apoiavam os nativos, 
indigenas e negros, mas eram minorias 
abraiimicas; em seu conjunto as igrejas, 
com sua presenqa e atuapo, consagra- 
vam a ordem, que, na perspectiva dos 
dominados e vencidos, significava in- 
vasiio e violbncia. 

Entretanto, na Africa, a partir da in- 
dependbncia e liberta@io politica das 
vhrias n a e s  na Amirica Latina a par- 
tir dos anos de 1950, e na h i a ,  a partir 
da incultura@o do Evangelho naquelas 
culturas, mais antigas que a cultura oci- 
dental, e particularmente ap6s o Vatica- 
no I1 (1962-1965), as igrejas foram 
rompendo seu velho pacto neocolonial. 
Setores significativos das igrejas foram 
assumindo as causas nacionaiq popula- 
res e liberthrias. Aqui desempenharam 
um papel importante os leigos e leigas 
comprometidos na transformaqiio da 
sociedade. Foram eles que ajudaram a 
diret$io das igrejas (hierarquia) a com- 
preender a nova miss50 histiirico-so- 
cia1 do cristianismo em favor dos opri- 
midos que encontrou sua melhor for- 
mula@~ na conhecida op@o preferen- 
cia1 pelos pobres. 

Ao lado disso se devem mencionar 
tamMm os milhares e milhares de cir- 
culos biblicos nos quais o comentlrio i 
Palavra de Deus 6 apropriado pel0 
povo e se produz urna nova visiio da ft? 
menos abstrata e dogmitica e mais his- 
t6rica e ligada ao compromisso Btico da 
justiqa e da solidariedade. A participa- 
$50 de setores importantes das igrejas 
nos processes popula- 

paises situados na periferia do impCrio 
capitalists; deixou clam tamb6rn que 
nio hP apenas o mundo, mas um verda- 
deiro submundo da midria e da injus- 
tiqa social. A recep@o do Vaticano I1 
no context0 do Terceiro Mundo permi- 
tiu o surgimento da Bologia da Liber- 
taqiio no ambiente cat6lico. A questio 
axial nHo 6 mais a articula$io ciencia- 

fd, bomem adulto e seculari: 
Igreja, mas fGnjust iga  social 
gelho-sub-homem e subdesenvo~vr- 
mento. A fome de plo unida B fome de 
Deus faz surgir a libertapo como for- 
ma de, na foqa da it?, consegul 
transformapo social que garant 
para todos. Na Amirica Latina f 
tanto, a percepc;iio da midria economl- 

co-social como 

zado- 
e evan- . . 

irmos a 
.a o piio 
oi, por- 

a .  

I conse- 
senvol- 
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res, de si conflitivos, 
fez com que muitos ~ O S -  Na Atrica, a partir da 1ndependOncIa 
sem perseguidos, pre- e libertaq%o politica das viirias naqdes 

qiiEncia do de 
vimento nos hluru~s  

capitalistas que criou 
sos, torturados e at8 
mortos pelos organis- 
mos de vigilfncia e de 
repressgo do sistema 
imperante. Quase todas 
as igrejas do Terceiro 
Mundo possuem mirti- 
res em conseqiiihcia de 
seu compromisso evan- 
gilico em favor dos po- 
bres e de sua justi~a. 

da America Latina, e na Asia, a pakir 
da incultura~iio do Evangelho, as igrejas 
foram rompendo seu velho pacto colonial 
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as c o n d i p s  do surgi- 
mento da TeoloRia da 
Li bert 

Na 
ria, posslvelmente, e 
ainda maior que na 
Amirica Latina. Mas 
as condiqjes histdri- 
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IS inva- 

didas e subn 
pelo projeto cc 
dor europeu e 1 
rulbncia da cienc~a e 
da tic 
fez co 
os elti~orassern urna 
teologia de libertago 
que garantisse as rai- 
zes culturais da popu- 
l a ~ i i o  
tempt 
da pobreza anrropolo- 
gica que a oprime. Na 
Asia o grande desafio 
C apresentado pelas 
re l ig  
grand1 
sensivels as muuanps 
histdr 
elas 
tes e i 
dem ser dese 

retidas 
bloniza- 
pela - .  vi- Fome de plo 

e fome de Deus 
A partir dessa realida- 
de, constituida de pdti- 
cas histiirico-sociais, 
emergiu um tipo de re- 
flexgo que se denomi- 
nou Teologia da Liber- 
taco. No campo cat6li- 
co ela pressup6e a aber- 
tura feita pel0 Concflio 
Vaticano I1 corn refe- 
rbncia ao mundo mo- 
d e r n ~ ,  i s  culturas, i 
cigncia e A ticnica, e i s  
questdes do desenvol- 
vimento dos  povos. 
Essa abertura vivida 
concretamente nas con- 
d i ~ c i e s  do Terceiro 
Mundo mostrou que a 
cibncia e a ticnica niio 
sHo apenas instrumen- 
tos mediante os quais o 
ser humano se assenho- 
ra da natureza, mas que 
constituem o s  instru- 
mentos principais da 
dominaqio dos paises 
avanqados sobre os tic- 
~ica e cientificamente 

_trasados; revelou tam- 
E m  que o desenvolvi- 
mento 6 pago pelo 
desenvolvimento 

cnica m 
lm que oz 
.L - - A  --- 

oderna 
s cristi- 
-- 

Pastoral libertsria 
Em r a d o  disso surgiu urna pastoral 
mais inserida nos meios populares, que 
assumiu as matrizes da cultura nacio- 
nal, despontaram bispos e presbiteros, 
mais pastores que autoridades eclesiis- 
ticas, profetas que denunciavam as in- 
justisas sociais e anunciavam mudan- 
$as necessa'rias, militantes cristios nos 
virios movimentos eclesiais e sociais 
ligados a pdticas liberthrias contra a 
ordem vigente. As pr6prias igrejas, 
como no caso da Amirica Latina, se or- 
ganizaram internamente de forma que 
sua atuago significava j l  urna forma 
de liberta@io. Assim emergiam as mi- 
lhares de Comunidades Eclesiais de 
Base, nas quais os fiiis vivem sua f4, 
mas articulada com os problemas da 
midria (dai aparece a dimendo liber- 
tadora da fb), refletem sobre sua res- 
ponsabilidade social, elaboram a cons- 
cibncia critica acerca das causas e 
turais da midria que padecem e or&- 
zam suas pr6tic.s especificas ou inseri- 
das nos movimentos populares de cu- 
nho secular. 
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Ver a india corn os olhos de Deus 
v ivemos nnma t e r n  atormentada 

por continuas crises Ctnicas e cul- 
turais, pela violdncia, pelos conflitos 
entre as diferentes comunida&s, pelo 
ddio e pelas tens6es lingiiisticas, tais 
comb se manifestaram recentemente 
em virios lugares do nosso pais. Fica- 
mos cientes tambtm de que a humani- 
dade agarra-se ainda na esperanqa de 
urna sociedade nova e josta. Hi tam- 
bdm tentativas animadoras & integra- 
@o nacional da India, de dialogos e en- 
contros inter-religiosos, de p r o m o  
cultural que progrediu entre os oprimi- 
dos, em especial, no que diz respeito 
aos seus direitos inalienaveis como se- 
res humanos. 

0 sistema de castas 
Um dos sistemas mais opressivos em 
nosso pais 6 o das castas. 0 s  lideres, 
que possuem interesses adquiridos, di- 
videm e oprimem os pobres escorando- 
se nas numerosas castas e subcastas 
que se estabeleceram ao longo do tem- 
po, e ha quem as fasa remontar at6 as 
"Escrituras Sagradas". Uma vez que- 
brada a unidade dos pobres e eliminada 
qualquer forma & coopera@o, 6 relati- 
vamente f6cil rxplorar as castas infe- 
riores, p i s  as castas superiores acham 
psicologicamente intoledvel colaborar 
com as inferiores, e deixar em paz os 
Harihans. Apds aceitarem os outros 
como superiores, elas se comportam de 
maneira consequente: demonstrando- 
lhes respeito e acatamento, honrando- 
os, aceitando suas pretensiies de supe- 
rioridade e, portanto, fortalecendo e 
perpetuando o ciclo completo de sua 
explorago. 

Atrihuindo a causa principal de ta- 
das as desigualdades e midrias exis- 
tentes a urna vida passada, que n io  
pode ser comprovada nem mns t ru f -  
da, as injusti~as que derivam da desi- 
gualdade entre as castas tornam-se in- 
suprimiveis em virtude dos interesses 
adquiridos. Acmeldade praticada pelos 
opressores aparece, portanto, moral- 
mente justificada. I? causa de urna pro- 
funda explorasio e fonte men- 
tos indiziveis e desmerec 
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Sam i s  classes trabalhadoras quc 
superiores. 0 costume humilbant 
dote 6 uma das mais penosas exi.-- 
sBes do fato de que a mulher C conside- 
radr um objeto & posse que passa de 
um pmprietirio (r  famflia da mosa) 
para outro (a famflia do a ~lids, 
no ambit0 familiar, uma deve 
conformar-se aos &sejos oe seus paise 
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doa i d -  e, em scguida, i vontade do ' de sna vida, assim carno as tenta- 
marido e dos parentes adquiridos. tivas de descobrir o verdadeiro 

0s meninos vHo ii escola e se tornam sentido de sua existencia. Por 
dominadores e autorithios, enquanto conseguinte, o acento nHo deve- 
as meninas permanecem sem instrue0 ria ser colocado sobre a theolo- 
e apagadas. 0 motivo pelo qua1 as mu- giu (sistema de ensino) mas so- 
lheres constituem mais & dois teqos bre a tho-praxis (teologia vivi- 
dos analfabetos indianos depende prin- da), em que a palavra theos est4 
cipalmente desta situago foqada. Se 8 voltada e se rtfere hquela trans- 
uma mulher 6 obrigada a transcomr cendkncia fundamental da huma- 
boa parte de sua vida entre as paredes 1 nidade que se exprime na busca 
dom6sticas, como pode participar na inesgotivel e inarticulada do 
vida social ou dar outra contribui@io a sentido mais profundo da vida. 
qualquer de destaque? A formula@o inicial da teolo- 

TamMm a Igreja 6 influenciada por 8 gia, embora incompleta, aconte- 
esta cultura. A Igreja indiana tern muito 2 ce portanto por obra dos pr6prios 
em comum com as antigas tradig6es ju- 4 povos na sua busca do sentido 61- 
daicas e indianas, sendo ambas em sua $ timo de sua luta pela vida e so- 
maior parte patriarcais. Tudo isso im- brevivdncia. 
pede que as mulheres assumam pap& 0 ponto do partldr dm nos- A esta altura, a teologia se tor- 
de lideraqa na comunidade. teologla deve tor a experlQncla na a reflexPo sobre o nosso empenho 

Apesar da opressiio a que as mulhe- da realldade comum roo povos, em favor da libertago do povo. A teo- 
ns sempre foram submetidas, existe os entuslasmos e as agonlas logia 6 a cikncia de Deus, o qua1 se in- 
aturlmente entre elas uma consciencia de sua vlda, e as tentatlvas teressa e 6 envolvido nos acontecimen- 
emergente de sua dignidade humana e de descobrlr o wrdadelro sentlda tos da terra e de seus habitantes. Ele 
capacidade intelectual que as incenti- de sua exlst&ncla escuta a invacago do povo cuja afli@o 
varam a reivindicar seus direitos ii ins- ele enxerga. fi um povo que Deus quer 
tmeo ,  ii possibilidade de trabalhar, a de sociocultural concreta corn a sna libertar, por isso desce em busca de co- 
tomar decisiies, etc. histdria particular marcada For d r i a s  laboradores. Assim, segundo a Biblia, a 

formas de opressiio, agitago e movi- express50 "Aquele que escuta o grito 
As conseqii8ncias mentos de libertago. Isso requer uma dos oprimidos" 6 corn0 que o nome 
do desenvolvimento cientmco compreendo cdtica da realidade so- pr6prio de Deus. 
e tecnol6gico ciocultural que deve ser transfomada. Se enfocamos o te610go nessa pers- 
A ciencia e a tecnologia modemas, de Nesta transformago, as cidncias so- pectiva, achamos dificil pend-lo sem 
origem ocidental, representam a foqa  ciais desenvolvem um papel significa- que participe nas lutas e nas aspixqiks 
principal de transformaqio da socieda- tivo e indispendvel. Tendo f disposi- dos povos. Ele devp tomar-se como que 
& indiana. A fndia d um dos pafses que g o  a possibilidade de escolher entre urna mesma pessoa com os oprimidos, 
tem o maior nlimero de pessoal cienti- diversos esbops de adlise sociocultu- os ~ltimos, os perdedores e os humil- 
fico e t6cnico especializado no mundo. ral, devemos resolver a quest50 da a d s  des. Deve cbmpreender a realidade de 
Todavia, um bom namero desses espe- q u q o  dos m6todos B nossa s i t u e o .  sua situa#o e ver a "totalidade" de sua 
cialistas nHo se ocupa das necessidades A luz destas adlises, o te6logo in- perspectiva e de seu desejo de vida, 
e aspira@es de nossa pobre populaeo diano, agora, 6 chamado a olhar de urna permitindo-lhes exprimir mais clara e 
rural e urbana. A instrueo elitista que maneira nova a tarefa da elabon@o significativamente o mundo de suas as- 
receberam, juntamente corn as exigbn- teolbgica. Estamos cads vez mais con- p i r a ~ k s .  
cias do progress0 capitalista, 0s leva a vencidos de que a teologia deveria ter Tomando conhecimento da triste si- 
preferir politicas de orientago cientifi- um enfoque mais holistico, voltado t u q i o  de milhiks de nossos irmios e 
ca e tecnol6gica. 0 impulso i moderni- para o pn>cesso h i s t 6 r i ~  e escatolbgi- innis a quem 6 negada a dignidade hu- 
za@o tem determinado um desenvolvi- co da atividade auto-reveladora do mana, ficamos na forte conviceo de 
mento industrial intensive no molde Deus que c B manifestar-se em que nosso trabalho teoldgico deve co- 
capitalista com tecnologia de alto N- nosso temp m q a r  com nossa solidariedade, mani- 
vel, que As vezes se manifests com em- AO mesmo t~ulpo, sentimos tamwm festada com gestos que toquem e sarem 
basamento urbano, mas que 6 incapaz que uma teologia adequada aos nossos as feridas de urna humanidade que san- 
de atingir a sCria situa$Ho de desempre- tempos deve ser aberta essencialmente gra, na qual enxergamos o Corpo de 
go que esta prevalecendo no pais. para perspectivas e esperanps das ou- Cristo. 6 por isso que nbs estamos ex- 

Parece evidente que oS beneficiir' IS igrejas, religiiies e ideologias e, tremamente interessados em com~arti- 
desta cidncia aplicada na fndia siio Sm disso, deveria esfovr-se para in- lhar esta conviceo, de modo q 
grandes complexos industriais e 3rar tudo aquilo que d e s c o b ~  de au- possamos tomar parte na luta I 
-eus aliados na administrag0 p6blic ~t ico  e salvifico, prescindindo de sua lizar uma sociedade livre e fraterna so- 
los partid :os que os control oveni2ncia. bre a terra. Para esse fim, na verdade, 
I que d e ~  feles, e a burgue! . . ele, que C a esperaqa dos desesperados 
. b vltlm~-, almente, siio os - $140~ nfveis de elaborac e a fortaleza dos dkbeis, veio a este 
bres e os oprimido teol6gica 

Neste esfol 
A an4lise sociocu~rura~ loqia relevanre, nos aL-reurlarnu3 quc I 

1 X,=LIW~ uu U-UIUGULU A - B ~ O  na ela bora~5o teol6gic: nto de partida de nossa teologia dev 'SEDOC 
A elrbora@o teol6gica 6 0 r a experiencia da realidade comun 
pemp@o e de resposta na le a reall s mvos. os entusiasmos e as agonia 
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Teologia africana e Teologia da Liberta~go 

m u - s e  comum, hoje em dia, fa- 
lar sobre teologias da libertaeo no T" 

plural. As diversas teologias da liberta- 

0 fundamento da 
teologia africana n6o 6 
urna crftica negativa da 
cultura e filosofia 
ocidentals, mas urna 
avaliaq50 positiva de sua 
pr6pria cultura e filosofia 
africanas 

cosmologia africana (a qua1 tamMm 
cobra a ontologia africana) entende 
toda a realidade como estando permea- 
da pelos poderes c6smicos da vida ou 
participando deles. Esses poderes estiio 
radicados no Deus Criador e continuam 
a operar graps  ao mesmo Deus. 0 s  se- 
res humanos sio livres para promover 
e fortalecer esses poderes ou destrui- 
10s e enfraquecb-10s. Essa ontologia 
africana nio C nem panteismo nem pa- 
nenteismo. Ela nio anula o process0 
causal natural, fisico, mas se da' em pa- 
ralelo com ele. Podemos tomar o exem- 
plo da enfermidade. Fumar C urna causa 
natural do dncer  nos pulmdes. Entre- 
tanto, ha fumantes que nunca contraem 
d n c e r  do pulmiio. A r a d o  para tal deve 
ser que as pessoas participam de pode- 
res dsmicos da vida que impedem que 
elas sejam acometidas pelo &ncer. 

A compreensio do tempo tamMm 6 
diferente das percepsiies europkia e in- 
diana, nio sendo nem linear, nem cicli- 
ca. 0 tempo nio 6 algo que passa por 
n6s de mod0 a desaparecer no passado. 
0 tempo 6, antes, algo que n6s criamos 
ao agirmos. H4 tempo para as (peque- 
nas) tarefas que executamos durante 
um dia e para as (grandes) tarefas que 
levamos a cabo ao longo de urna vida 
inteira. 0 espaso de tempo menor 
(sasa) relaciona-se diretamente com 
nossas experiencias pessoais, ao passo 

que os poderes a5smicos da vida s5o os 
mesmos para ambas, e m m  a pnssupo- 
si@o henneni2utica de que o tempo ex- 
perimcntado da Balia pode fundir-se 
com o tempo experimentado dos africa- 
nos num tempo ilimitado comum. 

Este resumo pode ser esquematizado 
da seguinte maneira: 

a) A epistemologia da teologia afri- 
cana intui que a realidade s6 pode ser 
entendida mediante a expenencia parti- 
cipat6ria @articularmente por meio de 
rituais e simbolos). 

b) A ontologia intui que a realidade 
d holistica - sem urna divido clam en- 
tre matiria e espirito -, e nela os po- 
deres cbsmicos da vida desempenham 
papel decisivo. 

c) A hermeneutics intui que urna 
pessoa interpreta a Biblia comtamente 
se ela participa da experitncia adequa- 
da. A teologia ocidental tem interpreta- 
do a Biblia com base na experiincia 
grega e europCia-ocidental, ao 
que a experibnc 
templada com 
teol6gica. E imporranre rnoalrlcar essa 
unilateralidade para que 
t i  niio se tome hektica. 

&o incluir5o a sul-amexkana da liber- 
tago,  a negra norte-americana, a sul- 
africana, a feminista e a africana (pos- 
sivelmente ainda outras, como a rasta- 
fariana das Antilhas, a india norte-ame- 
ricana, minjung, water-buflalo, etc.). 

A teologia da libertago sul-ameri- 
cana caracteriza-se por sua forte bnfase 
nos pobres e nas predrias condiees 
econamicas do povo. A teologia negra 
se caracteriza pela predominlncia da 
questio racial e da desigualdade social, 
ao passo que a teologia feminista se 
preocupa primariamente com o sexis- 
mo e a desigualdade entre homens e 
mulheres. 

S e d  que a teologia africana pertence 
a esse grupo? NIo automaticamente. 
Pode-se falar da libertasio do imperia- 
lismo cultural ocidental. Entretanto, 
v4rios te6logos africanos alegam que a 
teologia africana abrange um campo 
muito mais amplo. 0 fundamento da 
teologia africana nio 6 urna cn'tica ne- 
gativa da cultura e filosofia ocidentais, 
mas urna avaliago positiva de sua p d -  
pria cultura e filosofia africanas. 

Isso levou B critica da teologia negra 
por parte de John S. Mbiti. Segundo 
ele, a teologia negra 6 demasiadamente 
negativa, limitada em seu foco e caren- 
te de fundamento biblico adequado. 

Por outro lado, um representante da 
teologia negra sul-africana, Manas 
Buthelezi, alegou que a teologia africa- 
na 6, em sua maior parte, um produto 
das necessidades dos missionhrios 
(brancos), "uma solu@o para proble- 

feminista. A teologia africana tern pro- 
curado cada vez mais incorporar for- 
mas de pensamento (ou filosofia) afri- 
canas com o objetivo de produzir urna 
teologia africana completa e sistem4ti- 
ca. Existe ainda certa hesitago em se 
deixar influenciar pela teologia negra, 
a qual 6 considerada demasiadamente 
tendenciosa em termos politicos. 

A teologia africana necessita, por 
isso, de urna mediago diferente daque- 
la da teologia da libertaeo sul-ameri- 
cana. A sociologia do conhecimento 
nio se apresenta como o p e 0  promisso- 
ra. Mas este 6 especificamente o desa- 
fio crucial para a teologia africana: s e d  
possivel ou permissive1 apreciar urna 
cornpreendo comta  da realidade reve- 
lacional na tradisfio africana? As op- 
s6es promissoras estarSo antes na linha 
da teologia natural, da teologia antro- 
pologicamente informada ou da teolo- 
gia filosdfica africana. 

Nio t por acidente que dois nomes 
centrais na teologia africana de fala in- 
glesa e francesa, John S. Mbiti e Wn- 
cent Mulago, respectivamente, escre- 
veram livros intitulados "African Reli- 
gions and Philosophy" e "La Religion 
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Nio devemos esquecer, entretanto, 
que a religiosidade e a cosmovisiio afri- 
canas jamais foram formuladas em 
considerasdes tedricas ou abstratas, 
mas tbm sido expressas em contos, sim- 
bolos, dansas e experibncias reais. 

de ser d 
que o espaso de tempo mais prolonga- sed que 
do (urmani) em principio niio esti lirni- --Ptenstica particular do cris 
tad0 por quaisquer hw 
niio existe, nem mesrr 
cepGo, e o passado c; aurwnorou I I ~  Sed Bucqunuu w r t r l u r l  qur; pal 
medida em que d (no mos do poder da vida de Cristo d 
penhado no presente. ma maneira como pa~ticipamos t 

Em suma: tedlogos arncanos empre- dens  c6smicos da vida? Seri ap 

Distinsiio entre evangelho 
e reflex6es teol6gicas 
Desmond Tutu tem sido urna esp6cie de 
intermedihrio, resolvendo as divergbn- 
cias ao salientar que a situasio na Afri- 
ca do Sul e no restante da Africa 6 de 
fato diferente. Ele distingue rigorosa- 
mente entre o evangelho (puro) - o 
qual 6 universal - e reflexties teol6gi- 
cas - as quais siio particulares e con- 
textuais. 

Tutu pensa que a teologia negra e a 
teologia africana concordam no que tan- 
ge i contextualidade e particularidade. 

Desde a ocorrgncia desse debate, 
ambas as teologias avansaram. A teolo- 
gia sul-africana vem incorporando 
cada vez mais iddias da teologia da li- 
bertat$o sul-americana e da teologia 

I... P I .  

mo co 
rica r 

rizontes. 
LO como 1 

-em- - -  

0 futuro 
urna per- 
-A:A- -- 

i io revel 
I devida 

----I..:. 

acional e 
conside - -..- -a. 

) desem- la mes- 
Dois aspe 
Hi particularmente aols aspecros de 
urna compreensio africana da realidad 
que tbm sido focalizados na teologi 
africana. Um deles se ocupa da con 
preensio dc :s dsmicos da vida 
("participal e", cf. Mulago). 0 
outro trata )reens50 do tempo 
("sasa versus zamani", cf. M' "" 

0 tenno "participation viti 
elaborasIo da "force vitale" 
Temuel. Essas expressties suscitaral 
de ,siderar c 
de ,idera$Be 
Mas, ae mooo gerat, a iaeir 6 que - 

realida 
>-.- - -  

b s  po- 
ropria- 

1 as tradi~ 
I a teolol 
grandes 

no fonte 
u de ha- 
 re como 

ncluir qu 
I - con1 
ancestra 

e t i p  de 
cluir pol 
1 -base 

i &us 
c ele 6 
nossas 

: pessoa c 
fim quc 

,ados em 
expeti 

Nil 
africa - .  

1s podere 
:ion vital 
da coml 
. > - - - - . 

levh-lo a c a b .  Isso te nseqiibn- 
cia que todos utilizar ticipago 
na realidade e a exp presente . - 

I como seu ponto de partida, sendo 
radifies 
itemolbgi 
i te010gia alncaila vlsa Gnar urna 
te entre seu ponto de partida africano 
:xperi&ncia biblica da realidah, corn .. ,.lessuposi@io ontoldgica implicita de 

m por col 
40 a pad 
,enencia . . 

ibncias pessoais? 
o tenho dirvida de que a rcologia 
na de urn mod0 geral, e a cristo- 

logia em particular, fomecerSl 
mos inkditos 1 
especialmente 
- . . *dm 

t teoloei8a ua rrucrtawo, r: rmmo 

ntribui9 
, publicad 

:, insu- 
16gic0, 
ntes de 
. *-A .- 

Dill). 

ale" 6 urn 
de Placid 

dela 
ra as t~ 
le epis 
m A 

a fricanas 
icos. 

-e2--- 

erenciais 

--- 
~ a r a  o dc 
por sere 
.I A- 1:L- 

:bate teo 
m difete 
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A cristianiza@io da "gente da ilhan C 
urna questio que se apresenta j i  no 

primeiro dia em que Colombo pisou 
esta terra. Ela surge num context0 que 
marcarii repetidamente os inicios da 
maioria dos processes de cristianizaeo 
nas terras da AmCrica. Colombo regis- 
tra em seu Didrio: quinta feira, 11 de 
outubro de 1492: "enfim, tudo tonla- 
vam e davam daquilo que tinbam com 
boa vontade, mas me pareceu que eram 
gente de todo pobre ... E creio que logo 
se fariam cristios, p i s  me pareceu que 
nenhunia seita tinham. Eu, se aprouver 
a Nosso Senhor, levarci daqui, ao tem- 
po de minha partida, seis a Vossas Alte- 
zas para que aprendam a falar (sic)". 

Parece-me que nesse primeiro dia de 
Colombo esti representada, metafori- 
camente, a questio essencial da cristia- 
nizaGo das culturas indigenas e os qiii- 
proqu6s gue ela provocaria atrav6s da 
hist6ria. E a questio do pobre, do pagio 
e do bdrbaro. Tratando-se de culturas 
indigenas e de evangelizaeo, todos te- 
mos nosso "primeiro dia de Colombo". 

A histdria foi mostrando, contudo, 
que at6 hoje o que eu chamo de "primei- 
ro dia de Colombo" C urna sindrome 
que caracteriza a situaqio de quem se 
prowe a cristianizar. As culturas indi- 
genas, com sua "pobrezan - que vere- 
mos d o  ser t io pobre assim -, com 
seu "paganismo" e "barbiirien, conti- 
nuam nos fazendo reviver o primeiro 
dia de Colombo. 

no lugar de sua religiiio, Para ser crist808, tual de urna pregasiio 
preservada em outro im- Os fndios apostdlica explicita na 
bito: o de seus costumes deixaram d0 origem das religi6es indi- 
e o seu folclore. genas levava ao reconhe 

Em toda a histdria da cimento de alguns de 
Igreja na Amdrica, surgi- "~r i~ t i an i~ I l l 0 "  seus valores, era, contu- 
ram normas gerais de do, uma sutil negago de 
missio e cristianizasio sua identidade e autono- 
que supiiem o denomina- mia. 
dor comum de que as so- As religides indige- 
ciedades indigenas s i o  nas, na pdtica e na teoria 
piginas brancas, religio- pastoral, eram destinadas 
samente falando, pmntas simplesmente a ser subs- 
para que sobm elas se es- tituidas. 
creva qualquer coisa Se a religiio indigena 
com caracteres cristios. chega a se inculturar em 

Diante da descoberta uma sociedade cristi -e 
& fatos e formas religio- } Tf chega assim a uma fonna 
sas de valor ineghel, os de religiio cristi -, isso 
pressupostos da tabula se dii graqas a um proces- 
rasa cederam lugar P ca- so que consegue ser fie1 
tegoria hermentutica da aos grandes valores de 
"religiio diabcjlica", de seu sistema cultural, que, 
um diabo que remeda a a g o  de Deus por analogia, podemos chamar de evan- 
como um simile. "0 demenio, como si- g6licos. Atti que ponto a Igreja Catblica, 
mile, introduziu (essas crenqas e ritos) com sen aparato institucional, produtor 
desde o principio, para assemelhar-se a de normas de pensar e comportar-se, e 
Deus" (Calancha, citado por Manal). seus agentes de pastoral a servip da 
0 dominicano Diego Duldn, ao notar pregaeo e organizacjio social contri- 

certas coincidtncias e semelhangas en- buiram ou estorvaram o processo de in- 
tre a religiio asteca e a cristii, cr6 poder cultura@o C urna das quest&~ mais cri- 
dizer que "o dem6nio os persuadia e ticas da hist6ria do cristianismo na 
ensinava, furtando e contrafazendo o America. 
divino culto, para ser honrado como o 
deus, porque tudo se mesclava com mil Aprender a falar 
superstiqbes" (citado por Todorov). 0 pmcesso de cristianizago da Amdri- 

A necessidade criada de descobrir e ca nio podia deixar de passar por urna 
desbaratar a sutil ambigiiidade dessas instlncia privilegiada da comunica@o 
obras do dem6nio travestido de anjo de que C a lingua. 0 fato de Colombo anun- 
luz motivou indagaq6es e descriqiies ciar a necessidade de os indios apren- 
dos ritos pagios que, por fim, resulta- derem a falar, imediatamente depois de 
ram em muito boas etnografias religio- sua constataeo da audncia de religiio 
sas, ricas de detalhes especificos dife- , nesses mesmos indios, nio 6 casual 
renciadores, segundo o principio do nem mera justaposi@o de impressdes. 
pr6prio Durin: "Jamais poderemos "Colombo - comenta Todorov - des- 
fag-10s (aos indios) conhecer deveras ' conhece a diversidade das linguas. F, 
a Deus enquanto nio tivermos cortado isso, diantc lingua estrangeira, 
deles, pela raiz, tudo o que cheire 1 ve- s6 Ihe dei possibilidades de 
Iha religiio dos antepassados" (citado comportan nplementares: reco- 
por Todorov). -5ecer clue e uma lingua, mas negar-se 

Mas as religibs indigenas pudel 6 diferente, ou m n h a  
entrar em certo didlogo com o cris Ip, mas negar-se a admit 
nismo aracas Ps  ineludiveis analoc 1G z. lingua". 

Uma sociedade nHo estad inteiir: 
ente colonizada enquanto nio se a 
lnizar sua lingua, seja por simplt 

plica$io que pos lbstitai@o de uma lingua 
primitiva". Surge ja pela introdueo de um ti 
da e pregapo do 10 lingiiistica no seio da pr6 
Am6rica. Eum tenla ~ U G  uyarz.b- -"~IG-  qde estabelece uma variedads a t b a  G ou- 

hrdo quando se tem de just ad- minante com rela@ le 
midveis e surpreendentes ! al- baixa e dominada. 
pmas miss6es. A tradicio UG UIII  uedi 0 povo indigena mm qw ..-st 

:hamado Pa'i Zun a pensar falar" porque n5o ssbe.. . I? a fama 
homonimia em S [Montoyi norfincia religiosa do povo, poqs  

Se, por um Iadc ncia corn m out- linguagem. Negada ou redl 

zida a religiHo indigena, tamMm se 
nega ou reduz a lingua indigena, t io 
inextricavelmente religiosa na quase 
totalidade das linguas indigenas. 

DHo tudo: a economia 
da reciprocidade 
Pagios e birbaros, os habitantes das 
ilhas descobertas eram, alCm de tudo, 
generosos, e a isso chamou pobreza. 
"Tudo tomavam e davam aquilo que ti- 
nham de boa vontade, mas me pareceu 
que eram gente de todo pobre" (Colom- 
bo, 12/10/1492). Mais que o andar nus, 
o nio ter religilo, o nio saber falar, 6 
desconcertante e imprevisivel que esses 
homens dCem tudo por nada. A prop& 
sito desse t r a p  e qualidade dos indios, 
brotam da pena de Colombo os mais 
surpresos comentirios. "Tudo o que 
t&m dio por qualquer coisa que se lhes 
dC, at6 os pedaqos das escudelas e dss 
taqas de vidro resgatavam" (131101 
1492). "Nio tCm cobiga do alheio" 
(2611211492). 
0 que Colombo descreve, sem ao 

menos suspeitar, C urna economia de re- 
cipmcidade, na qua1 a comunica@o de 
bens C regida pelo dorn e cuja orienta- 
s i o  fundamental C a reproduqio do dom 
e a generalizago do dom. A econornia 
de reciprocidade estava - e em grande 
medida ainda esta -regendo a maioria 
das sociedades indigenas da AmCrica. 

Agenerosidade do dom era tio estra- 
nha e extraordi~ria para os europeus 
que os fez imaginar-w a si mesmos 
como gente vinda dos d u s  e filhos de 
deuses. 

E C assim que o cristianismo se per- 
de, MO sabendo inteq m seguir 
sua pdpria "carta d kt". Nio 
consegue entender ~ U G  GJw mare ipno- 
tum MO C outro s e ~ c  
t io  procurado por sua 
dades desde a Idade h 
vam com ca les ao m 
primeiros cr m que " 
crentes vivii os e pan 
tudo 0 QUe ~ I I I I I ~ I I E  (...) e repa~unii~ U= 

que cad 
.44-45). 

UIGIII u que 0s crisraov e =us 11~13- 

dries de fora nunca cone 
~ lcaqado  pelas pr6prias cc 
indigenas. Elas, junto com 
i, captaram o smsus caritatis e nio 
?donaram, mesrno tornando-se cris- 
a sua economia de reciprocidade 

uumo principio humano e religiose. 
Para ser cristiios, dei: 
ter-se ao "crislianism~ 

Finos atefstas 
Pode-se perguntar como Colombo, no 
espago de um dia, p6de chegar P con- 
clusio de que aquela gente nio tinha 
seita alguma. A negagio de religiiio ou 
"seita" entre os indios pode ser atribui- 
da a urna conclusio precipitada ou a 
urna deficihcia da obsewa@o etnogd- 
fica. Quem chegasse hoje a Ena-uenu- 
nauC, aldeia aruaque de Mato Grosso - 
e os  tainos que Colombo encontrou 
eram aruaques -, quando os bomens - 
estio em seu acampamento de pesca, 
dificilmente observad manifestaqiies 
religiosas. No entanto, poucos dias de- 
pois. na aldeia, dh-se luaar. DGblica e 
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Ecumenismo e diferen~a - II 
0 ecumenismo cre na unidade da 

verdade. Como tamMm acolhe a 
diversidade e a censura, o entrincheira- 
mento e a intoledncia em nome da pos- 
se 6nica da verdade. Ressalte-se a se- 
gunda atitude, pois d condieo para se 
falar de qualquer rela60 com a d i fe  
renga que seja genuinamente positiva e 
nio puramente titica ou instrumental. 
Mas h i  dois problemas com tal atitude. 
Primeiro, tende a reproduzir padr6es 
ocidentais de tratamento da diferenga 
em termos de condescend6ncia pater- 
nalista e de uma pretensio de inclusivi- 
dade. Neste caso, a f6 na unidade da 
verdade sugere acolher qualquer que 
seja a difereqa, sob a alegaeo de que 
MO passa de mais urna v e e o  do drama 
humano e da rela@o com o transcen- 
dente. 

Gostaria de partir de outra posigo: 
a de que nio existe uma iinica e origi- 
d r i a  verdade, que se disseminou e dis- 
tribuiu, desigualmente, por certo, mas 
por toda parte, deixando atds de si a 
possibilidade de um caminho comum. 
Algu6m objetaria que se h i  revelaeo 
divina, tem que haver urna origem 6ni- 
ca e comum da verdade. Mas, e se a 
revelaqio nio simplesmente iluminar, 
'des-cobrir', mas tamb6m 're-velar' 
('re-cobrir', esconder), deixando urna 
zona cinzenta de mist6rio e incom- 
preens50 que abriga o divino de ser 
despoticamente apropriado por quem 
quer que seja? Neste caso, a brecha en- 
tre Deus e o homem, no que se refere ii 
posse da verdade, 6 intransponivel. 
Nem mesmo a encarnaqio a resolve in- 
teiramente, pois ai a m6xima aproxima- 
qio nio escapa a morte, ii separa@o en- 
tre Deus e homem. A vinda do Espirito 
n io  fecha a brecha tampouco, pois 
transfere, para urna convicgo intima 
de se manter urna relaqio justa e ver- 
dadeira com Deus, a resolu@o da dis- 
tlncia entre Deus e homem. Mas quem 
seria o Brbitro visivel dessa consciin- 
cia? 

ecum6nico, pede, por outro lado, algu- 
mas reflex6es que este nem sempre es- 
teve pmparado para fazer. 

Sugerirpos, assim, que a pluralidade 
seja vista de urna dupla maneira. Por 
um lado, nenhum grupo humano pos- 
sui, em si mesmo, ou por "direito ad- 
quirido", o privil6gio da verdade, e esta 
sempm hs voltas com outras concep- 
+s da f6 e da vida, que o impedem de 
realizar seu "projeto" inteiramente (As 
custas dos demais). 0s grupos interpe- 
lados a participar de um dihlogo ecu- 
mdnico nunca trazem para esse contex- 
to identidades previamente defmidas, 
consolidadas e authnomas. Se assim 
fosse, nenhum diilogo seria possivel, 
somente um litfgio permanente, que s6 
se resolveria pela "vit6ria" do mais for- 
te. 0 diilogo ecumdnico 6 possivel por- 
que a condigo humana t? de contingdn- 
cia, incompletude e imperfeiqio, e a 
verdade de cada um MO se basta. Ai, o 
encontro, a articulago concreta desses 
grupos, modificari a identidade de 
cada um deles, criando um espaqo que 
6 diferente das identidades particulares 
dos grupos. Espaqo esse cuja forma de 
inspiraqio Q mais importante do que a 
possibilidade de se chegar "li", pois o 
ideal de comunicac;io indistorcida, au- 
sincia de assimetrias e experizncia 
imediata de Deus, 6 impossivel e inal- 
canq6vel. 

se acima de tudo de nos libertannos do 
peso de salvar a histdria, de nos apre- 
sentarrnos como os (novos) portadores 
do "grande" projeto de libertaeo. 

0 s  cristiios tern um mod0 especlfica 
de articular essa visiio de Iibertago que 
niio somente se delimita em relago a 
outras, mas MO se reduz a nenhuma de- 
las, e at6 exclui certas v ides  como ina- 
ceitiveis. Pretender acolher toda e 
qualquer diferenga 6 t io iludrio e in- 
gdnuo quanto 6 autoritario fo@-las a 
se amoldarem P nossa vis5o particular 

Por outm lado, vejo urna e n o m  
confudo no proasso de recepe0 des- 
sa contribui@io. A tenddncia sincdtica 
de "batizar" tudo o que diz respeito hs 
manifesta@es religiosas africanas ou 
indigenas, por exemplo, 6 um desseNi- 
p ao ideal ecumenico, quer por pnten- 
der incorporar o que C visivelmente di- 
fennte - o candomblt?, a macumba, a 
umbandr, etc. -, quer por ignorar os  
limites religioscw do projeto ecum6nico 
para a fC cristii. Uma coisa d se reco- 
nhecer a difereqa como irredutfvel h 
vis io  ortodoxa das igrejas cristls, 
como possibilidade de experiencir 
cristi da vida e da ft?. Outra, muito di- 
ferente, 6 deixar de manter a distint$io 
entre o que t? possivel dentm do e s p a p  
delimitado pela tradigio cristi. Ta1 
fronteira, para usar um termo carnga- 
do, C definida "politicamente". Mas 
nHo 6 infinitamente elf stica. 

Se a f6 crista deixa de 
ser a unlca referencia 
para o ideal ecumQnico, 
ela n3o pode perder a sua 
especificidade no 
encontro corn o outro 

Evangelizaeo: respeito 
1 diferenga 
0 projeto ecumEnico, especialmente 
ap6s a rica experidncia do diilogo f6 e 
politica dos anos 60-80, tem duas com- 
ponentes basicas que nio se dissolvem 
necessanamente uma na outra: ele e' 
ainda o projeto da unidade dos cristios; 
e i tambCm a busca de caminhos I"S;E 

solidirios e justos para a existincia 
mana na terra. 0 primeiro nio podc 
engolido pel0 segundo, nem vice- * 
sa. Neste caso, ten'amos sincretismo ou 
constantinismo, n i o  ecumenismo. 
Mais: o diilogo inter-religiose, que B 
urna dimensio intermedi 
componentes, nio pode se 
com urna grande "sopa" I 

em que I n todas as especi 
dades, el je uma banalidad1 
ligiosa, I do tipo 'If6 em Dl 
ou "aber I o transcendental 

Se a deixa dt 
refesnc ideal ec 
nio pode, por outm lado, peraer a 
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da verdade. Porque nem tudo Q cristio, 
o ideal ecumdnico seni, por um lado, 
diferente de um "projeto cristio", e por 
outro lado, nio admitir diferenqas que 
o subverteriam e impediriam de se de- 
senvolver. fi clam que o "instinto de 
sobreviv6ncia" ecumcnico muitas ve- 
zes percebeu isto. Mas dificilmente in- 
corporou esta reflex50 ii raiz de sua 
concep~io do outro, da diferenqa. 
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I hu- 
: ser 
ve r- 

Pluralidade e diferen~a 
Por outro lado, a pluralidade continua a 
ser um problema. A ingenuidade 6 a de 
que a diferenqa 6 apenas um momento 
de um todo maior, e que portanto, no 
fundo, 6 artificial, ou supedvel. Ora, s6 
se pode entender a difcrenqa em rela- 
qio a algo que nio pode ser assimilado, 
unificado, identiticado. Assim, nio  6 
possivel para qualquer projeto politico 
ou teol6gico incorporar todas as dife- 
renqas num todo "comum". Parece-me, 
entretanto, que esta continua sendo a 
pretensiio de alguns setores do movi- 
mento ecum6nico. Mesmo valorizan- 
do-se a pluralidade, ou, devido ii crise 
atual de refel 
cando-se disc1 
mento das diferenres visoes que c~rcu- 

lam, colidem ou se relacionam 
tamente, ainda se acredita que 
renqas podem ser articuladas porque 

A quest50 da cultura 
Isto poderia ser aplicado em outro con- 
t e x t ~ :  o do debate sobre a questio cul- 
tural no Brasil e as igrejas cristis. H i  
de um lado, um processo extremamente 
importante e vilido de reconhecimen- 
to, pelas igrejas, de grupos especificos, 
como as mulheres, os negros e os indi- 
genas, que h6 s6culos contribuem, sob 
forte controle e is vezes aberta discri- 
minaqio e repressio, para a tarefa 
evangelizadora da igreja. Esse men- 

nhecimento vai desde a abertura 
paqos de participaqio at6 a aceitac 
importiincia das auest6es ewe< 
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Por causa dessa distlncia, a verdade 
migra e escapa sempre. Ningu6m a 
pode conter e utilid-la como um ins- 
trumento de uniio ou separago de for- 
ma absoluta. Neste caso, vista histdrica 
e humanamente, a questio da verdade 
se iplos lug 
se I enhum. 1 
cal nio exis 
mente ao momento de seu reconheci- 
mento, que 6 tamMm o de sua "cria- 
Go". Para voltar ao tema da diferenqa, 
uma compreensio da - - da verda- 
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0s oprimidos pedem ajuda a Jave 
UM ESTUDO DO SALMO 123 
JosdAdriano Filho 

Neste Salmo, 
A ti, que habitas nos dus, ergo os meus 
olhos. Eis, como os olhos dos servos 
est5o postos nas m5os de seus senhoreq e 
como os olhos das servas estfio postos nas 
m5os de sua senhora, assim, os nossos 
olhos est5o postos em JavC, nosso Deus, 
at6 que ele tenha miseridrdia de n6s. 
Tetn miseric6rdia de ds'JavC, tem 
miseridrdia, porque estamos fartos de 
desprezo. A nossa vida esti cheia do 
edrnio  dos acomodados. 0 Cespreu, 
para os soberbos. (Salmo 123.1-43 

0 poema "Desaparecimento de Lui- 
sa Porto", de Carlos Drummond 

de Andrade, descreve o desespero de 
urna mHe paralitica, cuja filha sumiu na 
cidade do Rio de Janeiro. A situago 
dessa mle compara-se B an@stia mui- 
tas vezes descrita no Livro dos Salmos. 
Estas situas6es 6 que levaram as pes- 
soas em Israel a comparecerem diante 
de JavC e a reivindicarem sua ajuda. Ele 
C um Deus solidirio e a sua misericdr- 
dia 6 dirigida aos fracos e miseriveis 
(Dt 4.16; 28.50; SI 109.12). 

0 Salmo 123 tem duas partes. A pri- 
meira constituida pelos w.1-2; a segun- 
da, pelos w.3-4. A expressio "Tem mi- 
seridrdia de n6sW, no inicio do v.3, re- 
petida do verso anterior, forma a liga- 
$50 entre as duas partes. 

A continuidade do pensamento nos 
w.1 e 2 esth demonstrada pelo "Eis" do 
inicio deste liltimo versiculo. Nele, as 
express6es "como", "assim", "atC" in- 
dicam urna estrutura crescente. Apre- 
senta tamb4m dois momentos: o pri- 
meiro, "como os  olhos do servo", 
" C O ~ O  0s olhos da serva", "assim os 
nossos olhos"; o segundo, "at6 que te- 
nha miseri4rdia de 116s". Este segundo 
momento tem comspondbncia com o 
"Eis" do inicio do versiculo. 

0s w.3-4 formam a segunda parte 
do poema. Unidos pela repetiGo da ex- 
presslo "estamos cheios de desprezo", 
apresentam urna estrutura crescente, 
marcada por t&s momentos. 0 primei- 
ro, "Senhor, tem misericbrdia de ds";  
o segundo, "estamos cheios de &s 
zo". A liltima parte, "o d e s p m  par 
soberbos", assinala a oposisiio &m 
trada na ten60 que o texto apresenra; 
para n6s -'%em miseridrdia", para eles 
- "0 despmo". S b  jolm opostos. 

0 pano dc fundo da queixa deste Sal- 
mo, h luz dos w.2-4, consiste num ' 
go period0 de adversidade. Sua linl 
gem aproxima-se drquela de Neer 
(1.3): "C tes que n I te- 
vados p< ilio e se i na 
provinci em gran ia e 
desprezo"; 2.1~: "Sambala, porem, o 

, e %bits, o servo amonita, e 
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GesCm, o ardbio, quando souberam, encontramos um Deus 
zombaram de nbs e nos desprezaram"; 
4.4: "Ouve, 6 nosso Deus, C O ~ O  somas qUe Se solidariza corn 
desprezados! Faze recair seus insultos os pobres e miserhveis 
sobre suacabe$a. Entrega-0s ao despre- e que repudia os ricos 
zo numa terra de escuridiio!". A situa- 
$50 daqueles que retornanm do exfiio, e P O ~ ~ ~ O S O S  
mas nio concretizaram os seus sonhos, 
provocou rims e eschrnio em seus ini- 
migos. Analogamente, no Salmo 123, a 26.13), conservsgo do mundo (Jb 
exposi@o ao ridiculo e e d r n i o ,  B des- 12.9), ajuda que ele proporciona (Sl 
graqa e 3 vergonha estHo sobre a comu- 119.173), salvaqio que outorga (Ed 
nidade que suplica diante de Javt?. 0 s  7.6,9; Ne 2.8,18), e no castigo que in- 
motivos da queixa individual e comuni- flige (S132.4; 39.11). Aexpresdo "com 
tiria se entrelasam, mas a tnfase maior mio forte e braso estendido" indica es- 
esti na comunidade. pecialmente o poder manifesto na liber- 

tac;Ho de Israel do Egito (h 6.1; 13.9; 
0 s  nossos olhos estrio em Jav6 ' ~ t  6.21; SI 136.12). 
A primeira parte do Salmo apresenta Neste Salmo, outm sentido para o re- 
urna confissio que se desdobra em duas lacionamento entre mlos e olhos 6 
partes: uma dimenslo individual - aquele de dar o alimento. Vejamos a 
"elevo os meus olhos", e outra comuni- descriqio de Javt no Salmo 104.27-28: 
tiria-"0s nossos olhosestlo em Jav6, "Todos esperam em ti que lhes dts  de 
nosso Deus". A referencia ao singular comer a seu tempo. Se lhes d i s  eles o 
no v.1 deve ser entendida como confis- recolhem, se abres a mlo eles se fartam 
siio de um representante da comunidade de bens", e no Salmo 145.15-16: "Em 
que fala em seu favor. ti esperam os olhos todos, e tu, a seu 

Neste Salmo, bem como em outms tempo, lhes dis o alimento. Abresa mHo 
sliplicas do Antigo Testamento, descre- e satisfazes de benevolencia a todo vi- 
ve-se a postura fisica dos suplicantes vente". 0 s  dizeres destes versos, com- 
que olham para aquele que reconhecem parados ii figura de um pai provendo o 
como seu ajudador (Sl 28.2; 88.9; alimento, tamb6m estlo presentes no 
143.6). Salmo 123. 

Na Biblia, a express50 "ergo os meus Aquele que suplica afirma ser um 
olhos" significa "olhar" (Gn 13.10; --mbro da comunidade que chama 
Sm 13.34), ou ainda ansiedade", "des 6 de 'nosso Deus'. Esta expressb 
jo", "inclina$io" (Gn 39.7; 2 Rs 19.2 stra o relacionamento da aliansa em 
Sl 121.1). 0 s  suplicantes olham para . : Deus se compromete em ampad- 
cCu, onde JavC esti entronizado. Este 10s e protege-10s. 
motivo, o reinado celestial de Jav6, foi Subitamente, a calma e espera con- 
urna das tradiq6es cGlticas de Jenrsa- fiante siio interrompidas pela sdplica 
ICm. Ele 6 o rei celestial (Is 2.4; 40.2 da forma como C 
23), tem o seu trono no panteHo d 
deuses (S182), manifests-se como S; 
vador poderoso. Israel, na sua histbria, Estamos CheIOs de desprezo 
reconhece nele o companheiro do seu Nesta segunda parte temos uma dplica 
povo. e a explica@io para ela. A queixa, em 
0 que foi dito no v.1 C explicado Pn f n m  de lamentqb e tristaa - "esta- 

v.2. 0 "alhar para JavC" 6 comparac s cheios do desprem dos acomoda- 
ao olhar dos servos(as) para a mHo ,, -, forma a s i t u e o  para a sliplica. 

seas respectivos senhores(as). D tratamento desprezivel par partc 
A palavra "mio" C usada em indm i inimigos produz um apelo direto e 

IS ocasi6es no Antigo Testamenl ,ente a Javi. E significativr a frt- 
vrndo empregada metaforicamen incia corn que se fundamentam as 

seus matizes coincidem freqiienteme ws par meio de "pois" (S1 25.16; 
te corn o signiEcado & braqo, indican 10; 56.2). 1sto wnsiste numa alusiio 
poder. Assim, "mh" referese m poc tua@o de necessidade (S14.2; 9.14). 
de urn hornem que domina sobre out1 Sua advenidade, descrita nos w.3b- 
- 1- (1 Cr 183), usa de violbncia nostra insult0 acrescentado B injfiria: 

m 23.7) castiga (Sl 21.9), salva-se ;tarnos saciados de desprezo, a nossa 
ma s i t u e o  perigosa (Js 820). a e a  cheia do esdmio ~ O S  ammo. 

Por sua vez, a ~XP=S& Ue dad ~eles que 0s despm 
JavC" designa o seu poder ir l e  sof 50, pel0 contririo, 
os atos que dele derivam (f SI cor : e soberba, assen 
32.4; 39.11), sua onipottncra que se bre suas prdprias riquezas (Am b.1; rr 
manifests na criaqso (Is 45.12; J 6  37. 19.28). 
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Em algumas passagens da Biblia en- 
contramos substantivos da raiz "ser 
alto", em sentido positivo de grandeza 
e orgulho, sem a conotaeo negativa de 
armgsncia (Jr 13.9; Is 4.2; 60.15). Mas, 
quando se chama a Babildnia "jdia e 
orgulho dos caldeus" (Is 13.9), o termo 
jii tem um matiz de orgulho e arrogin- 
cia; o mesmo ocorre em Isaias (28.13) 
quando o profeta ameaqa a Samaria e, 
em Zacarias (10.1 I), quando se anuncia 
a queda de Assur. A soberba e amgin-  
cia .Go caractensticas dos impios. Estes 
sio os que perseguem os pobres com 
soberba (SI 10.2); falam com altivez (SI 
17.10), seu colar C o orgulho (S137.6), 
armam ciladas contra os  justos (S1 
140.6). E dificil suportar o desprezo 
dos opressores. 

No Salmo 123, aqueles que supli- 
cam, cheios do esca'mio dos acomoda- 
dos, aguardam a ajuda de JavC e sabem 
que s6. ele pode salvi-10s dessa situa- 
GO. Quando JavC interv6m de maneira 
imprevisivel, at6 mesmo lanqando des- 
prezo contra os nobres, a sua mlo se 
revela de mod0 especial (Sl 107.40; 56 
12.2 1). 

No Salmo 123 os suplicantes recor- 
rem a Javi e reivindicam o direito de 
ajuda. Sua declaraqio de conf ian~a 
(w.1-2) e peti@o (w.3-4) reflete a me- 
m6ria hist6rica de Israel dos atos de sal- 
v a g o  de Jav6 no passado. Por isso, re- 
correm novamente a ele, esperando a 
liberta60. Apesar de todas as mudan- 
qas sociais e culturais, a experibncia hu- 
mana refletida neste Salmo C vilicia 
para os nossos dias. "Morte, sofrimen- 
to, doenqa letal, rupturas sociais, aban- 
dono, f nsia por Deus, 'a profundidade 
do ser' (Paul Tillich), tudo isso t 
cido entre nbs". Podemcis rezar 
gas palavras abstraindo dos t r a ~  
gos e obsoletes e, surpreendentemente, 
o Salmo comep a iluminar urna situa- 
G o  de desespero boje em dia" (Gers- 
tenbeqer). 

Neste Salmo, bem ( L outms 
partes dr  Biblir, mui~ nta-s 
"denunciam inimigos numanos ou de- 
moniacos. Quer dizer, eles resl 
i s  estruturas de poder reconh 
neste mundo perturbado". Ned 
sagens encontrams um Deus que se so- 
lidariza com os pobres e miseniveis (Dt 
4,16; S1 12.6, e que repudia os rims e 
4 - m s  ( ~ 1 5 ;  94; 109). Acomunida- 

Impare= &ante de Javi reivindi-. 
a =a justisa dirnte ~ O S  ~oberbos. 
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KOINONIA: compromisso radical 

Paulo Roberto Salles Garcia 

Q uando, em 1%5, foi criado o Cen- 
tm Evangblico de Informa@io - 

que, depois, veio a se transformar em 
Centro EcumBnico de Informa@io -, 
poucos poderiam imagihar que ali se 
estava gestando uma comunidade ecu- 
mtnica a qua1 teria um papel funda- 
mental no sentido de contribuir de for- 
ma efetiva para o fortalecimento do 
movimento ecumBnico no Brasil e na 
ArnCrica Latina. Afinal, com a conjun- 
tura politica da Cpoca - marcada por 
expurgos, persegui@es, "desapareci- 
mentos", prisdes, etc. -, ninguem ou- 
sava amscar urn futuro promissor para 
esse e outros movimentos que almeja- 
vam, entre outras conquistas, uma so- 
ciedade demodtica, igualitiria e par- 
ticipativa. 

Ou melhor, quase ningu6m. Havia 
grupos de cristiios que, mesmo diante 
de tantas injustigas e desmandos, acre- 
ditavam na utopia da liberdade e na 
criago de espagos de luta em busca da 
p m  e da justiga. E foram justamente in- 
tegrantes desses grupos, os quais se re- 
novavam e cresciam a cada momento, 
os que fizeram nascer o Centro EcumB- 
nico de Documentaq50 e Informaqiio e, 
dentm deste, a Assessoria # Pastoral 
Protestante (depois denominada Pro- 
grams de Assessoria # Pastoral). 

Hoje eles tambdm s5o protagonistas 
de uma nova entidade, a qua1 escreve 
mais um capitulo da hist6ria do movi- 
mento ecumBnico brasileiro, e que se 
deseja porta-voz, juntamente com ou- 
tras entidades e movimentos, da Boa- 
Nova do Reino de Deus. Em assem- 
bl6ia realirada nos dias 9 e 10 de abril, 
em ItatiaiaJRJ, foi constituida KOINO. 
NIA - PRESENCA ECUM~NICA E 
SERVICO, uma das entidades herdei. 
ras do Centro EcumZnico de Documen- 
t a g 0  e Informaeo (CEDI). 0 eventa 
contou com a presenga de representan. 

de quatro unidades de trabalho do 
CEDk Pmgramas de Assessoria # Pas- 
toral  (Pp) e Movimento Campo- 
nBs/Igrejas (MCII); Projeto EFpecial 
Divida Externa; e revista "Tempo e 
Presenp". 

Para o pastor presbiteriano (IPU) e 
atual coordenador do Pmgrama de A s  
sessoria B Pastoral, J o d  Bittencourt Fi- 
Iho, C impossivel separar KOINONIA 
da hist6ria do Pp, "pois tem a ver com 
tnfases, descobertas, avangos e con- 
quistas ao longo de treze anos ininter- 
ruptos de trabalho, e tambdm com a 
preciosa heranqa do movimento Igreja 
e Sociedade na America Latina, que 
tornou-se uma referihcia para n6s". Ao 
referir-se a tal movimento, Bittencourt 
assinalou que "valia a pena" herdar um 
estilo de trabalho e de pensamento que 
tinha as caracteristicas de independin- 
cia intelectual e da perspectiva uthpica, 
como era o caso de ISAL: "Achamos 
que era legitimo herdar um mod0 de 
fazer teologia, que foi pr6prio desse 
movimento, naturalmente com algu- 
mas reformulag6es, jh que vivemos 
cirscunstlncias e contextos novos". 

Paulo Cezar Botas, frei dominicano 
e um dos assessores do Pp, tambdm 
considera fundamental recuperar a di- 
mensfio ut6pica do Reino. "Fomos 'ful- 

minados' por esse pmjeto de acreditar 
que um dia a sociedade e as pessoas 
sejam irmiis e fraternas". 

Segundo ele, C necedr io  perceber 
como esse pmjeto, que passa necessa- 
riamente pelo ecume~smo, se faz no 
aqui e agora, neste "nosso tempo opor- 
tuno" (kairos). "Para n6s, desde o mo- 
vimento ecum8nic0, do qua1 somos fru- 
tos, o importante era a afirmago da 
pluralidade e da diversidade, incluindo 
religides niiocristis. 0 maior esclnda- 
lo para o mundo 6 que n6s, cristiios, 
estejamos divididos". "Pot isso - 
acrescenta - n6s apostamos no ecu- 
menismo, na diaconia, como servigo 
real ao outro, e na dimens50 da comu- 
nhio. Nio pode existir oikoumene sem 
diakonia, e nio pode existir diakonia 
sem koinonia". 

alocados nessas unidades, de acordo 
com a especificidade de cada urn. Entre 
eles, incluem-se: Aids e Igrejas (desen- 
volvimento de linhas pastorais em rela- 
G o  a doen*, com assessoria ?is comu- 
nidades religiosas); Eg-Espap Sa- 
grado (diilogo com as religides afro- 
brasileiras na defesa de direitos e na 
afirmago da diversidade e da plurali- 
dade); Trabalho e Cidadania (assesso- 
ria sindical a assalariados, com desta- 
que para novas organizaq6es); altm da- 
queles ligados As ireas de pastoral 
pular, formagiio ecumtnica, Biblia, 
A revista "Tempo e Presenp" terd 
continuidade gar 
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Herbis e canalhas 
Certo humorists pergunta a outro: "Qua1 C o coletivo de herdis?" 0 outro: "0 povo brasileiro!" Nossa hist6ria C hist6ria de 
herbis - ananimos em maioria - que resistiram a golpes sempre executados por altos interesses econ6micos. De todos eles 
o mais diaMlico foi o de 1964. Chamaram-no de "revolu~50" e de "redentora". Revoluqiio e reden@o da indignidade, da 
arbitrariedade, da represdo, da caliinia, da baixeza, da mentira, da molecagem. Este texto C exemplo. Recolhido em 
Florianbpolis pelo amigo Luis Alberto M. Sabany, data de novembm (1969). Ngo esti assinado. 0 s  canalhas sempre s5o 
covardes. Joga lama sobre nomes de pastores e eclesianos. 

Passado um quarto de dculo, ai esti5 a falta de car6ter de militares, policiais e civis que, na base de informa@5es desse 
t i p ,  ficharam, perseguiram, torturaram, cassaram e mataram cidadgos dignos e honrados, os quais - louvado seja o 
Senhor! - nio trairarn a f6, her6is que foram. 

Pnudos Senborea: 
No intuit0 de concbmr p m  o cambate h 
subversiio, pep  a a teneo & VaSas. para as 
observa@bs que se seguem: 

Data de longo tempo a infiltmt$o do 
comunismo nos meios religiosos do Pais, 
tanto no camp cat6lico como no protestante, 
que, pa- ao obsewador comum, nio tem 
tido a atengo devida das autoridades 
constituidas. 

H i  um gnrpo, talvez pequeno, mas muito 
ativo, que vem agindo h i  longa data nas 
igrejas protestantes, valendo-se das 
organiza@5es intemas e das reuniiies da 
juventude para fazer a subversio. H i  algumas 
de~anas de elementos pemiciosos que 
poderia enumerar. Vejamos os nomes de 
alguns: 

1. Quando eu em calouro na Faculdade, na 
catequese que os comunistas faziam junto aos 
estudantes evangdlicos, citavam o sr. Waldo 
C h a r  (Waldo Lenz de Araujo Cksar) como 
membro militante do Partido Comunista. E 
esse elemento, embora se eclipse quando a 
mad  ests braba, continua agindo ativamente, 

iado pela mulher, a prof. Maria Lufza 
Cdsar, e at6 pela filha, que 6 menor, jB 

I ao servip do Demo. Frequentemente 
I Umguai, ao Mdxico, aos 
3s e B Frawa a s e w i p  da 

Ramalho, que viaja constantemente pelo Pais 
e ao estrangeiro, promovendo reu~ 
clandestinas e servindo de pombo a 
se rv ip  da subversio. 

4. Doutrinador da juventude C o "pastor' 
Carlos Cunha, que conhecido como elemel 
da ala chinesa, teve, e talvez ainda tenha, a 
prote@o de miss :ricano, r 
Instituto Central hivadavii 
Correia, 188, na rverri ter 
excelen 
juventu 

5. 01 
a juventude, mesmo como pastor aue e da 
Igreja Presbiteriana de Madurein 
Ministro Edgar Romero, 314) C o 
Francisco de  Paula Pereira de Sou-, quc 
tem prrticipado ativamente de pla 
subversivos, inclusive no Uruguai 

6. Atravessando a Baia da Guai 
encontramos um grupo dl 
Nitedi, liderado pelos re 
Nilo Redua, com ramifi-tpu IW ~nterior dc 
estado, inclusive em Nova Friburl 
mddico anestesista, de prenome ih 
promove reunides clandestinas. 

p& os seus --ralenros-- a s e w i p  aa cormp@o 
da juventude no Seminirio da Igreja 
Episcopal Brasileira, em Santo Amaro. 
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Schisler - .  
Com ele cooperam at6 altas autoridados 
iisticas, postas ao desservi~o da Pitria, 
) o bispo Almir dm Santos, da Igreja 
dista de Belo Horizonte, que ao 
grar o movimento redentor de m a p  de 
, se encontrava em Cuba, a convite e 4s 
mas de Fidel Castro, e conseguiu burlar 
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