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"Quem ... niio ajunta, espalha" 
A minissdrie "Dccadincia", aprescntada 
pela Rede Gloho, esquentou a "guerra 
santa" entre a poderosa emissora de 
televisiio, o bispo Edir Macedo, fundador 
da Igreja Universal do Reino de Deus, e 
rev. Caio FAbio D'Aralijo Filho, presidente 
da Associaeo EvangBlica Brasileira. 0 s  
ingredientes s io  os mais diversos, e 6 
dificil saber quem est6 decadente. 
CONJUNTURA - PQgina 3 

Outra violQncia 
Sem entrar na reflex50 sobre a violbnc 
que vitima populaq6es de todo o mund 
crian~as, jovens e adultos, sem dis t in~ 

Suplemento Debate aborda outro ti 
violbncia, caracterizada por 
canismos e aqdes que visam impor 
erminadas formas de conduta e de 
ologia e cercear a liberdade de 
~samento e de idBias que via contra os 
leres constituidos. 



Religigo e N: status guestionis 

Corn alegria retornamos (f temcftica da comunicaqio stxial. Esta continua 
representando um dos maiores campos de batalha da vida moderna. Em 
nosso Brasil, caoticamente urbanizado e marcado pelos abismos sociais 
aparentemente intransponfveis, a televisa'o perskte como o principal 
instrumento de mobilizapio. Assim sendo, neste nrimero, conferimos um 
destaque especial r) programapio televisiva. 

Inicialmente t tratado opoder de sedqa'o do vefculo, sedqdo esta que 
muitas vezes obscurece os poderes que tracam suas diretrizes. Alertar para 
a influ&ncia desses poderes signi'ca, em liltima aruilise, retomar a 
discusstio sobre o alcance da nossa democracia tupiniquim. 

A infldncia virtual exercida pela televisa'o exalta os dnimos quando a 
discuss60 adentra os campos ttico e moral. Pot isso mesmo, h bastante 
conveniente uma refexa'o nu perspectiva que confronts o senso crltico dos 
telespectadores versus a recorrente demoniza ~a 'o  da programa ca'o 
televisada. Este h outro dos temas tratados. 
0 espaGo ca& vez mabr da pmgramapio religiosa nu TV abre um 

&bate complexo sobre. as abordagens equivocadas daqueles que deveriam 
ser os especialistas nu mathria, bem como sobre as quest6espastorais de 
fwrdo que os programas religiosos suscitam. Nessa linha, um dos artigos 
pretende, tanto apresentar o estado da questio, quanto inserir os leitores 
nesse amplo debate. 

De passagem, temos uma cobertura dos contetidos e propostas do mais 
mcente congress0 da Comissdo de Estudos de Histdria da lgreja nu 
Amgrica Latina (Cehila). E muito oportuno um balaqo da trnjetdria das 
igrejas em nossas latitudes, em face do presente momento de transi@o e de 
grandes transformapies que nos cube viver. 

Por fim, iremos fazer uma incursdo no territbrio da teologia, mais 
especificamente, sobre a temdtica sempre atual da espiritualidade. Mais do 
que nunca, essa temdtica ecurn&nica exige urn tratamento teoldgico 
equilibrado e consistente. 

Neste ntimero contamos com urn Suplemento. Ele trata das muitas faces 
& viol&ncia, melhor dito, daqueles aspectos pouco contemplados. Teremos 
desde a escalada da viol&ncia armadano plano mundial, ath as forrnas 
simhdlicas e potenciais de viole^ncia incrustradas no conservantism 
religiose; sem esquecer uma aruilise mais rigorosa e conseqiiente da 
vwl2ncia urbana. 

Bom proveito! 
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Prezados senhares, 
Acuso recebimento de exemplar desse 

Jornal. Na oportunidade, agrade~o a gentileza 
da remessa e parabeniZ0 toda a equipe pel0 
brilhante trabalho realizado. 

Atenciosamente, 

Geraldo Nascimento 
Depu tado estadual PT/MG 
Beb HorizonteMG 

A redapo do CONTEXT0 PASTORAL, 
Quero agradecer a remessa gratuita (que 

venho recebendo h i  anos) de CONTEXT0 
PASTORAL. Admiro a persisttncia e a 
teimosia de tentarem manter, em tempos Go 
dificeis, a distribuigo gratuita do peri6dico! 
Como era de se esperar, e C mais do que 
justo, C que os interessados passem a 
contribair para que o mesmo continue a 
circular. E o que desejo fazer, pois aprecio 
muito CONTEXT0 PASTORAL. (...) 

Fraternalmente, 

Jandira l h v i m n  
MonknegmtRS 

As mulheres gritavam que nio queriam 
morrer, as criansas choravam. A noite os 
barrams surgiram queimados. Corpos dos 
sem-terra estavam no c k o .  0 colega estava 
do meu lado, de joelhos, ai  tomou um tiro 
dentm da boca. Pistoleims e PM casam os 
sem-terra foragidos na mata. Dezenas de 
posseiros com os b q o s  presos, com a cabep  
baixa, cercados por policiais encapuzados. 
Trezentos e cinqiienta presos, inclusive 
mulheres e criansas, v io  ser processados 
segundo a policia por resistsncia e 
"homicidio". Niio houve massacre, foi d uma 
tragCdia. Vai ter mais. lbdo  isso segundo a 
Folha de S o  Paulo. E o que os meios de. 
comunica@o nio publicaram? 

Meu Deus, que dor! At6 quando tanta 1 

para o nosso povo espoliado, j B  nasce senl 
direitos h vida, 5 educaGo, ao trabalbo. 
Escravizado, sem terra, moradia e saiide, sem 
espap  na cidade, enxotado sempre. (...) Fm 
nome das CEBs e do Grupo de Apoio ao$ 
Sem-Terra quero dizer que estamos junto 
Que nio temos palavns suficientes para 
exprimir nossa nvolta e nojo em relago 
governador de Rondbnia e demais 
autoridades que tentam justificar mais es' 
--apevxc. N6s da cidad 

BeaIriz Araup Metiins 
Jother Pereira Ramalha 
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CONIC se instala 
em Brasilia 

Criticas a Edii 
Macedo dividem 

loga luterana e professom das 
Faculdades Bennett. 

Na oportunidade, se14 lan- 
p d o  o . l i m  "0 sonbo ecumb 
nico: preficio ao Novo Mil$- 
nio", resultado das discussties 
e debates da la Jornada Ecu- 
mbnica, realizada ano passado 
em MendesN. 

0 seminirio, que tem entra- 
da fmnca e esti aberto ao pc- 
blico, sed realizado no Institu- 
to  Metodista Bennett (Rua 
Marques de Abrantes, 55, Fla- 
mengo). Maiores infomasties: 
KOINONIA - Rua Santo 
Amaro, 129, Gldria, 22211- 
230, Rio de Janeiro, tel.: (021) 
224-6713 e fax: (021) 221- 
3016. 

Uma celebra~iio ecumenica, 
que sed realizada no dia lQ de 
novembro na Pamuia  da Res- 
surreiqio (Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil) em Bra- 
silia, d a d  iinicio a urna nova 
etapa na vida do Conselho Na- 
cional de Igrejas CristCs (Co- 
nic). A decido de se transferir 
para a capital federal foi toma- 
da durante a liltima assembliia 
geral. 

Para o secretirio exeautivo 
d o  Conic, o pastor Ervino 
Schmidt, a mudaqa vai possi- 
bilitar urna aproximaMo mais 
efetiva das regilks C e n t d e s -  
te, Norte e Nordeste do Brasil 
"uma contribuieo maior ao for- 
talecimento do ecumenismo 
nessas Areas". "Por outm lado", 
acresoenta, "estarmos mais pr6- 
ximos do centro de decisiies 
politicas do Pais pode signifi- 
car urna cbance maior de rei- 
vindicar politicas governa- 
mentais que favoreqam os ex- 
cluidos". 

0 documento divulgado pelo 
plesidente da Associaqo Evan- 
gdica Brasileira (AEVB), pas- 
tor Caio Fibio D'Araiijo Wlho, 
com criticas B Igreja Universal 
do Reino de Deus, comandada 
pelo bispo Edir Macedo, divi- 
diu os evangilicos. Segundo o 
pr6prio pastor afirmou, "al- 
guns evangdlicos MO concor- 
dam com as criticas porque 
t8m medo de que a Rede Globo 
esteja tentando me usar como 
veiculo, mas a maioria concor- 
da e aplaude a medida". 

No documento, o pastor 
Caio Fhbio denuncia o bispo 
Edir Macedo de estar "pregan- 
do a guerra religiosa", entre 
outras coisas. 0 documento foi 
contestado pelo seguidor de 
Edir Macedo, deputado federal 
Wagner Salustiano (PPBISP), 
h i  cinco anos obreiro em urna 
igreja de SPo Paulo. Para Sa- 
lustiano, o crescimento da 
Igreja Universal esti incomo- 
dando os outros evangilicos. 
"Ninguim chuta cachorro 
morto", disse. "Ningudm 
mexe com o pastor Caio FAbio 
porque ele C urna figura inex- 
pressiva, enquanto o bispo C 
um homem de Deus e tem a 
vida dedicada ao Senhor". 

No documento o pastor 
Caio FQbio critica principal- 
mente a validago do "dinhei- 
ro como tudo" pela Igreja Uni- 
versal. "E precis0 deixar bem 
clam que na Igreja Universal o 
Evangelho C segundo Edir Ma- 
cedo", afirma o pastor. (OESP, 
22/9/95) 

Nege a m  lembramos os 
cinqiienta anos do fun da 
Segunda Guma Mundid. As 
atrocidades do Temiro Reich 
resultaram no surgimento da 
'resist&nciaW. m i r e s  e 
profetas n&am dentro desse 
movimento. Um exemplo d o 
pastor e te6logo protestante, 
Dietrid Bonhoeffer. 

Ele acreditava M vit6ria da 
liberdade e da justip e 
compreendia que era seu dever 
denunciar as  iniqiiidades do 
seu tempo. 'N5o somos Cristo, 
mas se quisermos ser cristsos, 
tal importaria que 
particip6ssemos da amplitude 
do corago de Cristo em a@o 
respondvel ... Mera 
expectativa passiva e 
assistencia indiferente d o  d o  
atitudes cristis. 0 crist5o 

desperta corn o sofrimento dos 
irmios e isto o impele ii a@o e 
B mmpaix50w. 

No dia 9 de abril de 1945, 
Bonhoeffer foi executado num 
camp de concentra@o, 
acusado e condenado por 
trai$io. No seu t~mulo 1i-se 
".. . morreu em resistencia 
contra a injustip e a 
viol2nciaW. 

Ier  Bonhoeffer 6 entrar em 
mntato com urna experiincia 
profunda de fe' pessoal, de 
liberdade respondvel, de 
triunfante maturidade humana. 
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riquezas deste pais para pou- 
cos. 0 que se v6 C a concentra- 
@o de riqueza nas mios de 
quem vive da ldgica da espo- 
liaqiio e explora@o da classe 
trabalhadora". Ele fez refer8n- 
cia tambim ao massacre de 
sem-terra em Corumbiara 
(RO), "homens, mulheres e 
crianqas esmagados porque 
gritavam por terra para traba- 
Ihar". 

Ap6s a missa os participan- 
tes promoveram um panelaso, 
e o lema "A vida em primeiro 
lugar" se misturou a in6meras 
outras manifesta~bes e pala- 
vras de ordem. Segundo dom 
Demitrio Valentini, bispo da 
diocese paulista de Jales, o 
Grito dos Excluidos nio foi 
um protest0 contra o governo, 
mas 1150 deixou de comentar 
que a pol , mn- 

verno de Fernando Henrique 
Cardoso esti deixando seu ras- 
tro: 
- Um governo precisa ter 

maior sensibilidade para per- 
ceber as dificuldades do povo, 
nio pode se restringir ao com- 
bate B inflaqCo - assinalou. 
( 0  Stio Paulo, 13/9/95) 
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Context0 Pastoral I 

De olho na TV 
0 PODER E A INFLUENCIA D NICACAO SEDUTOR 

Magali do Nascimento Cunha 

C omunicar: tornar comum; parti- 
lhar/socializar iddias, pensamen- 

tos, sentimentos; sair de si mesmo e ir 
ao encontro do outro, seja ele ou ela 
pessoa ou qualquer outro integrante da 
natureza que habita este planeta. 

0 mito da criaqio registrado nos es- 
critos judaicos incluidos na Biblia, que 
alimenta a f6 em milhares de cristios, 
ensina que Deus nio criou os seres para 
viverem s6s - dai a comunica@io ser 
urna necessidade bisica. Esta comuni- 
caqio teria como objetivo a comunhio 
plena de todos os seres, da terra habita- 
da, da oikoumene, ou seja, a grande 
vontade de Deus: que todos vivam em 
harmonia. 

Nessa busca de comunica@o/comu- 
nhio, o ser humano, aquele dotado de 
inteligtncia, de racionalidade, nio se 
conformou com os seus dons naturais 
de comunicaqio, como a fala e o gesto. 
Desenvolveu os sinais impressos e a es- 
crita. E mais: na busca de romper todas 
as barreiras para a comunica@o plena, o 
ser humano desenvolveu meios que vei- 
culassem - o mais longe possivel, para 
o maior nlimeru possivel de pessoas, no 
mais curto espap  de tempo - as suas 
idbias, pensamentos, sentimentos. 

geral, como h i  quem louve sua tsrefa 
educacional, socializadora, informati- 
va, promotora de cultura e fornecedora 
de lazer. 

da popula@o, aquela que nio disp6e de 
recursos para urna vida cultural intensa. 
Esse pliblico comp6e-se em grande par- 
te de pessoas que nio alcanqaram um 
nivel de escolaridade ou de articulac;io 
politica que lhes permitam desenvolver 
urna visio mais critica em relaqio Bqui- 
lo que lhes d diariamente veiculado. As- 
sim sendo, urna grande parte da popula- 
$50, sen5o.a maior, "tem urna imagem 
da TV como um veiculo isento, objeti- 
vo, que nio deturpa a realidade, e atri- 
bui urlicamente a agentes externos, 
como o Estado, as limitaqiies e interfe- 
r6ncias que sofre a televisio" (Josi Ma- 
nuel Morin Costas). 

Go, em especial na televisio, os seus 
porta-vozes. 0 s  exemplos disso viio do 
jornalismo i s  novelas, mmo no caso do 
noticiirio sobre o Plano Real ou na ex- 
clusiio definitiva de personagens po- 
bres nas telenovelas. Cada vez mais se- 
dutor, o apelo ao consumo d marca re- 
gistrada da Qnfase televisiva e encon- 
tra, especialmente nas criaaqas, um 
alvo bastante vulnerivel. 

0 poder de influtncia da te 
sobre a populaqio tem levantad 
tionamentos dtiws com as m a i ~  . ,.., 
das Cnfases. Uma quest50 senlpre pre- 
sente C a da TV como cabo eleitoral. 
Como base, h i  o cla'ssico exemplo da 
ediqio do debate promovido pela Rede 
Globo em 1989 entre Lula e Collor na 
disputa da PresidQncia do Pais, veicula- 
da no Jornal Nacional, aprese 
Collor como vencedor. 
0 impact0 da escalada do e 

na TV, com intlucncia marcant 
as crianqas e adolescentes, 6 t 
preocupaqcies, como foi abord 
matdria de capa da revista Veja 
Iho passado. 

A austncia de prog 
nais ou o pouco espaqu p r a  da K I G V I -  

sees locais nas grandes redes te 
do questionamentos quanto i I 

caqio e ao aniquilamento das culturas 
locais. Vale dt espaqo c 
tad0 na TV pc ; religios 
vez mais distiirius c cada vez nran uu- 

derosos, comc 
versa1 do Rei 
da Rede Reco 

Urn pais televisivo 
As primeiras imagens da televisio bra- 
sileira foram transmitidas em Sio Pau- 
lo no dia 18 de setembro de 1950, pela 
TV n p i .  Naquela Cpoca o Brasil conta- 
va com uma populaqio de 51.944.400 
habitantes, dos quais 63,8% rural e so- 
mente 36,2% urbana. 0 s  aparelhos de 
televisio, em 1955, nio chegavam a 15 
mil domicilios. Com o impulso B indus- 
trializaqiio nos anos de 1960, o cresci- 
mento da populaqio urbana e conse- 
qiientemente do perfil urbano de consu. 
mo, a televislo passa a assumir cat5ter 
comercial e a disputar verbas publiciti- - 
rias. Em 1960, o n ~ m e r o  de televisores 
aumentou para 598 mil aparelhos. De l i  
para ci,  o Brasil passou por inlimeras 
crises sociais e econbmicas, mas a TV 
s6 fez por aumentar o seu poder e pre- 
senqa na sociedade brasileira. 

Em 1970 o Brasil j i  possuia mais de 
4 milhcies de domicilios corn TV; em 
1980 esse nlimero chegou a 15 milhees; 
e nos anos de 1990 j i  ultrapassa 20 mi- 
IhBes de domicilios com urna mddia de 
80 milh6es de espectadores, acumulan- 
do 60% de todos os investimentos pu- 
blicitirios. 

Hoje, a m6dia de permantncia do 
pliblico diante do video 6 de t S s  horas 
e ocupa o tempo de lazer da maior parte 

~levisio 
o ques- 
c v?tns-  

Urn pais vulneraivel 
0 mito da objetividade e da isengo cai 
por terra quando se tem acesso i s  infor- 
maqiies sobre quem detCm as conces- 
siies de TV no Brasil. Atualmente exis- 
tem 88 concessbes de canais que estio 
nas mios de apenas dez famfliaslgmpos. 

Acima de tudo, a TV deve toda a sua 
r a d o  de sere seus compromissos a dois 
eixos de poder: ao Estado, pois 6 quem 
concede os canais para transmissio; e 
ao poder econbmico, pois C quem for- 
nece os investimentos que tornam pos- 
siveis as programaqbes. Nio h i  objeti- 
vidade que resista ao cornprometimen- 
to com esses dois eixos, que hoje preci- 
Sam fazer valer a !odo custo as politicas 
neoliberais apresentadas como soluqio 
para a nossa sociedade, e que obvia- 
meutc. vtem nos meios de comunica- 

:ntando 
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Urn rneio controvertido 
A evolucgio dos meios de comunicaqio 
social, passando pela imprensa, a radio- 
transmissio, a telefonia, a televisiio, 
chegando 3 ciberndticalinformltica, 
sempre despertou a atenqio pel0 im- 
pacto nas realidades sociais e culturais 
dos povos. 0 grande pensador da co- 
municaqio, Marshall McLuhan, j i  ha- 
via apontado, nos anos de 1960, a im- 
port5 ncia dos meios de comunicaqiio 
como extensio do ser, anunciando que 
eles transformariam o mundo numa al- 
deia global. 

Trinta anos depois, muitas das teo- 
riaslanlincios de McLuhan podem set 
confirmadas ou questionadas. 0 fato 6 
que 6 inegivel o poder dos meios de 
comunica@o na aproximaqio de povos 
e culturas, no interclmbio de iddias e 
informagdes. Dentre eles, encontra-se 
aquele que tornou-se um dos meios 
mai? populares e o mais poderoso: a te- 
levisgo. Pode ser o mais amado, idola- 
trade ou o mais odiado e criticado. H i  
quem veja a telev nte- 
se dos males da I com 
influcncia direta I I em 

onquis- 
os cada -- 
.-..- 

I -  
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Com o advent0 de novas tecnolo- 
gias, o poder da TV tende a crescer. 
Hoje no Brasil, j i  se tem o acesso a ca- 

I' ICvida de 
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Real, telespedadores, ouvintc $0 a maio de 1994, o Jomal Nacional 
foram convidados a votar er TV Glob dedicou 37% do tempo de 
Hemique Cardoso em nome c ertura das candidaturas a FHC contra 
vide. 0 s  versos do jingle da campanna b dedicados a Lula e 36% divididos 
FHC Go uma bela ilustra@o deste fa1 .e todos os ouhos seis candidates. Isso 
'Deu no jornal que a vida est6 melhora I levar em conta os contelidos, pois o 
do. E Real". Ai est4 a peculiaridade des po dedicado a Lula tratava em espe- 
C 
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Mosaico religioso e midia 

Sc t possivel falar & crise hojc em dia, 
esta e?, antes & mais nada, a crise das R- 
fekncias (kticas, esrdticas), a incapacido- 
dc de avaliar os acontecimentos em um 
mcio em que as apodncias estcio contra 
k s .  0 desequilibrio cnsccntc e m  a in- 
formapio direta e a infonnapio indireta, 
fnrto do desenwlvimmto de d k m s  mios 
& comunicag~o, tende a privilegiar indiscri- 
minadamente totfa informagdo mediatin- 
da em detrimmto da informag60 dos senti- 
dos, fazendo com quc o cfeito do nalpare- 
Ga sup lontar a rralidade imediata. 
(Paul Virilio) 

cionamos urna amostrageml segundo 
um crit6rio de abrangbncia, isto 6, esco- 
lhendo pel0 menos um programa das 
diferentes modalidades apresentadas. 
Este critirio comporta urna limitaeo 
dbvia: nio contempla o aspect0 da fre- 
qiibncia. Em outras palavras, conferi- 
mos aos programas semanais a mesma 
aten@o que aos diirios. 

A observasio deu-se, em primeira 
instlncia, por meio de um fomulirio2 
que destacava as constantes dos pro- 
gramas. Observe-se que, tanto as seme- 
lhanqas detectadas e registradas, quan- 
to as eventuais dessemelhansas nio re- 
gistradas, ficaram por conta de urna 
anllise de conteudos, alils, o que de 
fato nos importava para os prop6sitos 
do presente artigo. 

Como se sabe, existe apenas urna 
rede de propriedade evangelica, a Rede 
Record (canal 13 no RJ). Nela al6m da 
programac;io religiosa propriamente 
dita, existe o programa 2Sa Hora, apre- 
sentado por pastores e que pretende 
propagar as opinides da Igreja Univer- 
sal do Reino de Deus (IURD) acerca 
dos assuntos momentosos da vida bra- 
sileira. Pokm, trata-se de urn programa 
de entrevistas e debates, no pad60 dos 
programas seculares congbnyes. Por 
isso, o eliminamos de nossa relaqio; 
muito embora consideremos que de per 
si mereqa urna a ~ l i s e  cuidadosa. 

dbncias, nem sempre simultlneas. A 
primeira 6 aquela que entende que bas- 
ta transpor para imagens aquilo que 
normalmente se realiza no ambiente 
das igrejas tal como prega@es, estudos 
e nlimeros musicais. No caso da televi- 
sio, caso niio haja urna adaptaeo para 
a linguagem pkpria do meio, a come- 
Gar pelos aspectos cenogrificos, o pro- 
grGma pode tomar-se masante e esteti- 
camente pobre. 

A segunda tem implica@s pasto- 
rais. Ao pressupor a neutralidade do 
meio, situa-se a mensagem religiosa, 
dentre as muitas mensagens explicitas 
ou subliminares que a TV veicula, pro- 
duzindo urna pasteurizaeo que pode 
transformar os contehdos da f6 em mer- 
cadorias para consumo simb6lico. 

Sob outro prisma pode-se ressaltar 
que a programa@o televisiva traduz, 
em grande parte, o processo de adapta- 
$lo das igrejas e dos movimentos reli- 
giosos B economia de mercado. Neste 
contexto, para nio porem em risco o 
patrim6nio acumulado, as igrejas e mo- 
vimentos podem sacrificar valores e 
principios fundamentais. Por sinal, este 
6 o grande desafio que o Cristianismo 
enfrenta nesta virada de milbnio: como 
manter inc6lume a t r a d i ~ i o  biblica 
num quadro de globalizaqio econ6mi- 
ca que exige fidelidade absoluta, por- 
tanto, religiosa? 

Nesse quadro, vale a pena observar 
at6 que ponto o discurso religioso tele- 
visivo concorre para transferir is pes- 
soas a culpa e a responsabilidade pela 
condisio desfavorecida e subalterna 
em que se encontram. Nio estaria em- 
butida nas bnfases de cura, exorcismo e 
prosperidade urna inversiio do processo 
de dominaeo tal qual ele se dl? 

No lmbito evang6lico brasileiro, so- 
bremodo nos centros urbanos de m&io 
e grande portes, es t i  sendo gestada 
urna nova composieo eclesial a qual 
iremos apelidar de "Neodenominacio- 

mos mais apenas as 
 is de um lado, e as 
~tro. AlCm das muitas 

denominaMes do Pentecostalism 1 

respeito do tratamento dispensado pela 
imprensa i expansio evang6lica em ge- 
ral, e aos pentecostalismos em particu- 
lar. Basta urna leitura superficial das 
mat6rias publicadas ou veiculadas pela 
televido para se perceber o despreparo 
dos profissionais no trato da questio, 
porquanto cometem equivocos elemen- 
tares e apresentam imprecishes sur- 
preendentes. Tal deficibncia decorre, 
entre outras causas, do descaso contu- 
maz das reda@es e das universidades 
para com os assuntos religiosos e, des- 
se modo, o despreparo dos profissio- 
nais nesse campo 6 conseqiibncia da 
agenda de treinamento tedrico e pdtico 
que recebem, na qual as questdes reli- 
giosas estio ausentes. 

A situasfio se agrava ainda mais 
quando se percebe a carga de precon- 
ceito e de valoraeo negativa presentes 
nos textos e mat6rias que se pretendem 
cientificos. Boa parte dos intelectuais 
acadbmicos - corn raras excqdes que 
s6 confirmam a regra - tratam dos 
pentecostalismos como se fossem a 
priori urna ameasa, traduzindo com 
isso o alinhamento deles com os inte- 
resses dominantes que, desde sempre, 
execraram e mesmo perseguiram as 
ma~festa$ies, express6es e formas de 
organiza@o religiosa com maior pres- 
tigio entre as camadas subalternas e/ou 
segmentos minoritlrios da sociedade. 

Geralmente, as a c u s a e s ,  insinua- 
@es e imputa@es para as quais dHo um 
destaque abertamente alarmista, apli- 
cam-se em maior ou menor intensidade 
a quase todas as organiza@es religio- 
sas que conhecemos no Brasil. Portan- 
to, ao procederem dessa maneira, nada 
mais fazem do que refoqar os poucos e 
poderosos interesses para os quais a ex- 
pansi o dos pentecostalismos repre- 
senta, de fato, alguma ameasa. 

0 sintol not6rio desse al- 
nhamento C : que um dos aspel 
tos mais in a nio  tem sido s< 
tisfatonam! emplado, qua1 seja, 
o embate rial, patrimonial e 
politico do le, os  pentecostalis- 

3s GO parte rntegrante, juntamen 
m outros entes sociol6gic 
ente conhecidos. A titulo 

PO ressaltamos o conflito a m n o  qr 
se estl configurando entre as Organiz 
q6es Globo e a Rede Record, esta 611 
ma de propriedade da IURD. Este coi 

a roupagr 
esenta, d 

r claramr;tlrc tuuuS OS innreulen~es t 

Notas metodol6glcas 
Quase todas a agremia@es eclesiisti- 
cas brasileiras decidiram investir pesa- 
damente em estruturas de comunica- 
qio. Tais investimentos v io  desde pro- 
gramas radiof6nicos de lmbito regio- 
nal at6 a aquisicio e manutenqio de re- 
des nacionais de TV, passando pelas 
FMs e canais por assinatura. 

0 mais din3mico e fascinante fen& 
meno do campo religioso brasileiro na 
atualidade 6 o crescimento numdrico e 
patrimonial das denominaqdes evangQ 
licas de constituiqio recente, sobretudo 
pentecostais. Sabe-se que grande parte 
dessa expansio se deve ao uso dos 
meios de comunica@io, em particular a 
televisio. 

Assim sendo, decidimos olhar mais 
de perto essa vasta programaqio que 
ocupa, segundo fontes credenciadas, 
um total aproximado de 40 horns se- 
manais da programasiio televisiva. 

mos de lado a programaqio reli- 
radiofijnica, que se constitui em 

ourra vastidio comunicacional digna 
a abordagem exclusiva. . 

bsa intensio foi perctber e subli- 
spectos estrat6gicos que compor- 

tariam desdobramentos pastorais signi- 
ficativos. NHo pretendemos emitit- pa- 
receres estritamente tecnicos, at6 por- 

Numa cultura como a nossa, M muito 
acostumada a dividir e estilhaear todas 
as coisas como meio de - 1-las, 
ndo deixa, ds vezes, de tanto 
chocante lembrar que, puru ejeitos 
prdticos e operacionais, o meio d a 
mensagem. (Marshall Mcluhan) 

Evangilicos de todos os matizes e 
~nocat6licos como se 
ntes num grande mer- 
atias do campo religio- 
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A AUDIENCIA DOS PROGRAMAS RELlGlOSOS NA N dade dessa expando no ccntexto L, ,,- 
pitalismo tardio em que vivemos. Ao 
mesmo tempo que pode significar a ne- 
cessidade crescente de transcendencia, 
pode fazer.parte d t  um novo modus 
operandi de dominaqiio. ' 

Devemos estar advertidos para o 
fato de que o aparente pluralismo de 
alternativas religiosas, considerando- 
se o mosaic0 que presenciamos hoje na 
midia brasileira, em verdade pode sig- 
nificar apenas o puro e simples amor- 
daqamento dos questionamentos e 
conflitos subjetivos, estes altimos vis- 
tos como instmmentos privilegiados 
na luta em favor de uma autonomia 
humanizante, e estimulantes da criati- 
vidade histcirica nos niveis individual 
e coletivo. 

Unfverso pesquisado: 3.925.000 domicilios 

Hohrio Programa Media Aparelhos Horhrio Programa MBdia Aparelhos 
lbope ligados lbope ligados 

GAZETA CULTURA 
DE SEGUNDAASEXTA AOS DOMINGOS 

-- -- - ~ ~ ~ p -  - 

5h55 lgreja da Grata em seu - 6 mil 
Lar 

7h55 A Palavra de Deus - 1 emil 

AOS DOMINGOS 

8h00 Encontro com Cristo - 17 mll 

8h30 Um pouco de Sol 1  onto 21 mil 

8h00 Missa de Aparbcida 3 pontos 101 mil 

MANCHETE 
DE SEGUNDA A SMTA 

- 

8h30 Escola Biblica da FB - 7 mil 

13h00 De Bem com a Vida - 19 mil 

lh15 Clip Gospel N A 

2h15 Espato Renascer - 8 mil 

AS SEXTAS 

Oh30 Reencarnacio 1  onto 23 mil 

8h45 A palavra de Deus com 1 ponto 22 mil 
Maria . 

-- - -- 

9h10 Fe para Hoje 1 ponto 24 mil 

BANDEIRANTES 
DE SEGUNDA A SEXTA 

5h00 lgreja da Grata - 7 mil 
2h15 Tribo Gospel N A 

RECORD Uma conclusiio 
Quando cuidamos de advertir quanto 
aos preconceitos no trato dos feniime- 
nos do campo religioso nacioni 
particular do crescimento dos I 
costalismos e do Neodenomina 
lismo, o que pol la pu3- 
tura vitimiria e lo a de 
alguns intelecruais evangellcos. Ao 
contdrio, desejamos quc 
social bem como as da rc 
melhor uso possivel doc 
vos aparatos de conheci 
preservar o m6todo sin 
pretasiio teol6gica lati 
que proporcionou e proporciona Incon- 
tiveis avanqos no tocan 
s5o da realidade complc 
que vivemos. 

Nas igrejas cristgs, cabe ii Te 
Pastoral a drdua incumMncia c 
cernir e denunciar a presen- no I 
religioso das inc l inae  
fanatizantes, ou seja, d: 
homogeneizqio de cretrrjas, uuu ..-.-_, 

e de comportamento religiaso, e ainda 
do cerceamento do livre exame das Es- 
crituras. Em suma, das conspirac6es re- 
co rren 
Princi 

DE SEGUNDA A SEXTA 6h15 Palavra da FB 1 wnto 23 mil 
6h00 0 Des~ertar da FB 1 bonto 20 mil 

.--...- 
al, em 
pente- 
ciona- 
.- --- 

-- - 

7h15 Palavra Viva 1 ponto 21 mil 

7h45 Anunciamos Jesus 1 ponto 28 mil 

AOS DOMINGOS 

- - 

12h00 Oratio do meio-die 2 pontos 72 mil 

18h00 Ora$io das seis 2 pontos 88 mil 

stulamos 
corporal . . 

nio d urn 1 hOO Paiavra de Vida - 16 mil 

AOSSABADOS 

6h30 Mensagem de Esperanqa NA 

7h00 Falando de Vida N A 

7h00 Missa Dominica1 N A 
tiva, com 
- ... - 

- 

7h30 Esta Escrito - 14 mil 

GLOB0 
AOS DOMINGOS 

6h05 Santa Missa 2 pontos 88 mil 

SET 

e as cibm; 
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8hOO , Santo Culto em seu Lar 1 Donto 22 mil 

1 hOO Palavia-de Vida - 16 mil mento a 
gular da 
no-amer 

fim de 
inter- 

icana, 

AOS DOMINGOS - - - -- - 

TODOS OS DlAS 

2 min no Palavra Viva N A 
inicio da 
transmiss50 

6h30 0 Despertar da Fe 1 ponto 20 mil 

llhOO A Caminho do Ceu N A 

1 hOO Santo Culto em seu Lar 1 ponto 22 mil te B com 
:xa e op: 

preen- 
Ica em NA: NBo analisada. Fonte: lbope 

lologia 
le dis- 
rnmnn 

Considerat$es pastorais 
A partir do momento em que a s  merca- 
dorius comesam a "personificar-se", o 
homem (produtor) tende a sujeitar-se a 
elas para  viver. Nisso s e  baseia o se- 
guinte impulso religioso do sistema ca- 
pitalista: a "personificafdo " das mer- 
cadorias que s e  inter-relacwnam leva 
0 criafdo de "outro mundo" que inter- 
v4m neste, mas cuja ess&ncia t? produ- 
zir na fantasia religwsa as relap5es so- 
ciais que as  mercadorias realizam no 
mundo mercantil. (Franz Hinkelammert) 

Jh se sabe que o propalado processo 
de seculariza~io da modemidade nHo 
produziu, como acreditavam muitos, o 
desaparecimento da religiiio, mas sim, 
o aparecimento de ieligi6es substituti- 
vas. Novos entes sagrados travestidos 
em fencmenos seculares que em seu 
bojo prometiam e conduziam novas mi- 
tologias, como pa tro- 
gresso ilimitado. 

Tais e quais as rellgro~S totalititlaa 
da Anligiiidade, as novas propostas re- 
ligiosas globalizadoras e substitutivas 
precisam impor sua resvectiva visio de 

vras, somente com a e le igo 1 

gos e adversirios, reais ou imagnanos, 
que apenas podem ser convertidos ou 
rejeitados, uma proposta religiosa o 
ideoldgica alcanqa elevados niveis d 
ades5o. 

As grandes ideologias tot: IS 

vivem seus eclipses, pel0 menos no que 
diz respeito aos valores que lhes davam 
suporte. 0 socialismo real ruiu quando 
se percebeu que ele era incapaz de pro- 
ver o bem-estar que prometera e que 
conduzia apenas a mais e mais priva- 
~ 6 e s .  No capitalismo, por seu turno, os 
ideais elevados vinculados ao mercado 
e ii produtividade cederam Iugar B con 
petiqio desenfreada e a desigualdade 
intranspniveis. 

Nesse quadro, o que resta 6 apenas a 
necessidade de consumo e de frui@o 
imediata, bem como sua antitese, a in- 
satisfaqiio generalizada de n5o se poder 

tisfazer essas pulsiies. 0s  custos hu- 
~~,dnos  desse estado de coisas s5o bem 
conhecidoa iio, viol6ncia, co 
rupc;io, ap< mia e congenere 
Para muitos, sooremodo aqueles COI 

lessa c o n c e w o  que tenta resistir a 
um mundo perverso e construir um 
novo destino comum, s6 resta buscar 

sistema religioso absolutista que 
:e clam quem siio os "irmios" e 

quem siio os desafetos, concep@o apta 
assim a plasmar uma identidade coleti- 
va desejada e satisfatciria. A obten~iio 
dessa identic rece a vantagem 
adicional dc zar os instintos 
agressivos e, meira, maior coe- 
s io  comunitiria. EstCo &adas ; 

q5es para a instala@o das condu 
ticas, ou seja, os messianismo 
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TV: anjo ou dem8n 

Antdnio Moser 

A njos e dem6nios sempre povoa- 
ram o imaginirio humano, mesmo 

nos penbdos de dessacralizaGo e secu- 
larizaeo. S6 que hoje anjos e dem6 
nios se encarnam em pessoas e em ati- 
vidades humanas. E neste clima que os 
Meios de Cornunica@o Social (MCS) 
de mod0 geral, e a TV, de mod0 parti- 
cular, para uns encarnam o bem; para 
outros o mal. 

Sobretudo para certos grupos de 
igreja, que reagem contra urna excessi- 
va onda liberalizante na irea dos costu- 
mes, a TV i urna espicie de monstro 
que s6 destila veneno para dentro dos 
lares e da sociedade. Para outros, em- 
bevecidos pelas maravilhas do progres- 
so e da modernidade, a TV 6 urna esp& 
cie de bcmdosa bab5, que rasga hori- 
zontes novos para crianqas e adultos. 
Diante disto, nHo haveria urna posisio 

futuro do relacionamento humano. Nio 
s6 jovens, mas tambdm adultos pare- 
cem abraqar este novo "credo", com to- 
das as suas foqas. 
0 pior de tudo C que aquelas pessoas 

que nio se enquadram dentro dos par& 
metros desta espkcie de nova Btica do 
vale tudo, s i o  ridicularizadas. Nem 
precisam ser cldrigos ou religiosos: as 
pessoas que nio  assumem a nova onda, 
quando nio trazem batina, s lo  vestidas 
com os hibitos de beatos e beatas, que 
sempre provocam risos. 

No que se refere i viol2ncia, o qua- 
dro nio i menos preocupante. Noticia'- 
no  que nio recubra ao menos a metade 
do tempo alimentando a j i  caractensti- 
ca marca da patol6gica inclinaqso dos 
brasileiros para o trrigico e o sinistro, 
parece ser vazio. Sobretudo se nio apre- 
sentar assaltos espetacu- 

maduro sobre qualquer realidade hu- 
mana. Afinal, urna das c o n d i e s  hu- 
manas e de suas atividades consiste . 
exatamente na ambigiiidade. Nada e 
ningu6m i totalmente mau, ou total- 
mente bom. Sempre hi  luzes e som- 
bras. Dai a quest50 ser dupla: como fo- 
calizar luzes e sombras, e como fazer 
com que as sombras rearem o mais pos- 
sivel diante da foqa penetrante da luz. 

Com isto j i  estamos sugerindo que 
nem tudo 6. negativo nos nossos MCS e 
mormente na TV. Nlo s6 existem tam- 
bim bons programas em todos os ca- 
nais, como existem canais e retransmis- 
soras que fizeram a op@o pela Vida, 
em seu sentido amplo e profundo. 

Ademais, i preciso nio esquecer que 
todas as emissoras pesquisam a opiniio 
p6blica para conhecer-lhe as tenden- 

mas conclusties. A primeira C que a TV 
nio se confunde nem com anjos nem 
com dembnios. Estes nSo se excluem, e 
normalmente andam juntos. A segunda 
f que nHo adianta simplesmente "apa- 
gar" a TV, ou fazer como se ela nHo 
existisse para n6s. Muito mais impor- 
tante t ajudar o grande piiblico, de to- 
das as idades, a desenvolver seu senso 
critiw. lsto significa concretamente, 
encontrar nas familias, nas comunida- 
des de fC, nas associaq6es e nas entida- 
des, e s p a p  e tempo para analisar os vi- 
rios aspectos dos virios programas. 

Uma terceira conclusio se imp6e 
com mais foqa: encontramo-nos diante 
de urna realidade at6 certo ponto irre- 
versivel. Por mais que os pregadores se 
empenhem por expulsar este rnisto de 
anjo e de demdnio, ele n5o desaparece- 

. - 

mais critica, de quem sabe discernir os 
valores e contravalores da TV? 

lares, nos quais, natural- 
mente, o bandido passa 
sempE a ser urna esp6- 
cie de her6 i s  avessas. 
Filme onde n lo  predo- 
minem cenas de mortes 
ou de pancadas tambim 
parece nio ter graqa. 

Este quadro se agrava 

Amea~as  hegaveis 
Nio h i  como negar: desde que o cantor 
franciscano frei JOG Mojica inaugurou 
o primeiro canal de TV no Brasil, em 
1950, o fascinio inicial foi dando lugar 
a reticencias sempre maiores. As criti- 
cas, mais do que justiticadas aos pro- 
gramas que dominam os muitos canais 
de TV, apontam para urna triplice dire- 
gBo: contebdos, mod0 de enfocar os 
problemas, hordrios. 

0 s  conteridos que ameaqam o ethos 
mais profundo do nosso povo, indele- 
velmente marcado pelo Cristianismo, 
dizem respeito sobretudo ao sexo e i 
violCncia. 

No que se refere ao sexo, nem 6 pre- 
ciso esperar pela "sexta-feira sexy". 0 
mito de um pr6-an6ncio de um final de 
semana cheio de emoqdes nesta irea, 
faz com que virios canais disputem, a 
audiCncia, apelando para o sex0 mais 
ou menos explicito. E nem 6 preciso 
assistir a todas as novelas, nem a todos 
os seus capitulos, para se perceber que, 
movidas pela irresistivel f o r ~ a  do Ibo- 

as apres 
I0 coloric 

: pan-sexualismo que, ora mals, 
:nsamente, vai dermban- 
ores ligados 3 sexualida- 
, 0 liberalismo, a apela- 

ainda mais pelo mod0 
como tudo isto 6 apre- 
sentado. Nio hd drivida 
de que a TV apresenta 
urna realidade. Apergun- 
ta que fica B se esta 6 
toda a realidade e se so- 
mente esta t a realidade. 
Na vida tudo depende 
muito do lngulo a partir do qua1 se 16, 
ou dos 6culos que se usam. Emuito sig- 
nificativo o termo "heresia": herege 
nio i aquele que ignore completamente 
a verdade, mas aquele que absolutiza 
um lngulo da verdade. 0 ma1 consiste 
em exacerbar um 3ngulo da realidade; 
em tratar problemas profundos com le- 
viandade e superficialidade. 

No que se refere a hodrios, teorica- 
mente bastaria fazer programas leves 
durante o dia e i s  primeiras horas da 
noite. Mas quem garante que as crian- 
Gas obedesam a horirios, sobretudo 
nos longos penbdos de firias e fins de 

cias. Concretamente isto significa que, 
a rigor as emissoras nio criam costu- 
mes. Certamente nio foi a TV, sozinha, 
que desa, ~ntas das nossas fami- 
lias. Que ce o como se estrutu- 
mu nossa rc;alluade familiar, sabe rr--' 
to bem que esta nunca foi muito ec 
cante. E isto desde a chegada dos c 
quistadores. Talvez a TV mais refc.-- 
costumes mais ou menos arraigados, os 
incremente, ou entZo explicite certos 
anseios mais ou menos latentes. Ne- 
nhuma emissora iria insistir numa tbni- 
ca se nio encontrasse eco. 

15.0 que se pode, e 
asas dos anjos e acc 
dem6nios. 0 que se poae e se aeve 
saber conviver com eles, vendo-c 
w m o  desafios e nio como fatalidadt 
*'uito significativas siio as tentas6 

~frentadas por Jesus. Este nio fugiu 
C dialogou com os demdnios. M 

- ~ u b e  enfrentg-10s com algumas arm 
bem conhecidas (jejum e orasio) e co 
uma surpreendente (Mc 1.12-15 
"Anunciar o Reino de Deus". Quandc 
Reino se implanta, aparecem os anjos e 
desaparecem os demdnios. A TV nio C 
o problema. Problemitico 6 o ser hu- 
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Eras de our0 e desmoronamento: 
lgrejas na America Latina e no Caribe 
Jorge Atflio Silva Iulianelli 

A I1 Confedncia Geral da Comissio 
de Estudos de Histdria da Igreja na 

America Latina e no Caribe (Cehila) 
foi um simpdsio; as pessoas acolhe- 
ram-se "fratemuralmente" e partilha- 
ram palavras, foram comida e bebida. 
Ademais, era um Consilio Ecumtnico 
no qua1 homens e niulheres das mais 
diversas partes de nosso continente, e 
de outros, puderam congraqar-se e dis- 
cutir os dltimos cinqiienta anos nos 
quais as igrejas viveram as mudanqas 
das sociedades num mundo em pro- 
cesso de globalizaqio. 

0 pressuposto metodol6gico da Ce- 
hila sempre admitiu que a histdria das 
igrejas nio se encontra intra muros, 
mas C a histdria de homens e mulheres 
que vivem em um mundo em mutagbes; 
nio se trata de urna histdria especial, 
mas da mesma histdria. Deste modo, 
era parte do objetivo da Conferencia 
averiguar as mais recentes transforma- 
q6es pelas quais as sociedades tern pas- 
sado. lsto significa olhar a histdria da 
Igreja que 6 anima mundi. 

Antes mesmo do inicio da Conferen- 
cia, a reuniio da Comissio Executiva 
de Cehila estava marcada por essa pers- 
pectiva. Alguns pequenos fatos sio re- 
veladores. Ao terminarem as sessbes 
houve um passeio histdrico por Si0  
Paulo, iniciou-se com urna visita ao 
Memorial da AmBrica Latina, onde ca- 
sualmente estava ocorrendo urna expo- 
si@o de Roger Bastide. Num painel ha- 
via a frase de Bastide: "A religiio 6 o 
filtimo bastiio da cultura popular". 
Eduardo Hoornaert, Max Salinas e 
Beozzo comentaram: "Isto 6 de Cehi- 
la ..." 

6 a perspectiva que integra a reli- 
giio B dinlmica histdrica do povo. 0 
passeio seguiu pela cidade de Sio Pau- 
lo, vendo: desde a vinculagio de sua 
fundago ao duplo projeto missionArio 
dos jesuitas e suas vinculaqdes e disso- 
ciaqdes com o projeto colonizador; at6 
aos efeitos da urbaniza@o na organiza- 
gio espicio-religiosa da megaldpole. 
No meio do passeio, assistimos 2 derro- 
ta do Brasil pelo Uruguai, em um bar. .. 
e havia uruauaios entre nds ... 

siva" e "o homem 6 urn projeto-esperan- 
p". Cehila procurou, ao reler a histdria, 
demarcar t& pontos fundamentais. 

0 primeiro ponto: estes liltimos cin- 
qiienta anos da hist6ria das igrejas e 
dos cristios estio marcados pelo esfor- 
qo ecumtnico. Isto significa duas coi- 
sas: Uma, um reconhecimento do pro- 
tagonismo protestante no que se refere 
B construgo do Ecume~smo. A aven- 
tura ecumQnica nasce europCia e se 
confirma nas dimensees do mundo 
pds-guerra, 6 inegivel o forte impulso 
que Joio XXIII e o Concilio Vaticano 
I1 ofereceram a essa experiencia, e eles 
sio frutos do mundo do pbs-guerra; ou- 
tra, a experiencia ecumtnica C modifi- 
cada pelas igrejas do Mundo dos Dois 
Tergos, ela ganha densidade e foqa. 

0 segundo ponto fundamental foi a 
irrup@o dos pobres como protagonis- 
tas da histdria das igrejas. A importln- 
cia desta apari@o eclesial se configu- 
rou por t d s  de um clamor: Libertaqio. 
Clamor que se fez teologia, teologia 
que nascia de urn novo mod0 de a Igre- 
ja ser. Mas, em um processo lento se 
verificou a diversidade no mundo dos 
pobres: crianqas, velhos, mulheres, ne- 
gros, indigenas, o mundo amerindio. A 
I1 Conferencia de Cehila esteve atenta 
B pluralidade deste mundo dos pobres. 
Procurou ouvir as vozes de suas reli- 
gides milenares, os midos das bamgas 
gnividas e dos enfrentamentos com os 
mundos machistas, as lutas contra to- 
dos os tipos de preconceito. 

0 terceiro ponto ressaltado foi o da 
reprojeqio da Modernidade. Dusserl 
ressaltou o projeto da Modernidade 
como projeto da Mundializago inicia- 
do em 1492, com a construq50 de um 
mundo sem fronteiras para o mercado, 
no qua1 o Outro perde sua face e seu 
lugar. Tal processo chega agora ao seu 
colapso. Hobsbawm chama a esse mo- 
mento da histdria de desmoronamento. 
Cehila i muito vigorosa. H i  pouco 
tempo algum servigal do govern0 esta- 
dunidense falava de fim da histdria, en- 
tendendo com isso a vitdria do capita- 
lismo sobre toda outra alternativa poli- 
tico-econdmica ... Nesse context0 Cehi- 
la afirma que a histdria 
de buscas de alternativ 
para a crise ecoldgica, para as cnses aa 
explosio demc 
ca... Dizia um 
se faz caminhc 

Foi urna Conferencia magna, quer 
por sua importlncia, quer pela quanti- 
dade das exposigdes que foram realiza- 
das: 315 nas quatro seq6es. E relevante 
notar que mais da metade das conferlin- 
cias da seqio t ed t i ca  versavam sobre 
apenas cinco temas (52% das exposi- 
qdes da se@o tem4tica): em sua maio- 
ria pertenciam A subseqiio "Culturas e 
religides populares" (16.5%); depois, 
respectivamente, em ordem decres- 
cente de quantidade de exposiq6es, 
"Igrejas protestantes e evangClicas na 
AmCrica Latina e no Caribe" (11,4%), 
"Igrejas e Estado de Seguranqa Nacio- 
nal - relaqdes Igreja-Estado", da 
" A g o  Catdlica Operiria i s  Comunida- 
des Eclesiais de Base" e a mesa sobre 
"Ensino da histdria da Igreja na AmCri- 
ca Latina e no Caribe". 

Essa amostragem apresenta um inte- 
resse profundo com relaqio ao tema 
das relaq6es entre Cristianismo e reli- 
gi6es afro-amerindias e amerindias e 
sobre a situa@o do Protestantismo na 
AmCrica Latina e no Caribe. 0 s  dois 
subgrupos correspondem a mais da me- 
tade dos cinco mais densos de contri- 
buifles. Isso tambCm confirma a tese 
sobre a importlncia da dimensio da di- 
versidade no estudo sobre a histdria das 
igrejas na AmCrica h t i n a  e no Caribe. 

As duas seq6es temiticas com o me- 
nor ndmero de contribui@es (4,296 le- 
vando-se ambas em consideraqio) s60 
as que versaram sobre as contribuiq6es 
das confertncias episcopais latino- 
americanas ao Conferlincia e sobre a 
participaqio politica dos cristios du- 
rante a vigbncia dos Estados de Segu- 
ranqa Nacional. Sem duvida, isto nio 
significa menor importlncia historio- 
gnifica destes temas. Amsca-se susten- 
tar que, especialmente no segundo 
caso, deve-se a urado da pes- 
quisa do tema. 

De qualquer alueclla c 1111~rr--'- 
nante haver 255 contribuigdes tr 
cas escritas, sem considerar a el 
@o artistica e a mostra cinematograr~ca 
que estavam em cartaz durante t 
Confertncia. Eram 14 subseqdes 
centenas de pesauisadores. Foi 

LibertasQo e esperansa 
no desrnoronamento 
E verdade que estamos na "Era do des- 
moronamento", ao menos para Hobs- 
bawm. Ele afirma que o mundo vive 
dkadas de crise. "A hist6ria dos vinte 
anos apds 1973 C a de um mundo que 
perdeu suas refedncias e resvalou para 
a instabilidade e a crise.( ...) A tragCdia 
histdrica das DCcadas de Crise foi a de 
que a produgo agora dispensava visi- 
velmente seres humanos mais rapida- 
mente do que a economia gerava novos 
empregos para eles." Estamos vivendo 
urna experiencia pungente de amplia- 
@o de "moinhos de gasta PO f 
nio permitir-lhes entrar no 1 de 
Trabal ho. 

Neste mundo que passa por proces- 
sos de transformagio muito acelerados 
i importante construir projetos densos 
de esperanga, mas nio irrealistas. Em 
parte, essa esperanqa realista, algo 
mais do que o realism0 utopico de Gid- 
dens, deve estar assentada na memCIns 
A velha constataqio de Walter Be 
min diante do quadro de Paul Klee d 
ser retomada em outra perspectiva, 
verdade que a tds  do anjo, que ten 
asas impelidas para diante por urn 1 
to impetuoso, e a face voltada para 
que contempla apenas os 
mentos, 6 tamb6m verdade 
C um ponto cego. 

Em Cehila h6 neste m 
projetos muito importantes 
C de urna histdria do Terce~ro Mu1 
escrita na perspectiva do 
colonizados e integrados 
econdmico mundial. Out] 
coopera@o entre as igrejas do Prim 
Mundo e a Arnirica Latina e Car 
visando conceber a cooperagiio inte 
cional mais como solidariedade 
como ca 
projeto, 1 
esperangusa. u pNJetU UG "Histdrii 
Cristianismo" procura ler o me: 
Cristianismo como continuidadc 
"Movimento de Jesus". Essa hist 

sempre nova, e a que imp 
; e homens a amscarem-sc 

r v c c a r c u c i ~  de solidariedades em 

X G  

II as 
ren- 
tn'c 

desmorc 
que o hl 

,omento 
i. 0 prim . - -  
s que fo 
; no sistt 
ro C sob 

ram 
Bma 
re a 
eim 
ibe, 
ma- 

urna sah ridade. I 
iamMm 4 --- n -- 

HA, alCm 
:le rico e 
--:-a- A- 

L desses, 
m densic 

css1u- 

:miti- 
eposi- . ,-. -. ... 

ulsa 
e na 
um -- 

oda a 
, com 
i urna 

antiga e 
mulheres 
~l"+-..,. 

segue se 
'as. Alter 
- - - - - - - 

das co 
res, co 
res, filc 

nferlinci: 
m a part 
r I - *  

Mundo ; 
duz excli 

:m desm 
usio. 

nto que nterdisciplina- 
de h;storiado- 

~soros, reologos e os mais diver- 
nativas 

a. 

ae2 
As 
mi: 

smoronamentos 
virias sessiies queriam reafirmar as 
rimas de Marcuse e Bloch, com a 
.ia de Dusserl, "a memdria 6 subver. 

ogri fica, 
poeta, 11. 

1 ao cami 

para a CI 

kuito cita 
nhar. E a 

rise Cti- 
do, que 
i reside 

:ntistas s 
vo de pro 
do pela 

ociais. F 
duq5o de 
leitura a 

- .  

oi um er 
conhecir 
partir dc 

rfoqo 
nento 
1s po- 

sos a e  
reflexi, 
inspira 
bres e I em busca Ite de KO: 



Contwto Pastoral 

Celebra~Bo pela queda da Babil6nia 
UM ESTUDO DE APOCALIPSE 19.1 -8 

0 Apocalipse de Joio, segundo opi- 
niio quase geral, foi escrito no fi- 

nal do govern0 de Domiciano (cerca de 
95 E.C.). Em lugar algum menciona di- 
retamente Roma, mas a disputa com 
esse imperic, perpassa todo o livro. 
Essa opiniio esti presente, em primei- 
ro lugar, no capitulo 13, que apresenta 
urna caricatura do imperador e do sa- 
cerd6cio do culto imperial, e, em se- 
gundo lugar, nos capitulos 17 e 18, por 
meio da metdfora da mulher e da cida- 
de. A cidade, Babilhiamoma, junta- 
mente com os reis, mercadores e nave- 
gantes, domina o comircio e oprime 
corn o enriquecimento ilicito. 
0 livro usa terminologia criltica 

(templo, sacerdotes, altar, t a g s  de liba- 
GO, tuniulo, incenso, fumaqa, trombe- 
tas); f6rmulas lihirgicas (Am6m e Ale- 
luia); sq6es  hinicas (compostas na for- 
ma de antifona) como elementos que 
indicam um horizonte interpretativo-li- 
tirrgico e que demonstram que a liturgia 
t o context0 primirio no qua1 ele deve 
ser entendido (4.8-11; 5.8-14; 7.9-12; 
11.15-18; 19.1-8). 
, A mensagem trata basicamente da 
execuqio da justiqa de Deus na Hist6- 
ria, realizada atravBs de trEs dries de 
julgamentos escatolbgicos. Esses jul- 
gamentos consistem em ciclos de pra- 
gas (7 selos, 7 trombetas, 7 taps), sen- 
do que um MO 6 mera repetiqio do an- 
terior. Sio ciclos abertos: o sitimo selo 
6 a entrega das sete trombetas aos an- 
jos. Da mesma maneira, a dtima trom- 
beta nio cont6m nenhuma praga, mas 
abre as sete taqas. Mas, se as pragas dos 
dois primeiros ciclos d o  parciais, as 
ultimas, do ciclo das taqas, niio. As sete 
ultimas pragas, sendo urna a urna radi- 
cais, completam a destruieo iniciada 
nos dois primeims ciclos. Com o ciclo de 
taps, o juiw de Deus atinge o climax e 
as forgis hostis que se opdem a Deus e 

nflito das 
idas. 
inirnigo, 

grande, la nos ca- 
18, B cel ,a liturgia 
em 19.1. I um hinc 

: segue a destmiqao aa grande cida. 
consiste numa resposta B exortasic 
18.20 e expressa o triunfo que segue 
~lgamento da grande cidadn 
4s repetiqbes dos 
rolvidos e as invoc 
forma de antifona caracrenzam esrz 
sagem como um diilogo lihirgico. A 
articulaqio pode ser entendida dt 

~rdo corn as vozes dos oradores e ar 

(w.1,3,4,6). Quatro oradores ou gm- 
pos de oradores s i o  nomeados: urna 
voz como de  numerosa mul t id io  
(w.l,3a); o coro combinado dos anci- 
ios  e dos seres viventes (v.4); a voz do 
trono (v.5); e "a voz como de numerosa 
multidio, como de muitas iguas, como 
de fortes trov6esV (w.6-8). 0 d t e r  de 
antifona torna-se clam quando Jo5o afir- 
ma que "ouviu o primeim corn urna s e  
gunda vez" (v.3a), no v.4 os anciiios e os 
seres viventes amsoentarn as suas vo- 
zes, e a voz do trono d i  urna ordem (v.5) 
cuja resposta se encontra nos vv.6-8. 
Apocalipse 19.1-8 qualifica-se como 
diilogo litlirgico nio somente porque 
aquilo que 6 dito, 6 de forma doxolbgica. 

Apocalipse 19.2-3 apresenta o vere- 
dicto divino contra a grande prostituta, 
BabilSnia. A expressio "da mio &la 
vingou o sangue dos seus servos" (v.2) 
consiste no cumprimento da reivindica- 
g o :  "At6 quando, 6 Soberano Senhor, 
santo e verdadeiro, nfo julgas nem vin- 
gas o nosso sangue dos que habitam so- 
bre a terra?" (6.10). Assim, o v.2 repre- 
senta nio s6 recapitulago, mas tam- 
b6m cumprimento escatol6gico. Deus 
ouve o grito e vinga o sangue daqueles 
que, em fidelidade a ele, transforma- 
ram-se em vitimas da grande prostituta 
(18.20,23). Por essa rado, da mesma 
forma que a vis5o do indndio da Babi- 
16nia deu aos reis, aos mercadores e aos 
marinheiros a causa para chorar e la- 
mentar, a fumap que sobe da cidade 6 
um sinal visivel da vit6ria divina e mo- 
tivo de regozijo para o coro celestial 
(v.3). A doxologia celebra a realizago 
do julgamento divino contra a cidade e, 
no tempo litdrgico do livro, a queda da 
cidade j i  podia ser celebrada. 

anrincio das bodas do Cordeiro destaca 
a dinarnica intema da liturgia. A trans- 
l a g o  do cariter retrospective dos w.1- 
2 para a frente, para o anrincio das bo- 
das do Cordeiro que encerra a liturgia, 
reflete a confianqa na vit6ria final de 
Deus, na qual os fiCis s io  convidados a 
participar. 0 motivo geral para o louvor 
(v.6b) 6 dado pela expressio biblica: 
"Pois reina o Senhor nosso Deus, o 
Todo-Poderoso" (S1 93.1; 97.1). A so- 
berania de Deus, iniciada em algum lu- 
gar do passado, estende-se at6 o p r e  
sente. 0 poder soberano de Deus mani- 
festa-se no fato de que ele derrota os 
seus inimigos, e o papel central de Cris- 
to ser6 expresso na s e g o  seguinte que 
declara a sua vit6ria sobre todos os ini- 
migos escatolbgicos (19.11-20.15). 

Ap6s a afirmaqiio do motivo para 
louvar a Deus, a liturgia a lcanp seu 
ponto alto com a chegada do tempo fi- 
nal ao anunciar as bodas do Cordeiro. 
0 motivo do casamento, urna lingua- 
gem em geral usada para ilustrar os vd- 
nos aspectos do relacionamento entre 
Deus e seu povo, C encontrado corn 
abundincia na literatura bi%lica. Tal 
linguagem indica o relacionamento en- 
tre Deus e a comunidade redimida que 
se define por sua f6 no Cordeiro na or- 
dem hist6rica e escatol6gica. 

No Apocalipse de Joiio, as passagens 
de cadter hinico junto bs demais se- 
e s  que celebram o poder de Deus e de 
Cristo, indicam um horizonte lihirgico 
interpretativo para o livro, no qual as 
comunidades rememoram nam 
a grandeza de tal poder. I Par 
mais duras que sejam as cir~umtancias, 
e embora estas comunidades esperem 
coisas piores para os Cltimos tempos, o 
livro fala da attiago de Deus na Hist6- 
ria e da sua presenqa na hora da tr 
l a g o  e confianqa em sua as50 em f; 
dos tidis. Podemos falar que este I 
i urna resposta As comunidades sc 
doras e oprimidas. Como litera 
marginal, suas imagens de esperi 
trazem consolo aos fitis. Nesta pa 
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ra os aconreclrnenios a seu redor. Anun- 
ciando a destruieo da potbncia or 
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"Pois julgou a grande 
meretriz" (v.2) 
0 texto 6 urna celebrag0 onde passa- 
do, presente e futuro se encontram. Se 
Apocalipse 18 fala do julgamento da 
BabilGnia, a grande, ainda por vir, 
19.1-8 celebra-o como um fato realiza- 
do. Isso toca o assunto da oscila@o en- 
tre o passado, principalmente nos la- 
mentos dos reis, mercadores e mari- 
nheiros (w.9-19). A linguagem litlirgi- 
ca, essencial para a recontextualiza@o 
do material profbtico encontrado nos 
capitulos. precedentes, capacitaria os 
seus destinatirios a restaurar a dimen- 
s5o do julgamento da Babil6nia emre- 
memoraqio e expectativa. Apesar de 
que a contempodnea BabilGnia ainda 
nio havia caido, a dimensiio da reme- 
moraGo, presente na liturgia, ajudaria 
a prover a certeza teoldgica de que ela 
cairia. Tal certeza se fundamenta nos 
textos do Antigo Testamento subjacen- 
tes a Apocalipse 17-18: JerusalCm foi 
punida, Tim caiu, a BabilGnia foi des- 
truida (Ez 16;26.1-28,19; Jr 50-51). De 
tudo isso, poder-tie-ia esperar que Deus 
continuaria a agir no futuro como agiu 
no passado, o 
desses evento 
j i  tivessem oc 

"Pois reina o Senhor nosso 
Deus, o Todo-Podemso" (v.6) 
Se em termos littirgicos os w.2-3 aprc- 
sentam urna rememora@o que sustenta 
a esperanqa futura, alimentada pela 
conscibncia das aq&s de Deus no pas- 
sado, a an tec ipeo  do que esta' por vir, 
as bodas do Cordeiro (w.6-8), brota 
dessas raizes. A rememora@o esd  liga- 
da 3 expectativa escatol6gica no pre- 
sente lihirgico do hino, e a memdria bi- 
blica fornece a linguagem na qual a es- 
peranqa escatol6gica encontra expres- 
sio. A memdria biblica torna-se a her- 
meneutica litlirgica apropriada num li- 
vro escrito para ser lido em alta voz 
diante da comunidade reunida (1.3,lO). 

Apocalipse 19.6-8 6 a resposta b or- 
dem dada pela voz do trono: "Dai lou- 
vores ao nosso Deus, todos os seus ser- 
vnf nr, que temeis, os pequenos e os 

S" (v.5). Com estes versos, a es- 
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Conteuo Pastoral 

A mistica e o lncondicional 
Claudio & Oliveira Ribeiro 

M istica. Palavra cada vez mais re- 
corrente na sociedade brasileira. 

Igrejas tradicionais perplexas sem sa- 
ber o que fazer diante da sede do povo 
pel0 inexplica'vel, grupos de cristlos 
politizados igualmente perdidos, sem 
referenciais, loucos para descobrir por 
que igrejas como as pentecostais autb- 
nomas mobilizam tanto. 

matriz religiosa e cultural brasileira, mo, uma vez que, segundo Carl Braa- 
como o uso incomum de objetos como ten, este era baseado em Cristo. Esta 
mediae0 do sagrado e demais expres- refesncia A pldtica e ao movimento de 
s k s  simbblicas. (cf. Josd Bittencourt Jesus 6 uma luz essencial paia iluminar 
Fil ho) os olhares sobre o boom religiose que 

Aldm desses aspectos, destaca-se vivemos e discerni-lo, se assim for nos- 
tambdm a maior sintonia das igrejas e sa vontade. 
movimentos pentecostais com a reali- Ha', contudo, outro aspecto. Paul XI- 
dade urbana. NHo M os limites geral- lich, em sua teologia, ao mesmo tempo 
mente encontrados no sistema paro- ressaltou o cadter profdtico. Esta era a 
quial da Igreja Catblica, os templos contraposiqio criativa e dialdtica ao 
permanecem abertos durance todo o dia seu lado mistico. Jamais poderia admi- 
e em diferentes lugares, as exigbncias tir a pretensio humana em chegar-se A 
para participaeo eclesial e 
de moralidade nHo sHo tHo 
rigidas, o que facilita uma 
adego considera'vel. Tillich condenava 0 misticisrno 

familias, disritmias de adolescentes. E 
a existdncia humana em xeque. Esta 
"lei" nio pode ser ocultada, nem mes- 
mo por formas religiosas (prosperida- 
de, queima de maldis6es, confisslo po- 
sitiva, amarras6es). A Boa-Nova do 
Evangelho, como grasa d 
faria olhar o mundo cruel 
olhos. 

nos 
tros 

Onde estamos 
De fato, a vivbncia religiosa no Brasil 
sofreu, nos liltimos anos, fortes mudan- 
sas. Alguns aspectos deste novo perfil 
devem-se B multiplica$io dos grupos 
orientais; A afirmaqHo .religiosa afro- 
brasileira; ao fortalecimento institucio- 

Ir al4m das seguranqas 
Outra indicago teolbgica de 'lillich, da 
maior importincia na atualidade, r 

os Novos Movimentos Reli; - sos, i a insistgncia sohre a el 
ridncia radical e o  enfrentamc 
da situado-limite c 
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nal dos movimentos catdlicos de reno- 
v a g o  carismiitica; i s  express6es espi- 
ritualistas e miigicas que se configuram 
em torno da chamada Nova Era e que 
possuem nos livros de Paulo Coelho e 
de outros autores um forte referential; 
e ao crescimento evangdlico, em espe- 
cial, o das igrejas e dos movimentos 
pentecostais. E, confessemos, s io  estes 
os que mais habitam nossos sonhos e 
pesadelos. 

0 s  movimentos pentecostais sHo di- 
versos e utilizam diferentes meios de 
articulago de suas propostas. Eles ja' 
sHo nossos velhos conhecidos. Pela re- 
ligiosidade intimista e p e l ~  cara'ter po- 
liticamente conservador de suas pro- 
postas, destacam-se: o Pentecostalismo 
Autbnomo (denominado por alguns de 
Neopentecostalismo, embora quanto a 
esta segunda nomenclatura talvez a 
mais adequada seja Neocatolicismo); 
os grupos que utilizam programas reli- 
giosos no ridio, na televis50, servem- 
se de discos e de outros meios; e os 
movimentos de renovasiio carismitica, 
que alcansam fortemente as bases das 
igrejas histdricas e formam, no interior 
delas, um quadro doutrinirio bastante 
pdximo ao do Pentecostalismo. 

As igrejas pentecostais autbnomas, 
por exemplo, distanciam-se das anfases 
teoldgicas e doutrina'rias do pensamen- 
to da Reforma Protestante do seculo 
XVI. 0 s  milagres c as curas tomam o 
lugar central que a tradieo destinou B 
Biblia e aos sacramentos. Caracteri- 
zam-se, tamEm, como se sabe, por or- 
ganizarem-se a partir da lideransa de 
um pastor ou missionirio, sob a ttfade 
de forte apelo popular: cum, exorcismo 
e prosperidade. 

0 crescimento numdrico da Igreja 
iversal do Reino de Deus e de outras 
~ressijes do Pentecostalismo Autb- 
no tem sido atribufdo, entre outros 
,re% A sua profunda relaGo corn a 

Soma-se a esses fatores a quando este era considerado coma no. Isso eliminaria a 
presensa mais prbxima do va em aceitar de mamlra res 
pastor na vida dos fidis, uma recurso humano para auto-salvap8o. os limites da existencia hu 
vez que o period0 breve de Contra esta postura, ele ressaltava na. 'lillich afirmava ser esta 1 

OlU- 

ma- 
pos- 

;..I_ formago teolrigica, a vida 0 principio reformado da so/a gratis tura um nsoluto "niio", um. ,..- 
n5o-celibata'ria e a dinfmica gamento r 
especifica de multiplica~Ho as formas 
de comunidades possibili- crensa inequlvoca no merooo 
tam aumentar o n ~ m e r o  de 1ide-B- realidade divina por meio de exercicios cientifico como caminho correto para a 
tes representam para o universe sim%- asdticos. nllich condenava o mistitis- verdade; ou na as50 pedagbgica e edu- 
lico popular uma refesncia existencia1 mo qumdo este era considerado como cativa para moldar as pessoas e trans- 
de importgncia singular. SHO 0s que, em recurso human0 para auto-salva$Ho. formar a sociedade; ou na 
situaqdes adversas coma desemprego, Contra esta posturn, ele ressdtava o prin- que advoga uma conquista 
debilidade fisica ou familiar, interce- cipio reformado da sola gratia e afirma- diata ou mesmo a manutel 
dem pelas pessoas com orasijes e pala- va que somente el% e nenhum md~ gas tradi$6es. 'lillich indicava qur 
vras de acolhida, sem importar, para dignidade human% poderia sup mesmo os mdtodos terapduticos da 
elas, os mdtodos ou as implicaq6e~ aliena@o enire 0 ser human0 e De cana'lise que, n5o obstante a profu 
mais profundas em relas5o 2 sociedade Dessa compreensio, surgiu toaa a dade de seu poder, nHo s lo  capaze 
em geral. , cn'tica elaborada por 'Iillich ao Prates- conferir um signiticado ri 

tantismo, em especial i s  distoqiies da vida; ou a vivdncia intens 
Ir al6m das citncias fi, quando esta t concebida como co- des profissionais, humanitanas e al 
Recentemente tdm-se multiplicado os nhecimento (intelectualismo), at0 (mo- tidas como bem-sucedidas como 
estudos de natureza sociolbgica em re- ralismo) ou sentimento (emocionalis- da ameasa que a situaqio humana-l 
laqlo aos Novos Movimentos Relieio- mn\ Contra tais distorq6es foi aplicado te traz, tambdm podem ser formas i 
sos. Todavia, especialmente no :eito do "Principio Protest lrigicas e idola'tricas. Mas, 6,  sobret 
respeito ao misticismo, urn olha ca prof6tica que esti na bas a seguransa espiritual ofererida p 
gico seria boa contribuiqio. cipio, embora nHo explicit . _ Novos Movimentos Religiosos 

Paul Tillich foi um dos teblo estes termos na obra de lillich, segue a pode ocultar a seriedade da situas5 
se dedicou intensamente i refle tens50 biblica entre a Lei e o Evange- mite du ser humano. As formas de 
bre o misticismo. Especialmente por tho. Adescrisiio da situaeo humana - ticismo, ocultismo e terapia dos rr 
seu interesse sobre a Idade MBdia, n1- mome netodolo; religioso 
lich distanciava-se dos tedlogos libe- Paul 'I da pel0 jl conjugad 
rais e neo-ortodoxos pela rejeiq5o des- Lei so ). A resp n de criar~r~l,  rrrui 

tes ao misticismo cristiio. Compreendia. do Evangelho - segun- natismo 
que, sem a dimensgo mistica, a expe- etodoldgico. que 0 PC 
ridncia religiosa seria um men, conjun- qiio ( filoso fia-teologia) dendo, 
to de doutrinas (racionalismo) ou de consrrulaa por Tillich segue, pol 
principios morais (moralismo). Obser- a orientaGo de Lutero, na distins 
vem que desta forma d o  as nossas igre- tre Lei e Evangelho. Ela d ele 
jas, mesmo as de orientasiio pastoral teoldgico fundamental para n 
corn perspectiva progressista. NHo C dia% uma vez que a "situa@o- 
fato? Dai a relevancia da dimensso na", em especial pelos resultado 
mistica para os  desafios pastow:- cretos da implementa@o das po .--.--- 

No entanto erais no Brasil, degrada-se num 
ticismo presel assustador. Avolumam-se suici- Cbmdio dc olvcil D, pastor mcio- 
por vezes abst~aru WIIIU IIU n~r ruu~srno~  e apmntados, distlirbios nerve- dista na Baixada rrumrnefisc-RJ, C inte- 
do rn 
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Ncstc petiodo do Reforma Protestante sempre de suas incertezas e 
vale a pem lembrar cinqikenta anus desesperanqas. Quando ele quer 
do assassinate de Bonhoeffeer. se arrumar sozinho nio faz senio 
0 fazer teologia virou rebeldia contra extraviar-se ainda mais. 
o grande tirano, AdolfHitler. Tramou Necessita do irmlo como 
corn outros a rnorte do ditador e portador e anunciador da palavra 
acabou preso e fuzilado (914145). Uma divina de salva@o. Necessita-a 
leitura ambivalente de " S t  fie1 at& ct por causa de Jesus Cristo. Porque 
morte.. . 99 o Cristo que levamos em nosso 

pr6prio coraqlo C mais friigil que 
o Cristo na palavra do irm5o. 
Este C certo, aquele incerto. 

Comunidade cristl significa Assim fica evidente a meta de 
comunhlo em Jesus Cristo e por Jesus toda comunidade cristl: permitir 
Cristo. Nenhuma comunidade cristl nosso encontro para que nos 
poderi ser nem mais, nem menos que revelemos mutuamente a Boa 
isto. E isto C vdlido para todas as Noticia da salvaqlo. Esta C a 
formas de comunidade que os fiCis intenqlo de Deus ao nos reunir. 
venham a formar, tanto a que nasce de Em uma palavra, a comunidade 
um breve encontro, at6 a que C cristl C obra somente de Jesus 
resultado de uma longa convivCncia Cristo e de sua justiqa 
diiria. Se podemos ser irmlos C estrangeira. (...) 
unicamente por causa de Jesus Cristo A Encarna~lo significa que 
e em Jesus Cristo. por pura graqa e vontade do Deus 

Isto significa, em primeiro lugar, trino o filho de Deus se fez carne 
que Jesus Cristo C o que fundamenta a e aceitou real e corporalmente 
necessidade que 0s fitis tzm uns dos outros; em segundo nossa natureza, nosso ser. A partir de endo n6s estamos 
lugar, que s6 Jesus Cristo torna possivel a comunhlo nele. Ele leva nossa came, nos leva consigo. Tomou-nos 
deles; e, finalmente, que Jesus Cristo nos escolheu desde ele em sua encamaqlo, na cruz em sua 
toda a eternidade para que durante nossas vidas nos ressurreiqlo. Formamos parte dele porque estamos nele. 
acolhamos e nos mantenhamos unidos sempre. (...) Por esta rado  a Escritura nos chama o Corpo de Cristo. (...) 

0 cristlo j i  nlo vive por si mesmo, de sua Somente mediante Jesus Cristo nos C possivel ser 
auto-acusaqgo e autojustificaq50, mas da acusaqlo e irmgos uns dos outros. Sou irmlo do meu pr6ximo 
justificaqlo que vem de Deus. Vive totalmente submetido graqas a. que Jesus Cristo fez meu pr6ximo se 
B Palavra que Deus pronuncia sobre ele, declarando-o converteu em meu irmlo graqas ao que Jesus Cristo fez 
culpado ou justificado. 0 sentido de sua vida e de sua por ele. Tudo isto 6 de uma grande transcendencia. 
morte ele niio o procura em seu pr6prio coraqlo, mas na Porque siginifica que meu irmlo, na comunidade, nlo C 
Palavra que I h e  chega de fora, da parte de Deus' Este ' aquele hornem piedoso, carente de fraternidade, mas 0 
sentido daquela afirmaqlo dos Reformadores: nossa homem que Jesus Cristo salvou, a quem perdoou os 

bbjustiq: geira" que vem de fora pecados e que chamou, como a mim, i fC e 2 vida eterna 
) eles nc .em A Palavra que Deus Portanto, o decisivo aqui, o que verdadeiramente 

mesmo nos dirige e quc nus interpela de fora. (...) fundamenta nossa comunidade nlo C o que podel 
Quando Ihe perguntam "onde estd a tua salvaqlo, a tua por n6s mesmos, mas aquilo que somos pelo pod 

bemaventuranqa, a tua justiqa?" ele nunca poder6 Cristo. Nossa comunidade cristl se constr6i u n i c d ~ l ~ ~ ~ l ~ ~  
ar si mesmo, L de Del o ato redentor do qua1 somos c 
Ciisto (...) kdade apenas no seu inicio, de t 
s bem. esta 6 a Hoa Noticla: o socorro veio e nos e lCssemos, corn o passar do temp, dLLC3LGIILdl 

oferec ada dia Ieus que, em Jesus o mais, mas continua sendo as: 
Cristc az liben nocgncia e felicidade. ~ p o  e por toda a eternidade. So 
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