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: Foi urna surpresa e tanto receber : TOdOessealvOWO . CONTEXTO PASTORAL com . Sivel- QUando se a vida . nova cars comuniw mais apri- . humana, acontece, ainda bem, um 
morada. ~ u e r o  parabenizar a equ,- estrernecimento geral. Vieram as 

: pe pels boa qual iwe j-distica ~*s:AOrganiza~aMundialde . que inc)ui 0 estilo da apresentqlo. Saude (OMS) diz que clonagem 
ilus*, coma aquela que foi - humana 6 inaceidvel do ponto de 

usada na capa (janeiro-fevereirol : O Parkmento Eufopeu . 97). Go bastante sugestivaq a pon- . defende a mesma posiq2~, . to de despertar intereSse pes- . manifestou sua preocupaq80 e - pouco habituadas leitura, eb : conclamou os dirigentes dos paises 
que para outras elas . do mundo inteiro a proibirem a . reacendem imprescindivel . clonagem de seres humanos. No 

de humor. As sugestks para cele- ' fazer c6pias de hums- 
brag*s - &jmas, desde que the- : nos - mesmo nos laborat6rios 
guem com antecedencia. . mais sofisticados e com todas as 

vive nahazenia gas- condiqks de sa6de e seguranqa - 
ta de p d l h a r  boasy7 coisas : esd proibido e pode at6 dar 20 anos 

: outras pessoas, costuma guardar o . de priG0- 
CONTEXTO PASTORAL, para que temos a dizercomO 
se,v,r de subsfdio aos agentes das igrejas? 0 Conselho Nacional de 

: Projeto gdfico- mais divmas igrejas. ~~~d~ pa- Igrejas cris- Brasil (CONIC) 

: editorial . pel, 6 extremamente dific,l . ainda nlo fez um pronunciamento 
quando a umidade 6 constante oficial. Arrisco. no entanto, urna 

A mudanqa f l c a  transfornu o : dos eternos cupins uma : providria posiqiio pessoal. 
CONTEXTO de predilqiio por papel reciclado, do 1. Nlo hi  m 5 o  para desespe- : jornalzinho desunPvel nurn pm6 . tipojomd cornurn. 0 tipo de papel . ro. Deve-se ter em mente que a 
dico mais durhvel. Suponho que usado agora 6 bem resistente acre- ciencia, atravCs desse processo, 
com isso mude tarnb6m a atitude do dito que va, facilitar a conservaqlo. pode cooperar na busca de alterna- : leitor que transfere a leitura do ba- . corn grande abraqo para . tivas para aumentar a oferta de ali- . nheiro para a mesa de estudos. toda a equipe, mentos para o futuro. Alcanqar me- 

* A proposta editorial C muito : R, M ~ , . ~  R- lhoramento genttico de plantas e 
boa. Tanto em mlaqlo As diversas . lnStituto universidade pop,,- : animais t algo positivo. A ttcnica . sq iks  (opinilo, entrevista, an&lise, - UNIPOP~ B ~ ~ ~ ~ I P A  da clonagern pode ser 6til tamb6m 
debate, biblia. liturgia, idtias, ...) para fins mtdicos. 
como em relaqlo a intenglo de fa- 2. Devemos buscar o ditilogo . vorecer a participaqlo dos leitores. . . com a ciCncia para que nlo faqa- 

Tenho duas criticas a fazer, ou Clonagem mos afirmq6es precipitadas e irres- 
digarnos, sugestks: ponsfiveis. Podemos, neste di6logo. 

1. Em relaq8o arte. 0 s  dese- . Nos liltimos dias em todos os luga- . contribuir para formular crittrios . nhos slo muito cafonas. Slo "an& res podem-se ouvir coment5rios so- tticos a fim de que a ciCncia seja 
nimos", devido a estere6tipos ultra- ' bre as recentes experiencias de ' realmente colocada a serviqo da 
passados. clonagern de seres vivos. Tornou- : vida. "0 avanqo da biogenttica : As f o t o w ~ a s  tamb6m nZo adi- . se afamada no mundo inteiro a ove- . urge que seja acompanhado por 
cionam nada: aquelas plat6ias co- Iha Dolly. Essa ovelha t resultado avanqos da biottcnica" (Dom 

' nhecidas ou grupinhos de debate. do processo de clonagem feita pela DemCmo Valentini, CNBB). Jesus 
S6 valem para as pessoa.. retrata- . equipe do Dr. Ivan Wilmut, da Es- . Cristo veio ao mundo para que to- . das nelas. Seria interessante ter uma * ckia.  dos tenham vida e a tenham em 
arte que ilustra e ilumina com vi- : 0 que. afinal, 6 clonagem? No : abundlncia (Evangelho segundo 
gor pr6prio. vislo prr5priaa, lingua- . dicionhio Aurtlio lemos a seguin- . Jolo, cap. lo). Devemos, como igre- . gem propria de um artista que por te explicaqlo suscinta: "Introduqlo jas, alertar os cientistas para a obri- 
isso nlo deixa de sintonizar com a ' de um fragmento do material gent- ' gaq5o que tCm de colocar os avan- 
linha editorial. : tico de uma ctlula em outra cClula : qos das suas descobertas a serviqo 

2. Em relaqlo aos conteddos. . que passa a possuir e a multiplicar . da vida em abundhcia. 
Penso que n6s cristlos sofremos de a informaqIo genttica contida no 3. E necsshrio, sempre de 

* um maniqueismo de bons e maus. fragment0 introduzido." novo, reafirmar que Deus 6 o Cria- 
Claro que nos somos os bonzinhos . Fato 6 que esta experiencia . dor. 0 ser humano nlo passa de co- . ou estamos com eles, sempre vitiT o bem-sucedida da colagem de urna o criador criado. 
mas, crucificadas pelos rnaus. E ovelha, de um ou de outro rnodo, : No meu entender, as igrejas do 
urna melodia bisica das nossas an&- . mexeu com todo mundo. Muita . CONIC devem ter a serenidade de . lises e visiies, nas quais so muda a gente ficou perplexa. Crentes de ver 0s aspectos positivos da tCcni- 
letra. Do bin6mio pobre e rico para todos os matizes ficaram extrema- ca da clonagem para a humanida- 
ernpobrecido e opressor e. ultima- mente assustados. Seri o ser huma- : de, mas ao mesmo tempo, dizer um 

: mente, para excluido e neoliberal. . no capaz de produzir c6pias dele . s6rio e decidido "n2o" ii clonagem 
N5o nego as mudanqas na realida- mesmo? Deus t o Criador. Exclu- ' hurnana. 
de socioecon6mica que justificam sivamente ele! Isto C confisslo cen- . Ervino Schmidt 
esta terminologia. Critico a eterna . tral de f6. E agora? Outros logo . Secretirio-executive do CONIC . ladainha de larnento e a vislo uni- imaginaram a clonagem de homens BrasfliafDF 
lateral que s6 fazem paralisar o res- ' e mulheres especialmente bonitos : 
tinho de esperanqa que a gente tal- e irnportantes. E a possibilidade de . : vez ainda tenha. Parece at6 que 6 . produzir ditadores em sene? Outra 
um canto mais de homens do que coisa: Finalmente serh possivel 
de mulheres (conferir os autores na : conseguir raqas hurnanas puras. Co- . - .  , , . , "  : bibliografia indicada). . nhecemos esse sonho e seus resul- . 

Para rnudar isto valem a liltima tados! Jornais publicaram pesqui- AOs 
paRe do artigo de Claudio Ribeiro : sas de opinilo sobre quais as per- : $:gr: e a linguagem e t i c a  e visio de . sonalidades do mundo da politics, . ,,*, . Milton Schwantes que a meu ver da ciencia, do esporte e da arte que - publicadas pelo jornai, Pmicipem! 
procuram enxergar o poder das pes- : o povo gostaria de ver clonadas. E : As cartas para CONTE 

* so&. express0 no seu cotidiano e o . quais as figuras de destaque que . PASTORALdevem 
potencializam em intervenqks di- . jarnais deveriam ter c6pia alguma -as para: Rua 

E ainda, isso n8o podia faltar, sur- Amaro, 129, Gl&ia, 2: versas. 
Roberto van der Ploeg : giram muitas anedotas em torno do . 
OlindalPE . assunto. 

Muito alem do 
proselitismo 
Sempre que se ouve fdar em mission&io. a pimeira imagem 
que surge t a daquela pessoa, geralmente homem. que sai de sua 
terra de origem, sozinho ou acompanhado da famflia. e vai para 
um lugar diferente disseminar o Evangelho ou mesmo fundar 
igrejas. Nossa hist6ria evang6lica esd recheada de exemplos, 
como os metodistas, batistas e presbiterianos, principalmente. 
cujo trabalho teve inicio no Brasil graqas a missionhios que 
aqui chegaram a fim de estabelecer raizes denominacionais. Na 
Igreja Catolica, os jesuitas e outras ordens religiosas tamMm 
constituem exemplos claros dessa dimenslo missionfia. 

Com algumas e x c q k s  -que existiram e continuam a existir 
-, por diversas vezes a tarefa de fazer misslo nlo significou 
beneficios ao pliblico alcanqado pela mensagem. Ao conhdrio, 
resultou em perseguiqks. mortes, genocidio cultural e mesmo 
destruiqlo de valores religiosos considerados "bArbarosw pelos 
mission&rios - os povos indigenas que o digam. 

No processo de evangeliza~lo, empreendido por certas igre- 
jas evangtlicas hoje, a tarefa missionibia, rnuitas vezes se apre- 
senta extremamente proselitista e exageradarnente conver- 
sionista, talvez justificada pela compulslo ao crescimento nu- 
meric~. 0 resultado da misslo t medido em termos unica- 
mente quantitativos e o missionhrio C avaliado nessa pers- 
pectiva. 

Misslo, com certeza, C mais do que isso. Em um mundo mar- 
cad0 pelo pluralismo religioso, com o surgimento e fortaleci- 
mento de novos movimentos - com a reemergencia da religio- 
sidade indigena e afra --, a unica saida biblica e teologicamente 
responshvel t a cooperaqlo ecumCnica, defende o te6logo lute- 
ran0 e presidente do Conselho Latino-American0 de Igrejas 
(Clai), WalterAltmann. Para o pastor metodista Ruy Josgrilberg. 
"a lgreja abre-se a urna nova abrangencia de pessoas, de cultu- 
ras, de expressks de f6, e nlo hh rnais espaqo, denhmo de urna 
fidelidade viva e consciente, para o proselitismo". Ele vai mais 
longe: a evangelizaqlo irnplica em urna nova atitude, isto 6, as- 
sumir o dihlogo corn outras express6es religiosas. "Deus nlo 
condiciona sua graCa a nenhurna pureza religiosa pr6viaW, des- 
taca. 

Tudo isso motiva CONTEXT0 PASTORAL a refletir sobre 
o tema, tlo atual e provocador. Al6m de duas anllises interes- 
santes, slo apresentados diversos depoimentos sobre de que for- 
ma e onde a misslo se d&. Acreditamos que ela acontece em 
todos os lugares e rnomentos em que a Palavra de Deus C anun- 
ciada, o que pressupiie a dendncia dos valores antivida imperan- 
tes em nossa realidade, e o anlincio da justiqa, da esperanqa, da 
igualdade e da solidariedade. sinais inequivocos da presenqa di- 
vina. Boa leitura! 
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Por uma nova alianga entre o homem e a natureza 
CNTRCVI8TA COM LBONARDO BOW 
Per Jathmr Ramnl ha 

I! prw/ao urn novo r h d o  dr  oonau/dna/r do# hum 
man08 de quo el@# 840 prrrte r prrcela da nature= 
zcr para quo r e  conrtrua uma mlaqlla de benevo= 
I&ncla, do aolldarledade s ds rmor ri Term, A opl= 
nldo d do tedlogo, proharor a escrltor Leonardo 
Boff, Nerta sntrovlsta, el8 apoata na rellgMo 
como salda para "ajudar o aer humano ce rsr #en. 
rlvsl, mlasrlcord/oso, tarno a lraterno com todou 
OB asrob do unlverao e una para corn os outros" 

Mrrltn nefnln ~rrhm dese~lfolvrrnen~ 
!(I ~untefltflrvl, b Y,YB ro t r f l~ / f~ l l  rm srm 
~~plrrlA~r, d srcnterrtrlvel" 

A euprewhiicr dewrnvnlvlmenln 
wuntentfivel rnnlw cnnttlride do clue 
enclurece, porque mawonrn a contra- 
i l l ~ i l c r  proranla nnn pmprluw palnvrar, 
nc clue tlewenvolvirnrnto o do que 
unwtentahrlidncle re trut~') A cnteynw 
ria dr~rnvolvlmanto d tlrada tln 
onmpo tln economln, Niltr de clual- 
quer eunnnn~ia maH da ecnnomifi lm= 
parante quo 6 caprtallnt~, NH verda- 
do, dever.we-ia ch~mar de creacl- 
nientrr linear, cumulativn do hen@ 
niaterlala o wervlgnw wem cnnaldera- 
file rnaiirr dnr oirwtnw wtralala e ecn. 
IAyloow, Pradus dewlgwaldadea no- 
clnlw, deneqirllfhrlow ecr)ld~lcrrw, pn- 
hraza owplrltnal e m l  quulldude de 
vidr~ , A buhtentahllidadr d tiratla dn 
hltrlnnla, du cowmnloyiu e drt rcnlrrm 
pius [!la dd oont# tla rrtlo da Inrorde- 
pmdbnclu, aawovlagRo e cooperayiln 
qne vigor# ontro totlna aw nerea vl- 
VOW e lnertew, Main quo II ot,rnpetl= 
tilo ent'arlzada pnr Purwln 6 a can- 
peratlo a tnarctr hllwlca da vlda, A 
wuntentahllldade tterlva do equllfbrln 
dlnhn~lvcr que a lola daa ralaqfiea 
conporntlvar entaheluos, Unlr on dola 
cnnceiton qua we cantradlaem nRn 
aJuda H antaridor um procawan da 
prntlugKa de hen4 para a vlda qua 
nilo tlave ~ncrll'loar rr utipital natural 
e Imptrwwlhilltar bw pcrrtyfiea Pururti~ 
do aarlrf~~zerem atloyuadumenta wuaw 
neaoraitintlua a pret'erfirrclur, 

Qndsflcam aa vtdnrra ncr dlaeusadn 
dn ~Is~~nvnlulmentn nusrmrrlvell 

A quewtfio dnw vnlaren emorla 
qunndn we cnlnea a nogulnte pergun* 
fa: Que lma@em do rar humnno do 
wocledade a (lo t'uturo querplntrn 
construir corn 11 denenvalvlrnenm') 
A Imapom clo nor hunrann nuh)acrn- 
te art prtfleto darenvalvl~nentirtn tla 
mode~~tiitludo d mlwerdvel, f! n do 
htrrnen\ Ijnramente prndutur o uon- 
wurnidor de hena nialrrlulw, Nbla nRn 
hd ccrrngAtr, nilo I i A  compalxRtr, nnn 
hd wontitlo de uolidarledwde, nAn hd 
aenurhrlltlade puru cNuptnr I\ manan- 
go111 quo vem rlrr nnivrrbn, do tirntln 
tior olhr~w tlb utna crlunqa e do dowe- 
Jn mulw pmt'undtr do cnrngflo hwn11t- 
nu, Logicnrnente eaweh valirreu per. 
tencern h urdldnra tin awintBncla a do 
urn# t'trrmu ou de onlra we reallaan 
nlc vltlu peeatrnl a soclal, Mnw a no. 
cledarlo n8o we arganlza an rednr dew 
lor nrrn ~ r l p  contliyfiow matarlaia o 
erpir~luairl para qrrr dlon ~OI(LII\III war 

vlvidoa, Preelwamoa alargar a had- 
znnte da antrolrolagla e nrttaular na 
trdr elwok: Irdwiuc)n que dnn 
ailrtentahilldacld acr wrr humano, a 
naher, aun dimannAo ffalca, wua dl* 
nionrfln pwlcoltiplcii e aua dimennAo 
ewplritual, Du l  rorulta urna nncledfi~ 
do Iiumnna clue pernlltlrd n nor hu- 
niann hrilhar u vtver como filho e 
tillla da aleyria e nntr cnnio urn prig 
wlnneirn do vale de Id~rlrnaa, 

Faln-ne mrrltn nn crlse dnapamdlp 
mato, Q u a l ~  aerlam nsfitnfltrmetrrrrs 
fie urn trtirm p ~ ~ f l d l g m f l  P 

Serlani mnltrrw, Hnl'atl~n apenan 
um, u cnpaoldada de religngflo, Ou 
non reliyamtt~ uriw now trutlrrr, enten- 
demna (I unlveran errrno uriia tsla de 
llgayciew ccrmplexfwnimaw, a nature- 
PN u1111in um rroldn do wutlr conam 
&flew nrtde tudo tern a ver atrm tutln 
ern lodor ow momentnw e olruunnrhn= 
uian e u woel~dade (Inn humanor n 
wer oonn1rufda wohw redow do rela- 
ynen en1 tnd~w am d l r ( l ~ f i ~ ~  nu entnn 
paderemow onnhecer 11 deatlno dna 
dlnow~aurn~ deaapareceri~m pnr in- 
onpacidade de r~laclanar~no anrn 
urria wlt~~aqlln mudatla, Ileata oapti- 
cldade e nsaenalrlude de relaqntr e 
reliyaylln nawcord uni# eompreonaKo 
renov~da dn "ro=ll@lAn", uonirr #clue- 
Iu InwtRnela do humnnn qur acutnuv 
Inu I I ~ R  ewperlbnclu r~illennr do tutln 
rollgar uom u wnprama Roalltlade e 
arwln crlar um wentidr~ gluhr~llr.adnr 
(ta vlda e dn unlverwtr, 

0 arnhnr d#@nde wm n n v n p ~ ~ d l p  
mcr cilvl/lr;arlnna/, haaenllrj na all- 
anfa entn  n mer kumrrno e a natuns 
r ; t ~  Comn ss ( / t~r ln umru @ll t tn( '~  2 

RIa we d l  modlante urn nova or. 
tadn da uannclbnrla don hunrnnsa, 
do qua @Ism nho parte e paroela da 
naturean; melhor, tla quo nhr wnmoa 
Vllhar da Terrn; mellior alnda, do que 
aomtra R pr~\prla %ma que om ndw a 
pnr riOw ckeynu at) nlvel tlti cons- 
ulbncitt rotlttxe, da unmtrplfn, do pen- 
humentn, drl amcrlsayllrc e da vetlo= 
rayilo, 'hdnfi OR novtcli cnnheeln~en- 
ton dua clbnoluu tla '1kr1'a rcthrqt:m 
eora nnvu ctrnaoibncin, C) p~trcor~~o 
de mundiallxrigficr e perwpoctrv~ 
lriterlt~rlzntlu tie ver n Rrrn tlr t'ora 
dn I'erra (u vluKo clsw awtronrlutaw, 
ewpnlhada psla rnfdlti em tndow trn 
onntnn) s rriarmo cr perlgct de um 
enl'rtrta aonlOylvtr naoundatn a emer. 
gbncln dente nova ewudu do conw- 
urbrioln, Rlu al'eraua a haha para 
ronulrulnlcrr ulna relsc;Bo tlo henem 

vslbnela, da nslldarlsdnde e de amnr menman s de nabreRe e pmmntarnn 
A 'femrt, f! a nova allanoa d ~ r  fllhan de alitude~ henfnrejau de hem~que= 
e t'ilhaw nutraru reholden e no ertflin rengn, cornpalrFtc~ c rle nrnrrrl~nrrfio, 
vnni rua Tema~pdtrrs*riidtrIa sarnitm, 

0 qrre rhnmnrlrr Ile scltlngln ~ f p l r l -  
Cnmn se pnflarln c n l n ~ r  ~cnr llmlre 
trn pnder!' 

Nhr) nAn lmperatlvsa eategtdrlm 
uon, lclr punlrivun nu uieteniuw de 
uontrole que vho !rear a vorac~dade 
dn potlcr, f!le 6 liakltndrr por irm dr- 
riibnta que fa? corn qur u pndur 
qurlra nempn malr pnder, Dunr ctrr= 
ann n limltnm: n ~ ~ t t ~ d ~ u t r u l ~ -  *Rn E a 
lorga da nurnlnoao, A nuttrdertrulqAo 
d 11 lrnitte rvidente, O lrtwtinrode nu- 
roprerervayfio t! tr podfir-raft e con- 
ti1vW11 da pobrlbilldado par8 todow ua 
tlrlrlalr ptrdar~w, MIIL I r i i  no her tru- 
mantr urn# inrrRncln quu t~mhdrn d 
pttdrr mah do nutra natureRa, 
avnbualadnra, pol# no ImpAe a ttrdnu 
d? ltrrmrr Irrerl~tfvel, l? a foyn do 
rntn1rnnutr, O nurillnono 6 aclurla 
r'uyr~81r da pulxAo, dr aent~da, do lur, 
de urraqio, de ingo lnrerinr quo nlnm 
gudrn pod@ renlrtir, Vulcanioarnente 
lrronrpe om nlaudm a pfilrtfitr pela 

oooporaqfio a mrraa ~ @ L L U U  aniada. A cnnreibncin muds 
do ehradn e a penuna b toninda prrr 

bdals0 da vlda urn {ttrirrinn awe niltr o d e w  enr n~tz 
nam nn won; nem nn vigfl~a, ~ 6 1 n n  
dlzla o mlwtleo w11f1, 0 mrt~or rn(wiicn 
do #mar, Ruml: quendn n mior he 
me aprnwlma nht) durtnn de rnnta 
a l e ~ r i ~ ,  Qu~nd~r w~ nt'arta tle mlm 
nib1 tlurnr~r tle tunlnr III$~IRIHR, Ou 
tllunle lie urrre pebroe carlumdrl~n 
nits ran~l~rnttr, niarcb du l'ort;~~ t11re 
wal delu, Os fenclriienhloprn dn 
numlntrsn dlaem: PIP d iranisndo 0 
fnrclnnnto P tern tnmo a161tti a 
dapntenelnqho tle radow on pcrdanrn 
pitra dar l u~n r  a aena navn fort8 inn* 
cente, vnlr tllser, wem cnrdtpr dens 
rrutlva mnr Irnointfv~l, Derra erpe- rill tlnncln nnro. o anoaniamenla, o prim 

turlawmo, a venrrngAn Q tr r~apclrn, 
fi Malube tlrando n bapato dianto cSn 
warfa ardente, 6 Pedrtr Sareinndu par 
Jeruw a dlao~lhe "#YartnEtr! do nilm 

4 polw anu urn hemem pecrrdnr", Clra, 
todn a mdstnldulo prncumu aep. 

I cear e nt6 afofiar rr nufnlnowo, erlnu 
I ' ~ 1 n 8  nwledfide de derm~mfamen- 

Reaqatrr o to, RIa noh le~nu w nr id~r  drudrrlea 
qua vlvemnr ntualnionre, Rargutar 

numinoao (i o numlnnwtr d enndlpln ~ndlwp~nsd- 

condl~lo vel parn lrnpsrtnnu llrnltaw h vnnta- 
da de ~nda~ciomlnacAn da modcrr. 

d o m l n r ~ ~ o  do rlmw, rlmhslna, eelebr#~fiew e drwcufi 

modernldsda arru unalnglcsw para rlur pudbrsrrnc>a 
uonviv~r ct~m el@ hain tnnrwrnltrr, 
Elnn guurdnm a rhania wagructh rls 
trumlncruo qua eat& ecrherttb dr crti= 
gnu em nnsbb nukjerlvtilarla p@arcral 
o coletiva, Qrtald elnw Qcsruhrain wnu 
mlhhfin liiarcirlra do evttcanm @urn 
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4 Context0 Pastoral Debate 

E vdlida a a ~ i o  do Movimento Sem-Terra (MST)? 
A presslo social do MST funciona Dentro da lei, sim; na "marra", nlo 

Dom Orlando 0 .  Dotti Dom Arnaury Castanho 

A Comisslo Pastoral da Terra (CPT), 
como presenqa profttica, solidiria, ecu- 
menica e amorosa ao lado dos peque- 
nos da terra, por meio de seus agentes 
e trabalhadores rurais, relaciona-se com 
muitas outras entidades comprometidas 
com a luta no campo. Tal presenqa 
irrenuncilvel, insubstituivel e nlo- 
financiivel C o grande "serviqo" da 
CPT, que no dia-a-dia de sua atividade 
se desdobra em m$ltiplos outros "ser- 
viqos" concretos. A luz da ft ,  a CPT 
anima, une, articula, questiona, forta- 
lece a esperanqa, e aponta para o so- 
nho, a utopia e o Reino. Em forqa des- 
se compromisso, a CPT e s d  pr6xima 
do Movimento dos Trabalhadores Ru- 
rais Sem-Terra (MST), guardadas as es- 
pecificidades. o direito a cn'tica mdtua 
e o respeito. 

"Sobre toda a propriedade privada pesa 
uma hipoteca social". A Constituiqlo 
brasileira enquadra a propriedade pri- 
vada dentro de uma str ie de con- 
dicionantes, dentre eles, a maior, sua 
funglo social. 0 espirito do Evangelho 
prje a vida acima de todos os bens ter- 
restres. Ora, isso tudo niio vem justifi- 
car o caos sobre o direito de proprieda- 
de dos bens, mas tambkm nlo  legitima 
a propriedade privada fora do enqua- 
dramento juridic0 e ttico a que estP 
submetida. Nlo se legitima principal- 
mente a escandalosa concentraqlo de 
terra no Brasil. 

Na 6tica do acima exposto, pode- 
mos dizer que a estratCgia de presslo 
social exercida pelo MST para acele- 
rar a reforma a g r h a  funciona. Mais de 
90% dos assentamentos foram feitos 

Antes de avaliar a forma de presslo 
social que o MST tem adotado, t im- 
portante fazer a distinqiio entre terras 
nlo-produtivas, terras produtivas e ter- 
ras devolutas. A terra foi feita para ser 
trabalhada pelo homem, C o que se 1C 
no Genesis, primeiro da Sagrada Escri- 
tura. Portanto, terra improdutiva, ape- 
nas "estocada" para efeito de futura 
exploraqlo imobilihia, pode e deve ser 
desapropriada pelo Governo e distri- 
buida a quem vive ou deseja viver cul- 
tivando-a para beneficio de sua fami- 
lia e da sociedade. Isso vale at6 mes- 
mo para possiveis (existem?) terras im- 
produtivas da Igreja. 0 direito a vida 
vale muito mais que o direito proprie- 
dade, em especial a que nlo  tem desti- 
naqlo social. 0 Criador nlo fez "ctus 

e terra para alguns" mas 

am a sus- 
a desapro- 

Hoje, o MST trabalha em terras "ocupadas" ou amea- 
com os  conceitos de  u 
"ocupa$loW e de "inva- grlos ou de gad0 
s5o" de terras. A ocu- a que n l o  estP 
pa$?io C a tomada de c iosa  mas pro- 
posse de terras "des- duzindo. Tendo, 
ocupadas" ou n l o  p i s ,  um sentido * 
cultlvadas (tambtm social, somente 
ditas improdutivas), em casos espe- 
pertencentes ao Esta- 
do ou a particulares. 
Pela pratlca se cons- 
tata que a o c u p a ~ l o  
acelera o process0 da 
reforma agrlr la.  6 
quase um atalho que comum maior 
se oferece ao  Incra 
para agilizar a burocra- 
cla da deqapropriaq90, 
e em outros casos para dades urbanas, 
fugir impreclsHo e ao mesmo que se  
casuismo dos parbme- I$] rate de im6veis 
tros de produtiv~dade I uso. 0 bem de 
que determin todos e sd  acima do in- 
cetibilidade d, teresse e do bem particu- 
priaqlo. lar. 

Quanto invasao qu- la11t0 no caso de terns produti- 
se caracteriza essencia as quanto improdutivas. cuja proprie- 
mente pela tomada de 1 ade seja fruto de trabalho ou heranqa 
ras produtivas, o MST : nlo  de furto), n lo  se justifica a ex- 
ma que t praticada p e l ~  propriaqlo que seria furto, proibido 
tifundiirios, invad~ndo 1 pelo sttimo mandamento do Decilogo. 
de posseiros ou Indig Desapropriaqlo C uma coisa. Expro- 
Adonam-se de terras ,, . , -av-- . sem-tern. . -.--- nriagiio C outra. Quem possui tern o di- 
lutas corn a conivencia do Es- :uns reparos cir- :it0 liquid0 de ser indenizado quando 
tado, ou at6 como concesslo do iais  nessa estra- m interesse maior sobrepuser-se ao 
Estado em troca de apolo politico ou a te@a, ela s6 delxara de ser correta quan- menor, particular. 
pretext0 de desenvolver projetos agri- do o govern0 tiver um projeto de refor- Quanto as terns devolutas penso 
colas de prioridades regionals. 0 s  in- ma agrdria global e drdstico, como su- que devem passar do Estado p- 0s 
centivos fiscais aos grandes projetos. a p6e o pr6prio conceit0 de reforma agd- sem-terra. desde que se cornprometam 
maioria dos quais n lo  sairam do papel, na. Essa estratkgia de presslo social a viver nelas e a cultivh-las. Mas mes- 
foram a forma mais comum de inva- questiona a propria estrutura fundihia mo aqui, se o Estado (Federaqlo, Esta- 
slo, por muitos camlnhos, das terns de- bras~lerra e aponta para uma nova rela- do ou Municipio) cultiva a terrae a faz 
volutas. $50 entre a terra e o trabalhador rural e produtiva, ningutm tem o direito de 
0 direito de propriedade no Brasil para uma nova ordem fundifia. invadl-la. Seria, entretanto, mais ficil 

sempre foi tido como sagrado. Acima e at6 aconselhivel que o Governo a 
do direito ?i fama e a honra. Acima do transferisse para particulares, porque a 
dlrelto a vida. Nunca se confrontou o Dom Orkndo 0. Dotti 4 bispo dc funqHo do Estado nlo C ser "produtor" 
direlto de propriedade com o direito kcwiu (RS) e presidente & Comissao mas promotor do verdadeiro bem c e  
propriedade. Santo TomPs e depois o Pastnml & Terra (CpT). mum. Estado-Providencia ... 6 Estado 
Concflio Vaticano TI atinnam que em totalidno, e a pior democracia C me- 
extrema necess~dade as coisas slio co- lhor que qualquer ditadura. 
muns ou de quem delas precisa para Em uma democracia as formas de- 
salvar sua vida. 0 papa JoSo Paulo 11, mocriticas de presslo s l o  normais e 
no MCxico, cunhou a famosa frase: legitimas. Entre elas est5o as que nlo  

)s la- a 

terns 
enas. 
A P V ~  

alg 
cunstanc 
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qadas 
' ocupa- 
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, Feitns 

colidem com os direitos dos outros, le- 
vando as autoridades do Legislativo ou 
do Executivo a agirem em consonbn- 
cia com as justas aspiraqks da popu- 
l a ~ l o  e de grupos legitimamente cons- 
tituidos. Em si os "sem-terra" e o MST 
s lo  legitimos e tCm o direito de pressio- 
nar. Nrio o de invadir propriedades agri- 
colas ou outras. Nlo convence a nlo 
ser aos tolos afirmar que o MST estfi 
"ocupando" e n b  "invadindo". Nin- 
guCm tem o direito de o fazer a mar- 
gem da lei. 

Vale a pena repetir: a reforma a&- 
ria, no context0 de uma inteligente po- 
litica agrhia, C necessAria e urgente no 
Pais - vem tarde. A situaqlo fundii- 
ria brasileira t "explosiva". Mas tudo 
tem de ser feito "dentro da lei" (Jolo 
Paulo KI ao presidente Fernando Hen- 
rique Cardoso, em 14 de janeiro de 
1997). Na "maria*', nnb. Estamos, feliz- 
mente, em uma dernocracia, na qua1 toda 
lei justa tern de ser respeitada 

E claro que o direito a propriedade 
regulamentado pela Constituiqiio Fede- 
ral n lo  pode estar acima do direito h 
sobreviv~ncia de milhares de trabalha- 
dores rurais. 6 o que sempre defendi. 
como professor na PUC de Campinas, 
de 1952 a 1968, o que venho escreven- 
do em meus artigos semanais e o que 
pode ser lido em meu livro "Direitos 
Humanos: Aspiraqlo ou Realidade?" 
(Ed. Loyola, SP, 1973). A plgina 31 
digo, claramente: "Todo homem tem 
direito a propriedade, como individuo 
ou como grupo, direito que a socieda- 
de, pela lei, tem de tutelar. 0 s  marxis- 
tas n lo  aceitam tal direito. 0 s  liberais 
e capitalistas o superexaltam, afirman- 
do ilimitado. 0 s  cristiios o afirmam 
como natural. Em todo caso, o uso do 
direito a propriedade sup& o respeito 
aos interesses coletivos, ou, em outras 
palavras, a propriedade de bens de pro- 
du$iio ou de col~sumo, de bens m6veis 
ou imbveis, C pessoal, mas seu uso deve 
ser social. Em todo caqo, o direito a vida 
e muito mais fundamental que o direi- 
to a propriedade". 

A doutrina fundada na Biblia, nos 
evangelhos, Doutrina Social da Igreja 
(= CristH) C essa. Eu nlo  mudei. Mu- 
daram outros, ao sabor dos ventos. 

A estrategia das invasks exercida 
pelo MST certamente t incorreta, 
antidemocdtica e nada biblica. A da 
"Marcha", por exemplo, C perfeitamen- 
te legitima. E ate impressiona pela sua 
organizaqk e espirito ordeiro. Pena que 
o MST, seus lideres, n lo  todos os sem- 
terra, sejam marxistas, ideologicamente 
extremados e partidirios de partidos 
radicalizados que nada tCm de "evan- 
gtlico". 

Dem Amanri Castcmho 4 bispo 
dioersano dc /undid  (SP), 

jornalista e autnr de 13 livrns. 



0 Espirito Santo contra toda exclusiio 
Ruy de Souza Josgngnlberg 

0 que significa fazer missao hoje? No momento 
em que a America Latina se converte em um con- 
tinente plural, seja no sentido etnico, cultural e 
religioso, com a afirma~a'o de novos movimentos 
religiosos e em expressdes da religiosidade indi- 
gena e afra, o foco da tarefa missionaria na'o 
pode ser o proselitismo, a conversa'o nem apenas 
o crescimento numerico. Um dos desafios e as- 
sumir urna postura de dialogo, ja que o Evange- 
Iho encarna-se em muitas formas culturais. Neste 
artigo e nos depoimentos que se seguem o tema 
6 abordado sob olhares diferentes a respeito da 
Missao 

A Biblia testemunha a presenqa do 
Espirito Santo como um poder que 
derruba o que separa e o que exclui, 
ampliando horizontes, abrindo espa- 
qo para o novo e para possibilida- 
des insuspeitadas. 0 Espirito Santo 
niio faz isso de modo abstrato, mas 
de forma concreta e abrangente. A 
concreticidade da aqiio do Espirito 
Santo, dentro e fora da Igreja, niio 
pode acontecer sem urna abrangen- 
cia do mundo. Ngo t possivel a 
concreticidade sem a abrangencia, 
p i s  isso 6 urna abstraqiio. 

0 texto de Atos 2-5 C tecnica- 
mente "relato de fundqio": narra o 
nascimento e a transformaqgo do 
movimento de Jesus em Igreja, fir- 
mando suas caracteristicas @sicas 
e sua identidade de fundo. E inte- 
ressante observar que, sob a aqio do 
Espirito Santo, a comunidade de f6 
encontra o futuro na medida em que 
essa identidade se torna abrangente 
em linguas, culturas, classes sociais, 
ragas, etc, at6 abranger toda a reali- 
dade. A aqIo do Espirito Santo 6 
parte essential dessa identidade 
como solidariedade cada vez mais 
profunda e abrangente. 

A comunidade cisti%, ela mes- 
ma, nasceu h margem; cresceu e teve 
"paz" enquanto essa abranghcia 
esteve presente. A aqio do Espirito 
rompeu a barreira dos c6digos de 
pureza que eram estruturalmente 
excluidores, fortaleceu e encorajou 
as pessoas que, da margem e da ex- 
clusiio, movimentaram-se numa so- 
lidariedade que abrangia o mundo 
inteiro. 

Em Atos 2-1-12. no relato de 
Pentecostes, o Espirito aparece em 
sua magnitude agindo concretamen- 
te: manifesta-se a pessoas num tem- 
po e num lugar. S6 isso nlo 6 sufi- 
ciente para a concreticidade. A aqio 
real e concreta do Espirito Santo 
aparece no rompimento da barreira 
de linguas, de culturas, de naqties. 
No livro de Atos, este C o primeiro 
grande movimento do Espirito con- 
tra toda a exclusiio. 

Rompendo barrelras 
No discurso de Pedro, em seguida 
ao Pentecostes, o texto de Joel 2.20- 

32 C lembrado: o Espirito Santo 6 
derramado sobre toda a came. Ou- 
tros tipos de barreiras devem ser 
destruidas. Filhos e filhas profetiza- 
r2o; urna inversiio, jovens teriio vi- 
sties, velhos sonhariio, servos e ser- 
vas experimentariio o poder. Na 
abrangencia do Espirito b etnocen- 
trismo do profeta Joel 6 superado. 
A catolicidade do Espirito t maior 
e mais profunda que a catolicidade 
confessional da 1keja. 

0 Pentecostes dos ap6stolos en- 
contra um stupreenden6 paralelo no 
Pentecostes dos gentios. Este 61ti- 
mo 6 um forte testemunho de que a 
Igreja foi surpreendida com maior 
abrangencia do Espirito: o Espirito 
Santo veio aos gentios que ouviram 
o sermio de Pedro, e os judeus de 
nascimento espantaram-se de ver 
como agia tamMm fora do circulo 
no qual eles mesmos se limitavam 
(Atos 10.45). Pentecostes t um 
evento que rompe barreiras, conti- 
nuamente, em vhias d i q k s .  Uma 
Igreja miope niio enxerga a abran- 
gencia continua do Espirito e reduz 
o Pentecostes a urna prtitica interna. 

Em Atos 10.34-35, Deus mostra 
que n b  tem favoritos. 0 texto trata 
do pedido de Corn6lio a Pedro. 
Pedro 6 chamado a visitar urna fa- 
mflia, a conviver na intimidade de 
um lar pag2o e com pessoas de reli- 
giiio e costumes diferentes, coisa ri- 
gorosamente proibida pelos c6digos 
judaicos. Novamente o Espirito in- 
tervtm, interrompendo discrimina- 
qties fortemente estruturadas. 0 Es- 
pirito diz a Pedro (Atos 11.12) para 
ir a casa de CornClio. Essa ordem 
do Espirito 6 precedida pela 
perturbadora visiio de um lenqol 
com animais impuros, exatamente 
na hora do almwo. Deus diz a Pedro 
trEs vezes: "mata e come". A men- 
sagem t clara. Pedro precisa rom- 
per urna malha de discrimina@es 
que o impede de caminhar na abran- 
gencia do Espirito. Ele escuta a voz 
a Ihe dizer "nlo chameis impuro ao 
que Deus purificou" (Atos 1 1.9) e 
niio considereis imundo a nenhum 
ser humano (Atos 10.28). Deus niio 
aceita cultura preferential: Ele nlo 
tem favoritos. 0 desfavorecimento 

proveniente de estruturas egoistas e 
orgulhosas do ser humano enfrenta 
a oposiqio do Espirito. 

Assumlndo nova posturn 
diante da evangelizaqiio 
Esta reflex20 sobre Atos dos A@- 
tolos 6 um convite a repensarmos a 
evangeliza~io e a conversio num 
quadro de refdncias rnais amplo. 
A Igreja abre-se a uma nova abran- 
gencia de pessoas, de culturas, de 
expressties de f6. N5o hha mais espa- 
qo, dentro de urna fidelidade viva e 
consciente, para o proselitismo. A 
conversiio 6 um valor muito mais 
amplo que qualquer proselitismo. A 
evangelizaqZo, por outro lado, nio 
se limita a pregar o Evangelho hs 
pessoas. Evangelizar significa bus- 
car o reconhecimento do senhorio de 
Deus sobre a criaqio. Significa tam- 
Mm encamar o evangelho de Jesus 
Cristo na hist6ria e na cultura. 0 
Evangelho encarna-se em muitas 
formas culturais. Assim como na 
Igreja Primitiva, quando inculturou- 
se no mundo pagiio, ele deve assu- 
mir faces culturais diferenciadas. 

Evangelizaqzo, nessa nova e 
concreta abrangencia, implica em 
urna nova e corajosa atitude: assu- 
mir o diaogo com outras express- 
religiosas. Devemos superar toda 
exclusiio a priori. Aft? cristii, a Igre- 
ja, o Evangelho, ter5o que aprender 
a conviver, numa tens50 paradoxal, 
em meio a diferentes forrnas cultu- 
raise variadas express- de f6. Essa 
tens50 a que nos referimos significa 

que, sem abrirmos mlo de nossa 
identidade e da mensagem crist5, da 
qual somos portadores, desejamos 
conviver em diilogo, buscar um re- 
conhecimento dos valores diferen- 
tes ou novos. Recusamos a intole- 
&cia, a exclusiio ativa e sem au- 
tentico diaogo, que nega a presen- 
Ca de Deus em outras experihcias 
religiosas. 

A evangelizqi40 perde seu im- 
pact~? De modo algum. Mas, nem 
todo recurso usado na evangeliza- 
qio C legitimo e fie1 Palavra de 
Deus. A converslo 6 algo fora de 
moda? Ao contrhio. Mais do que 
nunca ela aparece como urna oca- 
si2o na qual a grap  de Deus se en- 
contra ao nosso alcance. Podm, de- 
vemos confiar mais na graqa de 
Deus que em nossos modelos de 
cristianismo, que, as vezes, repre- 
sentam mais mums e preconceitos 
que abemira as pessoas. 

A Igreja perde sua identidade na 
inculturaqiio? Claro que niio. Ela 
continua Igreja, na riqueza e multi- 
plicidade cultural que ob 
no mundo. A igreja que se 
ce no seu caminho n2o p 
mlo de sua identidade, de sua IIICII- 

sagem desafiadora e de sua missiio 
como um todo. Mais do que em ou- 
tras Cpocas, neste mundo plural a 
Igreja deve redescobrir sua misslo 
ecumenica e reconciliadora, sem 
que isso signifique que a necessida- 
de e a importhcia da conversHo se- 
jam atingidas. 0 que devt 
o quadro de referi5ncia e I 

servamos 
reconhe- 
ode abrir 
- . - - - - - 

: mudar 6 
nossa ati- 

tude diante dele. Mas todos devem 
reconhecer quem sornos, o que pre- 
gamos, o que testemunhamos e 
como o amor de Deus atua em Je- , 
sus Cristo no mundo. Nio podemos 
mais abusar do direito de religiio 
contra ningutm. 0 abuso e o fana- 
tismo em torno a esse direito tern 
levado o cristianismo e outras reli- 
g ik s  a cormp@es destruidoras da 
humanidade. 

E nessa convivCncia e tensHo 
paradoxal, presenqa das difereqas. 
das semelhanqas, das oposi@es. do 
diilogo, que devemos esperar que a 
aqlo do Espirito Santo dermbe mu- 
ros e barreiras, abrindo nov 
nhos, novas sinteses e m6tu 
to e aprendizado; e que a t 
de Cristo apareqa em sua 
pria e em sua autonomia como ge- 
nuina aqiio da graqa de Deus no meio 
do povo. Deus niio condiciona sua 
Graqa a nenhuma pureza religiosa 
prkvia. Basta que a aceitemos. A 
graqa de Deus disp6e de urna miste- 
riosa e amorosa abrangencia aue 
surpreende todo farisaismc 
so. Este 6 que exclui antes 
qa, e que pretendeu exclu 
giios e os gentios dessa mebrna em- 
qa de Deus. Para mudar esa 
lidade, excluidora o Espin 
atua dermbando barreiras. 

) religio- 
; da Gra- 
ir os pa- 
- 
" 

;a rnenta- 
ito Santo 

.os cami- 
io respei- 
m-nova 
I.... ....A 
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6 Conrexto Pastoral Anzllise 

Alguns olhares sobre a Missao 
Gente qUe foi chamada para cumprir urna tarefa missionaria fora do Pais e rearam o motivo de nossa esperan- corn o outro, sempre acornpanhado 

gente de outro pais que veio fazer miss50 aqui. Gente que teve que "se qa como cristiis e crist8os. de um diilogo fecund0 e sincero. 
A realidade para a qua1 a Igeja 0 s  desafios mais concretos da 

converter" e mudar a concep~io  de miss50 e gente que se identificou com ,,,, a,ontou relei- convivtncia s50: aDrender a lin- . . . . - - - - - 

gfUpOS marginalizados e excluidos no ~ ~ O C ~ S S O  de evangelizaqio. E S S ~ S  t a t o  d ~ t e o  m i  p a .  a histbria e a cu~iura ~ O S  ~ O V O S  

sao a/guns ingredientes de depoimentos de pastores e pastoras, religiosos contextualizada. Como membfos do indigenas; 2) apoiar a luta indigena 

re/igiosas, catblicos evang~licos, que CONTEXTO PASTORAL apresen- Conselho de Miss50 entre Indios por autonomia e superaqlo de toda 
(Comin) da Igreja Evangelica de forma de dependencia; 3) reconhe- 

ta. 0 pano de fundo 6 uma relaqio de dia'logo, parceria, convivencia e soli- Confissso Luterana no Brasil, ape- cer suss formas pr6prias de organi- . - 

dariedade, em que os valores do Reino de Deus estio acima de projetos sar de estarmos sempre refletindo zaqiio e incentivar o surgimento de 

proselitistas e ~ ~ n ~ e f ~ i ~ n i ~ t a ~  teologicamente a nossa pritica mis- alianqas com outros setores da socie- 
sionliria. sabemos que muitas ques- dade nacional, tamEm excluidos; 4) 

0 desafio do 
dialogo corn outras 
culturas 

AnPsia Nascimento de Jesus 

H i  quase tr&s anos cheguei B Ingla- 
terra. Nos dois primeiros anos atuei 
num projeto ecumCnico chamado 
Grassroots Progrnmme e que con- 
sistia em compartilhar as experiCn- 
cias de fC e vida das igrejas naAmC- 
rica Latina, atraves de seminirios. 
celebraqdes, etc. Em Luton. onde 
morei, a diversidade C total: cat6li- 
cos romanos, mulqumanos de virias 
regiiies, sihks e hindus. Numa cida- 
de de 11 7 mil habitantes h i  quatro 
mesquitas, um templo budista, um 
templo de sihks e outrode hindus, e 
algumas igrejas cristris, metodistas, 
anglicanas e reformadas. A diversi- 
dade cultural e religiosa C urn fato 
nas grandes cidades da Inglaterra, 
mas a maioria dessas pessoas n lo  
estd acostumada a viver numa so- 
ciedade plural. Acredito. por isso. 
que urna das tarefas das igrejas 
aqui C contribuir para o convivio, 
mdtuo e pacifico, entre os diferen- 
tes grupos. 

Hoje trabalho como coadjutora 
numa comunidade ao norte da In- 
glaterra. Dinnington era at6 o inicio 
da dCcada de 1980 uma das princi- 
pais Areas de minas de carviio do 
pais. Hoje, n5o hii mais minas e tom 
o desemprego a cidade de 80 mil ha- 
bitantes vai se tomando fantasma, 
muitas lojas fecharam, muitos via- 
jam urna hora ou mais para traba- 
Ihar. Na igreja, ficararn as mulheres 
e as crianqas. 

H i  metodistas, anglicanos, c a t 6  
licos romanos e o Exercito da Sal- 
vaqHo que, juntos, estPo definindo 
novas diretrizes missioniirias da re- 
gilo. Hoje as igejas discutem com 
a comunidade como melhorar a qua- 
lidade de vida da regi50, que fren- 
tes de trabalho podem ser criadas 
para obsorverem a m5o-de-obra mi- 
neira, hoje quase invilida. NHo h i  
respostas claras, elas s6 virlo na ca- 
minhada de vida e fC que as igrejas 
em Dinnington estlo tomando. 

Num primeiro momento foi mui- 
to dificil me ver numa sociedade tiio 
secularizada, conservadora e cle- 
ricalista, onde cristHos parecem ser 
minoria. E somam-se a isso a arro- 
g%ncia de muitos e o desrespeito 
com outras culturas. Eu me lembro 
que urna mulher, num encontro, me 

perguntou corno n6s, sendo . - 

mulqurnanos no Brasil, sabiamos ler 
a Biblia. tinhamos musicas e hinos 
compostos por gente nossa. corn rit- 
mos nossos. Como parte da mesma 
arrog5ncia. tambem encontrei pes- 
soas dizendo: "Ok. as igrejas de vo- 
cCc creccem mais do que as nossas, 
em quanto tempo vocC pode fazer o 
mesrno aqui?'. E quando a conver- 
s io  em massa nlo acontece, os "mis- 
sionirios e missionirias" s5o consi- 
derados incompetentes. Felizmente 
h i  aqueles que acreditam que se 
pode criar uma relaclo mais justa e 
fratema. H i  muitos que acreditam 
que a linica maneira de se vencer a 
crise social, eclesial e politica C 
unindo esforqos, contribuindo, de- 
safiando, construindo juntos. 

Neste sentido 6 que se encontra 
a missZo da Igreja aqui. Talvez a 
igreja tenha que adotar urna atitude 
mais humilde, ser mais aberta para 
o novo e assumir novos desafios, 
aprender com outras experi2ncias. 
respeitar o diferente, deixar-se enri- 
quecer por outras experiCncias e en- 
riquecer a vida de mulheres e ho- 
mens de outras culturas. 

Na verdade a Igreja 6 desafiada 
a viver e a criar comunidade de pes- 
soas sensiveis e maduras em sua f6. 
Niio se pode fugir da pluralidade, 
pois ela enriquece o testemunho 
crist5o. 6 na diversidade que Deus 
se revela, como amor soliddrio, que 
respeita e aceita o outro como sen- 
do tamMm - e por que nlo  - ma- 
nifestaqso de Deus. 

Missrio, mais do que comando, 
deve algo prazeroso. Jesus vive! 
Ama cada urn de n6s, C por isso que 
somos chamados a compartilhar 
esse mesmo amor. Eis a base de nos- 
sa f6. 

Missiio nlo 6 apenas proclamar, 
mas aprender, entender e discenir os 
sinais de Deus. Em Jolo 16.12-15 
Jesus diz que hd muita coisa a apren- 
der. Acredito que seja esta a nossa 
postura. Missso tambCm C a expres- 
s5o de esperanqa. E o amor de Cris- 
to que nos impulsiona, Misslo 6 
compartilhar a vida e paixso do Cris- 
to Ressuscitado. 

Tem sido urna experiCncia rica 
e positiva poder contribuir positiva- 
mmte para a reflex50 de urna igreja 
que busca continuamente ser presen- 
qa de Deus na sociedade. Ainda 
continuo com minhas convicqdes 
que nasceram de minha experiencia 
no Brasil, mas tambCm sou capaz de 
olhar criticamente minha igreja e a 

mim mesma como pastora e crist5. 
Volto ao Brasil em pouco tempo. 
diferente talvez mas certa de que o 
ministkrio crist5o C como o caminho 
de Emaus: aberto hs diferenqas, ao 
novo. ao estranho. 

Anbia Nascimento de Jesus Cpas- 
tora da Igreja Episcopal de Comunhdo 

Anglicans e integrou a diretoria de KO- 
INONIA at/ abril. 

Convivencia 
e solidariedade 

Lor i  Alrrnann 

Nos sete anos que estivemos entre 
os Kulina, esse povo se revelou de 
forma gratuita a n6s. Assim, foi pe- 
netrando em nossa concep~ lo  de 
mundo e de f6, fazendo vir B tona 
todas as contradiq6es que vivemos 
como cristi5os. A maior delas era a 
do discurso corn a pritica. Esse povo 
foi crescendo diante de n6s e se 
mostrando como outro diferente em 
toda a sua totalidade. 

Surpreendentemente, o conheci- 
mento do diferente e o questiona- 
mento por que passamos niio nos 
trouxeram crises de f6, ao contrhio, 
redimensionaram nossa vida e cla- 

t6es ainda precisam ser melhor ela- 
boradas. Uma delas 6 :  Corno inter- 
pretar a teologia de Lutero a partir 
de uma comunidade indigena'! 

No final dos anos de 1970. a 
atuaq5o missioniria da IECLB ao 
lado dos povos indigenas teve como 
base a proposta de urna pastoral de 
convivCncia. Ela se definia Dor um 
processo de reeducaqso miss ion~a .  
por meio do qua1 procurrivamos per- 
ceber o mundo a partir do ponto de 
vista do povo indigena. Isso signifi- 
cava assumir um compromisso e ti- 
rar dessa postura todas as conse- 
qiiCncias. Tinhamos como base o 
texto de Filipenses 2.5-8: 'Tende em 
v6s o mesmo sentimento que houve 
em Cristo Jesus, pois ele, subsistin- 
do em forma de Deus, nZo julgou 
como usurpaq5o o ser igual a Deus: 
antes a si mesmo se esvaziou. assu- 
mindo a forma de servo, tomando- 
se em semelhanqa de homens; e, re- 
conhecido em figura humana. a si 
m e m o  se humilhou, tomando-se 
obediente i morte, e morte de cruz". 

A pastoral de convivCncia criou 
todo um processo de inserqlo num 
outro povo e com ele a igreja pas- 
sou a ser vista como urna comuni- 
dade fratema e n5o como urna enti- 
dade civilizat6ria, contando com 
maior credibilidade. Nessa concep- 
$30, o Evangelho passa a ser uma 
descoberta a partir de dentro na for- 
ma e no momento em que o povo 
assim o definir, e nZo uma imposi- 
$20 de fora como sempre aconteceu 
na hist6ria brasileira. Passa a ser um 
caminhar junto, sofrendo e lutando 

e respeitar a diferenqa, convivendo 
ecumenicamente (no sentido eti- 
mol6gico da palavra) em meio i 

oena. comunidade Aconvivencia indi, cotidiana propor- 

ciona uma melhor cornpreens50 da 
visiio de mundo, dos anseios e das 
expectativas da comunidade indige- 
na. A proximidade permite o forta- 
lecimento da confianqa mlitua. A 
escuta atenciosa e curiosa 6 parte 
imprescindivel da convivCncia. Ela 
constitui uma pedagogia que nos 
permite, a partir da cornpreens50 e 
do respeito. iniciar um diilogo e n6s 
nos tomamos companheiros de ca- 
minhada. 

A convivCncia po?sibilita um 
novo tipo de relaqlo. E nesses mo- 
mentos privilegiados que o povo se 
revela em toda sua profundidade. 
Para mim, como mulher, os momen- 
tos de maior proximidade e partilha 
eram aqueles quando me encontra- 
va corn as mulheres Kulina conver- 
sando nos intervalos do trabalho na 
r y a .  Ou quando o barco ia descen- 
do lentamente de bubuia no meio do 
no, ao retomarmos de alguma cole- 
ta de frutas do mato. A conviv2ncia 
nos introduz em novos universos de 
cores, sabores e sensaq6es. provo- 
cando urna verdadeira converslo. 
Passamos a descobrir a "boa-nova" 
em meio a este povo, sinal de que o 
Espirito Santo sopra onde quer. 

Lon' A'~rurnn, pastom lutemna, 
integra o Projeto Indios DesaIdeados do 
CminnECLB, d mestre em Cisncias da 
Reliflo e mestmnda em Antropologia. 



A experiencia de 
conversso de uma 
missionaria 

tos e mais conscientes no que se re- 
fere aos privilCgios e liberdades que 
o povo canadense toma como cer- 
tos. Nunca mais me senti completa- 
mente canadense e nunca poderia ser 
completamente brasileira. Foi um 
imenso priviltgio e prazer compar- 
tilhar o trabalho de Deus no Brasil. 
A viagem da vida esti cheia de ale- 
gria e tristeza, mas como urna pin- 
tura, a vida nlo teria profundidade 
sem as sombras. 

Carol Beaver 

Na hist6ria da Igreja Unida do Ca- 
nadi, missionirios sempre foram 
enviados a igrejas de outros paises, 
mediante convite, para compartilhar 
experiencias e trabalhar. Foi assim 
que em 1961 teve inicio urna cola- 
boraglo no Brasil entre a Igreja Uni- 
da do Canada e a Igreja Metodista. 
0 s  primeiros mission6rios chegardm 
em terras brasileiras em dezembro 
daquele ano. Eles responderam a um 
convite para atuarern no trabalho de 
agr6nomo e de enfermeira. 

Foi assim que a minha par- 
ticipaqlo como missioniria leiga da 
Igreja Unida do Canada no trabalho 
do Centro Rural Metodista Bispo 
Dawsey no norte do estado do 
Parand Passei 15 anos no Brasil dos 
quais dez no trabalho da igreja e cin- 
co na Area secular. A grandeza natu- 
ral do Plo de Aqlicar e do Corcova- 
do deu-me as boas-vindas ao Bra- 
sil, quando entrei no porto de Rio 
de Janeiro. Ao desembarcar, os meus 
olhos, ouvidos, nariz e pele foram 
invadidos de visks, sons, cheiros e 
calor. Nem todos agradiveis! As lo- 
jas sem portas, as pessoas carregan- 
do pacotes grandes na cabeca, car- 
nes sem proteq8o sendo invadidas 
por milhares de moscas que, segun- 
dos antes, estavam rondando o lixo 
em frente da loja, o bonde que pas- 
sava cantando nos trilhos e tocando 
os sinos e os bares onde se compram 
todos os tipos de bebidas possivel. 
0 desembarque final em Santos; a 

Carol Beaver 4 membro da Igreja 
Unida do Canadd ;m Toronto. Hoje 

fmbalha como enfermeira no service 
social priblico no distrito de Aurora 

(Crande Toronto/Canadd). 

do direito a cidadanio 

Sandro Gallaui 

NBo queria vir ao Brasil. Tinha sido 
formado para levar o Evangelhq aos c h ~ o  onde plantar; vi gente derru- Pattilhando 0 porcionou atendimento integral (cre- 
nso-cristaos. Meu projeto era a Asia, bando cercas e fazendo grcve paum Evangelho corn 0s che, escola, etc.) a essa crianqa que 
imensa, n5o-cristl. Queria sera pon- saliirio mais justo; vi jovens desce- se fez adolescente. 
te para um diilogo intercultural e rem na ma gritando contra a conup- filhos da exclusso Aos poucos, o tempo, as conver- 
inter-religiose. Mas a hist6ria tem qgo; vi multidijes gritando "diretas sas cheias de afetividade, os jogos e 
seus caminhos e vim ao Brasil, a j6"... e vi o Reino de Deus crescer. Maria do C a m o  Moreira Lima brincadeiras, as seq6es de videos, os 
uma AmazBnia j6 "crisS9 e, aparen- Crescia 18, onde as mulheres en- sorrisos, o contato pr6ximo e calo- 
temente, j i  aculturada. 

De improviso, tive que me con- 
verter. Tive que rever toda a ideolo- 
gia que sustentava minha missio- 
nariedade. 0 pobre se me imps  com 
toda sua realidade. 0 Evangelho t 
urna forma de estar junto do pobre. 
Tive que reler toda a Palavra de 
Deus nessa nova perspectiva. A 
maior qualidade da Boa-Nova nlo 

saiavam urna participaqlo igualitfi- 
ria e mesmo assim diferente, onde 
os negros recuperavam e celebra- 
vam suas raizes ancestrais, onde os 
indios reivindicavam o direito de ser 
diferente. 

Vi o Evangelho ser anunciado, 
como na casa de Betinia, toda vez 
que algutm, como aquela mulher, 
fazia "o bem" aos pobres. E quis 

Meses a d s  fomos informados pe- 
10s meios de comunicaqlo sobre as 
"rebeliijes" ocorridas no Instituto 
Padre Severino. Este, o Instituto 
Santos Dumont e a Escola Jolo Luis 
Alves s lo institui~ijes do Estado 
(RJ), ligadas h Secretaria da Justi- 
Fa, para atendimento dos chamados 
"adolescentes infratores". A partir 
desses conflitos abriu-se um leque 

roso, a partilha e a doce presenqa 
entre n6s do Deus Pai-Mk, nos per- 
mitiram descobrir o significado real 
da comunh50, e mergulhamos fun- 
do no universo dessa "pessoa em 
forma~lo", conhecendo seus limites 
e possibilidades. Vimos que para al- 
guns deles a infra@o/crirninalidade 
C seu "destino". Mas me pergunto: 
Seri o "projeto de morte" um desti- 

passagem pels alf2ndega; a hospi- 
talidade dos missioniirios metodis- 
tas; a viagem ao interior de Paran6 
para conhecer o Centro Rural Me- 
todista, onde ia trabalhar, e Anita 
Cordeiro, com quem ia trabalhar; 
tudo foi cativante, cansativo e ines- 
quecivel. 

0 s  anos mais agradaveis da mi- 
nha vida foram aqueles em que pas- 
sei no sftio no Parand, o Centro Ru- 
ral Metodista Bispo Dawsey, traba- 
lhando com a enfermeiralparteira 
Anita Cordeiro. Continuamos o tra- 
balho que ela havia comeqado. Mon- 
tamos um laboratdrio simples para 
tratamento de verminoses, urna pra- 
ga na vida do povo do campo; leva- 
mos vacinas para vdrios locais; for- 
mamos grupos de ensino para mu- 
lheres e mqas sobre nutriq50, cui- 
dados pessoais e do beW; montamos 
urna clinica para o povo da vizinhan- 
qa, particularmente as gestantes, e 
fizemos partos em casa; ajudamos 
com a escola dominical, escolas bi- 
blicas de fCrias, e os cultos no Cen- 
tro; e demos apoio e tratamento para 
um grupo de familias sem terra que 
a igreja ajudou por meio de um pro- 
grama de aqlo social. Anita, agora 
com 83 anos, ainda continua traba- 
lhando com a igreja em Maringi e 
Paissandu, levando o amor crist5o 
aos pobres e necessitados. 

A primeira vista meu coraqb foi 
"capturado" pelo Brasil e nunca 
mais quis se livrar. Depois de anos 
de convivencia no Pais, a minha vida 
ficou modificada. 0 meu pais de ori- 
gem foi visto com olhos mais aber- 

6 a de ser anunciada no Brasil ou na estar junto, quis faze; o mesmo, com para investigaq6es e discussks so- no a ser vivido passivamente? 
Asia, aos crist5os ou aos "pag5os" . eles. bre as condiqBes dos serviqos pres- 0 tempo tarnMm nos pennitiu 
e de ser anunciada aos "pobres". Hoje trabalho na Comisslo Pas- tados a essa clientela. encontrar caminhos para praze- .r 

Para mim anunciar o Evangelho toral da Terra. J6 faz 16 anos. Tra- Hd dois anos e meio, a partir das rosamente lermos a Biblia e oranno* 
era falar de Jesus, de Igreja, de nova balho com sindicatos, colaboro com experisncias trazidas do atendimen- em grupo, podendo, em respeitc 
lei, mas descobri que anunciar o a formaqlo de quadros populares, to a meninos e meninas de ma apre- mdtuo, descobrir p6rolas do Evan 
Evangelho 6 acreditar e gritar que o estimulo a fitoterapia, a produqgo endidos por cometerem ato in- geiho na partilha. Nossa vivtnci, 
Reino de Deus chegou no meio dos alternativa, a preservaqlo da flores- fracional, e tendo urna indicaqso da pastoral no Instituto tem fugido do 
pobres, dos excluidos, dos pecado- 
res. 6 fazer de tudo para que sinais 
deste Reino aconteqam no meio dos 
liltimos e dos pequeninos. Basta um 
cop0 de lgua fresca, um prato de 
comida, um agasalho contra o frio. 
urna casa hospitaleira, urna visita 
amiga. 

Vim para o Brasil pretendendo 
"salvar" os outros e descobri que at6 
as criancas, as prostitutas, os ladrks 
conhecem melhor o carninho da casa 
do Pai. Precisei me converter, mu- 
dar radicalmente de perspectiva, em 
busca de urna fidelidade sempre 
mais coerente B mem6ria de Jesus e 
ao seu projeto. 

Estar com as mulheres, com os 

ta, luto contra a implantaqlo de 
grandes projetos que querem explo- 
rar nossa AmazBnia. E percebi, nas 
poucas visitas B minha mle, que, 
quando falo do "meu povo", estou 
falando desta nossa terra, desta nos- 
sa gente e nlo mais da Itllia. Tenho 
outra casa. 

N5o sei a quantos eu "conver- 
ti", mas tenho certeza de que eu me 
converti, continuo me convertendo 
neste process0 de busca pela justi- 
Fa, mesmo agiientando a persegui- 
$50, como muitos amigos meus que 
jd derramaram o sangue por crer na 
terra, na paz, na justi~a. 

Este 6 o dnico sinal da verdadei- 
ra profecia, da verdadeira evangeli- 

Defensoria Wblica na Area decrian- 
qas e adolescentes, comeqamos na 
Escola Jo5o LuisAlves um trabalho 
de capelania com os meninos que 
cumprem medidas socioeducativas. 
Nossa primeira reaqb foi de total 
perplexidade diante do confront0 
com aquela situaqlo em que s6 se 
refletia a morte, diante da ausencia 
de esperanqa e de um bom futuro, 
dos sonhos transformados em cruel 
realidade: trdficolassassinatos/rou- 
bos, etc. Lembro-me das hist6rias 
que nos contavam os garotos. e de 
como tentavam nos impressionarl 
amedrontar com seus crimes. Tam- 
btm falavam de experiencias trazi- 
das de vivencias em algumas de nos- 

modelo de a q b  pastoral tradicional, 
e para os que se encaixarn neste. o 
nosso trabalho nlo 15 pastoral, j6 
ouvimos isso um dia. Entretanto, 
n5o nos intimidamos, n5o temos 
ddvidas sobre nossa atua~5o.Temos 
c o r n  modelo o Jesus dos evange 
lhos, como fonte de orientaqlo I 

Evangelho, este que faz desperta 
em cada urn, at6 mesmo nos "ada 
lescentes infratores", a condiqC 
inalienlvel de ser mais, ser pesso: 
ter dignidade. E 6 isso que os "fi 
lhos da exclusso" cantam em um d 
seus funks: "E 
andar tranqiiilr 
eu nascile pod 
consciCncia auc u WUIG trrrt XU IL 

u st5 quem 
imente na 
er me or@ 
.- --L..- 

1 C ser felig 
favela ond 
~lharte ter 
r-- --.. 1.. 

pobres. com os "caboclos", apren- zailo, da verdadeira misslo: " ~ i  de sas igrejas, de como ~ e u s  se trans- gar.' 
der a saborear seus gestos, suas cul- voc&s se niio forem perseguidos, fomava no amulet0 protetor, que ( 

turas, trocar fraternalmente nossas quer dizer que siio falsos profetas" livrava dos tiros ou proporcionava que soDe aos ouvlaos oo ueus IIW 

informa@5es, nosso mod0 difere ajuda para uma fuga maravilhosa. tador, o Deus da vida. E nte (LC 
:m- 
eli- 
OC- 

que nos fi 
desses jc 

ante. 

de ver as-coisas, de ver a vida, o te 
po, o sexo, o dinheiro, Deus, a n 

d u  daaqso de seus"guias". esse o clamor 
Ficamos impressionados com a no ''vir a ser" 

gi50: isto foi 
lizaqb. 

Missb 6 
prir. E s6 hd 

a minha auto-evan,- ~ ~ n a r o  Gallcrai, bibhta cotblico, inteligsncia e a extrema capacidada rim seguir adi 
da Comiss& Pasforalda daqueles jovens que, na verdade, si 

Im- (CPTJ c dos ( dc a explicitaqlo de um projeto em q~ 
Is). 

ino uma popula~5o empobrecida, ne@ 
be Deus e sua justlqa.. . mesti~a, favelada/perifCrica fica ( 

Vi muita gente se juntar em co- fora do direito g cidadania, da pr 
munidade, lutar por um pedaqo de senp do Poder Wblico, que n50 pr 

es Eclesiais 
Base (CEh serviqo, C 

uma: "bu . .. .. 
emp  Ecam, 
ica c SrrvQ 
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0 pluralismo religioso como desafio ao ecumenismo 
Walter AIfnrann 

Se. diante de um novo milCnio. nos 
perguntannos sobre a situaqiio atual 
e as perspectivas de unidade entre 
os cristiios e os povos na AmCrica 
Latina, encontraremos algumas 
arnbiguidades ou contradiq6es pro- 
fundas. De um lado. o sCculo XX 
pode ser caracterizado como o sC- 
culo do ecurnenismo, isto 6. doses- 
forqos de igrejas protestantes, or- 
todoxas e catdlica para superarem 
as divis6es ocasionadas pot di- 
vergencias e por conflitos ecle- 
silsticos em periodos anteriores. 
Por outro, a America Latina se 
converte hoje em um continente 
plural, no sentido Ctnico. cultural 
e religioso. AlCm disso, o plura- 
lisrno pode assumir um rosto de in- 
tensa rivalidade e competiqlo, 
quando nlo de discursos difarna- 
tdrios e prlticas agressivas. Seria 
esse o resultado contraditorio de 
um sCculo de ingentes esforqos 
pela unidade? 

0 cenhrio religioso latino-am- 
ricano e caribenho se caracteriza 
atualmente por urna intensa mobili- 
dade e urna crescente diversidade. 
0 continente latino-americano foi 
visto por sCculos como homogCneo 
do ponto de vista religioso. ou seja, 
catolico. Hoje estl caracterizado 
pelo pluralismo religioso. 0 cresci- 
mento de alguns movimentos pen- 
tecostais chega a ser assombroso. 
Por outro lado, observar-se um pro- 
cesso silmcioso, mas profundo, de 
redescoberta de expressiks religio- 
sas indigenas e africanas, antes 
vivenciadas de forrna oculta, quan- 
do n5o na clandestinidade. Nada faz 
supor que essa tendCncia ao plura- 
lisrno religioso possa reverter-se nos 
pr6ximos anos. Para dizer de manei- 
ra clara: o Continente sed. no futu- 
ro, menos cat6lic0, mais pentecos- 
tal, com cspacos significativos para 
a religiosidade indigena e africana, 
e urna incidCncia rnodesta do pro- 

Cendrio d d a d o r  
NIo hi  ddvida de que o cenhio 6. 
para as igrejas tradicionais. amea- 
qador. 0 protestantismo hist6rico se 
confronta com um radical questio- 
namento de sua identidade, quando 
nHo se vC forqado a lutar at6 mesrno 
por sua sobrevivCncia. Ao ver-se 
ameaqado, a tentaqio rnaior parece 
ser a tentativa de imitar o pentecos- 
talisrno, corn a adoqlo de sua espi- 
ritualidade e de sua forma de prega- 
$50 e de culto. Isso representa ver- 
dadeira renuncia ao papel ecumCni- 
co especifico que toca i s  igrejas pro- 
testantes curnprir: o recurso perma- 
nente e rigoroso aos critCrios bibli- 
cos indispensiveis em toda pr5tica 
eclesial; a referencia 1 cruz de Cris- 
to como perspectiva evangClica 
diante de "entusiasmos" muitas ve- 
zes ilusorios e efemeros; a abertura 
para renovar-se a partir das expe- 
riCncias e prhticas de outras igrejas. 
De outro lado, o mais doloroso sed 
definir sua tarefa mission5ria nurn 
sentido nitidarnente ecurnCnico. an- 
tepondo a integridade evangClica Q 
compulsio para o crescimento de- 
nom! national. 

E compreensivel que a Igreja 
Catolica se sinta afetada e ameaGa- 
da pela intensa mobilidade religio- 
sa. A atual "ola" pentecostal arran- 
ca da fC cat6lica arnplas parcelas do 
povo. A tentaqlo poderia se arvorar 
na "volta aos velhos tempos" de 
uni& com o Estado ou, pelo menos, 
de privilegios sociais garantidos 
pelo poder pdblico. Todavia, o mais 
significativo aporte ecumCnico que 
so o catolicismo poderh proporcio- 
nar consiste no sentido de universa- 
lidade e de unidade no Sacramento. 
Isso s6 sed factivel, porkm, se for 
acompanhado de sinais inequivocos 
do reconhecimento da legitimidade 
de opqks religiow diferentes. 

Se observarmos as igrejas de 
corte pentecostal. encontramos in- 
dicios de que tamb6m comqam a 

VICEDOM. Georg. A missdo como 
obra de Deus: introdqiio h teolo- 
gia da misstio. S5o Leopoldo-RS, 
Sinodd& IEPG. 19%. 

Desenvolve um conceito de mis- 
sb que se caracteriza por ser deci- 
didamente ecumCnico, cn'tico em 
relaclo ao paradigma civilizat6rio 
como referencial da miss50 e pro- 

f&damente arraigado na teologia da 
Reforma do &ulo XVI. 

COMBLIN. J d .  Teologia ah mis- 
stio. Petr6polis-RJ, Vozes, 1980. 

Renega os mCtodos missionfios 
tradicionais de expans50 da Igreja. 
Enfatiza a necessidade do conheci- 
mento dos sinais dos tempos antes 
de qualquer etapa pastoral ou mis- 
sionhria. 

CMI. Missdo e evangelizagtio: uma 
afinnagtio ecumê nica. Rio de Janei- 
ro-RJ. CEDI, 1983. 

Resume algumas das convicq&s 
fundamentais no pensamento e na 
pdtica da rnissio e da evangeliza- 
$20 na vida das igrejas-membros do 
Conselho Mundial de Igreja. 

SENIOR, Donald & STUHL- 
MUELLER, Carroll. O s f i ~ n -  

sentir os efeitos "negativos" da dura 
concodncia religiosa. 0 pluralismo 
religioso nlo lhes C apenas oportu- 
nidade, mas tamMrn arneaqa. AlCm 
disso, h i  nos novos movimentos re- 
ligiosos, com frequcncia, urna difi- 
culdade "de segunda geraqHoW, isto 
C, prosseguir quando a atraeo da no- 
vidade j i  passou e as situaq6es se 
apresentam de modo mais comple- 
xas que o entusiasmo da primeira 
hora fazia supor. Esses fatos tamMm 
poderlo auxiliar para sublinhar a 
contribuiqHo positiva mais significa- 
tiva que as igrejas pentecostais es- 
tio e segurarnente continuarHo a dar: 
ser expresszo da "pentecostalidade", 
isto 6, da liberdade e do dinarnismo 
do Espirito em urna Cpoca de inten- 
sa busca espiritual e mobilidade so- 
cial. De outro lado, a tentaqlo do 
pentecostalismo parece consistir em 
agudizar o "confronto religioso", 
por rneio de urna exacerbaqlo cada 
vez mais intensa da competiqlo. 
Ainda que de rnodo geral olhern com 
suspeita a palavra "ecumCnico", o 
passo ecumCnico necessiuio consiste 
em reconhecer como irmlos em 
Cristo os protestantes hist6ricos e os 
cat6licos. justamente porque, pela li- 
berdade do Espirito, a pentecos- 
talidade C muito mais ampla que as 
respectivas expressiks confessio- 
nais pentecostais. 

Didlogo e coopemHo 
De outro lado, registramos o fen6 
meno da reemergCncia da religiosi- 
dade afra e indigena. Esta, por st5- 
culos sufocada como seus povos, 
sobreviveu apesar da opressi40, mui- 
tas vezes na clandestinidade e recor- 
rendo a formas religiosas sincdti- 
cas. Agora reemerge com identida- 
de pr6pria no novo quadro de plura- 
lismo. afirmando-se diante e muitas 
vezes contra o cristianismo, perce- 
bid0 como parte integrante da cul- 
tura dominante. Seguramente trata- 
se de um desafio de grande magni- 

- Invista no tema - 
tos bfblicos ah missdo. Siio Paulo- 
SP, Paulinas, 1987. 

Concentram a reflexZio na rela- 
$50 de Israel e da Igreja com os gen- 
tios, ponto de contato onde aconte- 
ce urna consciencia de universalis- 
mo e de eleiqHo, de juizo e de justi- 
Fa, de promessa e de seu cumpri- 
mento. 

CAVALCANTI, Robinson. A utopia 
possivel: em busca de urn cristianis- 
mo integral. Vi~osa-MG, Ultimato, 
1993. 

Entendendo utopia como o ain- 
da nlo realizado, construido por 
homens e mulheres, reflete sobre as 
bases de urn evangelho nlo- 
parcializado, n5o-instrumentaliza- 
do, mas um evangelho integral. 

GRELLERT. Manfred. 0 s  cornpro- 
missos da misstio: a caminhada ah 

tude para o cristianismo. 0 fen6me- 
no chama atenqio para a "irreduti- 
bilidade do outro" e para o fato de 
que Cristo se encontra no outre, em 
particular no marginalizado. Deus 
nHo se deixa limitar pelas fronteiras 
da cristandade; seu Espirito atua 
onde quer. Para o catolicismo a ne- 
cesshia revisgo da tradicional pos- 
tura de superioridade em relaqio B 
religiosidade indigena e afra parece 
dar-se na medida em que adrnite a 
incorporaqlo e mesmo a assimila- 
H o  sincrktica paulatina de concep 
q6es e pdticas religiosas diversas. 
0 protestantismo C muito mais cen- 
trado na fidelidade doutrinal, e re- 
siste a apostar na assimilaqh sin- 
cdtica. Mesmo assim. pode assumir 
urna postura de respeito e urn senti- 
do de radical legirnitidade para ex- 
press&~ religiosas diferentes. 

A necessidade do dizilogo e da 
cmpera~lo tambkm se faz sentir em 
um marco mais amplo de relac20 
entre confiss6es cristiis e movimen- 
tos de express50 religiosa indigena 
e afra. Apesar de estes buscarem re- 
cuperar ou afvmar sua pr6pria iden- 
tidade nos aspectos Ctnicos e cultu- 
rais - o que inclui o religioso -, 
as igrejas olham esse movimento 

Igrejo no conrexto bmraSlIeiro. Rio de 
Janeiro-RJ, JUERPWIGO Mundial, 
1990. 

Reflex* sobre mis- trans- 
culturais, a qHo social e proclama- 
qio do Evangelho, dentre outras 
quest&s sobre miss50 integral da 
Igreja. 

PAULY, Evaldo Luis. Cidadonia e 
pastoral urbana. S5o Leopoldo-RS, 
Sinodd& IEPG, 1994. 

Explora e avalia a efi&a phtica 
de novos instrumentos analiticos para 
a pastoral urbana, tomando urna ci- 
dade especifica: Porto Alegre. 

ZWJ33CI-I. Roberto, org. 500 anus 
de invasiio: 500 anos de resiste^ncia. 
S5o Paulo-SP, Paulinas/CEDI, 1992. 

Diversos artigos de estudiosos 
sobre o tema da evangeliza~lo na 
W r i c a  contribuindo para urna re- 

druntr do plur~rlrsrno rc11,yioc.o 

com suspeita e preconceito. De ou- 
bv lado, a recuperaqlo da identida- 
de indigena e afra vem cornpreensi- 
velmente acompanhada pela reaqHo 
aguda contra a violCncia provocada 
pela invasiio branca neste continen- 
te, o risco de urna confrontaqio re- 
ligiosa aguda nlo C algo impossivel. 

Nem o combate m6tuo nem a 
reclusHo confessional no interior de 
cada igreja, senlo o esfoqo ecumC- 
nico corn vistas ao futuro. AlCm de 
ser a dnica opqlo que corresponde 
ao mandamento bfblico, somente 
isso proporcionarii a contribuiqlo 
das igrejas em favor do testernunho 
evangtlico, o chamado B fC.1 paz, B 
justica e B unidade de nossos povos. 
Temos muito o que aprender com c 
ap6stolo Paulo: somos, em Cristo 
um s6 cwpo, mas muitos membros 
em diversidade. E nenhum desse! 
membros necessita depreciar-se a s 
mesmo ou tem o direito de despre 
zar os dernais. Porque, ainda que di. 
ferentes, somos membros do coqx 
de Jesus Cristo. Separados Dele, per 
demos a &o de ser. 

leitura dessa hist6ria a partir da 6ti 
ca dos grupos colonizados. 

BOTTASSO. Juan. La Iglesia y lo 
Indios: is00 aiios de dia'logo o d. 
agresibn? Quito-Equador. ABYA 
YALA, 1993. 

Reline reflexks sobre a evange 
IizaqHo entre as populaq&s indige 
nas da America. 
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Jesus e os excluidos 
Uma leitura de Marcos 1.40-45 

Ziel Machado 

0 enfoque do livro de Marcos re- 
pousa muito mais sobre as aqBes de 
Jesus do que em seus ensinos. Ve- 
mos o Senhor em plena atividade. 
0 rei que serve (10.45)! 

Este capitulo inicial do evange- 
Iho de Marcos C marcado por mui- 
tos momentos: a preparaqlo para seu 
ministkrio (predito pelas Escrituras, 
por Jolo Batista); seu batismo; a ten- 
taqlo; a escolha dos discipulos; sua 
pregaqlo; e milagres que manifes- 
tam seu poder sinalizando o Reino 
de Deus. 

Estamos diante de um encontro 
que revela que Reino n6o chega so- 
mente em palavras mas com sinais 
concretos. Contudo esse episbdio 
nos mostra que no centro da misslo 
do Mestre estavam aqueles que vi- 
viam fora do foco, B margem, ex- 
cluidos. 0 s  destituidos que compu- 
nham a margem da vida eram parti- 
cipantes da preocupaqlo do Senhor 
Jesus. 

Quais s lo  os nossos focos, ou 
onde estlo? Toda nossa formaqgo 
nos direciona para os centros, e niio 
para a margem, vivemos num con- 
texto onde fomos preparados (mui- 
tos de 116s) para fixarmos nosso foco 
nos centros (poder, fama, status). 

Aqui encontramos Jesus na mar- 
gem, por onde passa a histbria, mos- 
trando que seu foco incluia a mar- 
gem, os excluidos. 

lncluindo os excluidos 
Lepra C urna designa~iio antiga de 
urna classe bastante extensa de 
doenqas, cujos sintomas eram de na- 
tureza cutlnea. 0 s  hebreus tinham 
averslo devido h pr6pria patologia, 
mas tamMm porque era acompanha- 
da por impureza cerimonial que 

Dussel estB se dedicando a produzir 
urna nova historiografia da Amkri- 
ca Latina a partir dessa categoria do 
excluido, e em sua lista encontra- 
mos: indios; negroslmulatos; cam- 
poneses; operkrios urbanos; mulhe- 
res; meninos de ma; velhos. 0 que 
dizem essas vozes? 

"0 idoso C deixado de lado. Nin- 
guCm gosta de velho. 0 velho inco- 
mods,-o velho fala demais, o velho 
faz chantagem" (Lourenqa Soares, 
59 anos). 

"Thomas passava a maior parte 
do dia encolhido no sofB, embaixo 
do cobertor. Nlo comia nem se cui- 
dava direito e continuava piorando. 
TamMm tinha coceiras tem'veis e se 
arranhava tanto que chegava a san- 
grar. Sua vista comeqou a deteriorar 
nas semanas seguintes, j i  nl0 podia 
ler. Seis semanas mais tarde, entrou 
em coma e teve urna morte serena, 
na enfermaria. Diagnbtico: Aids." 

Este C o nosso mundo, urna m C  

quina de excluir: pobres, curdos, 
negros, sCrvios, croatas, etiopes, ai- 
dCticos, velhos, meninos de ma, 
prostitutas, etc. 

Mas a resposta de Cristo aos ex- 
cluidos C compaixlo! V& o homem 
como pode vir a ser, encara a situa- 
$20 com realism0 (nlo espiritua- 
liza), e esta compaixlo se materia- 
liza: fala, toca, dB atenqlo. Estes s lo  
elementos que, quando nlo d o  to- 
mados com atenqlo, permitem a for- 
maqlo de um exkrcito de excluidos. 
pois n lo  lhes damos atenqlo, n lo  
lhes ouvimos, n lo  tocamos neles. 
Assim evitamos a proximidade com 
as pessoas e nos isolamos em ilhas 
da fantasia, fugindo das ameagas do 
mundo real inseguros e assustados. 

Como resultado desse processo. 
temos a teologia, a tecnologia e a 
arquitetura da excluslo: shopping 
centers, condomfnios fechados, tudo 
para evitar o contato com a realida- 
de que nos cerca; afinal, "o que os 

classificava o doente como imundo. 1 . . 
0 resultado era que a pessoa era 
banida da vida em sociedade; bani- 
da da presenqa de Deus no templo 
(serviqo comunitirio); e imundo e 
contagioso (profanaqlo cerimonial 
- nlo-moral). 

Estamos diante de urna socieda- 
de que marginaliza seus leprosos! 
Isso n lo  difere dos dias de hoje! 
Nossa sociedade continua produzin- 
do os seus banidos, seus~leprosos, 
excluidos; aqueles que por determi- 
nado motivo trazem algum tipo de 
riscq ou inc6modo. 

E muito interessante quando 
descobrimos que em alguns manus- 
critos gregos, ao invCs de dizer que 
Jesus se encheu de compaix60, diz 
que se encheu de raiva! Mas por que 
ele sentiria raiva? Provavelmente 
por visualizar o pecado express0 
numa situaqlo na qua1 a pureza mo- 
ral1Ctica era preterida pela preocu- 
paqlo com a pureza cerimonial, urna 
sociedade, um sistema espirituall 
social que nlo  cura mas exclui, que 
n lo  restaura mas elimina. 

E hoje, quem encontramos na 
periferia? Nesta sociedade se defi- 
nem os contomos de democracia de 

A festa de 
Pentecostes 
(Dia 18 de maio) 

. Israel ndo foi o linico nern o pri- 
g meiro a celebrarfestas religiosas 

em penbdos fios.  Todos os po- : vos do OrienteAntigo tinham suas 
olhos n lo  v&em 0 coraqgo nso sen- festas, como atestam os documen- 
te". tos arqueolbgicos. A fe' no Deus 
0 que prospers no mundo real? 1 do alianqa kvou Israel a trans- 

0 que vale a pena? Como incluimos * f o m r  ~nfundamente 0 sentido 
essa gente? Sera que promovemos ' W e  elas tinham e a dar-lhes 

inclusTKs parciais com obras de mi- : ~ i ~ n i f i c a ~ d o  es~ec@ca no q d r o  
sericbrdia, mas carecendo de uma . de Seu cult0: comemorar litur- 
leitura que ultrapassa a etica indivi- gicamente as intervenqdes histd- 
dual e que elabore uma cn'tica do sis- 1 ri~aS, pe1a.S quais Deus ti?zha con- 
tema? cluido alianqa con 

,lA ele, e reatualizar o 
Restaurando pela evento histdrico 
compaixfio para cada geraqijo 
Jesus restaumu a saiide do lepro- ' \ do pma de Deus. 
SO. 8 possivel que esse homem so- ' 4 \ A primeira festa 
fresse de outras enfermidades re- \ 1 d . 8 ~ ~  dopovorwaPds-  
lacionadas a sua condiq60: ele era ' coa, e a segunda a 
um homem banido, portanto tinha \ ) Colheita ou as Se- 
problemas relacionais; era um ho- manas (Pentecos- 
mem com uma auto-imagem des- tes), celebrada no 
truida, portanto com problemas momento da colhei- 
emocionais; estava longe de Deus, ta do trig0 fL  34.22). 0 cbdigo 
portanto sofria de problemas espiri- . da alianqa a simplesmen- 
tuais; estava fora do sistema de pro- . te de Festa da Colheita e os cddi- 
duqlo, portanto sofria com a pr6pria ' ~o~posteriomsa ~hamzmde Fes- 
subsistcncia. fa das Semanas, porque ela t! ce- 

Deus, a0 restaud-10. fez de : lebrada Sete semanas apbs 0 id- 
forma integral, pois: devdlveu-lhe a 
salide fisica; reintroduziu-o h vida 
em comunidade; recuperou sua 
auto-imagem; confmou sua f6, res- 
taurando-lhe o acesso a Deus; deu- 
lhe condiqiies fisicas que o habili- 
tassem a produzir e a viabilizar sua 
existzncia. 0 efeito da transforma- 
$50 foi t lo  grande que ele n lo  con- 
seguiu seguir B risca a recomenda- 
qlo de Jesus de n lo  divulgar o acon- 
tecido. 

Falar, tocar, ouvir. Modelos con- 
cretos de miseric6rdia. Como cons- 
truimos nossos modelos de compai- 
xlo nessa sociedade onde, como tan- 
tos outros, optamos pelo caminho da 
excluslo. n60 im~orta  de aue natu- 

cio da colheita, o cinqiientdsimo 
dia apds o sdbadopuscal, daiseu 
nome grego de Pentecostes (que 
significa a cinqiiente'sima jorna- 
da). Trata-se de uma fesra de 
agradecimento alegre pela co- 
lheita qzre Deus dd a seu povo, 
com o oferecimento das primici- 
as do trigo 0 1 4  de ~tma dddiva vo- 
lunthria; mais tade vem a tratar- 
se de sacriflcios de agradecimen- 
to e expiapio. 0 baixo judaismo 
fez do Pentecostes a comemora- 
qdo lihirgica do dom da 1 ~ i  no 
Sinai. Assim ela recebe urna im- 
portrincia renovada, na medida 
em que a Lei toma-se o funda- 
mento e a garantia da Alianga. 

0 s  cristdos iriam celehrar reza for? Uma cArnpaixlo'que nlo  - 
se deixa enganar pel0 que v&, mas 
que vai alCm disso, reconhecendo 
em cada criatura o valor de serem 
imagens e semelhanqas de Deus. 
Como nos diz madre Teresa de Cal- 
cutk: "Em Calcutk, n6s recolhemos 
muitos, milhares de leprosos. Eu 
posso assegurar-te que eles s lo  ad- 
mifiveis, n lo  importa qulo desfigu- 
rados eles possam parecer". 

Sera que estamos dispostos a 
comeqar a partir do pequeno? Da 
fala, do toque, da ateriggo? Como 
lidarnos com as escolhas de nossos 
proprios centros, e o que vemos B 
margem deles? 0 sistema exclui, e 
quem nossa priitica pastoral exclui? 
A partir de que lugar avaliamos nos- 
sa pritica pastoral? 

JB alcanqamos o entendimento 
de que nlo  podemos ser profetas do 
Sistema, mas ainda estamos no rneio 
do caminho entre ser profeta no Sis- 
tema e ao Sistema. 

icl Machadd 
n ~ ~ ~ ~ ~ C a  Biblira Lrenvrraarurru uv u r u a s l  

(ABUB), historiador; pastor da Igreja 
Metodista Livw e mestrando em Ciin- 

nesse dia a reconstituiqdo do povo . de Deus pela efusdo do Espirito 
Santo (cJ Atos 2). De fato, por que 
Siio Paulo escreveria aos cristdos . de Corinto, cuja maioria havia 
saido do paganismo, que tencio- 
nava perrnanecer na Igreja de : ~ e s o  - de maioria igualmente . gentio-cristd - at6 o Pentecos- 
tes, se esta festa fosse conhecida 
apenas dos judeus? A razdo mais . forte era que o Pentecostes cris- 
ttio era celebrado em Jerusalt!m, 
pois o apbsrolo fazia for~a  para 
Id chegar nessa data (At 20.16). 
Este liltimo texto permite supor 
at& mesmo que a festa. que para 
os cristdos lernbrava o dia em qne 
"homens piedosos, de todas as 
naqdes debaixo do ct!uD'(At 2.5) 
tinham ouvido falar em suas p d -  

. nasl 
pirit 
sali~ 
dadt 

prias linguas dezas de 
Deus " (v. 11), r 9 concei- 
to de Siio Pau ada ape- 

mm lemhrar a ejustio do Es- 
o Santo, mas tambkm para 
Intar a unidade e universali- 

Fontt :: Vocabula 
en. SHo Pau 

irio Bfblica 
110: ASTE. I 

I. J.J. Von 
!972. forma muit0 limitada. Enrique 0 s  destituidos foram partiripantes da pnocupap70 de Jesus c i a  da Religico na PUC-SR ' Allm 



Reflexces teolbgicas sobre os direitos humanos 
Em l#W, o CEI Bupkmnla  publloou umr r l r le  
de ruba~dloa oomo napoata r um a p l o  dm Con. 
fenbncls Naclonal do# Blapoa do brarll (CNBb), 
0 chrmamento vlaava a adeaio A Inlc/atlva da 
CNBB d6 um orforgo oonlunto da aenr lbl l lza~~o 
da oplnlilo p Jbllca em favor da pnrowaq40 o 
promoqdo doo dlmltoa humsnoa, erpeclalmente 
daa camadaa soclalr marglnallmdur. CONTEXT0 
PASTORAL mtoma sata memdrla e publlca extra- 
to8 de urn doa documentor aubaldldrloa da @dl- 
qcTo ng 15 do CEI Suplemento, que lo1 lluatrado 
corn csaoa do v1olaqs"o de dlmltoa humanoa na 
dpoca, tambdm aqul partllhador r, atuallrrrdoa 

armpo 
HA VlNTLk .., . -.. 
Mak ds 400 Iavmclaw8 ckgaram 
a Fdirn de Swnfclrrrr IM), para #e- 
p w l ~ f i  ,onb tendn ~mcir tna l ,  Jon- 
qwtm Pereirn dns Santaa J6 anna 
firilniin qwnndo um hatnihfla da 
PM e.~pul.vnvcr 120kmflins n,vl: 
denres lui mnls de 70 nnns nu8 ter 
ms k Fawnda Candgctl, na W/u 
Mutinha Ll rortejn desvinu-,vu, 11 
rwminkn iko cemitdrin, pcrw pn.7- 
aur dinrte dtr cn.va de F w n u e l  
brlro Pnrtrcpnl, ~c~uradflpelua lu- 
vrcldons coma yrileim ~t wapfln7 
advel peiu nqdn po/ic8icll, No in- 
qu8rirn inftcrwradil, hd uerraucfie8 
t'ot~t~cl wm n 
ICEl*Suple 

Ainda que a sua Peclaraq80 sobm 
Direitoc Humanos em 19413 reflita 
o aentido deoenvolvido durante o li- 
heralismo pela Convenclo de Direi- 
top Civis e Politicos e eopecialmen- 
te pela "ConvengBo oohre Direitos 
EconCimicou, Sociais e Culturaili" de 
1966, a ONU tenta difundir urna 
compreencBn main ampla sobre di- 
reitoli humanoo, De acordo cam eoca 
compreenoilo maio abrangente o in- 
divfduo deve ner protegido naa a4 
nao eoferaw leaaio juridica~ o polfti- 
car, mas tambOm na vida eoonbmi- 
ca e social, 

Tamando pasigAa noooo assunto 
amplamente diocutida e cantrover- 
tido don direltos humanos, trabalhav 
moo no eoplrito de urna comunida* 
de oriotfi, na espennga, aa meoma 
tempo, do que noaaa palavra aeja 
entendlda coma uma contribui~ilo n 
uma dao preocupaqbo eooenoiaio da 
humanidado hoje. 

para as crictAo8 realizarem um Per- 
vigo profetico dentro da uaciedade, 
e serem, par conoeguinte, urn corre- 
tivo ao conceito I~beral que n[io me 
empenha em fazer oe direltao huma- 
nos acceolveio a todoo. 

wtura no Br 
nd VlWE ANQS 
"A brrrrallrlnd# rnmo II 
r n u u ~ v ~ t n ~ A n  pnlitlct e 
arrd awpemda nna parffra onus 
hnwvrr llksndeds dq Imprpnaa, 
n#ds @a j u M r  pnum dr #arantlrrr, 
or parlsmrntewr trnhm Ilbsnln* 
d8 nn rxrrrfeln da rau msnrlarn r 
a d r  tamdorvs rojam purrl- 
lsrsr r r l ln twdor  dea d ~ d a n  tr* 
pura twr  arrdr m n h ~  prfsdrr 
I l a l a l p w c ~  ar u W k &  AIO Imcr*  
dWu, ampla 0 @five mtmkr j u s  

rliclnl: d o  y l a  Ifelto mtra:a# 
pnc(tltwwm, @ nghr  MM ul 
orlrrr a rrtiama de M l n q U o n ~  
polfilm; a ~ l l d r  rrlrrgMm arra  
arr purr, prlo uimp/erlb~, L pw 
nrlr I$/far rllwrsru rdar do8 
wnwoa' :  adrclenrgQI, 
Clw pol# J w r l ~ k r  Gdtlada 8raQnr 
I r ~ w ~ I a a ~  PIha I n  rx~mfrrlrtw 
Swbm Fa#urrl#a, gur a~wmlu a 
pwkJd110e cta 1Mtf)wto 891 Ad. 

da d m 1 1  (ME), (0 $r* 
k S#@ Pawlo, a m d l  

h 
A dlvulgadn pela Ct'T 
( I  Pnftarwl da Rrrw) n. 
vrrn qws ? I  psrsaaa forum mnr 
#as em 1996, em canwgUlrrcla d m  
dlapwtalo par rrrrn nn Pak, Q nrlq 
mem de hnmicldln8 aupsmu sm 
wrwito e r r l f n l d o  ela sntMads 
em t ~ a  rs arrn ti# I B 0~ -.. 41 :w- 
ballrrnrlcrnr mrwlr, Naa dltlnrna 
aflaa a p o r r ~ m  $1 julparmutaa 
nrlr~k~do u ~ w d a r  @r msrtsr 

J M 7 1  

Algumar negh, birlaar 
0 s  dlreltos humanos ohjetivam no- 
oegurar o livre dewenvolvlmenta do 
todoo OP homena. Man ce uma ar- 
dem externs for eotabeloclda em sew 
nome, ignnrando de fato ac granden 
maliaao, aeu real nbjetlvo deira de 
ser atinflido, 0 6  oriwtilao, por e4em- 
pla, tam a roaponoab~lidade de per- 
guntar no o preqo que tie paga pela 
deoenvolvirnento econbmico em ter- 
moo dticoo B juatifiodvel, lie o pro- 
greoso material eatb oendo dilitris 
buldo cam juotiqa, ue o deoenvolvi- 
mento eotd oendo oacialmente oPien3 
tado, U 

O rwmr m w ~a 
psrarnrcr,lurvwaldJ00(1,a 
M t r l a  W nwne n ~ w  irros r. UClnm pribs 40 31 br ue mrfi 

rrrcl mp, e md&.slhw I@r 
nd qwr Jd vlM cnrcd~ om 
r ma, e l o w  ajWa dru 37% 
m&tR& ?M flmm: $ a  74,J 
r r r l ~ d r ~ ~ # l q ~ ~ p l o r m p r r r s  
w r l r r c h Q & ~ ~ & e  
~ & ~ ~ u t r  Ativa & kt#, 6#,9 
rrdClCdHrrodaacw(poksmrtlrt. 
m rrlvkWII &a# r 111 

J 

Or diroitoa humanas nDla oona- 
tituom um abjotivo em d mosmas, 
man nao maotram o oontida no qua1 
a oaaiedade oe dsvo deoonvolver a 
oaminho da pae e da Juatiga, Baa um 
inutfumenta apt0 para que a vida das 
homeno adquira qualidado main rioa 
o mnia cnmpletn. 0 alvn d a prdpria 
vida, fi em relaoilo B vida que an dl- 
raitoo humanoo devem aer avaliadas, 

FreqUentemonte ou direitor hummo 
liberalo, que tlveram orinom nun 
perlodo htatdrioo cancreto, foram 
oonoideradoo cristaos e cornpreen* 
didoo como oondo de autoridade div 
vina, Chegou o momonto tanto do 
desvondar oo fundament08 hlotbn- 
coo desse conoeito aobre direitoo 

Dlnltoa humanoa a 
raaponmbllldrdrr 
Or or~otfioa que fundamontam runs 
atltudea em Jeoua Cdsto, no invda 
de inicialmonte perpuntaram pot 
aeuo dimitae, per$untnm polaa auas 
tawha o pelaa reopnoabiliddos quo 
080 postae aobre elea p l a  imeraci- 
da juatiqa do Douo, n que 08 h~hil lta 
a pmvarem oua gratldao e sua aoliw 
darledade para eam a munda, 0 cria- 
t80 8% Nente rooponadvel para porvir 
com amor ao prbxima, loto f m a  a 
bawe de eua partiaipaqlla na luta pe. 
loo direitow humanoo, em bonoflcia 
de tadow os oprimidtla e dlecrimina. 
do#, A relevbncid oooial don direiw 
too human08 - iluminada pel# no- 
qfio bfblica ds juotiqa, atrsvdo da 
nl~anqa de Pouo cam a homem, p l a  
sua reopunsahilidade para corn a hu- 
mnnidade ntt encnrnagRn - chama 
todo or~utao a exercer oolldariodads 
para cam todaa oa homeno, em pae 

humanos eomo tambdm oua depon- 
dbncia espiritual-hintbnca do Ilhera. 
liamo ilumininta e do levantamento 
de pmvas quanto aa eno bdsica do 
oe identiflcarem ao direitoo huma- 
nos oom a rovel&h bfblica, 

Achamoo tnadmisolvei quo as 
dinitos humanoo tenham sido vls- 
too como dlreiwo metaffoloao do in- 
divfduo sem eoltuem relacionador 
cQm a oituaqilo hiotbrioa, e qua eooa 
premissa tenha o~do bawada nn id61a 
do homem oer crlado b imagem de 
Peuo, au poooivelmente na s~ngula- 
ridade da crta(;8o. Eose concello 
rnetaffoico, indtvidual~sta, de d~rei- 
tow humanoo, que ainda rohrev~ve 
em multas breau a tem otdo apllca~ 
do a todaa as attuqAec hist6ricao, na 
realidade nerve para propagar a uto- 
pia burguesa nilo-hlbtt5~lca, r 
frequentemente difundida con 
peculagtlo profbtlca. Ptre~too h 
no8 devem oer consideradon dantrn 
du quadra de eventoa eacatal61 
no contprcto da constante ativ 
da crlagfio. Ahaim toma-se pol 

fuda a quo eatd rob nun flmla, Pra 
mavondo tal atmoaforn naa s u ~ r  co- 
munidados o na oplnlho pdhllea, o l  
crist8ob crim condlqhoa pan urns 
ofotivnqb rnaia prnfunda o mais am- 
pla doh dimitos humanor, Neauea 08- 
fnqoa aentlmaenofi em unlilo cam 
tndoa a8 hnmens do boa vontadr quo 
eatha lutando par uma par junta c 
por uma v~da vordadeaammte hu- 
mans, 

nuitn 
10 en- 
urna- Ik#uwnta dituibatdo plr Cemi8ala du 

l p ~ s r  rohm ReIaf$ba l n t o m w ~ ~ n a l l  d a  
C'uncelho Wund~ai d s  l#ra]ar para a COIIV 
bults bohro Dlm~tur Humanor d s  31, Polton, 
h ~ h l l l ~ ,  t r u r t ~ h r i i  dd I'J1-4 

ticular para oom aquelec quo nsceou 
sitam de tal oalidariednde, e a top 
nor disponlvel pwfi corn o prOnimo 



Implicaqbes etico-teologicas da clonagem 

Para dar alguns passos, ainda que 
modestos na reflex20 Ctico-teol6gi- 
ca sobre as experiencias de clo- 
nagem, n20 podemos prescindir de 
urn minimo de informaqks prove- 
nientes de outras heas do conheci- 
mento humano, recolhidas e parti- 
lhadas numa atitude de diaogo que 
respeita a autonomia de argurnenta- 
qlo dos interlocutores e interlocu- 
toras envolvidos e a especificidade 
de seus saberes e experiencias. 

Nesse sentido, nossa reflexb le- 
vat5 em conta trZs pontos principais 
que se articulam. 0 primeiro apre- 
senta alguns dados acerca da 
bidtica, especialmente a bioCtica 
teol6gica. como lugar pr6prio para 
o estudo e a milithcia sobre as ques- 
t & ~  da vida e da salide, no seu sen- 
tido mais amplo e abrangente. Ai 
encontramos elementos para uma 
reflexlo Ctico-teol6gica sobre a 
clonagem. 0 segundo situa rapida- 
mente a clonagem no contexto das 
pesquisas e das experiencias no 
campo da engenharia genCtica, com 
urna breve refehcia B descoberta 
do DNA e ao Projeto Genoma Hu- 
mano. 0 terceiro indica alguns cri- 
tCrios de discernimento Ctico-teol6- 
gico que orientam nossa tomada de 
posiqlo e nossas decisks a respeito 
destes "problemas intrincados". 

gue, alCm de sua refefincia de fun- 
do ?i fC e & revelaqao crist5.s. no tra- 
to da temBtica da vida, 6 uma acen- 
tuada interdisciplinaridade. 

bem ao certo os impactos ecol6gi- 
cos e humanos de tudo isso. A pro- 
priedade intelectual e o segredo in- 
dustrial ou comercial relatives B en- 
genharia genCtica slo aspectos que 
nlo dizem respeito somente B Ctica. 
Interpenetram-se conceitos econ6 
micos, sociais, filos6ficos, religio- 
sos, e Cticos. Essas e outras ques- 
t k s  nos levam a descobrir criterios 

evangelho de Joslo: "... nele estava 
a vida e a vida era a luz dos hmens" 
(Jo 1.1-4). Na viGo teol6gica, a vida 
humana C transformada pelo dom da 
vida divina e 6 nessa perspectiva que 
devemos avaliar a extrema energia 
e mesmo uma certa intransigencia 
com que a Igreja Cat6lica defende 
o dorn da vida e tudo o que diz res- 
peito B dignidade da pessoa huma- 
na (cf. especialmente a instruelo 
Donum Vitae - Dom da Vida, de 
1987, e a enciclica Evangelium Vitoe 
- Evangelho da Vida, de 1995). 0 
corpo humano n h  C apenas urn con- 
junto de tecidos, 6rglos. funq&s, 
genes. Qualquer intervenqlo nele 

a convicqiio de queC "ilus6rio mi- 
vindicar a neutralidade moral da 
pesquisa cientifica e de suas aplica- 
qks". As novas tknicas no lmbito 
da reproduqiio humana podem per- 
mitir aos seres humanos "tomar nas 
m2os o pr6prio destino", mas acar- 
retam "graves riscos" de ser tenta- 
dos a "'ultrapassar os limites de um 
dominio razoivel sobre a natureza." 
(Donurn Vitae I). fi em nome do res- 
peito h vida que se posiciona con- 
trariamente a intervenqks no patri- 
m6nio genbtico que visam produzir 
"seres hurnanos selecionados" 
(Donwn Vitae 11.6). 

E evidente que os critCrios Cti- 
co-teol6gicos nlo se circunscrevem 
a citac;&s de alguns textos da Bi- 
blia e refefincias especificas do ma- 
gistCrio da Igreja Cat6lica, sobretu- 
do quando trazemos para o interim 

0 contexto das experiencias 
de cionagem 
No mundo vegetal, a experiencia 
com clonagem j i  existe-hi mais de 
20 anos. Tudo se complica mais 
quando se trata de animais e do ser Ctico-teol6gicos que norteiam a nos- 

sa tomada de posiqlo sobre o assun- 
to. 

humano. "Clonar humanos nlo 6 
uma quest50 de ttcnica, mas de Cti- 
caw. (FBtima Oliveira. Engenharia 
Genbtica: o sktimo dia da cria- 
~~70.1995.) Sabemos que as expe- 
riencias de clonagem supkm urn 
conhecimento de genCtica e de en- 
genharia genCtica que s6 os especia- 
listas conseguern alcanqar comple- 

CWrios de julgamento 
No Antigo Testamento, a vida hu- 
mana 6 como o coroamento das 
obras de Deus (cf. Gn 1.27-30). No 
Novo Testamento, a vida se torna 
termo teol6gico central, sobretudo 
nos textos joaninos e paulinos. 0 
texto fundamental dessa teologia da 
vida encontra-se no pr6logo do 

envolve a pessoa por inteiro. na sua 
concepqlo unit6ria corp6rea e espi- 
ritual (cf. Concflio Vaticano 11, 
Constituiq20 Gaudiurn et Spes - 
Alegria e E s p e q a ,  nM. 12- 14). 

Donum Ktae procura darrespos- 

tamente. De rnaneira sintCtica,~po- 
demos dizer que a clonagem 6 uma 
tCcnica fundada nos avanqos da en- 
genharia genCtica, que permite a 
multiplicaqlo de seres vivos, me- 
diante uma repetiqiio estrita, ou seja, 
a formaqlo de um organisrno c6pia 
de um organisrno originhrio. 

Para isso, slo utilizados saberes 
oriundos da fisica, da quimica, da 
biologia e mesmo da informitica, 
que possibilitam manipular molCcu- 
las do DNA, os genes, presentes em 
todos os seres vivos. Inegavelmen- 
te, com a descoberta e a demonstra- 
qlo da estrutura helicoidal da mold- 
cula do DNA, em 1952, a novidade 
da biotecnologia reside no conheci- 
mento do que se est6 fazendo e na 
possibilidade de escolher o que se 
quer fazer. A engenharia genCtica 
visa fundamentalmente engendrar 
caractensticas hereditinas "deseji- 

do discurso teo16~ico as perspecti- 
vas de diBlogo inter-religioso, 
intercultural e -de geneto. uma vez 
qtte somos mulheres e hornens de 
raqas. culturas, credos religiosos e 
lugares sociais distintos. Temos 
consciZncia da importhcia da au- 
tonomia humana, como espaqo de 
racionalidade e afetividade, enraiza- 
da numa profunda refesncia t&no- 
ma. A autonomia te6noma. fundada 
na liberdade humana, vivida histo- 

Origem e objetivos da 
bidtica 
Do ponto de vista Ctico, o tema da 
clonagem C abordado no campo da 
bidtica - Ctica da vida -, disci- 
plina origin6ria da dCcada de 1970, 
cujo objetivo vem sendo definido na 
literatura especializada e refletido 
nos congresses brasileiros, latino- 
americanos e internacionais de 
BioCtica, realizados nos liltimos 
anos. AO realizar um estudo siste- 
matico das ciencias da vida e da sa6- 
de, sem descurar das dirnens6es Cti- 
cas, que incluem vislo, decislo, 
conduta e normas morais, a bidtica 
utiliza virias metodologias Cticas 
num contexto interdisciplinar. Em- 
bora sua denominaqlo e seu conhe- 
cimento sejam oriundos de pesqui- 
sas realizadas em universidades nor- 
te-americanas e europCias, desde o 
comeqo, a bioCtica nlo se fechou no 
mundo da academia, pois surgiu em 
um momento hist6rico de profundas 
mudanqas em que se descortinava h 
humanidade outro ambiente de vida, 
resultante de a~6es  e opq6es huma- 
nas que interferem nos processos 
biol6gicos em geral. 

Nessa perspectiva, esteve e esti 
intimamente ligada h sobrevivencia 
da espt5cie humana, das naqks, das 
culturas, de toda a Terra. Tem como 
campo de estudo e militlncia social 
a busca do bem de toda a humani- 
dade. Enquanto ciCncia, inclui as 
citncias biolbgicas e as sociais; en- 
quanto Ctica, implica uma ampla 
gama de Cticas religiosas e secula- 
res. A "bidtica teol6gicaW, como um 
ram0 do saber ttico-teol6gic0, bus- 
ca maior rigor metodol6gico nas 
questks abordadas. 0 que a distin- 

ricarnente como dom de Deus, 6 urna 
base importante de diaogo. face ao 
pluralismo do mundo em que vive- 
mos. Ela permite a construqlo con- 
junta de crittrios capazes de &en- 
tar nossas decis&s eticas. 4 

Mrug* h i r a  Ribch  Bm& 
I tedlogo cotblica, professom do Depar- 

tamento de Teologia cln PUC/RI. 
veis" ou eliminar caracteristicas he- 
reditfinas "indesej6veism. 

Com efeito, hoje se acredita que 
quase todas as doenqas slo associa- 
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das h mutaqlo gen~tica, dos diabe- 
tes aos cdnceres, e mesmo alergias 
e reurnatismos. 0 Programa Geno- 
ma Humano, iniciado da dkada de 
1980 com a finalidade primordial de 
lutar contra as seis mil doenqas he- 
reditkrias conhecidas, na realidade 
indica tamb6m uma interaqiio que 
nHo pode ser menosprezada quando 
se trata de clonagem: a relaqlo 
genoma (conjunto de genes) e meio 
ambiente. Tal relaqgo explica como 
nas experiencias de clonagem, ape- 
sar dos clones serem em si uma re- 
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plica, os produtos "cbpias" nem 
sempre repetem as caracteristicas 
desejadas e as mutaq6es escapam ao 
controle cientifico. Assim, os pro- 
cedimentos precisam ser repetidos 
inlimeras vezes, para alcanqar os ob- 
jetivos previstos. 

As manipulaq6es genCticas re- 
presentam esperanqas e ameaqas 
para a humanidade. Esperangas, por- 
que podem trazer a perspectiva de 
cura para inlimeras doenqas, em es- 
pecial as genkticas, com a descober- 
ta de novos medicamentos mais 
igeis e talvez mais eficazes.Acenam 
ainda com uma capacidade inesgo- 
tivel de produqlo de alimentos. As 
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12 Contexto Pastoral 

Tributo a Paulo Freire 
Konrad Raiser 

No dia 2 de maio, o mun- 
dialmente conhecido educa- 
dor brasileiro Paulo Freire 
morreu de ataque cardiac0 
aos 75 anos. 0 Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI), 
que foi inspirado por Paulo 
Freire durante o pen'odo em 
que ele esteve vinculado ao 
seu staflnos anos de 1970, 
chora a perda de um amigo 
e de uma das grztndes men- 
tes do nosso skculo. 

Paulo Freire nasceu em 
192 1 no estado de 
Pernambuco, nordeste do 
Brasil. Depois de receber 
ampla formaqiio em filoso- 
fia cldssica e teoria educa- 
cional, tornou-se um dos 
mais importantes colabora- 
dores no desenvolvimento 
da educaqiio de adultos e 
um pensador de larga in- 
fluencia no campo da edu- 
caqiio popular. Juntamente 
com sua primeira mulher 
Elsa, que era uma ativa 
educadora, Paulo Freire de- 
senvolveu seu criativo m6- 
todo de alfabetizaqiio de 
adultos na cidade de Recife. 
0 mCtodo comeqa a partir 
da convicqiio de que a edu- 
caqiio deve ser baseada no 
diAlogo, permitindo que to- 
das as pessoas deem sua 
contribuiqiio para o cresci- 
mento pessoal. Altm disso. 
as palavras-chave por meio 
das quais as pessoas apren- 
dem a ler e escrever deve- 

4. -* ---- , m- - .--* . 
Curso de 

menis 
'e junho a 5 de julho. ern 

S6o Paulo/SF? Promqa'o: C 
wio de Conic, Clai, 
Mofc e Cedra. 0 m 

uu cvflsrihcia e do movil 
em favt hde tern m 
do a vi vjas e cri. 
0 curst contribuir 
o a~roiurruurnmto do ideal ecu- 

rns& 
. < 

mPnicr 
dos pn 

Pr da unid 
du das igr 
D pmcura 
C . - 2  

3 e para t 

~blemas G 

. . .. 

a compret 
rtuair. 

:esep, 
Koi- 

vanco 

nrra- 
stdos. 
'para 
t 

riam ser relacionadas sua 
experiencia dihia. Em ter- 
ceiro lugar, Freire afirma 
que educaqiio C sempre uma 
expenencia coletiva. A alfa- 
betizaqiio deve acontecer no 
context0 das comunidades 
de aprendizado. 

Paulo Freire reconheceu, 
por meio dessa experiencia, 
que o aprendizado que afir- 
ma a dignidade das pessoas 
pode capacitar mesmo ho- 
mens e mulheres pobres a 
tornarem-se produtores de 
cultura, prontos a supera- 
rem a cultura do silencio. 
0 objetivo central desse 
mCtodo era criar um nivel 
de percepqiio da realidade, 
promover uma nova cons- 
ciencia entre as pessoas. 0 
termo criado por ele - 
"conscientizaqiio" - tornou- 
se assim um simbolo da pe- 
dagogia de Paulo Freire. 

0 sucesso inicial do mC- 
todo Paulo Freire em Recife 
levou as autoridades do go- 
verno de Pernambuco a 
adotarem a metodologia 
para educaqiio de adultos 
em todo o estado. Em 1964, 
o governo brasileiro intro- 
duziu o mttodo em todo o 
Pais. Coctudo, algumas se- 
manas mais tarde, o gover- 
no civil foi deposto por um 
golpe militar de direita. 0 

prisiio, Freire foi para o exi- 
lio, primeiramente na Boli- 
via e depois no Chile. Em 
1969, enquanto estava leci- 
onando nos Estados Unidos, 
o livro "Pedagogia do Opri- 
mido" foi publicado e de- 
pois traduzido em muitas 
linguas. Em 1970, Freire foi 
convidado a integrar o re- 
cCm-estabelecido Setor de 
EducaqZio do Conselho 
Mundial de Igrejas como 
um consultor em educaqiio 
popular. 

Durante os nove anos em 
que esteve vinculado ao 
CMI, Paulo Freire influen- 
ciou profundamente a 
orientaqiio e a metodologia 
da educaqiio ecumenica; o 
conceit0 de "aprendizado 
ecum2nico" foi amplamente 
beneficiado pelas idtias 
dele. Freire tambCm foi 
convidado pelo governo da 
Guin6 Bissau, que havia se 
tornado independente na- 
quela Cpoca, para supervi- 
sionar o desenvolvimento e 
a introdu~go de um novo 
sistema educational, e tor- 
nou-se o guia te6rico para 
muitos dos novos movi- 
mentos sociais e seus esfor- 
qos no campo da educaqiio 
popular. Em 1980, Paulo 
Freire retornou ao Brasil, 
onde passou a lecionar na 

Paulo. Por sua proximidade 
com o Partido dos Traba- 
lhadores (PT), foi nomeado 
secret5rio municipal de 
EducaqBo na cidade de Siio 
Paulo, quando o partido 
venceu as eleiq6es munici- 
pais. 

Paulo Freire sempre afir- 
mou sua fC cristii. Como 
membro da Igreja Cat6lica 
Romana, ele era compro- 
metido com o ecumenismo 
e teve uma forte influhcia 
no desenvolvimento da teo- 

Eclesiais de Base. 0 Conse- 
Iho Mundial de Igrejas ren- 
de graqas a Deus pela vida 
e pela brilhante contribui- 
$50 de Paulo Freire, niio so- 
mente para a teoria e prdtica 
da educaqiio, mas para o de- 
senvolvimento de formas 
mais humanizadas da co- 
munidade humana. Ele serd 
lembrado por seus amigos 
no movimento ecumEnico 
com carinho e respeito. 

mttodo Paulo Freire foi ba- ~niversidade de Campinas logia da libertaqiio na AmC- 
Konrad Riaser, tedlogo luteratto nido e ele pr6prio foi deti- e na Pontiffcia Universida- rica Latina e em particular alemzo, Conselho 

do. Ap6s ser libertado da de Cat6lica (PUC) de Siio na vida das Comunidades ~ u n d i a r d e  1~rej6s {CIMI).  
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