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2 Context0 Pastoral Opiniio 

Editorial Cartas 

Em 1985 integramos um grupo 
de trabalho da Funai-Cirni e outras 
entidades civis e oficiais, que foi Senhores, 

Saudaq6es. 
Recebo periodicamente o peri- 

6dico CONTEXTO PASTORAL 
desde muito tempo. Sempre tem tra- 
zido para mim contribuiq6es 
interessantes para desenvolvimento 
de consciencia critica, debates e 
mesmo enriquecimento de textos 

constituido para propor, com os in- 
dios, soluqtks para diversos pmble- 
mas, como o da educaqlo e inclusi- 
ve dos limites B leste da 6rea (...). 

Um ano depois, deparamos na 
Funai em Brasilia, corn um mapa, 
onde a opinilo do grupo de trabalho 
foi total e indevidamente alterada, 

a cultura ou a compreensZo e a pritica de 
missso. 

CONTEXTO PASTORAL oferece aos 
leitores(as) urna abordagem da tematica 
por meio do olhar de dois cat6licos, de um 
protestante e de urna expericncia concreta 
promovida por KOINONIA. Esti  presente 
na ediqiio destes textos a nqi io da profun- 
didade da temitica e da exighcia de um 
espaqo maior para outras abordagens. No 
entanto, o que se considera C que este nli- 
mero de CONTEXTO PASTORAL se 
prop6e urna abertura, urn inicio de refle- 
xiio sobre o didogo inter-religioso que se 
apresenta hoje quase como urna exigencia 
para os tempos em que vivemos. A intole- 
rincia tem sido marca nas sociedades 
contempordneas e o didogo parece ser o 
indicador de caminhos de superagiio. Nas 
raizes do Cristianismo C possivel encon- 
trar as bases para a valorizaqgo do diilo- 
go, basta recorrer aos evangelhos. Como 
escreve Julio de Santa Ana num dos arti- 
gos da seqiio "Anilise", C urgente enten- 
der e admitir que "estamos juntos primei- 
ramente na vida; compartilhamos esperan- 
qas porque estamos juntos no mundo em 
que Deus nos chama a ser-lhe fiCisY'. 

Desde o primeiro exemplar de CONTEX- 
TO PASTORAL tem sido marcada a pers- 
pectiva ecumbnica que est i  "por ~ 5 s "  deste 
projeto editorial. Existem virias n g k s  de 
ecumenismo e KOINONIA tem-se 
norteado pela que vem orientando os pri- 
meiros esforqos ecumbnicos desde o inicio 
do s6culo. Trata-se das trbs dimensks 
fundamentais: a unidade dos crist5os com- 
prornetidos com a implantaqiio dos sinais 
do Reino de Deus na histbria; a unidade 
dos esforqos dos diferentes movimentos 
sociais e populares a servigo do prbxirno 
- diaconia; e urna conduta fraterna em 
relaqgo as religiks niio-cristiis, de modo 
especial iiquelas enraizadas na cultura do 
povo, que, no caso latino-americano, d o  as 
dos povos indigenas e as de origem 
africana. 0 s  temas e as abordagens delimi- 
tadas, o perfil dos colaboradores, as Cnfa- 
ses trabalhadas por CONTEXTO PASTO- 
RAL demonstram bem nitidamente esta 
perspectiva ecumCnica. 

Em funqso disto, o jornal j i  dedicou 
dois ndmeros para anilise do tema "Ecu- 
menismo", sob diferentes aspectos, e trGs 
suplementos Debate com os temas especi- 
ficos "Conferencia do Nordeste: 30 anos", 
"Para que o mundo creia - la Jornada Ecu- 
mbnica" e "Caminhos e descaminhos da 
unidade evangClica". 

Neste ndmero de CONTEXTO PASTO- 
RAL o tema seri  mais urna vez destacado 
e foco centrado no diilogo inter-religioso. 
0 s  cristiios tCm, na maioria das vezes, 
procurado escapar dessa reflexso, que tern 
contornos muito delicados. Ainda que 
cheia de dificuldades, a pdtica ecumbnica 
entre as diversas confissks cristiis (primei- 
ra dimensgo do movimento ecumbnico) en- 
contra facilidades se comparada com o dii- 
logo com outras religiks (a terceira di- 
mensiio). Tocar neste ponto significa tocar 
em ques tks  profundas como a relasso com 

que praduzo. 
Alcimar Enhas Rocha 

em prejuizo dos indios. 0 mapa per- 
mitia h empresa penetrar e explorar 
minkrios tamb6m no Vale doAlala6, 
tendo os indios mais urna vez sido 

Troncoso 
Montes ClaroslMG 

enganados. Levamos o mapa aos 
indios, explicando-lhes a maracutaia 
ocomda e deixamos claro na Funai 
o nosso protesto. Poucos meses de- 
p i s  fomos expulsos da Brea indige- 
na pel0 6rglo oficial. Estlvamos ali 

0 trabalho de toda equipe do Koi- 
nonia muito tem ajudado a libertar 
dos preconceitos que impedem a 
unilo entre os cristgos e ainda tem 
dado importante contribuiqIo na luta 
pela libertaqlo de nossa sociedade 
desta situaqlo de sofrimentos e mi- 
sCria que assolam nosso povo brasi- 
leiro. Que o trabalho de votes con- 

a pedido dos indios e com autoriza- 
qIo da Funai, empenhados no pri- 
meiro programa de alfabetizaqlo na 
lingua materna desse povo. (...) 

A empresa continuou a explora- 
qlo do minCrio, acobertada por au- 
toridades federais, estaduais e locais, 
sem que a populaqlo brasileira ti- 
vesse acesso, a quantia, valor, qua- 

tinue recebendo as Enqlos e a pro- 
teqlo do Deus da vida que quer vida 
digna para todos. 

Deste modo quero, com alegria, 
renovar minhas assinaturas da revis- 
ta TEMPO E PRESENCA e do jor- 
nal CONTEXTO PASTORAL. 

Denilson Mariano e Teixeira 
Dom Cavati/MG 

lidade e destino das fabulosas rique- 
zas que saiarn desse temt6rio indi- 
gena Finalmente em fins de 1995 
comqaram a c o r n  noticias de que 
a empresa havia passado para as 
miios das estatais: Vale do Rio 
Doce, Petrobrls e da pfua-estatal 
Previ. 

indios Waimiri- 
Atroari 

Nesta ediqHo apresentamos o suplemento 
Debate, cujo tema C a linguagem e seu pa- 
pel na formaqiio do imaginho social das 
pessoas. Trata-se de mais um material rico 
em informaqks e que certamente vai pro- 
vocar a reflex50 e o debate de todos os 
que vivenciam, nas comunidades 
evangtlicas, o poder que a linguagem - 
pregaqks, estudos biblicos, cinticos, 
liturgias, etc. - exerce no comportamen- 
to, conduta e visa0 de mundo deles. Por 
ser urna abordagem original e pouco ex- 
plorada, constitui leitura obrigat6ria. 

Mais um monument0 insanidade 
- - 

A nova empresa responslvel 
herdou n5o apenas o nome da do Estado esth em gestaqlo no mu- 

nicipio Presidente Figueiredo (Ama- ~ a r a n a ~ a n e m a ,  mas tambCm as 
mazelas. Ao invCs de iniciar urna zonas). Trata-se de "ma nova estra- 

da de acesso h mina do Pitinga, no 
territbrio dos indios Waimiri- 
Atroari. Recentemente, o Ministkrio 
fiblico do Amazonas promoveu 
urna audiencia priblica com a fina- 
lidade de debater com a populaqlo 
local. a CLmara e hefeitura Muni- 
cipal, Ibama, Ifam. Ipaam e outras 
entidades interessadas o projeto da 
Paranapanema de construqlo de 
nova estrada de acesso B mina do 
Pitinga. 

Enquanto o Ministtrio Priblico 
se preocupava com os efeitos nefas- 
tos que essa estrada t d  sobre indi- 
os, meio ambiente e conseqiiente- 

nova hist6ria, ela se afunda dia a dia 
ainda mais na lama deixada. Pois a 
decislo de consbuir um novo ramal 
de acesso ao Pitinga 6 mais urna 
tentativa de enganar os indios. A 
nova estrada sera um novo carninho 
para promover a invasso do 
territ6rio indigena. AlCm disso, C 
mais urna estrada em pleno temt6rio 
indigena, duplamente ruim. 
Primeiro por se tratar de t e r n  de 
perambulaelo de indigenas 
arredios. Segundo porque se trata de 
hea Wairniri-Atroari, ilegitimamen- 
te desmembrada do temt6rio tradi- 

EDrroREs 
NTES 
reira Ramalho 
I Nascimento 

cional. 
A partir da participaqlo dos in- PA! 

"Cont 
n.r-r... 

ASSIST€ 
Jether Pe 
Magali do 
Cunha 

mente sobre a imagem da naqlo, 
entidades ecol6gicas do estado e do dios do grupo de trabalho, constitu- 

ido pela Funai em 1985, os Waimiri- municipio mostraram-se. no mini- 
mo, ambiguas frente B quesao. Ve- o da pastoral e dm cristilos pela paz e 

P. Reportagens, anhlises, deba 
,s biblicos, entrevistaq e muitc 
WE ficar por dentro do contej 
alar no Suplemento Debate, q 
mda temas da conju 
tctiva teolbgico-pas 
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~troar i  comeqaram a se informar, a 
tomar posiqgo e a endurecer, exigin- 
do o que C seu. (...) E hora de todos 
se unirem em defesa da causa 
Wairniri-Atroari e na defesa do meio 
ambiente mais urna vez irracio- 
nalmente amea~ado pelo projeto da 
nova estrada de acesso L minas do 
Pitinga. 

Egydio e Doroti Sehwade 
Presidente Figueiredo /AM 

Publlca@30 bhnestral de 
KOINONIA Presomp 
Ecum6nica e Sewi~o 

DIAGRAN 
Anita Slac 

AADORA x;1vry 

justiq 
estudc 
para \ 

tes, 
> mais 
rto. Isso 

readores i? personalidades se pro- 
nunciaram abertamente favodveis 

DIGITADORA 
Mara Lljcia Marfins ao absurdo empreendimento. 

A empresa pretende mais urna 
vez enganar os indios que reclamam, 
com justiqa o equivalente a menos 
de meio por cento dos lucros da 
empresa, como pedigio para utili- 
z a ~ l o  da atual estrada de acesso ao 
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Itacoatiara, conseguiram evitar mais 
esta invaslo, p i s  a pr6pria Funai 
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! 

Entusiasmo e exultagiio na Marcha Nacional I 

; 1 
dos Sem-Terra 

Ervino Schmidt 

As comunicaqbes do MST que re- 
cebiamos diariamente nos manti- 
nham informados sobre o andamen- 
to das marchas que vinham do Sul. 
do Sudeste e do Oeste em direqlo a 
Brasilia e que, no conjunto, forma- 
vam a grande Marcha Nacional dos 
Sem-Terra. Indicavam algumas di- 
ficuldades, mas sobretudo testemu- 
nhavam o entusiasmo com que os 
agricultores sem terra eram recebi- 
dos pela populaqlo. Em todos os 
lugares por onde passavam era gran- 
de a expectativa e vibrante o apoio. 

Enquanto isso, o govern0 tenta- 
va desqualificar o Movimento dos 
Sem-Terra. 0 s  meios de comunica- 
q lo ,  em sua maioria, pareciam 
apoid-lo neste intento. Muitos ior- 

lica a teimosa luta dos muitos sem- 
terra existentes e m  nosso pais, ao 
lado dos posseiros, indios, remanes- 
centes de quilombos, extrativistas e 
tantos outros grupos que lutam pel0 
direito de uso diferenciado da terra. 
Eles nos revelam que a terra deve 
ser patrim6ni0, lugar e fonte de vida 
para todos os seres vivos. Quebrar 
os grilhks, legais ou nlo, que man- 
tern cativa a terra 15 ato evangClico, 
pois torna possivel a realizaqlo da 
esperanqa de vida para milh6es de 
excluidos. A democratizaq90 da pro- 
priedade e do uso da terra 6 cami- 
nho indispensivel para superar a 
fome, para dar valor a todo o traba- 
lho, para libertar a populaqlo do 
dominio dos aue assentam seu po- 

tar estava enfeitado com frutos da 
terra. Incenso subia aos ctus. No 
chlo milhares de saquinhos com ter- 
ra, que seriam distribuidos no final, 
formavam o mapa do Brasil. Em 
dado momento o mapa foi coberto 
com pequenas cruzes. Um a um fo- 
ram lidos os nomes dos mdrtires da 
luta pela terra. 0 toque finebre sen- 
sibilizou a todos. 

Apds a leitura de Apocalipse 6, 
9- 11 todos repetiram o versiculo: 
"Senhor, santo e verdadeiro, at6 
quando tardarlis em jazer justiqa, 
vingando o nosso sangue contra os 
habitantes da terra?'. Pedro Tierra 
proclamou seu poema: 

Palavras do profeta Isafas (65, 
17-25) expressararn o sonho de Deus 
para o seu povo: 

re,tais os dias do meu povo; os meus 
eleitos usufruiriio os pmdutos das 
suas miios. " 

"Com efeito, vou criar c6us novos e 
uma terra nova; assim, o passado 
niio serd mais lembrado, ele niio 
subird mais ao coraqcio. 
Pelo contrdrio, t um entusiasmo e 
uma exultaqiio perpttuos que eu, eu 
vou criar: 
(...) eles construircio casas e as ha- 
bitarao, plantark vinhas e come- 
rcio seus frutos; ndo constririio 
mais para um outm morar; ncio plan- 
tarto mais para que um o u m  coma, 
pois, como os dias de uma dwo- 

A celebraqlo foi encerrada com 
o Pai Nosso EcumSnico e a Mnqlo. 
Apesar da chuva e do frio o povo 
vibrava, cantando com entusiasmo, 
e respondia com vigor as partes li- 
tiirgicas. Sem dlivida, foram mo- 
mentos de forte fC e de renovaqlo 
da esperanqa. 

Ervino Schmidt, pastor lutemno, I 
secrehirio-executivo do C o ~ e l h o  

Nacional de Igrcjas Cristds (Conic). 

nalistas pintavam os caminhantes der no control; dos meios mais ele- 
como um bando de ignorantes ma- 
nipulados por interesses escusos. 
Nlo faltavam vozes que os tacha- 
vam de vadios. 0 MST foi apre- 
sentado como um movimento vio- 
lento a subverter a ordem demo- 
cr8tica. 

Mas, nada disso adiantou. 0 

mentares da vida." 
A partir desse reconhecimento 

passamos a elaborar cada passo da 
celebraqlo. Foi consenso que ela 
deveria ser marcada por linguagem 
simbdlica e textos biblicos. A expe- 
ri&ncia dos irmlos da Pastoral So- 
cial da CNBB e da irm5 Silde, da 

apoio do povo mostrou que a socie- 
dade estava entendendo o verdadei- 
ro significado da marcha. At6 os 
noticiirios tiveram que render-se e 
passar a uma cobertura mais objeti- 
va dos fatos. A marcha avanqava. 

No dia 17 de marqo, um m&s 
antes da chegada, lemos no informa- 

8rea de liturgia, foi muito importan- 
te nesta fase de preparaqlo. As igre- 
jas envolvidas lembravam a marcha 
e a celebraqlo ecumCnica nos cul- 
tos e nas missas dominicais. Dom 
Jost Freire Falclo, cardeal-arcebis- 
po de Brasflia, publicou um artigo 
no "Correio Braziliense" com o ti- 

tivo diirio: "Igrejas se preparam 
para receber marcha dos sem-terra 
em Brasflia." De fato, tivemos um 
longo tempo de preparo. Em suces- 

tulo: "0 sem-terra, um irmlo a ser 
acolhido". Sem dlivida, uma pala- 
vra de apoio. 

Finalmente, o dia 1,7 de abril! 
Finalmente a chegada! A luz inten- 
sa, tipica de Brasflia, se misturava o 
colorido da marcha. Ela foi recep- 
cionada por milhares de pessoas. 
Entre eles estavam dom Demttrio 
Valentini e o secretikio-executive do 
Conic. 

sivas reuni6es representantes das 
igrejas-membros do Conselho Na- 
cional de Igrejas Cristls (Conic) 
bem como das igrejas Cristl de  
Brasflia, Ortodoxa Grega e de uma 
Batista discutiram todos os detalhes 
da realizaqlo de uma celebraqlo 
ecumenica. Fez-se referencia A 
"Carta ao Povo Brasileiro" (Conic1 
Cese) na qual se chama atenqlo para 
a "injustiqa institucionalizada que 
dornina a nossa politica econ8mica." 
0 documento aponta a violCncia no 
c a m p ,  os recentes massacres e a 
impunidade. Todos assumimos a 
seguinte formulaqlo: 

"Reconhecemos como evangB 

McCormick e Chicago, estiio confinnados os no- 

KOlNON!A abrem mes de Jung MO Sung, JOS' Bit- 
tencourt Filho, Zwinglio Mota 

segunda turma Dias, Jest Adriano Filho P fhhir 

do curso de pos- Pedmso Mateus 
0 s  interessa 

graduaqiio tarficha de insc 
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do Curso de Pbs-Gmduaqiio lato cowespondentes b taw d 

sensu em Teologia e Minist6rios. cula (cheque nominal a , 

A iniciativa C parte do projeto NIA Presenca Ecumhica 

"Educaqiio para a Missiio", coo- go ou comprovante de depbsito no 

peraqiio international em educa- Bradesco ag2ncia 1745- 

~ c i b  teolbgica entw as duas enti- 14376-6). As despesas do ( 

dades. riio assumidas pelos pmi 

A nova turma terd I ; 0 s  alunos devercio arcar sornente 

nistrado em tre's m6du ; com os custos de hospedag 

vos, que sera0 realizad , perca esta oportunidade! 
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"A pedagogia dos aqos " 

Eldorado dos Carajds, 
Corumbiara, 
Candeldria, 
Carandi ni... 
A pedagogia d 
golpeia no cor 

A tarde choveu. A chuva espan- 
tou boa parte dos presentes. Mesmo 
assim, conforme algumas estimati- 
vas, em torno de sete mil pessoas 
participararn da celebraqlo. Lli es- 
tavam pastores e padres para- 
mentados. A cor l i ~ r g i c a  foi a ver- 
melha: simbolo do fog0 do Espfrito 
Santo, mas tambCm do martirio. 
Uma imensa cmz foi erguida. 0 al- 

rdos deven 
riciio em 1 . . 

n solici- 
KOINO- 

essa atmz geografia. 
Hd cem anos, 
Canudos, 
Caldeiriio ... 
A pedagogia dos agos 
golpeia no corpo 
essa atmz geografia ... 
Hd uma mqiio de homens 

e matrt- 
KOINO- 
e Servi- 
- .  

?cer nes- 
. . - I * -  .I- 

.O conta 
:urso se- 
motows. 

excluidos da m q o .  
Hd uma mciio de homens roliddrio de 

yessvua t u r r w  VVL LIS. Per fence- 
mos ao A 

Pode ser , 

mais, k d 
vital b ciduaunru ovrnu: suturr 
dignos escoias eficientes, iw4 
tais, justiqa, pnz, dignidade. 5 
mente nlio somos e vm8s tomb, 
nrSo siio: Trabaihad 
peranCa e sem An 
sabe. scio 

alg, 
te brusu, vu seju, u wvoria uu 

'adania sacrificada e 
ezinhada De outms jeitos es- 
10s na mesma caminhaah e nu 
smn luta. Sacudam essa cfr- 

fa defr~to,  
s quervmc 

acuazr e a distribui 

o que pwc 
n..--r# _. excluidos da vida. 

Hd uma naqb  de homens 
calados, excluidos de toda palavra 
Hd uma mccio de homens 

noviment 
sem terra, 
0s sem ai _ J_. .1-  

o dos Se 
, mas, mu, 

m. cid 
it0 esp 
'sa tan; .^^ Y *  

:em Niio 

os em feve 
M n  -- r. combatendo depois das cercas. 

Hd uma naqcio de homens 1s Presei 
I- Rt 
1- 22 

sem msto, sotewados na lama. 
Sern nome, soterrados no sile'ncio. " 

ores sem 1 
rimo. Quc 
ndamento 

5- tos. 
Fon 

de Mci 
te: Men- 
vimento dor 

7s. Para I 

e os dias 2 
r dos pro; 

Um participante deu comovente 
depoimento de como sentiu a pre- 
senqa de Deus na caminhada. 



4 Contexto ~ a s t o r a ~  Debate 

Aborto: decisao correta? 
"Ninguem pode julgar o futuro de 
urna crianqa ainda no utero da m5e" 

Por urna etica solidaria em favor 
da IegalizaqZio do aborto no Brasil 

Maria Inez Linhares de Carvalho Maria Josd Fontelas Rosado Nunes 

0 aspecto moral do aborto focaliza 
urna questlo central: o que realmen- 
te e destruido dentro do itero da 
mulher? E um mero tecido? E parte 
do corpo da rnulher? k um ser hu- 
mano? Dados cientificos compro- 
vam que aquilo que esta dentro do 
dtero C um be* real, urna pequena 
pessoa, urn ser humano exatamente 
como n6s, na primeira fase de sua 
existencia. 

Com 18 dias ap6s a concep@o, 
o coraqlo do embrilo comeqa a se 
formar, assim como seu sistema ner- 
voso. Com seis semanas, esse siste- 
ma jb estP t lo desenvolvido que ela 
controla os movimentos musculares 
do beM, embora a rnulher possa ain- 
da n lo  saber que esti grfivida. No 
final do prirneiro mCs, o cCrebro, a 
coluna vertebral, os nervos e 0s 6r- 
gHos sensitivos j i  estiio bem avan- 
qados. No final da sCtima semana, 
um bet@ pequeno e proportional. E 
nessa f a ~ e  que a maior~a dos abor- 
tos sHo realizados. 

0 aborto deve ser interpretado, 
entso, como a internlpq30 de um 
processo que teria oferecido um ci- 
(lad20 ao mundo. Quantas vezes 
ouvimos: "A crianqa para vir ao 
rnundo precisa ser desejada pelos 
pais"? Mas urna crianqa no itero j i  
estd no mundo. 

A ameaqa vida ou ao bem-es- 
tar da mulher nlo pode sewir como 
base para peneralizar que o aborto C 
urn direito da rnulher sobre seu cor- 
po. 0 aborto 6 um prohlema contro- 
verso. As opini6es siio divididas. As 
leis n lo  devem ser neutras nessa 
questlo. Ela tem que entender que a 
crianqa dentro do utero C urna pes- 
soa que tern o mesrno direito de pro- 
teqlo da que estP fora dele. Para le- 
galizar o aborto t necessirio jus- 
tificb-lo. 

0 termo "feto" significa pessoa 
em desenvolvimento. Falar que a 
mulher carrega um feto. ao invts de 
urna crianqa, psicologicamente t 
mais fiicil de aceitar um aborto. Para 
a rnulher que sofreu um aborto es- 
pontsneo, ningutrn diz que ela per- 
deu urn feto, diz-se que perdeu seu 
beM. 
0 aborto leva ao infanticfdio. 

Por exemplo, urna mle faz o teste 
de amniocentese para ter certeza de 
que n l o  carrega um bebe com 
Sindrome de Down. Ela est6 deci- 
dida que se o teste for positivo far6 
um aborto. 0 teste d6 normal, ela 
tem o beM e ele tem a tal Sfndrome. 
0 teste estava errado. E agora? Ela 
livra-se d o  bebe? 0 professor 
Jerome Lejeune, grande estudioso 
da Sindrome de Down, relata urna 
hist6ria contada por seu pai. um 
&ico judeu em Braunau. Austria. 
Em urn determinado dia, dois beMs 
nascerarn em um hospital. Um era 

menino, saudivel e bonito. Seus pais Dois ou trSs anos atras. fiquei mui- 
ficaram extremamente gratos e feli- to impressionada com a entrevista 
zes. 0 outro era uma pequena me- de Joana, que conheqo pessoalmen- 
nina e seus pais estavam muito tris- te. a revista "Veja". Ela contou sua 
tes pois ela tinha Sindrome de experiCncia de realizar um aborto 
Down. A menina cresceu e se tor- em condig6es nlo somente seguras, 
nou enfermeira da propria miie du- mas num clima de respeito por sua 
rante rnuitos anos, acornetida de decisPo e de compreensiio afetuosa 
urna doenqa grave e fatal. 0 meni- por parte da equipe que a atendeu 
no morreu em Berlim. Ele se cha- no Hospital Jabaquara. em S lo  Pau- 
mava Adolf Hitler. lo. Joana estava grivi- 

Mas niio e cruel per- da, em conseqiiencia 
mitir que uma crianqa de um estupro. Ela tern 
nasqa defeituosa, para le- um casal de filhos. que 
var uma vida miserbvel? a apoiararn em sua de- 
Dizer que um deficiente cis20 de abortar. Em 
fisico ou mental goste seu depoimento. Joana 
menos de viver do que as fala da alegria que teve 
pessoas ditas "normais" C ao gerar esses filhos. 
falso. Estudos mostram por amor. Conta depois 
que nlo  h i  diferenqa en- de seu desespero ao ver 
tre os deficientes e as crescer em seu ventre 
pessoas normais no grau "algo" que n,?o era 
de satisfaqiio de viver. para ela um filho ou 
Um estudo com 1 0  pa- uma tilha. mas o f n ~ t o  
cientes com espinha de uma violCncia ino- 
bitida foi realizado. per- minivel, que ela s6 de- 
guntando se esse defeito se-java esquecer. 
f'i~ico era suticiente para A hist6ria de Joana 
desejarem morrer antes fez-me pensar na con- 
de terem nascido. A res- denaqso sumkria e ab- 
posta foi unsnime: todos soluta do ahorto. tantas 
queriam estar vivos e vezes reafirmada em 
acharam a pergunta ab- documentos oficiais da 
surda. (W. Peacock, Pers. hierarquia catolica. 
Comm. to D. Shewmon Fez-me pensar no sig- 
in "Active voluntary nificado das proposi- 
euthanasia", Issues in q6es de urna Ctica "ob- 
Low & Medicine, 1987.) jetiva" e fria, que dita 

Segundo dados da principios e normas 
ONU, ocorrem 45 mi- distantes da vida real 
Ih6es de abortos por ano, das pessoas. Joana C 
metade praticada em uma mulher doce. for- 
condiq6es de risco. A te, corajosa. Teve seu 
maioria dessas mulheres filho e sua filha por 
s io  absolutamente saudfi- amor e corajosarnente 
veis, que querem impedir os criou. Estuprada e 
o nascirnento de seus be- . griivida, decide fazer 
b2s tarnbCm saudhveis. um aborto. E possivel 
Ningutm pode. e muito imaginb-la como uma 
rnenos tem o direito de criminosa digna de ca- 
julgar o futuro de uma deia? E possivel pensar 
crianqa ainda no utero da que, segundo o Evan- 
rniie. Devemos ter uma - pelho, ela deva ser 
grande admiraqlo e sim- 
patia por urna mulher que mantCm 
urna gravidez indesejada. Temos de 
ajudh-la e encoraja-la. A rnulher C 
especial diante de Deus e dos ho- 
mens porque foi escolhida para ser 
a matriz da vida. A graqa da mater- 
nidade Ihe dB o poder de presewar a 
vida gerada no seu ventre. Essa gra- 
qa especialissima a torna dnica dian- 
te dos hornens. 

Maria Inn Linhares de Carvalho I 
ddica-ginecoiogista e pesquisadora do 
Fiocrut Dirige o Ambulat6rio & Provi- 
dsncia e a Casa de Apoio Santo Antdnio 

da Aqridiocese do R w  de Janeiro. 

- 
condenada como "pe- 

cadora"? l? possivel pensar que sua 
decislo pelo aborto tenha sido me- 
nos justa, rnenos ttica, do que sua 
decisiio por ter filhos? 

No Mtxico,  o "Espacio de  
Mujeres Cristianas" elaborou um 
documento pdblico em favor da 
despenalizaqlo do aborto, dirigido 
"a todas nuestras hermanas y 
hermanos que integramos la Iglesia 
Cat6licaW. Elas perguntarn: Pode-se 
julgar corno pecado um aborto, 
quando este 6 praticado corn a in- 

case de urna gravidez resultante de 
um estupro? "Com preocupaqlo e 
duvida nos perguntamos se. nestes 
casos. pode-se condenar o aborto 
como um pecado, fazendo-o a par- 
tir de urna situaqlo em que se tem 
todas as necessidades bbsicas satis- 
feitas e de urna experisncia alheia B 
maternidade e tudo o que significa". 
E continuam: "Como Igreja e corno 
mulheres, nlo podemos negar que 
irmls nossas, companheiras queri- 
das que amam a Deus corno n6s, que 
constroem a Igreja de Jesus junto 
conosco, que siio urna entre n6s nas 
romarias, nas missas, nas rezas do 
terqo, s lo  parte desse um milhlo e 
setecentas e vinte mil mulheres ca- 
tdlicas que abortam no mundo. Para 
nos, nlo s lo  ndmeros, s lo  pessoas, 
s lo  rostos muito concretos em que 
reconhecemos o rosto sofredor de 
Jesus que nos questiona e interpe- 
la". 0 documento termina com urna 
consideraqiio sobre a necessidade de 
despenalizar o aborto. "para que mu- 
Iheres, com seus companheiros, pos- 
sam decidir com liberdade e respon- 
sabilidade". 

Ao tratarmos um tema trio com- 
plexo como este do aborto, deveria- 
mos ter em conta o sofrimento das 
mulheres, suas experiCncias de vida, 
as condiq6es dificeis em que exer- 
cem a maternidade, o peso e a dor 
que significam a decisiio por um 
aborto. Nenhuma norma disciplinar, 
nenhum principio estabelecido a 
priori pode substituir o principio 
maxim0 do Cristianismo, do amor 
ao proximo, da solidariedade. 

AlCm disso, em paises como o 
nosso, C parte da luta por justica so- . . 

cia1 defender a legalizaqlo do abor- 
to e a obrigaqiio do Estado de pro- 
ver os hospitais da rede pdblica corn 
serviqos gratuitos, de qualidade, 
para o atendimento do aborto. E C 
urna questlo de justica com as 
mulheres, que constitu& a maior 
parte de fiCis das igrejas cristls, no 
Brasil e em todo o mundo, reconhe- 
cer que somos agentes morais, ca- 
pazes de tomar decisks, em quais- 
quer campos de  nossa vida, 
escudadas em principios tticos e em 
nossa fC. Assim, a decislo por um 
aborto pode apresentar-se como urna 
escolha responsiivel, moral, Ctica e 
religiosamente. 

M ~ M  JosI Fontelas Rosado Nunes 
i saci6logcr e integm a equipe de 

caardenapio de Catdlicas pel0 Dirciro 
de Deeidir, no BrasiL 

tenqiio de impedir um dano maior; 
quando urna mulher gravida corre 
k r igo  de morte; quando t realiza- 
do para impedir urna injustiqa, no 



Marcas da intolertincia religiosa no Brasil 
Josk Oscar Beouo 

Numa conjuntura marcada pela diversidade reli- 
giosa, o desafio que se impde as igrejas cristss B 
o do dialogo com outras expressdes religiosas. E 
preciso romper barreiras historica e culturalmen- 
te estabelecidas e ir ao encontro do outro, do di- 
ferente, sem preconceitos e abertos as varias for- 
mas de experimentar Deus. Este artigo resgata 
um pouco-da intoleriincia religiosa no ~ r a s l ,  en- 
quanto os demais, que integram o bloco de anal;- 
se, discutem os "pecados" que impedem esse 
dialogo, analisam os desafios ao movimento 
ecumenico e apresentam urna experiencia con- 
creta de como os esforqos pela dignidade da vida 

- 
podem ser elementos incentivadores de aproxi- 
maqo  e de dialogo fraterno 

Discutir a intoledncia religiosa no 
fim do skulo XIX e skulo XX sig- 
nifica, antes de mais nada, ter em 
conta um pano de fundo fundamen- 
tal: a combinaqlo explosiva entre 
politica e religilo. Todos os aconte- 
cimentos da Reforma na Europa fo- 
ram marcados pela regra segundo a 
qual a religilo do rei era a religiio 
do povo; ou seja, as pessoas nlo 
tinham espaqo de liberdade religio- 
sa nem direito de seguir a pr6pria 
consciencia, mas eram as fronteiras 
politicas que detenninavam a fC re- 
ligiosa. 0 s  conflitos politicos toma- 
vam-se, por sua vez, religiosos. A 
cor politica determinou a cor 
religiosa e consequentemente a 
intolerlncia politica se tornou 
religiosa. 

Outro aspect0 foi o formato po- 
litico do colonialismo sob o qua1 se 
deu essa expansso do Imptrio e da 
FC. Quando se impunha urna 
colania, negavam-se todos os 
direitos das populaqks nativas. Isso 
ocorreu, por exemplo, na tpoca das 
capitanias heredithias. quando o rei 
doou as terras, ignorando por 
completo os donos, seus direitos e 
a possibilidade de negociaqces, 
introduzindo um conceit0 de 
violencia, com expuls8es e 
massacres. Alils, isso se repete at6 
hoje, j l  que toda a nossa estmtura 
fundi5ria est5 baseada numa esptcie 
de usurpaqgo permanente. 

Altm dessa negaqlo de direitos 
originarios tambCm se transpb a 
algo muito perigoso: negar os direi- 
tos das pessoas. No regimento de 
Martim Afonso, por exemplo, o rei 
n8o apenas dava-lhe terras mas es- 
tabelecia que ele podia escravizar 
indigenas em nlimero suficiente 
para cultivar a terra e tamMm para 
vends-10s como escravos no 
mercado em Lisboa como fonte de 
renda adicional. Nesse sentido, 
pessoas de outra religilo, de outra 
raga, de outra cultura, eram 
consideradas coisas e destituMas do 
valor de seres humanos. Uma vez 
transposta essa linha, criou-se um 
espaqo de violencia e de intolerhn- 

cia, que se consolidou com o W ~ c o  
e a exploraqio de escravos africanos. 

0 terceiro elemento era a impo- 
siqio de um monop6lio comercial 
- o dnico pafs com quem a col6nia 
podia comercializar era a metr6po- 
le - mas tarnbtm urna esp6cie de 
monop6lio linguistico-religiose, que 
significou a excluslo de qualquer 
outra crenqa. 0 confront0 missks 
protestantes e catolicismo, por 
exemplo, insere-se no context0 dos 
tres stculos anteriores em que s6 se 
admitia urna linica f6 religiosa como 
questlo de seguranqa do Estado. 
Nlo havia espaqo para outra ft: era 
um monolitismo religioso, oficial- 
poque na realidade se manteve urna 
imensa diversidade religiosa no 
campo indigena, na massa de escra- 
vos africanos. 

Brechas importantes 
Isso comeqou a ser questionado 
quando os ingleses chegaram aqui 
trazendo a famflia real (1 808): esta- 
beleceu-se o Tratado de Comtrcio 
em 1810 no qua1 era exigida tole- 
rhncia religiosa para os cidadlos de 
Sua Majestade. Essa foi a primeira 
brecha no regime de religiiio linica 
imposta a todos. PeloTratado, como 
naqlo hegemhnica, a Inglaterra rei- 
vindicava um espaqo na estrutura 
juridica cat6lica para o exercicio da 
religilo, sem perseguiqSlo nem cons- 
trangimento, que incluia desde o 
batizado at6 o culto e o enterro dos 
mortos. 

Outro fato importante ocorreu 
em torno da Constituinte de 1823: 
juntamente com o problema da es- 
cravidlo e da nacionalidade, a ques- 
tlo religiosa foi respons6vel pela 
dissoluqiio da AssemblCia Consti- 
tuinte. Havia tres posiqaes. A pri- 
meira delas, a mais liberal, e para- 
doxalmente defendida por alguns 
padres, propunha liberdade de 
consciCncia e de culto, ao passo que 
os grandes fazendeiros, por acre- 
ditarem que essa liberdade poderia 
criar um racha na unidade jB com- 
plicada - dada a existencia de es- 
cravos e de portugueses -, defen- 

d i m  a manutenqgo da religib ca- 
t6lica como a oficial do Estado 
impost. a todos. Isso, naturalmen- 
te, caracterizava urna intoleribcia 
politico-religiosa. 

Havia outra linha, mais intenne- 
diiiria. que acabou outorgada na 
Constituiqio de 1824, e que aceitava 
a liberdade de consciencia. Isso sig- 
nificava que ningutm poderia ser 
perseguido por professar outra reli- 
giio, mas era proibida a expresslo 
pliblica dessa religilo, isto 6, nlo se 
podia sair ?i rua fazendo propagan- 
da. nem ter um templo com fachada 
de igreja, com torre ou sino. 

Essa realidade foi ultrapassada 
com a vinda dos imigrantes. A 
chegada dos luteranos no Sul, altm 
daquela anterior diversidade 
indigena-afro-brasileira, criou outra, 
no nivel do cristianismo. Essa che- 
gada mexeu com a estrutura oficial, 
por vtirias raz6es. Em primeiro lu- 
gar, os casamentos, p i s  tinham aver 
com a questlo da propriedade: os 
filhos ilegitimos nio poderiam her- 
dar a terra e o linico casamento re- 
conhecido no Imptrio era o cat6li- 
co. Isso criou um impasse juridic0 
na sociedade porque esses imigran- 
tes alemks, em parte luteranos, em 
parte catblicos, baseavam sua estm- 
tura na pequena propriedade 
familiar. Ap6s longas e prolongadas 
discuss8es, foi permitido aos 
ministros dessas confiss6es que 
registrassem o ato religioso que 
passaria a ter forqa civil. A questlo 
do casamento civil e do enterro civil 
passaram a ser cruciais para a 
tolergncia dentro da sociedade, 
porque a Igreja Cat6lica tinha um 
monop6lio do batismo, que era re- 
gistro civil, e do casamento, que im- 
plicava nas questaes de heranqa. e 
do enterro, jA que os cemitCrios 
eram cat6licos. Esse quadro juridic0 
era estreito demais tanto para a di- 
versidade religiosa como ideol6gica 
que se apresentava. Dai os liberais 
comeqarem a pressionar na direPo 
da "Igreja livre, num Estado livre", 
que tinha o sentido de separar Igre- 
ja e Estado como fundamento de 

uma possibilidade juridica de tole- 
h c i a  religiosa. 

Com o advent0 da Repdblica e 
com a Constituiq50 de 189 1 a ques- 
tilo foi solucionada em parte: pela 
primeira vez, a liberdade de culto e 
a separaqlo entre Igreja e Estado 
foram garantidas. 0 problema era 
que a liberdade de culto era enten- 
dida como algo entre brancos, isto 
6, liberdade assegurada aos pro- 
testantes. Nunca se assegurou a mes- 
ma liberdade de culto aos grupos 
afro-brasileiros. Havia restriq&s no 
C6digo Civil que acabaram atingin- 
do de forma violenta os grupos reli- 
giosos negr0s.A primeira era o cha- 
mado exercicio ilegal da Medicina, 
o charlatanismo, para o qual o C6- 
dig0 Penal prevC puniqlo, prislo, 
etc. Volta e meia se acusavam os ter- 
reiros e os centros de cultos afros 
de adotarem essa prltica, justi- 
ficando-se sua invaslo. A outra res- 
triqlo estabelecia que todas as ex- 
press&~ religiosas poderiam funci- 
onar com liberdade, desde que n50 
perturbassem a ordem phblica. 0 
barulho noturno dos atabaques era 
pretext0 para se invadirem e fe- 
charem os terreiros. Com essas duas 
restriqks, sempre se manteve em 
rkdea curta os terreiros, centros es- 
piritas, e eles s6 poderiam funcionar 
com o alvarl da policia. A fC religi- 
osa popular, portanto, era tratada 
como caso de policia e resolvida na 
delegacia. Enquanto isso, qualquer 
conflito com as igrejas cat6lica ou 
protestantes era resolvido pelo Mi- 
nistkrio da Justiqa. 

Desafios ao movlmento 
ecumQnico 
Em prirneiro lugar, t preciso que se 
diga do esforqo que houve primeiro 
no campo protestante para se esta- 
belecer o dialogo entre as diferentes 
denominaq6es. 0 Congress0 - 

Panama reuniu protestantes para c 
cutir como seria realizado o tral 
lho de evangelizaqlo na tentativa 
delimitar um c a m p  para evitarcc 
flitos denominacionais. A Confe~ 
raqlo Evangtlica do Brasil foi I 

3n- 
de- 
3u- 

tra iniciativa. Isso se deu muito mais 
lentamente no camp0 cat6lim. 0 Con- 
cflio Ecudnico Vaticano II (1962- 
1965) desafiou oficialmente a Igreja 
Cat6lica a se abrir ao diiilogo. 

Com relaqiio ao dillogo inte 
religioso, entretanto, a tarefa nio 
simples. No caso brasileiro, signif 
ca dillogo com as religiks afras. 
Para este dillogo, apenas alguns 
grupos nas igrejas evangklicas e 
cat6licas mostram-se abertos. 

Temos que estar atentos para a 
sociedade brasileira, cuja diversida- 
de religiosa aumentou bastante. 0 
quadro apresenta-se muito mais 
amplo e requer um esforqo conjup- 
to das igrejas crist5s para estudar e 
estabelecer um patarnar mais alto de 
discuss50 e de encontro. Precisam! 
de um f6rum em aue se reuna 
lideres religiosos para dizerem co 
coragem e audlcia que isso es 
incluido em um jog0 que pode lev 
?i violencia. Temos que ter a corage 
de transpor barreiras e analisar ju 
tos o significado desse t i p  de di 
logo. No camp  religioso, temos q~ 
ter urna esp6cie de c6digo de co 
duta para garantir, no minimo, u 
respeito mutuo. 

De qualquer maneira, o mol 
mento ecumCnico criou espaqo pa 
esse dillogo, especialmente com 
Conic, que 6 um canal importanl 
j l  que congrega os &s grandes I 

mos do Cristianismo (cat6licc 
evangtlicos e ortodoxos). Mas is 
s6 t pouco, j l  que limita-se 
igrejas que esGo em torno dele. Pa 
o universo religioso brasileiro. t u 
espaqo pequeno. Por isso, 
queremos discutir o dillogo inti 
religioso e a intoleribcia religio, 
um passo fundamental C o di5lo 
entre essas igrejas e os movime 
tos e igrejas pentecostais: cor 
estabelecer convivEncia fraterna 

, peq lo?  

ri- 
ua 
n 



6 Contexto Pastoral Andlise 

Muito alem da tolergncia 
Desafios atuais ao dialogo inter-religioso 

Julio de Santa Ana 

Uma daq caracten'sticas deste firn de 
sCculo C o renascimento de ativida- 
des que se obsema no mundo das 
religiBes. Se hii pouco mais de trCs 
dCcadas se afirmava que o destino 
das expressks religiosas era desa- 
parecer sob a press50 do processo 
de secularizaqiio, hoje temos que 
reconhecer que assistimos a mani- 
festaqkes de grande vitalidade por 
meio de prlticas de diversas reli- 
gibes. Isso esth conduzindo gradu- 
alrnente a uma nova rnanelra de en- 
tender o processo de secularizaqIo, 
que se percebe como um debilita- 
mento das instituiqtks religiosas tra- 
dicionais e uma prolifera$io de co- 
munidades religiosas diferentes. As 
religitks, no fim do sCculo XX. es- 
tiio longe de perder forqa. 0 fato 
novo C que seu dinamismo se mani- 
festa de fonnas diferentes. 

Ao mesmo tempo em que entre 
algumas comunidades v&m dimi- 
nuindo elementos que traduzem uma 
intolerlncia clara, em outras se 
abrem portas que durante muito 
tempo estiveram fechadas. Postu- 
ras mais abertas para aqueles que 
crZem diferentemente permitem 
descobrir caminhos que superam a 
intolerlncia e que levam muito mais 
alCm de urna condescendCncia cor- 
tCs ante A presenqa daqueles que d o  
diferentes. Esse paradox0 se obser- 
va em muitos lugares do mundo. 
Pode ser que, em certas regiiies, pre- 
domine o fanatismo; sem duvida, o 
diilogo inter-religioso vai experi- 
mentando avanqos graduais. 

0 convivio pacific0 entre comu- 
nidades de expressks religiosas di- 
ferentes ngo constitui um fato novo 
na hist6ria. Basta, para provar essa 
afirmaqiio, o desenvolvimento de 
urn estilo de vida afivel e tranqiiilo 
em Andaldzia durante os sCculos XI 
a XV: muqulmanos, judeus e cris- 
t5os conviveram de forma serena. Se 
houve conflitos, muitas vezes ngo 
levaram a guerra de religiiio, posto 
que as comunidades religiosas dife- 
rentes se aliavam para fazer frente a 
inimigos ocasionais. A tolerlncia 
prevalecia. 

Infelizmente, o desenvolvimen- 
to gradual da dominaqlo ocidental 
(e cristi) motivou que essas pdti- 
cas de diilogo e tolerancia fossem 
suspensas. Para enfrentar o avanqo 
do pensamento isllmico e judeu. o 
Crist~anismo se tornou rigido, dog- 
mat ic~,  inquisitorial e conquistador. 
As peript5cias das igrejas cristb des- 
de o fim da Idade MCdia at6 come- 
qo deste sCculo contribuiram para 
que se afirmasse a intolefincia. 0 
desenvolvimento da cultura moder- 
na tem contribuido para colacar sob 
jufzo essa atitude fanaitica, auto-su- 
ficiente e intransigente. A medida 
que o colonialismo ocidental foi 
chegando ao fim. o etnocentrismo 
'os dominadores teve que reconhe- 
zr os direitos dos oprimidos, entre 
s quais os direitos culturais e reli- 
iosos dos povos. 

inter-religiose. Por isso, um dos 
maiores desafios que hoje experi- 
menta o ecumenismo C o de ir altm 
das fronteiras cristiis, abrindo-se ao 
diilogo corn outras religitks. 

A terceira linha, a aproximaqlo 
ao outro, A comunidade diferente, 
permite estabelecer solidariedades 
rnu'tuas em torno de causas comuns. 
Ou seja. o dillogo n5o 6 apenas 
quest50 de palavras e de argumen- 
tos, mas de engajamentos recipro- 
COS. 

Finalmente, t? urgente entender 
e admitir ospracessos de hibridaqio 
cultlrral como o terreno que permi- 
te desenvolver o diilogo inter-reli- 
gioso. Aproximamo-nos no campo 
das express6es religiosas porque 
estamos juntos primeiramente na 
vida. Compartilhamos esperanqas 
porque estamos juntos no mundo em 
que Deus nos chama a ser-lhe fiCis. 

Orienta~bs para o dialogo 
inter-religioso 
Para concluir. indicamos quatro li-  
nhas que devem ser levadas em con- 
ta no diilogo inter-religiose. Em 
primeiro lugar, 6 preciso aceitar o 
outro, a comunidade diferente tais 
como sfio, incluindo sua cultura, 
seus valores, sua maneira de estar 
no mundo e de compreend6lo. Em 
segundo lugar, 6 necessiirio conhe- 
cer o outroi a comunidade diferen- 
te, levando em consideraqiio suas 
definiqiies ante a realidade. Isso sig- 
nifica valorizar suas convicq&s, que 
podem ser diferentes das nossas, as 
vezes convergentes e outras vezes 
divergentes. Esse conhecimento C 
base de um respeito necessiirio do 
outro. 

Fatores geradores 
da intoleriincia 
Primeiramente e necessirio reco- 
nhecer que a superaqb da intolerh- 
cia 6 uma das grandes contribuiqks 
da cultura modema. Nlo obstante, 
C importante recordar que a moder- 
nidade tem tamb6m aspectos nega- 
tivos e intolerantes. A cultura mo- 
derna C como aquele deus romano, 
o Jupiter de duas faces, que vivia em 
tendo entre a guerra e a paz. Na 
cultura moderna existem tendsn- 
cias claras em favor da reaq5o e do 
ressentimento, em evidente antago- 
nismo com outras em favor da liber- 
dade, da tolerlncia e do direito da- 
queles que sofrem o peso da opres- 
siio e da injusti~a. Ao mesmo tempo 
em que as forvas reacionirias afir- 
mam o dogmatism0 e o fanatismo, 
os movimentos progressistas 
enfatizam a importiincia da razio e 
do dihlogo. 

A superaqiio do sectarismo in- 
transigente se produz no context0 de 
que se pode chamar ultramo- 
dernidade. E pr6prio da cultura mo- 
derna e das sociedades modernas 
abrirem espaqos a diferenqa e ao re- 
conhecimento dos diferentes. Isso 6 
oposto ao que alguns chamam "pen- 
samento unico", caracteristico de 
sociedades ontocriticas, tradicio- 
nais, nas quais desde o alto do po- 
der se imp& uma unica maneira de 
ver as coisas. 

Na ultramodernidade corre-se o 
perigo da fragmentaqlo social, de 
banalizar as diferenqas, de subti-ai- 
las de tal maneira que muitas vezes 
s i o  aceeitas de forrna insignificante 
e pouco consistente. Niio obstante, 
a diversidade forma parte da reali- 
dade. Reconhecer o peso dos fatos 
C necessikio. Isso n5o C um rasgo 
"@s-moderno", mas t pr6prio de 
sociedades que reconhecem e e s t b  
dispostas a viver a convivencia corn 
aqueles que nlo  siio iguais, nem tern 
por que aceitar a obrigaqiio de se- 
guir modelos impostos pelos que 
estlo no poder. 
0 didlogo inter-religiose deve 

ser aceito nessas condiqks. Mais 
ainda, nas sociedades modernas, que 
tern a tendencia de afirmar forte- 
mente a importlncia dos individuos, 

este correm o risco de sentir-se iso- 
lados, retraidos, excluidos. Para re- 
sistir a essas tendencias negativas da 
modernidade, no desenvolvimento 
desta buscam afinidades que permi- 
tem construir solidariedades que 
contribuem para que os individuos 
sobrevivam em comunidade. As as- 
sociaq6es religiosas siio um exem- 
plo dessa afirmaqgo da vida. Esse C 
um fato que niio foi suficientemen- 
te avaliado pelas teorias tradicionais 
da secularizaqiio. Em um momento 
da hist6ria no qua1 os seres huma- 
nos experimentam o peso de um in- 
dividualism~ inumano que empurra 
para a competitividade e para as fra- 
turas sociais, homens e mulheres se 
voltam em busca da formaqiio de 
comunidades religiosas de novo 
tipo, nas quais conelaqiks afetivas 
s5o mais importantes que as insti- 
tuiq6es. 

0 diilogo inter-religioso tern 
que ser compreendido neste contex- 
to: algo que traduz a solidariedade 
que experimentam homens e mulhe- 
res que compartilham convicq6es 
similares apesar de suas crenqas e 
referhcias simb6licas nlo serem as 
mesmas. 

Em segundo lugar. junto com o 
fator sociocultural objetivo descrito 
acima, C preciso levar em conta tam- 
bCm um aspect0 subjetivo de pri- 
mordial importiincia: o desenvolvi- 
mento de urna consciencia crescen- 
te de Deus como fonte de vida de 
todos os povos, sem exclus&s. Essa 
tomada de consciencia teol6gica 
afirma a universalidade de Deus e 
de sua economia da salvaq5o. 0 
arnor nHo pode ter barreiras, ou seja, 
o pr6ximo niio 6 apenas o homem 
ou a mulher do meu povo. A tole- 
rlncia vale mais que a intransi- 
gsncia. 0 diaogo t muito mais per- 
tinente que a afinnaqio dogmatics 
de crenqas particulares. Se Deus C 
fonte de vida para todos, se Deus t 
de todos e acornpanha a todos, n50 
cabem atitudes etnocentricas e 
exclusivistas. 

Ambos os aspectos apresentados 
estlo presentes no movimento 6- 

menico moderno. fi verdade que, 
seu seio, h i  tendencias que air 
reagem negativamente ao diilc 
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Anhlise Contexto Pastoral 7 

Dez pecados contra o didlogo inter-religioso 
Fernando Altemeyer Junior 

Novos movimentos religiosos, sei- 
tas, fim de milCnio, conflitos e guer- 
ras entre fundamentalistas, incultu- 
raqlo ... Eis ai um vasto e rico ca- 
dinho de cultura que desafia mulhe- 
res e homens neste tempo de crise 
de buscas. 

Quando pensamos em abrir-nos 
ao diilogo inter-religiose recebemos 
mais criticas que abertura e tolefin- 
cia. Estamos uns diante dos outros 
como que travados e bloqueados 
pela arrogsncia do poder religioso 
ou da verdade sedimentada e dura. 
Parece at6 que perdemos a poesia, a 
arte do diilogo e a forqa da mensa- 
gem parabolica de Jesus. 

0 diilogo inter-religioso que se 
esti gestando em muitas igrejas e 
grupos religiosos hoje no Brasil po- 
deria ser caracterizado como um 
longo e belo "processo de fecunda- 
qlo" que favoreqa num futuro pr6- 
ximo a descoberta de urna nova lin- 
guagem religiosa isenta de precon- 
ceitos e de fundamentalismos tlo 

giio de permitir ou tolerar a simples 
liberdade de existir de qualquir ou- 
tra religilo t interpretada como urna 
intolerrincia religiosa que obriga os 
fiCis das outras religikies a subme- 
ter-se ao seu poder teocritico-poli- 
tico com o pretext0 de nlo quebrar 
a unidade religiosa da etnia ou Es- 
tad0 em questiio. Por 'tolerrincia es- 
sencial' eu compreendo a superaqlo 
do quadro estreito da pura (ou dife- 
rente) tolerrincia de urna religilo di- 
ferente na dire~lo de seu reconhe- 
cimento positivo como expresslo 
legitima da relaqlo homem-divino. 
A negaqlo de urna religiiio dominan- 
te - quer 6tnica ou estatal - de 
aceitar formas de reconhecimento, 
superando o simples tolerar a exis- 
tencia de outras religiBes, torna-se 
uma intolerdncia essencial que limi- 
ta a expresslo de qualquer religilo 
tolerivel". 

Segundo pecado: surdez 
Para chegarmos a urna reverencia - 

danosos e frequentes em nosso co- que supere a intolerbcia existe um 
tidiano e em nossas denominactks fator obietivo que interfere em nos- 
religiosas. Esta nova linguagem;iri 
sempre acompanhada de novas ati- 
tudes diante da vida e do jeito de ser 
outros credos e crentes (e por que 
nlo dizer, diante dos nlo-crentes 
tambCm!). Precisamos ouvir a can- 
$80 e os munnbrios dos ouhos. Re- 
conhecer outras culturas, recolher 
ouhas experiencias religiosas e mes- 
mo animar o coraqlo humano dos 
outros irmlos, C belo convite ao dii- 
logo. 

Existem, entretanto, no incipien- 
te diilogo inter-religioso, alguns fru- 
tos proibidos ou pecados que nlo 
devenamos cometer, pois colocam 
em perigo as frigeis pontes que nes- 
tes poucos anos de aproximaqlo fo- 
mos construindo juntos. 

Prlmeiro pecado: intoleriincia 
Ainda encontramos nas diferentes 
religiBes do planeta urna intolerdn- 
cia mhtua que limita a comunhlo 
humana e empobrece igrejas, minis- 
hos religiosos e povos inteiros. Este 
pecado humano e persistente deve- 
ria tornar-se providrio e converter- 
se em reconhecimento dos outros em 
sua beleza e diferenqa inkditas. So- 
mente venceremos a intolerlncia 
pelo respeito mbtuo, ou nas belas 
palavras do rabino Henry I. Sobel: 
pela reverencia ao outro. 
0 mehopolita Damaskinos, do 

patriarcado ecumenico de Genebra, 
falando da busca de urna "toler&n- 
cia essencial", destacou: "Durante a 
histdria das religi6es duas formas 
diferentes de toledncia, e respecti- 
vamente duas fonnas de intolerln- 
cia, foram praticadas: tolefincia for- 
mal e tolerlncia essencial de um 
lado; intolerbcia formal e intole&- 
cia essencial, de outro. Eu compre- 
endo por 'tolergncia formal' o fato 
de simplesmente tolerar a existen- 
cia de urna religilo diferente diante 
de urna religiiio hegemijnica, nacio- 
nal ou estatal. A recusa desta reli- 

sa atitude diante de outros fen6me- 
nos ou pessoas religiosas: t a liber- 
dade de consci6ncia e, certamente, 
a abertura h verdade do outro. Res- 
peitar nlo significa aceitar mas nlo 
se pode viver sem a escuta. Quem 
respeita, ouve! Precisamos cotidia- 
namente assumir em nossas atitu- 
des e congregaqks ou comunidades 
religiosas o exercicio da escuta e do 
respeito. Saber ouvir, amar suas con- 
vicqBes religiosas sabendo que tlo 
sagradas quanto elas slo as convic- 
q6es alheias. 

Terceiro pecado: paraiisia 
H i  urna verdade profunda em todas 
as religiks e na sua busca comum 
da fraternidade: C necess6rio haba- 
Iho Arduo para vencer a paralisia e o 
medo. E preciso dar passos em di- 
reqlo ao outro. 

As dezenas de guerras religiosas 
nos conclamam a superar tamanha 
aberraqlo. Nlo podemos ficar iner- 
tes nem isentos diante do clamor de 
milh6es de excluidos da vida e da 
esperanqa de viver. 0 ecumenismo 
C urna exigencia de justica e urna 
grata divina que deve ser transfor- 
mado em ato. Precisamos viv6-lo 
tanto quanto proclami-lo. 

Quarto pecado: mon6logo 
fi 6bvio que dihlogo pressupije a 
superaqlo dos solil6quios e a des- 
coberta do outro. Novas sinteses e 
abertura de posi~6es pessoais silo 
necesshias. Isto tem trazido dificul- 
dades e colocado novos pmblemas 
pastorais, humanos e teol6gicos. Isto 
6 urna riqueza e um risco e nlo nos 
deve intimidar. Nossa Tradiqlo e 
nossos pais na fC serlo honrados e 
nlo renegados por conversarmos 
com outros credos e religi6es. Des- 
cobrir a fC dos outros com amor e 
respeito 6 at6 exigencia evangClica: 

"Uma correta apreciaqgo de ou- 
tras tradiqtks religiosas pressupiie 

normalmente um contato estreito 
com estas. Isto implica, ao lado de 
conhecimentos teoricos, urna expe- 
riCncia real do diilogo inter-religio- 
so com os adeptos destas mesmas 
tradiqBes. Entretanto, 6 tambCm ver- 
dadeiro que urna avaliaqPo teol6gi- 
ca correta das tradiqBes, ainda que 
em termos gerais, permaneqa um 
pressuposto necessirio para o dii- 
logo inter-religioso". 

Quinto pecado: posse 
Eis o pecado central, tal como no 
decdlogo de MoisCs. a impedir a 
vida e a comunhlo. Pensar-se dono 
e proprietdrio da verdade. Substituir 
o serviqo h verdade pela pretensa 
crenqa de possui-la. Eis a reflexlo 
do mestre e fil6sofo franc& Paul 
Ricoeur, falando sobre a questlo da 
verdade: "Em primeiro lugar 
devemos renunciar a urna relaqlo 
possessiva da verdade; nlo devemos 

Stimo pecado: pressa 
Diferentes vozes que nos chegam de 
outros continentes empenhados no 
diilogo inter-religioso nos pedem 
finneza permanente e empenho na 
construqlo deste caminho comum, 
evitando a pressa que nega a pacien- 
cia e os limites comuns. No cami- 
nho do diilogo nPo pode haver tern- 
po limitado nem cronometrado. Essa 
paciCncia e esperanqa permanente 
exigem um espirito de inovaqlo, tato 
de artista, inteligcncia, profunda 
paixiio aliadas h generosidade, pois: 

"0 dialog0 com os nlo-cristlos 
6 uma arte que requer uma mente 
infonnada, de conhecimento, tato, 
mas sobretudo de ell e do calor da 
caridade. Somente a caridade nlo 
poderri suprir 2s demais se nlo que- 
remos tentar a Deus, t necesskrio 
urna preparaqlo tanto mais entusias- 
mada quanto a tarefa confiada C 
mais extensa ou mais delicada". 

alegria e generosidade nossa fC nes- 
te nosso Salvador e Redentor. E as- 
sim fazendo com humildade parti- 
lharemos nossa expenencia no Deus 
pessoal e irmlo nosso, oferecendo 
aos outros este frigil tesouro de nos- 
sa f6, nosso aliment0 saboroso e ra- 
z5o ljltima de nosso viver. 

D6cimo pecado: estreiteza 
Depois de palmilharn~os juntoc este 
caminho em fwor do dijlogo ainda 
nos resta um grande ernpecilho: a 
estreiteza de nosso pensarnento e os 
limites de nossas institui~Ges histo- 
ricas. 

Estamos somente no limiar do 
conhecimento se cada dia nlo reco- 
meqarmos e ampliarmos visBes, 
amores e olhares. 0 reconhecimen- 
to mhFo exige muito trabalho e ora- 
qks.  E obra do Espirito de Deus e 
abertura do coraqlo humano. 

Para recuperrnos a leveza do 
ser em diilogo, retomo a forqa do 
imapinfio popular e apresento para 
deg;staqlok partilha butra pa&m- 
la daqueles que buscam a verdade e 
querem superar pecados pessoais 
estruturais, na escuta do poema do 
amor divino: 

"Num velho pagode chinbs, duas 
eststuas, urna de Buda e ouha de 
Lao-Tsu, Id se encontravam hi5 s6- 
culos. Um dia, chega um bonzo que, 
vendo o lugar de honra (esquerda na 
China) ocupado pela estitua de Lao- 
Tsu, sentiu-se indignado e disse: 
- Lao-Tsu P grande! Mas nin- 

guCm se pode igualar a Buda, o ilu- e 

minado. 
Com gande esforqo, ele trocou 

1 as estituas de lugar e partiu conten- 
te por colocar as coisas em ordem. 

Sobreveio um filosofo taoista 
"Chute na Sanrn ": cenns de tntolercincin explicttn que nlo possuia a mesma opiniPo e 

dizer: eu tenho a verdade, mas sim, 
eu espero estar na verdade. A pior 
maneira de enconhar o ouho C de 
anular sua intenqlo de verdade, tan- 
to quanto a minha. Todo diilogo 
desaparece quando nlo h i  confron- 
taqlo, onde nlo existe mais convic- 
qlo. Este paradox0 t 'a verdade no 
amor', dom precioso do Espirito - 
Unico Espirito, mas ninguCm sabe 
onde sopra o vento". 

Sexto pecado: oportunismo 
Ao mesmo tempo em que n6s mu- 
damos de mentalidade segundo os 
sinais dos tempos, devemos tamMm 
transformar nossa maneira de viver 
o pluralismo religioso. E isto o fa- 
zemos nlo por oportunismo ou ges- 
to dtico. Nem sequer por proselitis- 
mo renovado. 

Vivemos novos tempos e preci- 
samos de novos cristlos. 0 diilogo 
torna-se urna realidade teol6gica 
viivel e pdtica pois cristiios e ou- 
hos irmlos religiosos vivem expe- 
riCncias hansparentes e honestas de 
convivCncia e partilha. Precisamos 
da crftica dos outros e nlo de sua 
submisslo. 

Oitavo pecado: neutralidade 
0 dialog0 inter-religiose que se es- 
tabelece lentamente entre as gran- 
des religiks do mundo na busca da 
paz C sobretudo um estilo de a q b  e 
um compromisso f m e  de h-ansfor- 
maqlo. 0 verdadeiro diklogo nlo se 
camufla na areia movediqa da neu- 
tralidade. 0 diilogo 6 argument0 e 
honestidade sincera de parceiros di- 
ferentes. Nlo 6 urna fotoc6pia nem 
troca de gentilezas ou diplomacia de 
elites religiosas. De certa forma 6 
um novo jeito de falar de Deus. 

Nono pecado: blaMmia 
Palavras que ultrajam ou desrespei- 
tam as pessoas, seus credos ou su 
religilo nos tomam blasfemat6rio! 
Desrespeitamos a Deus quando der 
respeitamos ou menosprezamos a fe 
alheia e diferente da nossa. Sempre 
pedimos respeito aos nossos simbo- 
10s e crenqas. Outros assim tamb6m 
o querem e desejam. Senlo to1 
namo-nos imverentes. Blasfems 
mos contra os irmlos e contra o Pi 
de todos. 

Se queremos que o c 
seja compreendido e rt 
preciso que testemunh 

exclamou: 
- Como pode!? Colocaram 

Buda no lugar de Lao-Tsu? E ver- 
dade que ele C um iluminado mas 
ninguCm 6 mais sibio que nosso fun- 
dador, o nobre mestre da China. E 
as estiituas foram novamente muda. 
das. 

Como os dois visitam diaria- 
mente oTemplo, as estatuas cambia- 
varn sempre de lugar. 

A situaqlo tornara-se I 

e as esatuas se estilhaqa\ 
mais, at6 romperem-se completa- 
mente. 

Uma noite, no silenci 
de, pode-se ouvir Buda ( 

calados depois de milCnios. dlzer: 
- N6s nos entendfarnos muitc 
e nunca tivemos problema dc 
azia de lugar. Mas este dois lou 

cos, querendo nos honrar destruiran 
as estituas. Quando ir5 
brigar e nos deixar em 
nossa gl6ria de arnigos? 

a - 
5. bem. 
- prim; 

I- 

ai I 
Men 

dramatic2 
ram mais t 

o parar dc 
paz nest; 
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:o publicad 
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Didlogo k para trocar palavras e gestos 

0 chk tremia suavemente corn urna 
vibra@o que mexia com o corpo 
wmo se fosse arrepiar a pele ... Era 
o som forte e ao mesmo tempo ale- 
grc, d u z i d o  por cantigas em urna 
lingua estranha, que provocava tudo 
aquilo ... 0 s  atabaques mudavam a 
batida a cada momento e as pessoas 
appadas  danqavam em um circu- 
lo: a cada musica davam passos di- 
ferentes naquele balk da gente da- 
quela comunidade ... Eu estava ali 
pela primeira vez. num misto de as- 
suslado e emocionado: num confli- 
to interior entre o temor e a seduqb 
pela be laa... De repente uns gira- 
vam mais forte e assumiam gestos 
majestosos, de olhos fechados, e 
sem importar a idade ou o sexo, dan- 
pvam mais intensamente ainda que 
antes, dando saltos e gritos como 
gemidos guturais: d a m  e voltavam 
daquele barrac* numa velocidade 
dmir;lvel estimulando a alegria da 
comunidade.As crimps e senhoras 
& mais de oitenta confundiam o 
sam de suas vozes ern saudqks  e 
acolhiarn corn carinho e respeito os 
a b m p  dos que tinham vindo para 
a festa: os orixb. 

Ali, assistindo aquela saqnencia 
& fedmenos e sem compreende- 
los, ao rnesmo tempo me admirava 
de chegar % pr6xim0, sentir-me ti40 
pr6ximo e ficar tlo distante ... Era 
necessirio a princfpio admitir o 
medo que me afastava junto com os 
preconceitos entranhados no meu 
sangue: cristk, branco e do sudeste 
hsileiro. Repetia respeitosarnente 
os gestos da comunidade, como fa- 
ria em qualquer igreja que entrasse, 
mas receber o abraqo de urn orixl 
era ao mesmo tempo sinal de graqa 
para a comunidade e de carinho 
mesclado com rejeiqlo para mim: 
afinal o coqi io traia suavemente os 

anos de caricaturas aprendidas con- 
tra aquelas manifestaqks - "de his- 
teria, de loucura ou at6 mesmo de- 
moniacas". Seria politicamente cor- 
reto n60 ter dito assim: mas foi as- 
sim que aprendemos as coisas, com 
preconceitos contra aquela religicio 
de pretos. 

Era inevitivel deixar a mente 
transbordar. Enfim o que me trou- 
xera at6 ali ? Por que continuar num 
lugar vazado por tantos sentimentos 
e pensamentos conflitantes ? E ain- 
da, sem nada entender? ... 

As coisas tinham comeqado uns 
anos antes daquela primeira festa de 
orixk que participava. Em KOINO- 
NIA, admitindo nossa ignorlncia 
com respeito h cultura negra no Bra- 
sil, realizamos em 1993 um primei- 
ro seminikio, interno, sobre o assun- 
to. Uma strie de preocupap3es com 
movimentos sociais e no lmbito da 
Pastoral nos atravessava: onde os 
negros vinham assumindo fortemen- 
te urna posiqlo de destaque - alCm 
de tomarem diversas iniciativas in- 
clusive no c a m p  lihirgico. Entre as 
conclus6es do seminhio e seguin- 
do nossas IimitaqBes, decidimos 
buscar um diilogo com o Candom- 
blt - e particulmente com as posi- 
qiks mais ortodoxas do povo de san- 
to. Essa dltima detenninaqlo pare- 
ce ser antag6nica ao diilogo, mas 
ao c o n M o  facilitou as coisas: pois 
6 na ortodoxia que se encontram re- 
gras mais rigidas, maiores exigCn- 
cias, maim forrnaqlo e por isso mes- 
mo urna instigante postura de ma- 
nutenqiio da identidade. 

Realizamos um primeiro encon- 
tro com gente do CandomblC: jun- 
tos estavamos te6logos. pastores, 
cientistas sociais, ialorixi, og6s. 
para um diilogo de informaq6es 
mlituas e confraternizaqiio. Mas, 

transcendendo a atitude de troca de 
informaqlo, imp&-se urna questi4o 
Ctica: os terreiros de Candomblt em 
Salvador (cerca de dois mil) estavam 
com seu futuro ameaqado. Em sua 
maioria encontravam-se sem a situa- 
~ 6 o  fundihia garantida legalmente 
e ameaqados por um processo de 
expuls5o urbana e eroslo - tanto por 
depreda~lo como por invasks ile- 
gais de territ6rios. Em conseqiien- 
cia os terreiros. cada vez mais, fica- 
vam incapacitados de atender suas 
comunidades em questks de sadde 
com uso de plantas ... 

Pois C ... Aquela era a primeira 
festa aos orixls de que participava 
depois do inicio do Projeto EgM, de 
KOINONIA - que tem por objeti- 
vos a regularizaqlo fundiiiria de ter- 
reiros, a recuperaqlo ambiental e a 
realizaqlo de encontros de diaogo 
inter-religioso. Depois daquela su- 
cedenun-se vikias outras festas at6 
que o estranhamento inicial cedes- 
se lugar B contemplaqlo da alegria 
e da aqHo de graqas realizada por 
aquelas comunidades ... Sem ddvida 
nenhuma envolto num emaranhado 
de dlividas e desconhecimento, cuja 
angustia positiva desdobrou-se na 
ediqiio de textos de compreensiio 
como "Aguas do Rei", de Ordep 
Serra - irmiio ogl  , antrop6logo 
arnigo -, e de reflexgo como "Car- 
ne do Sagrado - devaneios sobre a 
espiritualidade dos orixW, de Pau- 
lo Botas - innlo em koinonia. Ou 
ainda em seminfios como o que 
KOINONIA realizou sobre "Salva- 
~ 6 o  e culturas" publicado em parte 
pela revista ''Tempo e Presenqa". 

Seguimos trabalhando e tentan- 
do assumir os desafios apresentados 
pelo compromisso de uma aqiio so- 
lidhia ecumenica - j l  desenvolve- 
mos trabalhos de reciclagem de pa- 

A oficina de papel 
miclad0 / m a  
dnrarividodcsdo 
P e r 0  Egbd em 
Salvador 

pel com crianps, projetos de con- 
tenslo de encostas e att mesmo balC 
com jovens. Sempre conscientes de 
que nossa aqlo C minima diante da 
totalidade de terreiros - atendemos 
dezesseis desde 1995 -, buscamos 
deixar urn sinal de presmGa e c u d -  
nica que ultrapasse nossa existencia 
e forje as consciCncias a favor de 
irmlos em outra forma de ser reli- 
giosos e brasileiros. Por isso asses- 
soramos a luta contra o "Museu 
EstAcio de Lima*, aberq% precon- 
ceituosa ja noticiada nas publicaqks 
de KOINONIA, e nos colocamos 
contra toda forma de resistCncia ao 
diiilogo e atitude de intoleribcia. 

Hoje, quando partilhamos (C de 
partilha a sensaqiio) de urna festa 
para os orixis C possivel integrar 

urna expenencia comum, iniciada 
por um imperative ttico. Ainda que 
permaneqa o mistkrio - esse inson- 
eve1 presente entre n6s humanos ... 
As vezes temos notfcias de passa- 
gens doAntigo e do NovoTestarnen- 
to que se assemelham em quase tudo 
a hist6rias dos orixb, mas fazer ila- 
q k s  de universalidade nlo t funda- 
mental. Irnporta mais o assombm, 
maravilhoso assombro diante do 
fato de que em culturas diferentes 
seres humanos tenham buscado for- 
mas ti50 semelhantes de se conectar 
ou representar a transcend2ncia que 
nos interroga e nos faz vivos. 

Rafael Soares de Oliveh, leigo 
cat6lic0, ewnicna o Projeto Egbt - 

Espaco S a g d o ,  de KOINONIA. 
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cultural c o m ~  condiqlo para a paz nal, dos preconceltos velados ou dos religioso. Destaca o cristianismo 
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Valmor da Silva 

Marcos contou a Boa Noticia. 0 s  
inicios do seu evangelho s lo  perpas- 
sados de entusiasmo. Jesus caminha 
sem parar, pelas estradas poeirentas 
da GalilCia. E ali suas viagens se 
alternam entre a populaqlo judaica 
e a nZo-judaica. Nessa costura con- 
tinua, espalha milagres e curas para 
incluir todas as pessoas que vivem 
a margem. Chegando ao centro de 
sua narraqlo, o evangelista apresen- 
ta um diklogo ins6lit0, entre uma 
mulher estrangeira e o pr6prio Je- 
sus. Vamos recontar a cena de Mar- 
cos 7.24-30. 

Jesus saiu de Genesart, que fi- 
cava A beira do mar da GalilCia, e 
foi para a regilo de Tiro e SidBnia. 
A viagem, de quase 70 quil6metros 
de distsncia, o levou para o territ6 
rio da Fenicia, atual Libano. Jesus 
entrou numa casa para nlo ser iden- 
tificado, mas nad conseguiu ficar 
escondido. Quem ouviu falar de sua 
presenqa 16? Uma mulher da regilo, 
de origem siro-fenicia, de lingua 
grega, portanto pagi. Sua filhinha 
estava com um espirito impuro, en- 
t lo a mle veio lanqar-se aos pCs de 
Jesus, pedindo: "Expulsa o dem8nio 
da minha filha!" Jesus respondeu: 
"Deixa primeiro os filhos ficarem 
saciados, pois nlo convCm tirar o 
plo dos filhos e jog6-lo aos cachor- 
rinhos". Mas ela retrucou: "Senhor, 
tambCm os cachorrinhos, debaixo 
da mesa, comem das migalhinhas 
das criancinhas". Entlo Jesus disse: 
"Por causa desta palavra, podes vol- 
tar, j6 saiu da tua filha o dem6nioW. 
Ela voltou para casa, encontrou a 
criancinha deitada na cama, pois o 
dem6nio tinha saido. 

Um clima de afeto e de ternura 
percorre as palavras desse diilogo 
que abusa das expressaes carinho- 
sas, em diminutivo. E possivel at6 
visualizar a mulher aos pts de Je- 
sus, agachada como c l o  faminto, 
forqando a conversa com ele. 0 cli- 
ma C tambtm n'spido, a discusslo 
r6pida e agressivai a mulher ousada 
em tomar a iniciativa. 

Assistimos a uma cena da vida 
cotidiana, destas que Marcos, como 
cinegrafista amador, sabe captar 
com fineza. A preocupaqiio t tipica- 
mente familiar. A discusslo anterior 
havia terminado numa casa (7.17). 
Aqui Jesus entra numa casa (7.24) e 
no final a mulher volta para casa 
(7.30). Ela comeqa justamente inva- 
dindo a privacidade de Jesus. Todo 
o debate, altm disso, se dB em torno 
ao plo, mesa, migalhas, c L s  domts- 
ticos, crianqas, cama, todos termos 
da vida dihia. 

Ela comeqa em desvantagem, 
mas toma a iniciativa j6 ao procurar 
por Jesus. Consegue tir6-lo do ano- 
nimato e parte para o pedido direto. 
A reaqb de Jesus 6 desconcertante, 
confonne o relato que estamos se- 
guindo. Ele dB a entender que sua. 
missiio devia priorizar o povo judeu. 
6 tamMm ofensiva a sua resposta, 
p i s  contra@ os filhos aos c b s .  De 

mulher que convenceu Jesus 
Uma leitura de Marcos 7.24-30 

fato nalguns escritos judaicos os 
pagiios eram comparados a esses 
animais supostamente impuros. A 
mesma frase parece fazq referCncia 

carestia de pjio para a populaqlo 
estrangeira. Ademais a mulher n lo  
havia pedido plo, pedira a cura de 
sua filha. 

Mas ela, com perspic6cia e ra- 
pidez, tira dos l6bios dele o argu- 
mento e o utiliza em seu pr6prio fa- 
vor. Do veneno da ofensa ela extrai 
o remCdio que vai curar. Particula- 
riza o principio gentrico naquele seu 
caso singular. A comparaqlo dos fi- 
lhos saciados, ela a aplica A pr6pria 
filha em necessidade. Da imagem 
negativa dos cachorros ela aprovei- 
ta justamente a fidelidade do animal 
e demonstra que tambCm noutros 
Deus atua. 

Assim a palavra da mulher, altm 

puro, nenhuma vez ela menciona 
esse aspecto. Quando Jesus apela 
para os cles, que no contexto sim- 
bolizavam impureza, ela logo inver- 
te o argument0 e desfaz a suspeita. 

Filcisofa, ela demonstra seu alto 
nivel de inteligkncia. Convence pela 
rapidez do raciocinio, pela firmeza 
dos argumentos e pela capacidade 
em discutir. Enfim, caso excepcio- 
nal, ela vence a discusslo com Je- 
sus. 

Tedloga, ela apresentou um novo 
conceit0 de Deus, do relacionamen- 
to pessoal, da sacde. Perseverante, 
demonstrou como Deus vence pela 
generosidade. 

Ecumenica, ela foi capaz de es- 
tabelecer novos parbetros religio- 
sos. Superando os preconceitos de 
impureza, a sua idtia aberta de reli- 
gilo convenceu o pr6prio Jesus. 

raqlo das desigualdades sociais, dos 
preconceitos religiosos, das espolia- 
q6es econ6micas. das dist2ncias cul- 
turais entre aqueles povos vizinhos. 
A discusslo da mulher com Jesus 
estaria retratando e ao mesmo tem- 
po superando as dificuldades de con- 
vivtncia.Aponta saidas. rompe fron- 
teiras, abre espagos. 

Na mesma linha de reflex50 t 
compreensivel a preocupaqlo com 
os ples neste epis6dio. Parte dos 

Revisitando a 
: histhria e olhando 
: o futuro 

1 1958. Ano de fundaqo das Co- . munidades Eclesiais de Rase 
(CEBs)? NZo se pode atribuir- 
lhes precisamente a data de nas- . cimento, mas d interessante 
percehe-las como suceddneas de 
duas histdrias. Primeiramente. 

argumentos gira em torno ao p50, As 1 no tempo longo da America La- 
migalhas e ao verbo saciar. Jesus 
acaba se convencendo em repartir "o 
p lo  dos filhos" com os ''iachom- 
nhos". Supera, dessa fonna, as dis- 
cuss&~ alimentares sobre pureza e tacado essa 
impureza, entre judeus e paglos, 
naquela Cpoca. A partilha do plo 6 CEBs com o 
mais importante que qualquer insti- catolicisrno do 
tuiqlo legal. Este debate est6 situa- 

este C de lei- 
r m  tfn( s FIffWWa * 

<,I, w%a\ gos, "tem mui- 

: CEBs t8m em comurn certa auto- 

de convencer Jesus, tambtm elimi- 
nou o preconceito da impureza. 

Vale a pena encarar mais de per- 
to a figura desta mulher. Mulher, 
simplesmente mulher, anhima, ela 
assume o protagonismo da cena. 
Encara Jesus, o homem, o judeu, o 
de outra lingua, de outra cultura, e 
discute com ele. 0 circulo d o  
machismo C desfeito. 

MZe, ela n5o pede para si. Pede 
para a filha, tamb6m mulher, e doen- 
te. Quer romper a corrente da mar- 
ginalizaqiio que vai passando de m L  
para filha. Rompe a cadeia do isola- 
mento e da morte. 

Estrangeira, ela supera todas as 
fronteiras. Aproveita-se at6 da des- 
vantagem de Jesus que 15 o estran- 
geiro na patria dela. Aproveita-se 
tambtm da situaq50 de cachorros 
como os paglios eram tratados, e leva 
Jesus a superar este preconceito. 

Sem preconceitos, acaba com a 
idtia de impureza. Embora a filha 
dela fosse vitima de um espirito im- 

Vale a pena visualizar melhor o 
cenhio desse epis6di0, em terra es- 
trangeira. Trata-se praticamente da 
dnica vez que Jesus sai do territ6rio 
galileu, sem considerar a sua ida 
para Jerusaltm. A regilo de Tiro, 
onde a cena se passa, ficava nos li- 
mites entre Galilkia eTiro, possivel- 
mente nas vilas do interior. Jesus n b  
teria chegado & cidade de Tiro, cer- 
cada por muralhas e dominada pela 
cultura grega. Nessas fronteiras a 
integraqlo lingiiistica e cultural era 
comum, como era comum tamb6m 
o desentendimento. Basta lembrar 
que a mulher era grega, siria, fenicia 
(7.26). Falou ela com Jesus em 
aramaico, ou Jesus falou em grego 
com ela? A cidade de Tiro era rica, 
mas dependia de importaqks, isto 
6, carecia dos produtos agricolas do 
interior, particularmente das vilas da 
GalilCia, dai a forte exploraqlio agri- 
cola. 

Nesse contexto, urn milagre ain- 
da maior se regism, a saber, a supe- 

ta reza e pou- 
co padre" e uma organizaq80 . fruto da experitkcia religiosa e 
social das classes populares. Ale'm 
disso, o catolicismn do povo e as 

do entre as duas multiplicaqks de 
pges, de acordo com Marcos. A pri- 
meira multiplicaqlo deu-se em ter- 
rit6rio judaico (6.3044). enquanto 
a segunda ocorreu justamente na 
Deckpole, territ6rio pag5o (8.1-9). 
com "muitos que vieram de longe" 
(8.3).As sobras de piio caracterizam 
as duas multiplicaq6es, como aqui 
as migalhas saciam os filhos e ali- 
mentam os ciiezinhos. 

Enfim, quem conduz o interesse 
dessa hist6ria s lo  as crimps.  SZo 
elas que mais aparecem no texto. 
Sete vezes, somando-se as palavras 
"filhinha", "criancinha", "crianci- 
nhas", e a tepetiglo de "filha" e 'TI- 
lhas". Por que sera que tanto a mu- 
lher como Jesus se DreocuDam tan- 
to com as cria 

. nornia em relacZo ao clem no que 
tange ir opani:acdo da vida defi. 
Isso e' o  UP fa:, precipuamente, . as CEBs serem "de base" - es- 
tiio constituidas especialmente 
pelos leigos. 

No Maranha'o elas teriam sur- 
e gido no jinal dos anos de 1950. 

Em substitui~do as desobrigas, : leigos e religiosas reuniam-se em . comunidades e intensificavam a 
vida de fe'. Logo se pemebeu que 
a vida de fd tinha uma integrapio . com as lutas por sobreviv2ncia 
efetivadas pelos pobres. Obser. 
vou-se tambdm que, diante  do^ : regimes de Seguran~a NacionaJ . se impunha a defesa da dignidadt 
das maiorias emmbrecidas. Essc 

?resentan 
yico e pas 
r... 
,--- 2" a- 

* presenqa soliddria levou a formu. . lapio do Teologia da Libertaqrio. 
As CEBs disseminaram pol 

toda a Igreja mmano-catdlica L 
espirito do cornunitarismo cris. 
tZo, e intensificou-se a fonna~cit 
de igrejas comunitdrias, igrejas dc : CEBs em todos os continentes . Mais que isso: ?Em-se aberto ac 
espirito ecumAnico e ao didloat 

' inter-religiose, se a/ . como um desafio reold) 
toral a rodas as igreja 

Jd sa'o quase 40 ar'"~ uc : periencia se consideramos c 
Mamn fio. Nestes dim, estd acon 
tecendo o iX Encontn, Interecle 
sial, em Siio Luis. As CEBs, foqi . dos pobres e dos leigos, aparentc 
fraqueza, mais uma vez questio 
nom o "modo de ser ignja ". Sen 

? ainda M espaqo para a cons 
~a 'o  da vivEncia comunitdrin 4 

iddria diante das "religilks d, 
lrado" ? Serd que as CEBs ain 
t6m o que dizer pa 
' Serd que sn'o urn 
w a America Latim 

sol 
1 *-. .  

storalmen 
a respostc 
I hoje? 



10 Contexto PastoraI Memdria 

Breno Schumann 

tarefa dos discipulos 

A se@o "Memdria" desta ediqao de CONTEXT0 
PASTORAL e dedicada a Breno Schumann, cuja 
morte completou 25 anos em maio. A resposta a 
pergunta "Por que Breno Schumann?" pode ser 
encontrada nas palavras de Carlos Cunha, editor 
de CEI Supiemento, no numero de julho de 1973 
(um ano apds a morte do teologo): "A resposta 
voc6s vgo ter lendo uns poucos sermdes [aqui 
esta publicado um deles] (...) Ha mesmo um sem- 
numero de escritos e trabaihos, perdidos aiguns 
definitivamente, que dariam iivro ou livros sobre 
a obra, pensamento e vida desse semi-rapaz, 
semi-adulto - meias dimens6es fisicas - que, 
no entanto, foi de uma grandeza que ultrapassou 
sua lgreja Luterana, sua paroquia juiz-forana e 
o movimento ecum6nico. 
"As constantes de sua pregaqiio eram Ressurrei- 
q50, Esperanqa, Reino de Deus, Discipulado. Eu, 
no entanto, pequeno conhecedor de sua 
imensidao, arrisco dizer que Discipulado foi a es- 
sencia dele mesmo. 0 s  retalhos que recoihi para 
levar-lhes a voc6s tiveram um objetivo: mostrar- 
lhes o DISC~PULO - escrevo com maiusculas in- 
tencionalmente. (...) Num mundo t5o vazio de dis- 
cipulos do Cristo e tgo cheio de ex-quase-discipu- 
10s 8 bom e gostoso repetir urna afirmativa do 
proprio Breno: 'Podemos ser verdadeiros disci- 
pulos, hoje, agora ": 

Atravts daquilo que Jesus realiza- 
e atraves daquilo que seus discipu- 
10s realizarn - acontece o Reino de 
Deus. Quer dizer: os discipulos de 
ontern e de hoje nada mals fazern 
do que participar do trabalho do pr6- 
prio Jesus. 0 s  discipul~s de ontern 
e de hoje repetem, irnitam. refletem 
todos aqueles gestos do Senhor - 
que edificarn e concretizarn o Rei- 
no de Deus neste nosso rnundo. As- 
sim corno Jesus nrio se lirnitava a 
transferir para o futuro (ou para o 
cCu!) a verdadeira soluqrio de pro- 
blemas concretos da vida hurnana - 
tarnMm seus discipulos nlo podem 
se atrever a 96 consolar e iludir as 
pessoas - com vagas promessas de 
que, no altrn, tudo vai melhorar. 
Nrio! (Aliis, essa C a atitude mais 
ficil ...) 

Presewa de Jesus C a preserqa 
do Reino de Deus. E a atividade dos 
cristlos, no mundo, t urna ativida- 
de tipica do Reino de Deus. E 6 por 
isso - s6 por isso! - que o rnundo 
nlo pode continuar a ser o vale de 
Iigrimas, o mar de sangue. o w o  
de injustiqas que C! E o rnundo cer- 
tamente nlo continud a ser s6 isso. 
A presenqa do Reino de Deus no 
mundo se traduz. se expressa atra- 
vCs de urna strie de acontecimentos 
bern palpdveis e visiveis: os enfer- 
rnos sio curados, mortos slo ressus- 
citados, urna boa e nova rnensagenl 
6 levada aos pobres. fi corno se os 
discipulos tornassern o pincel e fos- 
sem colorindo os palavrne., escritos 
num muro. nurn rn~ctitrio priblico. E 

corno se tomassern a borracha para 
apagar todas as crueldades e menti- 
ras escritas nurna carta rnaldosa. 

No entanto, a borracha nern sern- 
pre apaga tudo. Com o que chega- 
rnos ao problerna central dessas pa- 
lavras de Jesus: Onde estlo sendo 
curados os doentes hoje? E verdade 
que os pobres estlo ouvindo urna 
novidade agradivel ou s6 resta a 
dernagogia do Prbterra? E quando 
C que acontecem, afinal. as ressur- 
reiq6es de rnortos hoje? Onde acon- 
tecem? 

Slo perguntas incamodas. Por- 
que, de fato, o Evangelho nlo faz e 
nlo admite divisks e diferenciaqks 
entre pkdica, diaconia, evangeliza- 
$20 e rnissiio. fi tudo urna coisa s6, 
no fundo: dar testemunho e curar urn 
leproso. Assim corno a salvaqrio t 
trazida ao rnundo inteiro - o que o 
rnundo tem a receber 6 a salvaqlo 
toda! Nlo existe, nunca existiu urna 
separaqio entre corpo e a h a ,  urna 
distin~io entre sagrado e profano, 
urna diferenqa absoluta entre mate- 
rial e espiritual. Isso s6 existe para 
paglos. Para cristrios, Evangelho 
quer dizer salvaqlo inteira para o 
homern todo. Assirn sendo, as pala- 
vras de Jesus nlo resolvem neces- 
sariarnente nossos problemas. Po- 
dern at6 tomi-10s mais urgentes, 
rnais agudos. 

Onde e quando acontecem os 
sinais da presenqa do Reino de 
Deus? Dizer que tudo isso n8o acon- 
tece rnais prque a f6 se tomou rnor- 
na, ou porque a Igreja ficou gelada, 

de Jesus 

B m ,  numa d m  poucas foros D 

disponfveis. Nu &porn da ditaduro. o 
aconlo era MO guamiar foros ou I 
documentos que pudessem incrimimr I 

0s perseguidos politicos I 
I 

ou porque a confian~a rnorreu - srio 
as respostas rnais fAceis e rnais rnen- 
tirosas. 0 s  que falarn assirn tarnbtrn 
nlo conseguern ressuscitar os rnor- 
tos - mas aproveitarn para "baixar 
o cacete" em cirna de todos os ou- 
tros (descontados os arnigos do pei- 
to, claro!). 

E por que isso C rnentira? Por- 
que nlo poucas pessoas dedicararn 
urna vida inteira para que tivCsse- 
mos os atuais progressos na medi- 
cina e na farmacologia. as Mnqios 
da tCcnica, as facilidades dos rneios 
de comunicaqlo. Quern nrio conse- 
gue acreditar que Deus seja capaz 
de realizar milagres por intermtdio 
de um rntdico, de urn cientista, de 
urn ttcnico. de urna rnle, tarnMrn 
niio acredita em Deus. Essa t que t 
a verdade! 

Mas ainda h i  outra observaqlo 
mais importante a fazer: 0 s  disci- 
pulos s8o enviados para todos aque- 
les lugares crfticos - onde seres hu- 
manos slo desenganados, onde as 
situa$&s parecem sem safda, onde 
nlo hd mais esperanqas. Em outras 
palavras: os discipulos de ontern e 
de hoje sso enviados por Jesus para 
realizar aquilo que nlo podem - 
aquilo que C grandee dificil demais. 

Para qu&? Para ficarern desani- 
mados? Para ficarern "na fossa"? 
Nlo! Jesus nlo 6 urn bobalh8o. 0 
que os discipulos de ontern e de hoje 
precisavarn aprender 6 que o Senhor 
- s6 o Senhor! - nos dd a capaci- 
dade de realizar o irnpossivel. Ali, 
onde o hornern, onde o rnundo esti 

hoje 

rnais arneaqado do que nunca, C 
nosso lugar! Toda vez que n6s di- 
zemos: "Oh! Isso foi sernpre assirn, 
nlo muda rnesrno!", nesse rnornen- 
to estarnos confessando que as pio- 
res porcarias slo todo-poderosas e 
etemas. Born, e essa confisslo de 
fC tamMrn C urna porcaria! 

Jesus nos convida a urna coisa 
diferente: a n8o aceitarmos as cir- 
cunstfincias, as situaqks, assirn 
corno se apresentam. Jesus nos con- 
vida a lutar por todas as modifica- 
q&s necessdrias. Por isso, a ver- 
dadeira oraqlo, o verdadeiro teste- 
munho, a verdadeira esperaqa s6 
podem existir exatamente no l ugs  
do sofrimento, da desgraqa, da mal- 
dade e da infelicidade. 

Tudo isso exige mobilidade. 
Por isso o discipulo vai de um lu- 
gar a outro. Por isso o discipulo nlo 
se preocupa demais com a quanti- 
dade de ouro, roupas e calpdos que 
possui. A preocupaqlo do discipu- 
10 6 bem outra: corno dar dinheiro. 
roupa e calpdo a quem n b  os tern? 

Mobilidade, por outro lado, 
quer dizer liberdade. Discipulo 6 
aquele que se tornou capaz de to- 
mar disthcia de si mesmo. E veri- 
ficar que 6 que ainda o prende, o 
compromete. Claro, seria muito 
mais fiicil proibir isso e aquilo. E 
bom nurnero de gente que se diz 
cristl e evangClica fica proibindo 
isso e aquilo. Sefio realmente li- 
vres esses apiistolos e discipulos 
das proibiqks? Tergo, realmente, 
paz? 

111111111111111m 

Quem foi Breno : 
Schumann? I I 

I 
I 

Breno Arno Schumann Msceu , 
no Rio Grande do Sul em ou- I 
tubro de 1939. Foi pastor no : 
Rio de Janeim durante os anos , 
de 1964 a 1966 e em Juiz de I 
Fora de I970 a 1972. Forma- I 
do em Teologia pela Faculda- : 
de ah Igreja Luterana em Siio I 
Leopoldo (RS), fez cursos de r 
especializapio em Bossey 

I (Genebra), no Conselho Mun- , 
dial de Igrejas e em I 
Goetingen, Alemanha. Fun- 8 

I dou, corn outros companhei- , 
ros, o Boletim CEI, do qua1 foi I 

sempre um dos melhores co- I 
laboradores. Seu liltinto traba- : 
lho foi "Um credo para a nos- I 
sa Lpoca: Existe isso?". I 

Ecuminico por excelgn- ' 
cia, foi o primeiro secretdrio- 
executive do Centro EcurnEni- I 
co do Rio de Janeiro (Cerj). 

I Segundo amigos que convive- , 
ram com ele, tratava-se de I 
uma pessoa inteligentissima, I 

I muito generoso e amigo, riio , 
franco que as vezes rude. Em- I 
bora airzda jovem, a sua per- I 
sonalidade marcou profunda- ' I 
mente a todas as pessoas que , 

I conheceu. I 

Breno morreu no dia I1 de I : maio de 1972, apds envolver- , 
I se em urn acidenre automobi- I 

I listico nas proximidades de : Juiz de Fora (MG). Com ele : 
I morreu tambPm s w  esposa, I 
I Mariane. ~nternacional&ente I 

conhecido, sua morte repercu- : 
I , tiu nos vdrios lugares por onde I 
I passou. I 
I I 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .  

Com isso chegarnos b conheci- 
das sacudidas do p6 das sandilias 
(Mt 10.14-15). Honestamente nrio 
posso informar a ninguCm quando 
sed  a hora de sacudir o p6 dos @s. 
Porque aquele que n8o aceitar hoje 
a palavra de Jesus, talvez a ouqa e 
aceite daqui a vinte anos! Quem 
poderi saber isso de antem8o? Mais 
ainda: quem de n6s pode ter certeza 
absoluta de que j i  ouviu, j i  aceitou 
e j i  esti vivendo o Evangelho? 

Sejamos modestos: deixemos 
Sodoma e Gomorra para o juizo - 
que pertence a Deus. Deixernos de 
lado a ficil tarefa da condenaq50. E 
fiquernos corn a tarefa menos ficil 
- mas muito mais bela! - de dar 
de graqa aquilo que Jesus nos deu 

S m 5 0  escritc 
18 de julho de 
Mateus 10.7-1 

por Breno 
1971. com t 
5. 

Schumann 
Yase no textc 



9" "Que boa-nova devemos levar cEs pessoas. 
Urn olhar sobre a Confertncia Missiolbgica de Silo Josk 

Havia um indio que vivia nas flo- 0 texto acima 6 um resumo dos 
dois longos capitulos iniciais do li- 
vro Viva o Povo Brasileiro, de Jolo 
Ubaldo Ribeiro. Assim ele imaginou 
a fundaqlo da naqlo brasileira.Todo 

grande esforqo rnission6rio 6 con- 
cretizado por pessoas que nascem e 
vivem dentro de urna determinada 
cultura e muitas vezes elas tamMm 
passaram por todo um process0 de 
evangelizaqlo. 

Durante a semana que durou a 
Conferencia de Slo JosC urna per- 
gunta me vinha B cabeqa: Que boa- 
nova devemos levar hs pessoas? A 
boa-nova C a que entende a Igreja 
Metodista, ou C a que entende a 
Igreja Presbiteriana ou, por outra, a 
que entende a Anglicana, ou quem 
sabe as vPrias denominaqbes 
pentecostais? 

Muitas vezes, durante a Confe- 
rEncia muitos latinos e caribenhos 
iam ao microfone para dizer que os 
americanos deveriam deixar de ten- 
tar impor a cultura americana. No 
entanto, esses mesmos latinos, quan- 
do nas suas comunidades, passam 
para as pessoas seus valores adqui- 
ridos nas universidades, nas deno- 
minaqbes religiosas, valores pr6- 
prios das pessoas "educadas" (corno 
dizia minha mle) e que muitas ve- 
zes estlo em oposiqlo B fonna de 
ver o mundo daquelas comunidades. 
Ai me vem outra pergunta: 0 que 
queremos, urna evangelizaqlo cujo 
fim dltimo 6 a lavagem cerebral ou 
entender a boa-nova dentro dos va- 
lores culturais daquela comunidade? 

----v- - . xx- , T ~ -  T t- x ~ ~ - - w ~ w v - ~ n w + % w ~ ~ y : c ~  

utindo novos camfnhos restas brasileiras =que gostava mui- 
to de comer estrangeiros que por 
aqui aportavam. ~ o m i a  portu&eses, 
franceses ... Um dia dois holande- 
ses naufragaram e o indio encon- 
trou-os famintos e quase A morte. 

o livro C um longo passeio sobre 
urna questlo ainda nPo bem resol- 

ncla (fome de p b ,  fome de Dtfts, 
fome de hurnanidade): b) Evan- 

E 

0 

Oitenta r ..-.-:--, Capturou-os e imediatamente aba- 
teu um deles para o jantar, apesar 

vida por n6s - temos ou nlo.temos 
urna identidade nacional - ou por 
outra - s6 temos urna identidade 
ou varias. 

A Consulta Missiol6gica de SBo 
JosC, Costa Rica, organizada pel0 
escrit6rio da America Latina e Ca- 
ribe do Conselho Nacional de Igre- 
jas de Cristo dos Estados Unidos, 
teve como mote principal a anilise 
dos dltimos oitenta anos de misslo 
elegendo como marco a Confer6ncia 

IvIissIunwla UC: ria . 
acontecida em 19 16, teve lul 
hist6rica Consulta Missiol6g 
de Slo Josd, convocada pel0 
selho Nacional de Igrejas de 
to dos Estados Unidos que rc 
cerca de I30 representantes 
igrejas protestantes das Am6 
e do Car 
os novm 
da lgrejs 
nio que se aprox~n 
Tendo como lema 
Miss50 de Deus: e 
tiqa para todos na  
consulta procurou rerIetlr sc 
os tremendos desafios que a 
$50 atual apresenta para Bs i 
no continente americano. 

! w a  g 
:ica n 
I Con- c 
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elho e Cu' 
lo na horn 
om0 taref; 
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Itura; c) 0 
1 atual; e d 
a de todos - 

de achar que estavam muito magros. 
Ele e sua familia adoraram a came 
do holandCs, muito mais tenra e sa- 
borosa do que portugueses e fran- 
ceses. Resolveu entPo engordar o 
outro para depois abater e tomou a 

la de teBlogos e p a s t d t m  
mto do Norte quanto do Sal. A 
2ciloga Elza Tamez dirigiu os 

unto> vstudos biblicos, e te BY) 

[isdo Harvey Cox (norte-a * 
nil& Luis Rivera-Pajan 

decislo de que a partir de entlo iria 
dar prefersncia Bqueles seres estra- ibe para p 

i caminho: 
I no Conti 

ensarem jl 
s para a M 
nente no r 
na 

nhos com cabelos cor-de-milho e 
olhos da cor do c6u . A melhor car- 

cportoriquenho), Jung mo wmg 
I. Jeremiah Wki& 
ricaw), 3 dm S i  
r i c m  e antigo &&a- 

lano na h r i c a  Latinah - 
4Itmann (brasiltiro e ~~ 
lo Conselho L a t i n a - m  
le Igrejas), dentre outros, otbk 

;ta ceram imp t m t l i m  
I pro- para o enc; ntodsdb 
eu cussiks do ixa 

ne que jii havia comido na vida! 
Sua filha, urna india muito bo- 

nita, ficou completamente extasiada 
com a cor dos olhos e dos cabelos 
do holandb. Todos os dias ia at6 a 

do PanamP e a partir dessa anfilise a 
reflexlo sobre os rumos da Misslo 

..... 
"Discemi 
.speranqa ( 
; America - .  

ndo a ( 
: jus- ( 
s", a ( 

brasileiro) 
norte-ame 
norte-ame . . 

para o futuro. 
Fui convidada B Conferencia 

como representante de um segmen- 
to que atua na situaqlo de fronteira. 
Desenvolvo um trabalho de organi- 
zaq5o e resgate de auto-estima en- 
tre prostitutas, alCm de estar envol- 
vida em um novo projeto que visa 
pensar culturalmente o bairro onde 
trabalho no Rio de Janeiro (Esdcio), 
que tem urna hist6ria culturalmente 
muito rica, afinal foi 16 que teve 
inicio o carnaval carioca. Assim, 
devo esclarecer desde jii que meu 
olhar sobre a complexidade do que 
seja ou possa a vir a ser Miss50 no 
Brasil e na Amtrica Latina vai na 
perspectiva cultural, entendendo a 
expresslo com toda a sua comple- 
xidade. 

m e  n 
situa- / 
grejas d 

C 

cabana onde ele estava preso e fica- 
va obse~ando aquele ser estranho 
e entlo passou a desej6-lo como 
homem. Um dia amarrou os braqos "Chegar 

Rica, co 
cesso qu 

nos a Silo 
mo result: 
le certame 
..A t)..*- 

Jo&, Coa 
ado de urn 
nte teve SI 
Ir: a- * O f ,  

e pemas dele, concretizou seus de- 
sejos e ficou gravida. 

que ganha novo sentido a pt 
do questionamento do sentic 
Miss50 hoje e dos novos ca  

lossas relty;liiesy' - de 
,gem da consulta Bs 
no Panamti se deu I 
go do Nw, S% JUSC 

m esfoqo de difilog 
Gmem de panicipan 
I. Se no Panama se 7 

a Latina e o Caribe t 

da MissBo, em S5o 
>nos mutuamente a 

temzlticos. 
mportante tpf iar td*  
:onsulta ffc 
loje viven 
Missgo comum, de todos, aa 

testemunho e o compromisao 
 itr rap ass am as fronteiras deaaaiard- 
nacionais e se c a r a c a m  p& 
D ~ @ D  plos exclufdm, pela dew 
nrincia profcStca da ideologia do 
mercado total, pelo respeito a& 6 

Rnai. uela defesa da vida. =la 
tp 

Desde a morte do jovem alferes 
portuguCs a alminha brasileira esta- 
va sem um corpo para se alojar e 
viver. Rondava, rondava e nlo en- 

dos de r 
a mensa 
jas, "Se 
mon6lo: 

:staca 1 
igre- t 

1m 1 
1--1 . 

contrava corpo que servisse a seu 
jeito de ser. Nos poucos anos em que 

0 exemplo de Jesus Crlsto 
No meu entender todas essas ques- 
tbes estavam subliminarmente 
postas na ConferEncia, e por nlo 
serem fPceis de responder ou resol- 
ver, causam angdstia. Assim tive 
esse sentimento na maioria das pa- 
lestras proferidas.Todavia, nlo senti 
essa an@stia intensa nas palawas de 
Elza Tamez nem na conferEncia de 
Rivera-PajPn. 0 s  estudos biblicos 
da te6loga slo obras pdticas nas 
quais ela privilegia o cotidiano de 
sua realidade e o compara com o 
Evangelho. Rivera-PajPn descobriu 
o grande potencial da literatura em 
desvendar, por meio da fantasia-rea- 
lidade, a complexidade cultural. 
Nenhum dos dois foram catastr6fi- 

viveu no corpo do alferes aqui no 
Brasil passou a ter o gosto da vida 
brasileira. No entanto, s6 nasciam 
portugueses e ela estava cansada 
deles. Tambkm nlo podia se alojar 
no corpo de um indio porque seus 
superiores proibiam: indios n5o ti- 
nham alma. Ai eis que ela descobre 

se fez u1 
maior n 
(do Sul) 
* -I-.- 

ocom c 
ites I 

~iam a I 
---A , m m c ;  

objetos 
ajudamc 
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Que modelo de 
evangelizaqiio queremos? 
Participo do movimento ecumenico 
desde 1987, quando pela primeira 

cem-nos  c o r n  su 
1s da Missgo de Deu Zwinglio M. mas, te6bgo e pastor pns- 
u s s k ~  da cons~lta E biteriano, integra a equlpe de K O W 3  
r de quatro eixos pri NIA. Pariicipou da Consulla Missiol6gi- 

pats: a) A realidade da fom- ca em S% Jod (Costa Rica). 

um corpo em gestac$o no ventre da 
tndia. Ficou muito feliz porque era e objete 

As disc! 
a0 redo] . . 
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*am ' 
mci- 
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exatamente o corpo que-precisava. 
Preparou-se com muita felicidade e 
com alegria total no dia do nasci- 
mento entrou no corpo do bebe. 
Nascia urna menina, cabelos negros 
e lisos, olhos azuis. Primeira na li- 
nhagem dos brasileiros mestiqos. 
Fundadora de urna naqlo. Seu nome: 
Maria da FC. 

vez estive presente na ConferEncia 
da Misslo Rural e Urbana do Con- 
selho Mundial de Igrejas. Desde 
entlo, me converti ao ecumenismo 
e venho tentando contribuir ao gran- 
de esforqo missioniirio, tanto dos 
organismos do Norte como do Sul, 
de levar a palavra de Jesus Cristo Bs 
nossas comunidades. No entanto, o 

cos em suas analises. N5o precisa- 
vam. Senti neles a tranqiiilidade in- 
telectual de quem nada entende, mas 
esd com o espirito aberto para en- 
tender. Penso que deve ser essa a 
atitude de todos n6s que estamos 
envolvidos nessa grande aventura 
ut6pica de lutar por um mundo sem 
injustips sociais - e vou mais alCm 
- nem culturais. 

Entendo que a grande contribui- 
qlo que a Confedncia nos trouxe foi 
a total perplexidade perante a reali- 
dade que nos estP dada. Final de 
milenio, teorias destruidas pelo real. 
sociedade de consumo em alto de- 
senvolvimento, ascenslo do pente- 
costalismo, etc.. . Isso C bom! Ver- 
dades absolutas slo impositi-1- A 

perplexidade C criativa. 
Assim como JoZo Ubaldo 

ro, Gabriel Garcia Mkquez, Laura- 
do de Assis e muitos outros e 
res latino-americanos. dever 

das totais, de enfrentar urna quest50 
antiga e at6 hoje nlo respondida: 
n6s, latino-americanos. que passa- 
mos por v6rias colonizaqiies no de- 
correr de nossa histbria, temos 
tidade cultural? e, se temos, 1 

linica identidade ou s5o v&ar 
slo vfias, podemos conviver corn 
elas, com respeito mdtuo, sel 
posiqiies? 

Acredito que a grande foqa de 
Jesus Cri! 
homem d 
sua cultul 
as grandes e as pequenaq qu,,.--, 
do cotidii 
peitou a ( 
gelhos nc 
perspectiva que devemos pepcar nc 
desafios I 

diversidat 

; iden- 
t urna 
r? e se 
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$to esti en 
e seu tern 
ra e que n 

n que ele 1 
~po, integ 
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'oi um 
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0 redlogo 
Harvey Cox (d 
esquerda) foi um 
dos palesmantes 
da Consulra 
Missioldgica, que 
marcou 0s 
oitenta anos 
Confertncia 
Panarmi 
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12 Contexto Pastoral 

Um monument0 ao racismo 
na Bahia. Assim deve-se 
considerar o Museu Esticio 
de Lima, instalado em Sal- 
vador - Av. Cententirio, 
Instituto MCdico-Legal 
Nina Rodrigues - e subor- 
dinado h Secretaria de Se- 
guranqa Piiblica do Estado 
da Bahia. 
0 que se pretende ensi- 

nar hs crian~as e h juventu- 
de das vhias escolas que 
freqiientam aquele museu? 
0 desavisado visitante veri 
numa mesma exposiqiio: 
miscaras mortuhias de cri- 
minosos decapitados, armas 
de fogo e outros instrumen- 
tos de homicidio, baralhos 
viciados, dados falsos, dro- 
gas diversas, testiculos de 
bandidos, fetos deformados, 
cabeqas decepadas ... E be- 
las criaqces de arte sacra 
negra. 

Basta esta referencia su- 
mfuia para tornar evidente 

que a exposiq50 veicula um 
discurso racista e perverso. 
Afinal quem admite em sii 
consciencia colocar lado a 
lado, como se fossem 
equipdveis de fato: teste- 
munhos de aberraqtks natu- 
rais, objetos do que pode se 
charnar de ''aberra~iio so- 
cial" e instrumentos de um 
culto religiose que corres- 
ponde h profissiio de fC de 
milhks de baianos e brasi- 
leiros? Somente uma men- 
talidade preconceituosa e 
cruel, que trata aquele culto 
como se fosse tamMm uma 
aberraqiio. 

Indignaqio 6 o minimo 
que se sente de tal exposi- 
qiio! Para entender os senti- 
mentos do Povo de Santo e 
o que significam pedras de 
Xang6, vestes de Obaluaie, 
atabaques consagrados e 
outros objetos convivendo 
com aquelas aberraqiks, 
basta um esforqo de solida- 

riedade. Seria possivel acei- 
tar a Bl'blia exposta em fo- 
lhas soltas de papel com sua 
mensagem ao lado de pape- 
lotes de cocaina? Ou entiio 
uma h6stia consagrada ou 
um c6lice da Santa Ceia na 
mesma exposiqiio onde se 
vCem seres deforrnados e 
todo um arsenal de narco- 
traficantes? 

E precis0 cessar imedia- 
tamente essa exposi~iio! 

A agressiio ao Povo de 
Santo recolhida naquele 
museu foi tarnb6m o resul- 
tad0 de outra violencia, dC- 
cadas atds, quando a Poli- 
cia perseguia, batia e se 
apropriava dos objetos de 
culto como prova de "de- 
lito". 

E necessiirio que a socie- 
dade baiana, em ato de pe- 
nitencia, devolva os bens 
sagrados aos terreiros, casas 
e templos expropriados! 
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