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0 s  avangos tecnoliilpicos e as 
opottmidades que us grandes 
centros urbanos colocam cri 
disposi@o de u r n  parcela da 
popukgiio contrmtm corn a 
dificuldade de imenso 
contingente de pessm em ver 
garantidv u direito ci cidadnnia 
e a uma vida dixna. Diante 
desse quadro, us cristzos $60 
desajiados a rever 
constantemente os conceitos de 
misslSo, e a se converterem, cr 
cada dia, ante novas 
conjunturas. COWEXTO 
PASTORAL anaiku o tern, e 
traz tambkm depoimentos 
signijicativos sobre a 
expen'Zncia da Pastoral 
Urbuna em Sdo Paulo (Dom 
 lo Evarirfo Amr) e 
proposi@es sobre a kabitta~Zo 
nas cidades (Jaime Lemer). 
Pa 'g iw  5 a 8 

Dietrich Bonhmfler foi urn dos 
g"des te6logos do seu tempo, e sua 
contribui$b ao movimento ecumCnic0 
- pela reflexilo acumulada e pel0 
envolvimento corn as prewupa#es da 
epoca -- ronstitui inspiraq50 
constante. Martin Luther King Jr., mm 
ousadia e espfrito profetico, tknunciou 
a discrimina@o raciat e lutou pel@ 
sontto da igaaldade entre todos. Estes 
h i s  personagens s30 lembrados e 
homenagmdos por CQNTEXTO 
PASTORAL. P6ginas 10 e t 1 



Gente urbana, urgente! CARTAS 
Esam CONTEXT0 P r n R A L  - cE5m 
R~R~dCC1~1&0,543-13073-120-CunpiE 
WJ CONTEXT0 PASTORAL -CEDI 
R~SPatoAnurq129-2ft l l -UO-Rb&JmanvRJ 

Prezados se-, 
Esta publica$io me cativa, em mZo dos temas 

ecum2nicos, bem como pel0 posicionarnento politi- 
co diante dos graves problemas sociais que enfren- 
tamos. Renovo, corn a alegria de "combater o bom 
combate", a assinahlra deste jornal. 

Sou cat6lico romano. (...) Freqiiento a Escola da 
Fraternidade Rosacruciana, nesta cidade. Tal enti- 
dade dedica-se ao estudo do Cristianismo Esot6rico 
e do Novo Testamento. (...) 

Ricardo Plinio Pemira de Andrade 
S b  PauldSP 

Aos amigos do CEBEP, 
Paz e Alegria! 
Estou remetendo cheque para renovaq30 da assi- 

natura do CONTEXT0 PASTORAL, importante 
charna a brilhar, confiantes na graqa de Deus. na 
expans30 do encontro ecumenico. 

6 ainda meu desejo apmveitar este espap para 
expor uma pequena discordhcia, em que nada alte- 
ra a beleza do artigo de Ana Maria Tepedino, te6lo- 
ga admidvel, sobre a Conferencia Episcopal de 
Santo Domingo, "E o povo queria se expressar". A 
metodologia do "ver-julgar-agir" n5o foi abandona- 
da em beneficio de outra que inicia corn a hutrim 
[grifo do autor], e a seguir olha a realidade para 
estabelecer as linhas pastorais. 0 cristianismo, an- 
tes de ser uma doutrina, religiiio, moral ou algo se- 
melhante, C um acontecimento, o evento de urn en- 
contro com uma Presenqa viva, Cristo, a qual passa 
a detenninar a vida de quem faz essa expenencia. 
Ora, isso niio poderia ser de outra forma, pois Ele C 
o caminho, a verdade e a vida. Assim, tudo o que 
fazemos ou verificarnos passa a d-lo como critdrio 
referencial ~ c o .  fi isso que Santo 1 deseja 
expressar, e niio uma doutrina, ao i s refle- 
x & ~  a partir de Jesus Cristo e dEle st: ur~~ l lar  para 
a realidade. Se vivernos o encontro corn Cristo, nlio 
ha como separar, em dois momentos estanques, o 
ver do julgar: ao olharmos para a realidade, esse 
olhar j i  6 dirigido por urn 
sentido. 

Houve urn momento em nossa hist6ria que nos 
foi importante o empre --agir", 
quando favoreceu aos cri! corn as 
ciCncias humanas. Hoje L~CVCIIKJS rer a capacidade 
de dar mais urn jandonar mplexo 
de inferioridadc da produ ica das 
ciencias humane las pels p 1 ilumi- 
nista e sermos cnstaos radicais: ao lnves de verrnos 
com 0s n um prin 
depois nosso jult 
fosse V n a s  u111 v ~ l l u h .  alg0 qUe ac suonprrra a 
uma via0 "imp ~utra*' (?) das ciencias (...) 
ti neces*o qut integral e plenamente 116s 
mesmos, que tennamvs INXSOS olh~s, que nosso ver 
seja jP conscientemente marcado por dentro pelo 
criwo Cristo, provocando o desdobrarnento tam- 
Mm t&co daquilo que Ele nos ensinou sobre a 
Verdad 
Mu 
Wt6 

A policia surra um negro covar&mente. Ocone urn quebratquebra e 
depredaqdo de veiculos e bnibw. Assaltos, saques viol8ncia.. A!? ah Rio de 
Janeiro, Sdo Paulo ou Los Angeles que se esta falanab? 
0 que ha' de comum entre Londres e Sdo Paulo? Talvez muito, talvez 

nada, decerto ruio se pode ser tdo ahrangenre a ponto de dar conta de 
contexros tdo diversos de urna sd perspectiva. Mas ao memo tempo hd 
proximidades que deiram pe~plexos aqueles que buscam identijicar, por 
tra's do grande anonimato e caos das grandes cidades, o lugar do ser 
humano. E nesse liltimo lugar que se situa este ntimero do CONTEXT0 
PASTORAL 

A grande apar2ncia - ate' mesmo veiculada pelos meios de 
comunica~lio - i de estarmos no limite do caos e da desesperan~a. A 
cidade, ale'm do lugar da identificaqdo das gritantes desigualdades de 
nossa sociedade, i o foco da expressdo do mais alto isolamento e 
desinteresse de uns pelos outros. As conscii?ncias estlio fragmentadas em 
tantos universes que niw se encontra um sentido linico fora do comumo e 
do-mercado e corn estes o "caah um por si "... Sera possivel produzir 
sentidos para ale'm d m  aparZncias? 
0 cristianismo parece uma conversa absolutamente fora de lugar no 

context0 das grandes cidades. Fratemidade, igualdade e jwtica sdo 
negadas e a vida i condenada por aqueles que aceitam as coisas como 
esrcio, como se fossem sempre assim e nio produzidas pelos seres 
humano s... Ao menos assim aparentam as promessas de comwno de 
milagres e similares. 
0 desafio de enfrentar a af imqdo da vida nus grandes cidades mio e' 

novidade,  ma^ encontra-se hoje mais desafiante, quando no liltimo censo jd 
se confirmam os indices de mais de 70 milhdes que vivem nas cidades 
brasileiras. Estariam nossas igrejas em condiqfies de enfrentar tais 
realidades? Estariam os cristdos em condices de organizar um sentido 
novo para a vida nessas condiqdes? Que compromissos e mudancas sdo 
exigidos ? 

As andlises e os depoimentos constantes desta ediqdo tangenciarn as 
preocupaq6es upontadas ate' aqui, sem trazer d luz respostas como se 
fossem receitas ou guias. Fazer isto seria desconhecer a gravidade do tema 
e a seriedade de quem esta' comprometido, e niio atrris de respostas f&eis e 
rdpidas. E neste espirito que se pretende o encontro com o leitoc 
comprometido, fmtemo, igualita'rio e de coragem para pemar o futuro. 
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Entrevista 

UMA LEITURA DtFERENTE DO LlVRO 
DE APOCALIPSE 
WTREVISIA COM JUAN STAM 
Por Luiz c.rlos Rwms 

Falar do liwo de Apocalipse, nu Qua1 t a gvande difemrqa entre a manei- dade econamica, sobre o poder politico, 
maioria das leituras, significa dar wn ra corn se 1; o Apocalipse no Primeiro sobre as classes sociais (magnatas, ricos 

tom escato~gico e defim dos tempos. M ~ o  e a leitura que fatemos Texei- e coronbis) e sobre a luta ideol6gica pre- 

Juan Stam, pastor da Igreja rn ? sente no Apocalipse e que continua atk os 

Evangflica & Costa Rica e doutor A l e i m  tipica no Primeiro Mundo C dias de hoje. 

em teologiu, estd indo mais longe. de gente muito c6moda, sentada num es- 
crit6rio. querendo saber como serd o fim 0 que &stmaria nessa perspectiva? 

as atividodcs que do mundo ... Poderiam lada mama forma Pessoalmente muito me inspira a rela- 
desenvo1ve9 Juan estd escrevendo Nostradamus, o hor6smpo. os o&ulos qao entre a grande e rnajestosa visa0 do 
comentdrio sobre Apocalipse de dClIicos, etc. LEem dessa maneira precisa- trono (capitulos 4 e 5) e a vis5o dos qua- 
J o a .  S e g d  ele, 0 liltimo livro mente porque n b  esao sofrendo, nem tro cavalos (capitulo 6) em seguida, que 
Biblia estd bastante imerso na silo perseguidos, nem vivem na pobreza. aponta para a realidade hist6rica (guerra, 
realidude latino-americana. Durance Assim como n5o conhecem a hist6ria an- fome, morte). Digo que um profeta de 
a Assembl6ia Geral do Centro tiga, nem realmente a hist6ria moderna, Deus, como J&o, que em um minuto esth 
Evangflico Latino-American0 de 6 muito dificil que entendam o Apocalip vendo o trono glorioso do Senhor, majes- 

Estudos Pastorais (Celep), ele se, um livro Go imerso na realidade. toso e exaltado como Idas,  e em alguns 

conceaku a seguinte entrevista. versiculos depois estd falando 
do prep do trigo e da cevada, 
ou seja, daquilo que hoje cha- 
marfarnos de cesta bdsica, s6 
pode estar bem informado des- 

Neste momento qual t sua principal ati- sa realidade e nela enraizado. 
vidade ? Podemos dizer que, atravCs do 

Estou trabalhando em dois projetos. Apocalipse, Jolo fala da reali- 
Tenho me ocupado em redigir um co- dade, e para surpresa de al- 
menekio ao Apocalipse de Slo JoIo e dar guns, com muita freqiitncia, 
os liltimos retoques em um livro sobre fala da vida econ6mica. Assim 
teologia da criaqlo e miss50, cujo tStulo podemos dizer que o A p a d i p  
serii "As Boas-Novas da Criaq509*. Por se fala rnais do sal&io minimo 
causa deles n5o viajo, nIo dou confefin- do que do arrebatamento aos 
cias, n50 como, n2o durmo ... TamMm &us. Quem descreve o arreba- 
continuo lecionando na Universidade tamento C SIo Paulo. Quando 
Nacional de Costa Rica e comeqando a lemos o Apocalipse na 6tica 
trabalha. como coordenador do Progra- profktica, a partir da realidade 
ma de P6s-GraduaqIo do Institute Mis- histbrica, sua mensagem 6 
siol6gico da AmCrica Latina (Imbela), muito rime profunda, isso sem 
onde darei um curso de Teologia da Mis- nunca perder a vis5o de Deus, 
silo. 8 uma vez que o povo que n5o vt 

L a Deus nada v6 do ponto de vis- 
0 que o Apocalipse tern a dizer pam o 3 ta crist.50. 
nosso povo latino-americano ? Li 

.Y 

Muito, na rnedida em que o lemos his- 3 

Esse comentdrio que estd escmvendo C 
de toda a Bihlia? 

Nlo, 6 um cornenthio somente sobre 
o Apocalipse, o qual f a d  parte de uma 
d i e  publicada pela Editorial Caribe. 6 
uma colq20 que pretende atin* todos 
os livros da Biblia. Jd sairam alguns vo- 
lumes: um sobre Am6s. escrito por Was- 
hington Padilla; outro sobre Marcos, de 
Guillhenno Cook e Ricardo Fox; e ou- 
tros que ainda n2o vi. 

Apocalipse fala mais de 
saldrio minimo que de 
arrebatamento aos ceus 

Conhecemos seu carinho pela Nicardgua 
Qual e' a sitwyiio hoje? 

Muito boa, para nossa surpresa. Em- 
nomicarnente a situaq5o C dificil, poderia 
dizer-se fatal: o desemprego ji atinge a 
casa de 60% da forc;a de trabalho, os pre- 
p s  est.50 sempre em alta e ao mesmo 
tempo se v k m  alguns lindos autom6- 
veis, lindos supermercados, desfrutados 
apenas por uma camada muito seleta da 
populaq50. Politicamente, o govern0 ji 
funciona, uma vez que os sandinistas 
mantCm sua influencia na AssemblCia 

4 
Nacional, na Corte Suprema, no ExCrcito 
e na Policia, o que for~a  a Presidtncia a 
buscar o apoio sandinista para conseguir 
sua sobrevivencia, quebrando assim a 
primeira coaliziio que levou Violeta ao 
poder. JB se olha para a situa@o social e 
seus gravissimos problemas com urna 
grande dose de e s p e v a .  

toricamente, isto 6, considerando a reali- AliL, o Apocalipse B exatamente uma do Impkio (seu mntexa muss desse tip0 de adivinhaqso. Par ou- 
exegbtico) e a rdidade do i e r i o  nor- lado, no Terceiro Mundo muicas 
te-ameriCano 'Om poden' a lei-. Muitos l2em com olhos de leito- 
AmCrica Latina. Tenho dito que ler o res do de onde ,,;,,, os dembnios, 
Apocalip Ou a Bh'a ' 'Om' como dir certo autor. Oums lEem a par- 

um v i b  que estl. sujo nos dois tir de sua pr6Pria vivencia, buscando =- 
lados. Pot urn lado C precis~ limpar o 1acionBla com a hist6ria antiga e, mais, vidro para vC-lo exegeticamenre, situado com toda a hist6ria. Estes, inevitavel- no tempo de Joao em Patmos W u l o  1 de vao descobrir muito a rd- 
nossa era). Podm, M tamMm o outro 
lado do <dm, onde se faz necessatio ver 
bem a nossa realidade, cada veq mais ~~~~d~ kmOs 
complexa, cheia de inc6gnitas. Realida- 
de na qua1 o nmlibdismo vai to-do Apocalipse na W C ~  

. 
politica e &&mica como o de- 

monstra o caso do Brasil. Nessa realida- 
iealidade hist6rica, sua 

k, ~~d~ e m  - grande ped- mensagem 6 muito rica 
dncia e profunda 

QUEM E VlVO SEMPRE APARECE 
J& dizia o velho ditado popular, com muita raz8o. N6s 
tambem queremos que vocei d6 um sinal de vida. Escreva 
para nb,  atualizsndo o CEP de sua ma (ou cidade) e 
seus dados principais (data de nascimento, profissh, 
grau de escdaridade, igrejdcomunidade religlasa a que 
pert-). Dessa forma, voc6 vai receber corn muito rnaior 
rapidez seu exemplar do jornai CONTEXT0 
PASTORAL. E mais: corn seus dados 
cornpletos, nos sera posslvel alcam-lo com 
promo@es e atividades superespeciais. Pra 
comepr, um brinde 05th a sua espera se 
vocd responder a esse nosso pedido. 

Rua Rosa de GusmBo, 543, Jerdbn Guanabara, 13073-120, Campinas, SP. 



Aumento da violsncia 
contra indios em 1992 
Vinte e quam indios foram as- 
sassinados no ano passado, 20 
sofreram ameaqa de morte e 24 
se suicidaram. 0 s  dados cons- 
tam do relatorio sobre a viol2n- 
cla contra os povos indigenas 
durante 1992 e foram divulga- 
dos na sede da Confer6ncia Na- 
cional dos Rispos do Brasil 
(CNBB) pelo Conselho Indige- 
nista Missionhio (Cirni). As in- 
vasiks de terras e o aumento do 
ntimero de suicidios entre os 
gumnis s3o considerados pelo 
Cimi 9s maiores problemas de- 
nunciados no relat6rio. 

0 s  casos de suicidio cresce- 
ram no ano passado em relqlo 
a 199 1, quando foram registra- 
dos 22. 17 deles entre os guara- 
nis hiowus. Para o presidente 
do Cimi, d. Aparecido Jose 
Dias. as causas slo a falta de 
perspectivas para o futuro, a 
perda da cultura, a influencia de 
seitas religiosas e a reduqso de 
suas terras. (JB, 5/31??3) 

CONIC alerta 
presidente Itamar 
sohre mis6ria 
Em telegrams dirigido ao presi- 
dente da Repliblica Itamar Fran- 
co. o Conselho Nacional de 
lgrej;s Cnstis (Conic) apelou 
para que o "governo tudo faqa 
para levar a paz ao camp com 
vistas a diminuir a midria e aca- 
bar com a desigualdade e o su- 
frimento das famflias sem terra e 
sem as minimas condiq&s de 
exercer seus direitos de viver 
uma vida digna". "Confiarnos 
no seu empenho para acabar 
corn a mistria de milh6es de 
hrasileiros", continua o texto. 

A nota destaca ainda a inicia- 
tiva da Lei de Reforma A@a, 
"em boa hora sancionada", e en- 
fatiza "o ardente desejo dc que a 
mesma seja c o r n  e fielmente 
aplicada em todo o temt6rio na- 
c~onal". 

Luteranos contra 
o racismo 
Um chamado a suas comunida- 
des, instituiqks e igrejas, bem 
como a todos os setores da so- 
ciedade brasileira, para comba- 
ter a pdtica do racismo foi for- 
mulado pela Igreja Evangtlica 
de Conflss30 Luterana no Bra- 
sil. "Do ponto de vista crist50, 
nlo M como justificar racismo 
de qualquer tip.  Deus criou um 
mundo multiforme, em que ne- 
nhum ser humano, por pertencer 
a outra raqa, cultura ou sexo, t 
inferior ou menos valioso", afir- 
ma a Igreja Luteram. 

Intitulada "Deus n b  12 racis- 
ta", a decl-o ~ b l i c a  destaca 
que todas as formas de racismo 
tem causas de ordem psiquica 
(pessoas de ouwas raqas que ins- 
piram rnedo, inveja e inseguran- 
qa) ou econ6rnico-social. 

"Como cristlos e cidadgos, 
temos o dever de nos opor aos 
indicios do pensamento racista e 
de colaborar na elirninaqii~~dos 
fatores que o produzem ou opor- 
tunizam", conclui o documento. 
(Rdpldas, fevemimB3) 

111 Consulta de 
Bispos e Pastores 
da AmCrica Latina 
e Caribe 
"Democracia em Crise e Nova 
Ordem Mundial: Desafio As 
Igrejas da Amtrica Latina e Ca- 
rib< C o tema da 111 Consulta de 
Bispos e Pastores da AmCrica 
Latina e Caribe, que ser6 reali-, 
zada de 10 a 15 de julho em 
Nova Iguaiy (RJ). 

AlCm de celebrar um encon- 
tro ecumCnico fraterno, o evento 
tem como objetivos principais: 
chegar a urna compreenslo glo- 
bal e objetiva do context0 mun- 
dial e da Amkrica Latina e Cari- 
be a partir da perspectiva dos ex- 
cluidos em um momento de cri- 
se de ideologias, modelos politi- 
cos e econ8micos; e sinalizar os 
desafios pastorais e os compro- 
missos das igrejas. 

A expectativa do encontro, 
que tem o apoio do Conselho 
Latino-Americana de Igrejas 
(Clai), t de que 160 pessoas par- 
ticipem (delegados, convidados 
especiais etc). Entre os assess* 
res, es* confirmados Julio de 
Santa Ana, Franz Himkelam- 
mert, Oscar Beozzo e Miguez 
Bonino, e m  outros. 

Cristzos se 
solidarizam 
com aidkticos 
Um albergue para amher doen- 
tes de Aids que n b  -tenham fa- 
mflia ou que tenharn sido aban- 
donados por ela vem funcionan-, 
do desde o final do ano passado 
em Buenos Aires (Argentina), 
sob o apoio do Movirnento Ecu- 
mCnico pelos Direitos Humanos 
(MEDH). 
0 Albergue Solidtkio, pri- 

meiro projeto corn essas carac- 
teristicas que se inicia naquele 
pais, nasceu da necessidade de 
consolidar a pastoral ecudnica 
de acompanhamento a doentes 
de Aids. Segmdo o pastor lutera- 
no Lisandro Orlov, diretor do al- 
bergue, a abertura da casa tern que 
ser um j u h  diante daquelas por- 
tas que ainda perrnanecem fecha- 
das. "Nessa dentincia e nesse p 
jet0 de solidariedade, 0s cristbs 
que cooperam na casa se encon- 
tram unidos num aspeeto que car- 
responde A identidade e ao essen- 
cia1 de toda Igreja", sustentw ele. 
(R&pidas, fmemim93) 

Encontro Mundial 
de Jovens no Brasil 
" O n d e ~ M v i & ~ p w o ~  
ce" C o tema geral do Emmm 
Jhmhico Mundial de Jovens e 
Estudantes (EGGYS. a sigh em 
inglQ) que d realizado de 18 a 
26 de julho em Mendes (RJ). 
Ap-seiscentosp 
vens e estudantes de todos os con- 
tinentts discutiriio temas c o w  
m~mmia,  sociedade e modelos 
alternativos, educa@o e vida, 
busca de unidade num mundo 
fragmentado, direitos humanas e 
democracia, mulher, meio am- 
biente e desenvolvirnento, estu- 
dos bfblicos e liturgia, e wtros. 

S e g u n d o o s ~ o  
EGGYS constitui uma oporhmi- 
dade para incorporar a aiativida- 
de dos jovens e estudantes, name- 
dida em que o movimento e m d -  
nico abriu-se aos seus now para- 
digmas e suas visks, em urn 
compromecimemo corn a trans- 
fonna@oecomoviverosvalores 
evangClicos de unichk, justip, 
paz e renova@). 

Cesep promove 
Curso de 
Ecumenismo 
em SQo Paulo 
Apmfidar a experiencia ecu- , . 
menica; possibilitar o di6logo 
entre crist2os de diferentes de- 
nominqks eclesikticas; des- 
mistificar bamiras antiecum6 
nicas; e analisar a contribui@o 
do ecumenismo para o a v q o  
da proposta evangdlica. Estes 
60 alguns dos objetivos do Cur- 
so sobre Ecumenismo, promovi- 
do pelo Centm EcumCnico de 
Serv i~os  B Evangelizaqlo e 
Edua@o Popular - Cesep. 

Segundo 0 s  orgauhdores, 0 

curso, previsto para o mes de ju- 
nho em SIo Paulo, pretende 
abordar temas que englobam os 
projetos ecum2nicos atuais 
(Igreja Cat6lica e Conselho 
Mundial de Igrejas), teologia fe- 
minista, questbes biblicas, e 
problemas e desafios do movi- 
mento ecum2nico no fim do &- 
culo XX. 

Apenas no mes de maqo, a 
Igmja Universal do Reino de 
Deus conqou a constmir no- 
vos templos em seis p'ses do 
Primeiro e Terceim Mundos. 
Estiio na lista Estados Unidos, 
ColGmbia, Mtxico, Portugal, 
Africa do Sul e Argentina. Em 
Buenos Aires seriio erguidas 
treze igrejas. (0 Dia, 1 W3/93) 

Extremos 
Sern conseguir cumprir urn re- 
gime de 40 dias sem comer, im- 
p o s t ~  por pastores da Igreja 
Deus 6 Amor, a enfemeira Ma- 
ria Rosa Vieim, 34 anos, da ci- 
dade de Juazeiro do None 
(Cearl), suicidou-se, derra- 
mando @cool no corpo t atean- 
do fogo. Urn de seus quatm fi- 
Ihos, que dormia em urn bqo,  
pr6ximo a ela, por poum n3o se 
queimou tarnMm. (0 Globo, 
4/3/93) 

Teolbgico de Siro PauIo, da 
Igreja Presbiteriana Inde- 
pendentt do Brasil A l ~ d i s o ,  
tern proferido conferGncias e 
j t d q d o  de diversos eventos 
n o I n s t i t u t o ~ & p 6 s -  
G d u q h  em CZhcia da Reli- 
~doIastitutoMebociista& 
Ensin0 Suprior (IMS), em Sib 
Bemado do CampdSP. e em 
outros locais. 

Richard S ~ U U  -- n 
Na estada no Brasil, o &- 
ria Teol6gico da IPI estA lan- 
pndo a edi@o em poxtuguh 
do livro "A Refonna Rotestan- 
te e a Teologia da Liberta@on. 
Aptando para uma Segunda 
Refonna, que esta acontecendo 
em nosso continente, Shaull 
prop& uma caminhada dife- 
nnte para cat6licos e protes- 
tantes. a l h  das divergincias 
dos 6ltimos 500 a m ,  para a re- 
cri- da Igreja, abrid0-m 
para a aventura do Rcino de 

Richard Shad - I Dens. 

pensamento teol6gico ptes- 
ante e d r r i c o  latino-ame- 
ricano. Em meados da dkada 
de 1950, antes do Concflio Va- 
t i c a n o I I , i r n ' c i o d a ~ d e  
1960, antes de qualquer coisa 
que se parecesse corn Teologia 
da Liberra@o, antes das Corn- 
nidades Eclesiais de Base, as 
palavras dele eram profecias, 
visiks de futuros ainda n2o 
nascidos. Basta lembrar, por 
exemplo, sua dediqAo e capa- 
cidade criadora no tra- do 
Setor de Responsabilidade So- 
cial & Igreja, ligada B M e -  

Evangklica do Brasil. 

Concio Mundial 
Metodista na AmCrica 
Latina 
Pela p W i  v a e m  112 anos 
de vida insti&&, o Cond- 
110 Mnndial Metodista reaiiza- 
~4 ma pr6xima assemblti ge- 
ral na regih da d a r i c a  Lati- 
n a  Stgundo informqZIes da 

Desde o infcio de maqp, est4 15dtagwto& 1996,emnir& 
no Brasil o tdlogo nmteame- Richard Shad --m M- 68 igjP.  - 
rlL.am,RichardShauUEkosta ApnsmpdeRichaadShson distaseigrejasuuidas&% 
ministmido u m a a ~ , & t &  levammswrbmyanltm- p d s e s d o m m d o . ( ~ f e -  
~ s o b r e R c f o r m a t T ~ I o -  bnnecbacaralpadtirrqKa- w M 3 !  
g i a d a ~ a o ~  tftnr?iaqrreteasr-do 
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e modernidade... 

No fino1 do skculo, o momento da crise da 
c i v i l i ~ d o  modema, o homern contcmpla, 
com angristia, d m  nalidades intimamente 
vinculadas, porque ambas msullado da 
"metaflsica da modcrnidade": o colapso 
ecolbgico e a s i M ~ d 0  catasmyica do 
Terceim Mwdo. OxaU seja esta crise quc o 
leve a uma radical mudonca de paradigma 
que o ajudc a dcscobrir as rakes comuns do 
crise social e da crise ecoldgica e Ute possa 
inspirar uma rnudawa radical nas mla@es 
dos homcns corn a natumza e dos povos 
mtm si. 
Manfredo Aracijo de Oliveira 

P area um anacro- 
nismo falar em 

Mundo Moderno ho- 
je, afinal h i  muitas 
vozes que anunciarn 
os D&: ds-moderni- 

' ' dade, sdciedade d s -  - 
industrial, filosbfia 

p6s-analftica. Para n6s, brasileiros, vi- 
ventes no mundo perifCrico e subdesen- 
volvido, que convivemos com a pr6-mo- 
demidade, a pr6pria modernidade C uma 
novidade. Novidade de mentalidade, cos- 
tumes, relaq6es s6cio-hist6ric as... Novi- 
dade com r e l a ~ b  a qut? 0 Brasil n8o 6, 
ele mesmo, fruto da tal Modemidade!? I 

Antes, o que havia erarn os mais de 
cinco milhks de habitantes que foram 
charnados de indios, mais de 300 povos, 
com suas tradisks e culhlras diversas, 
todas elas distintas do branco coloniza- 
dor europeu (Cf. Roberto Zwetsch e Lori 
Alanann). Isto Mo sigmfica que a coloni- 
z a ~ b  tenha sido urn retrocesso hist6rim. 
Jod Ortega y Gasset sempre insistiu na 
necessidade de olhannos caleidoscopica- 
mente, devemos olhar os v6rios lados. A 
coloniza@o gemu esta comunidade mesti- 
ca, afhindoamericana. 
0 Brasil cindido 6 reflexo do mundo 

dividido em mercados de consumo restri- 
tos e bols&s de mistria; a Mgica do em- 
pobrecimento espalha-se por todos os 
paises. A 16gica sisemica que gera les mi- 
serable~ C a mesma que conduz a fuga de 
capitais, e rnentes, do mundo subdesenvol- 
vido; que expande a ind6stria Mlica em 
detrimento do abastecimento das necessi- 
dades bkicas de m i W  de sem huma- 
nos; que espolia e sacrifica a grande maio- 
ria dos seres hurnanos deste pl aneta... 

fi um mundo da especializaqBo, da tec- 
nifica~iio que chega ao tecnicismo. Nele 
os tecnoburocratas podem mais que qual- 
quer urn. Hi4 quem diga que vivemos a 
experiencia da coloniza@o do mundo da 
vida por uma Raziio Instrumental. Esol se 
de!finecomoaK@ca&dominiodossaes 
humanospordgunsdeseusse~lhantes,6, 
n o d i z e r & u m & s e u s c r i t i ~ ~ ~ , o ~ o  

da p6pia Razib (H-mer), ou, ain- 
da, comocOmOdiz urn parceim deste, a hiper- 
mfia de urn sonho (Adomo). 

Mas. a Modemidade gerou junto a esta 
Ra&o que estabelece o domini0 de seres 
humanos por seus semelhantes, que re- 
tCm os esfoqos emancipat6rios da huma- 
nidade, uma outra RaGo: a R a z b  Comu- 
nicativa ?"a0 filha da Modernidade quan- 
to a outra, ela esd presente nos bolsks 
de racionalidade da atividade emancipa- 
t6ria nas sociedades. Emancipar-se s u e  
o didogo e a possibilidade de construq50 
de consensos, sup& e se ap6ia sob a lin- 
guagem e a comunica~50 entre sujeitos- 
atores, entre seres hurnanos que intera- 
gem. 

Modernidade: urn projeto 
inaca bad0 
A ambigiiidade da Modernidade leva-nos 
rapidamente a mil condenaqks. Diante' 
do mbunal da vida cotidiana, ao avaliar- 
mos os frutos (pelos frutos conhecereis a 
Arvore; Mt 7.16), temos a impressao de 
que estamos diante da Medusa ... Aqui, 
deste lado do planeta, sabemos que isso 
depende da referencia, sentimos muito 
mais os efeitos da Raz.50 Instrumental, 
mas tamMm temos vivido os sonhos e 
paixks pelas lutas de emancipagBo. En- 
fim, a RaGo Comunicativa tamMm esd 
presente no nosso cotidiano. 

Poderlamos considerar que a pottincia 
da modemidade tenha sido esgotada? A 
capacidade da busca emancipat6ria fin- 
dou-se? Terminou a possibilidade da 
a@o racional? Alik, 6 interessante, nin- 
guCm nunca deu muita atenq20 para a 
apropria@io de Weber pelo marxismo. 
Mas C uma boa hora para se pensar na 
aqHo social como aGIo racional, aquela 
que possui um fim... 

Estas ftrulas takicas, ainda que im- 
portantes, necessitam de outro espap e 
momento para serem melhor desenvolvi- 
das. 0 que importa aqui C perceber a Mo- 
dernidade como pujante process0 que 
ainda prossegue. Mesmo no que se refere 
k explosiies misticas que temos experi- 
mentado ultimamente; pentecostalismo 
aut6nomo, renova~b carisdtica, nova 
era., experigncias neoconservadoras e an- 
timodernas (anti-iluministas), que desa- 
g u m  sobre 116s. 

Por t rk  da condena@o da Modernida- 
de esconde-se, muitas vezes, uma vene- 
randa tradi~Io anti-iluminista (Haber- 
rnas). A citaq3o de toda essa gente alem2L 
pode parecer descontextualizada, mas 
quer explicitar a universalidade da expe- 
riencia que estamos vivenciando. A 16gi- 
ca sist8mica atinge a todo o planeta de 
forma diferenciada. A periferia sofre 
muito mais suas conseqiiencias que o 

centro; mesmo assim, consthi cintur&s 
de esperanp muito mais radicais que o 
centro. 

Da periferia do sisterna: 
respingos de esperanp 
na divina comaia humana 
NHo resta d6vida que a Modernidade vive 
uma crise. Para os chineses a crise C sinal 
de depura$lo e novidade. Ela renova a 
vida. Chints sabe que vida sem crise C 
muito chata. Nada como um dia atrh do 
outro... e uma noite no rneio para atrapa- 
lhar tudo. A atual crise C de arrebentar. 
NHo h i  sinais que apontem para alguma 
tendencia em melhorias em curto ou mC- 
dio prazo. Isto C, econ6mica, social, p 
litica e culturalmente estamos caminhan- 
do para o aprofundamento da crise. 

A deteriora$fio da qualidah de vida 6 
percebida por todos, o cotidiano tem sido 
como dores de parto ... A 16gica do siste- 
ma, na versilo de sua Ra&o Instrumental, 
tem pedido para que aguardemos como 
em dores de parto, mas nHo pela denq50 
messihica, sen50 pepela salvaq5o do Mer- 
cado, o novo idolo. 0 idolo comunica sua 
mensagem, converte-nos a ela, seduz- 
nos. Somos seduziveis e, efetivamente, 
seduzidos por esta mensagem veiculada 
pelos mais diversos meios! 

Nossa experitncia com a mbanidade 
(mentalidade urbana) e corn a urbankqHo 
(7 organizational) esd sendo de- 
sastrosa, especialmente nos 6ltimos 30 
anos. Estamos em plena expansilo de uma 
mentalidade consurnista, que Mo e m  aver 
com os produtos em oferta nem com a ca- 
pacidade de aquisi* da maioria dos bra- 
sileims e brasileiras. 0 Mercado intemo 6 
composto por 30 milhiies de brasileiros. 
porque nossa produ@io C voltada para a 
exportat@. Isto C uma r e w o  de causa- 
efeito: ou vamos ficar com eufemismos de 
que nib se investe no Brasil porque o go- 
vern fisassegura hanqiiilidade? 

Formou-se uma mentalidade amsumis- 
ta e uma impossibilidade de consumo para 
as maiorias. Uma das profundas causas da 
violencia u&ana C eta. Mas temos tarnMm 
a experitincia da d e s v a l o ~ o  difbia da 
vida (nib s6 humana, mas animal e vegetal: 
a completa destruigo ecol6gica). NHo se 
trara apenas de urn efeito conjuntural, isto 
tem a ver cam a responsabilidtBde nossa de 
cada dia fi disso que trata a Ctica, das nos- 
sas costumeiras rel- no dia-adia com 
aqueles que e m  ao nosso redor: vizinhos, 
parentes, amigos, colegas de aabatho, c e  
legas de desemptego, rneninos e meninas 
de ma... 

Por ism memo, pow e d i m m o s  
a cada dia o seu mal, podemos confiar na 
possibilidade & superar as sitw@a que 
experimenm. Para citar outra vez o 

pensador espanhol, o homem C circuns- 
tiincia e liberdade. Temos condiq6es de ir 
altm dos lirnites impostos pelos condi- 
cionamentos com que convivemos. N6s 
n50 estamos tolhidos, rnas "116s" quem? 
Quais sHo as possibilidades de vida para 
as crimps que ttm seu desenvolvimento 
circunscrito B rua? para os seis milhks 
de trabalhadores cpm dez anos de idade? 
para os filhos da burguesia que, em vez 
de investir no Pais, operam financeira- 
mente no exterior? 

Hi  uma minoria crftica, entre as maio- 
rias empobrecidas, entre os setores m6- 
dios indignados, entre alguns da elite 
econ6mica. Uma minoria que se descmhe- 
ce, que & tem investido em seu potential 
emancipat6rio. Stlo estes alguns ilumina- 
dos? Possuem a chaw da solqib? Tmta-se 
de reuni-10s e amformar o novo pararllgma 
d a t r a n s f ~ s o c i a l ? P o t q u e & t e ~  
se articulxb att5 este momem? Porqueper- 
mitiram ocofier este abismo % profundo 
com o qual convivemos? 

Esta minoria critica C guardi% da a@o 
mional, C reserva Ctica da sociedade. EstA 
para alCm, e rnesmo aquCm, da chamada 
sociedade civil organizada, e Mo constitui 
nenhurn blow histrjrico. Essa minoria MO 

C a  demo. Estd espalhada por todos os 
rincks e tomando possiveis a resisencia e 
a supewo das sinq6es rnais desurnani- 
zantes. Ela se mant6m com @cas solid& 
rias, que pemitem a conquista da felicidade 
de viver o hoje, com o sabor & quem vlve e 
& de quem subvive. 

Na verdade, a felicidade nil0 6 algo a 
ser alcan~ado depois que todas as cir- 
cunsthcias desumanizantes forem supe- 
radas. Mas, desde hoje, C possivel rega- 
lar-se, festejar, na simplicidade de cada 
dia, a esperanqa solid6ria A proposta 6 o 
reverso das utopias de Iongo prazo. a con- 
cretude da utopia cotidiana, em vez da 
solidariedade etP1rea. a comunica$iio dia- 
lbgica constante, com aqueles que nos 
cercam e que podem sonhar conosco nes- 
sa imediatidade. 

Trata-se de experimentar o pr6prio so- 
nho moderno da emancipa@o, da conquis- 
ta dos direitos humanos, da cidadania, da 
socialua@o dos bens, da vivencia produti- 
va e criativa, da afetividade, da corporeida- 
de, da subjetividade; enfim, da descobexta 
do ser human0 que, mais do que sujeito, 6 
sujeimator. Sujeiwator, isto C, raziiocor- 
po: capaz de agir racional e afetivamente. 
0 grande desafio 6 lutar contra a homoge- 
neiza@o irn- pela Mgica sist2mica e 
p f u n d a r  a experiencia moderna da sin- 
gularidade & sujeitos-atores que buscam a 
maim hunmb@o da vida. 



6 Anilise c o ~  Pastoral 

Pastoral urbana: atraves do deserto 
a terra da liberdade 
Dom Paulo Evaristo Arns 

A Arquidiocese de Sb 
Paulo assumiu a pas- 

toral urbanil como condi- 
$50 para a eficAcia e o pro- 
gressoda evangelizaqilo. A 
Igreja de Sio Paulo tem 
procurado "encarnar-sew 
na vida do povo na cidade, 

lsto 6 ,  tern desejado contribuir pa-? a 
construqio de uma S3o Paulo em que se 
reconhec;am os traqos da Cidade de Deus, 
justa e fraterna, solidfia e humana. 

Sabedora de suas l i r n i w  e fraquezas, 
mas com absoluta c o n f i q  no Senhor da 
Histbria, que se faz presente no mundo dos 
homens, a Igreja coloca-se como 1nstn.1- 
rnento do Espirito para ser fermento, sal, sol 
e luz na cida&, de acado corn o objetivo 
geral de %go pastoral no Brasil. 

Evangellzar corn renovado ardor mi&@ 
&o, testemunhando Jesus Cristo, em co- 
munhlo loatema, h luz de evangilica op@~ 
preferential pelos pobres, para formar o 
Povo de Deus e pamcipar da con- de 
urna sociedade justa e solidhria a servlc;o da 
vida e da esperanCa nas diferentes culturas, 
a caminho do Reino definitive, C o objetivo 
geral da Igreja no Brasil. 
HA muito que a Igreja luta por ser a voz 

dos que n3o t8m voz, ou melhor, para dap 
voz aos emudecidos, consciente de que 
ainda slo poucos os que falam em norne 
de muitos. Nessa medida, a Pastoral Ur- 
bana ora em curso na cidade, com o VI 
Plano de Pastoral (1991- 1994). procurou 
ser. na sua elaboraqiio, a rnais demdt i ca  
possivel, trabalhando coletivamente, em 
diferentes niveis. Explicando melhor, a 
Igreja, ouvindo n b  apenas as bases ecle- 
siais (nivel I), mas tamMm grupos e seg- 
mentos da sociedade (nivel 2). procurou 
avaliar a sua a$io urbana e descobrir 
como ter preseya mais significativa na 
vida concreta da populago. 

Numa segunda etapa, sobn o resultado 
do oum enconm de bases eclesiais e tam- 
Mm de grupos e segrnentos & sociedade, 
elaborou-se uma Feflex3o io16gicebiblica 
que resultou na i n d i q h ,  pelas bases e pe- 
las pastorais, dos o m  grandes clamores do 
povo de Siio Paulo: mudo do trabdho, co- 
municqao, moradia, satlde, juventude, 
educaqh, forma@o das leigoa, rnm- 
zados, viol2ncia, justip, f6 e politica 

A Igreja, manifestando-se em toda as 
suas dimensiks (comuniWa e participa- 
tiva, rnission&ia bZblico-catcquCtica. li- 
hirgica, ecudnica e do didogo religiose, 
socrotransformadora). houve por bem 
eleger como prioridade, sem prejufzo 
dos demais clarnores, trabalho, sali& e 
moradia. 

Definiu-se assim, como objetiw da 
AGIO Pastoral da Igreja de Slo Paulo, 
evangelizar a cidade por meio da Postoral 
Urbana, renovando a vida das comunida- 
&s eclesiais e ouvindo os clamores do 

povo, com espccial.aten@o ao mundo do 
t r a m ,  da satlde e da mmdia. 

Permitam-me, antes de prosseguir, de- 
finir Pastoral Urbana como a aqio global 
da Igreja Pdcular a fim de atingir, pela 
forqa do Evangelho, nio s6 temt6rios 
geograficos, mas os crittrios, valores, 
centros de decisiio e modelos de vida da 
cidade, os quais contrastam corn o plano 
de Deus. 

Niio me deterei nos aspectos de cidade 
que contrastam com o plano de Deus. A 
desigualdade ecodmica que se verifica en- 
tre os condom'nios fechados, de urn lado, e 
as favelas, os cort ip e, a cada dia mais, o 
nlirnero dos que moram nas ruas, fala por si 
e wiabora para que seus habitantes percam 
o sentido & "cidade", de lugar de encontro, 
intercihbio, vida cornunithia ou coletiva, 
publica Essa situ* favorece a violencia 
e, em conseqiiCncia, o medo. Mas amla, 
infelizmente, MO o medo suficiente para a 
convers3o. 
0 eixo em torno do qual gira a vida da 

cidade 6 o econ8mic0, com leis pr6prias. 
fazendo com que tudo seja visto a  part^ 
da I6gica da produtividade, do quantitati- 
vo, do lucro, da propaganda, da criaq30 de 
necessidades. Nessa pew& de valores e 
de r e c w  &, especialmente, os e m p  
btecidos que sofrem, aurnentando-se o nli- 
mero de marginaiizados, a violencia, a in- 
justip, o nhero  de vitimas, especialmente 
enm as ctianw e a juvenarde, vitimas de 
toda ordem e sem perspectivas de urn futuro 
que lhes gatanta a devida individuaq50 pa- 
ralelamente a inseqib social. 

Uma crise de valores 
que evangeliza a Igreja 
De um lado, pobreza e exclusiio; de outro, 
obsesdo por "liberdade e autonomia", 
negando a interdependcncia e a solidarie- 
dade dos seres; levam B ruptura dos valo- 
res morais permanentes. Chega-se a uma 
situa@o em que se afirma que nada C pe- 
cado. %ve-se, na cidade de Siio Paulo, 
uma permanente crise de valores e uma 
diversidade de crit&ios de discernimento. 

Esta realidade, p r  um lado, evangelh 
a Igreja, que se ve obrigada a extrapolar seus 
limites e a tomar wnhecimento da grande e 
complexa realidark de F  fa^ pane. 
Nessa perspectiva, renovar a vidadas cn-  

munidades eclesiais significa mvivar o es- 
pinto rnissiom%io, saindo dos e i t o s  limi- 
tes pamquiais, para ir ao m n m  dos cat& 
licos afastadoe e dos n2o-cat6licos, para 
anunciar-lhes a Boa-Nova de Jesus Cristo; 
para abrir-se aS realidades sotiidas do h e  
mem na cidade e ser- de discemimento 
e julgamento crlticos; para descobrir os va- 
hes  que, como semen@ do Reino d t a -  
das ptlo Espinto, estk presentes nos dife- 
rmtes ambientes e pupos. 

Muitosnosquestionam,quando~ 
mmqueaIgrc jaoupm~dopovo .  

Se ~ v o l v ~  uma catequese efi- 
wumaliMgiaeestudosblblicosade 
qdos,  rbo levarfamos as pessoas a urna 
convers30 de fato, que significaria, at6 
mesrno, a solqi30 dos problemas sociais? 

Reafirmando a importhcia & cate- 
quese, da liturgia, dos estudos biblicos, 
etc, a Igreja considera-se, especialmente, 
continuadora da misdio de Jesus Cristo. 

Ora, com referCncia A pessoa, Jesus 
chama os discipulos pel0 nome (Mt 
4.18~~). mas mpeita a liberdade de cada 
urn (Mt 7.13-14); Jesus acolhe, eresponde 
L situaws concretas de cada urn, seja a 
falta de satlde fisica (LC 4.18- 19). seja as 
chagas morais (Lc 7.36-50), seja as neces- 
sidades espirituais (Jo 4.14; Jo 3.1-2 1 ; Jo 
6.68-69). 

Com refdncia A comunidade, Jcsus 
testemunha que ela deve fazer ao pr6ximo 
o que ele necessite e na hora em que for 
neceskio (LC 10.29-37). Deve ser espa- 
qo onde n20 haja discriminqio algurna, 
antes a valorizaqlo da dignidade e do ser 
humano (LC 14.12-14; Mt 20.1-16; Mt 
25.14-30); local de discernimento (LC 
12.54-59); espaqo de perdlo e de cone@o 
fraterna (Mt 6.12; Mt 18.15- 18); lugar de 
despojarnento e de serviqo (Mt 20.24-28). 
de testemunho da unidade (Jo 17). de vida 
em comunhio corn Deus (Mt 18.19-20) 
que ultrapassem limites temtoriais (Jo 
4.20-24); expressi40 de vida no mundo, 
em meio Bs contradiq6es e desaf~os da s < ~  

ciedade, sem, no entanto, se identifiw 
com o mundo (Jo 17.14-18). existindo 
para ser sol e luz do mundo (Mt 5.13- 16), 
portanto, uma antecipaqlo do Reino para 
o qual caminha (Jo 17.1-3). 

Nada acima dos direitas 
da criatura humana 
A respeito da sociedade, Jesus proclama 
que a lei, organizadora da vida em socie- 
dade, nlo pode oprimir e marginalizar 
todo e qualquer ser humane, p i s  a lei 
existe para o homem e nib o homern para 
lei (Mc 2.27); nada 6 acima dos direitos 
da pessoa humam criada por Deus em 
liberdade e dignidade (Mt 23.16-22). 0 
exmicio da fuWo ptiblica exige hones- 
tidade e nfio pew a impunidade (LC 
19.1- 10); o anuncio do Reino de Deus se 
6 mediante seu an~Incio aos p o h ,  C 
para eles, preferencialmentc, a libem@, 
mas 0s rims (Mateus, Zaqwu, o jovem) 
tamb6m chamado5 a assumir o projeto 
de Jesus, convertendo-se ~ O S  pobres (Mt 
9.9; Lc 19.5-9; LC 18.18-23). 

Assim, anunciar a Boa-Nova aas em- 
pobrecidos de hoje t mostrar-lhes qne h4 
solq6es para a situ- de14 gue as mi- 
sas nio ttm, necessariamente, de ser 
corn0 s8a; W eles nib &o objeto, mas 
sujeito da hist6ria fi dar -unho & 
gratui~~dedoamordeDtus,quc~pode 
aceitar a fame, a mi- as W @ e s  in- 

dignas & vida para quem t %gem e 
semelhaqa de Deus" (Gn 1.26). 

A Igreja deve ser presenqa qut mtenk 
e anime a espemnp do povo, carninhando 
corn ele, na certeza da Ressurreiq80 do S e  
nhor, prova de que a vit6ria nib e da injus- 
tip, da mentira, do egoisrno, da morte, mas 
do amor, cia vW, da justip, da vida. 

"Eu vim para que todos tenham vida e 
a tenham em plenitude" (Jo 10.10). 0 s  
clarnores do povo da cidade de Sb Paulo 
do ,  na verdade, clamores por Vida. Deus 
ouviu o clamor do seu povo, que vivia 
oprimido no Egito e agiu para l i W - l o  
(Ex 3.7-8a). 

A Igreja tern o devet de owir os clamo- 
res do povo da cidade - oprimido pelos 
salikios baixos, pelo desemprego, pela 
falta de moradia digna, de saude e de as- 
sistencia mtkiica, de opoxtunidades edu- 
cacionais - e fazer com este povo a ca- 
minhada da libertaeo. Nesse sentido, a 
cidade se identifica com o deserto, o lugar 
da experitncia de Deus e do esfoqo de 
luta para chegar A Terra da Liberdade, par- 
tilhada por todo o povo. Portanto, a Igreja 
nio pode confinar-se nos lirnites do tem- 
plo, sabendo que, a partir desse momento, 
passa a comer riscos. TamMm aqui ela 
segue os passos de Jesus, que foi questi* 
nado, atacado, duniado, abandonado pe- 
10s seus, mas seguiu fm em sua miss20 
atd a tortura e morte na Cruz Para ser fie1 
a Jesus Cristo, a Igreja coloca-se a servip 
de todos, sobxetudo &os mais fracos. Isso 
exigequeos~tenhamumafCcadavez 
maisernaizadanaPalavradeDeus,queos 
levad a uma a@o h m f e  da cidade, 
em que todos, pouco a pxlco, se sintam ver- 
dadeiros c&&os e filhos & Deus. 

A I p j a  deve ser llicida e realist& su- 
perando uma via0 ingenua e simplista da 
realidade, valendo-se da contribuiqlo de 
todas as heas do conhecimento para com- 
preender a evolu@o do ambiente urbano 
e, em geral, da sociedade. S6 assim desen- 
volverd uma vedadeira Pastoral Urbana. 
Paratanto,al~&estarcriaMiooConselho 
Arquidi- de hip, jii foram criados 
o s V i c a r h t o s d a ~ ~ e o d o s C o n s -  
tmtom cia Sociedade. 

Al6m da milria e do soiihento, a 
Igreja de Sib Paulo tem encontrado na 
cidade uma riqueza & gnrpos e pessoas 
desejosos de construir uma sociedade 
mais justa e solidilria. Para isso quer reu- 
nir os cat6licos, praticantes ou nZio, bem 
cow, mar com os niio-cat6licos e n i b  
cremes que desejem uma vida mais digna 
p2ua 0 nosso povo. 

Que possamos todos d i m  como o dis- 
dpllo amado. 'Vem, Senhor Jesus! Agra- 
qa do Senhor Jesus esteja com todos! 
M m n  (Ap 2220.21). 



Josh Bittencourt Filho 

0 &clW dm igwjcu ditas histbricas - a 
catblica e crs refonnadas - e o surgimmto 
dm seitas pmtecostais pczdem ser vktos 
corn decodncia do &sencanto do 
brarilein, urbano, que nelas ndo encontm 
onde e como compensar espiritualmente as 
agruras do cotidiano. (0 Estado de SZlo 
Paulo - Editorial, 2 112193) 

0 processo de ur- 
banizaqso pro- 

duziu no universo te 
ligioso uma exigencia 
incontornhvel: o im- 
pacto existencial ini- 
gualtivel perante o sa- 
grado - a expenen- . 

cia da convemiio. Niio dispomos de es- 
paqo para debater este mesmo impact0 
quando relacionado a sistemas ngo-reli- 
giosos explicitamente. Interessa-nos 
apenas dar relevo ao desafio pastoral que 
esse fenbmeno encerra, no chamado 
mundo urbano. 

A titulo de exemplo, lanqaremos mi40 
de uma situ- exemplar que nos esd 
muito pr6xima, a das igrejas crist3s tra- 
dicionais. Dadas as lirnitaq&s, iremos 
faze-lo em termos panorhicos. Basta- 
nos chamar ateneb para alguns aspectos 
que nos parece estarem sendo negligen- 
ciados, quando o assunto em pauta t a 
rellgiosidade urbana. Alik, esta 6 uma 
terminologia ultraprovis6ria, em face 
niio somente da pouca sistematim@o so- 
bre o fentimeno, como da provisoriedade 
das teses circulantes. 

Panor6mica: aspectos 
negligenciados 
0 Protestantismo de Miss50 desde 
sew prim6rdios foi convertedor, em 
teoria e prAtica, em virtude de suas &s 
pietistas e denominacionalistas. 0 deno- 
minacionalismo C responshvel pela pa- 
dronizaqiio doutrinfia, lihirgica, ecle- 
siol6gica e ttica, o que desemboca no 
que chamamos unanimidade ndo plmte- 
jada: a semelhaqa ( n b  assumida) na re- 
ligiosidade evangtlica brasileira, que re- 
lega a um plano secunddrio as particula- 
ridades confessionais. 0 pietismo e o 
fundamentalismo, por seu turno, silo res- 
pondveis pel0 menosprem dos contei- 
dos intelectuais da f t  professada. Em ou- 
mas palavras, a desqualificaqgo da teo- 
logia. 

Essa situaCgo se intensificou durante a 
idade das trevas do protestantismo 
brasileiro - a &hda de 1970 -, quan- 
do a formaCgo teol6gica de futures mi- 
nistros ordenados e educadores foi divi- 
dida entre institutos chamados supra ou 
interdenominacionais, comprometidos 
corn o obscurantismo e as instituiw 

oficiais das igrejas, sob o Wio da censu- 
ra proveniente das burocracias eclesikti- 
cas dirigentes, estas desfalcadas dos seus 
intelectuais mais bem preparados, entiio 
condenados ao ostracismo. Tudo isso 
convergiu para wn protestantismo dilui- 
do, difuso e confuso, incapacitado para a 
produqfio teol6gica, e que se transformou 
no caldo de cultura para as aventuras ca- 
rismhticas e a radicalizaq?io do pr6prio 
Pentecostalismo. 

Acresce o armfedmento do fervor 
evangelistico. As novas g e q k s  aco- 
modaram-se ?i coexistEncia pacifica com 
a velha inimiga - a Igreja Cat6lica. En- 
trementes, a proximidade e a identifica- 
qi4o do Protestantismo de Misdo com as 
classes intermedi6rias acabou por trans- 
formar as igrejas locais em clubes fecha- 
dos, de crescimento biol6gico. nos quais 
o empenho evangelistico/proselitista foi 
se tornando tarefa clerical e/ou minoria- 
ria. Cabe lembrar que os esforqos evan- 
gelfsticos oficiais e extra-oficiais (cruza- 
das, movimentos, missks de fd e conge- 
neres) alcanqam resultados inversamente 
proporcionais ao montante de investi- 
mento humano, material e financeiro dis- 
pendidos. 

Ao mesmo tempo, a acelerada prole- 
tariza@o das classes intermedisrias ao 
longo das duas riltimas d&adas introdu- 
ziu urn interveniente inccimodo: os mo- 
delos de igreja local e nacional, com fei- 
tio rnarcadamente rural, embasados nos 
valores, pap& e pseudovirtudes das 
classes intermedi6rias niio acompanha- 
ram o process0 de urbanizaflo com seus 
respectivos corol6rios socioculturais. 

Entre outras ocodncias, no Protes- 
tantism~ de Missiio assistiu-se a uma 
verdadeira evasgo dos jovens entre vinte 
e trinta anos, e uma o b s o l ~ n c i a  estru- 
turd not6ria Ambos os fatores influi- 
ram na crise do proselitismo. Gradati- 
varnente a tarefa evangelistica foi sendo 
assumida pelos movimentos autbnomos, 
carisdticos e pentecostais de todos os 
matizes. Indubitavelrnente, esses grupos 
s3o mais inventivos e flexfveis no que 
tange Zi formulaqilo de propostas religio- 
sas e no implemento de modelos eclesio- 
16gicos. 

A rigor, as inovagiies 160 p d e m  
de uma nova pdxis, ou seja, de urna 
pdtica religiosa transformacia, A luz de 
uma nova produ~Bo teol6gica. Pelo con- 
tr6ri0, o que se constata C o retorno do 
velho fundamentalismo, do conhecido 
pietismo, como tamb6m de sfmbolos e 
valores tidos como superados. A novida- 
de reside em que tais conteidos aparc- 
cem num inv6lucro adaquado Bs exigen- 
cia8 e imperatives da vida urbana; in- 
cluindo a esiratifiapo social plasm& 

necessaria 

As angdstl.s do mundo urbsm G o  prato cheh 
e a radicaiiz.a@o do pentecaFtalfsmo 

nos centros urbanos de media e grande 
portes, a simb6lica referida aos Meios de 
Comunicaqi50 Social, e ideologia do 
Mercado total (que ngo exclui o consumo 
incessante de bens simb6licos). 

Num context0 de policenmsmo cultu- 
ral; de pluralismo religioso; ateismo prA- 
tico; sociopatia crescente; anomia gene- 
ralizada; individualismo utilitarista; e as- 
censo do ocultismo; todas as propostas 
"religiosas tradicionais, como de resto 
tudo o que deriva da tradi@o, experi- 
menta hoje uma visivel decadgncia. 6 
preciso se estar advertido para o fato de 
que, ao contr&io do que afirmam as mi- 
norias ortodoxas, siio a descristianizaqo 
e o secularism em nfvel planethio os 
grandes respondveis pela expansgo dos 

' novos movimentos religiosos, e niio a in- 
fidelidade aos modelos evangelisticos, 
catequtticos e eclesiol6gicos conven- 
cionais. 

Por sinal, desde meados do skulo que 
a melhor teologia protestante conside- 
ra a secularizaq.50 fruto da a@o divina 
ns hist6ria. a ponto de Richard Shaull 
asseverar ha! quase &s ddcadas atrh que 
os cristiios viviam a experiencia de uma 
Nova Dicispora. Segundo esta tese o 
Deus biblico estaria dispersando o seu 
povo em meio a uma cultura que Ihe era 
estranha e comwnente hostil. Do afasta- 
mento ideol6gico e at6 geogdico dos 
centtos de poder secular, os cristiios kiio 
reaprender a proclamar a Boa-Nova do 
Cristo mom e ressumto. Pot conseguin- 
te, numa perspectiva ~~~~pastoral, 
a aludida decadCncia das igrejas hist6ri- 
cas deve ser interpretada dialeticamente. 

A experihcla religtosa de 
conversiio: tema inevithvel 
Voltando a0 nosso leito principal, ntsta 
altura dcsejamos destacar que todo esse 
pano de fundo sociocultural seria insufi- 
ciente para uma comprtenS80 mais pro- 

I para as aventum carlsm4tkas 

funda da religiosidade urbana, caso niio 
destachsemos o n6cleo rnatricial de to- 
dos os novos movirnentos religiosos, 
como de resto, de todas as insthcias que 
na atualidade se querem produtoras de 
sentido - a experiCnda da convedo. 

Embora conhecido, o tema 6 comple- 
xo e exige urna abordagem intetdiscipli- 
nar. Por isso mesmo C tZio surpreendente 
que cientistas sociais e da religi30, e ad 
mesmo pastoralistas, demonstrem certo 
desinteresse pel0 assunto e, ao mesmo 
tempo, grande interesse em esquadri- 
nhar os chamados novos movimentos 
religiosos. 

Temos constatado que mesmo os inte- 
lectuais familiarhdos com o rigor ana- 
lftico preferem evitar essa discusdo pot 
falta ou por excesso. No primeiro caso 
trata-se da superficialidade aavica em 
matdria religiosa, decomnte da postura 
positivista. Na segunda trata-se do inte- 
lectual convertido, mas que n5o assume 
essa experiencia, preservando o nricleo 
intochvel e gerador de sua espiritualida- 
de. Em ambos os casos, quem sai preju- 
dicada 6 a andise. 

Faz-se necesskio eonsidtrar que a 
madria C t8o fascinante e envolvcnte que 
as inclinaqb espirituais de quem pre- 
tende estudtl-la ma1 podem ser disfarp- 
das. A bem da verdade, t preciso consi- 
derar a experi6ncia religiosa da wnver- 
do,  tanto em seu contelido existencial 
quanto transcendente. Altm dos condi- 
cionamentos econ6micos e psicosso- 
ciais que a envolvem, a autonornia re- 
lativa que comports. Situi-la em seu 
lugar pr6prio 6 o primeiro passo para 
quem deseja compreender a religiosi- 
dade urbana 

JorC BlUeacaurt Fahb C pastor pnsMmiano, 
lnewe em Cihcits da Religik e coordcnador 
do Rograma de Assessaria !i Fastoral do CEDI. 
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A quest30 habita- 
cional tem sido 

sistematicamente 
apontada como um 
dos maiores ~roble- 

' mas b r a s i ~ e ~ .  o db- 
ficit habitacional e a 
demanda reprimida 

pela crise frequentam o nosso dia-adia 
'com a teimosia de quem veio para ficar. 
Mas ted de ser necessariamente assim? 

Pessdmente, tenho a convicqiio de 
que chega de olhar a habitago como pro- 
blema! Vamos olhd-la como solu*. Ou 
como a alavanca de muitas soluq6es. So- 
luq6es que ultrapassam a estrita quest20 
da moradia, justamente porque per- 
meiam o social e o econ6mico. Mas, para 
que isso acontep, C fundamental que a 
habitaq8o passe a ser vista como urna 
quest20 esuatCgica. E sendo estratkgica, 
que volte a merecer os investimentos e as 
atenq6es que urna quest50 prioritzkia, es- 
sencial, requer. Mas nio bastarn investi- 
mentos. S2o necessArios, tamMm, enten- 
dimentos. 

Em primeiro lugar, 6 nece&o que 
se evitem os e m s  lamenthveis do passa- 
do, como a construqio de conjuntos 
enonnes, segregados na periferia, total- 
mente fora da malha urbana, fonnando 
verdadeiros guetos de cdncia  e margi- 
nalidade. Erros como o desvirtuamento 
dos programas habitacionais, com subsi- 
dios para residencias de alto padr-50, chh- 
caras de lazer e outros. E e m s  tamb6m 
como a exagerada ofena de empregos 
nio-qualificados, que num passado re- 
cente atraiu contingentes enormes para 
os grandes centros. Evitando tais erros, 
os investimentos em habitaqtio ganha- 
r im,  de saida, a condiqio estratdgica de 
influir positivarnente na distribuiqio es- 
pacial da populac$o, desde que adotados 
alguns dispositivos. 

Um dos principais dispositivos para 
alcan~ar este objetivo seria a ado$io do 
valor irnico para o financiamento da mo- 
' radia social. Valor irnico para todo o Pais, 
vhlido na cidade e no campo. 0 valor 
linico &ria o con&o de proporcionar B 
grande maioria das pessoas a permanen- 
cia em seus lares de origem, a resolverem 
seus problemas onde est3o. E isso indu- 
ziria naturalmente a urna ocupa~io mais 
racional do territ6rio. 

Vejamos por quC. 0 valor finico seria 
estabelecido de modo a financiar urn lote 
urbanizado, mais o valor de urn cest2o de 
material de constru@o na grande cidade. 
Ora, esse mesmo valor certamente pode 
financiar urn lote com urna casa pronta 
na cidade d d i a ,  urn lote e urna casa 
maiores na pequena cidade. No campo, 
hoje panorama de tantos conflitos, este 

mesrno valor seria suficiente para corn- A idCia C simples e tern a foqa de uma esta via0 estratcgica & habi-0, privi- 
pra de lotes rnaiores, bem maixes, e de reforma a@a. Stio comunidades ru- legiando e dando urgsncia ao setor. 
moradia Com isso, milh&s de trabalha- rais, mas com alguns equipamentos ur- Urna das muitas maneiras de garantir 
dores mrais terio onde morar e onde banos, como escola, posto mtklico, posto os recursos C estabelecer um vinculo - 
plantar para sua subsistCncia Corn isso, de sa\ide, lazer e pequeno comkrcio. 0 s  o mais rfgido possivel - entre os fundos 
os grandes centros veriam diminufda a lotes dessas comunidades seriam estrei- de previdCncia do trabalhador e os inves- 
press80 das migraws. E, com recursos tos e fundos, para permirk a vuinhanp timentos em habitaslo. Igualmente im- 
para financiar loteamentos populares e Vizinhanp como a de qualquer ma, de portante seria vincular parte substantial 
cat30 do material bhico de construq40, qualquer cidade. do Fundo de Garantia ao local onde foi 
as prefeituras (que hoje assumiram de Nos lotes, as famflias podem cultivar gerado. Isso funcionaria como urna ga- 
fato o problem habitacional) veriarn a para sua pr6pria subsistencia, vendendo rantia a mais de que os investimentos se- 
fila em suas Cohabs andando rapidamen- o excedente. Uma parte da famflia pode riam descentralizados. Mas existem ou- 
te, revertendo o atual panorama de crise, trabalhar nas propriedades rurais vizi- tras rnaneiras. Uma delas C o Fundo Mo- 
invas6es e conflitos. nhas (as grandes propriedades) ou na ci- netArio National, um pacto que o gover- 

dade. Ou park do tempo - durante as no faria para repatriar o dinheiro que saiu 
safras - nas grandes propriedades e o ilegalmente do Pais. Um pacto aberto, 

Solo criado e comunidades restante em seus lotes ou em empregos transparente, estabelecendo que esse di- 
"rurbanas" tempodrios na cidade. Nas wmunidades nheiro seria aplicado prioritariamente 
Vale lembrar que as prefeituras podem c'~rbanas", na& de infra-estrutura cara, em habitago. 
valer-se de oums instrumentos. Como, mas o conforto dos equipamentos essen- 
por exemplo, o institute do solo criado, ciais e do calor da vizinhanp Da mesma 
que ao liberar gabaritos construtivos a forma, muitos dishitos rurais hoje exis- ckga de olhar a 
mais, arrecada em troca recursos para tentes podem atrair a moradia, desde que 
programas de moradia social. tenharn sua infraestrutura bastante me- habitagiio como 

Se os investimentos em habita@io be- lhorada. Investirnentos como eletrifica- probkma! Vamos olhh-la 
neficiam os grandes centros, os mMios e qiio e transporte coletivo s3o essenciais. COmO SOIUG~O 
os pequenos tamMm se- 
riani enormemente benefi- 
ciados: com o valor 6nico b;' 

Outra maneira, que 
podendo comprar mais es- jii vem ocorrendo em al- 
paqo, as m6dias e peque- gumas cidades isolada- 
nas cidades teriam novas mente, C o empresaria- 
perspectivas de cresci- do tomar a quest30 para 
mento, gerando empregos si, financiando - sem 
e seduzindo sua popuIaq20 patemalismo, mas com 
retirante. E talvez att? algurnas vantagens - a 
atraindo moradores dos ,* 

n moradia a seus funcio- 
grandes centros. U nfirios. Neste caso, as 

Claro que ai vale um 3 vantagens ofemidas se- 
alerta: nada de conjuntos riam facilmente ressarci- 
gigantescos, incompati- 1 ' das em produtividade e 
veis com a escala das cida- at C em metchandzsing: 
des. 0 s  investirnentos tem 3 uma emp.esa que finan- 
de servir tamMm para dar " 

AS solu@ks psrs a habi-o uttrspassam a q u a 0  da moredia, porque cia a moradia de seus - possibilidde de 
pmneiam o mid e o ~ n ~ m i c o  funcimhios cerhmente 

nh@o monal k peque- teria lucros consider& 
nas e m6dias cidades: va- veis para a sua imagem. 
lorizando e nib violentan- Maneiras de investir Vale lembrar que, por terem uma rela- 
do a piusagem natural. em habitag50 @o de wnfiaqa com seus funcionkios, 

Mas a habiwgo c h e w  tamMm ~ m s ,  o investimento ern habit, * as emprcsas podem dispensar uma aerie 
a0 campo, socorrendo 0s que hoJe esao g o  tern a grande possibilidade de influir de fonnalidades na c o n c e ~ i o  dm con- 
prestes aserem expulme atraindo positivarnente na OcUpa@o espacid do tratos, com isso reduzindo o custo de 
les milh6es de trabalhadores rurais, pais, revertendo urn quadro prverso de suas imidadcs. Igualmente. empres~-  
atualmente segxegados na periferia das concentraqiio vdficado em periodos re- rurais - no case lembrado anteriormen- 
cidades, em cond1q6es desumnas. Para centes. te das comunidades "m' - po- 
tanto, o govemo central pode se h Mas a habiWh tem ontra vertente dem contribuir parte dos investi- 
prefeituras, financiando a formag0 de importante no de crise e reces- mentos. 0 fundamental 6 vislumbm na 
pquenas comunidades pdximas 1 cida- d o  que atravessamos. 6 a vertente do b b i w 0  a alavma das so lu~&~.  0 res- 
de e ao campo. Comunidab pan quem emprego, 0 antidoto para a crise. Sob= to c o w a n c i a  
C de urn e de outro. Para 0s que, por uma este aspect0 6 desnecessfuio maior apro- 
contirigencia que afetou mi1haes de bra- fundamento: todos conhecemos os bene- 
sileiros, nem ZkSO mais nuais nem silo to- ficios socisis e eum6micos do emprego. 
talmente urbanas. Comunidades "rurba- NO entanto, o que se deve questionar C de 
nas", @ximas das cidades, do camp, onde sair2io os rccumos. Em p r u i  lu- J.hnc 6 @m e ex-prefeito & CU- 
a0 long0 das es-. gar, C fundamental que o govern0 tenha ntiba (m). 



A doutrina bblica da justifica~go pelas obras 
Paulo Augusto & S o w  Nogwira 

E xistem na Biblia alguns textos des- 
concertantes para 0s protestantes. 

Textos de deixar "a pulga a& da ore- 
lha". Em Mateus (25.3146). Jesus diz 
que o F i o  do Homem, quando vier na 
sua gldria, s e p d  "as ovelhas dos ca- 
britos". As ovelhas simbolizam as pes- 
soas que hedar3o o Reino de Deus; os 
cabritos, as que wrib mandadas para "o 
fog0 etemo preparado para o diabo e para 
os seus anjos". Numa v e o  genuina- 
mente p~otestante brasileira, essa divisiio 
deveria ter sido feita a pa& do seguinte 
critkrio: "aqueles que rejeitaram a Cristo e 
M o  o aceitaram como seu Mco e suficien- 
te Salvador pesd" sib os perdidos; e os 
salvos os que "aceitaram a Jesus" e foram 
"justifi& mediante a fP. 

Para desconforto geral o text0 Mblico 
n k  se refere a nada disso. Foram para a 
perdicb os que se negaram a dar alimen- 
to, pousada, vestimenta e amizade ao 
bre. P a m o ~ ' s o o s  que alimentaram, 
acolheram, curararn e visitanun os p o b .  
A poshm @ca de cada um diante do 
b'xnaispeqmnhodosdosusimh"taque 
define a sorte de cada urn no juizo. 

Apesar de muitos pastores e tdlogos 
inventarem "~81'das" para o impasse, fica 
o mal-estar, decorrente de dois pressu- 
postos: a) a doutrina paulina da justifica- 
@o pela fC, independente das obras, 6 o 
linico critCrio para definir o destino eter- 
no de uma pessoa; b) a Bfblia constitui 
um c o p  harrnonioso de doutrinas. Ou 
seja, alCm de a Biblia dizer como as pes- 
soas podem assegurar um "lugar A som- 
bra" na eternidade, ela o diz de forma 
segura, sem contradi@es. 0 que est4 es- 
crito no mnesis niio contradiz em nada o 
que est6 escrito no Apocalipse de Jdo,  
as palavras de Jesus s b  complementadas 
pelas de Paulo, etc. Esta concern  de- 
corn da crenqa de que a Biblia foi inspi- 
rada pelo Espirito Santo de tal forma que, 
sendo ele o autor verdadeiro, 1150 poderia 
haver contradigks. 

Esta concepqiio de uma Biblia hanno- 
niosa e sem contradi~&s niio passa de 
urn mito, s6 mantido k custas de uma 
leitura ingiirma e superficial. A rnultipli- 
cidade de crenps e pdticas n5o 6 privi- 
16gio dos nossos dias. No Novo Testa- 
mento temos representados v6rios gru- 
pos cristZos diferentes e, rnuitas vezes, 
divergentes. 

A doutrina paulina da justificaqiio 
pela fC niio era consenso nos tempos do 
Novo Testamento. Havia grupos que ti- 
nham outras perguntas e s o l u ~ ~ .  Na 
verdade, o problem principal no Novo 
Testamuto 1130 era o de como fugir das 
chamas etemas do in.- e ter certeza 
dc passar a eternidade no p-so. A 
maioria das ammidarks ncatwtamn- 
~ a s e s t a v a m a i s ~ c o m ~ r s l u -  

tas do dia-a-dia que com o alCrn. Salva- 
@o no Novo Testamento niio era urn pas- 
saporte para o d u .  A pequnta mais im- 
portante era como se reconciliar com 
Deus, corno' se tornar parte do povo de 
Deus e participar da sua espemp (1 Pd 
2.9-10 e Cl 1.21-23). 

Lado a lado com a doutrina paulina da 
justifi-0 pcia fC, temos a dwtrina da 
justificaclo pelas obras. "Justifica$30 
pelas obras" C uma expressiio infeliz, que 
surgiu em contraposigo A poslura pauli- 
na. 0 correto seria doumna da pdtica da 
justip 011 exigencia evangClica de atos 
de justip, seguindo o principio da q30 e 
da conseqiiCncia. 0 s  a i s t h s  S o  convo- 
CadosporDewparaprduzlrboasobras 
(Ef 2.10); estas sementes de justip germi- 
nam para a vida. Trata-se de urna teologia 
dap&cadajustiperdiodeumatroca 
(obras x salva@o). 0 texto & Mateus C 
qmentativo para esta teologia da p&ica 
da justip na ttadi@o de Jesus. Vejamos 
outros exemplos. 

Na primeira carta de P&, Deus Pai 
C hunbdm "aquele que com imparcialida- 
de julga a cada um segundo as suas 
obras" (1.17). J i  que o Pai n b  faz distin- 
$30 atre as pessoas, os crisaos devem 
portar-se com "temor reverente". Para o 
autor, esse Deus impartial n b  pupa os 
crisths de juizo: "Pois o tempo de come- 
~ a r  o julgamento jzl chegou, e os que per- 
tencem ao povo de Deus sea0 os primei- 
ros a ser julgados. Se esse julgarnento vai 
comecar conosco, qual serh o fim daque- 
les que niio crkm na Boa-Nodcia de 
Deus?'. Como dizem as Escrituras Sagra- 
das "Se C diflcil os bons serem salvos, o 
que sed dos ateus e &sr' (4.17- 18). 
Na mesma Carta (4.8b) tamMm adoutrina 
Mblica da salva@o pela pl6tica do amor: 
"... pois o arnor perdoa muitos pecados"; 
amor, neste mesmo texto, 6 manifestado 
pela hosp~talidade e pelo servip (w. 9- 
10). Pela pdtica do amor as pesoas ti2m 
acesso a Dew. 

Outro livro Mblico que fala da @tics 
da justiqa como meio de ter acesso a 
Deus C o Apocalipse de Jdo. A imagem 
de Deus no Apocalipse 6 a de um Deus 
que realiza justica e que exige uma pdti- 
ca de justip dos seus servos. 0 l i m  nos 
choca com a sua expectativa de realiza- 
$50 da justip de Deus no mundo: a vin- 
g q a  escatol6gica. 0 Apocalipse apre- 
senta o castigo de Deus contra os fmpios 
nas dries de pragas: sete selos (6.1-8.5), 
sete trornbetas (9.1-19) e sete tacas 
(15.1-16.21). Deus castiga t&s vezes 
consecutivas as injustips cometidas no 
mundo. 0 riltimo ciclo C o das sete taps 
em que Deus realivt de forma definitiva 
a sua vingaqa Lemos (15.1): 

ainda urn outro sinal grande e mh- 
mvilhasonodu. seteanjoscomsetepa- 

gas,as~timas,poiscornestasofurordc 
Dew est4 consumado". 

Estas imagens que ferern a nossa sen- 
sibilidade tiveram um valor simb6lico 
muito forte para comunidades persegui- 
das. Na &scric;b da terceira t a p  hii urn 
bom exemplo de como essa vinganp de 
Deus para com o mundo era o inverso da 
perseguiq5o da pdpria comunidade: 
"Eles demmamn o sangue do povo de 
Deus e dos profetas, e por isso tu lhes 
deste sangue para beberem. Eles est5o 
recebendo o que merecem!" (16.6). 

Nommos que o rigor em relq%o Bs 
a@es humanas 1130 C aplicado s6 aos im- 
pios. A cornunidade tambdm deveria es- 
tar atenta quanto k suas obras. A carta il 
cornunidade de Laodidia mostra que os 
crist5os n b  tinham uma posi@o confor- 
t4vel diante do Deus que julga; o Deus do 
Apocalipse tambdm nIo faz acep@o de 
pessoas: "Eu sei o que vock tEm feito. 
Sei que 1180 d o  nem fiios nem quentes. 
Como gostaria y e  fossem uma coisa ou 
outra! Mas, porque silo apenas mornos, 
nem frios nem quentes, vou logo vomit& 
10s" (3.15-16). 

Se a cornunidade II3o se convertesse, 
seria excluida da comunh3o com Cristo. 
Ela est4 no limite de toledincia Se MO 

mudar de atitude e n h  se converter, se15 
abandonada (cf. 2.5). 0 rigor de Deus 6 
descrito tamb6m na imagem do juizo fi- 
nal (20.12). 

Estas imagens que chegarn a beirar a 
rrueldade em por den& a seguinte men- 
sagem: nada fica esquecido diante de 
Deus, nern os atos de injustip que d o  
cometidos contra o povo de Deus e tam- 
pouco os atos de justip e fidelidade dos 
cristilos. No Apocalipse, mihires s30 re- 
compensados com a participaqiio no rei- 
no dos mil anos (20.4-6); injustos ator- 
mentados por bestas, chagas e cakhtre 
fes naturais; e, finalmente, pela segunda 
morte. Deus n3o se esquece de injustip 
cometidas e mxjmpensa o seu povo pe- 
10s atos dejustiqa A mdeza das imagens 
se deve, por um lado. a0 sofrimento por 
que passavam as comunidades - e esta 
metaf6rica cruel "satisfaz" o desejo de 
vingaqa - e, por outro lado, A origem 
popular do lim. 

0 terceiro livro da Biblia que nos cor- 
rige com o excesso de paulinismo C a 
Carta de %ago (2.14-26). U encontra- 
mos o famoso texto que tanto incomoda 
os leitores pmtestantm eque fezcoln que 
Lutero a charnasse de "carta de palha". A 
f6sernobrasCmoltaSeapalavrani4oC 
acompadmda de aqib n b  tern valor. J? 
clara a pol8rnica corn a doutrim paulina 
da justifi- pela f6, mas tendo em vis- 
ta a dcalidade de outras ~~ ais- 
tiis, como vimos em Mateus e no Apoca- 
lipse, T' 6, na verdade, um mcio-ter- 

mo. Ele parece querer conciliar a justifi- 
ca@o pela fi5 com a pdtica das obras de 
justip. 

0 text0 de Tiago C de uma atualidade 
muito grande para n6s na America Lati- 
na, pois as obras a que se refere a Carta 
n30 se l i itam A mera piedade pessoal, - 
mas se estendem a uma priitica que tem a 
ver corn o p30, o trabdho e a rnoradia de 
cada urn (ver: assistencia hs vilivas 
(1.27); veste e aliment0 (2.13); mbalho 
(4.13-5.6)). De forma semelhante A pri- 
meira carta de Pedro, Tiago tamMm co- 
nhece m a  fonna de salvage pel0 amor 
ao irm30: "Meus M o s ,  ... lembrem-se 
disto: quem fizer um pecador voltar do 
seu mau carninho salvard da mom esse 
pecador e fad que muitos pecados sejam 
perdoados" (5.20). 

A partir desses corretivos neorestamen- 
thim contra um paulhsmo deformado e 
exagerado, gostaria de propor algumas 
ques%s para nos& igrejas hoje: 

a) Boa parte da lineagem e da r e d -  
tica teol6gica de nossas comunidades pa- 
m e  n30 ppartir de uma reflex30 biblica. 
Termos como "ceneza da salvaqIo", 
"aceitar a Cristo", "decislo eterna", o di- 
lema c6u versus inferno e prdticas tipo 
"apelo*' de pGlpito, n3o tEm qualquer re- 
la@o corn a mensagem dos escritos neo- 
testamenthios. Parece que o protestan- 
tismo brasileim comprou gat0 por lebre. 
Prega como biblica uma mensagem cria- 
da no protestantismo norte-americano. 
As igrejas e m  que redefinir o seu concei- 
to de salva@o. 

b) Uma reflex30 sobre a exigCncia bi- 
blica de atos de justi~a C uma fonna de 
eliminar o cinismo que caracteriza a 6tica 
protestante, a qua) se baseia numa teolo- 
gia paulina deformada (ningu6m no 
Novo Testamento exigiu mais priitica de 
justip que Paulo). Muitas das igrejas 
protestantes, uma vez "salvas" e possui- 
doras da "cemza da salva@oT', se sen- 
tem intocadas pela situaciio de crise e mi- 
sCria que vive a nossa sociedade. Em 
nosso pais, a pobreza de dois terr;os da 
populac;& deveria ser tema constante de 
reflex50 c articulqiio @ti= por parte 
das igrejas. Esse isolamento em rela* 3 
situago do povo e a au&ncia de preocu- 
paqiio com atos abrangentes de justiqa s6 
pode ser uma demonstq30 de cinismo 
Ctico. 

C) Reler os evangelhos e as cartas 
(tamb6m as & Paulo) atentos is exigen- 
cias de atos de justip pode nos conduzir 
a uma miova@o de urn conceito muito 
pr6prio da nossa aadi@o teol6gica: a or- 
topkis. 
p . o b A t l g s Q & S a m r ~ e p s s t o r d a  
IPU, professor da Faculdade de Teologia da 
Ig~eja Metodista e do Wtuto Ecun&nia, de 
WQ-Gmdu&b an CXbcia da Re&&. 



"0 sonho n3o acabou" 
Puulo Roberto Salles Garcia 

I;ultuvu um minuto para as seis horas Outros eventos e conflitos se segui- 
du turde do dia 4 de ahril de 1968. ram, e o carisma de King ia-se fartale 
Munin Lurher  kin^ Jr. estava na cendo perante as pessoas e o mundo. Vale 

,, 
suc.uikr do Hotel Loraine (Mznfis, 
Tennessee). N a h  distante dali (60 
metros), urn dedo apenou o gatilho 
de umu urmu. King levou a wuio a 
c.uhgu, m a v  ncio disse palavra. Caiu 

lembrar ainda outros fatos marcantes que 
selaram definitivamente o destino de li- 
der pacifists e defensor da ngo-violCncia. 
Um deles (abril de 1%3) foi a Marcha 
sobre Birmingham, urna das cidades 
mais semaacionistas do estado. Loao L 

o$m de urn scmho. Ou niio? 

ssararn-se vinte e cinco anos desse 
acontecimento. Entretanto, d impos- P" 

sivel - para todos aqueles que d m  um 
ideal cristao de igualdade e justip - 
deixar de lembrar esse personagem que 
marcou sua ipoca pela ousadia e atrevi- 
mento na luta pelo reconhecimento dos 
direitos civis dos negros dos Estados 
Unidos. A principio circunscrito hquele 
pais. o empenho de Martin Luther King 
Jr. ultrapassou fronteiras e estimulou ou- 
tros povos e grupos a seguirem o mesmo 
caminho. 

Desde cedo King aprendeu que a ex- 
periencia crisd estava relacionada dire- 
tamente com a igualdade e o respeito en- 
tre os homens, independente & sua raqa 

Depois de pa...sar par diversas escolas, 
em 1955, Martin Luther King, enm corn 
26 anos, jd tinha os cursos de sociologia. 
filosofia e teologia, e atuava como pastor 
Ja lgreja Batista em Montgomery, Alaba- 
ma. 

AqBo direta nlo-violenta 
Na realidade, Luther King chamou a 
atenq80 do mundo pela prirneira vez na- 
quele mesmo ano, quando liderou o boi- 
cote pacifico, pelos negros. dos 6nibus 
publicos daquela cidade, a fim de protes- 
tar contra a segregaq20 racial. Um ano de 
presdo econ6mica por parte dos us&- 
rios negros foi comado de sucesso, p i s  
a Suprefna Corte dos Estados Unidos de- 
cidiu que a segregago nos transportes 
publicos era ilegal. 

A partir desse primeiro grande desa- 
fio. King foi esmturando sua doutrina de 
aqi3o direta nao-violenta. "A a@o direta 
niio-violenta pmura criar tens- e cri- 
ses tais que a comunidadc infensa B ne- 
gociaqlo seja foqada a enfrentar o pra- 
blema." (Martin Luther King. Napode- 
mcm esperar. Editora Senzala, S o  Paulo, 
1 980). 

Ele se opunha severamente 3 tcns?Io 
violenta, mas explicava a necessidade de 
uma esp6cie de tens20 na naiedade que 
ajudaria. "o homem a se erguer das pro- 
fundezas exuras do preconceito racista 
as alturas sublimes da cornpreen& e da 
fraternidade" (Ibidem). 

r . . - 
pos cometpram a protestar com os sit-in 
(estratdgia pela qual os negros entravam 
nos ambientes reservados aos brancos e 
l i  permaneciam sentados, em silencio, 
at6 h chegada da policia, que os punha, 3 
f q a ,  na ma). Pouco a pouco, os grupos 
se multiplicaram, e "as colunas dos ma- 
nifestantes" pareciarn "nos nas estra- 
das". Depois que a policia entrou em 
aqiio e prendeu t&s mil negros, outra 
multid2lo moveu-se ao redor dos mums 
da prisiio, pedindo para ser tamb6m ad- 
mitida. No final do dia, todos os prisio- 
neiros foram soltos, menos Luther King. 

A importiincia de suas a@es rendeu- 
lhe, em 1964, o Wmio Nobel da Paz. 
"Recebo-o em nome de milh6es de ne- 
gros americanos que lutam para dar fim 
?i longa noite de injustisas raciais", des- 
tacou ele em Oslo. 

Crftica dos "irmiios" 
A ligaqiio constante e necessauia com sua 
igreja e com os fundarnentos cristks nil0 
poupou Martin Luther King de urna drie 
de criticas por parte de companheims de 
ministdrio. As mais veementes partiram 
de um grupo de oito religiosos, clkrigos 
e pastores de Alabama, quando King es- 
tava preso em Birmingham. Se, por urn 
lado, os aspectos apresentados pel0 gru- 
po constituiram um golpe duro para 
King, por outro serviram-lhe para forta- 
lecer suas certezas, rebater as criticas e, 
ainda, questionar o que ele charnou de 
"frouxidi30 da Igreja". 

A prirneira crftica veio na d i m 0  de 
ser a atividade & Luther King inoportu- 
na. "Francamente, nunca chegad o dia 
'oportuno', de encetar uma campanha de 
qb direta. na opini20 daqueles que d o  
sofreram imerecidamente o ma1 da se- 
gregaqgo", refletiu ele. King passou a 
analisar o conselho que sempre chega 
aos negros para terem paciencia, para es- 
perarem "Essa palavra .('esperem') res- 
soa aos owidos de todos os negros, com 
uma familiaridade imtante. Este 'espere' 
quase sempre significa 'nunca'. Talvez 
seja filcil hqueles que nunca sentiram as 
estocadas da segregqiio dim: 'espere- 
m'. Mas, quando se presencia o lincha- 
mento brutal realizado pot hordas primil- 
pas sobn miks, pais e irmiios, simples- 
mentc por caprich; quando se contem- 

pla urna maioria de vinte de ne- 
gros asfixiada no drculo & uma pobreza 
celular em meio a uma sociedade farta; 
quando, repentinamente, a lingua fica 
presa e gaguejante para explicar a uma 
filha de seis anos por que d o  pode fre- 
qiientar o parque ptiblico de divers&s 
que acaba de ser anunciado na televise; 
quando se tem de dar urna resposta a um 
filho de cinco mos que pergunta: 'Papai, 

'Diante das injustips 
contra os negros, 
observo membros da 
lgreja branca se 
esquivarem' 

por que os brancos tram os pretos tao 
ma]?' (...) Em dado rnomento, a tolerib 
cia transborda e os homens ~o rnais se 
dispijem a serem atirados no abismo do 
desespero". 

Outra acusaqb feita a King mereceu 
pronta resposta. Quando qualificaram de 
extremada a atividade realizada em Bu- 
mingham, o lider negro disse ter ficado 
desapontado pel0 fato de os companhei- 
ros de clero compararem os "esfoqos 
n8o-violentos aos de um extremista". 
"'Ienho tentado localizar-me entre essas 
duas forqas, afirmando que n b  podemos 
competir com o 'nio fazer nada', do 
complacente, nem com o 6dio e o deses- 
pero do preto nacionalista. 'H6 um cami- 
nho mais amoroso de protest0 n8o-vio- 
lento. Confesso-me agradecido a Deus 
poque atravds da influencia da Igreja ne- 
gra o mdtodo da n8o-violCncia tornou-se 
parte integrante de nossa luta" (Ibidem). 

Desapontarnento 
mas esperanp 
Essas e outras m'ticas ensjrsram Martin 
Luther King a expressar total desaponta- 
mento com a postura assurnida pela Igre- 
ja branca e sua lideranp, apesar de algu- 
mas notaveis excqfks. No epis6dio do 
boicote aos transportes pSlblicos em 
Montgomery, por exemplo, King espera- 
va forte apoio de pastores, sawdotes e 
rabinos do Sul. 'Mas, ao conWo, al- 
guns t2m sido oponentes ferrenhos, recu- 
sando-se a compreender o movimento de 
libertaqiio e interpretando ma1 a atitude 
de seus lidens; outros t2m sido mais caw 
telosos do que corajosos, guardando si- 
lencio pot de~% da se-a anes&ica 
das janelas de vitrais coloridos". 

Ele foi rnais longe, ao acusar a & h i  
ribda decisilo das igrejas em nib sc envol-. 
verem com problemas sociais. "A vista 
de injusti~as clamorasas jqwtradas 

contra o negro, tenho observado mem- 
bros da Igreja branca se esquivarem, p m  
curando discutir enfaticamente irrele- 
v%as caritativas e santarronices insig- 
nificantes. (...) Owi muitos pastores afir- 
marem: 'Esses Go problemas sociais com 
que o Evangelho *rite I& se preocu- 
pa'. Observe que muitas igrejas se com- 
prameteram com mna religiiio inteiramek 
te aldm-mundo, que estabelece estranha 
diferemp, contnkh B Biblia, entre o corpo 
e a alma, entre o sagrado e o profano". 

0 pensamento de King, express0 nas 
d&adas de 1950 e 1960, traz uma fonni- 
&vel atualidade; mesmo diante de uma 
conjuntura espedfica, revela uma crise 
de identidade e de objetivos que marca a 
vida das Igrejas Protestante e Cat6lica 
Nas palavras do lfder negro, "houve dpo- 
ca em que a Igreja era muito poderosa 
(...), e um temrostato que transfonnava 
os costumes da sociedade. (...) Agora, as 
coisas mudaram. fi d o  comum ouvir da 
Igreja contemporhea urna voz fraca, 
inexpressiva e pouco distinta. Ela se tor- 
na, assim, uma superdefensora do status 
quo". E previ?. com tremenda vis80: "Se 
a Igreja de hoje niio i o q u i s t a r  o espi- 
rito de sacrificio de seus primeiros tem- 
pos, perded sua autenticidade, a lealda- 
de de rnilhb, e sed relegada B categoria 
de um clube social sem importihcia, sem 
signifi-o no &lo XX". 

Toda a vida de Martin Luther King 
nos serve de modelo para a pdtica crist2. 
E d extremamente salutar que movimen- 
tos sociais e eclesiais estejam mobilizan- 
do-se para expulsar para sempre do nos- 
so meio todo t i p  de discrimina$iio. N2o 
si5o nada despdveis a criaqio de co- 
m i e s  de combate ao racism0 na Igreja 
Metodista; o trabalho das pastorais do 
negro na Igreja Cat6lica; o empenho da 
C o m i W  Mundial de Combate ao Ra- 
c i sm (Conselho Mundial de Igrejas); 
apenas para citar alguns exemplos. 
Todas essas iniciativas mostram que o 

sonho n3o mbou. A urgencia do Reino 
de Deus implica nece~sariamente o fim 
da injustip, da opressib, e a instaurago 
de um novo tempo em que, como disse 
Martin Luther King, "os filhos de Deus, 
negros e brancos, hebreus e pagaos, pro- 
testantes e catdlicos hi30 de unir suas 

para cantar. 'Livres, enfun! Deus 
Todo-Podemso, somos finalmente li- 
Vres!"'. 

p.rrkRabataSalksGarh.jombtameto- 
dista, 6 editor do joraal Coatexto Pastoral e in- 
tegra a eqnipe do Rograma de Assessoria B 
Pastanl do CEDL 
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Urn encontro corn Dietrich Bonhoeffer 
Ervino Schmidt 

E xatamente ha cinqiienta anos, em 
meio turbulencias e agiqi3es do 

regime nazista, foi preso o te6logo ale- 
m2o Dietrich Bonhoeffer. Seguiu pacien- 
te o carninho do sofrimento aquele que 
sempre se entendeu como instrumento 
nas miios do Senhor da Hist6ria. Seu en- 
tendimento de fC cristii n b  admitia pas- 
sar de largo pelos padecimentos dos se- 
melhantes. Via como necessArio, assu- 
mir, em nome do Senhor, o sofrimento 
dos outros e se lanqar h aqgo responshvel, 
a qual niio C ditada pelo medo, mas que 
brota do amor libertador e redentor do 
priiprio Cristo. 

Assim, Bonhoeffer ngo p6de consentir 
com as injustiqas e atrocidades contra os 
judeus. A situaqgo era drarnhtica! Ele co- 
nhecia bem o que se passava, p i s  teve 
acesso direto a informes da politico- 
rnilitar. Assisttncia indiferente n b  era 
possivel! Aresisttncia contra o regime na 
forma de dendncia tamMm jh n b  era su- 
ficiente. Agora, importava ingressar no 
movimento ativo para tentar evitar o 
caos. 

Mas a 5 de abril de 1943, Bonhoeffer 
C preso e levado ao departamento militar ' 

do presidio de Berlim-Tegel. Contra ele 
n b  havia provas concretas, mas sua ati- 
tude em defesa dos judeus e suas frequen- 
tes viagens ao exterior levantaram sus- 
pitas. Era o que bastava para lanpr al- 
gutm prisb. 

Inicialmente, Bonhoeffer contava 
com uma soltura em breve. Mas a p d r  
da descoberta de docurnentos que incri- 
minavam pessoas pr6ximas dele de cons- 
piraqiio contra Hitler, a situago tomou- 
se muito dificil. Em setembro de 1944 a 
Policia Secreta do Estado transfere Ba- 
nhoeffer para o temido endereqo a Rua 
Prlncipe Albrecht. Ali ficou algum tempo 
sob severa cust6dia. A partir dai haveria 
de passar, ainda, por outros presidios em 
sua penosa peregrinaqb. No dia 9 de 
abril de 1945, foi sumariarnente executa- 
do. 

"Quem 6 Cristo para n6s 
verdadeiramente?" 
Nas cartas que Bonhoeffer esmve na 
prisb, fala repetidas vezes do "mundo 
emancipado", "n2o-religioso" e postula a 
interpretaqb n8o-religiosa do Evange- 
lho. Na carta de 30 de abril de 1944 le- 
mos: "0 tempo em que se podia dizer 
tudo ao homem com simples palavras - 
quer sejam teol6gicas ou piedosas - j i  
passou. Assirn tamMm passou o tempo 
da interioridade e da conscitncia, o que 
podemos resumir nas palavras, passou o 
tempo mesmo & religiiio. N6s marcha- 
mos para uma Cpoca sem religigo algu- 
ma". (Resist2ncia e Submissdo, Dietrich 
Bonhoeffer, p. 130). 

Muito se tern discutido sobre essas 
afha@ks. Houve, tamMm, muita espe- 

cula@o a aspeito. Havia os que se esme- 
rararn em mostrar que Bonhoeffer se 
equivocara com sua expectativa de um 
mundo emancipado, sem religi20 algu- 
ma. Havia.tamMm os que, tomando seus 
pensamentos, desenvolveram, anos mais 
tarde, toda urna teologia da morte de 
Deus. Claro, a express20 "Deus esta mor- 
to" vem de mais longe. Podemos encon- 
trh-la em Nietzche. ExtraordinArio, po- 
rCm, C que ela-passa a ser usada ampla- 
mente na pr6pria Igreja. Principalmente 
nos Estados Unidos essa express20 foi 
propagada em altos brados. A situaq20 
era confusa. Chegava-se ao esdmio de 
cantar um requitm para o Deus morto. 
Lembro-me de urna caricatura mostrando 
a porta de urna igreja fechada com o 
anlincio: Fechado por causa do faleci- 
mento do fundador. 

Qual, no entanto, era a real -preompa- 
$30 de Bonhoeffer? Ele a sintetiza: "Um 
problema que n8o chega a uma soluq2o 
dentro de mim C a quest30 do que C o 
cristianismo ou tamMm quem C Cristo 
hoje para n6s, verdadeiramente" (Ibi- 
dem, p. 130). 

Bonhoeffer observava o comporta- 
mento dos que estavarn detidos junta- 
mente com ele. N3o em frio distancia- 
mento, mas na proximidade de irmio; 
busca solidariedade com eles. Chamou- 
me atenqiio a passagem da carta dos dias 
29 e 30 de janeiro de 1944. "Quando on- 
tem tornamos a ficar prostrados sobre o 
chgo e alguCm audivelmente clamava 
'Meu Deus, meu Deus' - alias, urn ca- 
marada leviano -, n b  consegui ofere- 
cer-lhe qualquer consolo crisao nem di- 
zer algo para encoraji4-lo. Apenas sei que 
olhei para o reldgio e disse: Isto s6 dura 
mais dez minutos. Isto nfio saiu ap6s 
qualquer reflexlo, mas sem que eu o qui- 
sesse dizer, e talvez justamente porque 
tomei consciencia de n5o dever usar esse 
momento para extomiks religiosas. (Por 
sinal, nem Jesus usou dos momentos do 
alto da Cruz para insistir com os malfei- 
tores. apenas um se dirigiu a Ele)". Bo- 
nhoeffer ngo quer falar de Deus "nos li- 
mites", na "fronteira", mas no "centro". 
Assim, tamMm o lugar da Igreja n b  C 
"onde as possibilidades falham, nos limi- 
tes, mas sim no centro do povoado" (Ibi- 
dem, p. 133). 

A questiio da interpreta~iio n3ereli- 
giosa do Evangelho, assim me parece, 
coloca-se em termos de solidariedade, de 
estar ai para 0s outros. 

A busca de valores 6ticos 
Erarn dias sombrios onde tudo desmom- 
nava. Na solidao de sua cela, Bonhoeffer 
continuou sua reflexb em tomo da Ctica. 
Quais as altemativas quando ngo mais se 
tem cMo sob os p6s? quando a deaden- 
cia dos valores kicos C geral? Bonhoeffer 
mesmo escreveu, na vCspera do ano & 

1943: "A grande rnascarada do malign0 
p6s todos os conceitos Cticos em confu- 
s5o estonteante. Para a pess oa... com con- 
ceitos Cticos tradicionais t realmente des- 
concertante que o ma1 possa tomar a for- 
ma da luz, da aq50 beneficente, da neces- 
sidade histiirica, da justiqa social" (Resis- 
encia e Submissiio, p. 16). 

0 s  conceitos clhssicos de esmtura 
moral como razao, conscit?ncia, princi- 
pio e v i d e  evidenciararn-se demasia- 
damente ambiguos e relativos. De onde 
esperar algo novo? De onde vi15 liberta- 
F ~ O ?  Quem haved de perseverar? So- 
mente aquele que, "apenas preso a Deus, 
se sabe chamado para a aqgo obediente e 
responshvel" (idem, p.18). At n20 hh es- 
paqo para teorias abstratas, nem para urna 
Ctica casuistica. N3o interessa o "univer- 
salmente viilido". Em Cristo n30 se rea- 
liza urna idCia abstrata de amor. Nele o 
amor de Deus dA sentido a toda a realida- 
de do ser humano e do mundo. Assim, 
Ctica cristii coloca o crente no meio do 
mundo. 0 que importa C o agir responsd- 
vel para a situaqio concreta. Justificado 
em Cristo, o crente pode viver e atuar 
livre e serenamente em direqao a urna 
nova realidade. 

Igreja para outm 
Bonhoeffer fez critica violenta B Igreja 
que gira em torno de si mesma, preocu- 
pada, antes de tudo, tom a manutenq20 
de sua estrutura. Tomou-se afamada sua 
expressiio: "A Igreja s6 6 Igreja quando 
existe para outros". Ela deve participar 
das tarefas profanas da vida. Ela 6 essen- 
cialmente serva. 

Neste sentido, ele tamMm se preocu- 
pa com o significado da Igreja para a so- 
luqb dos problemas sociais. E pergunta: 
Qual a relaqiio dela com o proletariado? 
Observa as massas que se separaram 
dela? Sed que ela ngo tem ouvidos para 
ouvir a voz que vem dessas massas que 
dela se afastaram? Bonhoeffer se volra 
contra urna Igreja "burguesa" e exige-lhe 
renovaqao. Esta, no seu entender, inclui 
ganhar o proletariado. k o pr6prio Evan- 
gelho que coloca a Igreja diante da ques- 
tiio do proletariado. A pregaq8o n2o t 
algo para as horas livres de domingo, C 
algo para a vida! 

Bonhoeffer e a causa ecumCnica 
Ngo C por acaso que no movimento ecu- 
menico Bonhoeffer C lembrado com res- 
peito e grati&o. Ele dedicou grande parte 
de seus esfoqos a essa causa. A Igreja 
oficial na Alemanha n?io assumiu posiq2o 
clam e destemida em favor dos persegui- 
dos pelo regime nazista. Ao conMo, 
chegou a compactuar com a ideologia 
ariana. Bonhoeffer critim com veemtn- 
cia tal postura e participou do surgirnento 
da Igreja Confessante, que se opunha ii 
Igreja oficial. "A comunidade dos que 

pertencem B Igreja nil0 C detenninada 
pel0 sangue e, portanto, ti30 pouco pela 
rap, mas somente pelo Esplrito Santo e 
pelo Batismo" (Gesammelre Schrifien - 
Coletbea de Obras 11, p. 1 16). Encontra- 
mos a afirmaqiio de que Igreja verdadeira 
estd ali onde o sermlo se mandm dentro 
do puro Evangeiho contra toda "presun- 
$50 humana". EstA ali onde os sacramen- 
tos dependem da palavra de Cristo u ~ c a -  
mente. Igreja, para Bonhoeffer, C o corpo 
visivel de Cristo. 6 o Cristo existindo 
como Comunidade. A Igreja Confessante 
quer resgatar o verdadeiro sentido do ser 
Igreja de Jesus Cristo. 

Bonhoeffer buscou sensibilizar as 
igrejas do mundo ecumenico para a luta 
que se travava no seio da Igreja alemZi. 
Mas, a maioria dos dirigentes ecumeni- 
cos evitava tomar posiq3o que pudesse 
significar urna ruptura com as autorida- 
des eclesihticas oficiais em Berlim. Ele, 
podm, insistia: "6 precis0 decidir-se de 
urna vez, n20 C possivel apardar eterna- 
mente urn sinal do c6u que facilmente nos 
desse a soluqb da dificuldade. TamMm 
a ecumene deve decidir- se..." (E. Bethge. 
Biografia, p.427). Conforme ele, as deci- 
s6es tardias ou desperdi~adas podem ser 
mais pecaminosas do que as decis&s er- 
rheas provenientes da fC e do amor. Nil0 
se trata de algo circunstancial. Ele estava 
convict0 de que o futuro do ecumenismo 
e da Igreja Confessante dependia da acei- 
taqiio desta no movimento ecumtnico. 
N2o foi oportunismo nem luta por in- 
flutncia ou poder o que o levou a buscar 
apoio ecumtnico, mas a convic$50 de 
que crentes pelo mundo afora estiio inter- 
ligados pela fC em Jesus Cristo. 

Jh muito cedo Bonhoeffer partkip& 
do movimento ecumtnico. Em 1931 
atuou como secretavio para a juventude. 
Deixou para a ecumene o testemunho do 
que vem a ser urna vivencia unicarnente 
a partir da graqa, da "grap preciosa", isto 
6, em obeditncia a Cristo. 

Interpretapo solidfia do Evangelho; 
Igreja para outros; aq20 obediente e res- 
ponshvel na situaq5o concreta; busca de 
valores Cticos verdadeiros; vivencia a 
partir da m a .  Questiks de uma Cpoca 
passada? Ngo! Questtks para nossa rea- 
lidade brasileira de 1993, de estonteante 
atualidade! 

Uma teologia libertadm que rcmete 
para a vida, no "centro do povoado" tem 
muito a nos dizer ainda hoje. Tem razh 
Rubem Alves quando diz, falando de Bo- 
nhoeffer: "Suas idtias nunca s5o simples 
curiosidades a serem examinadas, mas 
ferramentas que nos ajudam a organizar 
nossa pr6pria experiencia e o nosso rela- 
cionarnento com o mundo". 

l[rX.ina Schmidt 6 professor e tablogo. Amal- 
m t e  ocupa a sccntaria exmtiva do Cwrseiho 
Naciohal de Igrejas Cristes (Conic), 



Corn- feridas 
Paula Roberto Rodrigues 

Ela florescia em pleno vergo. 0 s  cachos amarelos 
anunciavam a plenitude da vida, o perfume 
convidava il dqura do amor... A abundhcia de 

triste za... as feridas cicatrizadas escondem um; 
incontida! Florir? Talvez seja uma alegria gua 
para outros veraneios! 
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folhas e a extensilo dos galhos brindavam-nos com o H6 pessoas entendidas em jardinagem que 
frescor de uma bondosa sombra e, hs noites, com os amscam o palpite (evangClico): C precis0 que 
contornos dos mistCrios de nossa alma. 0 esplendor wore  frutifera seja podada para que produza c 

de sua beleza seduzia a todos que transitassem pelos maior quantidade ... Algo parecido com o mart 
seus dominios imperiais, que mesmo reduzidos a em que uma vida sacrificada provoca a vocaq2 
uma esquina, provocavam exclama~ks e louvores! heroism0 de muitos ... Sernelhante ao dique qu 
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bom viver ao seu lado! eletricidade! 

Mas, certo dia, aconteceu o inesperado: N6s, os vizinhos da a&ia imperial, n5o 
encontrarnos nossa acacia totalmente despida de compartilhamos dessas justificativas embutidas de 
galhos, folhas e flores, incrivelmente nua, um utilitarismo capitalista. E sussum 
terrivelmente violentada ... numa oraq5o: 1 
Tomados de tristeza, in6teis, acicia 
acabamos por descobrir que 
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realizarem aquela vileza, que 
eles chamavam de poda. 

Perfumes e COIGJ 

3 poder c 
Indagamos se eles nilo tinham nente in 
exagerado, mas sua certeza rem a fluidez de 
cientifica os poupava de $40 do e 
qualquer possibilidade de erro. jade do 
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perseguiu: as ligrimas foram essential, acreditam que o 
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