
A fragmentariedade dos tempos modernos
e a experiencia de Deus na Sabedoria

nunoDuc;Ao
``Nao procurem a morte, desuiando cL pr6pria Vide de voces, nem prouoquem
cL rutrra com as obra,s que uocas praticam, pots Deus ndo fiez a rr.orte, ruem se
alegra com a perdi§ao dos seres uivos. El,e criou tudo pci,ra a, exi,starwin e as
criaturas do mundo sdo sadias: nelas nao h& ueneno de morte, nem o mundo
dos inortos reina sobre a terra, porqu,e a justiga 6 i,rmortal".

(Sb 1,12-15)

Quem diria! Pois 6, este texto esta na Bfolia. E exatamente no livro da

::a;esd3:a6r:sotroqeus:ree:ea:aegtuaesec:::apso7Vfiquu=aVIpveerugua:::¥upt:¥:Et,emmue££toosn6::s]:
diante  do  mundo  P6s-Modemo  que  vive  a  fragmentariedade  de  urn  progresso
desenfreado e assustador. Urn progresso que cria bern-estar social para uns poucos,
panico e medo para muitos. A morte 6 uma realidade, mas ela nao vein de Deus."Ele criou tudo para existir. Nao ha veneno de morte nas criaturas e nem o mundo
dos mortos reina sobre a terra porque a justiea 6 imortal". Entao quem coloca nas
criaturas, na terra, no cosmo o veneno de morte?

i verdade! Hoje, estamos diante de urn novo modelo de desenvolvimento,
criando urn novo modelo de rela§6es sociais, de express6es culturais e religiosas. E
a 16gica desta nova expressao de desenvolvimento que da primazia ao capital e aos
meios novos de produ€ao sobre a pessoa humana trabalhadora. Da pririazia ao
humanistico, quando da, sobre o 6tico e sobre o espiritual. i verdade tamb6m que
este ritmo das coisas obriga-mos a desinstalar-mos; criar uma consciencia cn'tica
diante de tudo o que diariamente mos 6 oferecido; desenvolver o discemimento e o
born senso para nao submergir nesta "terceira onda".
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* A sabedoria  bfolica,  particularmente  a  que  esta  expressa no  livro  da
Sabedoria, teria algo a mos dizer?

* Nao poderia servir de espezfao para a gente se olhar e se ver?
* Ou uma/.o7aezcl para podermos ver mais longe, onde mos levara esta nova

corrente ideol6gica?
* Ou quem sabe umaporfc! que se abre para novas perspectivas de justiga?
* Como encontrar Deus na fragmentariedade do P6s-Moderno onde tudo se

tomou relativo, fragil e descartavel? Sera Deus descartavel?
Sao perguntas que hoje angustiam a inteligencia dos humanos e os fazem

se agarrar a primeira tabua de salvacao que aparece.

0 LIVRO DA SABEDORIA EM SEU TEMPO

Trfulo, autor, data

0 livro da Sabedoria recebeu o nome de: "A sabedoria de Salomao''. Por6m,
lhe foi dado este titulo porque os caps. 7-9 dao a palavra a este rei, que a tradicao
judaica considerava "o sabio" por excelencia. Entretanto, trata-se de urn artificio

:::rsa£°enpt::o::§.P#a:oC:amsa¥ao:uat;an:dpa=eudno:¥hm±maednotseder:::rTc:Cf8:zc¥
0 autor, urn judeu de Alexandria do Egito, que preferiu ficar no anonimato,

escreveu esta obra na lingua grega. Ele nao 6 nem fil6sofo, nem te6logo, mas urn
sabio que investiga, reflete e exorta a buscar a sabedoria, que vein de Deus, que se
obt6m pela ora§ao e pela pratica dajustiga, fonte de todas as virtudes e de todos os
bens.  A obra provavelmente  ficou  pronta  por volta  dos  anos  50  ac,  periodo  de
acentuado helenismo no mundo de entao.

Estrutura e contetido

A Bil]lia "TEB" divide o livro da Sabedoria em tres grandes se€6es, que sao
o reflexo de situag6es e preocupac6es diferentes:

1. 0 destino humano segundo Deus: 1-5
2. Elogio a Sabedoria: 6,1-11,3
3. Meditagao sobre o 6xodo: 11,4-19,22
Este sabio alexandrino debrugou-se sobre a experiencia do cotidiano para

investigar ``aquele espirito inteligente" imanente no mundo e  ao mesmo tempo
transcendente, enquanto ``reflexo da luz eterma" (veja 7,22.26).  Portanto,  dentro
destas tres grandes see6es encontramos a fragmentariedade do cotidiano da 6poca
do autor e a maravilhosa experiencia de Deus daqueles que o buscam com sabedoria,
na sabedoria que vein de Deus, pois em todos os acontecimentos que o autor refletiu
ela se tern revelado como a mestra da hist6ria (10,1-11,3).

1. Bfolia TEE (`Thadufao Ecum6nica da Bfolia"), ed. Loyola, Sao Paulo,  1994. Introdngao ao
livro da Sabedoria, p. 1681.
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0 sabio e,,a fragmentariedade da hist6ria

Peso licenga para mos desviarmos das tres grandes seg6es acima descritas
e  permanecermos  na  sabia  observagao  e  constatagao  que  o  autor  do  livro  da
Sabedoria faz olhando atrav6s da janela da hist6ria. A hist6ria que 6 mestra da
vida. E interessante notar os diferentes matizes e as varias remificac6es de todo
este texto sapiencial. A riqueza e a liberdade com que trata os diferentes assuntos
permite-nos perceber que o autor vai abrindo novas pistas para a reflexao religiosa
e conseqtientemente para novas experiencias de Deus, talvez ainda nao experimen-
tadas dentro da rigidez da doutrina.

Alexandria do Egito, ambiente onde se contextualiza o livro da Sabedoria,
era  entao  urn importante  centro  cultural helenistico,  embora  sob  o  dominio  do
Imp6rioRomano.Nestacidadeviviamcercadeduzentosmiljudeus.Aculturagrega
com  "seu jeito  de  viver" -  suas  filosofias,  politica,  costumes,  esportes  e  cultos
religiosos -representava uma 6poca de grande evolu§ao na hist6ria dos povos. Urn
progresso que se fazia cada dia mais visivel e palpavel a todos os que por uni motivo

3:pr°i:tar;a:Eteri::#ic:mepc:rn:::°sac%:iaafo:£aVI:£L9s9pa:rsgseg:.s%Suijtpa€ecTfasd°e:ire¥d:
a Asia  ate  o  Egito.  Em Alexandria,  a  comunidade judaica,  ao  que  parece  nas
entrelinhas dos textos do livro da Sabedoria, nao escapou ao fascinio deste brilhante
progresso. 0 autor conhece e aproveita as novas descobertas, mas tamb6m reflete
sobre a fragmentariedade da hist6ria do seu povo: escravidao no Egito, luta pela
posse da terra, organiza€ao do povo sofrido, ganancia e poder dentro e fora de sua
casa, exflio, esperanca, reconstrufao e outra vez opress6es, dominag6es e imposie6es.
Por isso insiste em recomendar sobretudo aos jovens e govemantes que tomem por
companheira a Sabedoria porque somente ela podera dar urn espz'rjto 7z,ouo a todas
as coisas (caps. 7-8).

Como sabio que 6, percebe que ha sin urn flo condutor. Ha uni elo muito
forte  que  mant6m  unida  a  corrente.  Ha urn prego  onde  tudo  esta  pendurado.
Contudo, ha no autor uma preocupagao constante.

* Como ficar de p6 e conservar a pr6pria identidade em meio a fragmenta-
riedade do cotidiano?

* Como ser fiel a Deus e contemplar sua face em meio a uma cultura tao
diferente e tao estranha a sua?

Alexandriarepresentavaparaosjudeusumaconstanteameagaafe,avida
eidentidadejudaicas.Aomesmotemporepresentavaparaelestamb6mumenorme
desafio  a  inculturagao2.  Veja,  por  exemplo,  em  7,15-22:  o  progresso,  as  novas
descobertas cientificas s6 t6m valor se elas se encaixam na sabedoria que vein de
Deus. Os gregos explicavam os fen6menos naturais pela teoria dos quatro elemen-
tos:  ar,  agua, fogo e terra3.  Mas quando o ser humano entra em colisao com as
grandes catastrofes da vida, s6 existe urn que pode intervir, Deus. 0 universo por
si mesmo 6 totalmente incapaz de dar a minima contribui€ao para restabelecer a
harmonia,  porque  nao  6  al  o  lugar  onde  se  da  a batalha entre  Deus  e  o  mal
intramundano. 0 universo permanece plenamente intato4. E na mente humana,

2. Embora a palavra seja modema, o desafio era atual.
3. Bfolia TEB, nota v, p. 1693.
4. VON RAD, Gerhard. Sabjczwri'a en Jsraez. Ed. Cristiandad, Madrid, 1985, 377.
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no coracao humano que se invertem os valores. Portanto, 6 possivel aceitar o novo
sem  perder  a  identidade,  mas  somente  atrav6s  da janela  da  fe  e  da justi€a,
acompanhadas pelo discernimento. Esta 6 a sabedoria que vein de Deus. Porque
"ela 6 mais m6vel do que qualquer movimento; emanagao pun'ssima do poder de
Deus; espelho nitido da atividade divina; imagem de sua bondade; reflexo da luz
eterna; tinica; re7ioucz o z4njuerso; passa nas almas santas para formar os amigos de
Deus e os profetas" (cf. 7,26-30). Buscar a Sabedoria 6 participar do plano original
de Deus, pois ela estavajunto dele na obra da Cria€ao (Sb 9,9). Ela tern o poder de
renovar a vida, sobretudo a dos seres humanos. No prolongamento desta reflexao
a experiencia de Deus 6 descrita como algo fascinante. Experimentar a Sabedoria
6 experimentar Deus. Ela 6 a expressao feminina do Criador e Senhor do universo
(8,2-3). Esta experiencia confere a imortalidade (8,17); ao contrario, a experi6ncia
de quem serve idolos sofrera a destnii€ao (11,15-17). Nao resta drivida que os novos
modelos de desenvolvimento podem prejudicar o plano de Deus. Contudo, no plano
da sabedoria Deus da sempre uma nova chance de conversao para que triunfe seu
projeto de justiga, bondade e miseric6rdia (12,19-27).

IMPULSOS PARA HOJE

Crise de fe ou volta ao sagrado?

A capacidade intelectual humana fez com que se sonhasse com urn futuro
que fosse a superaeao continua do presente. 0 iluminismo levou o homem a pensar
- observa Habermas - que esta supera€ao "nao somente promovera o controle das
forcas naturais, mas tamb6m a compreensao do mundo e do eu, o progresso moral,
a justiga das institui€6es e ate a felicidade dos seres"5. No entanto uma crise de fe
se instalou profundamente no coragao de mulheres e homens que sonhavam com a
utopia do futuro. Passou-se a acreditar memos em tudo e em todos. Tantas esperan-
gas ficaram fnistradas no campo da politica, do econ6mico, do social e do religioso.
Esperava-se entrar no terceiro mil6nio com o p6 direito, isto 6, com memos 6dio,
menos guerras, memos pobreza, memos fome. E o que se ve 6 exatamente o contrario.
A P6s-Modernidade  p6s  em xeque  uma poreao  de valores,  tais  como  a  6tica,  a
solidariedade,  a hospitalidade,  o  sentido  de  pertenea a hist6ria,  e  fez  surgir  o
imediatismo e a fragmentariedade. 0 homem modemo se encheu de quinquilharias
barulhentas  e  caiu  no  vazio  mais  profundo  de  sua  interioridade.  No  dizer  de
Vattimo, a P6s-Modernidade "6 urn pensamento fraco", nao orientado para a origem
ou o fundamento; Deus deveria desaparecer do horizonte como uma hip6tese intitil.
Contudo  a  Modernidade  e  a  P6s-Modernidade  nao  destruiram  a  religiao,  mas
abriram uma porta para que muitos desertassem das grandes religi5es institucio-
nalizadas  e  ofereceram  passagem  a  enorme  proliferagao  de  filosofias  de  vida,
movimentos religiosos e para-religiosos de todos os tipos e para todos os gostos."Entretanto esses homens merecem repreensao menor: talvez se extraviem apenas
na maneira de procurar a Deus e de querer encontra-lo" (cf. 13,6). Quando o autor
do livro da Sabedoria critica estas atitudes em sua 6poca, nao visa ao culto prestado
pelos diversos povos a essa ou aquela forga natural mas as cren€as filos6ficas e

5. GASTALDI,I. Ed#car e ELJangeJjzar 7}a P6s-A4:oczerm!dede. Salesiana Don Bosco, Sao Paulo,
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cientificas que divinizam os elementos da natureza. A divirizaeao dos astros tinha
sido uma constante no pensamento grego. 0 estoicismo 6 especialmente criticado
pela sabedoria do sabio. Hoje de maneira mais sutil coexistem uma secularizaeao
avaneada com urn novo ressurgir do religioso, desde suas formas mais mist6ricas
ate as manifestag6es mais n'gidas , conservadoras , fanaticas. Assim entre a "nausea"
de  Sartre  e  a "angiistia"  de  Heidegger  encontramos  o  vazio  humano buscando
desesperadamente algu6m que o compreenda e o preencha. "0 frio programador de
computador torna-se urn mistico nas suas horas vagas''6.

Diante destas novas forcas que emergem da fragmentariedade do Moderno
e P6s-Moderno, Leonardo Boff suscita urn duplo questionamento ao cristianismo
hist6rico. Em primeiro lugar, pergunta ele, em que medida a civilizagao emergente
obriga o cristianismo  a fazer uma autocritica e assim resgatar sua experiencia
originaria?  Em  segundo  lugar,  em  que  medida  o  cristianismo  autocriticado  e

=:#:Zamde?n:epe¥j:ndeerfu:sf:n#ojuq:::e:ivI;[e£Zrae9a€:z£;Fnetinaaexpressar-se

"Educar e Evangelizar na P6s-Modernidade"

mentod:0:S;r=€:ter£:::daoqrT:inpeas::naom[#%rGaars:ge£:°i:ms:uS{[¥#::<PE°d:ecn=a:
Evangelizar  na  P6s-Modernidade",  faz  uma  sintese  da  hist6ria,  mostrando  as
caracteristicas pringipais da modernidade, como pano de fundo para se entender a
P6s-Modernidade.  Italo  parte  da  revolugao  cje7ifz'fico-£e'c7izccr,  onde  a  realidade
filos6fica cede lugar a razao cientifica, razao instrumental, destinada a descobrir
as leis da natureza para manipula-la. Aponta a revolueao jnczz4sfrjoz, cujo objetivo
6 produzir sempre mais, substituindo o homem pela maquina. Analisa a revolucao
cz£Zfztraz, proveniente do iluminismo,  definido por Kant como o estado adulto da
humanidade.  No campo politico veio a revolugao cze77iocrdfjccz,  fruto  da ansia de
liberdade, da vontade emancipadora, da afirmagao dos direitos humanos.

0  dominio  do  mundo foi gestando uma nova utopia:  a fe no  progresso
indefinido. 0 descobrimento das leis da natureza, o dominio sempre maior do espaeo
c6smico foram algumas das causas que provocaram o fen6meno da secz4Zcbrzzapdo,
que repercutiu profundamente no campo religioso. Enquanto que, no canpo 6tico,
o j77,djt;I.dz4oZzsmo foi afastando especialmente os jovens das problematicas sociais.
A atitude acomodada do individualismo foi gerando o esp!'rjto bz4rgz.€s.

Aqul cabe urn questionamento.  Diante da constatagao de italo podemos
perguntar:

* Onde fica a pessoa humana dentro dessa evolufao toda?
* Qual a tare fa que lhe cabe sobretudo diante dos intimeros irmaos e irmas

postos a margem do desenvolvimento?

6. GONZALEZ CARVAJAL, I. Educar en un mundo posmoderno. Em: SeJeccjones de Teozog}'a
128 (1993) 246. Ver tamb6m NAISBIT, Megafrends 2000. AMANA-KEY Ed., p. 337/344.

7. BOFF, Leonardo. IVoua Era.. cb c€ujzieo€do pzanefdrja. Ed. Atica, Sao Paulo, 1994, 49.
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Facetas do fen6meno P6s-Moderno

A P6s-Modernidde 6 uma etapa da hist6ria dificil de situar e definir, dotada
de caracteristicas difi'ceis de descobrir. Vejamos quais  sao sus facetas principais
segundo ftalo Gastaldi:

1. A P6s-Modemidadep6s em crzse a /e' no progresso. Na sociedade indus-
trial classica passavam fome pobres e ricos. Na nova sociedade tossem por conta-
minacao ate os mais ricos. Antes todos eram iguais perante a lei e perante Deus;
agora todos sao iguais perante a canada de oz6nio.

2. A P6s-Modernidadeperdez4 a fzc„deme7tfo.. ha uma enorme desconfian€a
da razao e desencanto frente aos ideais n5o realizados pela modernidade.  0 ser
humano atual desconta da razao e se orienta pelo sentimento. Ao renegar a razao
o  pensamento  fica  sem  fundamento.  Terminam  as  certezas.  Os  p6s-modemos
rejeitam a razao ou duvidam dela, mas utilizam-na em suas criticas; negam que a
verdade seja possivel, mas acreditaln na verdade que afirmam.

3. Os p6s-modernos nao acreditam nas cosmoujs6es.. Lyotard rejeita o que
ele chama de "grandes relatos" da humanidade; para ele estes sao simples narra-
tivas  que  se  impuseram  na  base  do  terror,  como  ensina  a  hist6ria.  Nada  de
cosmovis6es; nada de respostas tiltimas, portadoras de sentido.  Existem apenas
relatos pequenos e fragmentados.

4. Na P6s-Modernidade dissolveu-se o sentido da hist6ria: para os p6s-mo-
demos unidade na hist6ria nao existe; acontecem somente "micro-hist6ria", hist6-
rias parciais, tantas hist6rias quantos sao os individuos. A mz'dza, mos satura de
noticias e acontecimentos presentes, nao permite que uma noticia dure e nem que
o destinatario reflita sobre ela. Estamos "nun novo sentir e experimentar a vida,
sem mem6ria, sem continuidade, sem futuro".

5. A P6s-Modernidade acaba por 7}egar o sz./.ezfo.. o ser humano tomou-se
urn n6 e uma rede de relag6es, dotadas de leis pr6prias. 0 homem converteu-se mum
objeto.  Os acontecimentos tornaram-se independentes do ser humano.  0  sujeito
tomou-se algu6m "essencialmente fragmentado e desencontrado no seu ser intimo,
incapaz de unificar experiencias". A  comzcnjco€6o desligou-se dos sujeitos emisso-
res e receptores: esta em maos an6nimas. Ainformagao vai ao ar como urn produto
de instituig6es e entidades impessoais: BBC, CNN, REUTER, TVE, TVG, SBT, etc.

6. Na P6s-Modernidade a e'£z.cc! perdeu seu fundamento: nao existem crit6-
rios  morais  validos  que  valham  em  si  e  por  si  mesmos,  que  tenham  alcance
universal.  Nao existem valores absolutos. Podemos sim p6r-mos  de acordo sobre
certas  coisas,  mas  trata-se  de  conse7isos  socjojs  frc!cos,  nao  de  compromissos
definitivos, nem universais. Existem escolhas privadas, guiadas pelo desejo, sem
coacao alguma, sem coer6ncia. Ontem era a ioga e a meditagao transcendental, hoje
o alcool e as drogas, amanha a aer6bica, a reencarnagao, a New Age, etc. Viver 6
experimentar sensag6es, quanto mais fortes, intensas e rapidas melhor. Nada de
sentimento de culpa, nada de bern e mal, nada de valores: vale o que me agrada.

7. Na P6s-Modernidade da-se urn novo esfjzo cze ujdo.. a corrente de pensa-
mento nao se deteve no intelecto, passou a ser urn estilo de vida. Viver a existencia
como uma sucessao justaposta de pequenos instantes de prazer, i)Zuer o uaejo, sem
trag6dias nem apocalipses.  Retirar-se  ao  santuario da vida privada,  resgatar o
homem singular, despreocupar-se da vida social e da militancia politica. Para que
comprometer-se se nada 6 absoluto, nada 6 definitivo?
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8. Na P6s-Modernidade entrou em crise o sentido de perfe7t€cb.. a P6s-Mo-
dernidade foi gestando urn jovem Zfgfa£, urn personagem superficial, imediatista,
cheio de coisas, mas vazio de ideais; urn jovem saturado de perguntas, de informa-
goes justapostas, mas incapaz de chegar a unidade.

9. Na P6s-Modernidade voltou-se ao scbgrodo.. a modernidade e a P6s-Mo-
dernidade nao destruiram a religiao, mas possibilitaram a desergao em massa das
grandes religi6es institucionalizadas, para dan passagem a uma proliferafao de
movimentos religiosos e para-religiosos de todo tipo.

10.  A P6s-Modernidade  na Ame`rjccI  Lc!£j7Lc!.  A America Latina  comefou
lentamente a participar da P6s-M6demidade mas de forma improvisada, fragmen-
tada, dependente. A parte sadia da America Latina viu-se levada a comprometer-se
mum processo de libertacao, para impedir ou rejeitar novas opress6es. Mas somos
invadidos por essa fercejro o7tczo. Sem pertencer ao Primeiro Mundo, somos impor-
tadores de sua tecnologia.

'Thapos e valores da P6s-Modernidade

Carregamos aqui as cores dos desafios para a inculturaeao da fe. Com isto
nao queremos negar que a P6s-Modernidade traz consigo tamb6m urn grande feixe
de  valores  tipicamente  evang6licos:  Desinstalaeao,  destruigao  de  falsos  idolos,
espirito de busca humilde, tend6ncia ao transcendente.

* Desconfianea da razao e desencanto frente aos ideais nao realizados pela
modernidade.

* Desaparecimento de dogmas e prinofpios fixos: agnosticismo, pluralismo
de verdades, subjetivismo.

* Aboligao dos grandes relates. Fragmentagao das cosmovis5es.
* Dissolugao do sentido da hist6ria. A realidade tamb6m se dissolve em

fragmentos.
* Pluralidade ideol6gica e cultural. Forte dose de ecletismo.
* Distancia crescente entre as gerag5es.
* Crise aguda da 6tica: individualismo (narcisismo), hedonismo, flexibili-

dade de costumes, permissividade.
* Ateismo pratico e fragmentapao religiosa.

CONCLUSAO

Sabemos  que  o fen6meno  da P6s-Modernidade nao nasceu na ch6rica
Latina. Ele 6 fruto do processo de desenvolvimento dos parses do assin chamado
``Primeiro Mundo". Em muitas areas da America Latina estamos em pleno processo
de industrializafao e de modernizacao. Entretanto nao escapamos dos efeitos que
ja se sentem entre n6s, trazidos quer pelos modemos meios de comunicagao, quer
pela influencia do neocolonialismo. Conhecemos na America Latina movimentos de
resist6ncia criados para salvaguardar nossas culturas frageis e sofridas: a Teologia
da Libertaeao, as Comunidades Eclesiais de Base, os diversos movinentos popula-
res, e sobretudo o acesso por parte do povo a leitura orante da bfolia; tudo isto criou
comprometimento  com  os  mais  pobres  e  excluidos  da  sociedade.  Nestes  meios
floresce a cada dia uma experiencia vital com o Deus da vida. Experi6ncia esta que
ten suas raizes na Sabedoria que vein de Deus e por isso muitas vezes somos
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1evados a repetir com gozo as mesmas palavras de Jesus: "Eu te louvo, 6 Pai, Senhor
do c6u e da terra, porque escondeste essas coisas aos  sabios e inteligentes, e as
revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado!" (Lc 10,21). E
como o autor do livro da Sabedoria consolou e infundiu enorme-esperanga em seus
contemporaneos, queremos tamb6m n6s haurir, ainda hoje, desta mesma fonte e
dizer cheios de confianga:

"Erin tudo, Senh,or,

engredecestes o vosso povcl,
e o cobri,stes de g16ria.
Nao o desprezastes,
erin tode o terrxpo e lugar
estivestes junto a ele (Sb ±9,22).

Com estas palavras finais o autor do livro da Sabedoria conclui sua reflexao
sobre a longa e muitas vezes penosa caminhada do seu povo. Fazemos votos que
nossos educadores da fe sintam vontade de ler, refletir e buscar inspiragao neste
texto tao "sabio" da Sabedoria. Pois, por ser o fen6meno da P6s-Modernidade uma
etapa da hist6ria difi'cil de situar e definir, dotado de caracteristicas tamb6m dificeis
de definir, o educador da fe continua perplexo diante dele e se interroga constante-
mente:

* Como educar hoje a fe? Como criar valores estaveis, capazes de infundir
solidez mos homens e nas mulheres de amanha?

* Como ajudar o ser humano a encontrar sua jmagem e semezfacrm€a com o
Deus da vida?

* Como ajudar a govemar o planeta terra com justiea, porque a/.zcsfjgcb e'
inorial?

* Em meio a tudo isto,  qual 6 o verdadeiro rosto de Deus que mos cabe
transmitir?

Rosana Pulga
Servigo de Anima§ao Bfolica

Rua Januaria, 552 - Floresta
31110-060 Belo Horizonte, MG
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