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Lntrodu¢ao

0temaquevamosrefletir,nesteartigo,nosfazlembraracenaondeumamanada
incontrolavelavangaemdiregaoaumacrianca,que,engatinhando,coloca-seatrasde
unia arvore e ve os animais passarem a sua volta. Esta cena, passada nos meios de co-
municag5o social, algum tempo atras, como anhncio de urn banco privado, compara-
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instituigao, vivendo do pr6prio mercado, apresenta-o desta forma!

Este andncio, sem querer, denuncia a violencia com que o mercado financeiro
avanga em diregao ao lucro desenfreado. Mesmo nao querendo, estamos todos amea-
gadosporestaviolencia,umavezquecaminhamosdentrodeumprojetoquepretende
transformar o mundo segundo as exigencias do chamado "neoliberalismo", ou tam-
b6mconhecidocomo"mercadoglobalizado".Sejaqualforonomequesequeiradar,6
fatoquesetratadeumprojetoquerestringeasinstituic6eseregrasdemocraticas.Sua
realizagaosedaemmeioaumatotalfaltade6ticadentrodapolitica,suprimindoosdi-
reitossociaiscomaproducaodeamplossetoresexcluidosdeseusdireitos,comoterra,
teto,trabalho,dignidade,vozevez...Esta6arealidadesobreaqualqueremosrefletir.

Aapocalipticanosajudaaenxergarepensarahist6ria,principalmenteemtem-
posdecrise,deperseguicaoeviolencia.Suamensagemdestacaavit6riaea?speran-
ga,  em meio  a fidelidade e perseveranca dos perseguidos.  Hoje,  a perseguicao  e a
violencia encontram-se veladas,  sendo preciso tirar o v6u, revelar/apo-calipse!  Ao
mesmo tempo 6 necessario ter fimeza e coragem para continuar a luta pela vida! 0
texto escolhido para ser uma luz nesta tare fa de revelapao encontra-se no capitulo 13
do Evangelho de Marcos. Atrav6s de sua analise, buscaremos urn sentido, uma pista,
para  o  enfrentamento  da  amarga  experiencia  de  perseguicao  e  dominagao  politi-
co-econ6mica de hoje.

1. A apocaliptica em Marcos 13

A presenca da literatura apocaliptica em Marcos 6 algo notavel. Varias sao as

passagensquepossuemumaintensaligacaocomosconceitosefigurasapocalipticas.1
Portanto, podemos de fato pensar em urn texto apocaliptico dentro do Evangelho de
Marcos. Por outro lado, devemos reconhecer que o movimento apocaliptico, tendo

I.  Cf. LOCKMANN, P. Marcos 13,I -27: "A parusia do Filho do Homem", i.#.. Es./wdos Bi'b/I.car. Pctr6polis/Sao Leo-
poldo: Vozes/Sinodal, n. 65, 2000, p. 62-74.
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Partl inicjar a nossa reflexao no sentido de perceber uma ligacao mais profunda
entreMarcos13ealiteraturaapocaliptica,temosdeestaratentosparacertosaspectos,
como, por exemplo, a proximidade com o apocalipse de Daniel e de Joao. A16m disto,
o discurso encontra-se reservado para quatro dos discipulos, fato bastante comum e
pr6prio da literatura apocaliptica em geral. Da mesma forma, a apresentag5o do dis-
curso,tendoemseguidaorelatodapaixaoemortedeJesus,coloca-seemsemelhanca
com os testamentos apocalipticos, como o Testamento dos Doze Patriarcas.

Sem dtivida, esta proximidade toda coloca o texto de Marcos 13 dentro de uma
perspectiva apocaliptica. Entretanto, o texto traz uma grande discuss5o tanto no seu
aspecto literario quanto redacional. A sua pr6pria denominac5o aparece de varias for-
mas: Pequeno Apocalipse, discurso escatol6gico, discurso apocaliptico etc. Esta va-
riedade revela certa dificuldade em defini-lo ao certo.3 Portanto, sem querer excluir o
seu aspecto tamb6m escatol6gico,  temos presente que urn texto  apocaliptico pode
muitobemafinar-secomumconteddoescatol6gico,enquantoqueoprocessoinverso
toma-sebastanteimprovavel.4TalvezestapresengaemMarcos13,tantodaapocalip-
ticaquantodaescatologia,poderiaterasuarazaodesernasfontesetradic6esquees-
t5o subjacentes ao texto.

Sobreoaspectoredacional,6interessanteotrabalhoescritoporHaroldRowley,5
onde a discussao em tomo da formac5o do texto de Marcos  13 pode ser colocada mos
seguintes termos: Seria uma composi¢5o de Marcos ou urn documentoja em circula-
gao e utilizado por ele? 0 contehdo apresenta id6ias de Jesus ou atribuic6es a Ele por
parte de seus discipulos? 0 texto 6 uma unidade literaria ou uma combinaeao de pelo
menos dois textos separados?

Muitas destas quest6es nao chegam a uma conclusao entre os estudiosos.6 Para
Rowley, entretanto, n5o se pode negar que o texto contenha declarag6es de Jesus, em-
boranaonecessariamenteditasemumadnicaocasi5o,bemcomoapreseneadeacr6s-
cimos  e  desenvolvimentos  dos  elementos  escatol6gicos.  Assim,  pode-se  admitir
diferentes colaboradores, sendo o texto final, ou seja, sua presente forma, dependente
dopr6prioevangelista.Quantoaunidadedocapitulo6grandeatendenciadosestudio-
sos em aceitar a dupla fonte. Uma trata da queda de Jerusalem e outra do fim do mun-
do.0caraterartificialdaconexaoentreasduassec5esn5oprovaumaautenticidadede
uma em detrimento da outra. Ambas podem ser autenticas e ligadas por urn editor.

2.  RICHARD, P. 4poca/z.pre. Reco#s/rwcGo da eL§per¢H€¢. Petr6polis:  Vozes,1999, p. 30-48.

3.Paraumaanalisemaisdetalhadasobreestaquestao,cf.ZEDDA,S.4'esca/a/ogr.abi.a/j.co.Vol1:A„/j.cores/Omen/a

€Vapg?li.S^i^n_oltici.Brescia..Paideia,1972.,MA:TEOS,I.Marcosl3..Elgrxpoc-ristianoenlahistoria.Madrid..-€;;i
tiandad,1987.

4. Z.EDDA, S. L'escatologia biblica, p. 339.

5.  Cf. ROWLEY, H.H. A i.mpor/6„cj.a da /I./era/#ra apoca/iz7/I.ca.  S5o Paulo:  Paulinas,1980, p.152s.

6.Cf.MATEOS,J.Marcos/3..I/gmpocrisJi.anoe"/oAi.I/or!.a,p.24s.0autoraprescntafartabibliografiasobreadi-
versidade de opini6cs quanto a questao redacional.
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2.  ()  Iil*!`I.  ilti  ilis.`iil.tlii  ii|i(it.:iliiilit.tt  ilii  li:v:`ii#.`lhti  ili`  Mill.c(ts

^s tl ivisi~ics c csti.utiii.iis tlo Evangclho dc Marcos, apt.cscntadas pcki lil:`i`ii.i:I {lt)s
:i\iltii.cs, co]ocam o capitulo  13 dcntro do contexto da entrada messianica dc .IcSus cm
.Ii`rllsi`16m,  isto 6,  Marcos  11,1-13,37.  Entretanto,  Caetano Minette de Tillessc7 mos
{`lcrta, cm seu trabalho sobre a estruturacao teol6gica do Evangelho de Marcos, que
cxistc uma forte relagao entre o discurso apocaliptico e o relato  da Paix5o  em seu
F,v.ingelho. 0 ponto de partida para tal afirmacao esta na relacao entre o destino de Je-
`us descrito mos capitulos 14-16 e a Paixao vivida pela comunidade marcana descrita
no capitulo 13. A situacao de perseguigao impede que a comunidade exerca sua mis-
s:io evangelizadora e, por isso, o grande acento sobre o medo, pavor, incompreensao.
A Paixao atinge a sua mensagem concreta na comunidade de Marcos atrav6s do dis-
curso apocaliptico. Nesta perspectiva, podemos perceber certo paralelismo entre o re-
lato da Paixao (Mc  14,1-16,8) e o discurso apocaliptico (Mc  13,1-37):

csubsat)art::toe):Bueasttra°:::i:i°cS£;:?rc6°sn;:azTs°::raer::ev:Zmes#racL::rLa3`.`eEptfrnet%::'s's(avnetreb:
paralelismo entre 13,9: "Cuidai, por6m, de v6s mesmos. Sereis arrastados aos tribuna-
is e agoitados nas sinagogas, comparecereis diante de govemadores e reis por minha
causa, para dardes testemunho diante deles" e  14,53:  "Conduziram Jesus a casa do
Sumo Sacerdote, onde se reuniram todos os sumos sacerdotes, escribas e anciaos" e
15,15: "Pilatos, querendo agradar o povo, soltou-lhes Barrabas. Quanto a Jesus, de-
pois de te-1o mandado agoitar, entregou-o para ser crucificado".

b) Em Marcos 13,22, os falsos messias e os falsos profetas irao enganar os elei-
tos. Em Marcos 14,27-31, Jesus, referindo-se aos discipulos, fala em escandalo e en-
gano de Pedro.

c) Tamb6m podemos perceber que a hora esta presente de forma marcante nestes
capitulos: Em 13,32 fala-se do dia e da hora. Ja em 14,35 encontramos: ``Adiantou-se
urn pouco, caiu por terra e pedia que, se fosse possivel, passasse dele aquela hora". Ja
em 14,41 a hora chegou.

d) Em Marcos 13,35, fala de diversas horas: "Vigiai, pois nao sabeis quando o senhor
da casa voltari, se a tarde (18h), se a meia-noite, se ao cantar do galo (3h) ou pela manh5
(6h)". Ja no capitulo 14,17: "ao cain da tarde" ( 18h). Em 14,72; 15,1.25.33 .42, o tempo apa-
rece de tr6s em tres horas (a Vulgata acrescenta em 14,68: "e o galo cantou").

e) 0 solene andncio de Parusia 6 encontrado mos seguintes textos: 13,26: "Entao
verao o Filho do homem vir sobre as nuvens com grande poder e g16ria" e 14,62: "Je-
sus respondeu: `Eu sou! E vereis o Filho do homem sentado a direita do Todo-podero-
so, vindo sobre as nuvens do c6u".

I) Por rim, podemos ainda perceber que em Mc  13,30: ``Eu vos asseguro: Nao
passara esta geracao antes que tudo isso aconteca", a realizacao se encontra na Paix5o.
0 andncio da destruicao do Templo em Marcos 13,2: "Ves estas grandes construc6es?

7.  TILLESSE, C.M. "Evangclho segundo Marcos. Nova traducao cstruturada. Analise estrutural e teol6gica", in Re-
vi.sfcl Bz'b/j.ca Br¢sj./e!`rcz, n.  I-2 , p.  80-81, ano 9 ( 1972). 0 autor baseia o sou trabalho de anilise do capitulo  13  em
LIGHTFOOT, R.H.  77]e Gospe/ A4lessczge o/Sf. Mark.  Oxford: University Press,1950.
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1)or milos liui"imis c cm tres dias edificarei outro que sera feito n5o por maos huma-
nas" c inicjo clc sua realizag5o em Marcos  15,38: "A cortina do Santuario rasgou-se
dealtoabaixo,emduaspartes".Asmanifestae6esc6smicasqueaparecememMarcos
13,24-25: ``Mas, naqueles dias, depois dessa aflig5o, o sol escurecera e a lua nao clara
sua claridade, as estrelas cair5o do firmamento e os poderes do c6u ser5o abalados" es-
pelha Marcos 15,33 : "Chegando o meio-dia, toda a regi5o ficou coberta de cscuridao,
ate as tres da tarde". Em Mateus 27,51  aparece a descricao de terremoto!

Tendo presente estas considerae6es acima, podemos perceber que de fato existe

#nee[t:ee::reT]9][€]sSsce?8rso°caapp°£;:[];P:]3C%:%::]na::[£:Pd:£Xri:;cCo:nfi£°:aecaocinofusac:;£ettua[::
14-16umatinicaseccao.Masnaopodemosdescartaroeloexistenteentreoscapitulos
11-12 e o capitulo 13; afinal, o Templo 6 o elemento de ligac5o. A chegada de Jesus a
Jerusalem e suas atividades no Templo s5o realcadas com o antincio da destruicao do
mesmo. Temos, portanto, no capitulo  13 urn desfecho dos capitulos  11-12 e antincio
darealidadevividapelacomunidadedeMarcosemcomparagaocomarealidadevivi-
da por Jesus em sua Paixao.9

3. Em busca de uma estrutura do discurso apocaliptico...

Para a nossa reflexao, encontrar uma 16gica para a estrutura do discurso apoca-
liptico em Marcos 13 6 muito importante. Afinal, ja vimos que sua localizacao dentro
do Evangelho 6 estrat6gica e mos informa a intengao do autor frente a sua comunidade.
Para tanto, sirvo-me do trabalho de Lambrecht, citado por quase todos os autores que
se debrucam sobre este texto. ]°

Segundo o autor, Marcos  13 forma urn grande quiasmo dividido em tres partes
fomadas, por sua vez, cada uma por urn novo quiasmo. Assim temos:

Introdu€ao -13,1-5a

Discurso -13,5b-37:

A) 5b-23a: A desolac5o: informacao e advertencia

a) 5b-6: Os enganadores

b) 7-8: A guerra

c) 9-13: A perseguigao

b')  14-20: A guerra

a') 21 -23: Os enganadores

8.Cf.TILLESSE,C.M."EvangclhosegundoMarcos.Novatraducaoestmturada.Analisecstruturaleteol6gica",p.81.

9.I:/fsa¥L¥o[p¥:3,E:;`,V,i;!e8?Cpj.a5e7_t§§t.eEpr£:Tehr°espsra°nft6etjpce°rc(:bvearnoguct]rho°c::#:C:%;in£#BefoAfupt:tr:6qpu°e''as::eas°e:iu;

relato da Paixao como scndo o retrato vivido pela comunidade marcana.

10. LAMBRECHT, J. "La Stmttura di Marco XIII", in: Ignacc de LA POTrERIE (org.). Da Gesd a;. ya„ge/i.. Assisi:
Cittadella,1971,  p.179-207.
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B)  24-27:  A  viml:I:  :iiii'ilicio

i`) 24-25: Fcn6mcnos cclcstcs

b) 26: Se vera o Filho do Homem que vein

c) 27: Ele reunira os eleitos

A') 28-37: 0 tempo: informagao e andncio

a) 28-29: Parabola da figueira

b) 30: Sentenca sobre ateneao ao tempo certo e pr6ximo

c) 3 1 : Sentenca de confirmagao

b') 32: Sentenca sobre atenc5o ao dia ignorado

a') 33-37: Parabola do homem em viagem

Neste esquema, o centro do texto esta em Marcos 13,26: ``Entao verao o Filho do
homem vir sobre as nuvens com grande poder e g16ria". Este versiculo parece ser a res-
posta a pergunta feita no versiculo 4: "Dize-mos, quando acontecera isso e qual 6 o sinal
dequetudoissovaiacabar?"Alias,todoodiscursoencontra-seemfuncaodestapergun-
ta. A s6rie de sinais negativos a resposta coloca em destaque o versiculo 26: a revelacao
do Messias com poder e g16ria. A partir deste versiculo, aparece ent5o como Deus exer-
ce sua soberania ate a consumacao escatol6gica. 0 tempo, momento oportuno, marca o
texto 7b: "mas ainda nao 6 o fim";  13b: "quem perseverar ate o fim sera salvo"; 33a:
"porque nao sabeis quando sera o momento". A comunidade nao sabe quando 6 o fim,

mas deve esperar o tempo oportuno que pertence ao conhecimento de Deus.

0 ambiente de violencia, que a comunidade vive, leva a buscar este fim, esperan-
do e tendo confianca na soberania de Deus. 0 texto nao revela data, mas apenas aponta
para novas aflic6es e, portanto, a necessidade de vigiar, perseverar.

4. Globalizac5o, mercado e viol6ncia

Iniciamos a nossa reflexao com urn prop6sito: buscar uma luz em Marcos  13,
paraanossarealidadehoje.At6omomento,tivemosaoportunidadedeanalisarebus-
car alguns elementos importantes, dentro do discurso apocaliptico. Entretanto, preci-
samos  tamb6m  aprofundar  esta nossa  realidade,  colocando  alguns  elementos  que
possam ajudar em nossa tare fa.

0 mercado globalizado caracteriza-se pela interpenetracao econ6mica, atraves
de fronteiras, nos processos de produgao e de comercializacao, com a dominancia do
capital financeiro a nivel mundial. Neste processo, o Estado perde a capacidade de
controle da economia nacional, devido a mobilidade do capital financeiro intemacio-
nal. A busca pelo bern-estar social, caracteristica da organizaeao dos paises desenvol-
vidos, acaba entrando em crise e encontra como hnica saida os principios neoliberais:
o dnico regulador da economia deve ser o mercado. 0 Estado deve deixar de intervir
na economia, sendo a conseqti6ncia principal desta interveng5o a ausencia de distribui-
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As conseqtiencias  sociais deste modelo econ6mico  sao previsiveis pelos  seus
jdealizadores:umapopulag5opermanentementedesempregada,compostaporjovens
quen5oconseguemchegaraomercadodetrabalhoouporadultosqueperdemseuem-
prego e nao conseguem mais lugar neste mercado. 0 desemprego toma-se end6mico
no mundo inteiro. Nos paises desenvolvidos, existem certas garantias e condic6es de
vida que pemitem algum tipo de sobrevivencia. Ja mos paises do Terceiro Mundo, de-
semprego 6 sin6nimo de abandono. 0 limite entre esta crise no emprego e a criminali-
dade 6  muito t6nue, podendo  ser percebida claramente a relag5o  entre urn e outro
atrav6s de dados em todos os paises, inclusive de Primeiro Mundo.

Estaviolenciadecorrentedafaltadetrabalhoesfamergulhadadentrodeumaca-
tegoriamaiordeviolencia,quepodemoschamardeexclus5o,ouseja,arejeigaodein-
dividuos dentro de urn sistema social, no qual deveriam estar integrados. A pr6pria
sociedade se encarrega de criar instituig6es chamadas totais, que abrigam tais grupos
de excluidos, como presidios, manic6mios, asilos etc. A pr6pria escravid5o pode ser
vistadentrodestaperspectiva,ouseja,umgrupodederrotadosdentrodeumasocieda-
de vencedora. . .

Em que medida o mercado se toma excludente? Quem nao existe para o merca-
do, ainda que seja muito virtuoso, pouco conta. Somos todos socialmente avaliados
pela medida de nossa participagao no mercado como consumidores e como vendedo-
res de servicos de bens ou de nossa fonga de trabalho. Estamos inseridos em uma escala
onde,numextremo,estaaplenainser?aonomercado,medidapelacapacidadeecon6-
mica do individuo, atrav6s de cartao de cr6dito, conta bancaria com cr6dito automati-
co, aplicac6es em d6lar, turismo intemacional. Na outra extremidade esta o povo da
rua que vive de sucatas, lixo e esmola. Entre estes dois p61os esfao diferentes graus de
integragao.Aexclusaoresidenesteprocessodecontinuarejeigaodocentroparaape-
riferia do sistema econ6mico. Ai esta a perversidade deste sistema que exalta urn ex-
tremo em detrimento do outro. 0 mercado nao deixa ningu6m seguro de sua posic5o
alcan¢ada,senaoacumularriquezas,podendoaqualquermomentolangarparaaperi-
feria quem estajunto ao centro. Esta inseguranca dissolve lacos sociais de solidarieda-
de, incentivando cada urn a buscar sua posicao de forma competitiva.

5. 0 discurso apocaliptico e a violencia do mercado hoje

Bern, chegamos ao momento de buscar pistas para enfrentar esta realidade de
hoje. Nao 6 uma tare fa facil, mas como se trata de buscar pistas e nao soluc6es, creio
que vale a pena tentar. .. Antes, por6m, vamos rever os principais pontos considerados
ate aqui:

a) Procuramos situar o texto de Marcos 13 dentro da tematica apocaliptica. Isto
mos levou a crer que, dentro do ambiente vivido pela comunidade marcana, a situacao
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b) 0 texto se coloca entre dois fatos importantes: chegada de Jesus a Jerusalem e
€ttividade no Templo, por urn lado, e Paix5o e morte de Jesus, por outro. Estes dois fa-
tos sao anunciados por Jesus no capitulo 13 e, mais ainda, este capitulo revela o retrato
da pr6pria comunidade de Marcos. Em outras palavras, ela se ve na Paixao de Jesus.

c) Diante deste quadro de violencia e perseguicao, onde se insere a comunidade
marcana, como sobreviver? Vale a pena esperar? Ate quando? 0 texto coloca em res-
salto urn aspecto importante: dentro do contexto de violencia, nao se busca o quando e
como se dafa o seu final. A preocupacao deve ser outra. Dai a finalizagao do discurso
voltado para a vigilancia. i preciso estar atento ! Os perigos sao imensos, mas o traba-
lho de defesa e perseveranga da comunidade 6 ainda maior.

Todos estes elementos tirados do texto de Marcos  13, colocados frente a nossa
realidade hoje, poderiam mos ajudar de alguma forma? Creio que numa situagao de vi-
olencia, causada pelo modelo econ6mico excludente, pela 16gica das "leis de merca-
do",  pela  competigao  desenfreada,   em  suma,  pelo  sistema  neoliberal  com  sua
ideologia globalizadora, sentimos a necessidade de ver o fim disto tudo. Queremos a
derrota dos opressores, mas somos pequenos demais para reagir! Como lutar contra
urn sistema globalizado? Estamos de fato numa situagao apocaliptica...

0 discurso apocaliptico de Marcos 13 mos apresenta a arma contra a violencia:
A vigilancia, a mistica, e a forca da solidariedade entre os irm5os ! Mas de que forma
vigiar? Logicamente, nao se trata de uma atitude paralisante, mas, ao contrario, estar
atento para n5o entrar no jogo da exclusao, buscar formas alternativas, medidas e es-
trat6gias que nao permitam o avango do modelo politico-econ6mico que se imp6e.
Isto 6 possivel? Podemos descrever exemplos de vigilancia no campo, como o MST,
ou junto a sindicatos combativos e preocupados com o problema do desemprego,
melhoria das condie6es de trabalho, ou na area de sahde, como a pastoral da crianca
etc. Em meio a grupos e entidades comunitarias tamb6m vamos encontrar experi6n-
cias significativas.

A principio, o objetivo imediato de uma entidade comunitaria coloca-se sob tr6s
aspectos importantes: ser urn instrumento de organizagao popular, formadora de cons-
ciencia e representativa da comunidade. Por outro lado, deveria ser obrigacao do po-
der pdblico (municipal, estadual e federal) o atendimento as carencias imediatas da
populag5o, e em especial da populag5o de baixa renda, mas a insuficiencia de recur-
sos, os interesses privados, a corrupcao, dentre outros variados motivos, deixam a co-
munidade abandonada a pr6pria sorte.

Diante desta realidade, cresce o ndmero de iniciativas de grupos da pr6pria co-
munidade que se organizam para buscar soluc6es e criar altemativas para os proble-
mas sociais de uma determinada area. Ocorre, porem, que ao executar urn trabalho de
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Outra dificuldade muito comum 6 que, embora os grupos sejam bern intciici(tii:`-
dos e corajosos para realizarem trabalhos que exigem grande dedicac5o e infra-csti.u-
tura, acabam se fechando em si mcsmos. Acabam nao percebendo a presenga dc outri`s
entidades e instituie6es que poderia atuar em conjunto, tomando os trabalhos comuni-
tarios mais organizados e atendendo melhor as necessidades da comunidade.

Dentro deste quadro, o trabalho desenvolvido por uma ONG denominada CEAR
-Centro Ecumenico de Agao e Reflexao`` parece ser bastante inovador e coloca-se
como outro exemplo de vigilancia. Trata-se de urn trabalho comunitario, procurando
integrar e fortalecer as foreas de uma determinada comunidade, verificando a possibi-
1idade de urn inter-relacionamento entre as entidades e grupos que sao constitutivos da
mesma. Atrav6s de urn trabalho de pesquisa feito por membros da pr6pria comunida-
de, 6 possivel chegar-se a urn referencial comum entre as entidades da comunidade;
traear urn perfil do que as entidades locais estao fazendo na comunidade, partindo das
principais carencias da mesma; levantamento do que as entidades da comunidade po-
der5o realizar em conjunto, a curto, m6dio e longo prazo.

Este trabalho tern possibilitado alguns resultados interessantes, dos quais desta-
co dois, com o obj etivo de ilustrar a nossa reflexao. Em primeiro lugar, vein despertan-
do  a  importancia  da  inter-relac5o  entre  os  diversos  gmpos  de  uma  comunidade,
atraves de urn fortalecimento e renovaeao de direcionamento dos trabalhos que s5o
executados. Trata-se de uma verdadeira vigilancia; ou seja, reforgar as iniciativas de
solidariedade, fraternas, com objetivos comuns. Em segundo lugar, vein dando possi~
bilidade a urn verdadeiro trabalho ecumenico, onde diferentes denomina?6es religio-
sas se unem para discutir e planejar seus trabalhos sociais em vista de uma mesma
comunidade. Aqui, longe das ag6es excludentes de morte e violencia, temos o aspecto
da mistica profetica, de uma fe transformadora que procura realizar o bern comum,
dando lugar a vida e a valorizacao do proximo.

Carlos Frederico Schlaepfer
Rua Cruz das Almas, 88/705

25085-450 Duque de Caxias, RJ
e-mail: cfschlaepfer@ig.com.br

11. 0 CEAR 6 uma entidade de assessoria a grupos comunit&rios, em todos os nivcis sociais, quc assume como desafio
o fomento de ac6es de inter-relacao entre os mesmos, valorizando a dimensao ccumenica.
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