
P[JRli:GRINANDO COM 0 E}VANG13LH0 DH MARCOS

Artur Peregrino

``De madrugada, estando ainda escuro, ele se levautou e retirou-se para urn

lugar deserto e all orava. Simdo e os seus companheiros o procuravam ansiosos
e, quando o acharam, disseram-the:  `T;odos te procuram'. Disse-lhes:  `Vamos
a owtros lugares, as aldeias da viz.inhanga, a ftm de pregar tanb6m all, pois fioi
para isso que eu sal' . E foi por tode a Galil6ia, pregando em suas siragogas e
expulsando os dem6nios" (Mc 1,35-39).

Introdu€ao

Este artigo quer mos convidar a fazer uma peregrinagao pelas estradas poeirentas
do Nordeste do Brasil. Quer ser uma conversa de caminheiros descobrindo o Evan-
gelho  da  estrada,  expresso  no  Evangelho  de  Marcos.  Evangelho  que  vai  sendo
conhecido a partir das ae6es de Jesus.

Foi  caminhando  com  o  Evangelho  de Marcos  que  o  Grupo  de  Peregrinas  e
Peregrinos do Nordeste tentou viver a experiengia de Jesus nas estradas do Nordeste.
0 estudo do Evangelho de Marcos foi se fazendo na pratica desse grupo. Foi mos
embates da estrada que a experiencia do Evangelho se tomou concreta e que se foi
percebendo que 6 atrav6s da atividade de Jesus que o antincio e a concretizapao do
Reino de Deus se cumprem: "0 tempo ja se cumpriu, e o Reino de Deus es fa pr6ximo.
Convertam-se e acreditem na Boa Noticia" (Mc 1,15).

Descrevemos uma experiencia de peregrinapao, vivida por urn grupo no corapao
do Nordeste. Num primeiro momento, descrevemos o sentido antropol6gico-cultural
doserperegrinoeaomesmotempotentamosdizerumapalavrasobreadurarealidade,
considerando os aspectos econ6mico, social e politico. Em seguida, partilhamos uma
hist6ria  de  peregrinapao  atual  envolvendo  urn gmpo  de  peregrinas  e  peregrinos,
colocando em destaque uma peregrina€ao acontecida na regiao da varzea paraibana.
Tentamos tamb6m partilhar urn estilo de leitura do Evangelho de Marcos a partir de
uma peregrinapao encamada no meio do povo pobre do campo. Na medida em que
famos peregrinando, ia se fazendo a leitura do mesmo. E por riltimo fizemos a cons-
tatagao de que a peregrinaeao do discipulado de Jesus nao acaba nunca. i preciso
reinventar o cristianismo, olhando sempre para o Evangelho da estrada. Precisamos
de iniciativas audaciosas para retomar o caminho de Jesus, o Cristo Peregrino.

0 Evangelho da Estrada mos ensina que a Boa Notfcia de Jesus ten a dinamica
dos pobres, pelos pobres, a partir dos pobres, por meios pobres. Puro servieo, sem
ressaibos de dominapao, confianea posta unicamente em Deus, cujo Reino nao vein
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a maneira dos poderosos, mas sem aparato, nem barulho, na humildtldc (Mc  11, I ilo)
e no silencio (Mc 4,26-30).

1. Urn primeiro olhar: o povo peregrino

0 significado antropol6gico-cultural do ser peregrino 6 que o ser humano 6 urn
etemo caminhante. Esta sempre em viagem. A pr6pria vida esta dividida em varias
caminhadas: infancia, adolescencia, juventude, idade adulta, velhice. A pr6pria morte
6 considerada como a "tiltima viagem". Existe urn hino cantado pelo povo peregrino
do sertao que expressa essa dimensao da vida como peregrinagao:

" Nossa vida 6 uma passagem,

Na cidnde ou no sertdo,
Nossa morte 6 ui'na viagem,
Em busca da salwapho" .

A vida se Coma urn grande ritual de passagem para uma vida que se espera que
seja sempre melhor.

A palavra  "peregrinaeao"  ten  recebido  diversos  significados  no  decorrer  da
hist6ria. 0 termo "peregrinus" 6 uma substantivapao do adv6rbio peregre (de `per' e
`ager'). Etimologicamente, indica aquele que se encontra "per agros", isto 6, pelos

campos, fora do lugar de residencia. Posteriormente, o termo peregrz.#ks tamb6m foi
usado para indicar

"aquelequesa{adesuncasaoudesunpdtriaporummotivoqualquer.Durante

oosppo:i%oasos.%vf::,dc:£k::a#:;pdei:%roi=;£dreeff:hacoestrangeiro'em

Na nossa realidade nordestina, vive-se profundamente este ser peregrino. Quem
conhece o Brasil, sobretudo o Nordeste, sabe que, como em toda a America Latina,
urn dos elementos mais comuns do catolicismo 6 o costume de fazer peregrinap6es,
ou romarias, a santuarios de sua devoeao.

Tamb6m a pobreza estrutural leva milhares de pessoas a fazerem uma peregrina-
eao  foreada  de  lugar  em  lugar.  As  migrae6es  no  Nordeste  assumem  propong6es
alarmantes. Urn em cada tr6s nordestinos 6 migrante. A grandiosidade num6rica do
fen6meno causa admirapao. i a exploragao econ6mica que determina o movimento
migrat6rio.  0  Nordeste como  terra de  peregrinaeao e especialmente  o  sertao  foi
descrito por Joao Cabral de Melo Neto em sua poesia #o#e e VBdr Severz.#cz..

"E se somos severinos,

igunis em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte Severira,.

I. MAIA, Pedro. Pcrggrz.#as de Saj!f/fsi.ima rrz.„alcale ( I ). Sao Paulo: Loyola,1986, p. 9.
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de fome lun pouco por dia"2 .

De fato, o sert5o esta sempre relacionado, de modo geral, a imagem da seca, da
I)obreza e da fome.

Muitas vezes quando se fala do Sertao e Agreste nordestino se asscoia a migrapao.
De maneira precisa, o Pe. Oscar Beozzo faz urn esboeo em grandes linhas desse pracesso
migrat6rio e constata que

"o  Brastl  tornou-se  urn  pats  de  infensos  e  drarnd:ticos  deslocamentos  de

populapdo... Ndo menos iutenso 6 o fouxo para as cidndes, acumulando-se iras
periferias ui'ra rnassa de populapdo sem moradia, sem trabalho, sem irfra-es-
truturadesaneaneuto,dgunpotdwelesemarededeservigosminimos,necessdrios
a  sobreviveneid..  runs  transitdveis,  transporte  coletivo,  coleta  de  lire,  escola,
creche, posto de salde, seguranga.
Isto caracteriza o que salta aos olhos ra experiarw:ia de hole: w[m povo sem terra
paratrabalharnocampo,semumchhoparamorarrascidndes,semeiranembeira
para sobreviver.  Este  seqiiestro  de terra,  que estd ra raiz. da malor parte dos
processos  migrat6rios,  aliado  a  uma  organizapdo  econ6mica  que  empurra  a
indo-de-obraparacielosecon6micoscarnbiatescosabordemgrcadeinterl'iacio-
nal, explica parte importante dos fouxos migrat6rios atuais''3.
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E o tema da migrapao, por sua vez, 1iga-se imediatamente com o tema religioso4.
Migraeao, peregrinapao e romaria tomam acentuadas semelhan?as. Todas elas proble-
maticas dentro de urn contexto peculiar. A problematica social nao pode ser desvin-
culada  da  religiao.  A  problematica  social  6  fruto  de  uma  situaeao  econ6mi-
co-politico-religiosa  que  pode  ser  chamada  "pratica  secular"  no  pats.  Ha  varios
s6culos se vive uma declarada apartapao social5 no Nordeste.

2. Uma experiencia do Evangelho de Marcos: 0 Grupo de Peregrinas e Peregrinos
do Nordeste

0 Grupo de Peregrinas e Peregrinos do Nordeste (GPPNE) se colocou na estrada
e caminhou em uma regiao de 20 nil hectares de terra na regiao da varzea da Parail]a.

2. MELO NETO, Joao Cabral de. Morre c VId¢ Scverj.7!a a owfros PocJrcas cm Voz A/ftz. Rio de Janeiro: Jos6 0linpio,
1974, p. 74.

3. BEOZZO, Jos6 Oscar. Br4sl./.. 500 Aiios dc MI.grczfc~I~o. Sao Paulo: Paulinas,1992, p. 6.

4. J4 € not6rio que, na medida em que a situagao social fica mais diffcil para a pobre, aumentam enormemente as
migrapdes, que por sua vez aumentam a procura religiosa. Nos tempos de crise, os santuarios populares chegam a
receber tr6s vezes mais romeiros e romeiras.

5. Apartagao e o sistema econ6mico onde os individuos de uma sociedade sao tratados separadamente, conforme a
categoriaecon6micaaquepertencem:incluidosouexclufdosdamodemidade.Aapartacaoseparaasilhasderiqueza
dos an6is de pobreza. INESC. Swdsfdi.a,  fgJr/a pczra re#cxGo c csfwdo. Brasilia:  INESC,1994.
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2.1. Pequeno hist6rico

Jafaz14anosquecaminhamospelasestradasempoeiradasdoNordestebrasileiro.
0 espfrito com que caminhamos permanece sempre o mesmo:

10. Nao andar de outra maneira a nao ser a p6;
20. Nao carregar nem receber dinheiro;
3°. Caminhar unidos com todas as Igrejas;
40. Ter tudo em comum;
5°.Terumcarinhotodoespecialcomasvftimasdaprostituieao,ascriapas,osdcentes;
6°.Terconscienciadequesedeveconverter-seedeixar-seevangelizarpelospobres;
70. Falar abertamente e sem medo, pelo antincio profetico da Palavra de Deus;
8°. Contemplar na orapao, sobretudo na celebraeao eucan'stica e na solidariedade do

encontro,osrostosdoCristosofredoremtodaregiaoporondeandamos(Pwez7J¢31-39);

90.Encontrarajuventudeondeelaseencontre,transmitindoumamensagemde
confianea e esperanga.

loo. A exemplo de Maria Peregrina, ser mac do outro na alegria e simplicidade.
0 hist6rico do nosso grupo remonta ao infcio do ano de 1986. Nossa experiencia

esta ligada a experi6ncia do discipulado de Jesus.
" Caminhando junlo ao mar da Galil6ia, viu Simdo e Andr6, o irmdo de Simdo.

I±angavam a rede ao ner, pots eran pescedores.  Disse-lhes Jesus:  `vinde em
rr}eu  seguimento  e  eu  vos  farei  pescadores  de  homens'.  E  imediatamente,
deixando as redes, eles o seguiram" (Mc 1.16-Lg).

0 Grupo de Peregrinas e Peregrinos do Nordeste (GPPNE) surgiu em 1986 com
a primeira peregrinaeao para o Juazeiro - CE.  Surgiu com uma marca ben clara:
reinventar o cristianismo primitivo. Tendo presente a motivapao mais profunda do
Evangelho: a miseric6rdia ativa e eficaz de Cristo para com os sofredores: "Ao cJesccr
dabarca,Jesusviutodoaquelepovoesentiucompai)idodele,poiserancomoovelhas
sem p¢sfor" (Mc 6,34,. 8,2;  14,27). E nesse sentido entramos em comunhao com a
grande tradi?ao peregrina.

0 GPPNE tern em tomo de 25 membros efetivos espalhados pelos Estados do
Nordeste. Sao pessoas que prestam servieos em varias areas; alguns solteiros e outros
paisemaesdefanilia.Saotrabalhadorasetrabalhadoresdocampoedacidade.Exercem

6. Participaram desta peregrinaeao na vdrzea da Parafoa as seguintes peregrinas e peregrinos:  Marcos Beato, BA -
Valdo Monge, AL -Maria da Penha, PE -Jorge Monteiro, RJ -Ant6nio Jos6, MA -Edileuza Oliveira, AL -Artur
Peregrino, PE - Sandra Cigana, PE - Ant6nio Franciscano, PE - Fr. Eliomar, PE - Cicero Lourenco, PE - Sirlene
Lopes, AL -Chico Xucuru, PE -Lfgia Pimenta, PB -Francisco de Assis -PB.
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iiitclm do grupo obedece urn calenddrio de compromissos criado para a vida do grupo.

Nossa maneira de nos organizarmos 6 muito simples. Temos urn secretario do
grupo que fica responsavel para receber as notfcias de todo o grupo. A cada mss
cnvia uma cartinha para cada membro do grupo. Nessa carta vao as dltimas noticias
de todo o grupo em relagao aos vdrios assuntos de interesse, sobretudo informes
sobre a pr6xima peregrinaeao (mapeamento, objetivos, confirmaeao de participa-
cao etc.). Tamb6m temos urn tesoureiro para juntar as contribui?6es de todos. Cada
membro do grupo 6 convidado a doar uma importancia para a caixinha do grupo no
sentido de socorrer os mais precisados.

A  cada  ano  ha  urn  encontro  anual  com  todos  os  membros  do  grupo.  Pela

:exap,:znfnocfnao:i:°e]£:omn°trsoaanp:aTeEIT:iee¥o::36dse°escp¥t:Vala:d(::;;i:edaavfiua¥aeos,¥Lpera:
mento e confratemizapao. Sempre realizamos este encontro na Comunidade Contempla-
tiva do Discipulo Amado, que fica na Serra da Catita em Col6nia Leopoldina -AL. Essa

:::cu.nip:g:aTdoens:sf:aart:,::igeog:::,t.¥no,i:u¥ap:ar=+uagd:ieiar::ampunaria::#=:
queficaencravadanomeiodoscanaviaissendoregadaporcachoeirasdeaguaslfmpidas.
Tndo  o  ambiente convida ao deserto.  "De m¢dl7"geda,  esfovcdo ¢z.72dcz  escwjio,  eJe  sc
levantou e retirou-se para urn lugar deserto e ali ©rava" (Mc 1,35).

A peregrinacao anual 6 realizada normalmente sempre no mss de julho. Isso para
facilitar a participaeao de todos. Durante a existencia do grupo fizemos caminhadas
emquasetodososestadosdoNordeste.Comumapresengabemacentuadanossert6es.
Vejamos as peregrinae6es realizadas pelo GPPNE:

• A primeira peregrinacao ( 1986) a p6 foi feita (Zona da Mata, Agreste e Sertao)
de Pemambuco para o Juazeiro do Norte - CE.

• A segunda peregrinacao (1987) mos levou (Agreste, Zona da Mata e Litoral)

por todas as cidades da diocese de Palmares - PE.
• A terceira peregrinagao (1988) aconteceu (Zona da Mata) nos 42 engenhos da

cidade de Xex6u - PE.
• A quarta peregrinaeao missiondria (1989) aconteceu (Zona da Mata, Agreste

e Sertao) saindo novamente de Pemambuco para o Juazeiro - CE.
• Na quinta peregrinapao (1990) percorremos 600 kin (Zona da Mata, Agreste

e Sertao) da Serra da Barriga -Uniao dos Palmares -AL ate Canudos -BA.
•  Na  sexta  peregrinapao  (1991)  safmos  do  Juazeiro  -  CE  e  fomos  para  o

Caldeirao do Beato Z6 Lourenco - Crato - CE.
• Na s6tima peregrinaeao (1992) safmos da capital de Pemambuco -Recife

para Ribeirao (Zona da Mata) - PE, com a finalidade de criar grupos soliddrios no
meio dos pobres.
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•  Na  oitava  peregrinaeao  (L993)  rizemos  a  nossa  2q  pei'cgrina€i~Lt>,  ,`tlilid{7  de

Cris6polis -BA, para Canudos -BA, por ocasiao da chegada centendria de Ant6nio
Conselheiro em Canudos - BA.

• Na nona peregrinaeao (1994) seguimos urn itinerario de 330 kin, traeando o
mapa da tome na regiao, dirigindo-mos de Pemambuco (Zona da Mata) ate a Vila
Franciscana -Quebrangulo -PE.

•  Na d6cima peregrinaeao (1995) comemoramos os 300 anos de Zumbi dos
Palmares e resolvemos sair da Prapa do Carmo, no centro do Recife, levando a replica
da cabeea de Zumbi (Zona da Mata -PE e AL) para devolve-la na Serra da Barriga -
Uniao dos Palmares - AL.

•  A d6cima primeira  peregrinapao  (1996)  seguiu  o  itinefario  das  Casas  de
Caridade do Pe. Mestre Ibiapina (Agreste e Sertao) e safmos de Pemambuco com
destino a Santa F6 do Ibiapina -PB.

• A d6cima segunda peregrinapao (1997) lembrou o centendrio do massacre de
Canudos (Sertao) e caminhamos de Uaua -BA ate Canudos -BA.

• Com a decima terceira peregrinapao (1997) mais uma vez voltamos (Serfeo) a
Canudos para denunciar o massacre, saindo de Monte Santo - BA ate Canudos - BA.

• A d6cima quarta peregrinaeao (1998) nos fez novamente voltar as terras do
Caldeirao e desta vez saindo de Sertanea para o Cariri cearense - Crato -CE.

• A d6cima quinta peregrinaeao ( 1999) aconteceu na regiao da Vfrzea da Parafoa
(Zona Canavieira) onde visitamos uma area rural de 20 assentamentos e algumas vilas
presentes nas cidades de Sap6, Sobrado e Cruz do Espirito Santo -PB.

2.2. Liturgia nas estradas

0 GPPNE ten uma preocupacao bern clara, que 6 a celebraeao da vida. A liturgia
passa  a  ser  urn ponto  forte  em  toda  a  caminhada.  A liturgia  de  Cristo  e  dos/as
peregrinos/as consiste antes de tudo mum servico a Deus, que passa necessariamente
pelo servieo aos nossos semelhantes, sobretudo pela solidariedade aos excluidos da
sociedade. Esse 6 o culto existencial que agrada a Deus.

Temos  sempre celebrac6es nas comunidades onde passamos.  E nesse aspecto
sempre renovamos os nossos compromissos no nosso encontro anual. Segue uma parte
do ritual de compromisso e envio dos/as peregrinos/as:

RITO DA PEREGRINA€AO

ATO DO cormROMlsso

1. Jesus rezou: "Eu te bendigo, Senhor do c6u e da terra, porque escondeste estas
coisas aos sabios e entendidos e as revelaste aos humildes".
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I.t`#pcitando os momentos de ora€ao in caminhada?

R. Prometo.
2. "Tudo que fizeres a urn menor dos meus irmaos 6 a mim que o fazes", disse

.'csus.

- Voce promete viver na busca do Senhor, que de uma maneira particular esta

Ill.csente mos sofredores, injustieados e humilhados dessa sociedade?
R. Prometo.
3. "Ai de mim se nao evangelizar", disse o ap6stolo Paulo.
- A exemplo dos profetas e profetisas, vcx:e promete anunciar a justiea de Deus

a denunciar as injustieas encontradas ao longo da caminhada?
R. Prometo.
4. "i preciso ir para outras cidades e povoados para la anunciar o Evangelho",

disse Jesus.
- Vacs promete caminhar s6 a p6 e testemunhar o Deus Peregrino, que toma as

dores do povo sofrido do Nordeste?
R. Prometo.
5. "Nao leveis nem ouro e nem prata pelo caminho", disse Jesus.
-Voceprometenaoreceberdinheiroeviverpodespojamentoradicalondetodos

possam vcr que "s6 Deus 6 grande"?
R. Prometo.
6. ``Que todos sejam urn", disse Jesus.
-Voce promete procurar viver a comunhao com igrejas irris e express6es de

fe, presentes na nossa realidade, e incentivar o dialogo ecum6nico durante toda a
caminhada?

R. Prometo.
7. "Oi que prazer, que alegria o nosso encontro de irmaos", diz o salmo 133.
- Voce promete cultivar e viver o espirito fratemo entre os membros do grupo,

tentando de maneira carinhosa ser pai e mae urn do outro partilhando a oraeao e a
alimentapao?

R. Prometo.

ORACAO

6Deusquecriasteoc6ueaterraequeinspirasteemcadaperegrinaeperegrino
estes bons prop6sitos, abeneoa esta peregrinapao, fazendo com que cada urn seja urn
raio de Tua luz neste mundo. Por Cristo, o Peregrino Maior, e na comunhao com o
Espirito Santo! AMEM!
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3. A estrflda t. o 13vangelho: Urn .`studo bfblico feito nfls .`stmdfls

Por unanimidade resolvemos  fazer a leitura e meditapao dos  16 cupftulos do
Evangelho de Marcos. Seguimos a seguinte dinamica: cada dia liamos urn capitulo
do Evangelho. Isso acontecia sempre na primeira oragao coletiva da manha. Algu6m
lia e ap6s  urn born silencio iniciavamos  a partilha e reflexao do mesmo,  sempre
fazendo a ligagao com a caminhada que faziamos no dia-a-dia. Logo passaremos a
relatar alguns momentos dessa viv6ncia.

Nesse  estudo biblico,  feito  nas  estradas  do  Nordeste,  percebemos  que  ha
referencias ben claras. A exegese 6 feita a partir de referencias bern concretas. A
hermeneutica tern uma concretude na vivencia diaria da caminhada. E urn estudo
que mos leva a viver a proposta de Jesus na pr6pria estrada. i urn estudo que se
constr6i na vivencia.

Ha uma materializapao do Evangelho. As atitudes das peregrinas e peregrinos
devempoisimitarasatitudesdopr6prioJesus.EnessecasoamensagemdoEvangelho
de Marcos tern uma centralidade e a estrada 6 a chave de leitura.

Literalmente  resolvemos  seguir  o  tftulo  deste  artigo:  Peregrz.72ando  com  a
Ei/fl#geJfeo de Mancos. Qual foi nossa experienciajunto ao povo campon6s da parail)a?
Quais  eram  os  nossos  objetivos  nessa  caminhada?  0  que  n6s  encontramos  nas
estradas? Como o Evangelho de Marcos ecoou pelas estradas empoeiradas da vdrzea
paraibana? i esse o sentido deste artigo.

Nossa peregrinaeao em julho de  1999 foi nas terras da Parail]a. Escolhemos
carninharnaterradePedroTeixeiraeMargaridaMariaAlves7.Logotra€amos#ossos
oZ)y.efz.voa p¢rfl Gisfcz peregr!.#czfGo (al6m dos crit6rios intemos do grupo):

" Reconstruir o tecido social e as relac6es comLtlvitdrias inexistentes ou desgas-

tadas pela dureza da vida e pelas tens6es vividas na luta pela terra.
EIvangelizariracoievivGnciacomaspessoasecomarealidade,escutandoeconsolan-
de com terioura, suscitcndo a solidariednde enlre os pobres e enlre as comunidndes.
Fortalecer a apdo wissiondria dos animedores e animadoras por onde passarmos.
Reafirmar a necessidade de novas rela€6es entre homens e mulheres (questdo
de genera) e a paixdo pela Mde Tlerra (perspectiva ecol6gica).
Dialogar e aproximar-se dos grupos evang6licos tentando uma vivencia auten-
ticamente ecumanica.
Reconapor aTradi€de Cristd, os tempos e os espa€os sagrndos, a Capela, afesta
de Comunidade, a hist6ria da lgreja na regido, os apelos da nova realidade.
Suscitar e valorizar os `minist6rios e servi€os da Comunidade'.. missdo, evan-
gelizpedo, catequese, liturgia, ban€do, profecia, consolapdo, animapdo, canto...
Trabalhar e celebrar,  acemuando o  sentimeuto  e a emogdo das pessoas,  ra
dineusdo de subjetividade.

7. Pedro Teixeira e Margarida Maria Alves foram liderancas de trabalhadores e trabalhadoras: o primeiro das Ligas
Camponesas  e  a  segundo  do  movimento  sindical.  Ambos  foram assassinados  por defender os  trabalhadores  e
trabalhadoras do campo.
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I.rocliriirdeselivolveruimim[sticadaproducdoev{ilorizal.doilsfolllesllcdlgllil,
coTno sinal de vida.
Despertar o interesse para plantapdo de drvores e sementeiras na regido.
Fazer debates nas cidades, envolvendo entidades e formadores de opiniao, a
partir da realidade encontrada na regido" .

Estes objetivos, direcionados para esta peregrinapao, nortearam toda a caminhada.

No esforeo atento de fazer uma leitura geral da realidade encontrada, podemos
ili/,cr que a mesma se expressa, em muitos aspectos, com uma certa semelhanea com
iiquela que Jesus encontrou, e que esta no Evangelho de Marcos. Jesus rompe com
ittilflvras  e  com gestos  a  realidade  vigente  que  oprimia  o  pobre.  Jesus  desafia  as
i`utoridades e rompe com o sistema da religiao oficial (Mc  11,12-12,44).

Assim tamb6m a realidade encontrada desafiou as peregrinas e peregrinos em
ttillninhada e, paralelamente ao Evangelho de Marcos, vfamos uma realidade que mos
i.i`usava indignapao.

No aspecto econ6mico encontramos uma situaeao de desemprego geral (consi-
tlcrando o conjunto da populacao visitada). Salarios injustos, explorapao dos traba-
lhndores e trabalhadoras, aus6ncia dos sindicatos, falta de altemativas de emprego
it{il.a quem tern que sair da agricultura, falta de preparapao e de assistencia t6cnica,
{iuinento da  fome e da  mis6ria,  safdas  para  as t'cidades,  rna distribuicao  da renda,
undividamento dos produtores.

No aspecto social e politico ha uma educaeao sem qualidade, violencia e in-
t`cguranea, acentuapao das desigualdades, inconsciencia, ignorancia, precariedade da
t;fldde (hospitais  sem medicos,  sem rem6dios,  algumas  vezes  falsificados), justica
i',omprometida com o poder e a riqueza, globalizagao da mis6ria, politicagem, incons-
ci6ncia e oportunismo eleitorais.

A partir dessa realidade surgiu em n6s uma profunda indignacao 6tica diante do
desprezo da vida.

Por outro  lado,  encontramos  tamb6m urn povo  fl.atemo e  soliddrio.  A regiao
proliferada de areas de assentamentos e acampamentos mos falava claramente que
havia uma mudanea em curso em toda a regiao. 0 trabalho da Comissao Pastoral da
Terra e do Movimento dos Sem-Terra deram uma fantastica contribuicao ao avaneo
da luta pela conquista da terra9.

8. CNBB. Mz.ss6o c j#!'#is/Grl.as dos crl.sl6os jc!.gas c /cl.gas : 37a Assembl6ia Geral, Itaici. Sao Paulo: Paulinas, 1999.

9.AConrissaoPastoraldaTerra6aentidadequetemumapresengmaissistematicanaregiaoeacompanhademaneira
permanente varios assentamentos e dreas de ocupapao de terra.
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3.1.  Estriiila:  liig{Ir (le  rejeLc{ho a ac()llli{IiL

A dinamica da peregrinaeao lembra fortemente a peregrinacao de Jesus e dos
discfpulos indo para Jerusalem.  Caminhar com a proposta altemativa do Reino de
Deus, que leva ao nivelamento fratemo das pessoas, provoca as oposie6es que querem
conservar o padrao vigente que 6 de explorapao. Como tamb6m caminhar do jeito de
Jesus pode ocasionar reconheeimento por parte daqueles que sao marginalizados e
esperam uma libertapao que nao lhes vein de nenhum lugar.

Vivemos  muitas  situapdes  durante  esta  peregrinagao.  Situap6es  muitas  vezes
parecidas com partes do Evangelho relatado pelo evangelista Marcos. Tentaremos
destacar algumas delas.

3.I.I. "... vemos que nao fomos abandonados" (cf. Mc 1,31).
"Vivei'Iros aqui i»'r& abandono muito grande.  Sao muitas criangas passande

fame. A escola sot'nos n6s nesrrros. Nesse acampai'neuto nho temos muita ajuda,
nao. S6 Deus mesmo e as pessoas de born corapdo 6 que iros socorre. E, com
essa  peregrinagem  aqui  veinos  que  nao fomos  abandonados"  (Maha das
Merces, 28, uma das enfrentantes do acampamento).

Esse depoimento mostra o quanto as pessoas que visitamos ten sede de com-
partilhar a vida. Chegando nesse acampamento vimos que a fome assolava velhos e
criancas. Reunimo-mos com eles para partilhar a vida e encontrar caminhos possiveis
de solucionar a situapao, iniciando pela mais urgente.

A partir da nossa passagem no acampamento houve urn maior interesse de ajuda
por parte das pessoas de urn vilarejo vizinho. Era uma tentativa de provocar a partilha
e solidariedade no meio dos pobres.

3.1.2. "... voces para mim sao o seminfrio de Deus" (cf. Mc  I,35-39).
" Eu vim aqui para corrvidar voces para ir ld em casa. Eu quero que a gra€a de

Deus eyttre em minha casa. Vocas vain como os ap6stolos de Cristo visitando e
aninande... Voces para mim sdo o semindrio de Deus. Sdo hoje os ap6stolos de
Jesus no mundo que andam de lugar em lugar, de casa em casa, dando conselho
e curando coi'no Jesus. E ternos certeza que a orapdo desse grupo cura como a
de  Jesus.  E  un  grupo  que  anda fazendo  o  bern  e  expulsando  todo  tipo  de
wzcz/I.g«&chade, f.4cfo dg "fro " (Josefa da Conceicao, 74, moradora do assentamento).

Quando estavamos de passagem por urn assentamento veio uma ancia ao nosso
encontro e proferiu estas palavras. Levou-nos ate sua casa e pediu que ofassemos para
em seguida partilhar conosco urn pedapo de pao. A fe dessa mulher mos lembrou a fe
de muitos que procuravam Jesus na confianca do corapao.

Ha uma clareza e nitida percepcao de qual 6 o jeito de Jesus. 0 jeito de Jesus no
Evangelho 6 percebido no jeito daqueles/as que andam "¢#z.mcz#do... da#do co#-
seJfeo... cwrc!#do... e expztJsa#do f#do de rwz.in ". Ela percebe que a acao de Jesus 6
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IIil`I tiuc dcvc sci. cxpulso. E I)crccbcr quc o Evallgclho ¢ coill.Ii(-ivo. Os/as pcrcgl.i-
iili*/:i`` .`ao visLos como aqueles que n5o se moldam ao mundo que discrimina.  Sao
lit-Ill.cbidos como discfpulos de Jesus. Essa passagem nos colocou em sintonia com o
l\`w:)`\.. "E foi  por  toda  a Galil6ia,  pregando  em  suas  sinagogas  e  expulsando  os
•/.'iti.jiii.oS " (Mc  1,35-39).

I. I .i.`...agora me sinto gente" (cf. Mc 3,1-6).
`` ... jd faz 29 anos que perambulo de estrade Ofora e nao sou aceito em cc[nlo

nenhun. Sou urn bebado por causa da situapdo. Sou pobre e ningu6m di valor:,
mos voces me aceitaram e me colocaram no meio da comunidade. Agora me
s!.„fo genre " G'edro Joao, 48, trabalhador que caminhou urn percurso com o
grupo ate a pr6xima comunidade).

0 caso desse trabalhador mos lembrou de imediato a cena de Mc 3,1-6 onde Jesus
itl`ioriza a pessoa. Esse trabalhador sofria rejeieao e colocamos o mesmo no centro da
t.L.,lcbrapao. No determinado momento ele comeeou a cantar e animar o momento da
I.i` I.cicao. S6 no final ele desabafou. "Agora me sinto gente". Na nossa reflexao, muitas
vc/+es embaixo de urn p6 de drvore, lembramos que Jesus disse: "Levanta-te e vein
;ItiLii para o meio" (Mc 3,3).

I. I .4. "... eu nunca vi uma coisa dessas" (cf. Mc 8,I-9).
" Eu nunca vi uma coisa dessas. Para miin a partilha do pao foi a coisa i`irais

bonita.  Eu participo da igreja desde crianga, vou a missa sempre e nunca vi
uma coisa dessas. A celebra€de do pdo foi urra coisa muito bonita. Era born
que vocas viessem aqui com mats freqtl6ncia"  (lass ALrfu6riio. 72, nemh[o de
uma comunidade rural).

Esse depoimento revela a alegria de urn anciao de participar de urn momento
``clebrativoondeapartilhadopaofoicentral.Preparamosaliturgiacomaparticipapao
tki comunidade. Ja antes da celebragao, nao paravam de chegar alimentos perto do
iillar. Uma equipe de mulheres logo se encarregou de preparar a sopa para todos. Foi
iiina celebraeao bonita com a participapao de muitas crianeas, jovens e adultos.

A imagem do banquete da vida (Mc 6,3044) esteve sempre presente conosco
tlLirante toda a caminhada. Foi bonito de vcr a comida multiplicada no meio dos pobres.
^conteceram refeicdes coletivas de 30, 60 e mais pessoas. Tantxin tivemos momentos
tindenosdeparamoscomobanquetedamorte(Mc6,14-29).Passamosemfazendasonde
iLtrav6s de umjantar se planejava a morte dos inceentes. Herodes continua presente onde
tie maltrata o pobre que precisa de urn chao para sobreviver com sua famflia.

3.I.5. "... aqui crente e cat6lico 6 tudo uma coisa s6" (cf. Mc 9,38-39).
"„.  minha  obrigapao  6  receber  a todos  como  Jesus  rna:ndou.  Ndo fazemos

discriminapdo de ningu6m. Aqui crente e cat6lico 6 tudo un'Ia coisa s6" (Doun
Silva, 52, membro da Igreja Assembl6ia de Deus).
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0 que chamou a nossa atencao foi o gesto de dona Si lva em ter li{>s I.cc`t`,liitlti, ciuase
sem dar uma palavra, com bolacha e cafe. Ela nos falou logo de infcio. 0 iiuc Deus
quer de n6s 6 "ama-lo em espirito e verdade". Uma placa na frente da casa identificava
de imediato:  ``At6 aqui mos ajudou o Senhor". Passamos uma boa parte da tarde na
casa dessa senhora. No final cantamos urn hino da assembl6ia de Deus iniciado por
ela: "Foi na cruz, foi na cruz que urn dia eu vi. Meus pecados carregados em Jesus".
No final da conversa estavamos de acordo que o que divide o mundo nao 6 ser crente
ou cat6lico, mas incluir ou excluir o outro.

Na noite (sabado) que passamos neste assentamento, fomos convidados a parti-
cipar de urn culto e do Oficio de Nossa Senhora. Alguns peregrinos foram participar
do culto enquanto outros foram participar de urn Oficio de Nossa Senhora.  Tudo
acontecendo em casas ben pr6ximas umas das outras. A iniciativa foi dos moradores
do assentamento. E vimos que ha uma aceitagao razofvel entre as partes.

Urn trabalhador mos falava:
" Olhe, eu mesmo aceitei o Evangelho, mas continua com a devo€do com o meu

padriwho Cigo do Juazeiro. Qucurdo tern a festa de nossa padroeira eu vou ld.
Gosto no mGs de maio porque tern sempre urn animado lanche no final da reza.
Mas  ndo  perdo  win  culto  do  pastor.  0  senhor  sabe  que  a  genie  tern  que
experimentar de tndo e saber viver:. S6 que o pastor ndo pode saber que eufa€o
isso, mas o que 6 importance 6 que Deus sabe de tudo e le o cora€do da gente" .

Os exemplos de dona Silva e do trabalhador mos ensinaram que o ecumenismo de
expressao popular tern uma linguagem pr6pria. Eles entendem com uma certa facili-
dzrde "porque quem ndo 6 contra n6s 6 por n6s " (Mc 9,40).

3.1.6. ``... enfrentei a policia e os capangas" (Mc  16).
``...  enfrentei a pol{cia  e  os  capangas.  Foi em uma a€do de despejo que  urn

policial/capanga bateu em urn trabalhador e ele desmalou. Eu fui acudi-lo e o
capanga/policial meteu o cacetete no meu bra€o. E eu peguei ele pelo peito e
disse que ndo fiz;esse isso com urn pobre trabalhador e por que ndo iafazer com
os marginais e ladr6es e fazja com Lan pobre que queria u,in peda€o de chdo. At
ele pegou minhas coisas (bolsa) e jogou no fogo al eu peguei ele pela beca e
joguei ele no fogo. S6 que ele se livrou. Comecei ajunlar as sementes para levar
e ele disse que eu deixasse isso porque ia se di mat. Eu continuei fazendo o
ajuntameuto da semente e coloquei nas costas e sat. Eu s6 esperava o tiro de
doze  nas  costas,  i'ras  Deus fioi  maior"  (Maria  da  G16ria,  39,  moradora  e
enfrentante de urn assentamento).

Na  reflexao  do  texto  de  Marcos,  capftulo  16,  vemos  que  as  mulheres  sao  as
primeiras a anunciarem a ressurreieao. Sao as primeiras enfrentantes do antincio do
Ressuscitado. E anunciar o Ressuscitado 6 defender a vida, porque s6 assim se da
testemunho de Cristo.
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M lu#iH.cs as mulhcrcs estavatn sempre na frente dos homens no sentido de sol.vir c
I n}i,iiiii/,ar. Fortlin sempre as primeiras a chegar (Mc  16,I).

Nt) exemplo de Maria da G16ria se concretiza a apao profetica de Jesus. A defesa
111ii.tibrceoprimido.Aindigna€aocontraoautoritarismodasautoridades.Elamostrou
I |Iit. lil.ova de amor maior nao ha que doar a vida pelo irmao.

I  I .I/. "... voces acertaram" (Mcl6,1-20).
"Vocas acertaram. Agrade€o muito a vocas de perceber; de levantar e animar

cz/g#mas comw"I.dade£ " (Pe. Herminio Canova - vigario da par6quia de Cruz
do Espfrito Santo -PB).

Comessaspalavrasopadrequenosincentivouafazerestaperegrinapaonaregiao
Ill.I.i`cbeu que a Boa-Notfcia foi anunciada de canto a canto da regiao. "A e/es sczz'r¢m
11 |II.t.Ear par toda parte, agindo com eles o Senhor, e confiri'nanho a Palavra por meio
llli.N .Ninais qu,e a aconapanhavam" (M!c 16,2!0).

()s  sinais  de Deus  sao muitos nessa regiao da vdrzea da Parail]a.  0 verde do
i `nl I{ivial que nao transmitia esperanea esta sendo transformado em sinal de esperanea
iih.tLv6s da plantapfo da mandicoa, do milho, do feijao, da banana etc. A terra esta
hi.iiclo repartida. Isso 6 vit6ria de Deus, 6 Deus agindo por maos humanas. Nesse dia
iI.Ill:tfamosMc4,21-41.

•1. ( `ttntinuando a peregrina€ao que nao acaba nunca

OlivrodeMarcos6apenasocome€odaBoaNoticia(1,1).Agorasomosconvidados
H ,\i`,guir no discipulado de Jesus. E para isso 6 preciso praticar o testemunho de luta pela
I I I,\1 iq& fazendo renascer continuamente a esperanea da vinda do Reino.

Fica conosco a missao de ir por todo o mundo retomando o mesmo antincio de
n I il.macao da vida. Anunciando uma palavra eficaz. O mundo, hoje, 6 atropelado pelas
ii;Ikivras. Temos muitas palavras, mas o mundo nao muda. Em n6s e fora de n6s a
itiikivra ten que se tomar eficaz, transformadora, realizando o que esta enunciando.
^ I)iilavra eficaz provoca rupturas. Jesus nao veio para reformar, ele exige mudan€a
i'Iitlical (Mc 2,18-22).

Nossa peregrinapao nao acaba nunca porque devemos continuar o anthcio d'A-
i |iicle que, discretamente, "nos precede na Galil6ia..." (Mc  16,7).

i nesse sentido que o Grupo de Peregrinas e Peregrinos do Nordeste continua o
I ':v&ngelho de Marcos entoando seu hino de lugar em lugar:

" Em busca da terra livre / de Zumbi a Conselheiro

Ontem e hoje 6 nossa luta / pelo fim do cativeiro, a, a, a.

Pelo fim do cativeiro / a lutar com decisdo
Nova terra se conqulsta / pela fonga da unido, a, a, a.
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Pela forca da unido / coln J esus ti ltosstl frel.te
Indo a Serra da Barriga / vat-se a mundo difereute, a, a, a.

Vat-se a mundo diferente / pots chegada 6 a hora
0 Reino de Deus vein vindo / e o c6u come€a agora, a, a, a.

E o c6u come€a agora / quando eu lembro o Conselheiro
Comungando a mesma fe / vou chegando ao Junzeiro, a, a, a.

Vou chegando ao Junz;eiro / caninhando sempre a p6
Vou atrds do meu pedrinho / logo chego em Santa F6, 6, a, a.

I.ago chego em Santa F6 / a cunprir minha missdo
Me ajude o lbiapina / a chegar no Caldeirdo, a, a, a.

A chegar no Caldeirde / pra deixar o meu orgulho
E passar no franciscano / repousando em Quebrangulo, a, a, a" .

A espiritualidade peregrina corresponde a uma luta, uma caminhada que corres-
pondeaumaperegrinapaointerior.Aperegrinaeaovainadireeaoderestaurarami'stica
do Reino. A espiritualidade do caminho deve ser entendida como m`stica do Reino.

i:#eo:eE#oacduer"a:=d#~aq°ude°q%Seenn:aon°!=apreEeguris#:;cE:=Zr#n%rusegsbeusdcaar
uns aos outros. Sair de voce mesmo para enconlrar o outro" .

4. I . 0ltima palavra para retornar a estrada

A estrada tern muitas riquezas e suxpresas. A peregrina?ao 6 urn caminho bonito.
As experiencias  de  peregrinaeao ao  longo  da  hist6ria  sao  uma coisa fantastica.  i
preciso olhar a hist6ria.

Nos s6culos XII e XIII existiam movimentos que se rebelaram contra todo tipo

::dpe°rdeerraacu:::i:i:i:a:::S[Sgare6jE9o:ada[dadeMediatdeformamaiscondensada,esse
Portanto, tendo presente a tradi€ao peregrina, devemos continuar firmes o cami-

nho de antes, mas adaptando-o as condig6es presentes. 0 caminho da peregrinaeao 6
muito espinhoso, mas 6 tamb6m muito frutffero. Devemos, pois, ter a capacidade de
reunir as difereneas para descobrir o amanhecer do novo. Finalmente, o Evangelho de
Marcos mos dctxa, umaL lieao.. Crer na ressurrei€do 6 retomar o caminho de Jesus.

Artur Pere grino
(Jos6 Artur Tavares de Brito)
Av. Mdrio Domingues,  1075

55000-000 Ribeirao, PE

10. Para aprofundar este tema vcr trabalho de Alder Jdlio Ferreira CALADO, For7urf dc Jicfl.fJGj!c!.¢ dos Mov!.mcil/or
Heieticos Medievals..  o caso dos  Goliardos e dos Cdtaros. Trzhoalho em formzi de co"inicagfo, apresentz.do "a
UFPB,  1999.
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