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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Igreja Catolica, enquanto instituicao social, tem desempenhado 

um papel consideravel na sociedade, gra9as ao engajamento de seus fieis, em 

vista de resolver os problemas politicos e sociais. Este trabalho tem como 

objetivo analisar as atividades dos membros das CEBs (Comunidades Eclesiais 

de Base), no piano politico e social. Nascidas no Brasil, durante os anos 60, as 

CEBs tem se revelado uma referenda das transformacoes no espaco eclesial. 

Aqui se trata de compreender as condicoes e o contexto subjetivo em que teve 

lugar as acoes desenvolvidas pelos membros das CEBs, em funcao de seu 

objetivo. A participacao desses protagonistas no Sindicato, no Conselho 

Municipal de Saude, na Associacao dos Agricultores e nos Partidos Politicos, 

nos municipios de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, na Paraiba, se passa de 

maneira diversa, conforme os interesses, as motiva96es e trajetorias individuais 

das lideran9as e sua posi9ao em rela9ao ao poder local, chegando, em certos 

casos, a aportar sua contribui9ao a constru9ao do processo de cidadania ativa. 

Para tanto, recorreu-se a entrevistas dos membros das CEB, dos agentes de 

pastoral e de outros participantes, assim como a observa9ao centrada em sua 

a9§o social. Chega-se a conclusao de que ha consideraveis diferen9as e 

especificidades entre as CEBs analisadas, assim como entre os membros de 

uma mesma CEB (membros de base, agentes de pastoral, animadores) quanto a 

compreensao do seu engajamento nas organiza96es sociais ja mencionadas. 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L ' Eglise catholique, en tant qu' instituion sociale, a toujours joue 

un role considerable dans la societe, grace a 1' engagement de ses fideles, en 

vue de resundre les problemes politiques et sociaux. Ce travail a pom but 

d'analyser les activites das membres des communantes ecclesiales de base 

(CEBs), sur le plan politique et social. Nees au Bresil, pendant les annees '60, 

les CEBs se sont revelees comme une reference das transformations dans 

l'espace ecclesial. On y tache de comprendre les conditions, le contexte y ou 

ont lien les actions subjectives developpees par les membres das CEBs, en 

fonction de leur but. La participation de tees protagonistes an syndicat, au 

conseil municipal pour la sante, a 1' association des paysans, ainsi qu' aux 

partis politiques, dans les minicipalites de Nova Palmeira et Pedra Lavrada, an 

Paraiba, se passe de facon diverse, conformement aux interets, aux motivations 

et trajectoires individuelles des leaders, et leur position par rapport au pouvoir 

local, tont en arrivant, dans certains cas, a apporter leur contribuion a la 

construction du processus de citoyennete active. Pour cela, on a eu recours a 

des interviews des membres de CEBs, des agents de pastorale et d'autres 

participants, ainsi qu'a 1'observation centree sur leur action sociale. On arriva a 

la conclusion qu' il y a considerables differences et speciflcites entre les CEBs 

analysees, de meme qu' entre les membres d'une meme CEB (ses membres de 

base, ses agents de pastorale, ses animateurs...), quant a leur comprehension de 

leur engajement dans les organisations sociales deja mentionnees. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A proposta de trabalho visando a relapao das CEBs (Comunidade 

Eclesiais de Base) com os movimentos sociais, e proveniente da nossa 

experiencia na Comissao de Educa9§o Politica da Diocese de Campina 

Grande, em que atuamos no final dos anos oitenta e iniciou da decada de 

noventa. 

Mas, antes de chegarmos a atuar na condi9ao de assessor de grupos 

de base da Diocese, tivemos uma trajetoria que se iniciou na adolescencia. 

Participamos de grupos de jovens e eramos vocacionados da Congressao 

Redentorista. Foi nesse periodo que tivemos a oportunidade de conhecer o 

Alder Julio, diacono permanente, que a convite de Pe. Gabriel, nos fez uma 

exposi9ao sobre analise de conjuntura, na cidade de Arcoverde. 

Dois anos depois, entramos no seminario, mais precisamente no 

ano de 1986, e tivemos a oportunidade de entrar em contato atraves de 

trabalho pastoral com as popula96es dos pauperrimos bairros da periferia de 

Fortaleza. Foi nessa ocasiao que come9amos a frequentar reunioes do Partido 

dos Trabalhadores, e logo depois "aconselhados" pela dire9ao do seminario a 

deixarmos a militancia partidaria. 

Chegava o firn do ano de 1986 e tenriinava tambem o sonho de nos 

tornarmos padres. De volta a Campina Grande, atuamos como animador de 

comunidade na Pastoral do Batismo, Liturgia e Alfabetiza9ao de Adulto, no 

Bairro da Liberdade, onde residiamos. Dai o convite para participar da 

Comissao de Educa9§o Politica da Diocese. 

Na condi9ao de assessor de grupos de animadores em diversas 

regioes que compoem a Diocese, cheguei a constatar problemas que me 
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preocupavam. Inicialmente, como militante, as leituras que se realizavam, 

ganhavam contornos de uma problematiza9ao que exigiam uma pesquisa de 

carater academico. 

Entre estes problemas estavam as diferen9as das CEBs, a medida 

que se passava de uma regiao para outra, e se observavam suas especificidades; 

a partir da heterogeneidade no interior das proprias CEBs, percebidas nas 

caracteristicas dos seus membros, Agentes de Pastoral e Animadores e, entre 

estes, discrepancias relativas a compreensao que tinham a respeito dos seus 

envolvimentos nos "movimentos sociais" e partidos politicos. 

A nossa pesquisa foi realizada na microrregiao do Serido 

Ocidental Paraibano, nas comunidades pertencentes aos municipios de Pedra 

Lavrada e Nova Palmeira. A preferencia por essa regiao e devida as 

caracteristicas que elas apresentam em seus aspectos socio-politicos. Nela, 

percebemos preocupa96es acentuadas dos agentes pastorais em interrelacionar 

as mamfesta96es religiosas com a a9ao politica, tendo como corolario trabalhos 

de conscientiza9ao, participa9ao sindical e partidaria. 

Sobre esta tematica, ha autores que abordam em suas obras as 

redoes entre CEBs e a questao politica (MABvTWARING, 1989). Outros 

enfatizam o papel do Agente de Pastoral (mediador) em sua fun9ao de 

estabelecer articula9oes das CEBs com outras instancias (PALMEERA, 1985). 

Como tambem ha aqueles que analisam a interferencia do "agente externo" no 

mundo popular (NOVAES, 1993). 

Essas contribui9oes apontam para problemas importantes, mas nao 

enfocam a complexidade da qual resultam os impasses para explica9ao da 

heterogeneidade existente no interior das CEBs incorporadas em seus 

principais componentes, o que nos propomos a realizar. 
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A nossa atuacao como animador e assessor dos grupos de CEBs 

nao constirui barreira intransponivel para que fa9amos levantamento de 

questoes para a elabora9ao do conhecimento cientifico sobre esses mesmos 

grupos. Obviamente que muitas das argui9des serao colocadas em posi96es 

contrarias as proprias praticas desenvolvidas. 

Todavia, a nossa preocupa9ao nesta investiga9ao, a partir das 

analises existentes e da perspectiva vivenciada pelos Agentes de Pastoral e 

Animadores, em seus cotidiano, e descortinar as diferentes motiva96es que 

norteiam suas participa9oes em grupos partidarios, sindicais e Educa9§o de 

Base. 

Ainda mais existe uma consideravel produ9ao bibliografica sobre a 

nossa tematica, entretanto, ela esta circunscrita ao ambito urbano. Os 

estudiosos do tema, com raras exece96es, nao tem dirigido sua aten9ao para a 

realidade das CEBs na Zona Rural, onde se originaram. 

Na atual conjuntura da sociedade brasileira, se faz necessaria uma 

analise dos fatores que contribuem e limitam a participa9ao na esfera politica e 

social de parte dos membros das CEBs. E nelas que os trabalriadores rurais se 

reunem nos sitios, lugarejos para refletirem sobre a realidade em que vivem, a 

partir da leitura da Biblia e discutirem maneiras de agir para superar problemas 

locais (na area de Educa9ao, Saude) e assim adquirirem melhores condi96es de 

vida. 

Ao mesmo tempo, na leitura de Calado (1997) e outros, os 

Movimentos Sociais - ao contrario do que ocorria nos anos 80, ocupando lugar 

privilegiado no mundo academico - atualmente se ressentem da falta de 

aten9§o dos sociologos, a pretexto de que passam por crise e nao mais poderao 

recuperar a capacidade mobilizadora. Portanto, queremos verificar 
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empiricamente no conjunto do nosso trabalho, a real importancia dos 

movimentos sociais na constru9ao da cidadania no meio rural. 

Destarte, o nosso objetivo e analisar a participa9ao dos anhnadores 

em Partidos Politicos, Conselhos de Saude e associa9ao, atraves das suas 

proprias "a96es sociais" e informa96es que foram fornecidas. 

Para tanto dividimos o traballio em cinco capitulo: O primeiro 

intitulado "Diretrizes Teoricas e Metodologicas" aborda as principais 

categorias conceiruais que nortearam as nossas interpreta9oes relativas a 

pesquisa de campo aos procedimentos aplicados para obten9ao de informa96es 

durante a investiga9ao. 

O segundo capitulo tenta esbo9ar os principais acontecimentos da 

sociedade brasileira nos ultimos trinta anos, tendo como enfase as posi9oes da 

Igreja no processo de mudan9a social. Os Encontros Intereclesiais de Base sao 

importantes na analise por apontar a forma como as CEBs reagiram as 

questoes nacionais vivenciadas no momento em que os Encontros se 

realizavam. Tratamos ainda da particularidade das CEBs em Campina Grande, 

colocando em questao as redoes entre agente de pastoral e a comunidade. 

No terceiro capitulo procuramos, pelas falas fornecidas pelos 

informantes, compreender as "motiva96es" que levaram esses individuos para 

os trabalhos comunitarios, em que encontramos a familia como principal 

organiza9ao social, atraves da forma9ao dos "costumes", a orientar este 

interesse que culmina na aproxima9ao com a CEB.. 

No quarto capitulo fazemos uma analise sobre as redoes dos 

agentes de pastoral e a comunidade, da tendencia a centraliza9ao por parte dos 

anhnadores e o processo de decisao envolvendo os elementos constitutivos da 

Comunidade, agente e animador. 
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O ultimo capitulo traz a organizacao das CEBs a partir da miciativa 

do agente pastoral, a relacao do animador e partido politico e as diversas 

formas de participa9ao socio-politica dos animadores, a saber: Conselho de 

Saude, Sindicato e Associa9ao, procurando assinalar as diferen9as entre os 

dois municipios sempre que estas se fizerem significativas. 



CAPITULO I 
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1. DIRETRIZES TEORICAS E METODOLOGICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo esta subdividido em duas partes: as perspectivas 

teoricas e as orienta96es metodologica. A primeira trata das concep9oes 

teoricas que utilizaramos para a interpreta9ao das infonria96es obtidas no 

campo de pesquisa. E a tentativa de definir as categorias conceituais de Max 

Weber, tais como "A9§o Social", "Compreensao", "Redoes Sociais 

Comunitaria" e "Societaria", "Luta", 'Tipos de domina9ao" 

A segunda parte se refere aos aspectos metodologicos, 

compreendendo uma descri9ao sumaria das situa96es economicas e sociais dos 

dois municipios Nova Palmeira e Pedra Lavrada, nos quais foi realizada a 

pesquisa. Por fim ha a enuncia9ao dos procedimentos da investiga9ao e os 

principais passos para a coleta das informa96es junto as comumdades 

estudadas. 

1.1 Perspectivas Teoricas 

1.1.1 A£ao Social em Max Weber 

Para a analise do nosso objeto, vamos utilizar as categorias teoricas 

definidas por Max Weber, que nos serao uteis como ponto de partida, e nao 

como camisa de for9a com proposito de cerca-lo e sufoca-lo em suas multiplas 

variantes de seu advento fenomemco na realidade. E por essa perspectiva que o 

proprio Weber diferia o metodo generalizante do individualizante. 

Esse ultimo adotado por nos, neste trabalho, pelo fato de nao 

desprover o campo esrudado de sua riqueza singular (FREUND, 1980:12). 

Assim, vamos nos ater aos conceitos elaborados por Max Weber para 
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perscrutar o meio social em questao e interpretar o resultado da pesquisa 

empirica. 

Para tanto, vamos recorrer a concep9§o de "compreensao" que 

consiste em apreender o comportamento social dos homens em seu contexto de 

sentido subjetivo e, dessa maneira, poder explica-lo, referindo-nos as suas 

causas e efeitos. Isto depreende-se da defmi9ao que Weber dava da Sociologia 

logo no inicio do livro: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sociologia (no sentido aqui entendido desta palavra 

empregada com tantos significados diversos) signified: 

uma ciencia que pretende compreender 

interpretativamente a acao e assim explicd-la 

causalmente em seu curso e em seus efeitos". 

(WEBER, 1991:3) 

O estatuto peculiar da sociologia se baseia na tentativa de 

compreender a "a9ao" e explica-la, tanto no momento do seu empreendimento 

como nos resultados. Ja a a9ao Weber a definia da maneira seguinte: 

"Por 'agao' entende-se, neste caso, um 

comportamento humano (tanto faz tratar-se de um 

fazer externo ou interno, de omitir ou permitir) sempre 

que na medida em que o agente ou os agentes o 

relacionem com um sentido subjetivo. Acao 'social', 

por sua vez, significa uma acao que, quanto a seu 

sentido visado pelo agente ou agentes, se refere ao 

comportamento de 'outros', orientando-se por este em 

seu curso ". (Idem, ibidem) 

A diferencia9ao da a9&o de simples comportamento esta constituido 

pelo "sentido" em virtude do qual o agente e levado a executar determinado ato 

(SAINT-PIERRE, 1994:54). E pelo sentido, segundo este autor, adicionado ao 

comportamento que o cientista social encontra a a9§o do agente. Nessa 
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polivalencia de sentido, uma omissao ou um nao fazer nada pode converter-se 

em acao. 

Essa significacao esta relacionada com os "motivos" que levam a 

acao; a insercao da "a9ao" nos acontecimentos e as conseqiiencias provocadas 

pela a9ao. Os tres aspectos imbuidos na mente do agente constituem o 

significado subjetivo. A analise dos tres fatores pelo observador constitui a 

significa9ao objetiva. 

Entao, depreende-se que Weber pretendia encontrar na "a9ao" as 

inten9oes, as "motiva96es" subjetivas e o contexto subjetivo de sentido para 

compreender o desenvolvimento das redoes sociais (Idem, 55). E a sede em 

que ele vai efetivamente detectar o sentido e no sujeito da a9ao. Ela e 

compreendida atraves dele, portador de multiplo sentido, que forma uma 

unidade, podendo ser esta homogenea ou contraditoria (COHN, 1979:93). 

No ambito dessa contradi9ao, relacionadas a sentidos, e que se 

verificam os paradoxos das conseqiiencias (FREUND, 1980:28) entre motivos 

e fins, em que raramente os resultados obtidos sao conforme os pensados no 

momento antecedente a a9ao do agente. O que se atinge nao e o que se 

esperava inicialmente. Mas, antes de percebermos o paradoxo das 

conseqiiencias, devemos passar pelo desenvolvimento da atividade social que e 

composta igualmente, segundo Freund (Ibidem, 68), pelas "inten96es" que nela 

poe o ser humano, os "interesses" encontrados e o "sentido" diferente que lhe 

atribui no curso do tempo. 

Para Weber, era necessario estabelecer a evidencia como problema 

a ser resolvido da "a9ao social". Entao, ele classificou-a em quatro categorias, 

a saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"1J de 'modo racional referente a fins': por 

expectativas qucmto ao comportamento de objetos do 

mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas 
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expectativas como 'condigoes' ou 'meios' para 

alcangar fins proprios, ponder ados e perseguidos 

racionalmente, como sucesso; 2) 'de modo racional 

referente a valores': pela crenga consciente no valor -

etico, estetico, religioso ou qualquer que seja sua 

interpretagao - absoluto e inerente a determinado 

comportamento como tal, independentemente do 

resultado; 3) 'de modo afetivo, especialmente 

emocional': por afetos ou estados emocionais atuais; 

4) de modo tradicional: por costume arraigado". 

(WEBER, 1991:15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prirneira forma de acao, "racional referente a fins", avalia todas 

as condicoes a respeito dos meios, fins e possiveis conseqiiencias provenientes 

dela. Na verdade e apenas, no dizer Colliot-Thelene (1995:108), uma hipotese 

academica, capaz de acompanhar o desenvolvimento da acao. 

A segunda, "racional referente a valores", se pauta apenas na 

conviccao do agente sem preocupacao com as conseqiiencias. Por exemplo, um 

individuo que se coloca a disposicao de sua crenca religiosa, ou ideologia 

politica, vendo tao-somente sua acao como resultado do dever que lhe impSe e 

situa-se acima de tudo. 

A terceira, "de modo afetivo", se refere aquele que age por 

vinganca, odio ou qualquer atitude emocional sem sentido visado, ou seja, 

atual. 

Por ultimo, temos a atividade "de modo tradicional, que para 

Freund (1980,79), e um comportamento que "consiste muitas vezes em uma 

conduta maquinal, por obediencia inconsciente ao costume". Estes tipos de 

acoes nao se encontram de forma pura em sua ocorrencia na realidade. Sao 

tipos ideais que foram produzidos para conduzir a pesquisa do investigador e 

assim compreender as acoes do agente, que muitas vezes tem imbuido no seu 

comportamento mais de uma dessas categorias indissociaveis. 
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No pensamento weberiano, um conceito da margem ao surgimento 

de novo conceito. Assim, da acao tradicional, possivelmente adveio a ideia de 

"costume". Chama-se "costume" uma regularidade que toma o carater de uma 

rotina ou de uma familiarizacao. Ele e uma regularidade que nao esta 

caracterizada pelo fato de nao ser obrigatoria e de nao ser garantida por uma 

coercao externa, mas a observada livremente, por comodismo e "interesse" 

(WEBER, 1991:18; FREUND, 1980:93). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2 Relacao Comunitaria e Societaria 

As rela96es sociais podem se efetivar de forma comunitaria ou 

societaria. A primeira se refere a a9ao social unificadora que se fundamenta no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"sentido subjetivo dos participantes de pertencer" a um mesmo grupo; a 

segunda se refere a um ajuste de interesses racionalmente motivados por fins 

ou valores. A rela9ao comunitaria se baseia em um sentimento de ordem 

tradicional ou afetivo podendo ser de carater religioso, domestico, erotico, 

etnico. 

Entretanto, como vimos na defiru^ao de "rela9ao social", o que 

impregna carater "comumtario" a este tipo de associa9ao e a condi9ao de 

individuos que delas participam possuirem um sentido subjetivo capaz de 

orientar sua a9ao pelo sentimento comum. Enquanto isso a "rela9§o societaria" 

tem como base um comportamento comum, proveniente das motiva9oes 

racionais como associa9ao para defesa dos interesses, ou agremia9ao 

ideologica, por exemplo, partido politico (WEBER, 1991:25). 

O proprio Weber sabenta que todas as redoes sociais tem carater, 

em parte comunitaria, em parte associativa (idem, 25), pois de alguma forma as 

rela96es sociais que nos interessam, ocorridas no ambito familiar, na CEB e no 
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Partido Politico, tanto possuem elemento de carater afetivo ou tradicional, 

como de valores e finalidades racionais. 

Os dois tipos de relacoes podem ser fechados ou abertos (idem, 

ibidem, 27)
1

. Eles sao fechados quando seus membros nao fazem objecoes a 

entrada de novos participantes, e abertos, quando em situacao contraria. Apesar 

de a familia e a CEB serem instituicoes que, para se reproduzirem, precisam de 

novos membros, ha na familia uma selecao desse membro conforme sua 

situacao social e economica. Na CEB e em outros grupos religiosos, existe mna 

tendencia de um grupo mais veterano se manter fechado e nao partilhar com os 

neofitos seu cotidiano, lazer, etc. 

Ha tambem, nas relacoes sociais, a "luta" entre seus componentes. 

A "luta" se orienta pelo proposito de impor a propria vontade contra a 

resistencia do ou dos parceiros (WEBER, 1991:23). A luta quando "pacifica", 

nao se traduz pela violencia fisica efetiva, podendo chamar-se "concorrencia", 

que e a maneira formalmente pacifica de obter para si o poder comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "disposigao 

sobre oportunidades desejadas tambem por outras pessoas " (idem, 23). 

Max Weber, ao tornar essas relacoes conceitos tipo-ideais, precisou 

exacerbar suas caracteristicas para torna-las homogeneas e puras. Quica por 

isso, oponha "rela9ao comunitaria"' a luta. "A 'relagao comunitaria' constitui 

normalmente, por seu sentido visado, a mais radical antitese de 'luta'". 

Enquanto as relafoes associativas, "ao contrdrio, muitas vezes nada mais sao 

do que compromissos entre interesses antagdnicos, que eliminam apenas uma 

parte dos objetos ou meios em luta" (WEBER, 1991:23). 

No nosso entendimento, a partir dos elementos emergidos da 

analise empirica, e que uma caracteristica da rela£ao social, denominada por 

1 O carater "aberto"e "fechado" que caracteriza as relacoes sociais podem ser variantes conforme Weber a 

descreve: o grau e os meios de regulacao. fechamento para dentro e motivos (WEBER. 1991:27 e seguintes) 
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ele de luta, esta compreendida tambem na relacao social comunitaria. Nao sao 

dois tipos diferentes e opostos de relacoes, mas sao relacoes que se 

interpenetram. Em uma palavra ha "luta pacifica" ou concorrencia na 

comunidade. 

O conceito de "luta" nos exige o enunciado de dominacao e o poder 

em Weber. O poder significa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Toda probabilidade de impor a propria vontade 

mima relagao social, mesmo contra resistencia, seja 

qual for o fundamento dessa probabilidade ". 

"Dominagao e a probabilidade de encontrar 

obediencia a uma ordem de determinado conteudo, 

entre determinadas pessoas indicdveis, 'disciplina' e a 

probabilidade de encontrar obediencia pronta, 

automdtica e esquemdtica a uma ordem, entre uma 

probabilidade indicdvel de pessoal, em virtude de 

atividades treinadas" (Weber, 1991:33). 

Dai o poder e uma possibilidade que apenas se realiza enquanto 

produto de uma relacao que passa a chamar-se dominacao. Esta, por sua vez, 

efetiva-se na possibilidade de encontrar alguem que obedeca. Entao, na sua 

producao de legitimidade, a dominacao possui dois agentes distintos. Aquele 

que e dominador ou autoridade, de um lado, de outro o dominado, incumbido 

na relacao de obedecer. Porem, 

"O conceito de 'poder' e sociologicamente amorfo. 

Todas as qualidades imagindveis de uma pessoa e 

todas as constelagdes possiveis podem por alguem em 

condigdes de impor sua vontade, numa dada situagao " 

(Weber, 1991:33). 
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Em outras palavras, Weber chega proximo ao limite de admitir que 

todos sao possuidores de poder e nao so o dominador, mas isso ele remete a 

insuficiencia e falta de rigorosidade do conceito de "poder", porque, coriforme 

a situa9ao, a polaridade dormnador-doiriiriado poderia se inverter. A alternativa 

encontrada por ele foi ser rigoroso na elabora9§o do conceito de domina9ao 

que encontra efetivamente a presen9a de alguem mandando eficazmente em 

outros, mas sem a existencia necessariamente de quadro admimstrativo 

(Weber, 1991:33-34). 

Sem essa condi9ao, a doinina9ao esta presente no cotidiano dos 

individuos, pois ela esta disseminada em qualquer tipo de organiza9ao social 

em que se detecta a presen9a de um chefe, de uma autoridade. Portanto, ela se 

encontra na familia, na escola, na Igreja, no partido politico (idem, ibidem).2 

A medida que Weber definia a domina9ao em termos de 

"probabilidade", reconhece a submissao dos dominados face ao dominador e 

pretende que esta submissao seja voluntaria. Como a vontade e uma ocorrencia 

propria do ato de liberdade, a unica vontade conferida ao dominado e a de 

transferir a sua vontade em fun9ao de quem o domina. A introje9ao do 

conteudo da ordem pelo dominado em maxima de conduta e a obediencia, 

fundamental em qualquer "domina9ao legitima" (Saint-Pierre, 1994:134-5; 

Weber, 1991:140). 

Da mesma forma, quando se afirma que as atitudes subjetivas dos 

individuos sao orientadas pela cren9a em uma ordem legitima, correspondendo 

a vontade do dominante, coloca-se a rela9ao de poder como algo estanque, de 

: "O ambito da influencia com carater de dominacao sobre as relacoes sociais e os fenomenos culturais e 

muito mais do que a primeira vista. Por exemplo. e a "dominacao"' que se exerce na escola que se reflete nas 

formas de linguagem oral e escrita consideradas ortodoxas. (...) Mas a dominacao exercida pelos pais e pela 

escola estende-se para muito alem da influencia sobre aqueles bens culturais (aparentemente apenas) formais 

ate a formacao do carater dos jovens. e com isso. dos homens". (WEBER. 1991:141) 
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uin lado o detentor do poder, do outro o desprovido do poder, ou seja, 

dominador e dominado, como se o exercicio do poder se efetivasse em sentido 

vertical, mantendo incolume a estrutura hierarquica. A priori, poderiamos 

corroborar com Weber, porem precisamos ir mais a fundo para saber o que se 

passa no amago dessa relacao e verificarmos o substrato que se oculta na 

obediencia do dominado. 

Podem existir varias significacoes para o ato de obedecer.
3

 A 

obediencia pode configurar-se em uma estrategia do dominado que, em 

determinado momento, sujeita-se a essa condicao porque as circunstancias em 

que se encontra nao lhe permitem outra alternativa. Ai , entao, ela se apresenta 

como resistencia. E necessario aceitar certos ditames da "ordem legitima", 

porque nao convem, em detenninada situacao, romper com a ordem, pois as 

conseqiiencias seriam bem mais adversas do que o periodo anterior 

comportava. Em outras palavras, nenlium individuo aceita peremptoriamente o 

papel de dominado. 

Assim os animadores que tem ressalvas as acoes pastorais do 

agente, ou qualquer outro procedimento seu, nao aceita tacitamente. Mas expoe 

suas opinioes, rebate as posi96es contrarias as suas, levanta propostas 

diferentes, mesmo sabendo que elas serao derrotadas. 

Nao ha passividade permanente de quem e dominado. Isto porque o 

individuo esta "condenado" a conquistar a liberdade e toda rela9ao de 

domina9ao fustiga e aniquila esse desejo. 

Pela maneira como Weber enfoca a rela9ao de domina9ao, conferia 

apenas ao dominador o papel de unico agente historico; o seu modelo teorico 

3 " A obediencia de um individuo ou grupos inteiros pode ser dissimulada por uma questao de oportunidade. 

exercida na pratica por interesse material proprio ou aceita como inevitavel por fraqueza e desamparo 

individuais""(WEBER. 1991:140) 
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nao aceita uina "compreensao interpretativa" de uma rebeliao das "massas" 

(Saint-Pierre, 1991:136)
4 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concep9ao de domina9ao em Weber, poderiamos dizer que 

provem de duas vertentes: a influencia de Nietzsche sobre ele 

(FLEISCHAMANN, 1977:161) e a que podemos conjecturar, do contexto 

familiar liberal. 

Dessas detennina96es nos vem de Weber um apego pelo 

militarismo de origem prussiana como instrumento para resolver os problemas 

da politica exterior imperialista. Acreditava que a politica era violencia, 

inclusive a democracia (VICENT, 1977). O exemplo disso sao as animadoras 

de Nova Palmeira que assumiram cargos de vereadoras pelo P.T. e sentem 

desanimo por nao verem os resultados do trabalho conforme o esfor90 que 

realizam. Elas sao minoria. A democracia e o exercicio do poder da "maioria" 

no ambito da politica institutional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.3 Tipos de Dominacao 

No capitulo III dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Economia e Sociedade", Max Weber volta a 

questao da domina9ao para aprofunda-la. Inicialmente sua preocupa9ao esta em 

fazer ressalva aos motivos da obediencia que, para ele, nao reside nos fatores 

economicos, mas pelo contrario, quando concernente a valores materials, 

afetivos ou referentes a valores, resultaria numa rela9ao relativamente instavel 

(WEBER, 1991:139). 

4 Nitzsche. na obra "Alem do Bern e do Mai", faz uma diferenca entre quern domina e e dominado pelo 

sentido moral: "Numa perambulacao pelas muitas morais. as mais finais e as mais grosseiras. que ate agora 

dominaram e continuam dominando na terra, encontrei certos trafos que regularmente retomam juntos e 

ligados entre si: ate que finalmente se revelam dois tipos basicos. e uma diferentpas fundamental sobressaia. 

Ha uma moral dos senhores e uma moral de escrows" ... (1996:172). 



29 

Portanto, pretendia vincular a relacao de dominacao a vigencia da 

legitimidade que permeava os elementos envolvidos, a saber5: de carater 

racional, tradicional, carismatico. Vejamos cada uma delas. 

A dominacao racional ou legal baseia-se na crenca na legitimidade 

das ordens estatuidas. Seu tipo mais puro pode ser encontrado na ordem 

burocratica. Obedece-se nao a pessoa em virtude de seu direito, mas a regra, 

que estabelece a quern e a que se deve obedecer (Weber, 1979:128-9). 

Quanto a dominacao tradicional, baseada na crenca da santidade 

das ordenacoes e dos poderes senhoriais existentes, seu tipo mais puro e o da 

dominacao patriarcal, em que a associacao doininante e de carater tipo 

comunitario. O tipo que ordena e o "senhof' e os que obedecem sao os 

"suditos''. Obedece-se a pessoa em virtude da dignidade propria que esta 

estabelecida pela tradicao. 

Ja a ''dominacao carismatica" ocorre em obediencia ao senhor, 

devido as suas qualidades (carisma) e, principalmente, faculdades magicas, 

revelacoes ou heroismo, poder intelectual ou de oratoria. O carisma e algo 

relacionado com o extraordinario, o novo, e o arrebatamento provoca a 

devocao. O tipo de associacao dominante e de carater comunitario. O tipo que 

manda e o lider, o que obedece e o "apostolo". Ao contrario das outras 

dominacoes, obedece-se exclusivamente a pessoa do lider, por suas qualidades 

e nao pela posicao estatuida, nem pela dignidade tradicional, mas permanece 

ate quando o carisma subsiste. 

5 "O fato de que nenhum dos tres tipos ideais. a serem examinados mais de perto no que segue, costuma 

existir historicamente em forma realmente "pura". nao deve impedir em ocasiao alguma a fixacao do 

conceito na forma mais pura possivei"' . (WEBER. 1991:141) 
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1.1.4 Os Agentes de Pastoral e os Animadores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 conceito de Agente Pastoral que utilizamos tem a aproximacao 

de sentido atribuida por Novaes (1993) na condicao de "agente externo" e 

tambem de Palmeira (1985) que o compreende como mediador que articula a 

comunidade com outras instancias sociais. Embora considerando essas 

perspectivas , com base em nossa realidade, nos o compreendemos como 

agente aquele padre, religiosa ou leigo que desempenha a funcao de coordenar 

a pastoral de uma determinada area, setor ou zonal. Sao os que animam as 

comunidades, enquanto os Animadores sao os que agem mais localmente, com 

uma relacao mais densa e mais familiarizada. 

Os animadores fazem parte do conjunto de pessoas que exercem 

servico na comunidade. Desenvolvem trabalho na catequese, pastoral do 

batismo, liturgia, pastoral dos enfermos, alfabetizacao de adultos ou 

compromisso socio-politico. As vezes assumem mais de uma tarefa, conforme 

suas inclinacoes e disponibilidade de tempo. Sao jovens estudantes ou 

desempregados, trabalhadores da roca, professoras e donas-de-casa.. Os 

estudiosos nao tem dado a devida importancia a este segmento, exceto Boff 

(1984) que publicou um diario de campanha missionaria e dentro de uma linha 

pastoral. 

1.1.5 Novos Movimentos Sociais e Teologia da Libertacao 

Scherer-Warren (1993) situa a decada de 80, como o periodo em 

que a categoria "Movimento Social" e referenda para os estudiosos da 

America-Latina de ciencias humanas, de analises "mais intensivas de grupos 

especificos organizados, ou das identidades restritas". 
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Foi a fase em que os intelectuais deixaram suas visoes 

preconceituosas em relacao a cultura popular - os funcionalistas e 

estruturalistas a viam como arcaica, os liberals como ilogica e irrational, e os 

marxistas como alienada. (idem, ib.17) - e comecaram a valorizar os aspectos 

positivos de seu espontaneismo, autenticidade e comunitarismo. 

Nessa tendencia, segundo a autora, ha a substituicao da categoria 

luta de classe por "sujeito popular", ou "ator social"; como a de movimento 

social e/ou popular substitui a de classe. A mudanca de paradigma representa 

uma mudanca dos objetivos organizacionais que em vez de valorizar a tomada 

de poder revolucionariamente, pensa nas transformacoes substantias 

processadas no cotidiano dos atores envolvidos. 

Ja a perspectiva acenada para a decada de 90, era uma tomada de 

decisao para voltar-se para estudos que procurassem entender as condutas de 

crise, dos antimovimentos. E uma tentativa de compreender no Continente 

Latino-Americano como ocorre a exclusao, a pobreza crescente, a desordem e 

a escala de violencia organizada. 

Para esta corrente (idem:21) trata-se de "contrapor ao imobilismo 

das massas os espacos possiveis de mobilizacao, ao antimovimento ou 

condutas de crise, as novas formas de se movimentar ou de acoes coletivas, e 

entender os significados politicos e culturais destas". 

Essa alternativa analitica sugere uma aproximacao com os 

denominados Novos Movimentos Sociais que procuram enfatizar o primado da 

acao do sujeito frente ao papel das determinacoes dos processos objetivos. 

(Gohn, 1997). 
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1.2 OrientacOes Metodol6gicas 

1.2.1 Descricao da Area Pesquisada 

1.2.1.1 Pedra Lavrada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Situado na Microregiao do Serido Ocidental Paraibano, o municipio 

de Pedra La\rada tem uma area de 393,4 km
2

, limita-se ao norte com as 

cidades de Nova Palmeira e Picui, ao sul com as de Sao Vicente do Serido e 

Cuibati, ao leste com Cuite e ao oeste com o Estado do Rio Grande do Norte. 

O Municipio de Pedra Lavrada recebeu esta denominacao em 

virtude de existir, a 1 quilometro da cidade, a "pedra lavrada", um grande bloco 

de granito onde encontram varias inscricoes de procedencia desconhecida, que 

os historiadores atribuem ser de origem indigena. 

O antigo povoado, surgido no seculo XVIII em torno de uma 

capela, foi elevado a categoria de distrito a 14 de junho de 1890 e alcancou sua 

autonomia administrativa em 13 de Janeiro de 1959, desmembrando-se da 

cidade de Picui. 

Segundo dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica), a populacao do municipio contava com 6.292 mil 

habitantes em 1996. Os dados relativos ao Censo de 1991 mostram que a 

populacao e majoritariamente rural, com 4.721 nesta zona e 1.956 residentes na 

Zona Urbana, no total de 6.677. 

Do ponto de vista economico, a maior parte da populacao dedica 

suas atividades a agricultura de subsistencia, principalmente, vindo depois a 

pecuaria e a mineracao. No perimetro urbano, onde predomina a atividade 
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comercial com pequenos estabelicimentos, seguida de setores de prestacao de 

servicos e industrial, sendo o ultimo praticamente inexistente. 

No aspecto social, a educacao em Pedra Lavrada conta apenas com 

43,93% de sua populacao acima de cinco anos de idade, alfabetizada. 

Referente a saude, existe 1 (um) Hospital de Unidade Mista, conveniado com o 

SUS, possuindo 30 leitos disponiveis. Na Zona Rural existem tres postos de 

saude, distribuidos nos distritos de Papa-Fina, Tanquinhos e Cmnarus, que 

atendem as pessoas em casos de menor gravidade. 

No municipio de Pedra Lavrada a Igreja esta dividida em cinco 

comumdades na sede do municipio e seis (Comumdades Eclesiais de Base) na 

Zona Rural. Na Comunidade de Belo Monte ocorre o assentamento do 

Movimento dos Sem Terra, onde cinqiienta e duas familias estao acampadas. 

Em algumas existe a implantacao do MEB (Movimento de Educacao de Base) 

em que o servico consiste na alfabetizacao de trabalhadores adultos. Algumas 

comumdades possuem membros que estao com militancia mais acentuada no 

Partido dos Trabalhadores e atuacao no PACS (Programa de Agentes 

Comunitarios de Saude) e Pastoral da crianca. 

Ao todo, aproximadamente 360 pessoas compoem o conjunto de 

comumdades do municipio de Pedra Lavrada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1.2 Nova Palmeira 

Localiza-se na Microregiao do Serido Ocidental paraibano, tem 

uma area de 197,9 quilometros quadrados, limita-se ao norte com o municipio 

de Picui; ao sul pelo de Pedra Lavrada; a leste, pelos de Picui, Pedra Lavrada e 

Cuite; a oeste, pelo Estado do Rio Grande do Norte. 
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O povoado teve initio em 1880, com a implantacao da fazenda 

Jerimum, no local onde fica edificada a cidade. O nome foi mudado por 

sugestao do prefeito de Picui, municipio a que pertencia o povoado. Foram 

levadas pelo prefeito duas mudas da arvore e plantadas em local de destaque. 

Por volta do ano de 1961, foi elevada a categoria de Distrito e, em 

1963, a de Municipio, com territorio desmembrado do de Pedra Lavrada. 

Os dados fornecidos pelo EBGE mostram que em 1996 a populacao 

do municipio era de 3.484 mil habitantes. Em 1991 chegava a 3.320, sendo 

1.446 pertencentes a Zona Urbana e 1.874 a Rural. 

Nova Palmeira tem sua base economica fundada na producao 

agricola de subsistencia e pecuaria, producao de minerio e em uma pequena 

rede comercial. 

As informacoes fornecidas pela Secretaria de Educacao e Cultura 

dao conta da existencia, em 1997, de duas escolas na Zona Urbana e vinte e 

cinco na Zona Rural. O numero de alunos matriculados na primeira fase do 

primeiro grau (Pre-escolar a quarta serie) chega ao total de 455, sendo 133 na 

zona urbana e 342 na zona rural. A porcentagem, segundo o Censo 

Demografico de 1991 do IBGE, da populacao alfabetizada, acima de cinco 

anos de idade, e de 50,3%. 

Em relacao ao acesso a saude, a populacao do Municipio dispoe de 

mn Hospital Municipal com 25 leitos e um Centro de Saude. A Zona Rural 

conta com dois postos de saude nas fazendas Navios e Curujinha. Parte dos 

animadores esta engajada no Programa de Agentes Comumtarios de Saude e no 

Municipio ja esta organizado o Conselho Municipal de Saude. 

A Igreja local possui diferencas organizativas em relacao a de Pedra 

Lavrada. Na Zona Urbana nao existe a mesma subdivisao em setores ou 

comumdades, enquanto a Zona Rural tem apenas duas comumdades 
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organizadas, a de Porteiras e de Baixio. O que nos parece e que, em termos de 

organizacao, estamos diante de uma especificidade "da Igreja na base", embora 

aruacao politica dos seus membros seja bem mais dinamica do que a do 

municipio de Pedra Lavrada. 

Na sede do Municipio, alem das instituicoes tradicionais, existem 

outras de carater popular, como o CENEP (Centro de Educacao Popular) que e 

uma ONG (Organizacao Nao-governamental), e o SPMPUC (Sindicato dos 

Servidores Piiblicos Municipais). E valido salientar que a direcao do CENEP, 

formado por tres representantes da comunidade, esta ligada a "Igreja na base" e 

uma delas e vereadora pelo Parti do dos Trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.2 A Procura de um Caminho 

A pesquisa desenvolvida em Pedra Lavrada e Nova Pakneira, 

transcorreu entre os meses de setembro e dezembro de 1997. 

Para termos acesso as informacoes e analisar a problematica 

proposta, recorreremos mais intensamente aos procedimentos da metodologia 

qualitativa, pois, segundo Haguette, "Enfatizam as especificidade de um 

fenomeno em termos de suas origens e de sua razao de ser" (1987:63). 

No initio da investigacao, a primeira imciativa tomada foi 

relacionada as visitas ao campo de pesquisa, para se obter um quadro 

panoramico do mesmo. 

As visitas aos dois municipios praticamente ocorreram em todos os 

finais de semana. Durante o mes de setembro, fizemos apenas observacoes 

(Thiollent, 1985:32; Haguette, 1987:69)
6

 sobre o comportamento dos 

^hiollent estabelece uma diferenca entre observacao direta e indireta. Haguetteja a percebe como. alem de 

uma forma de coleta de informacoes. um instrumento de mudanca social. 
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animadores entre si, deles com os participantes, e com os agentes. 

Escutavamos suas opinioes sobre rivalidades politicas locais e problemas 

existentes na cidade, tais como: numero crescente de adolescentes gravidas, 

alcoolismo de jovens, etc. 

Procuramos conviver com os animadores em diversos momentos da 

vida cotidiana Freqtientavamos suas casas, participava-mos das celebracoes, e 

conversavamos com eles informalmente. Estavamos presente nos aniversarios e 

momentos de descontracao que havia na praca, palhoca (dancing) ou em 

alguma casa. E como nao poderia deixar de ser, nas reunioes da comunidade e 

festas religiosas. 

O contato initial nos possibilitou fazer a relacao dos possiveis 

entrevistados, segundo criterios estabelecidos no projeto de pesquisa. O 

conhecimento previo das comumdades com intuito de percebermos suas formas 

de organizacao e de trabalho, permitiu escolher os animadores e liderancas que 

pudessem fornecer informacoes as nossas pesquisas. 

Nossa pretensao era que, atraves desses contatos, pudessemos criar 

mn clima de confiabilidade com nossos futuros uiformantes, e assim, pelas suas 

falas, descobrirmos interesses, valores e motivacoes que justifiquem seus 

comportamentos e atitudes no interior da comunidade. Apos as nossas visitas, 

participacoes em reunioes/encontros e conversas informais, anotamos "os 

fatos" mais importantes com base no que ficou registrado na memoria. 

Em outro momento, aqueles selecionados e dispostos a nos ajudar 

foram 27 pessoas7 de um universo de, segundo estimativas aproximadas, 

quatrocentas, compreendendo os animadores de comumdade das duas cidades . 

7Thiollent distingue varios tipos de entrevistas. A adotada por nos foi a entrevista semi-estruturada. 

"aplicada a partir de um pequeno numero de perguntas abertas'"(1985:35). 
8Estimati\as dao conta que as CEBs representam 10% da populacao catolica (BOFF. CU apud. Thome. 

1994:11). 



37 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os criterios que serviam de base para a realizacao das entrevistas 

foram os seguintes: primeiro, os membros que participam das CEBs e 

movimentos sociais, partidos politicos, sindicatos; segundo, os que participam 

das CEBs e, eventualmente, dos movimentos sociais, partidos politicos, 

sindicatos; por ultimo, os que apenas participam das CEBs sem nenhum vinculo 

com partidos politicos, movimentos sociais, sindicatos. 

O nosso interesse com isso era de se tracar um quadro homogeneo 

(ser membro da CEB) com variaveis, analisar a participacao dos membros das 

CEBs nos movimentos sociais, partidos politicos, sindicatos, a partir da 

dinamica interior das proprias CEBs. 

Ainda assim, ampliamos os criterios iniciais estabelecidos e fizemos 

entrevistas com participantes, ex-animadores e agentes de pastoral.
9

 que ja 

tinliam atuado na regiao. 

As nossas entrevistas atingiram um numero de vinte e sete pessoas, 

sendo vinte e uma mulheres e seis homens. Dessas vinte e sete, seis eram 

apenas participantes. Em relacao a situacao familiar, havia nove casadas, 

dezesseis solteiras, uma viuva e uma separada. Portanto, somadas estas 

ultimas, representam dois tercos dos entrevistados sem vinculo matrimonial. 

Quanto ao m'vel de escolaridade, vamos encontrar o seguinte: curso 

superior: duas pessoas; segundo grau completo: dez; segundo grau incompleto: 

uma; primeiro grau (la a 4a serie) completo: quatro; primeiro grau (la a 4a 

serie) incompleto: cinco. Em referenda a populacao alfabetizada das duas 

cidades, o nivel de escolaridade encontrado nas CEBs e tida como 

privilegiado, considerando que Nova Palmeira e Pedra Lavrada possuem um 

9 Guy Michelat . sobre a escolha dos entrevistados afirma: "Numa pesquisa qualitativa . so um pequeno 

numero de pessoas e interrogado. Sao escolhidas em funcao de criterios que nada tem de probabilistico e nao 

constituem de modo algum uma amostra representativa no sentido estatistico. E sobretudo importante 

escolher individuos os mais diversos possiveis". (1985:199). 
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indice de 49,7% e 56% de analfabetos respectivamente da populacao acima de 

cinco anos. 
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1.3 Conhecendo a Caatinga 

Nos chegavamos a caatinga, onde estao localizadas as comunidades 

da zona rural de Pedra Lavrada, aproveitando as caronas do Agente de Pastoral 

(padre) que ia realizar celebracoes eucaristicas. 

Quando saimos em direcao a uma dessas comunidades: 

Quicerengue, Papa-Fina, Cisplatina, Alto do Umbuzeiro, Angico Torto ou 

Canoa de Dentro. Partiamos de Soledade ou Pedra Lavrada., aproximadamente 

oito a nove horas da manha, dependendo da distancia da comunidade em que se 

realizava a primeira missa do dia. As vezes, rodavamos de quarenta minutos a 

uma hora, para chegar ao destino. Estrada de chao, com trechos repletos de 

seixos, revezando-se com terrenos arenosos. 

Era final do ano de 1997. A seca ja estava patente na paisagem da 

regiao, de temperatura elevada, com chuvas escassas e forte deficit hidrico. Em 

determinados momentos, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planta9des xerofila (palma) se exibiam com seu 

torn verdejante, distinguindo-se do restante da estepe arbustiva, cinzenta, sem 

vida. Os tabuleiros se mostravam nus, parecia um espectro de fome e sede, 

marcado pela a9§o do homem que indicava sua forte presen9a com queimadas, 

deixando as cicatrizes na face da terra. Nessas horas, vinham a nossa mente 

o poema "Morte e Vida Severina", de Joao Cabral de Melo Neto, e as 

lembran9as das musicas interpretadas por Luiz Gonzaga. 

As encruzilhadas vicinais, um verdadeiro cipoal a nos confundir. So 

quern bem conhece a regiao, nao se perde no caminho. 

Uma unica vez alugamos um carro durante um dia da semana para 

visitar Papa-fina, Angico Torto e Canoa de Dentro. Mas, se todas as entrevistas 

e andadas pela caatinga tivessem que usar esse expediente, nao teriamos 

condi96es financeiras para cobrir os gastos com aluguel de carro, que apesar de 
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ser relativamente barato, devido a desvaloriza^ao da mao-de-obra local10 , 

somadas as viagens, chegariam a vultosas quantias em dinheiro, diante das 

nossas parcas possibilidades de pesquisador. 

Tanto na cidade quanto na zona rural, os animadores me 

convidavam para fazer refeicoes em suas casas. Da mesma forma, era a 

donnida: quando nao em Nova Palmeira, pernoitava na casa paroquial 

desabitada. Ali, dinheiro vaha pouco na situacao em que nos encontrava. Nao 

havia hotel nem pousada. 

Os entrevistados foram muito generosos nas respostas dadas, 

inclusive forneceram iiiformacoes mais completas do que se supunha, fazendo 

com que praticamente se tivesse um capitulo analisando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao entre familia 

e comunidade (Cap. 3 ) , no tocante as manifesta96es motivacionais, o que nao 

estava previsto no projeto de pesquisa. 

Cada animador respondeu conforme sua experiencia de vida e 

comunitaria, percep9ao da realidade, nivel de saber, sua posi9ao entre os 

animadores e agentes de pastoral e tempo de trabalho nos s e n ^ o s eclesiais. 

Houve tambem aqueles, porem, de numero reduzido, que responderam 

laconicamente: "Eu acho bom". "E importante". "Sei nao". Pierre Bourdieu 

(Apud Thiollent, 1985:80) sobreavisa ao investigador social para ele nao perder 

de vistas as diferen9as sociais inerentes a capacidade de falar dos individuos. 

Pelo fato de nos irmos para as comunidades em companhia do 

padre, possivelmente pudesse passar a imagem interpretada pelo animador de 

que nos estivessemos como se fosse amigo do padre ou a servi90  da Igreja. Por 

isso, achamos por bem explicar aos entrevistados qual era o nosso papel, e 

10 Uma diaria nas cidades citadas. para tarefas na agricultura e pecuaria. e de cinco reais. Ja o aluguel do 

carro por inn dia varia pelas condicdes do automovel e amizade com o proprietario. A quantia minima e de 

35 reais. 
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diziamos que as respostas quanto mais sinceras, ou seja, quanto mais 

correspondessem ao que ele pensava, trariam beneficios a comunidade, por ser 

nosso trabalho uma reflexao que abordaria a relacao entre eles (ariimadores) e 

deles com o Agente de Pastoral. Pediamos confianca e prometia que ninguem 

seria identificado. Em grande parte fomos atendido, tendo em vista a 

contundencia das colocacoes de alguns e pela comocao sentida por outro, ao 

referir-se a lembran9as desagradaveis da sua lida politica e pastoral. 

Uma animadora conhecida por seus "interesses" apenas 

sacramentais, tacitamente pode ser reconhecida pelos missionarios e agentes de 

pastoral como "sem consciencia critica", por nao ter nenhiun envolvimento 

com os movimentos sociais e sindicato e nao compartilhar de suas visoes do 

mundo. Todavia, esses ariimadores tem uma concep9ao critica a respeito da 

postura de agentes de pastoral e missionarios, nao tenhamos duvida nenhuma 

disso. 

A primeira vez que travamos em contato com os membros de uma 

comunidade, eles perguntavam se eramos politico. Uma pergunta 

compreensivel durante um ano eleitoral. Muitos candidatos nesse periodo 

visitam a regiao para reafirmar seus compromissos com solu9ao dos problemas 

da regiao, arregimentar lideran9as para trabalhar a seu favor ou explicitamente 

pedindo voto e sorteando brindes em torneio de futebol amador. Nao 

estranhamos tais atitudes tendo em vista os padroes de cultura politica 

brasileira, mas o fato surpreende quando o candidato representa uma 

agremia9ao partidaria como o P.T. 

De outra feita, uma senhora de Canoa de Dentro me falou das 

dificuldades de armazenamento de agua. Eu falei das experiencias em outras 
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comunidades do projeto do PAT AC11 (Programa de Assistencia Tecnologica 

Aplicada as Pequenas Comimidades, uma ONG) em sistema de rodizio de 

construcao de cisternas de placas; a comunidade, atraves da associacao, 

poderia providenciar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organiza9ao do sistema. 

Em outra visita, um mes depois, fui almo9ar na casa dela. Ela me 

perguntou se eu nao tinha esquecido de "resolver aquele assimto". Eu fiquei 

inicialmente sem entender. Depois que compreendi a que ela se referia, tentei 

explicar que era a comunidade, via associa9ao, que deveria se mobilizar. O 

padre, que estava a minha frente, intercortou a conversa e disse, numa 

tonalidade seca, que ela deveria procurar Do Carmo, de Pedra Lavrada, que ela 

tinha as irrforma96es necessarias. Nao se falou mais nesse assunto em nenhuma 

outra ocasiao. 

Apesar desses desencontros iniciais, a respeito do nosso trabalho, 

sentimos que recebemos desse povo bem mais do que poderiamos oferecer-lhe. 

Nao fui a procura de voto, nao lhe dei bem material algum, mas dele recebi a 

amizade, o respeito, a considera9ao. 

Entre os conceitos provenientes do pensamento de Max Weber, 

queriamos chamar a aten9ao para a importancia da "m ot iva9ao" em nossa 

analise. A "m ot iva9ao" proporciona o "elan" para a "a9ao social", 

determinando o sentido pelo qual esta se realiza. 

Ja nos tipos puros de dornina9ao poderiamos associar a figura do 

agente de pastoral - padre a um tipo de domina9ao que mais se aproxima do 

tradicional. Pois a obediencia a pessoa do padre esta estabelecida pela for9a da 

tradi9ao que lhe confere dignidade propria. 

11 PAT AC e uma ONG que tern projetos na regiao. Atualmente investe na construcao de cisternas para 

armazenagem d'agua. O sistema de rodizio consiste na reuniao de varias familias: O PAT AC financia uma 

cisterna, que vai sendo construida uma por uma, atraves de sorteio, cada familia entra com o valor dos custos 

divididos pelo niimero dos participates. No final o dinheiro retorna a ONG. 
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Enquanto isso a agente de pastoral - religiosa e o ariimador baseia 

sua dominacao no "carisma" porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for9a do qual suas qualidades o fazem uma 

lideran9a respeitada na comunidade. Pode ser pela sua abnega9§o na resolu9ao 

dos problemas do grupo, pela coragem com que enfrenta os desafios e resiste 

as amea9as que a vitimam. Como e elemento estritamente pessoal pode softer 

altera96es e ate desaparecer. 

As questoes metodologicas nos levaram a entender o postulado 

Weberiano da "infinita" realidade. O campo de pesquisa se mostrou desafiador 

por sermos tentados a abra9ar incontaveis caminhos, mas com muito esfor90 , 

tentamos nos acercar da problematica e questoes que nos propusemos a 

"compreendef'. 



CAPITULOII 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N T E X T U AL I Z AC AO DO PROCESSO E M QU E S U R G I R AM AS 

CEBs 

Este capitulo esta subdividido em cinco itens: O primeiro tra9a um 

esbo90  sobre a contextualiza9ao das CEBs na sociedade brasileira, do seu 

surgimento na decada de 60 ate a atual conjuntura nos anos 90. O segundo 

trata de fomecer elementos para um quadro panoramico sobre os nove 

Encontros Intereclesial de Base ocorridos em varias regioes do pais. O terceiro 

enfoca a preocupa9§o da Igreja com questoes do Campo no Brasil, no tocante 

aos conflitos agrarios; o quarto trata da a9§o da Igreja na Diocese de Campina 

Grande e sua prioridade na forma9ao das CEBs e, no campo politico e social, a 

participa9ao dos leigos nos movimentos sociais e partidos politicos, e o quinto 

e ultimo capitulo traz questoes relativas ao papel desempenhado pelos agente 

de pastoral nas CEBs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Contexto Socio-Economico e Eclesial 

Para nosso estudo uma analise sobre as CEBs torna-se necessario, 

no minimo, tra9ar de forma esbo9ada a rela9ao da Igreja com o conjunto da 

sociedade brasileira, pois as mudan9as que se efetuaram no seio da institui9ao 

foi, em certa medida, a tentativa de adequa9§o as mudan9as ocorridas no pais 

no aspecto social, economico e politico12. 

A nivel de sociedade, os ultimos cinco anos da decada de 50 e os 

primeiros cinco de 60, representaram um profundo impacto sobre a vida do 

12 Este rapido esboco sobre a situacao nacional e eclesial nao tern a pretensao de ser exaustivo. mas apenas 

ressaltar pontos da realidade brasileira e eclesial com o proposito de forjar um pequeno quadro que permita a 

compreensao do surgimento das CEBs no Brasil. 
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tambem no esquecimento a que deixam submetidas as regioes carentes, 

juntamente com as promessas de resolucao dos problemas na fase eleitoral. 

Apenas isso, mas tambem o sentimento de serem usados como instrumentos 

para grupos manterem o controle dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA administra9ao do Estado, vale salientar, 

contra seus interesses, mas com seu consentimento. 

E tanto que da critica pertinente do ponto de vista etico dos 

animadores, concomitante sai a confirmacao implicita de que colaboram com a 

situa9ao, dada sua condifao de eleitores, por se comportarem como elementos 

da barganha politica. A frase "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a gente tern muitos politicos que ajudam a 

gente assim... " mostra que os politicos oferecem beneficios com "interesse" de 

conquistar votos e que, por sua vez, os animadores aceitam e conhecem os 

motivos da oferta. O que eles nao percebem e que a Igreja tambem, na sua 

especificidade, atua por "interesses" nao tao espurios e sem etica como a 

"a9ao" dos politicos de condutas aqui analisadas, mas por "interesses". 

Ainda tecendo comentario sobre a sua percep9ao sobre a diferen9a 

entre a Igreja e outras instancias sociais, dois animadores chegam a declara96es 

dispares. Ambos sao amicissimos, mas de cidades diferentes: 

"Ouando a gente faz parte de uma associagao (...) voce 

podia ter um envohimento de todo o povo, e a pastoral 

a gente ve assim a coisa fechada... tudo bem que a gente 

tern trabalho pastoral, tern assim uma certas pessoas 

que se colocam a frente e fica uma coisa muito 

fechada". (SEBASTIAO-liturgia. nov/1997) 

ou 

"Mas la [CENEP] a gente nao pode expressar muito as 

ideias. La e mais fechado e grupo assim mais fechado, 

envolve so mais pessoas que td la dentro. E muito dificil 

trabalhar, e questao que cada pessoa e diferente. A 

gente vem de uma convivencia, de um trabalho pastoral, 
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a gente jd comeca a ter coragem de dizer tudo dquelas 

pessoas devido ao tempo de trabalho. Nos [no CENEPJ 

e mais diftcil". 

(IDA- batismo. nov 1997) 

Em consequencia de estarem falando a partir de lugares diferentes, 

os animadores fazem o recorte de problemas que nao sao os mesmos no 

primeiro momento. A primeira fala esta relacionada a diferenca de participafao 

entre a associacao e a CEB, tanto do aspecto quantitative quanto do aspecto 

qualitativo. Sob este aspecto, da enfase azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concentra9ao de tarefas por parte de 

"certas pessoas", que teirninam sendo as responsaveis pelo "fechamento" da 

CEB. Ha reconhecimento da especificidade da atuacao na esfera pastoral, mas 

teirriina apontando a monopoliza9ao dos se rvos . 

Na segmida fala, a compara9ao e entre o CENEP (Centro de 

Educa9ao Popular), uma ONG organiza9ao nao-governamental, e a CEB. E ai 

o termo "fechado" assume novas conota96es. E a nao liberdade de nao se 

poder falar o que se pensa, "expressar muito as ideias" O que nao significa 

cercear o pensamento. E no sentido de se fazer referencias criticas ao exercicio 

de trabalho, a conduta pessoal que afeta os outros, em relacionamentos 

intersubjetivos. Ai a CEB ganha o estatuto de espa90 de liberdade onde os 

individuos podem, pelo tempo de convivencia, reprovar uma deteiminada 

"a9ao" de outro animador, sem querer dizer que seja aceita passivamente ou 

convertida em autocritica. Pelo contrario, na maioria das vezes a sinceridade 

toma-se fator para criar animosidades e rivalidades entre animadores. 

Ao referir-se aos amigos de trabalho da ONG, reconhece que 

"cada pessoa e diferente". E ai, as pessoas das CEBs sao "iguais"? 

Obviamente que nao. Mas o "tempo de convivencia" gera la90S que dao 
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impressao de familiaridade, permitindo que se faca uso da palavra com 

franqueza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Sentimento de Pertencimento dos Protagonistas 

As mulheres casadas, com grande numero de filhos, entrain para 

realizar trabalhos comunitarios apenas quando os filhos estao crescidos. As 

tarefas domesticas sao empecillios para elas sairem de casa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Porque eu tinha uma 'cazuada' de menino pequeno, 

ai o marido nao deixava, foi duas guerras muito 

grande, uma em casa e outra fora que peguei para me 

libertar, para cuidar desse trabalho". (AGAT A. 

Catequista. out 1997) 

Soma-se a responsabilidade da educacao da prole, atividade 

culturalmente atribuida as mulheres, a resistencia dos esposos em consentirem 

a saida de casa para participar de atividades na Igreja ou de outras reunioes. 

Em se tratando de populacao camponesa, existe uma forte tendencia enraizada 

nos costumes sociais de prevalecer a vontade masculina sobre a feminina. Por 

sua vez, a mulher nao e tao passiva e procura exigir uma atividade fora das 

prendas domesticas, o que se da atraves de conflitos conjugais para o alcance 

desse direito. E pelo visto, elas obtem exitos a partir da quantidade maior de 

mulheres perfazendo a forma9ao das CEBs. 

A vida da mulher e monotona. Cozinhar para familia, banhar as 

criaii9as, vestir para manda-los a escola. Entao sair desse espa90 e ir para 

reunioes da CEB ou de sindicato representa sair da rotina, encontrar outras 
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mulheres com problemas parecidos, conversar, dividirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preocupa96es, oferecer e 

receber solidariedade nas afli96es que o dia-a-dia arruma de surpresa. 

Leva-se certo tempo entre pensar em sair de casa para as reunioes e 

sair efetivamente. Se nao os maridos, os filhos pequenos sao barreiras 

intransponiveis na passagem da casa para a Igreja. Apenas crescidos, os mais 

novos ja beirando a adolescencia permitem a concessao da carta de alforria a 

mae atormentada com tantas tarefas caseiras e ansiosa pela conquista da 

liberdade. Ha casos em que, depois de muito atrito com os maridos, elas os 

convencem a acompanha-las e participar tambem dos movimentos. 

Mas fica aquele sentimento de que poderiam ter come9ado mais 

cedozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eu despertei muito tarde, mas infelizmente so levei o tempo em char 

filhos". E depois de dedicarem parte de suas vidas para organiza9ao do 

sindicato e crescimento da comunidade, nao aceitam a ideia de parar porque 

aquilo tudo passou a ser indissociavel de sua vida. Diante da possibilidade de 

se retirarem de cena, veem como um peda90 da vida delas arrancado. Por outro 

lado, veem-se obrigadas a confessar, na voz de uma delas: "me sinto 

cansada"34. 

Os la90s entre essas pessoas e as CEBs na forma como expressam, 

aparentam uma consistencia indelevel: 

"Eu nao imagino mais minha vida fora de uma 

comunidade, porque, no momento que a gente 

participa de uma comunidade a gente encontra uma 

nova familia e jamais eu conseguiria viver mais sem 

participar de uma comunidade e sao todos esses 

trabalhos que eu faqo e que me preenche, que me faz 

4CARDOSO(1993:69) ao tratar das mulheres que assumem papel de liderancas na comunidade ressalta uma 

atividade de representacao coletiva que transpoe os limites baseado na relacao de quem manda e obedece. 
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feliz". (BERNADETE. Coordenadora da Liturgia. 

out/1997). 

Consideradas "de per si" as falas revelam um extremismo ao unirem 

os liames do individuo com a comunidade como uma questao de vida e morte. 

Todavia, procurando os sigmficados que estao alem das palavras, encontramos 

elementos que facilitam o processo de compreensao. 

O animador de comunidade adere com paixao aos trabalhos, sem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

conten9ao de esfor90 concilia trabalho domestico com profissional e do tempo 

que lhe sobra o emprega ao servi90 da CEB. E um trabalho voluntario, com o 

qual acredita fazer o bem aos outros. O altruismo e o "motivo" principal a 

responder pelo engajamento desses individuos, e quern o pratica se compraz 

em beneficiar aqueles que necessitam dos seus servi9os, por ser gratuito, 

desinteressado e espontaneo33. 

Dependendo do estado de animo decorrente de sua rela9ao com 

outros animadores ou agentes de pastoral, o animador pode manter seus 

vinculos solidos com a comunidade, chegando a ponto de se fundir com ela: 

"nao, eu nao sou eu, eu sou uma comunidade". E uma metafora que designa 

uma inclina9ao para negar-se o "individualismo" e passar-se a ser um unico 

ente, individuo-comunidade. E uma tendencia aderente ao "espirito" 

comunitario sem restri9oes, no tocante a pensar e resolver problemas 

compartilhando com grupo a que pertence. E uma perspectiva unilateral, sem 

duvida individual, isolada, que na pratica nao se efetiva pelos outros 

animadores ou agente de pastoral. Pelo menos, percebida nas reclama9oes de 

35Em relacao ao projeto de uma Igreja que faz a opcao pelos pobres Macedo afirma: "Subjaz certo 

imagindrio em que interesse se opoe a altruisimo, e e visto como sinonimo de egoismo, coisas das trevas". 

A consequencia dessa tensao pode ser o conflito latente entre interesses da comunidade e interesses do 

individuo (1992:212). 
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alguns animadores quanto a existencia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concentra9ao de atividades e 

centraliza9ao de decisoes. 

Nessa fala percebe-se uma euforia dos membros das CEBs em viver 

no espa90 comunitario que tern suas potencialidades e seus limites. Os limites 

estao no fato de quando o animador ou o agente pastoral estar imbuido do 

espirito comumtario, tern maior dificuldades de administrar as diferen9as. Ha o 

risco, e e comum, de que a visao da parte sobrepuja a visao do todo, com a 

tendencia de querer que tudo se comporte como a parte. Quando nao existe a 

similimde pode haver a sensa9ao, por parte do agente social, de fracasso do 

projeto mais global e de que as coisas nao estao andando como deveriam. 

Um exemplo disso foi a discussao no VI Encontro abordado no 

capitulo anterior, sobre estatuto eclesiologico das CEBs. Elas seriam um novo 

modo de ser Igreja ou o jeito novo de toda Igreja ser? (Apud. Teixeira. 

1996:75). 

No tocante a rela9ao das CEBs com outras instancias sociais, esse 

narcirsismo social leva o membro da CEB a afirma9ao de suas a96es como 

sendo mais corretas em detrimento das outras praticas, mesmo quando as 

evidencias mostrem a incongruencia dos comportamentos dos membros das 

CEBs com os principios e valores compartilhados comunitariamente. 

Tambem, por outro lado, existe a dificuldade de se conviver com as 

diferen9as interaamente. Apesar de os animadores terem afmidade com os 

trabalhos pastorais e isso os ligarem a comunidades, no dia a dia surgem 

queixas dos membros das CEBs entre si. Elas se originam de varios problemas; 

que vao da maneira divergente de pensar e agir, ate a importancia dada a 

determinados servi90s, fazendo alguns animadores se sentirem mais 

importantes, outros menos. 
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No momento em que as relacdes sao afetadas por motivos pessoais 

ou pastorais, a empatia com a comunidade entra em declinio. Os animadores 

pensam em desistir dos trabalhos e se sentem desanimados para continuar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu entrei na Pastoral do Batismo, mas nao tinha 

acompanhamento [de agente pastoral], tinha muita 

crftica em cima do trabalho. Pessoas assim que 

participavam da Igreja, uma participagao de vir e 

voltar para casa, sem... sem contribuir, simplesmente 

criticavam o trabalho e foi muito dificil de fazer. 

Ouase eu jogava fora ". (BRiGIDA, Pastoral da Saude. 

out/1997) 

As palavras dessa animadora mostram a dificuldade de posicionar-

se indiferente ao coro das criticas. As pessoas, ao realizarem um trabalho, 

esperam reconhecimento e a satisfacao dos que estao em seu meio. 

A nocao do que pode ser realizado dentro dos padroes qualitativos 

e produzida no contexto historico-social em que ja vem mergulhado o 

individuo, podendo softer modificacoes na contingencia espaco-tempo e 

demasiado relativa concernente ao aqui e agora. Inacabada a ponto de 

conhecer-se o resultado de uma detenninada "a9ao", so depois de sua 

consecu9ao, dependendo dos "fins" premeditados e atingindos mediante 

julgamento de valores estabelecido pelo nivel de consenso social. 

O julgamento recebido foi proveniente dos participantes, que por 

motivos desconhecidos, que nao vem ao caso analisar, nesse momento, em 

reprovar o trabalho da animadora na pastoral do Batismo. Ela tenta atenuar o 

teor da critica desclassificando-os pelo fato de nao terem compromisso alem da 

participa9ao "de vir e voltar para casa"... sem contribuir. O engajamento daria 

suporte moral para essas pessoas fazerem a reclama9ao justa. 
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Dai apreende-se que os efeitos deletenos da critica seriam mais 

contimdentes, se partissem de outra animadora e mais ainda de um agente 

pastoral. Enquanto a do participante ficaria a merce do endosso dos segmentos 

(animadores e agentes de pastoral) que representariam a censura completa da 

"acao" daquele animador ou da desconsideracao por ambos quanto da posicao 

dos participantes em relacao ao animador - culminando com o reconhecimento 

do trabalho do animador e nao a sua critica como faziam os participantes. 

Diante de posicoes opostas, a comunidade, podemos deduzir, 

encontrou uma solucao que contemporizasse as duas situacoes extremas, 

podendo reconliecer falhas no trabalho do animador, mas assmmndo tambem 

como suas e encontrando em virtude disso em outros motivos as causas das 

criticas recaidas sobre o animador. 

Como tambem a fe, enquanto um elemento produzido socialmente, 

fica em deteirninados momentos suscetivel ao conjunto de r e d o e s que os 

membros das CEBs mantem entre si ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es que professam em palavras e 

atitudes. 

Destarte, a fe do ariimador pode encontrar efervescencia quando 

encontra correspondencia entre o que prega e o que faz outro animador ou 

agente de pastoral. De outro modo entra em declmio quando o fazer nao esta 

em consonancia com o dizer de ambos. Essas discrepancias ressoam 

negativamente naquele que prega pela coerencia e resguarda-se com cautela de 

a9oes desencontradas com as palavras, fazendo prevalecer principios de ordem 

moral e religiose 

Em se tratando das CEBs, neste aspecto, a relevancia de fe 

enquanto elemento retroalimentado coletivamente e bem mais acentuado, pois 

seu proprio fundamento atraves da tradi9ao esta baseado na comunidade. Isso 

significa dizer em uma palavra que a fe de um se sustenta na fe do outro. Na 
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CEB existe um projeto coletivo de pastoral em que os membros trabalham para 

po-lo em pratica; e ai a necessidade maior de ter sua fe a correspondencia na fe 

do outro membro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu mesmo tenho tempos que venho celebrar mais por 

uma obrigagao... e vou comecar por mini, porque 

minha fe, sinceramente, esta um pouco em baixa". 

(IDA-Batismo.nov,1997) 

Mas, nem so de fe vive a comunidade. As afmidades entre os 

j ovens os fazem formar espontaneamente grupos de amizades, que se reiinem 

para conversar. 

Em Pedra Lavrada costuma-se ver as catequistas ainda adolescentes 

numa roda de amigas no coreto, da cidade, com outras que nao fazem parte da 

comunidade. Essas animadoras mais novas ficam distantes do grupo das 

animadoras veteranas. Sao vistas apenas nos encontros dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao e nas 

reunioes. 

Os animadores frequentam como forma de lazer "a p a l l i a " , um 

salao de dan9a que, dependendo do dia, pode ter como atra9ao um conjunto 

musical da cidade ou da regiao ou apenas "o som ligado". Algumas vezes no 

ano, o show de banda de renome acontece no clube, atraindo boa parte da 

juventude da cidade. Em todas as situa96es o grupo de animadoras veteranas se 

mantem unido numa mesa. As novatas ficam em outra parte com as garotas que 

nao pertencem a comunidade. 

As rela96es informais, de amizade, retiram as pessoas do 

isolamento em que se encontram na cidade interiorana e a CEB sela o encontro 

desses individuos atomizados: 
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"Eu nao tinha uma amizade, hoje que eu tenho com..., 

com..., com... com ninguem, dessas amizades que tenho 

hoje. Foi depois que eu entrei pra ajudar na 

comunidade". (TURIBIO-Participante. out/1997) 

Essa fala e de uma participante com caracteristicas especiais na 

relacao com a CEB. Nao e animador, mas devido a sua dedicacao e fidelidade 

ao grupo e considerado como se fosse. E quern abre e fecha a Igreja para missa 

e celebracao, mas nao o consideram sacristao. Contam com ele para o trabalho 

pesado. Nas festas dos animadores e flgura sempre presente. Na casa de uma 

animadora, lider bastante carismatica da comunidade, para onde converge o 

grupo veterano e sempre ali esta ele. 

Por falar nisso, uma peculiaridade de Pedra Lavrada para Nova 

Palmeira. E a respeito de na primeira haver essa convergencia de pessoas para 

casa da lider da comunidade. Todos se reunem espontaneamente depois das 

missas ou reunioes. Dizem que "por la ficamos a vontade". Se conversa, 

contam-se piadas, episodios engracados. Vive-se, por isso num clima de muita 

liberdade. 

Em Nova Palmeira, apesar de tambem os animadores falarem em 

centralizacao de trabalho, nao existe essa convergencia para a casa de uma 

animadora nas horas de diletantismo. 

As animadoras nos momentos de lazer nao se encontram como em 

Pedra Lavrada. Depois da missa ha uma dispersao de todos. Fica mais unido o 

grupo da liturgia que se aproxima de mn grupo mais jovem, a maioria parentes, 

e por isso recentemente entraram para os servicos por influencia. 

Tanto em Nova Palmeira, como em Pedra Lavrada, o grupo de 

animadoras adolescentes nao se autodenominam de animadoras de CEB. 

Talvez nao chegou o tempo de refletirem sobre o seu servico, nem sobre o que 
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os seus trabalhos representain. Ao contrano, a animadora veterana se mtitula 

ariimadora e ja possue uma compreensao sobre as implicacoes dos trabalhos 

que desenvolve, tambem pela sua compreensao nomeia os outros membros de 

animadores ou nao. 

Perguntado a uma animadora sobre se um certo senhor era 

animador, ela respondeu que nao. "Ele era o ministro da Eucaristia". Possuia 

um trabalho pastoral, estava presente nas missas, mas nao era considerado pela 

"animadora veterana" como animador. Entao pelo visto os criterios para 

classificar alguem como animador na comunidade sao bastante fluidos quando 

considerados o cotidiano da comunidade, os lacos de amizade, a empatia e o 

grau de confianca que une os membros da comunidade. Estes sim sao fatores 

determinantes, mais do que a funcao em si mesma. 

Contudo, no decorrer do tempo, as pessoas vao percebendo seu 

crescimento individual e pastoral com significativas mudan9as em suas vidas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Porque antes as pessoas me achavam antipdtica, ne? 

Eu acho que as pessoas achavam e hoje nao. Porque 

eu quebrei muito esse tabu, eu nao sou antipdtica, 

porque cada um tern o seu jeito de ser, ne? Isso antes... 

eu era mais fechada, nao era muito de conversar com 

as pessoas e hoje... eu sou, eu me abri mais. " (JOANA 

- hturgia .out. 1997) 

Aqui ha uma atribui9ao a entrada na comunidade as mudan9as que 

ocorreram com ela. Entrou ainda adolescente, fase na sociedade ocidental 

considerada periodo de transforma9ao biologica e de forma9ao da 

personalidade. Para ela, o trabalho na comunidade alterou seu comportamento 
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de timido para mais sociavel, e adotou-a de senso de responsabilidade que 

antes de assumir oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90s nao o tinha36. 

A medida que o nivel de engajamento da animadora aumenta, se da 

conta da necessidade de adquirir novos conhecimentos para melhor 

desempenho de suas tarefas e que o proprio aprendizado recebido na epoca em 

que era participante nao fora suficiente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu comecei me preparando para poder preparar o 

pessoal, comecei a entender que antes eu nao sabia o 

que era o batismo. Que eu tambem tinha sido batizada, 

mas nao sabia o que era... "(BRIG I DA- PASTORAL DA 

SAUDE. out/1997) 

O reconhecimento das deficiencias leva as pessoas a se prepararem 

e exigirem mais curso de forma9ao para sanarem as lacunas do saber sobre os 

servos que realizam e a realidade onde vivem37. 

Outras sentem as modifica9oes ocorridas na compreensao da fun9ao 

da Igreja, a partir de um certo instante em que se entrosa com propostas 

pastorais da diocese e aceitam como as mais corretas. Na primeira reuniao em 

Pedra Lavrada, os Agentes de Pastoral (Pe. Ambrosio e lima Gra9a) 

perguntaram o que os animadores esperavam. Eles retrucaram que queriam 

"missa todo sdbado, domingo, missa de setimo dia e trinta dias, corpo 

presente... muita celebracao, a Igreja cheia e tudo quanto fosse convidar. 

Podia ser politico, fazendeiro " (PERPETUA. Equipe de Forma9ao. out/1997). 

36Margaret Meat estudando a organizacao familiar em Samoa constatou que diferente da adolescencia 

ocidental naquela sociedade nao havia uma fase intermediaria entre a infancia e a fase adulta (Apud, Lusch. 

Ib: 100). 
3 Cardoso (1993:84-89) analisa a formacao dos animadores da Diocese de Guarabira. Uma das preocupacdes 

dos agentes de pastoral era como fornecer uma formacao, sem elitizar os lideres. nem distancia-los das 

bases. 
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A justificativa era que a paroquia era muito pobre e necessitava 

arrecadar dinheiro para manter os servicos em dias. A postura venal da Igreja 

quanto aos servos era comum na Idade Media e uma mentalidade atual na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a9§o de muitos clerigos. Entretanto, nao era condizente com os pianos 

delineados pela Diocese naquele momento. 

Continuando, segundo a depoente, com os encontros de fonna9ao, 

passaram a "se dar conta do erro que cometeram" e "cairam na realidade", 

pensam hoje que aquele pensamento foi uma "falta de consciencia". 

Se aquela inten9ao foi uma falta de consciencia, como eles nao 

pensam da mesma maneira, entao agora sao conscientes. E desse modo que um 

grupo mais antigo da cidade de Pedra Lavrada e Nova Palmeira se percebe, na 

convivencia com os poucos animadores recem-chegados a propria comunidade 

e principalmente com pessoas de outras comumdades de cidades consideradas 

por eles e agentes de pastorais, pouco afeitas as atividades politicas e sociais. 

Um agente de pastoral diria que, gra9as ao seu trabalho, se nao 

fosse modesto, que houve a constata9ao de um "crescimento" ao longo da 

"caminhada" Na verdade, podemos ver que o trabalho realizado trouxe 

mudan9as, mas no sentido em que aquele animador passou a se adequar aos 

novos valores introduzidos na comunidade e que antes eram diferentes dos 

postos pelo paroco anterior, que era um padre, mas nao considerado agente de 

pastoral. 

Ate o momento, vimos que a "a9ao" dos animadores nos aspectos 

tratados aqui se direciona por motiva96es diferenciadas, mas encontram as 

CEBs como elemento catalisador. Como atua no ambito das esferas politica e 

religiosa, a articula9ao de ambas e o objeto da nossa analise mais adiante. 



CAPITULOIV 
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4. OS PODERES DOS ANIMADORES E DOS AGENTES DE 

PASTORAIS 

Em um primeiro momento do presente capitulo, vamos acompanhar 

o processo de formacao de uma comunidade e concomitante o nascimento das 

relacoes que se estabelecem entre agente de pastoral (padre e religiosa) e o 

animador de Comunidade Eclesial de Base. 

Nessa mesma linha, no segundo momento, abordaremos as "lutas" 

entre esses dois segmentos que surgem no cotidiano da comunidade em vista 

dos exercicios do poder. Por ultimo, a participacao de decisao na comunidade 

atraves dos respectivos agentes. 

4.1. Os Agentes e a Comunidade 

A CEB e uma organizacao social que vai se estruturando a partir 

da "a9ao" de um Agente de Pastoral. Nos casos de Nova Palmeira e Pedra 

Lavrada, a funda9ao da CEB coube, pelo que pudemos apreender, das 

entrevistas, do trabalho da Irma Gra9a, do Pe. Ambrosio, paroco nomeado em 

1987 e mais dois estagiarios da Diocese, Inacio e Paulo, que formavam a 

equipe de agentes de pastoral responsavel pela area38. 

A Irma Gra9a, pela forma como os animadores a ela se referem, deu 

grande contribui9ao a organiza9ao dos trabalhos pastorais nas referidas 

38Uma especificidade das CEBs na America Latina e sua vinculacao com a hierarquia que estimula seu 

crescimento. Ao contrario do que ocorreu com as chamadas comunidades de base na Europa e nos Estados 

Unidos que as \ iram surgir com insatisfacao. distanciamento e propensas a rupturas para com a Igreja 

Institutional (Apud. Azevedo. 1986:4). 

Em um dos multiplos mo\imentos, o natal dos jovens ligados a pastoral da regiao sul de Sao Paulo, que 

contribuiram para o nascimento de CEBs na periferia da capital paulista. e narrado por Sader (1988:146-

147). 

D. Luis Fernandes assinala as variadas circunstancias que pode ocasionar a organizacao de mna CEB: luta 

popular, capela traditional. Novena de Natal e reflexao biblica. (1984:11-20). 

file:///iram
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cidades. Alguns animadores entraram para servicos na CEB devido ao convite, 

muitas vezes, insistente que Hies fazia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu fui como quase forgada, ne? Foi como vdrios 

convites que eu aceitei. Pensava que nao tinha jeito, 

ne? Ai, com muito tempo de convite eu aceitei... com, 

meio ate forgada, mas gragas a Deus eu to gostando" 

(RITA- Pastoral dos Enfermos. out!997) 

A maneira como a depoente descreve o convite feito pela 

religiosa, pode nos dar a impressao que ela foi obrigada a aceitar a ser 

animadora. Mas o que ocorreu foi uma serie de convites feitos reiteradas vezes. 

O animador, alegando diversos motivos para nao participar da CEB, tenta 

convencer ao Agente de Pastoral que nao esta apta a assumir responsabilidade 

de qualquer servico. Essa posicao inicial de rejeitar o convite pode ser 

considerada uma "acao" que compreende diversas causas. Sao alegadas falta 

de tempo, em virtude da ocupacao com tarefas domesticas, nao aceitacao do 

esposo, ou indisposicao de personalidade, como timidez, para atuar como 

animadora. 

Entretanto, a persistencia da religiosa foi tao grande que Rita 

pensou que o unico "jeito" era atender ao apelo para trabalhar como catequista. 

A Irma Graca quern a conheceu, descreve seu temperamento como urna pessoa 

bastante dinamica, de uma alegria contagiante, muita habilidade para lidar com 

o povo e capacidade de organizacao. Essas caracteristicas sao importantes para 

um Agente de Pastoral adentrar em uma regiao, sem praticamente nenhuma 

tradicao de orgairizacao de base. E sao esses elementos, vistos isoladamente 

por um animador aqui, outro ali, que dao consistencia a formacao de um 

"carisma". 
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Nas primeiras tentativas, a agente tern seu pedido negado. Mas nao 

desanima. Volta a fazer visitas, convida para reunioes, elogia as qualidades da 

pessoa: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ela disse que eu tinha jeito para lidar com crianca na catequese, foi 

atraves dela que eu me engajei", diz uma animadora. 

A formacao da CEB e algo que se processa lentamente e 

desemboca numa relacao afetiva envolvendo o animador, o agente e os demais 

membros da comunidade. Pela descricao do inicio da relacao, podemos 

perceber um descredito do animador no trabalho que para ela nao esta bem 

claro sobre o que vem a ser. Os "fins" podem estar bem delineados para o 

agente. Para o animador e uma incognita a respeito do processo e objetivos a 

serem alcancados. O medo, como fator proveniente da "acao afetiva", por 

desconhecimento do porvir faz o animador recalcitrante em aceitar 

imediatamente o apelo. 

Ainda quanto a isso, entendemos que a rejeicao inicial analisada 

acima se deve a questoes pertinentes a escnipulos. Trabalhar pela Igreja, pode-

se pensar, requer uma conduta moral irrepreensivel que esta alem das suas 

condicoes. Entao, para evitar criticas e comentarios das "outras pessoas" e 

preferivel nao assumir nenhum compromisso mais serio com a Igreja. 

Lembramos aqui a pesquisa de Macedo sobre CEB e sexualidade( 1992:87). Ela 

analisa a identidade dos membros das CEBs, em que as solteiras e as casadas 

mais novas sao consideradas no proprio grupo e no bairro como "santinhas". 

A Agente de Pastoral tambem recebe reconhecimento dos 

animadores pela sua capacidade de criar servicos e organizar. Uma animadora 

enfatiza bem a atuacao da Religiosa: "Pouco tempo que ela passou aqui surgiu 

muitas coisas na comunidade que a gente nao conhecia". (VERJDIANA-

Batismo. out/1997). 
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0 fato de "surgir muitas coisas" da a impressao que a animadora ve 

a Agente de Pastoral como organizadora da CEB, e isto com muito sentido. A 

religiosa inserida nas comunidades da uma contribuicao significativa na vida e 

dinamismo comumtario. Possui um trabalho que envolve o cotidiano das 

pessoas, quer sejam animadoras ou nao. Esta enraizada na conturbada e dificil 

vida das mulheres pobres. Esta situacao e propiciada por serem mulheres e 

escolherem como seu lugar de moradia os arrabaldes de uma pequena cidade 

interiorana. 

Com isso fazem visitas, conversam com as pessoas sobre os 

diversos problemas enfrentados pelas familias, convidam os jovens para 

assumir traballios pastorais. DessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao surgem la90s de amizades que 

continuam mesmo depois dessa agente ser transferida para outra cidade ou 

pais. Quando as distancias sao grandes, se comunicam atraves de cartas. 

Possivelmente nao voltam a se encontrar. 

Quando a ariimadora faz referenda ao periodo em que a religiosa 

passou na comunidade: "Pouco tempo que ela passou aqui", reporta-se a 

qualidade do trabalho desempenhado. Com a saida da agente percebe-se a 

queda no dinamismo da comunidade descrita pela ariimadora antes e depois da 

sua passagem pela CEB. E um trabalho que deixa de ser realizado que articula 

a vida cotidiana do animador com uma institui9ao, a Igreja. 

Enquanto isso, a rela9ao do agente, padre, e bem diferente. E 

marcada por um grau exacerbado de impessoalidade. Seu comparecimento as 

comunidades e apenas para oficiar a missa ou fazer batizados. Depois de sua 

obriga9ao sacramental, volta para cidade onde reside, Soledade, que dista cerca 

de 60 quilometros de distancia das cidades de Pedra Lavrada e Nova Palmeira. 

Nas comunidades rurais, o contato que este estabelece com os animadores e de 
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alguns minutos antes da celebracao liturgica, ou um encontro esporadico de 

formagao durante uma manha de domingo39. 

O poder do padre advem preponderantemente da relacao que ele 

tern com a Igreja, baseada em vinculos transcendentais, sua autoridade e 

justificada por um poder sagrado, ao receber o sacramento da Ordem . Por isso, 

para as funcoes especificas de sacerdotes, tais como a administracao dos 

sacramentos, apenas o padre possui incumbencia legitimada. Mas a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sacraliza9ao do oficio religioso, nos tennos tratados aqui, recebe a 

corrobora9ao do conjunto dos fieis formando uma rela9ao social atraves da 

reciprocidade de inten96es e interesses. Durante a celebra9ao eucaristica, a 

Igreja fica repleta de fieis. Quando existe apenas a celebra9ao, sem a presen9a 

do padre, e pequena a quantidade de pessoas que comparecem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Todo mundo 

quer celebracao dominical, mas a participagdo e pouca... so quando tern 

missa e que tern muita gente . (ROOUE -Ministro da Eucaristia. dez/1997). 

Os fieis defendem a existencia de celebra9ao, mas nao 

comparecem. O poder estatuido do padre exerce uma atra9ao sobre o conjunto 

dos catolicos que comparecem a missa por este poder que o distingue dos 

demais. Os gestos solenes que ao leigo nao compete fazer e o vestuario, a 

batina, o separam do restante dos membros da Igreja, o proprio ato de 

consagrar com imposi9ao de maos, transubstanciando o pao e o vinlio em corpo 

e sangue, representando o sacriflcio de Cristo para salvar a humanidade dos 

39Em recente artigo, Godoy faz uma reflexao sobre a problematica das relacoes dos presbiteros, sendo esse 

"um grupo dos mais dificeis de tratamento detido ao componente dominante do seu processo formativo: o 

racionalismo . Em geral, o clero ere ser capaz de resolver todos os seus problemas de maneira rational"'. 

(1998:27). 

40Ivo Lesbaupin. em relacao as diferencas de poder entre a hierarquia e o leigo. diz: "Porque. embora, de 

fato. o poder agora esteja repartido com os leigos - nas dioceses que assumiram as CEBs -. o poder continua 

em ultima instancia. juridicamente - na lei. na estrutura da Igreja, o padre ainda e o responsavel, perante o 

bispo por aquela regiao (chamemo-la paroquia); Os leigos ainda nao podem celebrar a Eucaristia, so o padre. 

Em nivel da diocese, igualmente: hoje. os leigos participam das decisoes atra\es das Assembleias Diocesanas 

e outros instrumentos de participacao. (1997:118). 
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pecados, cuknina a diferenciacao. Assim o poder estatuido do padre e 

constituido de pequenas e grandes diferenfas dos fieis. 

A relacao geral dos padres com os fieis e caracterizada por essas 

diferencas. E o lugar onde ambos se encontram e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 da celebra9ao 

eucaristica. Todavia, ao descermos ao nivel da rela9ao para um espa90 micro, 

onde as r e d o e s se efetivam entre animador e padre, teremos outros aspectos 

alem daqueles para serem analisados, e os espa90s tambem sao outros, como a 

casa do animador, as reunioes, os encontros de forma9ao. 

Entretanto, temos que ficar atentos para a heterogeneidade do 

animador, nao so em termos de mn9ao que este exerce na comunidade, mas 

para elementos que se afiguram no ato de ele relacionar-se com o padre. Ha 

animadores que estao mais proximos do padre pelo tempo que pertencem a 

comunidade, pelas tarefas que executam, pela experiencia adquirida. Esses 

fatores dao margem para que esses ariimadores tenham r e d o e s mais coesas, 

refor9adas pela reciprocidade de a96es de propositos, e de interesses com o 

agente. 

Por isso esses animadores adquirem fun96es de coordena9ao nas 

suas comunidades, exercendo uma lideran9a no seu interior e sendo mediadores 

entre a comunidade e outras instancias sociais como associa9ao, sindicato, 

partido politico. 

A animadora recebe atribui96es de lideran9a em sua comunidade 

por seu "carisma" e pela confirma9ao do "poder estatutario", ou seja, do padre. 

Dai ela tem condi9oes de assiimir tarefas que estao alem daquelas exigidas por 

sua comunidade, e passar a condi9§o de coordenadora de reunioes em outras 

comunidades, que seria uma fun9ao de Agente de Pastoral. Porem, nao se 

considera como tal. Uma animadora que se inscreve nessas condi96es define na 

sua compreensao o agente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Agentes que a gente fala sao chamados os 



121 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

padres, as irmas". Um pouco mais adiante a mesma animadora afinna que, em 

determinadas situacoes, se encarrega de tarefas propria do agente: "As vezes o 

padre e quern marca aquela reuniao para ir, e quando o padre nao vai, quando a 

gente chega ninguem pergunta, porque nao foi o padre?" (PERPETUA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coordena9ao Equipe de Forma9ao. out/1997). 

Por que a animadora apenas considera como agente o padre e irma? 

No transcorrer da entrevista, ela certifica que nao e pela fun9ao que estes 

exercem, porque em certas circunstancias, ela tambem tern o mesmo trabalho. 

Temos ai o padre, a religiosa e o animador. Tres tipos que se inserem nos 

trabalhos pastorais de maneira diferenciada. O padre adquire a posi9ao de 

agente pelo fato de ser padre e pelo apoio que da ao desenvolvimento da 

pastoral. 

Tanto o padre como a religiosa sao elementos da comunidade que 

possuem vinculos inextricaveis com a Igreja, transcendendo portanto, as 

"rela96es" meramente humanas. So que uma diferen9a separa ambos dentro da 

estrutura de poder no interior da Igreja. O padre e sacerdote, fun9ao 

intermediaria entre Deus e os homens que lhe atribuem prerrogativas nos ritos 

e celebra9oes. 

Ja os vinculos da religiosa se efetivam pelos votos de obediencia, 

pobreza e castidade. Nao possui a mesma posi9ao na estrutura luerarquica da 

Igreja. Algumas ate fazem questao de se considerarem como leigas 

consagradas, sem pertencerem a Irierarquia. Essas diferen9as tomam 

conota96es relevantes na rela9ao desses individuos com os membros da 

comunidade. 

Diferen9as outras entre animadores e agente de pastoral aparecem 

mais nitidas nas r e d o e s do cotidiano. A mesma animadora assinala algumas 

delas: 
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"Eles acham que o padre sabe tudo, e o que eles falam 

acham que tao err ado, acham que o padre e muito 

sabido, que ele esta all mais pra transmitir, nao pra 

ouvir, so pra levar, so ele que entende, tern que saber, 

saber tudo... ". 

Uma parcela consideravel dos habitantes da zona rural, ai tambem 

entram os animadores, devido, em parte a baixa escolaridade, tern uma visao 

mitica sobre quern teve oportunidade de atingir um grau de estudo considerado 

superior. Essa atitude os leva a relegar a insignificancia o proprio saber 

proveniente da experiencia e aprendizagem forjados no cotidiano. Em se 

tratando do padre, esse comportamento e mais acentuado, pois acrescenta-se o 

respeito. Segundo Perpetua: 

"A propria questdo do respeito, ne? Porque eles 

acham que o padre e uma autoridade que merece, ate 

as colocagoes tern que pensar muito, como e que dizer, 

o que e que vaifalar". 

O padre se reveste, alem de "ser muito sabido", de uma aurea de 

respeitabilidade que impede as pessoas que nao estao muito proximas dele, 

principalmente os animadores novatos, de manterem dialogo em m'vel de 

igualdade. Dai provem o respeito pela autoridade. Ninguem fala 

espontaneamente, previamente pensa que o que se dira nao vai ser aceito, ou 

rechacado com veemencia. Entao o respeito e resultado do medo, que se 

estabelece nessa circunstancia atraves de "acao afetiva" do animador para com 

o Agente de Pastoral. 

Portanto, pela diferenca existente entre agentes de pastoral - padre 

e religiosa -, e animadores, verificamos que o aspecto mais caracteristico e a 

relacao estabelecida pelo poder conferida desigualmente, em varios niveis a 
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cada um deles. 0 que nos leva a afirmar que as relacoes entre os membros das 

CEBs, agentes e animadores sao "injustas", pois baseada em uma correlacao 

de forcas desiguais41. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. - A Centralizacao e o Poder dos Animadores 

Para Weber, a comunidade e antitese da luta. Pelo menos isto seria 

o ideal dos seus membros, ou seja, que as relacoes fossem harmoniosas. 

Houvesse divergencias, mas por motivos banais que nao redundassem em 

contendas inconciliaveis. Acontece que os membros das CEBs, devido a 

motivos diferentes pelos quais entram na comunidade e interesses que fazem 

com que permanecam nela, apesar de nao ser a pretensao, acabam por 

engendrar conflitos que extrapolam o ideario de unidade comunitario. Ou o 

proprio conflito pode ser uma alternativa para a manutencao da unidade, 

quando as partes envolvidas sao animadores e agentes de pastoral, com intuito 

de excluir ou pelo menos diminuir o poder de influencia reciproco. 

Esse talvez tenha sido o motivo que tenlia levado Graca, mna 

Agente de Pastoral, a entrar em desentendimento com Lucia, uma animadora na 

epoca da cidade de Nova Palmeira. Segundo Lucia, um grupo de pessoas, 

incluindo ela, fundou o CENEP (Centro de Educa9ao Popular) e estava 

Tomamos como fundamento para esta interpretacao o sentido original, atribuido por Nietzsche, ao termo 

justica: "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA justica (equidade) tern sua origem entre aqueles que tern potencia mais ou menoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA igual, como 

Tucides (no terrivel didlogo entre os enviados ateniense e melias) o concebem corretamente: onde nao hd 

nenhuma supremacia claramente reconhecivel e um combate se tornaria um inconsequente dano miituo, 

surge o pensamento de se entender e negociar sobre as pretensdes de ambos os lados: o cardter da troca e 

o cardter initial da justica. Cada um contenta o outro, na mediada em que cada um obtem o que estima 

mais do que o outro. Dd-se a cada um o que ele quer, como doravante seu, e se recebe em compensacao o 

que se deseja. Justica e, portanto, retribuicao e intercambio, sob a pressuposicdo de uma posicao mais ou 

menos igual de potencia; assim a vinganca pertence originalmente ao dominio da justica, ela e 

intercambio. Assim tambem a gratidao". (1996:78) 
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contando com ajuda da agente para colaborar com o desenvolvimento dos 

trabalhos no centro. 

Mas a iniciativa da religiosa nao foi a esperada. Ela tenninou 

fundando um outro grupo, o CEDIVLMUC (Centro de Direito a Vida das 

Mulheres do Curimatau), em Cubati: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ela comegou a formar um grupo de mulheres, furtdou 

um centro e ligou, telefonou para cd dizendo pras 

pessoas, convidarem as pessoas daqui da Igreja 

"dizendo pra pessoas que nao me convidassem para ir 

pra essa reuniao de jeito nenhum e... que nao me 

convidassem ". Eu como era de um centro de mulheres 

que tava sendo fundado, eu tinha a maior vontade de 

ajudar, de contribuir para que fosse fundado o centro. 

(LUCIA- vereadora. dez/1997) 

Fundar um grupo indica um relativo grau de lideranca que Lucia 

exercia na comunidade e ao mesmo tempo uma autonomia frente a Igreja. Toda 

lideranca possui uma independencia, mesmo que relativa, para fazer valer sua 

vontade com possibilidade de ser obedecida. 

Nao convidar Lucia a participar de nova organizacao das mulheres 

representou confina-la ao isolamento e diminuir sua forca. Como regularmente 

a "relacao" da agente com a animadora e demasiado "injusta", pois exercem 

poderes desiguais, por estarem em posicoes diferenciadas, nessa situacao, a 

acao da agente demonstra, em nao convidar a animadora, que seus "poderes" 

estavam no patamar da equanimidade. 

Lucia tinha um trabalho na comunidade que remontava a decada de 

setenta. A irma Graca chega no final dos anos oitenta. A animadora pelo 

trabalho e tempo dedicado a comunidade, ja tinha se consolidado como 
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lideranca. Para explicar o desentendimento, Lucia diz que foi "questao de 

inveja, de competicao". 

A inveja supoe olhar para algo ou alguem com perspectiva de 

negatividade, isto no sentido etimologico dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA palavTa. Na concep9ao que Lucia a 

emprega, e um sentimento de desgosto que Gra9a tern por ela, pela posi9ao que 

alcan90u como lider. Quando exacerbado, leva a inten96es de desejo de inibir o 

crescimento e a destrui9ao dos meios de acesso ao exito do invejado. 

A "competi9ao" ou luta pacifica como assinalados no capitulo I, por 

sua vez, faz-nos entender que ambas tinham o mesmos objetivos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao sei se 

ela tinha o objetivo de fundar uma coisa [assim como o CENEP] e nao 

conseguiu", diz Lucia. E apenas compete quern possui condi9oes identicas 

para atingir o almejado. O que nos faz compreender que as duas estavam 

disputando em rela9ao "justa". 

Lucia, ao referir-se ao proposito, e bastante clara, "tinha a maior 

vontade de ajudar, de contribuir". E uma a9§o condizente com a etica crista, 

que teria como resultado, a pratica do bem comum de forma desinteressada. 

Mas, atuando com essas inten96es nao-egoistas, pode estar a vontade de 

dominar, de ver sua ajuda ser aceita e transformada em resultados concretos, 

enfim deixar a marca de sua individualidade, nas organiza96es em que 

participa42. 

Nao querer que Lucia participasse da reuniao foi a tentativa da 

Agente de Pastoral coloca-la em seu devido lugar, para que esta reconhecesse 

42E impossivel anular nas pessoas a indmdualidade em suas relacoes e funcoes com as instituicoes, mesmo 

tratando de interesses coletivos. Nietzsche (1996 :155) questionava a existencia do todo, seja Estado, nacao, 

innandade ou comunidade. pelo qual o individuo se extinguiria: "(...) Parece agora quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA faz bem a todos 

ouvir dizer que a sociedade esta em vias de adaptor o individuo as necessidades gerais e que a "felicidade 

e ao mesmo o sacrificio do individuo " consistem em sentir-se como um membro e instrumento util do todo: 

so que no presente ainda se oscila muito sobre onde esse todo deve ser procurado, se em um Estado vigente 

ou ser fundado, ou na nacao ou em uma irmandade de povos ou novas pequenas comunidades economicas 

(•••)"• 
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sua posicao de animadora e se tornasse a "relacao injusta" entre duas partes, 

consistindo na afirmacao de sua preponderancia. 

Podemos ver com isso que o animador, mesmo nao pertencendo ao 

quadro da hierarquia como o agente padre, nem vinculado por laijos sagrados a 

Igreja, como a agente religiosa, exerce tambem o poder. E o que percebe 

Tereza, uma animadora de Nova Palmeira, que inclusive ja atuou como Agente 

de Pastoral leiga na Diocese: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) Eu fico observando o seguinte: que entre os 

animadores ocorre o risco de aqueles que estao mais a 

frente da coisa, que tao assumindo mais de perto, 

entao vdo correndo o risco de ter de se encher muito 

de poder e de repente e querer abaixar os outros que 

tao... Isso acontece muitas vezes, a pessoa nem 

percebe, nem percebe, mas voce td bem acima e 

abaixa quern td mais embaixo. (...) Voce tern um pouco 

de poder, entao voce corre o risco de td na linha de 

frente, entao abafa quern td atrds ". (TEREZA, Liturgia, 

dez/97) 

Essa observacao atenta para a problematica do poder por parte 

daquelas que se constituem liderancas na comunidade, indicado como os que 

"estao mais a frente da coisa". Esses individuos forjam seu espaco atraves da 

dedicacao, "carisma" e esforco. 

Em Nova Palmeira, uma lider da comunidade ocupa-se de dez 

funcoes: ela faz parte da liturgia, catequese, fmancas, representante de Nova 

Palmeira no Conselho Pastoral do SERICAR e do zonal, coordenacao do 

zonal, missionaria, coordenacao da liturgia, representante da Igreja no PRO JET 

e Conselho de Saude. 

Atraves do trabalho, o animador vai galgando os degraus, adquire 

confianca dos outros membros e assume posicoes relevantes dentro da 
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comunidade como a funcao de coordenacao. Por um lado, e uma conquista 

pessoal, as funcoes que ele paulatinamente assume, mas, por outro, estas sao 

concedidas pelos outros animadores com o consentimento do Agente de 

Pastoral43 . 

O poder se estabelece em conjunto com os animadores, e quern o 

exerce o faz sob a delegacao destes, mesmo que o seu exercicio, muitas vezes, 

ocorra sobre a vontade de quem o delegou. Essa dinamica do poder surge pela 

relacao que o constitui e dela se torna inseparavel, e no caso do poder 

conferido ao animador, e controlado com exito, porque em se tratando de 

relacoes existentes na Igreja, esta submetido as normas e tradicoes 

institucionais. O poder de um leigo estara sempre aquem do poder de um padre 

e de um bispo. Todavia nao podemos ver o poder pelo aspecto da negatividade, 

pois ela e apenas uma das suas formas entre outras. 

A entrevistada esta se referindo no caso, apenas ao aspecto de 

como o poder aparece em sua forma autoritaria, tiranica, de "querer baixar os 

outros e abafar quem ta atras". Tereza ve azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a9ao" da lideran9a como atitude 

de exclusao expressa nos verbos "baixar" e "abafar", e logo acrescenta ser 

uma atitude de primazia em detrimento dos demais, pois estes estao "atras". E 

isto vai de encontro a etica crista que reza em um dos principios evangelicos 

"que os ultimos serao os primeiros". 

Fazemos dai duas dedu96es. Primeira, a lideran9a e a vontade de 

dominar ja eram um problema nas primeiras comunidades cristas, porque o 

proprio anuncio da regra estabelecida pelo fundador do Cristianismo denota 

43Sobre o poder existente por parte dos animadores, Lesbaupin tambem reconhece a centralizacao do poder 

na CEB: "A afirmacao sobre o carater democratico do processo de tomada de decisoes nas CEBs nao 

significa ausencia de procedimentos autoritarios por parte de algumas coordenadoras/animadores, nem 

tampouco que todos os Concelhos Comunitarios sejam democraticos. Conhecem-se concelhos que se 

perpetuam da direcao da comunidade e nao querem largar. Ha lugares onde nao efetivamente rodizio entre 

animadores tornando-se coordenacao praticamente\italicio.(ibidem:111) 
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uma preocupacao da disputa sobre quem vai ser o primeiro ou quem "esta a 

frente". E a segunda e que a realidade e bem mais dinamica e na sua vivencia 

os individuos chegam a esquecer preceitos e ericas ou se encontram 

impossibilitados de po-los em pratica, mesmo que dele tenham a mais sincera 

convic9ao. 

O ato de "abaixar e abafar" os outros nao e uma pratica 

premeditada e plena de conhecimento da parte do agente: "as vezes a pessoa 

nem percebe". Nao e uma atitude deliberada e sem motivo. A medida que o 

poder acumula-se em torno do animador, por mais imperceptivel que seja o seu 

dano, no momento inicial, concomitante ou posteriormente, advem uma rea9ao 

de outros individuos. Esta rea9ao e que torna transparente a extrapola9ao do 

poder dentro do limite compartilhado e aceito por todos. 

O nao reconhecimento pelo animador do protesto de alguns, por ser 

minoria, e por isso nao possuir representa9ao ou receber apoio tacito do agente 

de pastoral e que gera a negatividade no poder. O fato de nao recuar e que se 

considera excesso de poder e isso Juliana denomina centraliza9ao em Pedra 

Lavrada: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tern pessoa que quer centralizar (...) infelizmente ela 

tern todo o apoio do nossopadre... infelizmente e como 

eu tava falando antes, eu tava conversando com uma 

das animadoras e ela tambem ve esse mesmo ponto. E 

eu dizendo para ela que eu nao me omito e ela omitiu 

(...) Ai ela disse que realmente encontrava a mesma 

dificuldade, que ela jd... principalmente ela que jd faz 

muito tempo que e animadora, mas que infelizmente 

tava se sentindo impedida de desenvolver o trabalho 

como ela realmente queria, porque sempre tern alguem 

que centraliza. (JULIANA-Trabalho com Jovens. 

dez/1997) 
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Dessa fala a centralizacao vem como elemento com sentido 

semelhante aquele a que se referia Tereza. Mas com a declaracao, percebemos 

novos vies de como um mesmo problema pode ser visto de diversas maneiras, e 

expresso de formas diferentes. 

Para Tereza "ficar a frente" e umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posi9ao de "lideran9a" que em si 

mesma e necessaria para os trabalhos comunitarios. Na primeira acep9ao, o 

termo "abafar" tem um sentido em que o individuo "abafado" e passivo, sofire a 

pressao sem que lhe deixem a oportunidade de emergir enquanto individuo. 

Ja com Juliana, a expressao "se sentido impedida" tem outra 

conota9ao. O individuo tem uma "a9ao", o trabalho, mas e interditado. 

Entretanto, como vimos, a concep9ao de a9ao social em Weber ate mesmo "um 

nao fazer nada" constitui uma a9ao. Entao, nos dois casos, tanto quem e 

"abafado", passivo, como que se sente impedido, coibido, como quem abafa e 

e coibidor, sao sujeitos da a9ao. 

A confldente de Juliana nao e apenas a parte dominada da rela9§o. 

Ela tem seus "interesses" e tambem quer exercer sua vontade de poder atraves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"do desenvolvimento do trabalho como ela realmente queria". O tipo de 

trabalho pode ser mais ou menos nobre, desinteressado, altruista do que aquele 

realizado por aquela ariimadora considerada centralizadora. Mas, de qualquer 

maneira com certa dose de individualidade e vontade de poder. 

Da mesma forma, quem se omitir diante do fato considerado por 

Tereza e Juliana como prejudicial a comunidade, ou da centraliza9ao de outra 

animadora, tem a mesma preponderancia e destaque na a9ao. A "a9ao" de 

omitir, seja por medo de retalia9ao, afastamento da comunidade, e um 

assentimento que refor9a a rela9ao de domina9ao. 

Os motivos da omissao, sejam la quais forem nos certificam que as 

rela96es entre animadores tambem nao sao "justas". Pois, se assim fossem, nao 
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haveria necessidade de omissao. Um ponto de vista do qual podemos partir 

para explicar as desigualdades nas r e d o e s entre animadores, e fornecido por 

Juliana: "... ela tem todo apoio do nosso padre". 

Talvez esse apoio seja decisivo para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA manuten9ao da rela9ao 

"injusta" entre animadores. Pois, pelas razoes apresentadas anteriormente, o 

apoio do padre e decisivo. E agora somos obrigados a nos perguntar por que o 

padre confere esse apoio a animador em detrimento de outros. 

Primeiramente, temos que considerar que o padre e parte de uma 

Diocese que possui um piano de pastoral que os mais comprometidos com este 

tentam executar. Talvez encontre nesses ariimadores centralizadores a 

"obediencia" suficiente para confiar deteirninadas fw^oes que precisam ser 

bem executadas e assim estejam atuando conforme o piano pastoral. 

Essa confian9a esta por sua vez relacionada com a dedica9ao que 

este tem na comunidade, pelo esfor9o e problemas que assume. O padre como 

agente tem muitas comunidades as quais nao pode assegurar assistencia como 

queria e deveria. Porque e a ausencia do Agente de Pastoral que propicia a 

centraliza9ao das fun96es e decisoes nas maos de um unico ariimador, e 

contraditoriamente, essa mesma ausencia e transferencia de certo poder do 

agente ao animador. A falta de contato com a comunidade, por impossibilidade 

devida a grande quantidade de paroquias em que atua, o faz necessitar de um 

membro com quem ele estabelece vinculos mais estreitos e, atraves dele; atingi 

a comunidade. 

4.3. O Processo de Decisao nas CEBs 

A maior parte dos ariimadores reconhece que o trabalho pertencente 

ao agente e imprescindivel para a "caminhada" de uma comunidade. Vimos 
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anteriormente sobre a atividade da agente-religiosa motivando membros da 

localidade para forma9ao da comimidade. Porem, quanto a atribui9ao de 

importancia pelo animador, a figura do agente-padre avulta consideravelmente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O povo ainda confia muito no padre, principalmente 

quando e pra comegar algum trabalho, quando e pra 

comegar uma comunidade, a gente ainda ve que precisa 

da presenga do padre que e considerado o pastor do 

rebanho". (PERPETUA; Coordenadora. set. 1997). 

Ha uma forte rela9§o entre a importancia atribuida pelo povo ao 

agente de pastoral padre e a aquela atribuida ao animador. E dificil separar pela 

declara9ao da animadora o que e do povo e o que e dela mesma. Ocorre uma 

cumplicidade entre as duas opimoes. E como se a posi9ao da animadora fosse 

apenas reflexo da do "povo". 

Na realidade, o fato e que, sem padre, nao se forma comunidade, 

mesmo sabendo que por tras dessa importancia atribuida ao padre, houve o 

trabalho desenvolvido pela agente religiosa e a concorrencia decisiva dos 

animadores. 

O que ela denomina questao de confian9a, pode ser mais devido a 

atribui9ao do padre que unifica o poder estatutario e tradicional proveniente de 

sua rela9ao com a Institui9ao responsavel pelos bens sagrados. 

Tambem ha uma divisao entre dominado e dominador, ao 

reconhecer o padre como "pastor do rebanho". O pastor tem a missao de guiar, 

orientar, alimentar, prender no aprisco. As ovelhas tao somente recebem a 

"a9ao" passivamente. Isto nao passa de uma metafora para designar o poder em 

fases estanques e umlaterais de quem exerce e sofre a vontade de potencia. 

Nietzsche em "A Gala Ciencia" atribuia a religiao a renuncia de 

vontade de mando: 
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"A crenga e sempre desejada com maxima avidez, e 

mais urgentemente necessdria onde falta vontade: pois e 

a vontade, como emogao de mando, o sinal distintivo de 

autodominio e forga. Isto e, quanto menos alguem sabe 

mandar, mais avidamente deseja alguem que mande, 

que mande com rigor, um Deus, um principe, uma 

classe, um medico, um confessor, um dogma, uma 

consciencia partiddria. De onde talvez se pudesse 

concluir que as duas religwes universais, o Budismo e o 

Cristianismo, poderiam ter sido a razdo de seu 

surgimento, sobretudo de sua subita propagagdo, em um 

descomunal adoecimento da vontade. (...) Onde um 

homem chega a convicgao fundamental de que e preciso 

que mandem nele, ele se toma "crente", (...) (1996 

:199). 

Poderia ser considerada para Nietzche a relacao do pastor com o 

rebanho uma dominacao caracterizada pela subordinacao do grupo a vontade 

do lider que impoe sua vontade. Entao, a missao de Zaratustra seria dizimar a 

legiao de seguidores: 

"Uma luz se acendeu para mim: nao e ao povo que 

deve falar Zaratustra, mas a companheiros! Nao deve 

Zaratustra tornar-se pastor e cdo de um rebanho. 

Desgarrar muitos do rebanho - foi para isso que eu 

vim, devem vociferar contra mim povo e rebanho: 

rapinante quer chamar-se Zaratustra para os 

pastores "(NIETZCHE, 1996,212) 

Seria esta a solucao para o conflito de dorninacao: a inexistencia de 

quem mande e obedece. Entretanto, o ato de mandar e uma tarefa dificil, que 

exige seu preco de quem domina: E responsavel por quem esta subordinado e 

arisca a si mesmo. 

"(...) mandar e mais dificil que obedecer. E Nao 

apenas porque aquele que manda carrega o fardo de 

todos os que obedecem, e facilmente esse fardo o 

esmaga:- Apareceu-me uma tentativa e um risco em 
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todo mandar: e, sempre que manda, o vivente arisca a 

siproprio no mandar". 

Alem disso, a vontade de mandar e inerente a propria vida do 

individuo independente da posicao que se encontre na relacao, mandando ou 

obedecendo, e o que e mais serio e que a vontade de potencia e uma forca 

maior que a vontade de viver, sendo, portanto uma negacao da propria vida. 

"Onde encontrei vida, ali encontrei vontade de 

potencia; e ate mesmo na vontade daquele que serve 

encontrei vontade de ser senhor. 

"(...) somente, onde ha vida, hd tambem vontade: mas 

nao vontade de vida, e sim - assim vos ensino - vontade 

de potencia! 

Muito para o vivente, e estimado mais alto do que o 

proprio viver; mas na propria estimativa fala: - a 

vontade de potencia!". (idem.Ibidem, 222-23). 

Almeida, em estudo da CNBB, sobre participacao dos leigos na 

Igreja, reconhece a impossibilidade de renunciar ao poder: 

"Ninguem escapa ao exercicio do poder e da 

autoridade. Nenhuma instituiqao. Nao podemos como 

Igreja, querer reduzir o poder a uma categoria afetiva 

de relagao interpessoais. E categoria operativa, 

pertencentee a essencia do agir humano ". (1986:61). 

Entretanto como mstituicao religiosa o poder que ela assume tem 

uma especificidade que a difere em seu exercicio de outras instituicoes com 

dimensoes exclusivamente temporais: 

"0 poder, em todas as suas dimensoes, e exercido na 

construgao da solidariedade. O poder tambem e 

carisma, e dom. Ele se torna pecado, quando e 
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exercido para opnmir e dominar, mas e graga, quando 

cria solidariedade e participagdo". 

(PEGORAROJbidem. 42). 

E uma concepcao de poder da Igreja que, pelo menos em suas 

intencoes, procura ser servico e que elimina toda e qualquer vestigio de 

dominacao. Aqui o problema nao e o poder, mas a forma como ele e exercido. 

Na realidade os individuos exercem seu poder dinamicamente. Ora 

os transfere a outro, ora, os retem conforme suas posicoes. 

De qualquer modo se nao tanto o poder, mas a funcao de agente de 

pastoral e vista pelos animadores como indispensavel: 

"(...) Porque e de uma certa maneira ele como padre, 

tambem e responsdvel pela caminhada na comunidade, 

ne, pela formagao... e tantas outras coisas, eu acho que 

na comunidade ela nao pode caminhar, ela caminha 

mas ela nao pode caminhar... sem ajuda tambem de um 

agente pastoral". (BERNADETE, Coordenadora, 

set/1997) 

Depois da criacao da comunidade o agente continua responsavel 

pelo desenvolvimento dos trabalhos, organizacao das equipes de servicos, e 

formacao dos animadores. A animadora descarta a existencia da propria 

comunidade sem a presenca do agente. Entretanto, hesita quanto a isto. Talvez 

porque, pense, sem a sua colaboracao tambem a comunidade nao "caminha''. A 

animadora faz tambem a comunidade "caminhar''. Mas, ao voltar sua reflexao 

sobre a importancia do agente, admite que o seu trabalho e fundamental. 

Por saber da importancia do padre, os animadores atribuem a sua 

ausencia a pouca participacao e dinamismo na CEB: 
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"Se ele atuasse mais, ne! seria melhor, envolvia mais a 

comunidade porque voce sabia que hoje em dia, a gente 

sabe que num e ser, a gente nem quer ser, ne. O padre 

nao td la, nao tem missa, tem o que? Celebragdo. Ai o 

que tem padre nao, ah! Eu nao vou la nao, nao tem 

padre, ne? Existe muito isso. Eu num sei la se na 

comunidade de voces e assim? "(VERIDIANA-Equipe de 

Liturgia. 1997) 

Do modo explicito a Veridiana reivindica o mais acentuado 

comparecimento da pessoa do padre. Com sua presenca havia maior 

envolvimento na comunidade e freqiiencia dos catolicos nas missas. Veridiana 

lembra da epoca em que a comunidade contava com dois estagiarios, agentes 

de pastoral, atuando nos trabalhos pastorais. "A comunidade era 'otima", 

afirma ela. 

Tambem revela compreender as dificuldades que apenas um agente 

encontra para dar a devida assistencia a comunidade: "se ele tivesse mais 

tempo. E muita paroquia pra ele cuidar". 

O agente de pastoral, padre, de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, 

tem mais outras cidades para responder como padre. Sao os mumcipios de 

Soledade, Olivedos, Cubati. A populacao dessas cidades assomadas chega a 

quarenta e nove mil, cento e cinquenta habitantes. 

A ausencia do agente permite a comunidade a encontrar solucao 

para os problemas enfrentados no dia-a-dia. Assim, as decisoes sao tomadas 

coletivamente, as vezes sem a participacao do padre, que raras vezes toma a 

decisao: 

"Ele pouco toma decisao sozinho... E ninguem toma 

decisao sozinho. Tem um conselho da Igreja... nao o 

conselho mesmo senta, eu num dizendo que a presenga 

dele, a, presenga de [padre] aqui e muito afastada, e, 

ele vem celebrar... Combina com ele, ele tambem tem 
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que saber. Nao pode ser surpresa e tudo 

combinado".(VERIDIANA, Liturgia, set/1997) 

Pelo teor da declaracao percebemos que a comunidade tem uma 

autonomia para decidir questoes relevantes da vida comunitaria. O conselho 

formado por representantes dos varioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S, se reune, discute a questao 

pela qual foi convocada a reuniao, e escolhe a melhor proposta para resolver o 

problema. Mas seja o que for aceito pelo conselho passara pelo crivo do agente 

antes de ser posto em pratica. 

Essa e a visao quase homogenea dos animadores ao que diz 

respeito as decisoes na comunidade. Todavia encontramos vozes discordantes 

que em sua minoria encontra motivos para questionar nas decisoes 

assembleistas, problemas em suas maneiras de encaminhar aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resohi96es: 

"(...) Nos somos provas de que os animadores iam se 

sentir excluidos dentro da comunidade, foi preciso 

chegar epoca de festa ai os animadores decidem como 

fazer, mais assim aquela "elitizinha " la. 

"(...) Que deveria ser com todos os animadores mais se 

eles decidem primeiro depois coloca as propostas pra 

nos. Quando as coisas jd vem, jd td tudo. O padre 

assina embaixo, porque jd vem dele porque td junto com 

aquele grupinho ". 

(SEBASTIAO- Coordenacao, out./1997) 

O animador poe em questao pontos que precisam ser analisados. 

As decisoes para ele nao faz em parte da rotina da comunidade. So no periodo 

preparativo da festa de padroeira, e que os animadores tomam parte da decisao. 

Ainda assim apenas "aquela elitizinha" e nao o conjunto de animadores. 
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Para Sebastiao as decisoes sao tomadas primeiramente por um 

numero restrito de animadores, que ele chama de "elitizinha", juntamente com 

o agente. O restante dos animadores sao comunicados da decisao apenas para 

referendar, tendo a impressao que deliberaram, assumindo como suas as 

propostas. lancadas na reuniao. 

Outra animadora ao se referir ao processo de decisao na 

comunidade faz o seguinte comentario: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A experiencia que eu percebia era que quando tinha 

um reuniao que era pra ser decidido alguma coisa 

importante ai os agentes, os agentes planejavam entre 

si, e jd vinham com as ideias prontas, ai jogavam e 

sensibilizavam o povo e td muito bom, td certo e assim 

ai as ideias dos agentes ficavam".(TEREZA-Crisma, 

dez/1997) 

Aqui Tereza se reporta a um periodo que na comunidade havia um 

numero maior de agentes e as reunioes era preparadas sem a participa9ao de 

animadores. Ao contrario da fala anterior de Sebastiao que se refere ao 

momento atual em que existe apenas um agente de pastoral, o padre, e as 

reunioes sao preparadas com este pequeno numero de ariimadores que ele 

denomina de "elitizinha". 

Isto acontecia e acontece porque as decisoes na comunidade devem 

estar de acordo com interesses dos agentes fmcados em um projeto pastoral, 

elaborado em forma de piano para nortear os principals trabalhos da CEB tais 

como evangeliza9ao, compromisso socio-politico, liturgia, etc. Esse e 

elaborado com a participa9ao de representantes de animadores e agente 

pastoral, que parte da comunidade, passando pelo zonal ate chegar ao nivel 

diocesano, mais precisamente na Assembleia diocesana. 

i 
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Pelas falas dos animadores podemos compreender que a 

comunidade decide, mas nem tudo. Existe pela discrepancias das posicoes que 

a autonomia da comunidade e relativa e depende nos momentos decisos da 

acao do agente de pastoral. Ele atua dirimindo divergencia internas da 

comunidade sobre os encaminliamentos pastorais, com a fmalidade das 

perspectivas colimarem para a consecucao de um projeto em comum.44 

Tambem temos que admitir que um projeto aponta apenas para 

possiveis linhas de acao em termos gerais. As lacunas, ou seja, as partes 

indefinidas sao bem mais largas do que as definicoes, deixando uma margem de 

imprevisibilidade que devera ser ocupada pela pratica do agente, livre de 

normas e regras estabelecidas previamente. 

Entao, vimos que a criacao das CEBs e uma iniciativa dos agentes 

de pastoral que se insere, no caso das religiosas, no cotidiano da popula9ao e 

come9am a motivar as pessoas que estao em seu raio de a9§o a assumirem 

trabalho nas pastorais. As r e d o e s entre os dois segmentos sao marcadas pelas 

diferen9as que cada um apresenta em forma de poder. Por sua vez a atribui9ao 

de poder conferida pela a Igreja aos elementos que constituem a comunidade 

repercute no processo de tomada de decisao. 

4401iveira (1997:155) Explicita o carater necessario da articulacao entre a Igreja e a comunidade realizada 

pelo agente pastoral:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "No exercicio de sua funcao legitimadora e atuando nas instdncias intermediarias de 

articulacao e decisdes, estes [agentespastorais] evitam que a tendencia a auto-suficiencia "basista" venha 

a transformar cada CEB numapequenina Igreja independente". 



CAPITULO V 
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5. PARTICIPA£AO POLITICA DOS ANIMADORES 

Nestes tres itens que formam este capitulo, ha uma analise sobre 

como se diversifica a participacao dos membros das CEBs na esfera do partido 

politico, Conselho de Saude e Associacao. O primeiro, se refere a como as 

esferas de politica e fe se articulam a partir dos valores da Teologia da 

Liberta9ao e das concep96es dos animadores que nem sempre coincidem a 

respeito dessa articula9ao. 

O segundo item tra9a uma trajetoria do Partido dos Trabalhadores 

em Nova Palmeira e Pedra Lavrada, tomando como referenda a trajetoria 

individual das lideran9as das duas cidades. 

O ultimo item reporta-se a a9ao dos animadores da comunidade e 

suas participa9oes nos conselhos de Saude e Associa9oes. 

5.1. Entre a Cruz e a Espada 

A partir de 1987, os agentes de pastoral come9aram a organizar os 

catolicos de Nova Palmeira e de Pedra Lavrada em CEBs. 

Os cursos de forma9ao, incluindo estudos bibhcos, da realidade 

(historia das sociedades, problemas sociais45) possibilitaram a muitos 

animadores uma posi9ao crista condizente com os principios da Teologia da 

Liberta9ao. E observavel, em suas percep96es sobre o meio em que vivem, uma 

associa9ao espontanea entre fe e visao poUtica da realidade da qual resulta uma 

"a9ao" condenatoria das injusti9as sociais existentes: 

45Assembleia Diocesana de 1989 teve como orienta?ao o destaque do compromisso socio-transformador 

como fator importante na acao do cristao. 
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"Eu acho que cada um de nos que temos nosso 

trabalho na Igreja, tem que ingressar nesses 

trabalhos... [partidopolitico, sindicatojporque "afe 

sem acao e morta ". Se a gente vai pra a Igreja rezar, 

louvar, agradecer a Deus pela fe, pela saude e dizer 

que esta aqui o nosso servigo de Deus. Jesus, quando 

andou pelo mundo, ele nao so rezava, ensinava a 

rezar, mas ensinava a pessoa a se libertar, ne, da 

doenga, da, da escraviddo, ne? Entao, eu acho que 

nos como catolico, nos deve ser assim, nos incentivar 

as pessoas pra trabalhar, pra se libertar. 

Libertar de que? Dessa tristeza que esta aqui no 

Brasil, ne? Porque a libertagao do Brasil, se houve 

foi no papel, mas ate aqui eu num to, eu num to 

achando que ninguem e libertado, nao. O povo todo 

morrendo sem um saldrio, com fome, com sede. Isso e 

libertagao? 

is..., A gente num sabe que tem riqueza no Brasil e 

a riqueza foi feita so pra td na mao de um, e o outro 

morrendo de fome. Eu acho que Deus e o maior 

contra quem tem isso, porque quando ele deu 

abunddncia foi pra todos, pao em todas as mesas. 

Nao, na mesa do seu Fulano porque e rico e o pobre 

porque e pobre td morrendo de fome". (AGATA -

Catequista e Sindicalista. out/1997) 

Na fala da entrevistada, a fe aparece como "motivacao" principal 

para ela descortinar a "acao", entendida como participacao de sindicato, 

partido politico. Ela cita uma frase biblica de Sao Tiago, "A fe sem as obras e 

morta"46, sigmficando a fe elemento com sentido de ser, pelas atitudes 

concretas dos individuos. 

Ha a concilia9ao entre uma perspectiva contemplativa de fe (rezar, 

louvar, etc), e uma perspectiva de interven9ao direta na realidade social 

Este versiculo que era usado pela Igreja Catolica para justificar a pratica da caridade e assistencialismo da 

Pastoral Traditional ainda continua sendo mote para o grupo "conservador". Hoje. pode ser entendido como 

motivacao evangelica para praticas da Teologia da Libertagao. Epistola de Sao Tiago (Cap.2. vers 14-17). 
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procurada na erradicacao da "escravidao", que adquire conotafoes de 

representar o pobre, como setor de uma estratificacao social desigual e como 

"dominado" nas r e d o e s de poder, sendo atingido por isso, pela fome, sede e 

falta de salario. Na sua visao, o pobre, o escravizado, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA real9ado mais pela 

acep9ao da parte desfavorecida das r e d o e s sociais do que pela visao de luta 

de classe. 

Ela nao sabe como, mas percebe um mecanismo produzindo a 

concentra9ao da riqueza no pais, alocando recurso em "maos de um", enquanto 

"os outros" estao na condi9ao de despossuidos. Essa situa9ao social desigual e 

vista pelo animador contrario a vontade de Deus. 

Nas CEBs, a Biblia tem um papel central nas reunioes. Em todos 

os eventos, sempre se le uma passagem do Evangelho e se reflete acerca das 

opinioes dos participantes e, terminando com a palavra do animador que 

sempre faz uma compara9ao sobre a atitude de Jesus baseado numa 

deterrninada situa9ao biblica e aquela que deveria ser a a9ao dos cristaos 

atualmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Acho que Biblia e uma fonte de inspiragao muito 

grande pra gente, onde a gente ve a vida de Jesus 

Cristo, a atuagao de Jesus Cristo e ve a nossa atuagao 

hoje". (BERNADETE-CoordenagaoLiturgia. out/1997). 

Sem duvida, a TdL possibibtou o acesso das popula96es pobres 

catolicas a leitura biblica, no sentido de refletirem sobre a realidade em que se 

encontravam. Leonardo Boff, referindo-se a atimde de conhecimento biblico na 

Igreja, tomando como parte de sua analise os acontecimentos presenciados no 

VI Interclesial, em Trindade (GO), afirmou: 
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"A Biblia hoje e o grande livro das CEBs. Nao e o 

catecismo nem um documento qualquer da Igreja, 

nem mesmo a Teologia da Libertagao (profissional). 

Trata-se da 'mensagem fundadora' do cristianismo. 

Impressiona ver o amor entrando e o alto aprego com 

que o povo humilde se refere a Palavra de Deus. Essa 

palavra e sempre lida a partir da vida. Ai esta toda 

inteira a 'nova hermeneutica' biblica: o confronto 

com a realidade. A Biblia assim deixa de ser um 

fetiche para se tornar o que e: fonte de vida e de 

liberdade". (BOFF, apudROLIM, 1992:45). 

Um novo modo de ser Igreja47, que concomitante e a concretizacao 

da Teologia da Libertacao e tambem tematica de sua reflexao teologal, vem 

trazendo uma reinvencao na maneira de ler as escrituras cristas. Como essas 

releituras evangelicas tomam como ponto de partida a situacao opressora em 

que esta imerso o membro das comunidades, suscita uma oposicao da ala 

"conservadora" da Igreja. Este setor eclesial tem como argumento a utilizacao 

da analise das ciencias sociais, diga-se marxista, por esses teologos48. 

No entender de Leonardo Boff (Apud ROLLM, 1992:26-27), um 

dos expoentes da TdL no Brasil, "a teologia e discurso especifico sobre a 

realidade social, economica, politica, teologico-cultural. Ela ve essa 

realidade a partir do Evangelho, a partir da Palavra de Deus. Para ela poder 

realizar essa perspectiva, precisa decodificar o texto social a partir das 

ciencias sociais. A teologia da libertagao se faz com uma palavra segunda, a 

4 O VI Encontro de 1986 trouxe uma discussao sobre o "estatuto eclesiologico das CEBs", um novo modo de 

ser Igreja ou um jeito novo de toda a Igreja ser. Dom Luis Fernandes, bispo de Campina Grande - PB, optou 

por essa ultima expressao. Ver TEIXEIRA( 1996:75). 
48Francisco C. ROLIM (1992) traz em artigo uma confrontacao entre os teologos da Libertacao e seus 

opositores, no tocante a determinados conceitos provenientes das ciencias sociais. tais como luta de classe e 

relacoes sociais de producao. Essa era a tematica que norteavam as discussoes sobre a Teologia da 

Libertacao. 
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palavra da fe, articulada com uma palavra primeira, que sao as ciencias 

sociais ". 

A fe e a motivacao geradora da reflexao tanto do teologo 

(profissional) como do membro da comunidade. E o esteio que dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sustenta9ao 

as praticas sociais e politicas. As ciencias sociais entram como media9ao entre 

a fe e a realidade adversa produzindo um conhecimento a negar essa realidade 

voltada a supera9ao dessa de modo a produzir utopicamente49 uma outra, sem 

as marcas das injusti9as, mas conforme a vontade divina. 

A articula9ao entre fe e realidade foi possivel gra9as a aproxima9ao 

que o precursor na America Latina Gustavo Gutierrez da TdL, realizou entre 

marxismo e teologia, com as necessarias criticas e supera96es (IOKOI, 

1996:212). Essa "afmidade eletiva", segundo a autora, do marxismo com o 

cristianismo, se baseia na tentativa da supera9§o de condi96es desiguais e no 

conceito de liberdade. 

Esses fatores sao correlacionados ao conceito de pobreza50, para 

justificar a op9§o preferencial pelo segmento social desprovido de parcelas da 

riqueza produzida socialmente. O pobre constitui o fundamento da reflexao 

teologica de conteudo libertador e analisado enquanto grupo social excluido da 

sociedade capitalista e por isso, desprovido das condi96es minimas de 

sobrevivencia, representa a maioria da popula9ao latino-americana. 

A TdL estaria respaldada na mstitucionalidade eclesiastica que, no 

Documento de Puebla, certifica-se claramente da situa9ao de pobreza do 

Continente. 

49Sherer-Warrer compreende a Utopia composta em dois pontos basicos: "a) Uma critica profunda das atuais 

condicoes de vida. b) Um projeto de mudanca, como contraposicao e melhoria da situacao 

presente'(1993:27). 
50Pedro Demo (1991:10) define a pobreza como produto da "forma de repressao, pois ressalta assim seu 

carater tambem politico, ja que numa otica apenas economica ela tende a ser definida como situacao apenas 

herdada, como se o problema se alocasse somente ao nivel de pobre, deixando de lado a consideracao da 

dinamica social que dicotomiza grupos sociais e os mantem pobres". 
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"Ao analisar mais a /undo tal situacao, descobrimos 

que esta pobreza nao e uma etapa casual, mas sim o 

produto de determinadas situagoes e estruturas 

economicas, sociais e polfticas, embora haja tambem 

outras causas da miseria. A situagdo interna de 

nossos paises encontra, em muitos casos, sua origem 

e apoio em mecanismo que, por estarem impregnado 

nao de autentico humanismo, mas de materialismo, 

produzem em nivel internacional, ricos cada vez mais 

ricos as custas de pobres cada vez mais pobres ". (N° 

30) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pobreza resultante da sociedade capitalista com causas 

determinadas pelas estruturas sociais e economicas e bem mais que um 

incomodo, e um grave problema social e atrai a atencao da Igreja. O 

materialismo que os neoconservadores atribuiam ser o perigo da TdL (ROLLM, 

1992) e fator deteraiinante no seio da sociedade a produzir a miseria em escala 

cada vez maiores. 

A reorientacao da prioridade dos trabalhos pastorais, capitaneada 

pela "opcao preferencial pelos pobres" , termina por guardar uma decisao da 

Igreja que nao abraca essa opcao com exclusividade pelos setores sociais 

margmalizados. Em outras palavras, a Igreja na America Latina continua sendo 

uma mstitmcao "pluriclassista" e sua mensagem evangelizadora nao deve, 

portanto, ser restrita a qualquer dos grupos sociais, sejam empobrecidos ou 

privilegiados. Essa postura culmina em "acoes sociais" de bispos e padres que 

encontram pretexto nessa "opcao apenas preferencial" para continuar, atraves 

do "poder racional", pois baseada em "estatuto" institucional, seu trabalho 

neoconservador junto as elites. Ao mesmo tempo considera que essa ala, como 

5 1 0 Documento de Puebla asserta a opcao preferencial pelos pobres com a tendencia mais notavel da Igreja 

na America Latina. Entretanto "Esta opcao nao supoe exclusao de ninguem. mas pelo contrario. uma 

preferencia e aproximacao do pobre".(N° 733). 
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afirma Macedo, ve a si mesma comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a herdeira e responsdvel pela 

preservagdo do "verdadeiro" cristianismo"(1992:212). 

Entretanto, essa postura ambigua nao esta apenas na Igreja 

entendida como mstituicao, mas tambem nas comunidades que resistem a ideia 

de a Igreja atraves de seus ariimadores, fazer uma pratica pastoral enraizada 

nas condicoes concretas da regiao. 

Por exemplo, em deteraiinados momentos, quando o padre na 

homilia da celebracao liturgica, faz referenda a situacao de injustica social e 

aponta mecanismos que causam os problemas sociais, inevitavelmente, cita 

indiretamente as pessoas que, pelas suas funcoes admimstrativas e politicas, 

sao responsaveis por esse quadro de miseria, provocando umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rea9ao em 

determinandos ariimadores: 

"(...) o padre nao tem o direito de se intrometer, de 

estar fazendo politica. Porque tambem muitas vezes 

talvez tenha umas pessoas que sejam de um outro 

partido, e ele vai falar de outro partido que nao e (...) 

ai realmente nos nao, mas tambem nao e errado e 

nem e certo, acho que ele nao devia (...) falar. 

Principalmente numa celebragao. Aqui mesmo ele jd 

falou de um partido e tinha outros partidos. Na 

comunidade, aquela pessoa que nao vai se sentir bem 

elefalando, ne?". (FELICIDADE-Liturgia. out/1997) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fala da animadora revela que a op9ao da Igreja por setore sociais 

mais pobres gera conflitos, nao so entre teologos e clerigos polarizada nas 

"a96es" de conservadores e progressistas. Mas produz resistencia de 

ariimadores que em sua comunidade repelem em termos politicos a orienta9ao 
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subjacente da Teologia da Libertacao. E isto e bem claro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o padre nao tem o 

direito de se intrometer, de estar fazendo politica "52. 

Deveria, pela sua opiniao, haver uma separacao entre fe e politica. 

A dissociacao das duas esferas e uma tendencia que se distancia do projeto de 

pastoral diocesano, de uma fe enraizada na realidade, propositura essa das 

CEBs e da propria Teologia da Libertacao. Mas, apesar de fazer referencias 

contrarias a posicao politica do agente de pastoral, Felicidade tinha a sua: 

"Quando Sandro foi candidato a vereador... ai eu me 

empolguei, a gente querendo muito um vereador, 

porque ele era jovem, a gente tava querendo muito 

um vereador aqui em Cisplatina, ai eu me empolguei 

muito "... (FELICIDADE-Liturgia. out/1997) 

As comunidades de Pedra Lavrada, ou os animadores se assim o 

quisessem, tinham uma opcao de luta com uma vereadora. Era uma candidatura 

que teve origem na CEB e essa pessoa conseguiu alcancar uma posicao de 

lideranca na regiao. 

Porem, Felicidade nao apoiou a candidatura dela e resolveu se 

"envolver" na candidatura de outro, porque "ele era jovem" e pertencia a sua 

comunidade. 

Animadora nao desejaria a neutralidade politica do agente de 

Pastoral (padre), mesmo porque ela dissera que, nas eleicoes passadas, 

participara na campanha de um candidato a vereador da sua comunidade. 

A sua preocupacao e que, dentro do espaco liturgico, de servico ao 

publico, nao se levantem questoes sociais de facil polemizacao e se faca 

interpretacao pelo prisma da opcao politico-partidaria do agente. Na celebracao 

52Follmann realizou um estudo no qual aborda tambem as diferencas concernentes a percepcao ideologica 

dos membros da Igreja catolica. Ele mostra que entre alguns e bem marcante a preocupacao de que a Igreja 

deva se preservar das influencias politicas (1992:188). 



148 

linirgica, estao presentes pessoas de todos os grupos sociais e o sermao para 

ela nao poderia ser direcionado contra deteirninados pessoas da localidade, 

inclusive por pertencerem a partidos diferentes. 

Pode haver outras razoes para esse comportamento da animadora. 

Uma seria que as atitudes do agente podem coloca-lo emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa9§o delicada, 

dentro da comunidade. O padre e agente externo, faz suas coloca96es com 

sinceridade e altivez e vai embora para outra cidade, depois da missa. Ja o 

animador nao, esta e permanece na comunidade. Pode sempre ate depender, 

devido as suas parcas condi9des, de alguma ajuda que termina sempre criando 

rela96es de clientelismo politico. Ou pode ser apenas amizade que sua familia 

tem pelo politico por muitos anos, ou simplesmente por uma questao de justi9a 

e educa9ao, como diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eu nao poderia tratar ninguem mal so porque nao 

fosse do meu partido". Nesse sentido, seja por todos esses "motivos", ou 

qualquer outro desconhecido, o animador da comunidade fica entre a cruz do 

agente e a espada do politico. 

Na comunidade, como lugar de trabalho e moradia, evita-se 

desaven9as entre os seus habitantes pela mutua dependencia que existe. A 

melhor politica e a da boa vizinhan9a. E por esse prisma que entendemos 

Weber ao afirmar que a comunidade e a antitese da luta. 

A afirma9ao da animadora pode ser tambem uma maneira de, se 

nao anular a "luta" no interior da comunidade, pelo menos de arrefece-la nesse 

momento de apaziguamento das familias Lunguinho e Buriti. Ha 

aproximadamente 20 anos atras, essas duas familias eram rivais e marcaram a 

historia da comunidade com conflitos que resultaram em morte. A experiencia 

dolorosa da violencia politica em suas conseqiiencias, pode ter hoje como 

resultado uma "a9ao deteirninada por afeto", ou seja, motivada pelo medo de 
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reincidencia de novos conflitos que deixaram seqiielas emocionais nas partes 

envolvidas. Agora, de outra ordem, e com outros protagonistas. 

Ainda sobre a categoria "pobre", conceito utilizado pela TdL, 

acusada pelos opositores por assumir a conceituacao de oprimido, temos que 

considerar, segundo F. Rolim (1992:41), que Weber pode nos inspirar na 

concepcao da problematica, quando, ao pensar a racionalidade instrumental 

como produtora nao so da autonomia das esferas sociais e culturais em face da 

ideia metafisico-religiosa, mas da for9a propulsora do capitalismo ocidental, 

gerando dominados e pobres sob a egide dos que manipulam os mecamsmos de 

racionalidade com objetivo de extrair o lucro do capital. Mais ainda que os 

privilegiados socio-economicos, recorrem a religiao e a Deus para Ele aben9oar 

seu empreendimento e defender sua felicidade as expensas de quem esta 

oprimido. 

Da percep9§o critica da realidade, mediada pela concilia9ao de fe 

e politica, os catolicos tomam "interesses" em participar dos partidos politicos 

e sindicatos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Foi dentro da Igreja que eu descobri essa visao ". Assim com 

base na sua fe e na reflexao biblica sobre a dinamica social, fundam o partido e 

entram no sindicato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. O Animador e o Partido Politico 

A medida que os agentes e ariimadores organizavam a 

comunidade sentiram a necessidade de fundar um partido. Lucia nos fala do 

porque de se criar um partido politico: "Foi a necessidade de fundar um 

partido coerente com as ideias pessoais e o projeto pastoral". A propria 

Assembleia Diocesana de 1989 ja mostrava a predisposi9ao de engajamento de 

alguns membros de CEBs em partidos politicos. 
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O item sobre compromisso socio-politico daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Propostas e Pistas de 

Agdo dessa Assembleia reivindicava, a partir daquele ano, que "os cristaos 

comprometidos na politica partidaria deveriam ter sempre apoio, respaldo, 

espaco e acompanhamento para que crescam em sua militancia". (Propostas e 

Pistas de Acao. Assembleia Diocesana. (1989-1992. pi3). 

As afinidades do PT com a Igreja remontam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA funda9ao do partido 

no pais. Ele surge da convergencia de for9as que incluiam, alem de militantes 

marxistas, intelectuais organicos, lideran9as do movimento popular, membros 

atuante das CEBs e pastorais. (DOLMO, 1996: 174-175). 

No tocante a cria9ao do PT, a iniciativa ganha fei96es diferentes 

conforme as caracteristicas dos membros das comunidades das cidades de 

Pedra Lavrada e Nova Palmeira. De acordo com as peculiaridades, a dinamica 

da rela9ao entre trabalho pastoral e atividade politica obtem contorno proprio. 

Em Nova Palmeira, onde a9ao politica de animadores, atraves do 

Partido e Conselho de Saude, e mais acentuada, o trabalho pastoral tem 

crescimento reduzido, as CEBs da zona rural praticamente nao existem. Ja em 

Pedra Lavrada, nao existe nenhuma vereadora, mas as comunidades rurais sao 

dinamicas, podem levar suas atividades pastorais sem maiores dificuldades, 

pois contam com um grupo de animadores preparados para exercerem as 

mn96es. 

Nao vamos analisar aqui todas as diferen9as que distinguem as 

comunidades das duas cidades. Tentaremos nos deter nas "motiva96es" que 

nortearam as trajetorias individuals que detenninaram a cria9ao do Partido dos 

Trabalhadores com suas particularidades, em cada cidade. 

Em Nova Palmeira, a principal lideran9a do partido e uma ex-

membro da CEB. Na decada de 70, ela passou no vestibular e foi morar em 

Campina Grande para cursar universidade. Lucia nao encontrou espa90 no 
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trabalho pastoral na sede da Diocese, e passou a atuar no SLNTAB (Sindicato 

dos Trabalhadores do Agreste da Borborema). Tambem trabalhou com 

Alfabetizacao de Adultos, com os garis e profissionais do sexo. 

Depois que terminou o Curso de Historia na Universidade 

Estadual, sentiu a vontade de regressar a sua terra natal e desenvolver uma 

atividade contando com a experiencia adquirida ate aquele momento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu trabalhava no Sintab e mais era um trabalho assim 

que deixava a desejar mais um trabalho que faltava 

alguma coisa, e que deixava a desejar (...) eu nao quis 

continuar ai eu sempre vim aqui, e eu send vontade 

como eu achava que era uma regiao assim... que faltava 

recurso humanos, eu sentia vontade de voltar fazer 

alguma coisa, muito embora as pessoas achavam uma 

loucura [e diziam que] andando eu tava como 

caranguejo pra trds. Terminar um curso superior e 

voltar pra cd". (LUCIA-Coordenadora.do CENEP/ 

Vereadora. dez/1997) ". 

No depoimento, vemos alguns pontos que merecem ser 

considerados. O fato de poder estudar faculdade em Campina Grande lhe 

possibilitou uma forma diferente de proceder em relacao ao antigo trabalho que 

possuia em comunidade. Primeiramente, ela sentia uma mudanca no tipo de 

relacoes afetivas existentes nas CEBs e que no sindicato sao bem mais 

impessoais. Ela percebe no sindicato um individualismo, enquanto na CEB, ha 

uma "preocupacao maior com o outro". O trabalho sindical tem funcoes 

variadas que compreendem desde "acoes" rotineiras e burocraticas ate "acoes" 

politicas. 

Quando o membro da CEB e atraido para o sindicato ou partido 

politico, tem como motivacao esta ultima acao que coincide com os anseios de 

justica e igualdade das leituras evangelicas, vistas pelo prisma da Teologia da 
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Libertacao. E tanto que, quando se refere a tarefas sindicais, ela se reporta as 

mais significativas e que sao as politicas, os trabalhos de alfabetizacao de 

adultos, garis e profissionais do sexo. So que, na verdade, essas tarefas 

parecem correr a margem do que seria a essencia do trabalho de um sindicato 

de professoras. O que deixa a desejar e a nao realizacao do desejo, da Utopia. E 

de fato a racionalizacao que ocasiona o desencanto do mundo, digo, com o 

sindicato. 

Voltar a Nova Palmeira poderia ser considerado retrocesso no 

projeto de vida pessoal, por muitas pessoas, porem teria outras vantagens, alem 

daquela de beneficiar a regiao com alguem que retornaria bem mais capacitada, 

sanando as necessidades de "recursos hmnanos". 

Em uma pequena cidade, as relacoes sociais estabelecidas pelos 

membros de sua populacao tem carater de pessoalidade. Isso facilita o 

reconhecimento do "carisma" de uma lider de oposicao que combate os chefes 

da politica local sem temor. Nao se calando diante das ameacas enviadas por 

cartas anonimas. Esse reconhecimento nao se traduz apenas atraves de 

satisfacao como "elan" de motivacao e alimentando a "relacao social" de quem 

estima e e estimado, mas confere em conseqiiencias prestigio que pode 

redundar em votos numa candidatura a eleicao ao cargo de vereadora. Temos 

um quadro em que confluem projeto de vida pessoal e atendimento das 

necessidades dos homens e mulheres da cidade. 

Em Pedra Lavrada, a iniciativa de fundar o Partido dos 

Trabalhadores surgiu na comunidade por sugestao do Agente Pastoral. Os 

animadores nao tinham nenhuma experiencia com sindicato, pelo que 

conseguimos colher dos informantes: 
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"Olha, quando a gente foi, mais convite de Pe. 

Ambrosio, ele disse: "Olha, a gente vai ter de formar 

esse partido (...)'. Nem saber mesmo qual era o papel 

mesmo do partido, mas... eu estava lembrando, so 

porque tinha o nome, o Partido dos Trabalhadores, 

entao o partido deve ser bom, ele vai trabalhar em 

defesa dos trabalhadores... e depois a gente comecou a 

participar, a gente viu que realmente na verdade e um 

partido que ainda se preocupa com a vida do 

trabalhador, e uma certa maneira e um partido que 

ainda a gente sente uma certa honestidade com as 

pessoas, com os cidadaos e tambem e um partido de 

pessoal que a gente nao valoriza tambem, tanto e um 

partido que a gente tem que sentir muita 

dificuldade... " (PERPETUA-Coordenadora e Equipe 

de Formagao) 

Temos ai condicoes diferenciadas conferidas pelas principais 

"liderancas" de Pedra Lavrada e Nova Palmeira. As trajetorias de vida e 

militancia vao configurar e deterrninar os tipos de "acao" politica caracterizada 

pelos perfis das duas "lideres" 

Em Pedra Lavrada, o P.T e formado praticamente por membros da 

CEB, e tentou nas duas ultimas eleicoes eleger um representante para Camara 

de Vereadores, com as candidaturas de Aparecida e de Perpetua 

respectivamente, sem obter exito. Segundo algumas falas, na candidatura de 

Aparecida, nao houve o empenho da comunidade e do agente pastoral, 

recebendo por isso uma votacao inexpressiva, numa campanlia apatica. 

Na segunda eleicao, os objetivos quase foram alcancados, faltando 

poucos votos para ser atingido o coeficiente eleitoral para elegibilidade. Nessa 

ultima eleicao de 1996, o P.T se coligou com o PMDB e depois da eleicao, 

aceitou a proposta de um representante do PT fazer parte do governo 

municipal. Perpetua nao quis ser a diretora da creche municipal, mas indicou 
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seu fHho para exercer uma funcao administrativa na prefeitura. Depois 

conseguiu empregar tambem seu irmao. 

Pelo desenrolar dos fatos, a alianca partidaria em Pedra Lavrada 

nao teve o proposito, como em Nova Palmeira em 1992, de o partido conseguir 

atingir o coeficiente eleitoral, que depois do pleito, logo se desfez. Mas para 

descontentamento das animadoras de Pedra Lavrada, a coligacao ressoou como 

cooptacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) Ele [o prefeito] empregou duas pessoas da casa 

dela e isso na cidade do interior que se tem como um 

meio assim... de um "cala a boca", porque na verdade 

fosse pra escolher, tivesse feito a reuniao dos militantes 

e tivesse escolhido uma pessoa pra td la dentro 

fiscalizando seria diferente, so que nao houve isso. Foi 

direcionado por incrivel que parega, duas pessoas da 

casa da 'centralizadora'". (JULIANA-Equipe do 

Crisma. dez/1997) 

Percebe-se que na comunidade, pela forma como a depoente se 

refere ao conchavo politico entre a ariimadora e principal "lider" do PT, com 

os chefes da politica local, ocorre uma "luta" velada. Ha uma tensao sub-

repticia que permanece latente pelo apoio tacito quase incondicional do agente 

de pastoral - padre ao fato que essa animadora se reporta. 

O que mais faz os animadores questionar e a oposicao que antes o 

P.T. atraves de suas liderancas tinha em relacao ao poder local. 

Hoje, na visao de Teodora (Coordenadora-Liturgia. dez/1997), nao 

existe mais oposicao. O P.T. se identifica com os outros partidos que estao na 

situacao: "Depois o pessoal ficou todo mundo num bem dizer so um partido". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contenda que domina a vida na cidade era formada por motivos 

aparentemente sem importancia. Certa vez, na festa de Nossa Senhora da Luz, 
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os politicos da situacao nao queriam que durante a procissao, saissem cartazes 

de martires como de Margarida Maria Alves e Padre Josimo. Houve a peleja 

das duas partes. Os politicos impetraram um recurso na justica para proibir a 

iniciativa da Igreja, no que foram atendidos. A Igreja recorreu, ganhou o 

direito, mas nao permitiu desfile dos estandartes para evitar o cumprimento das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

amea9as de violencia com arma de fogo, prometida por alguns politicos durante 

a procissao. A Igreja recuou "motivada" pelo medo dos participantes do evento 

religioso e os animadores serem vitimados pelas a96es violentas53. 

O que se esconde por tras dessa rusga e bem mais significativo que 

o proprio fenomeno em si. Na verdade nao eram contra os desfiles dos cartazes 

de Josimo e Margarida Alves que esses mandatarios estavam se colocando, 

mas o que eles representavam simbolicamente naquele momento. 

Os cartazes traziam uma proposta que viria a romper a "domina9ao 

tradicional" que os potentados locais exerciam sobre a comunidade atraves da 

Igreja. Quando da chegada dos novos agentes de pastoral (Pe. Ambrosio e Irma 

Gra9a), a comunidade foi convocada para participar e inclusive organizar a 

festa da padroeira. Entao, quem controlava a festividade religiosa foi afastada 

bruscamente, tendo seu "poder" diminuido. 

Diante do fato narrado, e da atual alian9a do PT, depois de 

passado por toda essa pressao e vivenciado esses conflitos, pode-se 

compreender porque ha crise partidaria e que e apontada por um animador e 

militante do partido nao filiado: 

Carmem Macedo, ao se referir a relacao entre poder politico e catolicismo asserta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nossa histdria 

national e marcada pela presenga constante da Igreja catdlica, de tal forma que quando o povo da CEB 

aprende que Igreja no Brasil sempre fez pacto com os poderosos, mais que ideologia, aprende tambem 

histdria. No entanto, ainda e a Igreja a ensinar o povo...(agora a ser o povo, feitiqo virando contra 

feitico)". (1992:211). 
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"O Partido dos Trabalhadores foi desenvolvido 

de uma forma e chegou a um ponto, nao e mais 

aquele que td la pra defender os direitos dos 

trabalhadores, aquele partido que eu acho que a 

gente precisa, que o povo mesmo precise". 

(SEBASTIAO-Coordenador Liturgica. nov/1997) 

O animador percebe o quanto o PT modificou do periodo da 

fundacao ate este momento. Ele ve as duas faces do partido. Uma anterior em 

que o partido era reivindicativo, defendendo os direitos dos trabalhadores e 

agora aquele que ele identifica como uma posicao contraria da que se tinha 

quando o partido nasceu. Estamos diante do "paradoxo das conseqiiencias" 

E muito dificil para trabalhadores empobrecidos resistir a uma 

"acao" cooptativa do poder local. Sao raras as oportunidades de trabalho. E a 

unica que pode aparecer esta ligada a orgaos estadual e municipal, muitas 

vezes, conseguida sem o concurso publico, facilitando a utilizacao das funcoes 

publicas para manter aliancas politicos das familias com fmalidades 

eleitoreiras. Um membro empregado da familia nessas condicoes compromete 

toda a familia com um "chefe" politico. 

E importante tambem, no caso do militante do PT com raizes nas 

CEBs, tornar-se obrigatorio o recurso a um mimetismo com habilidade para 

mudar seu matiz politico em situacoes ambiguas. E preciso conciliar "a9oes" 

contraditorias com uma fala de um individuo critico diante da realidade e, ao 

mesmo tempo, nao atingir os aliados para nao amea9ar a composi9ao 

clientelistica e assim as benesses conseguida. Tomemos um exemplo dessa 

fala: 

"(...) o pessoal tem que tomar essa consciencia, essa 

visao politica, eu acho que nao vou ter muita condiqao 

de ter transformaqao na sociedade, quando cada um 

tomar consciencia realmente de seu papel, nos seus 
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trabalhos pastorais, nos sindicatos, nas associagdes, 

se nao tomar consciencia da necessidade de se 

organizar (...) lutando realmente pelos direitos dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

outros (..)". (PERPETUA-Coordenagdo-Equipe de 

Formagao. out/1997). 

Na pratica, os "direitos dos outros" nao se resumem a defesa dos 

interesses dos pobres. Mas ate na atenuacao de conflito entre dominador e 

dominado. Durante a rninha visita a uma comunidade rural, conversei com o 

marido de uma animadora. Ele me contava que pediu o trator da prefeitura por 

uma hora para preparar sua terra. Foi-lhe negado. Nao se tinha condicao para a 

prefeitura comprar o oleo. Depois, ele viu o trator na propriedade de um 

fazendeiro, chegando a ficar la durante cinqiienta horas de trabalho. Este 

homem se sentiu injusticado. Disse-nos que, do mesmo jeito que o fazendeiro 

tinha direito, ele tambem tinha. Contou o fato a Perpetua, de Pedra Lavrada. 

Ela disse: "Mas isso nao pode acontecer, eu vou falar com ele [prefeito]". 

Logo, ela contou outros acontecimentos que exaltavam as virtudes e o senso de 

justica dele, procurando desfazer a imagem negativa. 

Podemos ver como essa coligacao traz dividendos politicos para o 

grupo dominante na politica local. Retira a fustigacao de um partido e lideranca 

de CEB que faz oposicao sistematica e tem uma pessoa que possue penetracao, 

utilizando o espaco pastoral criado pela Igreja em toda area da zona rural 

advogando os seus direitos e dos grupos que apoia politicamente. 

Contudo, a lideranca do PT e das CEBs em Pedra Lavrada assume 

a postura de uma legitima defensora dos direitos da comunidade: 

"Quando terminou a reuniao, o pessoal procurou a 

gente e disse: 'Mas voces podiam tambem colocar o 

problema da dgua, porque tem rua que nao tem dgua, 

e o pessoal que estava na reuniao veio colocar esse 
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projeto, voces e que deviam ter colocado, entao e 

uma coisa que eles jd sabem, e sempre e a gente que 

enxerga sempre, td puxando esse movimento'. 

Ouando o promotor foi embora eles disseram que 

deveria se colocar o problema da dgua e ve o que o 

promotor podia fazer. Eles estavam na reuniao, mas 

nao tern coragem de reagir, de fazer uma denuncia, 

sempre espera pela gente, ni? ". (Idem. Ibidem) 

Os consumidores de energia da SAELPA estavam sendo 

prejudicados pela forma inovadora de cobranca tarifaria. Os recibos de energia 

passaram a vir trimestralmente, acarretando prejuizo com o valor bem acima da 

media, quando a aufericao era feita de forma mensal. Foi Perpetua que teve a 

imciativa para marcar uma reuniao com o promotor da Comarca de Picui e 

discutir junto a comunidade as solucoes que deveriam ser tomadas diante da 

companhia de eletricidade. As pessoas sempre esperam e confiam na atua9ao 

dela, muitas vezes se acomodando em nao tomar uma decisao sobre 

detenninados problemas. 

Todavia, mesmo reconhecendo a for9a dominadora de um 

animador em uma comunidade, nao significa que receba inquestionavelmente 

apoio politico. Ha participantes que possuem boas redoes pessoais, mas 

resistem em apoiar alguem da comunidade em periodo eleitoral, votando em 

outro candidato. 

"Assim pra politica eu nao sou muito chegado. E, 

passou pra politica eu num sei assim... PT. Pra 

comecar nem sou do PT. Eu nunca voto. Candidato, 

mesmo sendo da comunidade, eu nao voto neles". 

(TURIBIO-participante. out/1997). 
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A ojeriza do depoente pode ser "motivada" pela imagem que o 

Partido dos Trabalhadores tern ainda nas pequenas cidades interiores de ser um 

"partido comunista, de violencia", o "que toma as terras dos outros", no dizer 

de uma membro do partido de Pedra Lavrada. Porem, se existia esse "motivo" 

para nao se filiar ao partido, vemos que do ponto de vista dos "interesses", 

tambem existem razoes para isso. Por mais que sejam ingenuos, os individuos 

nao se deixam enganar e nao querem participar de um partido em que apenas 

uma lideranca da comunidade e beneficiada com os resultados da alianca 

politica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Os Diversos Niveis e Formas de Participacao 

5.3.1. De Critica a Militante 

Uma animadora da comunidade e filiada ao partido nos diz que 

nem sempre teve simpatia pelo PT. Muito pelo contrario, tinha muita raiva dos 

petistas na cidade. Mas, ninguem esperava que uma relacao afetiva eivada com 

tanto odio, pudesse se modificar para uma rela9ao de tamanho amor a 

agremia9ao partidaria. 

Ida nos fala que o que o partido pregava, ela nao acreditava. O PT 

era mais um partido como os demais, dizia-se diferente, mas quando chegasse 

ao poder, faria exatamente igual aos que antes criticava. 

Na epoca, Ida era aluna de Lucia na escola publica de 1° grau. E 

pela forma como eram miriistradas as aulas, a professora era detestada e por 

causa do partido, ao qual ela pertencia. Ida detestava a professora e a pessoa de 

Lucia. 
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"Essas escolas agora tao mudando, mas antes era so 

naquele regime de perguntas, respostas, jd dava 

prontinho, nera... e ela vinha, vinha com temas assim, 

dentro da realidade daqui, ai a gente foi... acha... eu 

mesmo achava que ela tava falando do prefeito, era 

assim ". (IDA-Batismo. nov/1997) 

No decorrer do tempo, Ida comecou a participar do grupo de 

crisma e sua visao sobre a realidade, sobre o PT e sobre "Lucia" mudou. Havia 

no partido a secretaria de jovens que organizava eventos e muitos jovens 

participavam com muito entusiasmo. Em 1988, Ida filiou-se ao partido e de 

critica passou a militante, conseguindo votos da familia para os candidatos do 

partido, inclusive para Lucia. 

O animador de comunidade tem inicialmente desconfianca do PT. 

Isso porque as "relacoes" sociais que as pessoas tem antes de participar da 

comunidade sao marcadas majoritariamente pelo preconceito, sobre os 

membros do partido e descredito das suas propostas. E na CEB que os 

individuos, com os cursos de formacao, contato direto com as pessoas que 

antes rejeitavam, desfazem as prenocdes. As leituras biblicas tomando como 

base o conhecimento da realidade, desembocam para alguns animadores em 

uma op9ao partidaria. 

"No PT eu entrei porque na verdade era o partido 

assim que mais casava com as minhas ideias e com o 

projeto pastoral que se tinha, entao era o que mais, o 

que mais... o que era mais coerente eu entrei por isso, 

pensando que ia ter mais forga, ia ser um motivo a 

mais trabalhar na comunidade". (TEREZA-Trabalho 

com Jovens, dez/1997) 

O Partido e a op9ao que se coaduna com as perspectivas pessoais e 

pastorais. Devido ao contexto em que o partido surgiu no pais, foi sendo 



161 

integrado tambem por consideravel militancia proveniente das CEBs . O 

projeto pastoral requeria um compromisso politico diverso e ate contrario a 

tudo que existia, pois visava produzir modifica96es na sociedade, "motivadas" 

pela fe dos cristaos. Vemos que ela entra pensando "que ia ter mais for9a". Isto 

mostra que foi uma decep9ao quanto ao trabalho desenvolvido por ela como 

vereadora. Mais uma vez, a Utopia gera perspectiva e mostra uma visao 

otimista que a animadora tem em transformar a sociedade que nao condiz com 

as condi9oes encontradas por ela na lida diaria do poder legislativo rmrim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Para mim que e o primeiro mandate*, primeiro ano, 

foi frustrante. Eu confesso que foi, eu estava 

ideal izando outra coisa eu tava na maior Utopia, eu 

achava que tava sonhando com muita coisa, so que na 

realidade a coisa funciona totalmente diferente. 

Primeiro voce ve a situacdo do povo triste que td ai, 

voce nao executa nada, quern executa e o poder 

executivo, voce coloca as coisas, bota, propoe 

requerimento, mas requerimento pedindo as melhorias, 

bota projeto de lei, bota isso aquilo outro. No fim nao 

da em nada. Dava ate pra voce pegar aquilo la, pegar 

aqueles papeis e fazer uma fogueira e o fogo subir, 

porque nao adiantou de nada. Voce nao tem nenhuma 

resposta que voce pediu ou voce propos nada, nao 

muda, porque a pessoa de oposicao tambem e muito 

dificil". (TEREZA-Trabalho com Jovens. dez/1997) 

Um ponto da fala pode ser analisado: O papel que compete ao 

poder legislativo. A correla9ao de for9a com o poder executivo, depende de 

uma representa9ao majoritaria para fazer valer os "interesses". Para tanto, o 

poder executivo utiliza dos meios violentos proprios da a9ao politica na 

5 4Os teologos Leonardo Boff e Clodo^is. no inicio da decada de 80. procuraram dar direcao partidaria as 

CEBs. sugerindo-lhes assumir o partido dos trabalhadores. Os dois teologos refazem aqui sua posicao 

anterior oposta a esta. No Encontro das CEBs em Itaici, 66% dos participantes que tinliam afinidades 

partidarias. atuavam noP.T. (Doimo. 1995:174). 
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concepcao weberiana. Nao existiria violencia maior do que aniquilar a "acao" 

da oposi9ao, nao a deixando exercer as fun9oes de representatividade para a 

qual foi eleita. E uina forma de, atraves do isolamento, desmerece-la e 

desqualifica-la perante o conjunto do eleitorado que lhe confiou a oportunidade 

de beneficia-lo por meio de projetos e requerimentos. 

Na sociedade democratica, o jogo entre legislativo e executivo 

adquire estatuto de legitimidade e o que termina sendo importante sao os 

resultados praticos, relegando-se a um aspecto secundario e insigmficante os 

interesses da maioria da popula9ao e os preceitos eticos de conduta social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.2. A Participacao Sindical das Mulheres 

A participa9ao5:' das mulheres no sindicalismo brasileiro, remonta a 

decada de 60, quando das mobiliza9oes das Ligas Camponesas no Nordeste. 

Em se tratando de Nova Palmeira, Machado (1997:87) assinala maior impeto 

da massifica9ao feminina nas lutas sindicais a partir do final da decada com a 

promulga9ao da Constitm^ao Brasileira de 1988. 

Durante o processo constituinte, os setores sociais organizados 

reivindicaram o reconhecimento a mulher, do ponto de vista institucional, de 

sua condi9ao de trabalhadora rural. Isso implicava tambem direitos a 

sindicaliza9ao e perante o Estado. 

Para que o direito alcan9ado na Constitui9ao nao se toraasse "letra 

morta", na expressao de Pedro Demo, mulheres ligadas a pastoral, come9aram 

um traballio de conscientiza9ao, convocando as trabalhadoras da zona rural 

55Sobre a participacao politica da sociedade brasileira Pedro Demo faz a seguinte apreciacao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A qualidade 

de uma sociedade se retrata em seus canais de participacao, no sentido da oportunidades e processos 

atuante nela que levam ao fendmeno participativo autentico. Nossa sociedade se caracteriza pela 

obstrucao, muitas vezes obstinada, de tais canais ou pelo esvaziamento discursivo, tornando direitos 

transcritos em letra morta" (1991:97) 
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para se filiarem ao sindicato.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu sai de casa em casa, arrumei doze mulheres, 

agora nos vamos pro sindicato ", no dizer de uma delas. 

Apesar de o direito a sindicalizacao estar estatuido na Constitui9ao, 

os dirigentes do sindicato negavam seu cumprimento. Por sua vez, as mulheres, 

a partir daquele momento, precisavam se sindicalizar, para efeito de 

aposentadoria futura como comprovante diante da Previdencia Social de sua 

condi9ao de trabalhadora. 

"A gente comegou a teimar, ai disse, nao, pelo que sei e 

assisti
56

, o documento de sindicato e de determinada 

pessoa, o do marido nao serve pra mulher e pra daqui a 

uns tempos nos vamos precisar demais da nossa 

carteira de sindicato pra se aposentar, que vem 

aposentadoria pra mulher, ai ele botou fervendo. 

(AGATA-Catequista. out/1997). 

Aqui vemos as mulheres assurnindo uma posi9§o que vai de 

encontro ao "costume" existente ate entao, na zona rural, que sindicato era 

coisa de homem. Talvez respaldado na legitimidade estatutaria, estabelecida 

por lei, que assegurava os direitos das mulheres pelas condi96es de atrelamento 

conjugal em que homem era o "cabe9a do casal" Com a mudan9a no regime 

de aposentadoria, a mulher saiu da tutela do esposo e para comprovar seu 

trabalho na terra teria que ter documento proprio, no caso carteira profissional, 

referendado pelo sindicato. 

A medida que a diretoria do sindicato aumentava seu autoritarismo 

e vetava o direito de sindicaliza9ao as mulheres, a Igreja Catolica, atraves de 

agentes de pastoral e animadores, juntamente com setores de organiza9ao 

popular iniciavam um movimento pela conquista da dire9ao do sindicato. 

5 6Ela se refere a reuniao de que participava sobre conscientizacao e politica sindical, estimulada a frequentar 

por Lucia. 
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Agora, reconhecido como oposicao ao dirigentes do sindicato, o 

grupo move uma a9ao na justi^a pelo direito de acesso das mulheres ao 

sindicato, alegando atitudes inconstitucionais da dire9ao que marcaram as 

elei96es sem cumprir as normas legais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A gente botou abaixo, porque ele nao tinha avisado, ai 

voltemos pra o juiz, porque ele nao podia fazer eleicdo 

sem avisar, botemo abaixo ". (Idem, lb.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A justi9a deu parecer favoravel ao grupo oposicionista que pode 

marcar e concorrer a novas elei96es do sindicato com uma chapa que venceu 

com consideravel margem de votos, gra9as a filia9ao das mulheres. 

Atualmente esse grupo formado por pessoas ligadas a Igreja 

mantem uma hegemonia dentro da correla9ao de for9as dentro do sindicato. A 

campanha de oposi9ao organizada predominantemente por mulheres escolheu 

para ser candidato a presidente do sindicato, nao uma mulher, mas homem. 

Agata em seu depoimento se mostra mconformada com sua atua9§o, nao por 

questao de genero, mas por sua posterior op9ao politico-partidaria: 

"Hoje ele e um vereador. Vereador nao do 

trabalhador, do Partido do Trabalhador, e do PMDB. 

[Partido do Movimento Democrdtico Brasileiro] ". 

Nao seria a visao de Agata a tendencia de tornar o sindicato 

monolitico, sem diferen9a de matiz politico? Formalmente se poderia ter um 

sindicato so de petista. Mas haveria um homogeneiza9ao de "motiva96es" e 

"interesses"? 
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5.3.3. A Participacao nos Conselhos de Saude: A Cidadania Ativa 

A Constituicao Federal homologada em 1988, trouxe, entre outros 

dispositivos, a possibilidade da municipalizacao do servico de saude, atraves 

do sistema unificado da Saude (SUS), que deveria organizar no piano local as 

atividades integradas do Ministerio da Saude, Inamps, dos Estados e 

Municipios. A adimnistracao das unidades municipals deveria ser encampada 

por um conselho formado por representantes dos orgaos publicos e das 

organiza96es sociais de carater civil como Igreja, Sindicato, Associa9ao, etc.
37 

Em Nova Palmeira, por volta de 1993, com a questao da 

municipaliza9ao da saude, a administra9ao municipal se viu obrigada a 

constituir o Conselho de Saude, com representante de varias organiza9oes 

sociais, inclusive da Igreja. Inicialmente, o prefeito convocou os representantes 

das entidades "apontando a dedo" as pessoas de sua preferencia. O 

representante da Igreja foi o ministro da eucaristia que recebeu o convite 

diretamente, sem o conhecimento da comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Com essa questao de municipalizar a saude de todos 

os municipios. Isto no ano de 1994. Ele formou o 

conselho escondido, convidou pessoa da Igreja, que na 

epoca era amiga dele. Nao e que ela nao faca parte 

realmente, mas ela e assim... um ministro da eucaristia. 

Mas a gente descobriu depots que ele tinha sido 

convidado e que agente do conselho nao sabia, nao e 

que a gente nao aceitasse, mas era feita de um maneira 

ilegal". (BERNADETE-Coordenagao de 

Liturgia.out/1997). 

57Pedro Jacobi (1993) realizou um trabalho sobre a participacao dos mo\imentos sociais pela remndicacao 

de melhores condicoes de saude na regiao leste de Sao Paulo, em que home na decada de 70 e initio de 80. a 

atuacao das CEBs. 
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Logo, uma atitude individual do prefeito foi protestada por 

sindicatos, partido e Igreja que recorreram a justica que considerou a maneira 

de fonnar o conselho improcedente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entao foi uma briga, entramos na justica e tudo e 

impedimos a criacao do Conselho, porque eles nao 

queriam formar o Conselho com participacao da gente. 

Mas depots eles ficaram convencidos que realmente 

precisava char o conselho e pediram um representante, 

e um suplente da Igreja ". (Idem-lb.) 

Os animadores empreenderam suas "acoes" para fazer prevalecer o 

cumprimento do dispositivo constitucional e poderem participar da 

administracao discutindo a alocacao dos recursos publicos destinados a saude 

no municipio. Nessa perspectiva, a cidadania definida por Benevides (1994:9), 

e um exercicio que os atores sociais buscam para a criacao de novos espacos 

para a conquista de participacao politica, utilinzando variadas institui96es. 

As representa96es das organiza96es populares dentro do conselho 

sao tres: O CENEP (Centro de Educa9ao Popular), o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e a Igreja. Esses grupos tomam posi9oes articuladas entre 

si, mas sao minoria, em um total de oito representa96es. As outras cinco 

sempre apoiam as decisoes do poder local no Conselho. 

Uma das reivindica96es das organiza96es sociais e a entrada no 

Conselho de Saude de mais uma entidade, no caso o sindicato de professores e 

servidores publicos. O objetivo e diniinuir a for9a do poder municipal, tornando 

a correla9ao de for9a mais equanimes: 

"Ficaremos os tres contra cinco, o Conselho eformado 

por oito membros, e foi uma briga na epoca para ver 

se conseguia, mas ninguem ate hoje nao consegue, nao 



167 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consegue o sindicato entrar, nos somos minoria la 

dentro, mas mesmo como minoria a gente jd consegiu 

fazer muita coisa ". (Idem,lb.). 

Uma dessas "coisas" foi a denuncia de malversacao de verbas 

destinada a melhoria da saude no municipio. Bernadete nos nana como 

comecar as desconfiancas em rela9ao a aplica9ao desses recursos: 

"(...) A secretdria da Saude que e a ex-primeira dama, 

ela se empolgou tanto com a quantia de dinheiro, que 

um dia ela chegou para o Conselho e disse: Olha, a 

gente conseguiu quatrocentos e oitenta mil reals ". 

O assunto nao mais voltou a pauta das reunioes, o que gerou 

duvidas dos membros do Conselho, representantes do CENEP, Igreja e 

Sindicato. Entao, eles passaram a exigir as presta96es de contas que, depois de 

muitas dificuldades, foram apresentadas. 

Os membros do Conselho puderam conferir as despesas da 

Secretaria Municipal de Saude certificaram-se que valores das notas fiscais 

estavam superfaturados. Havia compras de produtos em quantidades abusivas 

que nao correspondiam a realidade. Segundo Francisco, um dos nossos 

entrevistados, "mais de mil reals foram gastos de uma so vez em pes de 

coentros ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A denuncia foi formalizada perante a justi9a, que enviou o 

representante do Ministerio Publico para apura9ao dos fatos e constitui9ao do 

processo contra o prefeito, na epoca. 

Ja em Pedra Lavrada, a atua9ao dos membros das CEBs no 

Conselho de Saude torna-se compreensivel com a analise dos sentidos, 

motiva96es e contextos subjetivos que norteiam as a96es dos sujeitos. Esses 
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elementos foram postos no piano teorico no capitulo I e no piano empirico na 

segunda parte deste capitulo. 

Estamos tratando da alian9a politico-eleitoral do PT com o poder 

local. Isto trouxe conseqiiencias para a9§o desses sujeitos que passaram de uma 

situa9ao de oposi9ao sistematica para uma de consentimento sem o minimo 

questionamento, para com os atos do poder executivo. 

Dai a participa9ao do representante da Igreja no Conselho de 

Saude nao se caracterizar pelo conflito com os representantes do Estado como 

acontece em Nova Palmeira. A atua9ao dos membros do Conselho e descrita 

da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E preciso voce trabalhar dentro do hospital, eles 

falam: vao ao hospital dar uma olhada, pra fiscalizar 

la um pouco, pra poder na reuniao voces colocarem 

algumas coisas que voces nao concordam, sendo que 

eles no hospital tao vendo todo o 

movimento "(PERPETUA-Coordenadora. out/1997). 

Pela fala de informante, os membros do conselho em Pedra 

Lavrada, em especial a da representante da Igreja, exercem uma fun9ao 

marcada mais pela formalidade do que pela consciencia de participar 

ativamente da discussao sobre a aloca9§o dos recursos, conforme as 

prioridades e necessidades da popula9ao da cidade. O que ocorre e uma 

fiscaliza9ao consentida e nao uma conquista de direitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.4. A Cidadania Passiva: As Associates de Moradores 

As associa96es sao organiza9oes fundadas pelos moradores da 

comunidade com a finalidade de conseguir beneficios publicos. Seu 

crescimento tem-se verificado a partir da exigencia do Estado, que para prover 
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a comunidade de qualquer demanda, certifica-se da existencia da Associa^o 

na localidade, atraves do orgao estadual, o Cooperar. 

Elas nao sao expressoes daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reivindica96es da popula9ao, embora 

sua cria9ao parta da necessidade de bens de consumo coletivo como energia, 

constru9ao de P090 artesiano e dessalinizador. Atuam dentro da perspectiva de 

uma cidadania passiva, caracterizada, segundo BenevideszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "como aquela que e 

outorgada pelo Estado, com ideia moral do favor e da tutela' '(1994:9). 

Na comunidade de Canoa de Dentro, criaram a associa9ao para a 

eletr ifica9ao, depois que a rede eletrica chegou as residencias dos moradores, 

eles deixaram de se reunir. Vejamos 0  relato de Quiteria a respeito dos 

objetivos da Associa9§o: 

"Era pra instalar a rede de energia, sabe, que a gente 

fez. Ai, a gente passou seis meses, a gente se reuniu. A 

gente fez uma eleicaozinha, sabe pra eleger o 

presidente, vice-presidente, essas coisas assim ".(MEB. 

nov/1997). 

Em Cisplatina, segundo informa9oes fornecidas por Felicidade, que 

chegou a participar da primeira e ultima reuniao, o piano de formar associa9ao 

nao vingou, porque dois vereadores mostraram-se propensos a disputar 0  seu 

controle, deixando os moradores receosos de possiveis novos conflitos por 

questoes politicas. 

Em Papa-fina, existe uma especificidade, porque, em conjunto com 

associa9ao, ha uma familia que exerce predominantemente "domina9ao de 

carater tradicional". Sua a9§o se faz de determinadas ajuda de carater pessoal e 

trabalho comumtario. Ha uma associa9ao de Produtores Rurais que viabiliza a 

vinda de recursos para a comunidade atraves de orgaos estaduais: 
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"Atraves da Associagao tem conseguido uma coisinha 

aqui, tem ajudado um pouco a comunidade, como a 

casa de farinha, construgao do agude e construgao de 

cistemas de pequenos proprietdrios, e uma associagao 

que funciona, certo? E a gente conseguiu isto com 

recursos do governo do Estado, um convenio com o 

Cooperar". (DIONISIA-Catequese. dez/1997) 

Todavia, a associacao apenas nao e suficiente para conseguir esses 

beneficios. Por serem de quantidade significativa, torna-se necessaria a ligacao 

com grupos que dominam a politica no Estado, determinando a obtencao das 

demandas. Um membro da familia nos explica como se efetiva o processo: 

"E voce sabe quando e periodo politico ne? As coisa 

sao mais fades, e entao foi na epoca que os Cunha 

Lima estavam no poder e a gente conseguiu a vinda de 

Cdssio Cunha Lima e Gloria Cunha Lima, a gente 

reuniu a comunidade e mostrou a necessidade da 

construgao do agude e entao foi liberada a verba que 

inclusive e quern estd abastecendo a comunidade. Ainda 

com dgua do ano passado, mas ainda estd abastecendo, 

e, a casa da farinha foi uma luta mais dura. Porque 

existiu um jogo politico, quando a gente tava 

conseguindo, vinha um e passava uma rasteira, 

derrubava achava que nao, alegava que nao tinha 

necessidade "(DIONISIA-Catequista. 1997). 

Vimos anteriormente que um dos meios de luta de que a CEB na 

cidade de Nova Palmeira se vale, e o confronto com o poder publico. 

Entretanto, a comunidade de Papa-Fina, pertencente ao municipio de Nova 

Palmeira, e area pastoral de Pedra Lavrada, tem sua "acao" voltada para a 

dislribuicao de beneficios conseguidos junto aos orgaos do Estado. 

O vinculo partidario com grupo na epoca predominante na politica 

estadual, permitiu o acesso aos recursos publicos. A satisfacao das demandas 
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imediatas da comunidade fortalece a dominacao da familia na localidade, que 

por sua vez, reciprocamente contribui para a receptividade da oligarquia na 

comunidade em termos eleitorais. 

Podemos ver que nessa situacao existem varias esferas de 

dominacao que se originam no grupo politico estadual, que exerce dominacao 

sobre a familia, que por sua vez controla a associacao e que e a responsavel 

pela conquista das necessidades da comunidade, que termina sendo o elemento 

mlcral da rede de dominacao. 

No caso da construcao da casa de farinha, ela faz referenda ao jogo 

de partidarios contrarios a sua construcao. As expressoes designativas das 

acoes oposicionistas sao bastante eloqiientes: "jogo dos politicos", "luta dura", 

"passava uma rasteira". Isso tudo para descrever a "violencia" da arena 

politica, a falta de etica e o desrespeito ao merecimento alheio. 

O problema tambem e bem mais serio, porque as decisoes para 

beneficiar uma regiao, area ou localidade, nao sao avaliadas pelas carencias 

efetivas, mas pelo retorno eleitoreiro que possa oferecer tal a9ao. Ainda assim 

os possiveis beneficiados ficam a merce das disputas dos grupos que controlam 

os recursos do Estado que priorizam os seus "interesses". 

E interessante que, em uma situa9ao dessa, o nao atendimento de 

uma promessa feita pela lider comunitaria, confiando na ajuda de um grupo que 

lhe esta superposto para a sua execu9ao, quando nao cumprida, gera desgaste 

na lideran9a. Com a palavra a principal lider comunitaria e chefe da familia em 

questao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A regiao e muito carente, muito seca, entao eu levei 

secretdrio de governo la, pra mostrar a carencia e 

prometemos um agude e nao foi realizado e eu fiquei 

decepcionada, foi uma das coisas que me fez desistir da 
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politica, porque eu nao sou de prometer e faltar". 

(Terezinha) 

Numa determinada regiao repleta de carencias, prometer solucionar 

graves problemas e ingenuidade e voluntarismo, ou acreditar em uma 

capacidade ilimitada dos politicos. 

Mas a lider se ressente, porque nessa situacao a sua "dominacao" 

sobre a comunidade foi afetada negativamente. Ela exerce uma dominacao de 

"carater tradicional", por seus ancestrais atuarem de longa data na regiao. Seu 

"carisma" reside na assistencia as pessoas carentes e ate intermediacao em 

reconcilia9ao conjugal. Como ela mesma conta: "O pessoal as vezes precisa 

de transporte pra transportar um doente e tem dificuldade, eu mando o carro 

(particular) pra levarpro medico". Por todos os fatores ela consegiu se eleger 

duas vezes vereadora no municipio. 

Mesmo nao querendo atuar na politica institutional, ou seja, nao se 

dispondo a concorrer a nenhum cargo, Dona Doroteia tem uma visao ambigua 

sobre a politica, uma concep9ao critica em que aponta os valores pejorativos 

da a9§o dos politicos. 

"Mas existe deles que so trabalha atraves de subir, que 

a gente sirva de escudo pra eles, que ai eu acho que 

por isso que a politica td na sujeira do tanho que td ". 

E outra concep9ao que admite que, so atraves do "pistolao", e 

possivel conseguir resultados em forma de bens de consumo coletivo para a 

comunidade: "So que tem que ter um pistolao na /rente ". E a forma de dizer 

que os objetivos serao alcan9ados, quando forem recomendados por pessoas 

importantes. 
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Talvez, antes de assinalar as discrepancias da sua visao politica, 

devemos observar que e uma postura realista do se fazer politica. Depois de 

uma decepcao com as promessas realizadas por seu intermedio a comunidade, 

passou a ter compreensao de que era utilizada como instrumento para 

determinados politicos que so queremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que a gente sirva de escudo". Por 

outro lado, nao podia prescindir da ajuda que e conseguida atraves da 

influencia e barganha politico eleitoreira. Temos que convir ainda que os 

"valores" da depoente nao sao piores ou melhores que os nossos, sao 

diferentes. 

Neste capitulo pudemos perceber que, com a criacao das CEBs em 

Nova Palmeira e Pedra Lavrada, comecou a ocorrer de forma mais acentuada 

uma articulacao da politica e fe, ocasionando uma ativa participacao dos 

catolicos em partido politico, Conselho de Saude e Associacoes. 
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A G U I S A D E CONCLUSAO 

Nesse momento queriamos apenas realizar um apanhado, em forma 

de sintese, das discussoes apresentadas no transcorrer do trabalho. 

Principalmente as questoes concernentes a pesquisa de campo: as relacdes 

entre os animadores e agentes de pastoral, considerando suas implicacoes no 

ambito eclesial e os diversos vinculos dos membros das CEBs com outras 

instancias socio-politicas. 

A heterogeneidade no interior das CEBs, marcada pela diferen9a de 

"motiva9ao", "interesses" entre animadores, animadores e agente de pastoral, 

favorece a "a9ao social" em torao da participa9ao socio-politica a medida que 

estes facultem a livre manifesta9ao daqueles, ampliando a possibilidade de 

participa9ao efetiva, tanto no momento reflexivo, escolha dos meios, quanto no 

momento pratico. 

A pesquisa mostrou que as motiva96es, e interesses e valores sao 

forjados em grande parte no individuo pela familia bem antes do individuo 

entrar na CEB. As CEBs sao fins nao visados pela a9ao do individuo, que, por 

isso, adere como modalidade religiosa, levado pela vontade de participar de 

algum tipo de servi9o pastoral. Isso e um fator por si mesmo a impedir a a9§o 

dos individuos atraves da CEB, na atividade construtiva de uma ordem pela 

cidadama de forma conseqiiente e planejada, em articula9ao com os 

movimentos sociais e partidos politicos, ou seja, sua a9ao nao e de carater 

racional. 

A heterogeneidade existente entre os animadores e o Agente de 

Pastoral nao se dilui atraves de uma pedagogia de carater popular, como 
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assinalavam os estudiosos das praticas da Igreja progressista ate a metade da 

decada de oitenta. 

Ela se mantem como resultado daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diferen9as de nivel de 

conhecimento, de grupo social a que pertencem, e poder que a Igreja lhes 

confere. Como as redoes de poder sao "injustas" devido as desigualdades 

que as permeiam, veem-se, por isso, determinados conflitos surgirem na 

comunidade, em virtude da tentativa do animador participar e decidir em 

condi96es de igualdade com o agente de pastoral. 

Em decorrencia aparece a "luta" que evidencia, em todos os meios 

utilizados, a despropor9ao na correla9ao de for9a, terminando por prevalecer a 

vontade do agente de pastoral. 

Entretanto, o animador exerce tambem o poder concedido pela 

comunidade em conjunto, os animadores e agente de pastoral. O tipo de 

"domina9ao carismatica" prevalece pela dedica9§o, coragem, simpatia, 

confian9a e esfor90 com que esse elemento basico tem suas redoes na 

comunidade, e na intensifica9ao desses fatores, come9a a concentrar em suas 

maos uma quantidade de servos consideraveis e/ou centraliza9ao das 

decisoes, passando a ser o vinculo da comunidade como agente de pastoral 

O processo de centraliza9ao ocorre da seguinte forma: nas cidades 

de Nova Palmeira e Pedra Lavrada, os agentes de pastorais (padre e religiosa) 

fundam a comunidade. Nos primeiros anos acompanham e a motivam. Depois a 

religiosa se transfere, deixando o agente - padre responsavel por todas as 

fun9oes que antes eram divididas. Como a a9ao da religiosa estava voltada 

mais para organiza9ao local com presen9a cotidiana efetiva, enquanto a do 

padre mais abrangente, a saida dela deixa o agente sem referenda de contato. 

Mas o agente precisa desse contato para tornar o trabalho pastoral 

exeqiiivel e seguro. Aparece a figura da aniinadora que, como agente religiosa, 
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articula os outros animadores em fiincao da atividade pastoral. So que isso 

termina invertendo o processo: em vez de tornar a comunidade aberta, contribui 

por fecha-la. O agente padre termina reforcando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA centraliza9ao quando, sem 

reconhecer as diferen9as, as propostas que ele leva para a comunidade, 

retornam em forma de consenso. 

O tipo de trabalho pastoral desenvolvido pela agente - religiosa 

sugere que as comunidades possam ser portadoras de estrutura organizacional e 

decisoria democraticas e capazes de possuir autonomia relativa frente a Igreja, 

quando acompanhadas e assessoradas devidamente. 

Por sua vez, as atividades dos membros das CEBs, no Sindicato, 

Conselho de Saude e Associa96es sao caracterizadas pela marca individual, 

impregnadas pelas principals lider das localidades, que possuem trajetorias de 

vida diferenciadas, em suas participa9oes politico-sociais. 

Desta forma, podemos compreender a a9ao dos animadores no 

Conselho de Saude em Nova Palmeira, de embate com o poder publico a fazer 

denuncias de malversa9ao de verba. Ou participa9ao consentida dos membros 

da CEBs no Conselho de Saude em Pedra Lavrada, devido a uma alian9a 

eleitoral que selou depois de muitos atritos entre a Igreja e o poder local, o 

pacto de silencio. Ou os tra90s de cidadania passiva em que se enquadraram as 

lideran9as atraves da Associa9ao dos Trabalhadores Rurais, na Comunidade de 

Papa-Fina. 

A Igreja, atraves da media9ao dos agentes de pastoral, 

reconhecendo a autonomia relativa das Comunidades, tem posi96es tambem 

diferentes; nao necessariamente contraditorias. Em Nova Palmeira, apoiam-se 

sem restri9ao os animadores e chega-se a fazer parte do grupo de denunciantes. 

Em Pedra Lavrada, aprova-se com tacito consentimento o acordo politico com 

o poder local. Em rela9ao a Comunidade de Papa-Fina, devido as 
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singulandades de acao dos agentes comunitarios, e de indifereii9a, pois os 

animadores que atuam na associa9ao vem de uma tradi9ao politica bem anterior 

a chegada dos agentes a localidade. 

Com isso, podemos compreender que a Igreja implementa, atraves 

dos seus agentes, o projeto pastoral diocesano, de acordo com as condi96es 

locais, especificidades da comunidade e idiossincracias das lideran9as que se 

formam no processo da caminhada das CEBs. 
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