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Este n6mero do Mosaicos da Biblia - "Introdugio 5 Leitura da Biblia" - C fruto de um 
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h Pastoral do CEDI - Centro Ecumenico de DocumentagHo e Informagio. 
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hermeneuticas aplicadas a textos selecionados. 

NHo pretendfarnos introduzir a todos os enfoques hermeneuticos, mas s6 a alguns. Outros 
deixamos de lado, como por exemplo a "leitura judaica", a "leitura sociol6gica". 

Tais enfoques ficam para um pr6ximo Encontro ou seminfirio. 

Leia, estude, sempre pensando e sentindo a realidade h nossa volta! 

Na Biblia, na vida. 

Milton Schwantes 
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A Biblia: urna escola de esperanqa 
Medita~ao sobre Romanos 8,18-25 

Roberto E. Zwetsch 

Leitura do texto. 

18 Penso, corn efeito, que os sofrimentos do tempopresetzte tGo te^mproporp?io com a glbria 
que deverd revelar-se em 116s. 

19 Pois a cria~iio em expectativa atzseiapela revela~iio dos filhos de Deus. 

20 De fato, a criapio foi submetida a vaidade - rziiopor seu querer, maspor votztade, daquele 
que a submeteu - rza esperaizGa 

21 de ela tambkm ser libertada da escravidiio, da corrup~iio para etztrar tza liberdade da 
glbria dos filhos de Deus. 

22 Pois sabernos que a criapio itzteira geme e sofre as dores depart0 atk opreseizte. 

23 E tziio sometzte ela. Mas tambkm ribs, que temos as primicias do Esptrito, gememos 
irzteriormetzte, suspiratzdo pela redetz~iio do nosso corpo. 

24 Pois nossa salva$Go k objeto de esperatzCa; e ver o que se espera niio t esperar. Acaso 
algukm espera o que.ve^ ? 

25 E se esperamos o que tziio vemos, t tza perseveratqa que o aguardamos. 

Este texto C muito rico. E agora no momento de ouvi-lo mais urna vez, j;i me vem logo a imagem 
de urna mulher no parto, esperando a coisa mais bela que a mulher coloca na vida, que C a prdpria 
vida. Ncssa mcditaqao quero chamar a atenqio para estc esperar. Foi p r  isso que na aprcscntaqlo 
que tivemos no inicio desse Encontro, falei da palavra cspcransa como urna palavra que diz algo 
de mim e algo que cu muito desejo. 

Parafraseando um dito muito conhecido, afirmo que "Esperar C preciso", assim como hoje C 
urgente rcafirmar que viver tambCm C preciso! 

Imagino que nossa vida, nos diasde hoje, muito tumultuados, esth marcada porgrandes incertezas. 
Vivemos no meio dessa tensso: entre o esperar C preciso e o viver que tambCm C preciso. 

Acredito que nossas comunidades cristls, de sul a norte, e com toda a sua dcbilidade, tern urna 
contribuiqiio a dar nessc momento que a gente-vive, no pais. Uma contribuiqlo no sentido de 
construir esperansa, para resgatar e fazer surgir esperanqa em meio h desespcransa. E isto no 
meio da nossa gente. 

Trata-se de urna esperanqa que nio seja vazia, mas substantiva, que tenha sentido, que niio se 
descole da realidade, mas que a partir da realidade nos projete a um futuro diferente desse que 
hoje vivemos. Um futuro que traga dignidade e seja marcado por solidariedade contra o egoism0 
imperante. 
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Nesse sentido, penso que o tcxto do ap6stolo Paulo d rnuito rico e atual. A gcnte agora nlo vai ' 

fazer cxegcsc. Varnos sirnplesrnentc rcler o texto sob este cnfoquc da espcranqa: o tcxto nos fala 
de urna rcalidade total, de urna realidadc c6smica. Isso significa que para n6s cristiios, a 
expcctativa que nos mobiliza, que nos provoca fC niio diz respcito apenas a 116.5 nern apcnas aos 
seres hurnanos. A nossa cxpectativa C rnuito rnaior,cla tcrn a vcr corn a libertaqiio do universo 
inteiro. Isso C irnportante dcrnais. E a partir dcssc cnfoquc que proponho rclcrmos o texto. Agente 
pode ver entiio que urn tcxto do primciro s6culo jB trata da ccologia corn muita propricdade. Isso 
se pode perccbcr scrn grandcs cxegescs. E ainda que niio scja esta a irncdiata intenqiio de Paulo, 
clc acaba sugcrindo urna ecologia da libcrtaqlo, quc diga rcspcito ao cosmos, h naturcza e ii 
hurnanidade toda. 

'I 
Gostaria de concentrar, entretanto, a mcditaqiio nosversiculos 24 e 25, que passo a Icr na traduqiio 
da Biblia de JcrusalCrn: 

"Pois nossa salvaq5o C objcto dc csperanqa; e ver o que sc cspera niio 6 espcrar. Acaso 
alguCrn espcra o quc v$? E sc cspcrarnos b quc niio vcrnos, t na pcrscvcranqa que o 
aguardarnos". 

11 

Vou fazer ires coloca~dcs a propdsito dcsscs versiculos. 

Prirnciro - Aespcransa da qua1 falarnos, como cristios, tcrn urn contclido utcipico. N6s cspcrarnos 
o quc niio vcrnos. N6s buscarnos aquilo quc niio csth cscrito, aquilo quc ainda C objcto dc 
rcalizaqiio, quc ncrn olhos virarn ncrn ouvidos ouvirarn. Nlo qucrcmos nada rncnos do quc o 
futuro. Qual a imagcrn que a Biblia nos traz para dcsignar tal cspcranqa? 0 Novo Tcstarncnto 
fala do Rcino dc Dcus. A prirncira prcgaqio dc Jcsus tern por contclido a chcgada do Rcino dc 
Dcus. A nossa cspcranqa aguarda corn ccrta ansicdadc nada rncnos que cstc Rcino. Jcsus, corn 
sua caracteristica linguagcrn muito rica em irnagcns, rnuito popular, fala dcssc Rcino corno urna 
grande festa onde o anfitriiio convida as pcssoas quc Ihc siio caras para cornpartilhar corn clc 
dessa festa. 0 anfitriio 6 o prciprio Dcus c clc convida prirnciro os rnais conhccidos, os rnais 
pr6xirnos. Mas estcs nio accitarn o convitc. ~raticafncntc se dcsconvidarn. Entiio o anfitriio diz 
aos scus auxiliares: "Busqucrn os cstropiados, os pobres, os andarilhos, pois C corn csscs quc cu 
quero cclcbrar a fcsta". Na Biblia, no Novo Tcstarncnto, o Rcino dc Dcus corncqa corn gcnte 
"desqualificada", corn gcnte quc niio rncrccia cstar no Rcino dc Dcus, scgundo os padroes da 
tradiqiio dorninante. Prccisarnos cstar rnuito atcntos a isso, porque o contclido da nossa cspcranqa, 
a mcu ver, prccisa cstar vinc~llado a cssc tipo dc gcntc, precisa cstar calcado na vida dcssas 
pcssoas, dcsscs infclizes horncns, rnulhcrcs c crianqas quc andarn mcio pcrdidos, na dcsiluslo, 
mas que ainda anseiarn por rnudanqa, por transforrnhqlo, pcla sua pr6pria rcalizaqiio corno scrcs 
hurnanos. Pessoas quc rnantdrn urna charna de espcranqa. Nds rnuitas vezes n5o entcndcrnos e 
ncrn sabcrnos como cssas pcssoas, que sc cncontrarn no fundo do poqo da vida, conscgucrn 

\ guardar urna charna dc cspcransa quc 6 contra toda csperanqa, contra tudo aquilo quc a rcalidadc 
diz que nio vai acontcccr. Entio, cstc scria o contclido utcipico da cspcranqa. 

Segundo - Existc o ditado tarnbCrn rnuito conhccido quc diz quc "a cspcransa 6 a liltirna quc 
rnorrc". Scrn a cspcranqa a nossa vida fica vazia, a gcntc niio ve pcrspcctiva pcla frcntc, c na 
vcrdadc ncrn conscguiriamos rnirar o horizontc. ~ ' g c n t c  ficaria rnctido corn os olhos c corn o 
coraqio, corn toda a nossa preocupasio na rcalidadc qucern grandc partc cscapa das nossas rnios. 
Isso causaria rnuito sofrirnento c podcriarnos acdbar num bcco scm saida, na dcsilusiio. A 
espcranqa cxistc para quc a gcntc possa suportar tudo isso e possa fazer dcssa rcvolta reprirnida 
algurna coisa corn scntido novo. Essa d a cspcrhnqa contra toda cspcranqa, quc 6 firrne e 
inabalhvel, porque 6 a liltirna quc rnorrc. 11 

Milton cscrevcu outro dia urn tcxto no qua1 afirrna quc "no rnundo de ho-jc, as nossas cornunidadcs 
cristis s io  o bcrqo da cspcranqa". A cornunidadl dc Cristo Jcsus dcvcria scr o bcrqo dcssa 
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esperanqa utdpica e isso C possivel porquc tal csperanqa C uma cspcranga tcimosa, quc n- ;lo s c  
deixa vcnccr pclo aclimulo dos problcmas c das dcsgraqas quc nos ccrcam todos os dias. 0 fiador 
dcssa cspcranqa 6 o prdprio Espirito dc Cristo, Espirito consolador e criador, quc niio nos 
abandona c nos fortalcce na csperanqa. 

E prcciso quc a gcntc tenha csse scntido da espcranqa, csse scntido dc  olhar com fC o futuro que 
s c  nos abrc, porque no horizontc da nossa vida, da nossa histdria hurnana, existem paiavras novas 
dc  vida c salvaqiio. A Palavra da Vida nas palavras encarnadas da fclicidade c da paz, da justiqa 
c da libcrdadc. Essas palavras, nds as precisarnos cncarnar, faze-las nossas companhciras, 
torni-las prcscntes c oportunas ncsse nosso mundo dividido c crucl. Tudo isto me parcce cocrcntc 
com o cvangelho de Jcsus, o cvangclho do Reino. 

Urna outra caractcristica dcssas comunidadcs cristis, s e  forem comunidadcs dc basc rncsmd, tanto 
mclhor, 6 que cste sonho, para usar urna palavra quc aqui foi dita, n5o C um sonho dc invididuos, 
exclusivamcntc, ainda quc muito bcm intcncionados. A nossa cspcranqa C vilida, 4 vcrdadcira 
porquc C urna cspcranqa comunitiria. N6s n5o cspcramos sozinhos, porquc a gcntc sabc quc 
sozinhos somos rracos c nos entrcgamos facilmcnte. Na vcrdadc, somos partc dc urn povo dc 
gcntc cspcranqosa e isto C uma forqa que ninguCm nos podc lirar. 

Tcrcciro - Qucro chamar a atcnqiio para a pcrscvcranqa. Esta tcnl a vcr com a tcimosia. Nurna 
caminhada utdpica em busca do Rcino dc Dcus, aprcndcmos a scr tcirnosos, corno aqucla mulhcr 
diantc do juizquc n lo  a quis reccbcr. Aprcndcmos tambCm a ser tcimosamcntc fi6is a cstc Rcino, 
quc pcdc dircito, quc cxigcjust i~a,  quc clama por paz, quc C para todos. Essa C urna caractcristica 
dos discipulos dc Jcsus. Aprcndcmos do pr6prio Jesus a optar c ir at6 o fim. A comunidadc cristt?, 
para complctar, scria corno uma cscola dc cspcranqa, ondc existe um sd mcstrc, mas urn mcstrc 
que 6 servo dc todos c quc nos torna, pcla fd nclc, co-irmiis c co-irn~iios, solidarias c solidirios 
com todos aquclcs e aquclas quc aparcntcmcntc perdcram a cspcranqa. Por isso cu rcpito o quc 
falci no inicio: "Espcrar C prcciso. Viver tarnb6m 6 prcciso". 

Scguiu-se uma oral50 formulada por uma pcssoa do grupo. 

Seu contclido cra mais ou mcnos o scguintc: .. . 

"Dcus da Vitla, ajuda-nos a lcr a Biblia dcssc jcito. Abrc-nos os coraq6cs para a . 
. ' 

cspcranqa quc csti cm tuas palavras. Sozinhos cstamos scm ncnhuma cspcranqa. 
Fazc-nos cspcrarjuntos, com a Biblia na rniio. Amkm. 

Roberto E. Zwctsch C pastor lutcr~~no, mestrando cm Missiologia, na 17;~culdadc Nossa Scnhora dc 
Assunqio, cm Sio  I'aulo, c intcgrou atC dczcmbro dc 1992 o Programa dc: Asscssoria B l'astoral do CEDI 
- Ccntro Ecumenico dc Documen1ac;Ao c InCormaq50. 

Endercc;~: NC.  ficola Supcrior dc 'I%ologia 
Caixa Postal, 14 
93001 -970 Sio Lcopoldo RS 
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"Debaixo da macieira ... Y Y 

Nossa vida - nossa Biblia, a luz de Cantares 8,544 

Milton Schwantes 

Pela forGa do Espirito 

Cantares, um livro cheio de segredos! Uma destas partes da Biblia que pouco se 16, mas muito 
promete. Guarda segredos. Bem que se sabe que Cantares C uma delicia. Mas, ao mesmo tempo, 
a gente.evita ler estes capitulos. Fica proibido. NinguCm o diz, assim claramente. Afinal, Cantares 
esti na Biblia! E quem j i  haveria de querer ir contra as Escrituras? NinguCm! Mas, mesmo sem 
ir contra, por ai, nas comunidades, vai se contornando Cantares. Suprime-se. Esconde-se. 

E que nlo cabe bem no tip0 de igreja que temos constituido. Fica um tanto na contra-mlo, j i  que 
nos colocamos a caminho de uma pritica da €6 para nossos dias. 

Nesta inquietaslo que nos vai pclo coraslo por urn tcstcmunho fie1 a Jcsus, por uma oraslo na 
forsa do Espirito que tudo ilumina e renova, en ta res  vcm bem. E que nos ajuda no amor A 
Escritura, A qua1 Cantares pcrtence, nlo por acaso e nem por acidente. A ela pertence pela forqa 
do Espirito. 

Pela milo de uma tradu~ilo 

Vamos a um texto de Cantares pela mlo de uma traduslo. E que a gente sempre '12' a Biblia pela 
'mlo' de alguCm. A gente nlo chega a 'ler' a Biblia assim sem a 'mlo' de a lgu~m.  Entlo, nlo 
h i  que temer as 'mlos'. Tema antes quem Ihe diz que 1C a Biblia sem 'mlo', corno se ele fosse a 
Biblia, como se sua 'mlo' fosse de ferro e aso, como se nem 'mlo' fosse, corno se tudo soubesse. 
Nlo! Tome a liberdade de ir por suas 'mlos', de outras, de outros, ouvindo e dizendo, compar- 
tilhando e praticando. Desse jeito, corn 'mlos' e 'p6s' h i  de entender. fi que o Espirito faz brilhar 
as letras por tais 'mlos', frigeis, como s lo  as de nosso querido Almeida. 

Sim, s lo  frigeis essas 'mlos' da traduqlo do Almeida. Tern os meneios de seus tempos, antigos, 
como sabemos. Um portuguCs cerimonioso a nossos ouvidos. Umas idCias que j i  nlo d o  nossas. 
S l o  queridas essas palavras, tambCm cheias das idCias de seus tempos. 

Veja urn exemplo, pois s lo  comparasbes que nos facilitarn captar. Nosso Almeida, no capitulo 
8, que @ o que queremos ver mais de perto, vai distribuindo os versiculos, corno se estivCssemos 
em algum cerimonial de casamento, ao 'esposo', A 'esposa' e ao 'coro'. As intcnqbes teriio sido 
as mclhores ncste proceder. Mas nada tern a ver corn esta pocsia do capitulo 8 de Cantares. Ela 
nlo era usada em cerimoniais de ~ a s a ~ e n t o  e, se lcr todo cantare;; vcri que nem se adapta ao 
ritual matrimonial. Aliis, o matrimdnio justamente Cum dos problemas . . para o livro todo. 

Sim, boa foi a intenslode nossos editores da Biblia-Almeida em colocar titulos, pois nos orientam. 
Mas tambCm atrapalham muito, As vezes at6 demais. E que.vCm carregados corn manias sociais 
em uso, corn coisas tidas por 'normais', que porCm podem nem estar nas intensbes do texto. 
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Nlo h i  corno fugir: Vai-se B Biblia por 'rnios' de outros, mas rcdescobrir a Biblia C tambCrn 
re-inventar as 'rnios', i par os pis em novas direqbcs. Realmente nlo d i  para ser dc outro jeito. 
Biblia 16-se espiritualrnente. Porirn, cuidado, nas Esclrituras o 'Espirito' (a ruah - fcrninino, olha 
li!) nlo tern forrnas gregas, nlo paira solto pclos arcs celestes, mas esti ai em rneio B histbria, B 
vida, ao concrcto. Tarnbirn a ruahl Espirito se fez carne. 

Por isso, digo, lcia corn as 'rnios', os 'pCs', o 'coraqlo', o 'dcscjo', que equivale a dizcr corn a 
'alrna', porque no hcbraico a 'alrna' estli pcrtinho do dcscjo. 

Mas, varnos indo ao tcxto. A convcrsa scrnprc C boa. Mas o texto 6 que C o rnais dclicioso. f5 a 
sobrerncsa da qua1 voc2 faz o apcritivo. 

Separando 

VocC pode ler a Biblia, assim corno qucm se dcixa molhar pela Bgua da chuva, dcspreocupada- 
rncntc. Por quc nio? E born. 

Mas, n6s, aqui ncstc Encontro tarnbirn procurarnos 'ver', buscarnos cntcndcr. Nio, nlo h i  nada 
dc rnal crn valcr-sc do cntcndcr, sc bcrn que clc 1150 scja tudo. Porque de tanto 'entcndcr' e calcular 
resultou que produzirarn uma pobreza quc j i  nlo suporta ncrn rncsrno qucrn se fez rico. H i  tais 
problemas com o 'cntcndcr', mas ncrn por isso podernos dispensi-lo. 

Para 'ver' rnclhor, 6 born ir  por partes. Quando a ligus C rnuita, podc ncrn dar para bcber urn copo. 
Por isso, varnos por partes, dc copo em copo, nestc capitulo 8. 

Elc dB uns tantos 'copos'. Cinco ao todo. Slo  estes: versiculos 1-4, vcrsiculos 5-7, versiculos 
8-10, vcrsiculos 11-12, vcrsiculos 13-14. E corno sc cstas partcs fossern estrofes dc urn pocrna. 
A prirncira cstrofc, ern verdadc, C parte dc urn grandc pocrna quc vcrn dcsdc o capitulo 5 
(comeqando crn 5,9), por isso aqui nio darcrnos atcnqio rnaior aos vcrsiculos 1-4. Pcrrnaneccrn, 
pois, quatro partcs, quatro 'copos'. 

E a elcs cstarli voltada nossa atcnqlo: aos vcrsiculos 5-7, vcrsiculos 8-10, versiculos 11-12, 
vcrsiculos 13-1 4. No gcral, cstas s io  as divisdcs qucsc propficrn para nosso capitulo 8, a magistral 
conclusio do Canto dos Cantos. 

"Debaixo da macieira" 

Bonitas palavras s io  ditas c brotarn dcbaixo das rnacieiras. Versos arrcbatadores. Abrc-se urn 
novo rnundo, justarncntc ai crn mcio ao arvorcdo: ' 
5 Quem I2 eslu qrre sobe clo cleserto, 

e vem enco.stacla uo seu amaclo? 
I 

Debaixo clu macieira le clespertei; 
ali esleve tua mGe com clores; 
ali esteve com clores uquelu qrie 
le (leu B Iuz. 

6 Pde-me como selo sobre o leu corapio, 
como selo sobre o tell bru~o.  
Pois, b amor e' forte como u morle; 
a puixio e' resisle~tle como o Seol; 
a sua clzuma I2 clzumu cle fo&ro, 'I 

verclacleiru Iabarech cle Juvt. 
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7 As muitas 4guas mio poakm apagar o amor, 
nem os rios afog4-lo. 
Se algukm oferecesse todos os 
bens de sua casa pelo amor, 
seria ak todo desprezado. 

A que vem do deserto 6 ela! Sim, C ela! 0 texto nio deixa dtividas a respeito: "Quem C esta que 
sobe do deserto?" 

Isso C bem claro. Mas C tambCm avassalador! Pois, basta que a gente se lembre do sentido desta 
figura: Vir do deserto! Ora, na hist6ria de Israel, o povo inteiro veio do deserto. Sua histdria o 
tem como berqo. Vir do deserto, C vir das profundas raizes populares. De 18 vem o que C bom, o 
que tem futuro: Deserto 6, pois, um espaqo pleno, carregado das forqas da bela hist6ria de Israel. 

Em especial em Cantares, o deserto C um lugar cheio desentido. 6 a reserva de todas as memdrias 
e esperanqas. 0 livro termina com o convite: Vem, faze-te gazela! Vem ao deserto! Do desert0 
vem os desejos, as esperanqas! De I l  C que ela vem! 

0 que segue, C fruto dcssa origem, dessas raizes no dkserto! Desde este ambiente messiinico, que 
tem no deserto o seu berqo, ela vem encostada nele, no amado, no amigo, para o encontro na 
macieira. 

Do deserto se vem, para I i  se foge em Cantares. Mas o encontro mesmo, o lugarzinho do amor 
C debaixo da macieira. Alils, as mies j i  o sabiam. A mle  do amado j i  o sabia: "ali esteve tua 
mle  com dores", com dores de parto e de amores. E longa tradi~lo.  Coisa de mle para filha: 
Espaqo de amor C em meio ao arvoredo. 

Por entre as folhas, dcbaixo das irvores se situa a 'casa do amor'. Na casa mesmo, naqucla outra, 
aquela casa de verdade, ali nio se d l  o amor, em Cantares. LZi mora o perigo, 18 estlo as ameaqas. 
LA estio os.'irmlos', sempre dispostos a extorquir'e a vender suas irmls. Nlo, a casa de verdade 
niio C espaqo dc amor. Este tem nas macieiras seu ambiente. 

Por isso, Cantares nlo dccanta o casamento, por mais belo que esse possa ser. Ele dccanta o 
encontro nas macieiras. Quem nlo percebe esse 'detalhezinho', nlo capta o encanto de Cantares. 

Mas este s6 C o comeqo das surpresas. Pois, responda-me, agora: Quem fala este poema? Afinal, 
nossas estrofes s lo  fala dele ou dela? 

Gente, s lo  fala dela! 

No hcbraico, nlo h i  grandc dlivida sobre cste novo 'pormcnor': 0 'tu' do versiculo 5 C um 
masculino. Logo, qucm fala C um fcminino, C ela. 

Quc surprcsa! Estes versiculos 5-7 s lo  palavras de mulhcr. E, olha 16, estcs vcrsiculos s io  
justamentc o quc h i  de mais bonito, dcnso, forte, inspirado, no livro todo. Nos versiculos 5-7, 
Cantares chega a scu Cxtase. E nele a mulher toma a palavra! 

Aliis, no restante dos poemas de Cantares, na maioria dos versiculos temos palavras de mulher. 
Por aisevC queos antigosji 'acertaram na mosca', quando diziam que Cantares era espccialmente 
inspirado. Maravilha! 

Mas, enfim, o que cla diz? 

A que vcm 'cncostada' deseja ficar bem encostada, bem pcrtinho, em amor bcm coladinho. 6 o 
que cla diz I i  com suas palavras: Quer ser selo sobre o coraqlo dele. 

Isso de estar assim 'encostadinho' celcbra o amor como cerne da vida. o que dB gosto a tudo. 
Pois, 'amor' e 'paixio' tCm os podercs que, de resto, s6 mesmo a morte e a sepultura tCm. Paixio 
enfrenta caixgo! Atenqio, este C um dom da paixio, nio do 'cilirne', como a traduqio dc Almeida, 
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num dcsscs lanccs dc rara infclicidade, nos qucr fazcr crer. Nlo, Cantarcs nlo trata do cilime, 
mas da paixlo. 

I 

'Amor' e 'paixlo' slo, pois, plcnamentc positives. 'Sio os quc tem dons dc cnfrcntar morte e 
caixio. Sim, s lo  at6 de Dcus. S io  'brasas' e 'labaredas' 'dc JavC'! 

VocC tambCm poderia traduzir csta cxpressio "labarcdas de JavC" por "veemcntcs labarcdas". 
Poder pode. Mas, por que? Muito mais evidcnte C traduzir 'ao pC da letra'. E literalmente amor 
e paixlo, isso de cstar cncostadinho e aos bcijinhos, $20 fogo de Deus. 

Poucas vezes Cantarcs se -refere expressamente a Deus. Aqui, no final do livro, p6e enfase em 
entrelaqar paixio e aslo de Dcus. /I 
Nisso nlo h i  nada de extraordinhrio para a Biblia, pois nela a sexualidade Cobra do Criador. Nio 
C fcia e nem neccssita de reprcsslo, como veio a ocorrer na tradiqlo cristl, dominada pcla cultura 
grega. 

Em Cantares, paixlo e Jave tBm boa amizade. ~ a z e m  parceria! A criaqlo sc renova na paixlo. 

Paixlo a tal ponto C criativa, tanto invcnta e faz que at6 enfrenta o pr6prio caos. AS Bguas do caos 
nlo s lo  capazes de destrui-la. 

Morte, caixlo, iguas tBm, no finalzinho dcstcs nossos vcrsiculos, um cstranho parcciro. At6 
parece ser seu chefe. 0 dinhciro, a grana, C scu parcciro. Dcsprezivel C qucm sc pbe a qucrcr 
compFar o amor! Estamos num contexto, em quc cadamentc cra neg6cio. Era algo scmclhante a 
compra c venda. Cada mulhcr tinha I i  seu prcqo, cm ouro ou seja I6 o quc fossc. E uma vcz que 
estivessc assim vendida, passava do dominio do pai c dos irmlos para o do marido. 

Ora, Cantares dcsigna cssas 'ncgocia~6cs1 com mulhcr dc: coisa dcsprczivcl! Nlo C por acaso 
quc nossos vcrsiculos scjam palavras dc mulher. Vcrsos dc muita paixlo - c quc paixlo! - c dc 
muita luta. Luta frontal contra o sistema de cscravidlo matrimonial! 

"Sou uma muralha!" 

E o que a nova estrofc continua a explicar (vcrsiculos 8-10). 6 o que bcbemos no pr6ximo 'copo'. 

E desprczivel comprar o amor! 0 s  vcrsiculos 8-10 cclcbram a resistencia contra csta 'compra-c- 
venda' da paixlo: 

8 Temos idma irmizirzha, 
que ainda rzio tem seios. 
~ u e  fareinos rzossa irmi, 
rzo dia em qile ela for pedida 
em casamerzto ? 

9 Se ela for um mr4r0, 
edijicaremos sobre ela ilma 
torre de prata; 
e se ela for ilma porta, 
cercd-la-emos com tdbrlas rle cerlro. 

10 Eu soil um muro, 
e os meus seios s io  como as 
suas torres; 
aos sells olhos, porkm sou 

I 

, aquela que fazpaz. 
I 
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Agora nio estamos debaixo da macieira. Estamos noutra casa, naquela de verdade. E 18 os irmios 
tCm o controle. Mandam e desmandam. 

Nessa casa, tudo tem seu preGo. Em especial, as 'irmizinhas' tCm seu custo. E o controle sobre 
este preqo, esti nas mios dos irmios. Entre si ensaiam a futura 'transaqiio' matrimonial. 

0 valor C 'calculado' de acordo aos seios e 3 forfa. 0 que vale na 'irmiizinha', 6 a sexualidade e 
sua forqa de trabalho, siio seus 'seios' e sua 'muralha'/forqa. 

E bbvio: Este jeito de se referir A mulher nio C nada delicado. A linguagem nio C rebuscada. Nio 
joga sutilmente com as palavras, dizendo uma coisa e pensando noutra. Esta Linguagem sobre o 
valor da mulhcr tomando por base seus 'seios' e sua 'muralha'lforqa chama tudo pclo seu devido 
nome. Nio enfeita, para provocar. 

E palavra de mulher. E palavra de quem esti sendo comprada e vendida. Por isso nio enfeita e 
nem esconde. Quer chocar! Provoca! Mostra o absurd0 disso que C tlo desprczivel: Comprar a 
paixiio! 

E a resposta da 'irmizinha' a seus 'irmiozbes', rcfiro-me aoversiculo 10, C realmentc um encanto 
de rkbeldia: 'Sim, sou forte, sou muralha. E meus seios tCm valor. Mas, niio estiio A venda. S o  
para o amado amigo. Siio para a paz.' 

'Paz' neste caso hi  de equivaler ao bem-estar, 3 vida boa, aprazivel, plcna. ~ignificados'assim 
multiformes tern este termo na Biblia. 

E assim Cantares revela-se como canto da paixrlo e da rebeldia: Encostadinha no amado, mas de 
costas para estes irmios que estrlo estabelecendo o.preqo da ti0 'querida' irmiizi'nha. 

E, Cantares C mesmo livro inspirado! 

Fica corn tua vinha que eu ch fico corn a rninha 

Viamos o quanto os versiculos 8-10 davam continuidade ao final do versiculo 7. L;i sc denunciava 
quio desprezivel C comprar e vender a paixiio, esta labareda dc Deus. E cfi os versiculos 8-10 
foram concretizando o sentido dcste cariter dcsprezivel atribuido ao acontccimento do amor 
amarrado aos intcresses comcrciais dos 'irmiios'. 

Ora, os versiculos 11-12 se situam na mesma linha. Mas, d io  um novo passo. Ncles a critica C 
estendida ao farnoso rei Salomio, tido como.um grandioso impcrador na memciria da gente. E 
justamente ele recebe palavras de duras criticas da mulher, que continua a falar tambCm nestes 
nossos versiculos. 

1 1 Teve Salomrio uma vitdza em Baal-Hamom. 
Etttregou-a a utts gidardas, 
e cada urn Ihe trazia pelo seu fruto 
mil p e ~ a s  de prata. 

12 A vinha que me pertettce estd ao meu dispor. 
Tu, 6 Salomrio, t e rh  os mil siclos, 
e os que guardam o fruto dela, het t tos .  

Salomio C criticado. Isso tambCm se d i  em outras partes de Cantares, se bem que 6m outras ele 
C enaltecido, em perspectiva messiinica. Contudo, nio C o que se passa aqui:Nossos dois 
versiculos siio criticos. 

SalomCo tcm suas produqbes de vinho. Manobra seus meieiros e seus guardas. Coin eles faz suas 
transaqbes. Recebc seus tributos. Cobra-os, pois governar C tributar a 'vinha'. 
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Essa exploraslo tributiria acontccc em Baal-Hamom. Li esti a vinha. Ou rnclho~ esta Ca 'vinha'. 
Ora, nlo parece que este lugar tcnha existido dc fa to.,,^ mais um lugar imaginado. Nele o mais 
importante parccc ser o nome: Baal-Hamom. Bem que podcria ser traduzido por Baal da 
Confuslo, urn deus quc cria badcrna. Salornlo criou baderna na 'vinha', ern Israel, corn suas 
negociasbes, scus tributos, seus comCrcios. 

Comprou mulhcrcs. Formou um harcrn dc rnuitas mulheres cornpradas. Em seu Baal da Confuslo 
fez o que C dcsprczivel: Submctcr a paixlo ao ouro! 

Por isso, a cantora nem quer saber deste Salomlo. 0 s  siclos para clc, mas a 'vinha que rnc 
pertence', 'minha vinha', rninha sexualidade nlo cstA B vcnda por siclos. E minha, diz a cantora 
de Cantares! 

'Salornbcs' e 'irrnlos', bons s6cios C o que slo. Vendern irmls, compram rnulhercs. Formarn 
hartns. 

Diante dcles, a mulhcr afirma: A vinha C minha! 
I 

Palavra do Espirito, da ruah C csta. Voce nio acha? S lo  palavras rnilagrosas quc sc crguem em 
mcio B escuridlo dos 'salornbes', pcqucnos c grandcs, para sc par a caminho da libcrdadc. Urna 
libcrdadc quc nlo d, para alguns poucos, mas libcrdadc para qucm cstri rnais pisado. 

Bom carninho, este. Nio lhc parcce? E caminho do Espirito, da ruah. 

"Foge logo!" 

A paixlo debaixo da macieira jA nlo pode submeter-se As rnortcs produzidas por 'irrnlos' e 
'salornbes'. Por isso: Rumo ao deserto! Fogc logo! 

A magia estj neste dcserto. Li o povo encontrou scu rumo. Formou-se para a hist6ria. Teve suas 
grandes vcnturas. 

Por isso: Fogc pra IA. Essa C a terra dos perfumes, a casa da libcrdadc! 

13 0 tu, que habitas nos jardi~zs, 
os companheiros eslio atelztospara ouvir tua voz; 
faze-me, pois, tambkm ouvi-la. 

14 Foge rlepressa, amado meu, 
faze-te semelharzte ao gamo 014 ao fillzo cia gazela 
que saltam sobre os montes aromdlicos. 

Esta palavra final C palavra de mulhcr. Charna paraa liberdade. 

Inesperado? 

A gente talvez nlo espciasse pcrpscctivas dcstc tipo em nossa Biblia. E que a gcnte faz de conta 
que jh a conhecia. Esti cnquadrada, e bota enquadrada nisso! 

Enquadrada, por firn acaba falando quadrado. kssirn As vezes C nossa qucrida Biblia, livro de 
hist6rias tlo rnaravilhosas, tlo surpreendentes. 

S6 que nlo tcm jcito. Ela nio sc submetc ao 'quadrado'. Ela estraga a festa. . 

Que tal: Vamos 2 fcsta desta vida pela 'mio' da Biblia? Destas hisdrias quc tcstemunharn a 
rcspeito da escandalosa prescnsa de Deus em nossas vidas?, 

, 
Conversernos sobre essas coisas ... 
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Seguindo caminho 

Se puder continuar na leitura de Cantares, entio observc quc este livro estA dividido em poemas. 
S i o  cinco grandes subdivisbes. Em nosso estudo acima nos aproximamos de uma delas, a liltima, 
aquela que resume o livro e o projeta para frente (8,514). 0 s  outros poemas sio: 1 , l  - 2,7; 2,8 - 
3,s; 3,6 - $8; 5,9 - 8,4. Cada poema destes pode ser enfocado em uma ou mais teunibes do grupo 
biblico. 

Ultimamente tCm surgido muitos escritos sobre Cantares. Menciono um que podera ajudar no 
aprofundamento dos conteGdos encantadores e surpreendentes de Cantares: E.M.Balancin e 
1.Storniolo. Como ler Cdntico dos Cdizticos - 0 amor t uma fafsca de Deus. Ediqbes Paulinas, 
SHo Paulo, 1991.52p. 

Milton Schwantes 6 professor no Instituto Ecum&nico deP6s-gradua@o em CiCncias da Religi50 em S%o 
Bemardo do Carnpo, biblista, pastor da Igreja Evangtlica de ConfissSo Luterana no Brasil - IECLB e 
assessor do Prograrna de Pastoral do CEDI. 

Enderqo: Rua Faria de Lemos, 84 
07094-200 Guarulhos SP 
tel. ,e fax (011) 968.0169 
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Era um menino 
A experiiincia faz a diferen~a 

Milton Schwantes 

A Biblia se 12 pela expcriencia. Nlo estou dizcndo que tem que scr assim. E assim. Pois, lcmos 
as Escrituras como pcssoas com uma hist6ria especifica, em uma cultura determinada. Nlo h i  
outro jeito. Afinal, somos gente, nio 'anjos'. 

0 s  profetas faziam qucst5o de situar suas palavras. Diziam-nas a pcssoas especificas, em 
contextos concrctos, de um jcito cultural peculiar. Entremos, p i s ,  na 'escola' profbtica da leitura 
biblica. 

Escolho OsCias, justamente porque clc sabe aproximar-se da cultura. Olha para as coisas da vida 
diiria. 

Osbias - uma beleza de profecia 

OsCias esti cheio de palavras novas. De frasc em frasc se vai dc surpresa em surprcsa. 

E possivel quc numa primcira lcitura nem o pcrccba. Talvez ncm sc dl2 conta dos rcl2mpagos que 
aiexplodcm. E isso ncm b de estranhar. Afinal, esti diante de um tcxto que j i  tem quase tr& mil 
anos. E muito tempo! 

Quando pergunta ii sua mle: "Por que esta minha tia tem este jeito triste?", em geral a resposta C 
uma longa histciria: "Olha, minha filha, isso vem de longe. Aconteceu, quando Cramos ..." Eassim 
segue a histbria. A explicaqlo leva tempo. 

E, olha 18, a Biblia C um bocado mais antiga que a idade de sua tia. Prccisa dc certas cxplicaqbes. 
Mas, logo que as receba, j i  entende. Ainda que a Biblia tenha muitos anos nas costas, csd aijunto 
dc vocC, se parecc ii sua tia: J i  de mais idade, mas sempre intcressante. 

Permita-me, pois, apresentar-lhe OsCias 11. 

Meditagao e poesia 

Este capitulo leva mais jeito de uma meditaq50. Nio se parece tanto a uma fala phblica. 
Normalmente, os textos profkticos surgiam da seguinte maneira: 0 profeta falava e atuava em 
phblico e, dcpois, sua palavra caqio phblicas resultavam em um tcxto. TambCm hi  indicios disso 
no capitulo 11. Por exemplo, o versiculo 8 cst5 dirigido a um "tu": "Corno pderia abandonar-te, 
6 Efraim?" Parece quc o profcta cstA de olho posto em alguCm, ncstc "tu", interpclando-o. 

Mas, no gcral, o capitulo fala de um "elc" ou "clcs", quc no caso, s lo  "Efraim" e "Isracl". 0 tcxto 
se refcrc a "cle"/"clcs", sc bcm quc cstcs ncm cstcjam ai, prcscntcs. Ai se vl2 quc o texto 6, de 
fato, mais mcditativo. Reflete sobrc passado e futuro do "ele", do 'menino que amci', do povo. 

A tradu~iio fica assim: 
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il 
1 Quatzdo Israel era metzitzo, eu o amei. 

E do Egito chamei meu filho. 1 
2 Quartdo os chamei se afastaram de mim; 

aos baalitzs sacrificaram, ! I  

e aos fdolos queimaram itzcetzso. 

3 Mas fui eu mesmo que ensitzei Efraim a atzdar.!~ 
Tomei-os em meus bragos. 
Mas tzrlo compreenderam que eu os curava. 

4 Com cordas humarzas os atrafa, I 

com lagos de amor: I 

1 

E era para eles como quem ergue uma criatz~a ao rosto, 
etzclitzava-me a ela, 11 
alimetztava-a. 

5 Retorrzard ct terra do Egito. 
I 

I A Asslria serd seu rei, 
pois se recusaram a cotzverter-se. I 

6 ' E a espada devastard em suas cidades, I 

Atziquilard e o destruird. 
E devorard por causa de seus planos. 1 

7 E met4 povo estd preso em sua apostasia: :~ 

Para o A lto clamam, mas (este) jamais os erguerd. 
1 

8 Como lzaveria de abandonur-te, Efiaim ? 
entregar-te, Israel? I 

I 

Como Izaveria de abandotzar-te como Admd? 
tratar-te como Seboim ? I 

I 

Meu coragrlo se corztorce derztro de mim! 
Mitzlza compaixrlo se comove! 

9 Nrlo realizarei o ardor de mitzha ira! 1l 
1 

NrIo voltarei a d~struir Eji-aim! , 
I 

Pois, eu sou Dells e nZo homem, 
11 em meio de ti sarzto e tzrlo virei com Iuror. 

10 Camirtharrlo atrds de Javt. I 

Como leZo rugird. 
I 

Sim, ele rugirh. 
E tremetzdo virrlo os fillzos clo mar (ocidetzte). / 

11 Tremetzdo virlio comopdssaros do Egito, , 
e comopombas da terra &Assfria. 
E os farei morar em suas casar; 
Dito de Javt! I 

11 
II E uma meditasiio do jeito da poesia. Procurei apresentar a traduqiio de mod0 a se perceber algo 
0 

deste ritmo poCtico. 
j/ 

Digo 'procurei', porque a poesia hebraica difere bastante da nossa. Naqueles tempos se tinha 
li gosto poCtico diferente ao nosso. Mas de toda forrna,,ai temos poesia, rnedita~iio poktica. 

A profecia, no geral, C poesia. Encanta a gente cam o bovo. E pra um bom encanto, convern uma 
bela poesia. Assim tambCm, OsCias 11. 11 



Mosaicos da Biblia 9 

Numa hora especial 

Nlo C qualquer hora que transforma meditaqlo em poesia, que d i  rima a idtias. Pocsia nlo se 
ajusta a um contehdo qualquer. Ora, veja, nio faria sentido esperar poesia da boca de general, 
rima da meditaqlo de opressor. 

Poesia busca o novo, o que liberta. Por isso, opressores sempre andaram em perseguiqlo aos 
poetas. Seu lance C especial. 

E o rnomento de nosso profcta OsCias, de fato, era bem especial. Afinal, 500 anos dc histdria 
chegavam a seu fim dramfitico, catastrbfico. Toda uma expenencia de sCculos estava a pcrigo. 

Com OsCias 11 estamos por volta de 725 a.C., em Israel (no norte): A invaslo assiria j i  fizera 
suas vitimas. Em 732 a.C., parte do povo do norte, de Israel fora deportado. Alguns tcrridrios 
tinham sido feitos provincias assirias. 

E os reis de Israel continuam a portar-se como dantes, oprimindo seu prdprio povo, 'derramando 
sangue sobre sangue' na linguagem de OsCias 4,2. E alCm de maltratarem seus shditos campone- 
ses, fomentavam priticas religiosas alienantcs. Idolatria e injustiqa andavam de mlos dadas sob 
a conduta dos reis. 

Estes rcis nacionais dc Israel e a avalanche invasora dos assirios punham o povo por tcrra, 
dcstroqavam a vida. Uma hist6ria de praticamcnte 500 anos cra ccifada. Era csmagada pclas botas 
assirias e pela corrupqlo dos rcis israelitas. 

H i  500 anos comcqara um projeto novo (por volta de 1200 a.C.), 18 naquclas montanhas 
palcstincnscs. Hcbrcus, vindos do Egito, e pobres de outras tantas partcs haviam-se agrupado em 
tribos, para fazcr apareccr algo novo, uma expcriencia social, na qua1 as Raabes (JosuC 2-G), os 
lavradores (Josue 13-19), enfim, os deserdados tivessem chance de vida. 

DCboras e Gideijes se ergucram na defesa das tribos, e com sucesso. Mas, por fim, os reis, estes 
mini-farads, voltaram. Primeiro de mansinho, logo mostrando as garras todas, como corn 
Salomlo. Tais rcis fizcram-se senhorcs. Ainda assim o povo soube resistir. Dcpunha a urn e a 
outro. Chamam-no dc espinhciro scm valor (Juizes 9,lS). 

Mas, quando despontaram os assirios, este impCrio avassalador, j l  nio havia como rcsistir. Eram 
tio totais que massacravam totalmentc. Eram qua1 'tempestades no deserto'. 

'Lembravam um furacio' (Isaias $28). 

E os rcis nacionais, estes imbccis, ainda contribuiam, com suas tontas politicas, a acelerar a ira 
do tal furaclo. Era o fim. 0 povo era dissipado por entre os povos, esparramado ao Egito 5 Assiria 
(OsCias 11,s). A espada 'devastava' (1 1,G) ou, dizcndo-o nos termos usados pclo prdprio profeta, 
'danqava matando' nas cidades e por toda parte. 

500 anos eram varridos ao p6. Era como sc tudo virasse Admi e Seboim (11,s). Ora, cstas duas 
cidades eram seguidamente mencionadas em paralelo a Sodoma c Gomorra. 

Israel e sua expcriencia tribal, este projeto altcrnativo, cstava por scr fcito Sodoma c Gomorra, 
dcscrio c sal. 

E agora? 

Nesta hora dc juizo e furacdcs o profcta vai em busca do novo. Em poesias e mcditaqdcs sclanqa 
a primavera. 
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Den~lncia e ameaGa: nenhum recuo 

Contudo, nio recua. Nio C que, agora, as profecias anteriores deixariam de ter validade. Pelo 
contririo: as den6ncias feitas e as ameasas previstas s io  reafirmadas. 

A dendncia 6 a de que "se afastaram de mim" (11,2). Sim, "recusaram a converter-sen (versiculo 
5). Ao enveredarem por tais descaminhos, se foram aos baalins e aos idolos. Esta dentincia da 
idolatria em nada C diminuida. Ao novo nio se chega, pois, sem dar de cara com a falsidade e os 
enganos patrocinados por quem nio respeita o povo. 

E a ameasa C dura. 6 desapiedade atC. Chega a ser irhica,  sarcistica: "A espada dansarildestruiri 
em suas cidades" (versiculo 6). Quem nio for vitima da morte, serB do desterro. Teri que viver 
no Egito e na Assiria, estas sedes da escravidlo, estas 'casas de escravos'. Pior, Efraim e Israel 
se parecerio a Admi e Seboim (a Sodoma e Gomorra). Portanto: nenhum recuo. A ameaqa aos 
poderosos vale, de fato. A profecia nio recua. Quem sacrifica a baalins, esti cavando sua cova! 

NPo se trata, pois, de desmentir ou recuar, mas de avansar, de partir para novos comesos. 

"Do Egito chamei ..." 

Agua boa e fresquinha se busca em poqo bom, antigo. E o Cxodo. Eis o poqo das tradiqbes. OsCias 
vai a este poso de toda histdria libertadora de Israel. Vai As origens, aos tempos de 'menino'. E 
dai lhe vem as Bguas boas, frescas, que dlo  forsas para seguir andando. 

OsCias C um destes em que vivem as memdrias do Cxodo. Sabe-se na sucessio de MoisCs, o profeta 
que faz subir os hebreus da casa de servidio (12,14!). Promove a memdria dos mandamentos que 
constituem espaqos de libertasio (4,2). OsC,ias C urn dos mais tipicos tedlogos do Cxodo, da 
libertasiio. 

Aliis, este C o prdprio n6cleo das mem6rias das tribos donorte, de Israel. Por 18, a festa anual 
mais popular era a da piscoa, comemorada nas familias. Nesta ocasiio, uma vez ao ano, 
recordava-se toda histdria da libertasio da opressio.fara6nica. Ao lembrar-se do Cxodo, OsCias 
mostra-se bom filho de sua gente. 

A libertasio fora, nos tempos antigos, o prdprio berqo do povo. As tribos de Israel entendiam-se 
como descendentes daqueles que haviam resistido ao farad, por volta de 1200 a.C. E, agora, 500 
anos depois OsCias recorre i forsa desta mesma memdria para esbosar perspectivas para o futuro. 

Basicamente, nosso capitulo C igua da fonte do Cxodo. 

Representa uma releitura desta mkmdria. 

E esta releitura C deveras criativa. Ora, vejamos. 

Um menino - um filho! 

A rigor, o Cxodo, aquele dos tempos de MoisCs, nio se costumava interpretar com categorias 
como "menino", "filho". 

Fala-se antes de "hebreus" e "Israel". S io  estes os envolvidos na libertasio. Mas, "meninos", 
"filhas" ... 
6 a intuisio profCtica de OsCias que cria este tipo de abordagem do Cxodo. TambCm se refere a 
"meninas" e "filhos" em outros capitulos. Lembro 2,1, onde fala do novo Israel nas categorias 
dos "filhos do Deus Vivo". Aliis, tambCm ai  nesta express50 o'termo "filho" C relacionado a 
DCUS, como em nosso capitulo: "meu filho", isto 6 "filho de Deus" (11,l) .  
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Hoje, at6 estamos habituados a falar nestes termos. Mas, nos tempos de OsCias era algo novo 
designar Israel de "filhos de Deus". 

Pelo visto, Oseias vai criando, em sua pocsia. Vai relendo o exodo como libertaqio do Israel-me- 
nino. E com isso d i  um passo decisivo. Pois, tudo o que segue de certo mod0 dcriva deste primeiro 
passo inovador, o de haver aplicado a Israel as categorias do "rnenino'y da "filha". 

Feito este comeso, novas paisagens se abrem. 

Ensinei a caminhar - "tomei em meus bra~os" 

Interessante: A libertaqiio se deu no aprender a caminhar! 

No aconchego do abraqo. Que bonito! Que surpresa! 

Digo: Bonito esurpresa, porque 16 no exodo mesmo nio fala nada disso. 0 Sxodo se torna possivel 
depois de muita luta, muita organizaqio. At6 foi nccessirio armar-se para fazcr frcntc 2 pcrse- 
guiqiio do farad (kxodo 13-14). E, dcpois, o prdprio mar tcve que abrir-sc para que se pudcsse 
passar, fugir. Niio, o Cxodo, aquele antigo, niio foi com abraqos e aprcndcr a andar. 

Mas, agora, sim! Neste recomcqo, cinco sCculos dcpois, o Cxodo era dessc jeito: Andando e 
abraqando. E mais do jeito do menino do que do de guerreiro que enfrenta de cara o prdprio farad. 
J i  a crianqa se dA por contente, sc aprcnde a andar, se recebe um aconchego. 

Olhando bcm, neste novo Cxodo A moda de Odias nio s6 mudam os 'libertados', adultos que 
eram viram crianqas, meninos, filhinhos. Ai por certo ocorre mudanqa profunda. 

Muda tambCm o 'libcrtador', JavC. Ele tern mais C jeito de miie, que se dB o tempo pro ensino de 
'pequenas coisinhas' como o andar. Tem feiqbes de aconchego maternal. Niio Ihc parece? 

No deserto, a quest50 era o alimento. 0 s  textos do exodo se referem a Agua, man5 e codornizes 
(fixodo 16-18). 

Na releitura de Oskias, o cenirio 6 outro. Pois, desde o c o m e y  introduzira Israel qua1 "menino", 
qua1 "filha". 

Logo, seu 'mani' j i  C outro. 

E mais do jeito que a miie amamenta seu filho. Ao mcnos 6 o que o vcrsiculo 4 d i  a cntendcr. 

A bem da verdade, cste versiculo 4 requcrcria muita discussiio. 

Basta quc vote compare diferentcs tradu~bes para sc dar conta das dificuldades quc envolvcm 
este versiculo4. Apesar das evidentes dificuldadcs para a traduqiio, niio me parece haver muita 
dlivida de que neste versiculo 4 cfctivamente C feita rcCerCncia A amamentasiio da crianqa. E o 
que aliis estA no prdprio fluxo dos versiculos anteriores. 

Contudo, tamb6m niio me parece que o versiculo qucira insistir propriamente no ato dc amamen- 
tar. Menciona-o, no Cinal: "Alimcntava-a". Mas antes de chegar ao 'alimcntar'/amamcntar dB 
Cnfasc bcm maior e mais dctalhada ao carinho e As caricias da mic a seu filho. Puxa-o para pcrto 
de si. No caso, corn "cordas" e "laqos", que, a mcu ver, representam pocticamcnte braqos e mios. 
Depois leva a crianqa ao rosto, o que alude ao beijo. E ainda se inclina a ele, invertendo a direqiio: 
No inicio C a miie que puxa, no final 6 a prdpria crianqa que 'puxa', que faz com que a m2e se 
incline e alimcnte. 
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Novamentc niio s6 o 'libertado' 6 outro, tamb6m o 'libertador' muda de fisionomia, 0 'libcrtado' 
torna-se cada vcz mcnor: No inicio, era menino. Dcpois era criancinha aprendcndo a andar. Por 
fim, C bebC de pcito. E o 'libcrtador' no inicio ainda era o que tira do Egito, mas em seguida j l  
sc parece a uma m5e dcdicada a 'pequenos' cuidados. E, por fim, C miie, d l  de mamar. Que 
releitura de Cxodo! 

Sim, os assirios dominavam as estradas, os campos, as praqas. Ficava at6 dificil celebrar o Cxodo 
ii moda antiga, corn mares se abrindo e opressores se afogando espetacularmente nas lguas. 0 s  
espaqos do Cxodo eram outros. 

AlguCm poderia chamP-10s de 'pequenos', isso se aprender a caminhar e seramamcntado for algo 
' pequeno'. 

Corn o versiculo 4 se completa o que fora iniciado no versiculo 1. U, no versiculo 1, Israel Cora 
feito "rncnino". Nisso estava implicada toda uma releitura, uma resignificaqiio do Cxodo. E esta 
chega a completar-se no versiculo 4 com o "alimentava-a". E, assim, o versiculo 5 comqa algo 
novo, o que tamb6m indica que a intuiqiio iniciada no versiculo 1 chegara a realizar-se. 

Contudo, Oskias ainda niio se d i  por satisfcito com este primeiro encaminhamento meditativo e 
poCtico. Volta ao assunto, de modo difcrente, corn menos figuras, com mais densidade conceptual, 
nos versiculos 8-9. 

Estes vcrsiculos 8-9 niio dizcm outra coisa quc os versiculos 1-4. Estiio antes em sua continuaqiio. 
De todo modo, imprcssionam, como cativa a plasticidade dos vcrsiculos iniciais. 

Como ... 

Nos versiculos iniciais, versiculos 1-4, dizia-se algo novo, dclineava-se urn novo exodo. Nos 
versiculos quc agora importam j l  vai prevalccendo uma critica a um dos clcmcntos das tradiqiies 
exodais. 

0 juizo sobre injustos e idblatras, scm dhvida, C um dos elemcntos do Cxodo. Assim o formula a 
versiio mais antiga que temos do milagrc junto ao mar, prcservado no csntico dc Miriii: JavC 
"jogou ao mar cavalo e cavaleiro" (gxodo .15(21). 

E este scntenciamcnto dos id6latras, das elitcs de Israel, tambCm temos em nosso capitulo 11: "A 
espada dcvastarh as suas cidadcs" (versiculo 6). E justamente isso C avaliado criticamcntc nos 
versiculos 8-9. Estcs vcrsiculos piiem limites i execuqiio do juizo contra os oprcssores. 

A rigor, a questiio niio C que os idblatras niio merecessem o sentenciamento. Este at@ C reafirmado 
(versiculos 5-7). Em questiio esti o limite. 

Israel e Efraim niio podcm tornar-sc Admi/Seboim (SodomaIGomorra), para scmpre apagados 
da histbria. 

Contudo, ao p6r limitcs ao furor, ao juizo, tamb6m cntra em crisc o pr6prio furor. Por um lado, 
Os6ias entende que Dcus "nio voltarh a dcstruir Efraim" (vcrsiculo 9). Ncstc caso, uma primcira 
dcstruiqiio 6 admitida. Mas; por outro lado, as afirmaq6cs tambCm siio bastantc catcg6ricas: JavC 
niio virh com furor', 'nio rcalizari o furor dc sua ira' (vcrsiculo 9). Nestcs casos, a pr6pria 

dcstruiqiio 6 questionada. Niio corresponde B santidadc dc Dcus! 

"Em meio de ti' santo" 

A santidade 6, pois, o termo mais adequado, conforme versiculo 9, para testemunhar o divino. 
Ele C santo! Eis o que dc mais maravilhoso sc podc dizcr de Deus. 
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PorCm, esta santidade - sim, justamente ela - niio se conecta com destruisiio, violencia, medo. E 
isso niio deixa de ser cstranho. Afinal, no geral, quando a Biblia se refere ii santidade de Deus, 
estio mediante ccnas de susto, medo. E o caso do prbprio Moisb niio sabedor deestar em lugar 
santo (fixodo 3). A santidade cria temor. Expressa poder, tremor e, niio porirltimo, violencia. 

Mas, em nosso OsCias, precisamentc niio C assim: 0 Deus "santo" nio C o Deus castigador, mas 
amigo. Ele niio C "homem", como se IC no mcsmo versiculo 9. E, aqui, "homcm" nio C 
simplcsmente sin6nimo de humano, porque isso o hebraico expressaria de mod0 difcrcnte, como 
se I$ no prbprio original do versiculo 4. Em nosso caso, "homcm" 6 antcs equivalente a violento, 
bruto, macho. E o Dcus "santo" niio 6 um tal "homcm". Eis a qucstlo! 

Esta maneira de OsCias testemunhar a Dcus bcm que podcmos entendcr a partir dos versiculos 
1-4. A luz daqueles vcrsiculos at6 C bbvio que JavC nio se defina como "homem", mas como 
"santo", como niio destruidor, carinhoso que C do jeito da boa miie. 

Alihs, outras duas formulas6es oseilnicas at6 o reconfirmam: 

"Meu cora~Zio - minha compaixiio" 

6 quc o prbprio "coraq5o"dc Deus sc decidiu por urn novo caminho. Este "coraqiio" C lugar das 
dccis6es. Nio C o das cmos6es, como cm nossa cultura. Na Biblia, "coraqiio" 6 antes racionali- 
dade. 

JavC tomou, pois, uma nova direqio, orientasiio. Meditando dcssa maneira, o profcta OsCias nos 
aprescnta novos contefidos teolbgicos. Apercebe-se de nova maneira da presensa dc Deus entre 
116s. Eesta nova mancira pde, justamentc, em crise umconceito deDcus que tern conflitos, furores, 
destrui@es, violencias como locais privilegiados para testemunhar a presensa do "santo". Prefere 
antes o aprendcr a andar, o abraso, o dar dc mamar corno gestos tipicos para o tcstemunho da 
presensa de Deus. 

Mas, isso nlo s6 6 coisa de "coraqlo", no caso de decisio voluntiria e racional. E tambCm o que 
propde a emoqiio, ou na linguagem de Oseias, no versiculo 8,.a "compaixiio". 

Hh qucm queira traduzir csta palavra "compaixiio" por "entranhas" (corno o faz a Biblia dc 
Jerusal6m). E at6 me parcce que isso seria muito intcressantc. Mas, ncste caso, se tcria que alterar 
o texto hebraico. Por isso, fico com "compaixHo", se bcm quc obviamente a sedc dcsta "compai- 
xio" de JavC, que faz vibrar sua santidade em uma nova diresiio, 6, precisamente, abaixo do 
"coraqi$"' ou seja s io  as entranhas. Estcs sHo os 'orgiios' da emoqio. 

Uma nova experiencia de Deus sc esbosa nesta poesia de Oskias, scm dlivida. &go profunda- 
mente novo desponta no horizonte: Uma maior auto-critica em rclaqHo A violencia; um modo 
mais "santo", isto C humano, pr6xim0, 'pequeno', cotidiano de testemunhar a Deus; o desafio de 
1150 ccntrar as imagcns de Dcus no "homcm", mas antes em quem dh de mamar. 

Mas, donde vcm esta capacidadc auto-critica de nosso profcta? De onde Ihe vem cstas novas 
luzes, cstes rcllmpagos iluminados? 

De onde ... 

A bem da verdade, tambCm niio sei. HB de estar no Smbito do mistCrio da revelasHo. Siio as 
surpresas que Dcus nos reserva. 

Contudo, m e m o  tais surpresas tcndcm a ter rncdia~des. E as de OsCias niio parecem ser tio 
obscuras. 
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Afinal, todas estas imagens usadas para descrever o 'novo Cxodo', para viabilizar esta fascinante 
releitura da libertaqio s io  bastante con-hecidas. Faziam parte do mundo cultural, no qua1 a profecia 
de OsCias estava enraizada. 

S lo  as imagens que tendiam a ser aplicadas 8s divindades cananCias. Elas eram justamente mies 
e companheiras, responsfiveis por 'pequenas' coisas da vida diiria. Eram muito pr6ximas 8s 
pessoas. E OsCias conhecia esta religiosidade muito bem. Estava casado com Gbmer, "uma 
mulher de prostituiqdes" (1,2), alguCm que havia participado dos ritos de iniciaqlo sexual e de 
fertilidade, b o  tipicos das divindades cananCias. I? deste imbito que provCm, ao meu ver, as 
imagens que OsCias usa na releitura de Cxodo e do conceit0 de Deus neste capitulo. 

Justamente ele, que tanto combateu a idolatria? Sim, justamente este profeta OsCias! Pois, para 
ele, a critica 8 idolatria nio C uma condenaqio simplista de outras expressdes religiosas. Sua 
denfincia 8 idolatria sempre vai de mlos dadas ao seu grito contra a opresdo. Ele trata de 
desmontar os idolos fomentadores da exploraqlo. Sua quest20 nlo  C simplesmente combater 
outras manifestaqdes culturais e religiosas. 

Nesta btica, OsCias nio s6 dcnuncia os idolos, ele tambCm dcnuncia impiedosamente o prciprio 
culto a JavC transformado, no templo, em instrumento dc espoliaqiio dos camponeses de seus 
produtos. 

Estas duras criticas B religiio, usada, seja com colorido javista, seja com ritos cananeus, para a 
opresslo, nlo impcdem que OsCias valorize o culto a JavC, como de fato o faz, ou assuma 
elementos da cultura religiosa cananCia. E o que temos no capitulo 11. 

"Em suas casas" 

H i  futuro. Esta rcleitura do Cxodo, promovida por OsCias em nosso capitulo, tem uma meta 
pritica, concreta. Hi  futuro para Israel-menino, apcsar de todas as ruinas trazidas pelos reis, 
apesar do massacre assirio. 

E esta esperanqa C formulada tambCm nos termos do Cxodo. 

Saidos das garras do Egito e debaixo das botas assirias, o povo volta, 8 semelhanqa do ocorrido 
nos tempos de MoisCs. 

Voltam "tremendo", igualmente como nos tempos passados. No deserto, o povo vivia com medo, 
temendo passar fome, sede. Retornam para as casas, alias para as suas casas. Ora, a casa 6 o 
simbolo do projeto tribal. E j i  que voltam para "suas casas" parece que retomam, precisamente, 
a histtiria anterior. 

Mas, entlo, nada de novo? Em parte, nio. Pois, a vida em "casa", em cli, em lribo era o que de 
melhor e mais digno se havia elaborado na histciria dc Israel. 0 tribalism0 se fizera modelar. Por 
isso, o novo Cxodo desemboca nele. 

Mas, hfi tambCm algo novo. 0 que ocorrera corn os hebreus e MoisCs tivera conotaqlo particular, 
local, restrita. Agora, nio. 0 novo agitari o mundo inteiro: o mar, isto C o ocidente, o Egito, a 
Assiria. Estes eram, na boca do povo, os horizontes da vida, do mundo. Todo ele estari 
incorporado ao novo Cxodo. 0 s  horizontes do mundo "tremendo" irio convergir para a volta, 
para o Cxodo libertador. 

Sim, novo tambCm C este Cxodo das utopias, porque nele j i  nlo prevalecera o braqo da violCncia, 
mesmo que libertador, mas o abraso do laqo do amor, do aconchego, das compaixdes. Neste outro 
Cxodo as coisas 'pequenas' do diirio andar, do cotidiano alimentar-se, serio as santidades 
divinas. 
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Seguindo caminho 

A leitura de OsCias certamente nio C fficil. VocC mesmo(a), o foi percebendo no decorrer da 
explicasio do capitulo 11. Se fizeram necessfirias muitas informasbes, para poder situar o sentido 
das palavras. EnGo, procure um livro sobre a Histdria de Israel, para poder aprofundar OsCias. 
Temos diversos livros. Aponto para Jorge Pixley. A Histbria de Israel apartir dospobres. Editora 
Vozes. Petrdpolis, 1989. 139p. 

E re6nam um grupo ao redor dos capitulos de OsCias. Comecem pel0 capitulo 11, sigam em frente 
com o capitulo 8, o capitulo 14, os capitulos 12-13 e os demais. 

Milton Schwantes C professor no Instituto Ecurn&nico de P6s-graduaqo em CiCncias da Religiiio em SBo 
Bemardo do Carnpo, biblista, pastor da Igreja EvangClica de Confi&o Luterana no Brasil - IECLB e 
assessor do Programa de Pastoral do CEDI. 

Enderep: Rua Faria de Lernos, 84 
07094-200 Guaruhos SP 
tel. e fax (011) 968.0169 
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ou terceiro ano de pastorado e ao mesmo tempo querendo romper corn a igreja, corn tudo e todos. 
Estava bravo! 

E; o JGlio me disse a l g ~  que foi marcante e me ajudou na elaborasio da minha asso dentro da 
igreja: "0 importante, nio C sair, C ser expulso"! 

Significou muito na minha postura contra a esclerose da instituisio. Eu a confrontei. 0 sair, 
naquele rnomento significaria ajudar a instituiqio porque eu era "o calo, a pedra no sapato" dela. 
E ai, dtimo, resolvia o meu problema e o da instituiqio tambCm. Porque ela ia dizer: Estio vendo, 
saiu porque nio tinha nada a ver corn a igreja, tinha um discurso "furado", estava s6 se 
promovendo! Quer dizer, fariam o discurso que toda a rninha gerasio escutou. 

EntZio, o ficar, incomodar, valeu a pena. Cresci corn a experiCncia. Quer dizer, vocC vive a 
proscrisio dentro da instituisio. E como incomoda! Mas, a histdria C mais forte do que qualquer 
outra coisa. Entio, C saindo da Biblia e entrando na realidade. Isso, C importante frizar, porque C 
a nossa realidade, s io  as nossas inquietas8es que nos levam a refletir teologicamente. 

Quanto ao Boff, acho que ele deveria ter brigado at6 ser expulso.Sd que, os mecanismos depress20 
sobre ele, foram muito diferentcs. A Igreja Catdlica tern um sistema diferente de ir isolando a 
pessoa. 

Rafael: Nio sei se vocCs chegaram a ler a carta aberta do Leonardo Boff, quando deixou o 
sacerddcio. Politicamente, sua posisio era essa da qua1 o Paulo falou. Vinte anos aturando 
perseguisio, cansa e deixa a estrutura pessoal bastante abalada. E muito dificil vocC manter o 
tempo todo uma opgio tensa no campo politico. 

Intervengiio: A Igreja Catdlica foi muito inteligente tambCm, porque se expulssasse o Boff, sabia 
que a reasio popular seria mu'ito grande, criando um "mirtir". 

Paulo Garcia: Mais uma vez citando Rubem Alves, lembro que ele dizia: "0 reldgio da igreja 
catdlica funciona num compasso diferente do nosso. Nosso rel6gio funciona em horas, minutos, 
dias e meses. 0 reldgio da igreja catdlica bate em sCculos. Entio, eles tern uma paciCncia hist6rica 
rnuito maior que a nossa, os mecanismos s io  diferentes". A quest50 do Boff, a meu ver, coloca 
o seguinte: 

1) ele continua catdlico, nio rompeu corn a igreja como tal, apenas saiu debaixo da tutela do 
Ordem dos Franciscanos, e do sacramento da ordem (sacerd6cio). No caso da Ordem, ela Ihe 
estava cerceando o trabalho teoldgico, o que complicava demais a sua vida. 

2) o que vai acontecer daqui para frente C que vai explicar essa opslo. Quando ele, h i  algum 
tempo atris nio foi at6 as Gltimas conseqii&ncias, um grupo de pessoas o questionou, eu mesmo 
nio entendi direito. J i  estamos deixando meio de lado a hermenCutica ... 

Talvez, melhor C estar repensando e aplicando o que nos trouxe o estudo de Joio 9. 

H i  que se caminhar na justiga e, nio discrirnina~io das pessoas por qualquer que seja a rado. 0 
projeto do Reino puxa os considerados 2 margem, para o centro! 

Existem virios livros sobre o Evangelho de Joio. Para um melhor aproveitamento e aprofunda- 
mento ao estudar os textos de Joio, sugerirnos a leitura de Interpretacidn del Evatzgelio &Juan, 
de Klaus Wengst. Ediciones Sigueme, Salamanca, 1988. 

Paulo Robero Garcia C professor de Novo Testarnento na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em 
S2o Bernardo do Carnpo, coordenador acadgrnico desta rnesrna Faculdade, pastor rnetodista e assessor do 
Prograrna de Pastoral do Centro EcumCnico de Documentas20 e Informa@o (CEDI). 

Enderqo: Caixa Postal, 5151 
09735-460 S%o Bernardo do Carnpo SP 
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"lguais em poder e gloria ... Y Y 

Leitura biblica na &tica feminina, a luz de Genesis 1-2 

Jane Falconi F. Vaz 

0 meu contato com a Biblia se deu de um mod0 praticamente igual para as pessoas da minha 
geraqio. De certa forma, poderia dizer que todos n6s, homens e mulheres de tradiqHo protestante 
comeqamos a manusear a Biblia atravds da leitura domCstica ou dos encontros devocionais e dos 
chamados "galopes biblicos"'. Isto era o rnsximo para um(a) adolescente 6u jovem das ddcadas 
de 60 ou 70. 

Na realidade, os protestantes eram considerados como sendo aqueles que conheciam a Biblia. 6 
claro que isso sempre foi colocado porque tinhamos acesso B mesma. 

Sem contar tambCm, que, para muitos que nos onentavam, saber a Biblia era identificar os livros 
do Antigo (este chamado de Velho) e do Novo Testamento, saber o nome e a ordem em que se 
encontravam na Biblia. Para os nio protestantes, n6s Cramos os entendidos em materia de Biblia 
e havia em n6s o "orgulho biblico"! 

Anos depois, pude avaliar o que era a nossa leitura da Biblia. Fizemos parte muitas vezes (eu 
diria mesmo, a maior parte delas) das pessoas a quem eram ensinados versiculos biblicos isolados 
do contexto. 

Esses deviam nortear todo o nosso comportamento moral, social, espiritual. Deveriamos ser o 
modelo do modelo, e ver todos os valores na pessoa de Jesus, em seus gestos e falas. E se ele era 
o nosso Salvador, n2o era necesssrio mais nada. 

Ora, se era assim o acesso, d i  pra imaginar que nem sdnhavamos com uma forma de'leitura em 
que pudCssemos "compreender" a participaqio e a importiincia de virias mulheres que compdem 
o mundo histdrico biblico e mais ainda atravCs disso compreender nosso pMprio mundo enquanto 
ser total, integro, com direito B vida, participaqio e respeito. 

Tudo era individualizado, nenhuma leitura levava em conta a quest20 da comunidade, e do 
momento em que cada texto foi escrito. 

6 6bvio que, sea  leitura era assim no geral, o espaqo das mulheres era reduzido a nada. Nem seu 
valor como parte de uma comunidade era considerado, ou belo menos, questionado. 

0 s  tempos passaram, e retomamos a leitura utilizando pistas, chaves e isso possibilitou mudanqas. 

Talvez, um dos grandes problemas das questBes femininas C que todas as pessoas e movimentos 
em qualquer Cpoca, ficam sendo como se fossem as(os) primeiras(os). 

Nio se constituiu bma certa continuidade entre eles. Nio parece que problemas ligados Bs 
mulheres s io  consideraqdes mais,da dCcada de 80? 

1 Eram concursos em que se valorizava muito aguele ou aquela que conseguisse localizar na Biblia, determinado 
livro, capitulo e versiculo e se levantasse mais rlpido para IQ-10s. 
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Assim, quero lembrar de algumas mulheres que podem nos ajudar nessa compreenslo e aproveitar 
para colocar em destaque alguCm, que num outro tempo j i  agiu de mod0 especial. Vou mencionar 
para a nossa reflexlo, uma mulher nascida no sCculo 19. Isto p r q u e  6 mcio raro para n6s mesmas, 
o travar conhecimento corn a cxistCncia de tal mulher, j i  naquela Cpoca questionando a herme- 
nCutica biblica a partir do homem. 

Refiro-me a Elizabeth Stanton. 2 

Ela nasceu nos Estados Unidos em 1815. Sua famaia era de origem escocesa e seguia uma tradislo 
religiosa calvinista, bastante rigida. Filha de um juiz, desde criansa ficava no colo do pai, 
prestando atenslo i s  virias mulheres que vinham pedir ajuda, ou mesmo implorar, pois sofriam 
abusos de seus maridos. Estes, tomavam dclas o dinheiro que conseguiam, lavando roupa, e o 
gastavam em suas bebedeiras. Outras denunciavam que os maridos hipotecavam a propriedade 
onde moravam ou, simplesmentc, a vcndiam, sem consulti-las. Elizabeth tinha esperansa de que 
seu pai pudesse ajudi-las, mas a lei protegia os maridos. , 
Segundo a lei, os salirios, bem como a heransa das mulheres, pertenciam aos maridos. Mulheres 
casadas nlo tinham direito i propricdade. No casamento, marido e mulher se tornavam um, mas 
este um era o marido! 

Em 1886, Elizabeth comgou a plancjar um estudo em que iria analisar a Biblia, nlo s6 como um 
livro inspirado por Deus, mas tamb6m como livro escrito por seres humanos em conjuntos 
especificos. A Biblia nlo era mais s6 livro sagrado, mas sujeito 5 anilise textual, hist6rica e 
literiria como um outro livro skrio, tambCm se dcve sujcitar. A Biblia nlo era a voz direta de 
Deus mas a memciria de um p v o .  

Em 1895, ela publicou a primeira parte da "Biblia das Mulhercs": somcnte o Pentatcuco. 

Em 1898, publicou a segunda parte: 0 s  livros dc Reis, os profctas c os tcxtos ncotcstamcntirios. 

Seu objetivo era questionar as doutrinas teoldgicas que mcnosprezavam as mulheres. Ela nlo 
conseguia entendcr por que as mulhcres iam i s  igrejas ouvir tlo docilmente os scrmdcs que as 
declaravam seres inferiores e causadoras da queda do homem. Isto acontecia porque as mulheres 
foram educadas acreditando que a Biblia era palavra inspirada diretamcnte por Deus e era vontade - 
dele que elas fossem submissas ao homem. 

0 objetivo, entlo, nlo era a elaboraslo dc prCdicas ou ensaios cicntificos, mas de mostrar i s  
pessoas comuns, que Dcus nlo havia escrito a Biblia pessoalmente, que por exemplo, a cena do 
"Jardim do Eden" descrita em Genesis, nlo passava de um mito. 

As mulheres nlo podiam serconsideradas responsiveis pelos pccados do mundo e, acima de  tudo, 
que a vontade de ~ e u s  n&o era a submiss&o das mulheres. 

E claro que os te6logos mais renomados rilo iriam admitir isto, porque, tirando o pecado de Eva, 
poderia nlo haver necesidade de serpente, queda, juizo final, purgat6ri0, ou at6 mesmo de um 
Salvador! 

Vamos rememorar o texto de GCnesis 1,26-28, na trahusiio do Almeida: 

26 E disse Deus: fa~amos o homem d rzossa imagem, corzforme a rzossa semelharz~a; domirze 
ele sobre ospeues do mar, sobre as aves do ctu, sobre os arzimais domksticos, e sobre 
toda a terra, e sobre todo o rkptil que se arrasta sobre a terra. 

2 Para estas inforrnaqbes, confira ~'eifelt, ~ a n d a  in Estudos Teol6gicos 32, $50 Leopoldo, 1992. 
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27 Crioy pois, Deus o homem d sua imagem; d imagem de Deus o criou; homem e mulher 
0s criou. 

28 Entio Deus os abett~oou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; ettchei a terra e 
sujeitai-a; dominai sobre ospeixes do mar, sobre as aves do c4u e sobre todos os artimais 
que se arrastam sobre a terra. 

Temos nestes versos uma declara<lo clara do elemento feminino em Deus, igual em poder e 
gl6ria ao masculine: A mle e o pai celeste! 0 verso 27 quando diz :''..A imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou", declara a imagem de Deus como homem e mulher. N5o e dito em 
nenhum momento que somente o homem foi criado a imagem e semelhan~a de Deus. Ao 
contrario, o que e dito, e que ambos foram assim criados. E 16gico entlo, que a mulhcr tambCm 
foi criada A imagem de Deus. Isso coloca o rosto fcminino de Dcus, o Deus fcito mle. N5o ha 
tambem nenhuma ordem de domina~50 do homem sobre a mulher, e sim de que os dois 
dominem tudo o que ha sobre a face da terra. 

Como C possivel entlo fazer da mulher, um pensamento posterior? 

0 s  textos em Genesis mostram a criaC50 simultanea do homem e da mulher e sua igual 
importincia no desenvolvimento da humanidade. 0 primeiro relato da criac;lo dignifica a mulher 
como um ser igual cm poder e gl6ria. 

Vamos ler o texto em GCncsis 2,21-23: 

21 . E~ztcio o Setzhor Deus fez cair um sotto pesado sobre o homem, e este ahrmeceu; 
tomou-lhe, etztio, urna d m  costelas, e fechou a cartze em seu lugar; 

22 e du costela que o setzhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. 

23 Etztio disse o homem: Esta t agora osso dos meus ossos e cartte du mitzha cartze; ela ser6 
chamada varoa, porquatzto do vario foi tomada. 

Este segundo relato da criaqiio, pode scr interpretado como sea mulher apenas fosse urn apCndice 
(veja 1 Corintios 11,s-9). Ora, sedurantedbcadas, nos aceitamos como scres quevicram da costela 
do homem, b porque nos qucriam fazer acrcditar na supcrioridadc do homem, a ponto de originar 
aqucla que scria sua "companheira". Sendo esta supremacia dada ao homem, j i  dcvcriamos nos 
sentir infcriores, vindas ao mundo pcla boa vontadc do homem c, b claro, j i  trariamos em 116.5 a 
culpa, diantc de tan ta bencvolCncia! 

Penso que acrcditar nisso seria, praticamentc, o mcsmo quc crcr quc os bebCs s io  trazidos pelas 
cegonhas! 

Ao mesmo tempo ouviamos muitos discursos de que tudo feito por Deus estava cm plena 
harmonia com a ciencia e que a Biblia por si s6 podia provar tudo. 

Entlo, Deus em,sua plena sabcdoria, criando um universo para o equilibria entre os seres, jamais 
faria uma coisa dessas! E 16gico que cste scgundo relato nlo esti em harmonia nem com a ciencia, 
nem com o scnso comum, pois o tcxto diz que a mulher foi criada do homcm. Nlo C ncm precis0 
ciencia em nivcl profundo para saber que, biologicamente, o homem nasce do corpo da mulher. 
0 homcm fecunda a mulhcr e, C ncsse corpo feminino que ocorre a reprodu@io, a formaslo do 
feto que se dcsenvolvc e ali permanccc, por virios meses. Tambbm ningubm podc duvidar que C 
desse feminino corpo quc nasce o novo ser humano. 

Poderiamos enfocar virios outros tcxtos pesquisados por Elizabeth Stanton, mas estcs s lo  
suficicntes como amostra, para ajudar em nossa reflexlo. 
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Quem sabe, a luta dessa mulher no sCculo passado, nio seja razlo para rcpcnsarmos cada vez 
mais a mulher como uma "aqiio" constantc em seus diversos espasos, para tcr motivaqio e 
animasio na sua caminhada, dando um salto em diregio ?i frente. 

TambCm nas igrejas e na chamada educaslo cristi, o miximo que ouwimos dizer sobre mulheres 
da Biblia foram referencias a Maria, mie de Jesus e Maria Madalena. Maria, mie de Jesus, C tida 
como a mulher santa e, portanto, escolhida por Deus. Nunca se falou na Maria mulher, com 
dlividas, sofrimentos e sexualidade. E claro, isso complicava! 

Mas, d i  para crer na Maria fecundada pelo espirito sem ter vivido sua sexualidade com JosC, seu 
companheiro? 

Assim, em breves cita@es, vam6.s lembrar de mulheres merecedoras de admiraqio, quase sempre 
t io escondidas de nds, pela forma de leitura dos textos biblicos: 

Dibora por sua coragem e sagacidade militar (Juizes 4,4-10). 

I-Iulda, por sua sabedoria e dons profbticos, por sua capacidade de ensinar ad povo simples e a 
reis poderosos (2 Reis 22,ll-20). 

Rute, por sua fidclidade e dedicaqlo e Ester por ser uma governantc sibia (Ester 7,8). 

Vasti, por nlo aceitar a visiio popular de que as mulheres dcvcriam obedecer os seus esposos e 
por acrcditar que elas nlo s io  meras propricdadcs dc seus maridos (Estcr 1,2-22). , 

Do ponto de vista da hermcneutica, Elizabeth traz a pcrspcctiva da suspcita teolcigica A Biblia, 
isto 6, de que ela nem sempre foi inspirada por Deus, mas que seus autores tinham intengdes 
quando escreveram os textos. A quest50 nio C, se o texto biblico foi escrito a partir da perspectiva 
do homem (e a maior parte foi), mas se foi escrito com o objetivo de negar igualdade ?is mulheres. 

Colocando hoje essa mesma que'stio, sabemos que a entrada do feminino no pensamento cristio 
latino-americano C um process0 penoso, embora os sinais de esperansa sejam ricos e 
significativos. ' 

Dentro da prdpria Teologia da Libertaqlo, em que se mostrava claro "a op@o pelos pobres", essa 
expresslo era cspccifica ao sentido sdcio-econ6mico. Se, porventura, as pcssoas levantassem a 
~ u e s t i o  indigena, dos negros, das mulheres, eram consideradas como enfraquccedoras da luta 
pelos pobres, culturalistas e mcio "dissidentcs". Mas a partir de duras lutas C que se comesou a 
enxergar e talvcz a aceitar:" o falar das mulhercs como pobre entre os pobrcs" (Ivone Gebara, 
tedloga cadlica, no I1 Encontro Internacional de Tedlogos, cm Junho de 1992 cm Madrid). 

Verdade 6, que as mulheres cansaram de seu "exilio" ao qua1 foram submetidas pel0 patriarca- 
lismo. A expresslo mixima do divino sempre se concentrou no masculino. Quer dizer, h i  um 
sexismo teoldgico que reduz o humano e a Transcendencia. 

Assim, contra a sacralizaqio de cerlas leituras, como sc fossem vcrdades absolutas, contra o 
"aceitar" a mulhcr como ser infcrior ou mesmo com dcsconfianqa, 6 que encaramos a mulher, 
ncssa frente de combate, misturando suas vidas dombsticas, profissionais, com a prcsenqa nos 
meios popularcs, c com o enorme mundo quc nos dcsafia a cada dia c clama por altcrnativas que 
rcspeitem mais integralmcnte a vida c aquela que da origem a propria forma de  vida! 

Voltando ao texto da criaqlo, em Genesis, quero dizer quc, sc existe o elcmento feminino em 
Deus, que nos faz chami-lo Deus nosso pai e nossa mle, importa lembrar e reforqar que somos 
elementos difeicntes. E claro que, quando clamamos por igualdade C porque sempre fomos 
considcradas o lado mcnor, mais pecador, menos respeitado, menos valorizado e remunerado 
profissionalmente. Mas nlo somos iguais. Somos difcrentes. E que queremos o respeito como 
scres difcrentcs, assim como C difcrcnte cada ser sobre a terra. Cada scr vivente pcrtcnce a uma 
"populagio" ecoldgica. Assim, homens e mulheres, s io  seres biologicamente da mesma cspbcie 
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mas, com'caracteristicasdiferentes, constiuidas historicamente. Pode parecercontraditbrio. Mas, 
na verdade o process0 histbrico-cultural nos transformou em,seres diferentes. Por isso, C que 
devemos nos unir mais. Como seres, fomentadores de vida. 

0 que nio podemos aceitar C o discurso masculine, branco, ocidental, englobante, pois esse parece 
nunca ter levado em conta as nossas reais diferenqas! 

Leiamos outra vez, se preciso for, Genesis 1-2. A partir da pr6pria cria$io, ji no inicio, podemos 
nos encontrar. 

E mais, em poder, glbria, imagem e semelhanqa de Deus, materno e paterno! 

Nlo paramos por aqui ... 

Temos muito o que ler, falar, refletir e trocar sobre as mulheres. Assim, para maior aprofunda- 
mento e estudo, sugerimos as seguintes leituras: 

1. "A mulher na Biblia: opressLo e libertaqlo", de Carmiia Navia Velasco, RIBLA 9, 199112 p. 
51 a 70. 

2. "Mulheres na pratica da Justiqa e Solidariedade", de Ivoni Richter Reimer, Mosaicos da Bfblia 6, 
CEDI, 1992. 

3. "Na Voz das Mulheres", Mosaicos da Biblia 3, CEDI, 1991. 

Jane Falconi C bibloga, mestra em quimica, educadora, leiga rnetodista e mcmbro da equipe do Programa 
de Assessoria h Pastoral do CEDI. . 

Enderqo: CEDI Av. Higien6polis, 983 
01238-001 SSo Paulo SP 
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Este painel foi realizado logo ap6s a apresenta~lo de Jane Falconi sobre a leitura biblica na 6tica 
das mulheres, A luz de Genesis 1-2. Participaram Milton Schwantes, Roberto Zwetsch, Jane 
Falconi, Rafael de Oliveira, com a intervenqlo de vhrios dos presentes. 

Intervengiio: Talvez para n6s homens, este assunto sobre o fern-inino nlo tivesse sido olhado com 
importiincia. Mas gostaria de reler Genesis 1,26. 

"Edisse Deus: Faqamos o homem A nossa imagem, conforme a nossa scmelhanqa; 
dominem elessobre os peixes do mar, sobre as aves do cCu, sobreos animais dombsticos, 
e sobre toda a terra, e sobre todo rCptil que se arrasta sobre a terra". 

Ora, se esth sendo falado no plural teria, realmente, que ser duas pessoas. S6 havia um homem, 
portanto, a outra pessoa teria que ser uma mulher. Para mim o homem aqui C s6 figurativo. 

~uconcordo  com o quc Jane falou, sobre tudo isso. Mas eu discordo um pouquinho na questlo 
da inspiraqlo. Para mim, a Biblia C um livro inspirado por Deus. S6 que ela foi cscrita por homens, 
numa sociedade onde o homem prevalccia cm relaqlo mulher. Mas, eu penso que se a Biblia 
nlo foi inspirada por Deus, perde um pouco o objetivo de nosso estudo. 0 que vocC me diz, Jane? 

JaneFalconi: Vou respndcr a esta questlo nlo s6 da forma como penso, mas como sinto. Claro 
que, eu nlo tenho a autoridade dc um biblista para responder. Nem sou te6loga. Minha formaqlo 
acadCmica C completamcnte outra. Mas, creio poder respnder,comocristl, caminhando junto 
nessa releitura que tambbm me interessa, envolve, e que me tcm trazido muito crescimento. 

Entendo que a Biblia C um livro sujcito 3 critica litcriiria, textual. E claro que nlo C um livro 
qualquer. Quando vocC fala em livro sagrado eu lhc digo assim: Vamos supor que vocC registre 
num ilbum de fotos e memdrias o nascimento de seu filho. Vai colocar ali uma relaqio dc amigos 
que foram visitar, as pessoas importantcs para o rclacionamcnto de voces, cnfim todos os detalhes 
de pessoas e fatos ligados a cssa criatura quc b um marco cm sua vida. 

Entlo, para vocC aquilo C sagrado. Se algukm rasgar, ou fizcr ma1 uso, voce vai ficar muito bravo 
e chateado. Para mim, isto C o conccito de sagrado. 

Nlo poderia e nem afirmaria que a Biblia C urn livro qualquer. Ela 6 sagrada pra mim, na mcdida 
em que registra a mem6ria de um povo, a sua histdria escrita corn dores, alcgrias, lutas, e 
pricipalmente, tudo aquilo que esse povo passou. E essa hist6ria entra na minha vida porque 6 
tambCm a minha vida. 

E quando vocC fala da questlo da inspiraqlo eu vejo que na minha relaqlo de leitora, o que eu 
busco na mem6ria dcsse povo, somado A realidade do meu tempo, da vida social em que estou 
inserida, C que eu encontro a inspiraqlo. 0 texto a traz pra mim como conscquencia da minha 
realidade, da mcsma forma quc eu a lcvo para o texto. E muito distantc dizcr assim: " 0 espirito 
soprou", somente Deus inspirou. E como se pegiisscmos a cena do "Jardim do Eden", e nos 
apegissemos ao simplcs afirmar dc que o ocorrido ali foi inspirado por Deus. Adcscriqlodaquele 
jardim C um mito. Dependendo do momento e da realidade em que vivcmos a simplcs leitura 
desta cena nlo trarii inspiraqiio alguma. Entiio, sinccramente eu question0 mesmo a intcrprctaqiio 
colocada assim. Mas, gostaria quc o Milton, como biblista falasse sobre cssa quesdo. 

Intervenggo: Penso bem parccido com a Jane. At6 hoje eu tenho muito mcdo dos chav6es do 
tipo: "o espirito inspirar". Porque as pcssoas podcm ser manipuladas de modo muito ficil. 0 
espirito disse isso c aquilo e as pcssoas viio agir por conta pr6pria cm nome do espirito. E coitadas 
daquelas que cstio scguindo. 
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Na verdade a minha questio C a seguinte: Se hoje, 116s 4ue somos cristios, temos a certeza de 
nossa salvaqio, e queremos a Biblia, mas temos pontos divergentes, como seria se f6ssemos 
escrever a hist6ria dcsse encontro? Cada urn iria redigir de seu jeito. Assim, imagina naquela 
Cpoca. Dai, cu paro para pensar c acho que vai ter a interpretaqio da prdpria pcssoa que escreveu. 

.Agora, a grande questio C a do sagrado. Isso pra mim C nebuloso. Por onde passa o sagrado na 
medida em que se dfi urn voto de confianqa 2 pessoa que escreveu o livro? VocC vai acreditar que 
ele estava inspirado, que estava realmente, compartilhando dos mesmos momentos do grupo, que 
ele era cristio? E por ser assim, tudo o que cle escrevia estava certo? Ao mcsmo tempo temos 
hoje pessoas que se dizem cristis, e em nome disso estio liderando grupos, facqbes religiosas, 
seitas e igrejas e, "fazendo e acontecendo". Entio, por onde passa o sagrado? 

Intervengao: Comecei a discordar da teologia quando eu achei que era impossivel Dcus cspcrar 
duas pessoas diferentes, corn visbes di fercntcs, escrcverem a mcsma coisa. Ora, se Dcus inspirava, 
a visio passada tinha que ser a mesma. 

Como C que ficaria entlo a dcscriqlo da cena de Jcsus na cruz corn os dois ladrbcs? 

Um evangelista dcscrcvc que os dois ladrdcs "jogaram" na cara dc Jcsus quc clc cra "o grande 
cara" e entio podcria sair dali! 0 outro, j i  faz a narraqlo dizcndo quc urn dos ladrdcs pcdiu que 
Jcsus se lcmbrassc dele, quando entrassc em Scu Reino. Isso pra mim significa que houve 
arrependimcnto. 

Entio, Dcus inspirou e isso se deu de modo difercnte para os dois evangelistas? 

Pcnso que essas qucstdcs nio casam com inspiraqio. 

Dcus fala para mim atrav6 da hist6ria daquele povo. E, concordando corn a Jane, por ai passa o 
sagrado. 

Milton Schwantes: N6s nio nos conhecemos, mas eu imagino que voce, n5o seja muito difcrente 
de mim. Ou seja, somos ruinzinhos, chcios dc maldade, entio acabou o sagrado. Ele foi para o 
"ralo". Ou Deus est5 conosco e ai o sagrado foi para o lixo, ou ele nio esti conosco, encontra-se 
noutro mundo c nem vai se meter conosco. 

Fico corn vontade de dizcr: Depois que Jesus morreu na cruz, nio tern mais jeito. 0 sagrado "foi 
pro brejo", o tcmplo se arrebentou, houve tremor de terra, o Santo dos Santos se rasgou e aquele 
soldado que meteu a cspada em Jcsus sc convcrteu. Quer dizcr, virou tudo uma confusio danada. 
Sc quisermos o sagrado, cle vai acontecendo em nossas vidas, no meio das casas profanas em 
que vivemos, do jeito atrapalhado que somos. Deus estB ai. E outro vai dizer que nio C assim e 
que ele experimcntou dc Corma diferente. Quer dizcr, n6s somos contradit6rios, aprcndcmos que 
h i  dois tcstamcntos na Biblia porque cada urn fala dc uma maneira. E assim mcsmo, a Biblia 
Sagrada C cxtrcmamcntc atrapalhada. Por isso entlo h i  dois tcstamentos para tcntar dizer a 
verdadc c os dois nio se acertaram plenamcnte. 

A Jane nos mostrou que o segundo testamento C machista e o primeiro C tambCm. Qucr dizcr, n6s 
temos que continuar os testamentos rum0 a0 terceiro testamento. 

Podiamos falar no racismo. A Biblia tem coisas racistas que s lo  marcantes. E talvez pudcsse ser 
diferente, p i s  foi feita p r  uma cultura 6nica. ABiblia nlo abarca tudo e todos. Faltam os negros, 
os indios. Ela C limitada. Mas 6 ai quc esti a graqa de Deus. Ele esti conosco nessa fragilidadc, 
ncssa cruz que clc assumiu. Nlo C loucura? Dcveria assumir o templo! Aisim, havcria o sagrado, 
pois no templo tudo C sagrado. Mas Jcsus nio assumiu o templo. , 

Antes de cntrar l i  no templo, C precis0 ter uma purificaqio, lavar-se. Entio, as mulhcrcs ficariam % 

fora, por que s io  consideradas impuras. Nlo tcm jeito. Se h i  sagrado cntio os docntcs, os pobres 
ficam fora. Ao sagrado s6 o sacerdotc tern acesso, uma pessoa s6, uma vcz por ano. E Jesus disse 
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que o sagrado acabou. Agora, todos e todas tCm acesso. Entlo, nlo d i  para dcfendcr a sacralidade 
da Biblia. Mas, C extrcmamentc sagrada e se torna cada vcz mais, quanto mais entra na hisdria 
de cada um, obviamentc urna hist6ria com dcfeitos. 

Intervengiio: Quero voltar ao que vocC, Milton, falou sobre Jesus. Onde clc parccia mais humano 
era o divino c vicc-versa? 

Milton Schwantes: Isso C o dilema do protestantismo que faz a Biblia f o sagrada que nem a 1C 
mais. Quanto mais sagrada, menos ela C Biblia, menos entra em sua vida e em seu coraqlo. 

IntervengPo: Sc 116.3 pcgarmos textos isolados, fica muito dificil para entender. Entiio 6 nccessirio 
ter todo o conhccimento. Isso para mim C problemitico porque me falta esse conhccimento e 
tempo para estudar a Biblia com profundidade como eu gostaria. Dai como entender o Antigo 
Testamento, o Novo? Porque certas coisas estlo colocadas daquela forma, porque Paulo era assim 
e agia de tal maneira? E claro que tem toda urna histbria, um contexto, mas e se eu os dcsconheqo? 
E assistindo a urna reunilo como essa aqui confirma-se que a Biblia C tio cheia de detalhes e isso 
passa As vezes, tio por alto e scm aprofundamento para n6s. Acho que esse C o problcrna da 
inspiraqso? Seri? 

Milton Schwantes: Jane nos mostrou que a Biblia estfi centrada no homem. Logo ela C limitada. 
Se dissermos que a mulher C igual ao homcm, ternos que romper com urna sCric de coisas da 
Biblia. Nlo tem jeito! 

Intervengiio: E como aquela qucstlo do Apocalipse, 18 no finalzinho da Biblia, onde diz que 
quem coloca ou tira um ti1 se arrcbenta todo. Se todos somos iguais, e mcio safados, o quc fazer 
com esse salafririo? 

Intervenqio: Vamos considerar a qucstlo dos livros quc n5o tcmos na Biblia. Elcs podcriam 
estar e dc rcpcntc n6s pcgamos essa Biblia que nio os inclui (que C a "nossa") c s6 tem esscs 

. livros que siio considerados "sacramentados". E ai, ouve falar sobre o sagrado. 

Eu achei muito interessante a colocaqiio da Jane, sobre a questlo do Album dc fotos e fatos. 6 
verdade, aquilo se torna sagrado, eu guardo como precioso. Nlo quer dizer que seja perfeito, que 
niio h i  mais o que acrescentar. Mas temos esses livros na Biblia e sabemos que h i  outros. Como 
colocar essa questgo? 

Milton Schwantes: Foi urna boa medida essa do judaismo ao fixar os livros do Antigo 
Testamento, corno foi a dos cristHos quando fixaram os do Novo. Aquclcs que cstlo rcunidos 
no Antigo e no Novo testemunham mclhor para que lado fica o caminho. S lo  qua1 placas na 
estrada. Esses d lo  testemunho melhor do que os que ficaram fora da Biblia. Seguramente, h i  uma 
sCrie de livros apdcrifos que tambtm ajudam. Quando vocC fala com urna mle, ou o seu pastor, 
ou um amigo sobre Jesus, csses s lo  qua1 placas, s lo  indicaqdcs no caminho. 

0 que eu estou lcvantando esti nessa linha. E a nossa comprccnslo do sagrado e do profano do 
Jesus gente e do Jesus Deus. Estou tentando dizer: Olha, algubm que nasce na estrcbaria, no meio 
daquele cheiro ruim, daqucla porcalhada, nlo C sagrado. Ele jB comeqou a confusiio, na hora de 
nascer. Porque nascer no meio da imundicie da cstrcbaria? Ela 6 impura! 

&sim surge urna comprccnslo completamentc nova. Somos capazes dc dizcr: Dcus chcgou tPo 
perto de mim, nascendo na estrcbaria. Elc 6 mcu irmiio, e as mulhcrcs iriam dizcr 6 minha irml, 
e ai, estfi acontccendo o divino. 

Por isso, eu insisto: sc n6s fazcmos a Biblia muito sagrada, ela nlo batc mais dcntro de nnsso 
coraqlo e nem na nossa vida, porque ela fica distanciada de n6s, fica num mundo que nlo existe. 
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Mas alguns nos convidam para o mundo de fC! Sai da sua, vai para o mundo de €6, o mundo do 
sagrado! Acho que nio! 

.O mundo sagrado foi para as cucuias, e o mundo sagrado de Deus agora esti na cruz, nos pobres. 

Intervengfio: Eu sei, mas vocC nio elimina a possibilidade de outras sinalizaqGes, de outras 
placas. 

Milton Schwantes: Isso C inevitfivel, porque essa Biblia C sinal entre sinais. Voc$ precisa ler, 
comentar a Biblia em comunidade. Se vocC nio comenta comigo, reza e canta junto comigo, nio 
tem jeito. Quer dizer, a Bibria nio C migica. fi preciso olhi-la, ler em grupo e ai, ela indica o 
caminho. 

Porque Biblia debaixo do braqo nio fuciona. Ela precisa da irmandade, da fraternidade para nos 
ajudar. 

Jane Falconi: Eu nio sei se vocC esti colocando essa questlo do "sem foi ou com foi" mais a 
partir da questio da minha colocaqio sobre as mulheres. 

E preciso deixar claro que n6s nlo precisamos romper com a Biblia para falar sobre a questio da 
mulher, de forma respeitosa, digna e de defender o espaqo da mulher, enquanto mulher. 

Porque, acaba sendo de novo uma visio meio machista pela pr6pria reaqio que se percebe nas 
pessoas. E, C a Biblia que mostra o que C verdadeiramente a releitura quanto mais C lida e passada 
pelas mios do povo. Isso vem a partir da dor, do sofrimento, da marginalidade e nio se trata de 
rompimento. 

Encontramos te6logos, soci6logos, fil6sofos, que se utilizam de textos e contextos, para embasar 
a questio da reforma agriria, do papel politico e social. Mas sempre que se fala na questio da 
mulher parece que estamos querendo romper ou alterar alguma coisa em relaqio ?I Biblia. S6 que, 
h i  leituras e leituras! E a colocaqio C um alerta at6 para as pr6prias mulheres porque passaram-se 
muitos anos sem que se arriscasse uma leitura em que a mulher tivesse vez e voz. 

Ela participa, Ccompanheira, atua em virias frentes. Mescla atividades profissionais, domCsticas, 
maternais, com movimentos populares. E assim, meio mGltipla! 

E, sem romper, podemos sim, fazer interpretaqbes, utilizar pistas, chaves, "placas", porque nio 
se ousava colocar nada. 

Nlo C para abrir uma guerra contra os homens. AtC, ao contrsrio, abre mais o leque e possibilita 
muito mais a nossa caminhada como seres humanos. 

Rafael: 0 que eu quero colocar C em relaqlo i inspiraqio que alguCm jB levantou. Nio C a primeira 
vez, que eu ouqo desse mesmo grupo a questio de ser ou nlo ser inspirado. Acho que essa C a 
grande brincadeira que n6s fazemos ao reler o texto biblico. Quando falamos acabou o sagrado, 
ele foi pro ralo, C porque acabaram-se os homens puros, o lugar isolado da revelaqio de Deus. E 
Deus se revela onde? No meio das mulheres que tCm orgasmo, dos excluidos, das prostitutas, do 
cego que C curado no sibado, ou seja, ele se revela no dia-a-dia. Desacralizar, significa dizer que 
o espirito nio esti num lugar especial, sagrado. Ele esti na vida e precisamos nio tcr vergonha 
de dizer que a vida C o lugar da revelaqlo. Nlo d i  para pensar que Deus se revela fora do pecado, 
dos dramas humanos. Ao contririo, a tradiqio do povo judeu foi dizer : Nio! Nossa insbiraqio C 
que Deus esti aqui nessa confusio. Deus C tesio, C confuslo, C vontade de viver, quer dizer, h i  
uma afirmaqlo na inspiraqlo que C absolutamente, irreverente em relaqiio a uma sacralizaqio do 
divino. A gente pode retomar at6 o tcma da inspiraqio, mas ele fica tio secundirio, que inspira 
todos e nio inspira ninguCm. A gente C vida, C contradiqlo, C risco. Acho que esta heranqa do 
cristianismo, que fazatC leitura do Antigo Testamento com outro viCs, C possivel a partir do Cristo, 
da sua irreverencia, das possibilidades de afirmaqio de que C na vida que as coisas estlo dadas, 
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'nCo num lugar especial que n6s separamos para que Deus se revele. 6 um pouco da minha intuiqio 
sobre esse tipo de tema. 

Intervensio: Para mim nio tem muita importfincia esse escrito do Antigo Testamento, se houve 
ou nio. Acho que a posiqio pessoal de quem,escreveu sem d6vida nenhuma existe, e sempre vai 
existir cada vez que a gente for escrever alguma coisa. NinguCm consegue escrever sem colocar 
sua posiqio. Agora, o que nio se pode escrever C o objetivo exatamente desse escrito, que C o 
plano de salvaqio, que C o Cristo, porque senlo ao invCs de dar pistas, rnuda aqui, ou aqui estii 
bom, qualquer um .... nio estariamos discutindo ... 

In terven~io:  A forma justamente de dizer e nio temos at6 mais fC para dizer ... temos confusio. 
Essa que C a brincadeira que a gente faz quando fala da inspiraqio nio ser isolada. Acho que 
falando atCamscamos mais corn a fC do que aqueles que escolhem urna revelaqio isolada. 

Intervensio: Volto a dizer que o importante na Biblia C justamente o plano da salvaqio. Essas 
quest6es a gente vai ter que enfrentar: a quest50 das mulheres, a questio da fraternidade, a quest20 
do amor ao prdximo, vio aparecer de urna forma ou de outra, porque cada evangelista colocou a 
crucificaqiio de forma diferente da forma que ele viu. Agora, acho que na verdade o objetivo todo 
da Biblia foi contar a histdria para logicamente chegar nesse Cristo. Para isto teve que contar toda 
a origem do povo de Israel, do objetivo de Deus e o plano de salvaqio. Esse C o objetivoda Biblia. 

IntervensPo: Estou sentindo que esses assuntos emergentes s i o  todos importantes, mas ao 
mesmo tempo a gente tem tCo pouco tempo para discutir essa questio da mulher que eu acho que 
valeria a pena deixar as outras, e dedicar mais o nosso tempo A essa questio. Eu queria dar um 
depoimento pessoal. 6 que eu vivi um grande period0 da minha vida num conflito muito grande 
porque eu lia livros de feministas nio cristis e eu dizia: "Ah! mas elas nio s i o  cristis. Eu 
concordava corn elas, pois o que diziam batia fundo no meu coraq5o e me deixava agitada. Ao 
mesmo tempo, eu via Paulo dizendo essas coisas todas, ia a casamentos e s6 ouvia aquelediscurso. 
Entio, o texto biblico era urna opressio para mim, at6 que fui convidada por urna arncricana, para 
participar de um curso sobre a mulher. Eu fui cheia de dedos e me perguntava: "0 que 6 que essa 
mulher vai apresentar?" Pensei que era algurna coisa ligada A sociedade feminina, como existe 
na Igreja Batista. Fiquei entretanto surpresa com o seu trabalho. Ela havia feito um estudo muito 
strio sobre a questio da mulher na Biblia e fez isso a partir de urna experiencia. A esposa de um 
pastor foi convidada para participar de um trabalho e ele nio deixou alegando que era a autoridade, 
o chefe da famfiia, e que ela devia submeter-se a ele. Essa mulher chorou urna sernana porque 
queria participar e nio pBde devido h proibiqio do marido. A missionaria disse que isso mexeu 
com ela e a partir dai comeqou a estudar. Ela foi para Israel, foi aos EUA, fez urn estudo durante 
20 anos. Tenho um volume enorme de seus papCis em minha casa. 0 curso durou 2 anos. Para 
mim foi urna libertaqio tio grande que a minha vontade era pular de alegria. Quer dizer, eu posso 
encontrar na prdpria Biblia as respostas que eu quero, e n io  por urna distorqiio, mas por urna 
anAlise mais detida e com urna visio feminina, urna visio nio comprometida com o machismo. 
Se a gente for pensar, por exemplo, na questio da "presenqa do mal", creio que urna das 
manifestaqbes do ma1 na hist6ria da humanidade foi o machismo, porque nio C parte plano de 
Deus! Quantas mulheres no mundo deixaram de demonstrar o seu potencial enquanto seres 
humanos por causa do machismo. Entio, se a gente percebe que na prbpria Biblia esse resgate 
pode ser feito, acho importante faze-lo pois esse referencial C muito forte. E se a gente conseguir 
fazer isso aqui, a partir de n6s, C melhor ainda. 0 que a mulher vai ganhar de forqa ... Porque a 
gente at6 fala, mas o discurso ainda esd  nas mios dos homens. Por exemplo, as CEBs s io  
formadas por 90% de mulheres, mas na hora das propostas serern feitas, a maioria das pessoas 
que se manifestam s io  os homens. Na Igreja acaba sendo assim. Homem prega, mulher faz 
palestra. Se a gente vai falar numa igreja, o pastor pergunta assim: "a irrni vai falar I A  de baixo, 
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porque mulher nlo pode subir"; Acho muito importante a gente sc aprofundar nessa questlo e 
perceber esse rcsgate que a mulher precisa ter dentro do pr6prio discurso biblico. 

Intervenlio: Queria rcsgatar s6 uma coisa que alguCm falou antes sobre a Biblia e a salvaqio. 
Discordo um pouco. Pcnso o seguinte: a funqlo da Biblia nlo C simplesmente apresentar um plano 
de salvaqlo. Ai a gente volta para aquele ponto. A funqlo da Biblia C mostrar a criaqio, a histbria, 
depois atravCs de Jesus, o Reino. E quando Jesus parte, mostrar que o Rcino continua a ser vivido 
aqui por pessoas que tcntam viver como elc. Ora o Reino tcm um fim, urn objetivo, que C o que 
devcmos estar sempre buscando. 

Jane Falconi: Retomando o que foi colocado na liltima intcrvcnqlo, eu quero dizer o scguinte: 
0 objetivo dessc painel6 que fosse feita essa aproximaqlo da Biblia, essa relcitura, partindo de 
uma visio do Novo Testamcnto quc foi a partc do Paulo Garcia, da visio das mulhcrcs, 
apresentada por mim. Quero lcmbrar que ainda tem a fala do Roberto que vai abordar a quest50 
a partir da cultura indigena e dcpois a rclcitura biblica que C fcita na America Latina, que sera 
apresentada pelo Milton. Entio, essas coisas s io  muito intrigantes e 116s vamos qucrendo puxar 
o que C a salvaqio pra cada um, a inspiraqlo, o sagrado e todos s5o temas btimos. E bom 
dcspertarmos para todas essas pcrguntas e dlividas, porque nlo podemos qucrer esgotar tudo 
num encontro como se clc fosse o liltimo. Entlo, quanto h minha colocaqlo sobrc a qucstlo da 
mulhcr, fu i  clara e sc voces concordam podcriamos fazer um arrcmate mais tarde. 

Alils, sobrc cste tcma scmpre haverl muito para se Ealar e aprender! 
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Respeitando uma cultura propria 
Leitura Biblica e povos indigenas 

Roberto E. Zwetsch 

Para tratardcstc tcma, selccionci 4 exemplos de como se fez leitura biblica em relagio aos povos 
indigenas. 0 assunto C complexo e exigiria que tratisscmos de outras questdes previas, como 
uma breve caracterizaqio da histdria da America Latina do ponto de vista dos povos indigenas 
ou os conceitos de cultura c altcridade. Mas como o tempo C escasso, farci apcnas algumas 
observaqdcs que possam ajudar a nos situarmos. 

H i  muitos equivocos na vislo quc prcdomina em nossa sociedade quando se fala em povos 
indigcnas. Fala-se em "indio" como sc tudo fosse a mesrna coisa. Entrctanto, a primeira 
observaqio quc se pode fazer diz respeito 2 cnorme diversidade de povos que existcm hoje no 
Brasil. S lo  pclo menos 200 povos indigenas que falam 170 linguas diferentcs, e quc somam uma 
populagio aproximada de 250 mil pessoas. H i  comunidades muito pequcnas de 30 a 40 
sobrevivcntes, enquanto outras chegam a mais de 20 mil pessoas. Mas tanto uns quanto outros 
t&m uma histciria prdpria, conservam lingua e costumes e aprcsentam uma mancira pr6pria dc sc 
relacionar corn a socicdade envolvcnte c resistir a ela. Aqucles povos bastante reduzidos s io  como 
que uma chamazinha que pode dcsaparcccr a qualquer momcnto. 0 s  liltimos j i  dcscnvolveram 
estratCgias de sobrevivCncia e consegucm sc impor e lutar por scus dircitos. Ainda assim, h i  que 
se ter muito cuidado no contato com cstas comunidades para respcitii-10s em suas difcrengas e 
ajudi-10s a garantir urn futuro digno para sua gente. 

HA uma histciria muito bonita que vale a pena contar para introduzir o tcma. Nos anos 50, a 
congregagio das Irmizinhas dc Jesus, uma ordcm rcligiosa cat6lica quc seguc a rcgra dc Charlcs 
de Foucault, cnviou algumas irmis para convivcrcm com o povo Tapirap6, no Mato Grosso. 
Quando clas I i  chegaram, o povo s6 contava corn ccrca dc 56 pessoas, e as mulhcrcs jfi nlo 
engravidavam mais. 0 s  Tapirape haviam decidido quc niio valia a pcna viver diante da invasio 
de seus territdrios e da violencia que os colonizadores praticaram contra eles. Com muita 
dedicaqio e paciCncia, as irmizinhas procuraram lutar pela vida daquclc povo. Aos poucos, os 
TapirapC foram recobrando a esperanga e a populagio comegou a crescer novamente. Mais tardc, 
lutaram contra os fazendciros que lhcs haviam usurpado o terridrio, recupcrando partc dele. 0 s  
TapirapC se rccrgueram e passaram a ser respeitados naquela rcgilo. Em 1992, as irmizinhas 
comcmoraram 40 anos dc sua prcsenqa no Brasil e junto com csta comemorac$io pudcram se 
alegrar com o fato dc os Tapirap6 j i  contarem corn uma populaglo de 250 pessoas, a maior parte 
criangas e jovcns. Esre povo lutou contra grupos poderosos como o Grupo SuiQ-Missu e venccu. 
Mantern uma relaqlo muito estreita corn a Prelazia de Sio  Felix do Araguaia, do bispo Dom Pedro 
Casaldiliga. Tudo isto foi fcito em nome de Jesus Cristo, mas sem uma prcgagio irnpositiva. No 
inicio do trabalho, havia uma capcla na aldcia, construida por um padrc, muito amigo dos 
indigenas. Mas como ela era pouco usada, foi transformada em escola. 0 s  TapirapC nlo se dizcm 
cristios, mas os cristios estio 18 junto com elcs, aprcndcndo e partilhando a vida. 

Dito isto, passo direto ao primciro exemplo de relcitura biblica. 
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Leitura fundamentalista 

Trata-se de urna leitura muito problemitica. Vou me valer de um texto que aparece no romance 
de Peter Mathiesen chamado Brincando nos campos do Senhor (Sio Paulo, Cia das Letras, ,, 
1992), recentemente transformado num filme dirigido por HCctor Babenco, e filmado em parte ' 11 
na AmazBnia brasileira. Este romance ajuda a mostrar como acontece a leitura fundamentalista 11 
da Biblia. Mathiesen conta a hist6ria de dois mercenfirios norte-americanos que haviam lutado 'I 
no Vietnl, e que acabam viajando pela America Latina a se rv i~o  de quem lhes pagasse melhor. 1 
Tinham comprado um aviio, com o qua1 jogavam bombas para matar quem fosse preciso. Eram 11 
uns crLpulas. Um era de descendencia judaica e o outro indigena destribalizado. Quando o seu '1 
aviio, par acaso, aterrissa num perdido lugar da Amazgnia, j i  sem combustive1 e eles sem 11 
dinheiro, o chef50 do lugar nio os deixa partir sem que eles Ihe prestem um "servicinho": acabar ,i 
com a tribo dos niarunas, urna tribo arredia que nio aceitava a invasio de suas terras por 1; 
garimpeiros, atrapalhando os planos do cornandante. I! 

Lewis Moon, o indigena, sentiu-se atraido pela hist6ria dessa tribo. Certo dia ele compra urna 11 

garrafada dc ayhnasca, urna bebida alucin6gcna muito usada na regiio e que C prcparada a base 
de um cip6 e algumas folhas do mato. Dcpois de bcbcr cle fica complctamente pirado e resolve 
partir no rum0 da tribo. Vai cm busca de sua identidadc pcrdida h i  muito tcmpo. Completament 
transtornado pela piraqlo, vai sozinho no aviio, quc sc cspatifa no mcio da florcsta, enquanto el 
dcsce em seu pira- qucdas e C rcccbido como um scr mistico, passando a viver na aldeia. 

Na cidade, situada no 'vale do rio Madre de Dios, havia outro grupo de norte-americanos 
missionirios de alguma sociedade protestante, e quc rivalizavam com o padre cat6lico no objetivo 
de evangelizar a tribo dos niarunas. 

/j 
Este lugar fica pr6ximo ?I fronteira do Brasil, no lado pcruano. Minha esposa, filhos e cu vivemos i 

l i  naquela regiio, de mod0 que conheqo o ambicnte. 0 livro me fez rccordar muitas passagens '1 
que vivenciamos com os Kulina, no Acre. 

0 s  indigenas nio entcndem como um ser mitico, que se encarna e passa a viver no scu mcio, seja ;; 
t io atrapalhado e nio saiba os minimos requisitos da vida na floresta. Moon acaba passando por ( 
um process0 dc reeducaqio, comcqando a aprcnder a lingua, a casar na floresta e a se conduzir l' 

no meio de urna cultura tribal, que clc conhccera apenas na remota infincia j i  esquccida de sua ' 
tribo natal. 

. Ele conhecera missionirios protestantcs naquele tempo. Conhecia o scu jcito de trabalhar. Sabia 
que estes que agora cncontrara na cidade tambdm vinham para evangelizar os niarunas, para 
faze-10s cristios. 0 livro coloca inclusive a disputa entrc cat6licos e protestantes para salvar as 
"almas"dos indigenas. Amiss50 cadlica falhara porquc o padre havia sido morto pclos indigenas. 
0 s  protestantcs qucriam mostrar que seu mdtodo scria mais eficaz. 

Certo dia, o pr6prio Moon acaba passando gripc B tribo, causando urna epidcmia quc quasedizima ' 
o grupo. Elc partc, entio, rumo ao posto missionirio dos protcstantes cm busca dc rcmddios. Vai 
16 com os dois chcfcs e um grupo de guerrciros. Na discusslo, que ocorre cntre Moon c os 
missionirios C quc se d i  a rcleitura biblica. 

Moon diz: "Voces trouxeram esses rcmCdios para os indios, nlo foi? Pois agora eles estio 
precisando". Ai o diretor da missio, que era um leigo, um nio tecilogo, responde com agressivi- 
dade: "Primeiro voce nos disse quc a gcnte tinha 8 dias para ir embora (0s indios iriam atacar a 
missio) c agora voce tcm o dcscaramcnto dc voltar para nos pcdir rcmddios". Diantc da recusa, 
Moon afirma com sarcasmo: "Em oulras palavras, vocC esti querendo dizcr quc d mclhor dcixar 
toda a tribo morrcr, c isso em nomc de Jesus". Ai o dirctor da missio ficou irado: "Em nome de 
Jesus, como essas palavras ficam imundas na boca suja de um blasfemador. VocC 6 um dcmbnio, 
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um beberrio, um fornicador obceno, um pecador descarado que exibe suas vcrgonhas ..." E que 
ele havia visitado a misslo numa outra oportunidade e apareceu nu perante as duas mulheres 
brancas da misslo, a esposa do diretor e a esposa do pastor, que era subordinado ao primciro. Seu 
linico aparato de pudor era o cordlo utilizado para segurar o estojo pcniano. Continuou o 
missionirio: "e ainda com tudo isso tcm a coragem dc vir aqui nu diantc dc nossos olhos, diante 
dos olhos de mulhcres cristis detentes, e tern o dcscaramento dc dizer quc s io  os servos do Senhor 
todo-podcroso que estlo dispostos a deixar aqucla gcnte morrcr?" Moon, j i  com raiva, nem 
discute. "Pcga logo o remCdio", retruca. Ai o diretor da missio, responde: "Nio", e usa urn 
versiculo biblico como justificativa:"Deus C minha testemunha. Nlo vos prendais a um jugo 
desigual com os incrCdu1os; pois que unilo pode haver entre a justisa e a injustiqa? Ou que 
comunhlo entre a luz e as trevas? (2Corintios 6,14)"'. Parece aquela encenaqlo da escola 
dominical que voc2s fizeram aqui ontem. E a mesma coisa. 0 diretor da misslo comeqou a discutir 
com o outro, o pastor parecia mais abcrto ao diQlogo. Este filtimo disse: "Nlo podemos salvar as 
almas deles para Cristo, se eles morrerem". 0 objetivo era salvar as almas dos indios, mas isto 
s6 seria possivcl se estivessem vivos. 0 outro rcsponde: "NCo vou colocar nas mlos desse 
dcmbnio o rcm6dio quc nos foi dado por nosso Scnhorem sua bondade. Seri que vocC nloentende 
isso? Seri que voc2 C tio idiota que nlo entende isso?" Nesse momento, o pastor argumenta: 
"Mas o que ele vai fazer C um ato cristio". 0 outro, irredutivel, sentencia: "E um ato egoista, 
porque os objetivos dclc s lo  demoniacos, ele quer levar esta gente para as trevas e a corrupqio". 
Ambos discutem, e o diretor da miss50 chama a atenqio do seu subordinado: "Essa missio C 
minha (ele chegara primeiro), foi vocC mcsmo quem disse isso". 0 pastor e Moon se olhavam. 
0 pastor disse: "Concordo com tudo o que Leslie (o diretor) disse. VocC csti cometendo urn 
terrivel pecado entre cssa gcnte, e vocC vai receber csse remCdio em troca de nada?" 0 missionirio 
precisava dos conhccimentos que Moon adquirira na sua convivencia com a tribo. Ai estava o 
motivo da chantagcm. 0 dirctor disse: "Esse cara tcm que ajudar para os nossos prop6sitos". 
Moon, impacicntc, diz (dirigindo-sc ao pastor): "Ah, a sua hipocrisia fedc mais ainda que a dele". 
0 dirctor pclo mcnos era assumido. Moon: "Voc2 nCo tcm a dcsculpa dc scr burro". 0 outro C 
burro, tapado mesmo, autoritirio e pclo mcnos admitia quc pouco Ihc intcrcssava a vida dos 
indios. S6 lhc intcrcssava mcsmo cram suas almas. Moon apontou para um indio muito doente e 
acusa: "VocC ama ele?", cuspindo no chHo com raiva. "Uma ova! Por tris desse falso amor que 
vocCs pregam, esti um total desrcspeito pcla cultura dos indios, voces dizem a eles que todas as 
suas superstiqiics sCo ridiculas, quando cles nlo as tCm, C a religilo indigena. E quando eles nlo 
tem mais nada, voces mandam quc eles acreditem em Jesus e que Jesus andou sobre as Qguas. 
VocCs compram a dignidadc dclcs com miqangas ou com remCdios tambCm. Voces, ah rneu Deus, 
me deem logo cssc rem6dio e pronto". Vou parar por aqui com esta hist6ria. Ncsse romance hi  
muito dc ficqlo, 6 vcrdade, mas hi  muito dc rcalidadc tambCm. A questso do fundamcntalismo, 
a meu ver, aparccc muito bcm colocada. Qucr dizcr, em nomc de certos objetivos previamente 
colocados e indiscutiveis, a Biblia serve para traficar com a dcsgraqa do outro. Faz-se, com a 
maior boa consciencia, um neg6cio para facilitar a evangelizaqiio. Entiio, o outrd devc s t a r  18 
cmbaixo, quase scm forqas, para vocC aprcscntar a salvagCo pronta, como se fosse urn pacote, o 
pacotc salvifico. Dai s,im clcs podcm rccebcr gratuitamente o rem6dio cm nome dc Jesus. 

Essc t i p  de lcitura biblica C uma tragbdia, mas infclizmcntc6 muito comum e csti muito prcsente 
em divcrsas misscics dc f6 quc trabalham com comunidadcs indigcnas aqui no Brasil. Nlo C ficqlo 
coisa ncnhuma. 0 s  missioniirios que assim procedcm niio o fazcm por dcsconhccimcnto, ao 
contririo, clcs possuem toda uma conccpqio muito bcm articulada, c podcm estar muitas vczcs 
bcm intcncionados. Elcs acrcditam sinccramcntc quc 6 assim que tcm quc scr. Como os indios 
falam outra lingua, vivcm numa outra cultura c o tcmpo urgc, o linico jcito dc convcrte-los a Jesus 

' 6 cntrar ncssc csqucma dc traficar a f6. Vcndc-sc a f6 por rcmcdios ou misangas. Isto chcga ao 
ponto dc ;is vczcs sc a p i a r  mcdidas dc rcprcsslo, para que a tribo aprcnda a rcspcitar o branco. 
0 trigico 6 quc pcssoas assim podem comctcr os piorcs crimcs. 
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Este tipo de leitura, de pqrspectiva, provoca nas comunidades atingidas as mais diferentesi 
respostas. Desde urna aceitasgo acritica at6 urna forte oposisio. Nos movimentos indigenas mais ,; 
organizados atualmente h i  urna forte oposiqio aos missionirios fundamentalistas, em toda a '  
AmCrica Latina. Algumas organizaqdes chegam a propor a rejeiqio total do cristianismo, porque 
a seu ver o cristianismo C o responsavel pela desgrasa que se abateu sobre os seus povos desde 
quando os europeus aqui chegaram. Quando h i  alguns anos o papa Joio Paulo I1 esteve em visita 
ao Peru, urna delegaqio indigena foi ao seu encontro e Ihe devolveu a Biblia, dizendo: "Estamos 1 
devolvendo a Biblia para voce, pois ela nio nos interessa, ela nada tem a ver com a gente. Temos ! 
os nossos livros sagrados e em cima deles C que vamos tentar reconstruir a nossa vida". 1 
Entio, essa leitura fundamentalista niio C apenas caracteristica do protestanlismo. No perfodo 1 
colonial, durante o qua1 prevaleceu a miss20 catdlica, tambCm a encontramos. ;I 11 

Entretanto, e apesar desses 500 anos de opressio e morte de milhdes de indigenas, houve algum 
tip0 de evangelizasio. Muitos indigenas at6 assumiram o cristianismo contra os cristios. Por isto, 
este cristianismo indigena C diferente e provoca polemicas nas igrejas. Ele tem outras caracten's- I 

I1 ticas, ele 2s vezes nos surpreende pela franqueza em dizer as coisas. Vamos ao segundo exemplo 
de releitura. 

Leitura indigena da Biblia 
11 

Trouxe para votes um exemplo do povo Kainghng. Faz mais de 30 anos que missionirios dad 
Igreja EvangClica de Confissio Luterana no Brasil trabalham com urna comunidade Kainga'ng, 
Guarita, prdximo de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. 0 trabalho foi iniciado na dCcada 
de 60 pel0 irmio do Milton, o Pastor Norberto Schwantes, jh falecido. Ele foi o primeiro pastor 
brasileiro que trabalhou com esse povo. Foram evangelizados atraves do trabalho de muitas 
pessoas, inclusive com a ajuda de missionirias do Summer Institute of Linguistics, que seguel' 
urna linha na traduqCo da Biblia, muito parecida com o fundamentalismo colocado acima. Quando ji 
Norberto Schwantes se aproximou dos Kainging, eles j i  haviam ouvido muita coisa a respeito' 
do cristianismo. Havia muitos batizados entre eles, geralmente por padres itinerantes que 
passavam pela comunidade. Mais tarde apareceram os pcntecostais da AssemblCia de Deus. Quer 
dizer, eles receberam as mais variadas influencias cristis. Mesmo assim, acho que eles estio numa 
caminhada de releitura biblica bem original. Vou ler para votes urn trccho de urna mensapm 
que um indigena, Natalino G5g Crespo, escreveu para um boletim informativo da Misdoil 

11 
Luterana de Guarita, h i  alguns anos atris. E um professor bilingiie que tambCm ajuda na traduqio~; 
das prega~bes do pastor, durante os cultos, que ocorrem aos domingos, numa igreja-capela, 
construida pela comunidade. 0 s  Kainging normalmente se relinem trCs vezes por semana, uma:~ 
delas nas casas onde fazem reunides de canto e orasio. / I  

I, 

Natalino escreveu: Arztigamente os fndios nio erzterzdiam o que t Jesus Cristo e rzio titham fndiosd 
que entendia a palavra de Deus para explicar para aqueles que nio  enteizdia, mas agora tem' 
alguns fndios que tenta pescar pessoas para carrregar a cruz juntos. Isso rzbs agradecemos por ' 
aquelas pessoas que Deus fez dar entendimeitto para n6s tndios, e no mesmo tempo agradecemos 
a Jesus que estd sempre com todos n6s. Mas n6s nio sabemos quem est4 praticarzdo a palavra 
de Deus. Jesus saber4 quem est4 praticando a palavra dele no Liltimo dia. 

fi urn trecho pequeno, mas muito rico, pois a gente pode perceber vhrias coisas nesse depoimento. 
Primeiro, pode-seobservar a influencia do tipo de evangelizaqio que ele conheceu, mas ao mesmo 
tempo j i  mostra que nio esti simplesmente repetindo o que ouviu. Ele esti reelaborando essa 
compreensio de €6 na palavra de Deus. Por exemplo, ele afirma que para os indios C importante 
pescar pessoas "para carregar a cruz juntos". Por que? Ora, esta comunidade vive numa situasio 
de grande opressio, tanto interna como .externa. H i  muita violencia contra os indigenas, a sua 
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irca esti totalmentc ccrcada por granjciros ricos c podcrosos quc cobigam as fcrtdis terras 
indigcnas c plantam ncla, pagando arrendamcnto Bs lidcrangas quc nlo dcfcndcm os interesscs 
dc todo o povo. Entre estcs arrcndatirios estio pcssoas corno prefcitos, os proprictirios mais 
importantcs, medicos, todos cristiios. Isto acontcce j i  hai mais de 30 anos, e os problemas de 
sobrcvivCncia da comunidade indigcna s6 fazem agravar sempre mais. Para manter esta situaqio, 
as lideranqas instituiram internamentc um esquema repressive com autoridadcs, segundo urn 
padrlo militar corn tenentes, capities, sargentos, cabos e soldados. Mediante tal esquema a 
comunidadc fica sob controle quase total das lideranqas, o que gera um clima de pcrmanente 
inscguranqa c violencia arbitriria na irea. vezcs, por qualqucr infraglo uma pcssoa pode ir 
para a cadcia e at6 sofrcr sob tortura. 

Em Guarita vivcm mais de 4000 pessoas. Algumas familias trabalham fora porque nlo tem sequer 
terra para plantar uma roga. Guarita C a maior irea indigena no sul do pais, uma irea importante 
pois quasc mctadc ainda esti cobcrta por mata nativa, o que aguqa o interesse das madeireiras da 
regiio que vivem retirando madcira clandcstinamcnte de 18, corn a conivkncia das autoridades 
indigenas. 

Quando a Miss50 se posicionou contra toda csta situaglo, niio foi muito bcm vista pclo cacique 
geral quc estava no podcr, e muito mcnos pcla FUNAI, tcndo sido expulsa da irca indigcna, em 
1985, apds vinte e cinco anos de prcscnsa missioniiria. Dcsdc cntio, o trabalho continua a partir 
de fora da irea, principalrncntc atraves dc visitas c urn  lrabalho organizativo, alCm do acornpa- 
nhamento B comunidadc indigcna lutcrana (cultos). 

Acho quc toda csta situaqio cstii por dctris daquclc "carrcgar a cruz juntos". A cruz de Cristo 
idcntifica-sc com a cru7de todos os dias vivida pclos Kaingiing. Natalinoagradecc pclas pessoas 
que lcvaram a mensagcm dc Jesus para clcs. Porquc esta mensagem, de alguma maneira, os 
liberta, os ajuda a enfrcntar a vida corno cla 6, os rcvigora e faz sonhar. Mas ao agradccer, ele 
mostra uma arguta percepgio indigena. Pois agradece, ao mesmo tempo, ao prciprio Jesus, pois 
clc sim, "esti todo tcmpo com todos 116.5". Olhcm ai. 0 missionirio 6 uma 6tima pessoa, foi muito 
Icgal, pois trouxc a palavra dc Dcus para nds, mas cle niio esti sempre conosco. 0 missionirio 
gosta de ir para a cidadc, tira fCrias, quem nio C brasilciro acaba voltando para a sua terra, quer 
dizcr, elc vai cmbora c a gcnte fica aqui carrcgando a nossa cruz. EntPo, qucm C quc fica mcsmo 
com a gentc? Qucm 6 que tem valor maior para nds? E Jcsus, porque Jcsus fica corn a gcntc. Acho 
que elc esti qucrcndo dizer isto. E, a meu ver, ele vai mais longe ainda nessa fala. Pois elc diz 
assim: "Mas 116.5 n5o sabcmos qucm esti praticando a palavra de Deus". Ora, Natalino podc cstar 
sc referindo a seus co-irmios c irmis, a elc prbprio, mas podc tamb6m estar dizendo outra coisa. 
Essas pcssoas que nos ajudaram, scri quc clas cstio praticando a palavra de Dcus? Jesus sabers 
qucm csth praticando a sua palavra no liltimo dia. Acho incrivel cssa fala do Natalino, porque ele 
deixa em abcrto o juizo, a histdria fica em abertoe nlo fechada mediante uma posisio indiscutivcl. 
Nlo intcressa aqui discutir a qucstio do juizo final. Mas, o quc cabe real~ar, C estc fato dc o 
indigcna qucstionar tarnbdm o missionirio, pois nenhum missionirio pode dizcr cabalmcnte que 
csti praticando a palavra dc Dcus. Esta scrA scrnprc intcrpclasiio, charnamcnto para quc scjarnos 
fieis ao Dcus que fala c salva o scu povo. 

Estou cscrcvcndo um trabalho sobrc csta cxpcriencia missionaria c quando dcscobri cste tcxto eu 
dissc: Tcnho que abrir o mcu trabalho corn estc dcpoirncnto. Pois cle rnostra quc os indigcnas 
niio s io  mcros rccipicntcs vazios a cspcra dc que os salvadorcs de fora vcnham precnchk-10s corn 
suas falas sagradas. Elcs dcmonstram uma capacidade de reflex20 prdpria e uma criatividade 
muito grandcs;a ponto dc rcvertcrem para os prciprios missionirios a mensagem que ouviram. 
Nesse sentido, esth correta a teologia da libcrtagio quando diz que s io  os pobres, os oprimidos, 
os pequeninos, os scm podcr, os ncgros, as mulhcres, as crianqas, os indigcnas quc hoje nos 
evangelizam. Natalino mostra quc elcs assumiram a fC cristi com scu jcito pr6prio e corn uma 
ccrta manha. Aparcntcmcntc, voce nio acha quc isto seria possivel porque com tanta opresdo, 
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com tanto preconceito, todo mundo dizendo que os indios niio sabem trabalhar a tcrra, que eles 
s l o  preguic;osos e outros absurdos do genero, a gente nlo esperaria esse tipo de consciCncia. Mas 
fato C que ela esti presente. E C urna consciencia vinculada 31 palavra de Deus, por sinal um fruto 
da reforma de Lutero, urna consci2ncia protestante, enfim. E mais, nlo se trata de urna consciencia 
individual, mas comunitiria, pois Natalino diz isto porque ele fala em nome e junto com seus 
irmiios e irmiis com quem esti lendo e interpretando a palavra de Deus. Este 6 um belo exemplo 
de corno, na America Latina, a teologia surgc como fruto da vivencia da f6, como expressiio da 
vida e da expcriencia comunitiria da Icitura, da pregaqio e da celcbraqiio da palavra dc Dcus. 

Vamos ao terceiro cxcmplo. 'i 
:I 

Leitura latino-americana a partir da 6tica indigena 

Faso referencia aqui a um texto belissimo de Elsa Tamez, publicado ncste mCs de novcmbro num / 
livro editado por mim, sob o titulo 500 anes de inva&o - 500 anas de reslencia (Sio Paulo/Rio I 
de Janciro, Paulinas/CEDI, 1992). Tarnce C urna biblista da Costa Rica, c tcm fcito in6meros 11 
trabalhos no campo da rcleitura biblica latino-americana. Ncsse tcxto "Quctzalcdatl e o Dcus '1 
cristiio - Alianqa e luta de dcuscs", ela estuda a tcologia prC-colombiana, a teologia dos Astccas 
e tenta estabelccer pontes, comparaq6es entre a teologia asteca e a tcologia cristii. De forma 
surprecndente, ela encontrou muitas semelhanqas e muitas divergsncias. Semelhan~as no sentido 
de descobrir que na tcologia indigena prC-colombiana, prt-cristl, portanto, hA muito de biblico, 'I 
h i  muita percepqlo que confere exatamente com a mcnsagem biblica. E da mesma forma como /I 
na Biblia encontramos toda urna discussPo que mostra os dcsvios do povo de Deus, Tamez l/ 
tambCm encontrou a mesma expcriencia na teologia indigcna asteca. 6 por isso que o subtitulo I/ 
do artigo fala em luta de dcuses. Ela descobriu, por exemplo, que quando se fala da tcologia asteca ii 
como fundamentada nos sacrificios humanos, no sacrificio dc vitimas de guerra como forma de 
atender aos dcuscs do pantciio asteca, a coisa nio C bcm assim. Houve, na verdadc, urna luta de 
deuses, urna luta entre os saccrdotcs astccas, na qua1 vcnccu Huitzilopochtli, o dcus que exigia 
sacrificios humanos. Ele cra o dcus da camada dominantc quando os cspanhdis chegaram ao 
MCxico. Qucr dizcr, a clitc que dominava o povo astcca conseguiu fazcr prevalcccr a sua tcologia, 
corporificada no dcus da guerra, Huitzilopochtli, quc era rcvcrcnciado como responsive1 pel0 
vitdria dos Astecas quando cstc povo tomou p s s c  da peninsula do Yucatan. E muito conhecida 
na AmCrica Latina aquela hist6ria dc quc conduzia-se a vitima at6 o altar do dcus, onde ela er 
sacrificada e se retirava do seu peito o coraqiio ainda quente. Elsa Tamez mostrou quc essa 
apenas uma parte da histdria. A outra era a religiiio do povo quc niio conseguira prevalecer diant 
da forqa da camada dominante. Neste caso, qucm era revcrenciado era Quetzalcdatl, representad 
pela Bguia. Em contrapartida ao primciro, Quetzalc6atl era um dcus miscricordioso. Pois foi el 
que se sacrificou para quc o povo pudcsse viver. Aliis, na histdria da origem do povo Asteca, ,, 
este deus se sacrificou, ele chegou a derramar seu sangue para quc o povo pudcsse viver. Quer i' 
dizer, h i  muitos paralclos com a mensagem biblica, por exemplo, a prdpria expcriencia de Jesus 
que se sacrifica para que o seu povo scja salvo. 

Em seguida, Tamez faz um estudo da Carta aos Romanos, exercitando urna releitura dos primciros 
capitulos, pois cstes sempre foram usados na missiologia latino-americana para mostrar como o 
deus dos outros, a religiiio dos outros cra presa do dcm8nio. Dai a razio dos missionirios lutarem 
para suprimi-la para quc, cntio, a vcrdade do Dcus cristio, a vcrdade de Jesus Cristo, prcvaleccsse. 
Ela mostra que pode scr fcita urna outra interpretaqiio da Carta aos Romanos, urna leitura na qua1 
Paulo fala da revelaqiio universal de Deus. Ela mostra que', de fato, C possivel que todos os povos 
captem, comprecndam c vivam essa rcvelaqio. Rcvclaqiio quc se manifesta sobrctudo na vida 
dos povos em difcrcntcs culturas. 
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Agora, aceitar outras interpretaqdcs como esta de Elsa Tamez, significa abrir m l o  dc um conceit0 
de misslo de m l o  Gnica, pclo qua1 s6 ha um caminho e este C o indigena scr rcduzido ao nosso 
mod0 de crcr, ?i nossa f6. Se se  aceita a revelaqio de  Dcus como urna rcvclaqio universal e que 
acontece de difcrentcs formas, alguma coisa deve ser acolhida. A gente podcria dizer, guardadas 
as proporqdes e as diferenqas, que se  trata do mesmo que fizemos aqui ontem noite com o estudo 
de OsCias 11. A vivCncia da fC dos outros povos dcveria ser importante para 116s. A gente nlo 
deveria descarti-la como algo demoniaco, por exemplo. Tamez est i  contestando todo urna vislo 
missionaria marcada pclo etnocentrismo, pclo eclesiocentrismo e pela dcmonizaqlo dos outros e 
de suas religides. Essa 6 a tcrccira maneira de como fazer a rclcitura biblica no confront0 com os 
povos indigenas. Quem quiser pesquisar mais, podera ler o nlimcro 11  da RIBLA (Revista de 
Interpretaqlo Biblica Latino-amcricana). 

Leitura indigenista da Biblia 

Inicialmcntc, urna distinqlo. E frcqiicntc a confusao quc sc faz cntrc indigcna c indigcnista. 
Indigcna scria a lcitura fcita por um indigcna como mostrci acima no cxcmplo dc Natalino. 
Indigcnista d o trabalho dc pcssoas da sociedadc ou das igrcjas quc assumiram a causa indigcna, 
s e  solidarizam com suas lutas c propocm urna nova lcitura biblica quc ajudc a aprofundar cstc 
novo compromisso, visto sob a pcrspcctiva da vivencia da f6 crist5. Siio pcssoas, grupos e sctores 
das nossas igrcjas quc dccidiram colaborar na luta dc  libcrtaqiio dos povos indigcnas c se  tornam 
scus aliados cstratigicos. 

0 quc temos dcscobcrto ncssa caminhada junto aos povos indigcnas tcm-sc mostrado muito 
importantc porquc nos tcm ajudado a pcrccbcr com novos olhos o chamamcnto dc Jcsus ao 
discipulado. Pcrccbcmos quc csta luta ao lado dos povos indigcnas podc scr uma proposta dc vida 
para quc clcs tcnham vida abundantc. A rclcitura biblica d dccorrencia dcssc novo compromisso 
porque as lcituras antcriorcs (colonialists e fundamcntalista) niio scrvem, p i s  sc  tornaram 
climpliccs da mortc dos povos indigcnas. 

Ncssa rclcitura, a nossa atcnqiio rccai sobrc outros tcxtos, quc at6 cntiio nio tinham sido lidos 
numa pcrspcctiva missionirio-libcr~adora. A miss50 do s6culo 19 fundamcntou-sc praticamcnte 
num linico tcxto, Matcus 28,18-20(cscu paralclocm Marcos 16,IS-16), ondc Jcsus fala da Grande 
Comisslo. Scm grandcs discusscics tcol6gicas, miss50 cra ir a todos os lugarcs, fwcr discipulos 
e batizar cm nomc do Dcus Trilino. Como rcsultado, sc formaram igrcjas novas. A qucstio d quc 
cste tipo de  missio aliada ao emprcendimcnto neocolonial cntrou ern crisc, sobrctudo a p j s  a 
Segunda Gucrra Mundial. Com os movimcntos dc libcrtaqiio national, a indcpcndencia das 
cx-colbnias, as igrcjas nacionais no Tcrcciro Mundo passaram a intcrfcrir no dcbatc missionirio. 

Com isso, uma nova comprccnsio da tarcfa missionhria comcqou a sc csboqar. Missio tcm a vcr 
com a rcalidadc do Rcino dc Dcus c sua justiqa (Matcus 6,33). Esta triadc missiio- cvangcliza- 
<lo-justiqa marcou a nova conccp@o quc cxprcssava, no fundo, um novo cngajamcnto dos 
cristiios cm favor dos pobrcs c dos povos oprimidos. Alcitura anterior nos lcgou uma intcrpretaqlo 
viciada do  texto da Grandc Comissiio, quc cntcndia a misslo dc um ponto dc vista cclcsiocentrico 
e de miio 6nica. Foi ncccssirio rclcr o tcxto biblico para superar esta visio. E entiio sc  chcgou a 
redescobrir verdadciras j6ias, tesouros que andavam cscondidos aos nossos olhos. Vou citar um 
excmplo para ilustrar. 

Num dos liltimos documcntos lanqados pelo Consclho dc Missiio cntrc fndios (COMIN), da Igrcja 
Evangdlica dc Confissiio Luterana no Brasil, cm comcmoraqiio aos dez anos dcssc Consclho, o 
tcxto biblico citado para a conclusiio cncontra-se em Ezcquicl37,l-10. Para n6s quc trabalhamos 
ao lado dos povos indigenas, foi muito importantc rcdescobrir um tcxto prof6tico como cstc. Pois 
n6s lidamos com povos praticamcnte exterminados, povos que sc  encontravam no buraco da 
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morte. A estes povos o profeta anuncia que o Espirito do Senhor que vem dos quatro vcntos, virl 
para levantar um vale de ossos secos. J l  ai tcmos uma teologia dos espiritos muito prdxima das 
teologias indigenas. Pois bem, desses ossos secos, o Espirito que vem dos quatro ventos irl fazer 
ressurgir um povo. Para nds, isso significou que a ressurreisio C a mensagem, talvez a linica que, 
verdadeiramente, interesse aos povos indigenas. Porque eles foram mortos e o Deus da vida os 
quer vivos outra vez. E desta feita, para uma vida nova, que nio tem fim. 

A ressurreisio, numa perspectiva cristi, nio acontece apenas no fim, na escatologia. Ao 
contririo, ela C uma experiencia presente, cotidiana, poderiamos dizer. Para os povos indigenas 
isto quer dizer que nas suas lutas eles contam com o auxilio do Espirito que vivifica os mortos. 
E vlo ressurgindo como que das cinzas das fogueiras dos conquistadores de ontem e de hoje. Viio 
reconstruindo sua histdria e suas espcransas. Assim, ascendem 21 existencia histdrica, v io  
ganhando rosto e configura~io, passam a ser reconhecidos e, a duras penas, ouvidos. 

Quando vivi no Acre, no inicio dos anos oitenta, nio fazia muito que a FUNAI e o Governo do 
Estado haviam reconhecido a existencia de inlimeras tribos. At6 1975, essas tribos eram consi- 
deradas extintas. 0 s  indios eram confundidos com os caboclos ribeirinhos, sem idcntidade e 
histdria prdprias. Hoje se sabe que sobreviveram i s  frentes piodeiras do sCculo passado pelo 
menos 15 povos indigenas, que estio num processo de recuperaqio de suas terras e de sua 
identidade. 

Quer dizer, apds ter sido declarada a sua morte, eles ressurgiram no cenlrio regional e estio 
atualmente num franco processo de reconstruqio Ctnica e social. 

0 movimento reccnte da aliansa dos povos da floresta, que expressa a uniio desses povos com 
outros sctorcs marginalizados da socicdadc amazbnica, ainda que sujeito a inlimcros problcmas, 
representou um avanso cxtraordinsrio na capacidade dos oprimidos se unircm para mudarem os 
rumos de sua hisdria. E claro que tal mudansa jamais acontcccrl como num passe dc msgica. 
Mas seguramente ela nunca acontecerl se passos como este deixarem de scr dados e alentados. 
E estes fatos t8m muito a ver com aquilo que o Espirito que vem dos quatro ventos realiza no 
mundo. 

Para encerrar, entendo que estes povos tambkm tCm uma mensagem a nos oferecer. E esta, por 
vezes, estl mais prdxima da mensagem biblica que nossos sermdes dominicais. Quando lhes 
daremos ouvidos? Ou tamb6m somos daqueles que dizem: "E de BelCm, pode vir alguma coisa 
boa?" 

'/ 
Para uma continuidade e aprofundamento dcste tema, sugerimos a leitura do livro "500 anos de 
invasio - 500 anos de resistencia", organizado por Roberto Zwetsch, S i o  PauloIRio de Janeiro, ! 

// 
Ediqdes PaulinasJCEDI, 1992. \I 

Atensso especial para o artigo "Quetzalcdatl e o Deus Cristio - Alianqa e luta de deuses", de Elza /I 
Tamez. 

il j 

Roberto E. Zwetsch C pastor luterano, mestrando em Missiologia, na Wculdade Nossa Senhora de 
AssunGo, em SZo Paulo, e integrou at6 dezembro de 1992 o Programa de Asscssoria Pastoral do CEDI 
- Centro Ecumenico de Documenta~Zo e Informa@o. 

Enderqo: AIC. Escola Superior de Teologia 
Caixa Postal, 14 
93001-970 SZo Leopoldo RS 
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"Da argila, a nossa expresslo - o r a ~ l o "  
Relato resumido da Celebra~Zio final do Encontro 

Jane Falconi F. Vaz 

Como prcparaqiio para a celebraqiio, fizemos um exercicio utilizando argila. 

0 objetivo era expressar atraves do trabalho de nossas miios, tudo o que havia significado o 
Encontro mas tambCm, tudo o que se passava dentro de n6s e que refletia nossas experisncias de 
€6, familiares, afetivas, niio importando se enfatizfissemos o momento presente ou lcmbranqas de. 
nossa infincia ou adolcscCncia. 

Todas as pessoas do grupo se colocaram informalmente, no espaqo ao redor, no pr6prio chio, 
para preparar seu "projeto na argila". 

Surgiram trabalhos muito bonitos, alguns bastante artisticos, outros mais simples. PorCm, o mais 
importante foi perceber que para todos(as), estava express0 ali, algo muito significative em suas 
vidas. 

0 exercicio fcito com seriedade e carinho revelou a sensibilidade e a presenqa do Espirito do 
Senhor. 

Depois, quando da cclebraqiio, propriamcnte dita, cada um ofereceu a Deus o simbolo de seu 
trabalho e dc sua vida, expressando verbalmente o que tinha fcito na argila c a r ado /emo~lo  de 
tC-lo feito. 

Houve muita comunhiio ncsses momentos. Emoqiio. 

A mcdida em quc cantivamos e orivamos nos intcgramos como um grupoque dc fato compar- 
tilhou suas expcriencias. 

Ao final, comcmos pi30 e bebemos vinho,,em mcmdria dc Jesus, irmiio, amigo e incentivador 
de nossa caminhada! 

Seguiram-se os abraqos, os beijos e a esperansa de levar adiante o projeto de Vida ?I qua1 nos 
impele o Reino. 
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