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A Leitura Biblica por meio do Metodo ~ociologico' 

Uwe Wegner 

Seguidamente se ouve a queixa de que no chio das comunidades a aplicaqso efetiva do mCtodo 
socioldgico C muito rara. Ele parece estar mais reservado a especialistas e pessoas com maior 
grau de formaqio. Caso seja verdade, C uma pena, porque uma das coisas que este mCtodo de 
leitura mais quer 6 justamente estudar a Bfilia a partir da realidade concreta dos seus textos e, 
por extensio, das comunidades que os interpretam. Esta C a razHo pela qual o mCtodo C tambCm 
denominado por alguns de anlflise materialista du Biblia: Quem estuda a Biblia pel0 mCtodo 
socioldgico quer captar e compreender a fundo toda a realidade material e concreta que os textos 
pressup6em e dentro da qual surgiram e se formaram. H i  pessoas que nHo falam nem de m6todo 
sociol6gico nem de anilise materialista, e sim, de leitura dos quatro lados: & G e  o mCtodo 
contempla, sobretudo, quatro lados determinantes da realidade dos textos e daquela que vivemos 
hoje. Achamos que o nome que se dB a este mttodo de leitura C secundirio. 0 que importa saber, 
C se e em que medida ele realmente contribui para que a leitura biblica possa ser um process0 
criativo, desafiante e libertador, tanto na esfera individual, quanto na comunitiria e social. A 
medida em que isto for verdade, o mCtodo socioldgico nso ficar6 reservado "aos estudados", mas 
poderi fermentar entre quaisquer pessoas ou grupos que pretendam estudar a Biblia de forma 
comprometida. 

Metodo Sociologico - Informaq6es sobre literatura a respeito 

Alberto Antoniazzi apresentou em 1984 um apanhado da literatura a respeito deste mCtodo que, 
at6 ent50, havia sido publicada no Brasil (Estudos Biblicos, v.1, 1984, p.50-54). Depois desta 
data seguiram-se virias outras publicaq6es a respeito. 

Um apanhado detalhado da literatura sobre o assunto em lingua estrangeira fornece o livro de 
' Gerd Theissen, Sociologia da cristandadeprimitiva (Sio Leopoldo, Sinodal, 1987), p.179-200. 

A nds interessa mais repassar breves informaqbes sobre: 

a) como se tem entendido o metodo, 

b) como se tem aplicado o mesmo na literatura. 

Quanto B primeira questio, C interessante notar que h i  pouca coisa escrita em portugues. Quem 
quiser se informar a respeito do que "ern a ser o mCtodo socioldgico e de como C possivel 
compreend2-lo e interpret$-lo, recomendamos a seguinte literatura: 

1. Palestraapresentadanoseminario"M6todoSociolbgicode LeituradaBiblian promovido pelo programa de Assessoria 
a Pastoral do CEDI-Centro Ecumgnico de Documenta~50 e lnformar$io, no dia 9 de junho de 1990, em S5o Paulo. 
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Ana Flora ANDERSON e Gilbeao GORGULHO, "A leitura sociol6gica da Biblia". In: Estudos 
Btblicos, v.2, 1984, p.6-10 

Carlos TOSAR, "A leitura da Biblia com o povo trabalhador". In: Estudos Btblicos, v.2, 1984, 
p.71-74 

Airton Josh da SILVA, "Leitura sociol6gica da Biblia". In: Estudos Btblicos, v.32,1992, p.74-84 

John H. ELLIOTT, Um larpara quem niio tem casa. Interpreta~iio sociolbgica daprimeira carta 
de Pedro (SBo Paulo, Paulinas, 1985), p.9-23 

Gerd THEISSEN, Sociologia da cristandadeprimitiva (SCo Leopoldo, Sinodal, 1987), p.9-35 

Gerd THEISSEN, Sociologia do movimento de Jesus (SHo Leopoldo, Sinodal, 1989), p.101-141 

Norman K. GO'ITWALD, As tribos de Iahweh. Uma sociologia da religiiio de Israel liberto - 
1250-1050 a.C. (SBo Paulo, Paulinas, 1986), p.19-33 

JoBo Evangelista MARTINS TERRA, "Comentlrio biblico na perspectiva do pobre". In: Revista 
de Cultura Bfblica, ano 31, v.12, n.45146, 1988, p.20-56 (posicionamento critic0 e contrlrio ao 
mCtodo). 

Quanto ?i quest50 de como se tem aplicado o mCtodo na literatura, constata-se uma gama de 
variaqbes. A aplicaqBo concreta do mCtodo pode ser encontrada, entre outras, nas seguintes 
modalidades: 

a) em textos isolados. Exemplos: 

Martin VOLKMANN, Jesus e o templo. Uma leitura sociolbgica de Marcos 11,15-19 (SPo 
Leopoldo/SBo Paulo, SinodalPaulinas, 1992) 

Uwe WEGNER, "Romanos 13,l-7: 0 cristiio e as autoridades. Uma leitura sociol6gica". In: 
Revista de Interpreta~cIo Bfblica Latino-Americana, v.4, 1989, p.61-80 

Carlos A. DREHER, "A formaqiio social do Israel prC-estatal". In: Estudos Teol6gicos, v.26, 
1986, p.169-201) 

b) em assuntos delimitados, que abrangem mais de um texto. Exemplos: 

Gerd THEISSEN, Sociologia da cristandade primitiva (S5o Leopoldo, Sinodal, 1987). Nesta 
obra o autor aborda assuntos, a excmplo de: "Radicalismo itinerante" (p.36-55); "A rendncia B 
violencia e o amor ao inimigo" (p.100-132); "0s fortes e fracos em Corinto" (p.133-147) 

Frank CRUSEMANN, "Direito - estado - profecia". In: Estudos Teolbgicos, v.29, 1989, p.283- 
294) 

c) em livros biblicos isolados. Exemplos: 

Juan STAM, "Apocalipsis y el imperialism0 romano". In: Lectura del Tiempo Latinoamericano. 
Seminario Biblico Latino-Americana, 1979, p.27-60. 

John H. ELLIOTT, Um larpara quem niio tem casa. Interpretapio sociolbgica daprimeira carta 
de Pedro (SBo Paulo, Paulinas, 1985). 

Milton SCHWANTES, Ambs. Medita~oes e estudos (Petr6polis/SCo Leopoldo, VozesISinodal, 
1987) 

Ched MYERS, 0 evangelho de Siio Marcos (SBo Paulo, Paulinas, 1992) 
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Joel Ant6nio FERREIRA, Primeira epfstola aos Tessalonicenses (SPo Paulo/SPo LeopoldoIPe- 
trdpolis, Metodista/Sinodal/Vozes, 1991) 

Francisco REYES ARCHILA, Hechos 15,l-35. Un ensayo de lectura sociolbgica. (Dissertaqio 
de mestrado apresentada ?I Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assun~io,  S io  Paulo, 1993). 

0 propdsito de aplicar o metodo socioldgico integra tambem o projeto ecumCnico do "Comentario 
Biblico" (Antigo Testamento e Novo Testamento). Estes comenkirios biblicos querem ser, 
primariamente, "leitura da Biblia na perspectiva dos pobres". Mas contCm, inegavelmente, vArios 
acentos e afinidades com o m6todo sociol6gic0, sendo que o grau destas afinidades varia de 
autor(a) para autor(a). Para uma critica ao comentario e B an6lise sociol6gica dentro dele, confira 
o jB aludido artigo de Joio Evangelista Martins Terra. 

d) em periodos hist6ricos delimitados. Exemplos: 

Norman K. GOlTWALD, As  tribos de Iahweh. Uma sociologia da religiho de Israel liberto - 
1250-1050 a.C. (Sio Paulo, Paulinas, 1986) 

Winfried THIEL, A sociedade de Israel nu &pocaprd-estatal (Sio Leopoldo/Sio Paulo, Sino- 
dal/Paulinas, 1993) 

ACO-CPO, "A hist6ria do povo de Deus. lQ volume: De Abraio at6 o fim da monarquia". Rio 
de Janeiro, 1987; 2%oolme: "Do exilio at6 o fim da dominaqio grega". Rio de Janeiro, s.d. 

ACO-CPO, "Jesus. Sua terra, seu povo, sua proposta". 3"d. Rio de Janeiro, 1985 (este material 
15 popular e representa uma das melhores iniciaqdes 2 leitura sociol6gica da Biblia que possuimos 
atualmente; mereceria ser amplamente divulgado nas comunidades) 

Hans G. KIPPENBERG, Religiho e forma~do de classes na antiga Ju&ia (SBo Paulo, Paulinas, 
1988; analisa desde o s6culo 5 a.C. at6 2 6poca de Jesus) 

Klaus WENGST, Pax romana. Pretensho e realidade ( STo Paulo, Paulinas, 1991) 

Joaquim JEREMIAS, Jerusalt!m no tempo de Jesus. Pesquisas de histbria econbmico-social no 
pertodo neotestamentlfrio (Sso Paulo, Paulinas, 1983) 

Gerd THEISSEN, Sociologia do movimento de Jesus (Petrdpolis/SPo Leopoldo, Vozes/Sinodal, 
1989) 

Howard C. KEE, As origens cristds emperspectiva sociolbgica (Sio Paulo, Paulinas, 1983) 

Shigeyuki Makanosi, A leitura sociol6gica do sacrificio (zebah) em 1 Samuel 1-1 Reis 12. 
(Dissertaqio de mestrado apresentada 2 Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunqio, Sio  
Paulo, 1986). 

e) em aspectos especificos do mCtodo, como nas Breas da economia ou politica. Exemplos: 

Carlos A. DREHER, "A economia no livro de Joel". In: Revista de Interpreta~do Bfblica 
Latino-Americana, n.lO, 1991, p.61-71 

Nestor 0. M~GUEZ, ' ' ~ in~ua~em'b ib l i ca  e linguagem politicam. In: Revista & Irzterpreta~rSo 
BtblicaLatino-Americana, n.4, 1989, p.49-60 (leitura politica da la carta aos Tessalonicenses). 

A leitura atraves dos quatro lados 

Neste m6todo de leitura biblica parte-se do pressuposto de que quatro lados ou aspectos s io  
determinantes e de suma importsncia dentro da vida de um povo: 
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economia - como se encontram organizados produqio e trabalho, 

relasties sociais - como o povo se relaciona entre si, 

politica - como C exercido o poder, 

ideologia - sistema de valores e idCias nos quais o povo se baseia. 

Caracteriza~iio dos quatro lados 

Gilberto Gorgulho e Ana Flora hderson2 resumem os quatro lados determinantes da vida como 
segue: 

"A leitura sociolbgica parte da base material da vida social: a produ~fio e o trabalho. At se 
encontra o germe de vida ou de morte que ir4 aparecer no conjunto do tecido das relap5essociais. 
E esta base das rela~bes sociais mostra ainda que o eixo e o centro das relqdes sociais t a busca 
da vida em todas as sum dimensbes ... A divisio do trabalho suscita e forma grupos sociais com 
sua consci&ncia e com suaprdtica espectfica afim de assegurar os seus interesses e o seuprojeto. 
A f  estd ofundamento das relac6es sociais e o eixo de sua organiza@o. A defesa dos interesses 
de cada grupo faz surgir o conflito no qual se insere a dimensiio ttica: o relacionamento dos 
grupos se faz nu justi~a ou nu injusti~a, nu solidariedade ou nu marginaliza@io. A sociedade se 
integra ou se desintegra, e o seu projeto t de morte ou t um projeto de vida em comum no qual 
todos tt?m a mesma participa~io. At  se inserem, entiio, os valores da verdade, da justi~a e da 
solidariedade nu igualdade e naparticipapio de todos. 

A dimensfio politica apresenta o poder como fo r~a  que articula a organizapio social e sua 
estruturapio nu histbria. A pol ftica e o sistema jurtdico manifestam a articula~iio das media~bes 
necessdrias para garantir a vida social do povo. A dimensiio politica leva a compreender as 
categorim de raGa, na@io, estado e a originalidade do povo como o ser social que se constrbi 
na liberdade, superando as domina~bes, naparticipa~io e na comunhio fiaterna. 

A ideologia t o dpice da codifica~io que se apresenta como justificativa e cimentopara o conjunto 
das rela~des sociais. k manifestada na mentalidade, nas estruturm mentais, na cultura, na 
filosofia e nu prdtica religiosa. Reveste-se de uma forca sagrada e natural para justificar 
determinada organizapio social. Assim se a ideologia t a express& dos interesses mentirosos e 
injustos de um grupo social ela t germe de morte e domina~iiopara o conjunto da sociedade, a 
partir dos interesses e do poder de urn determinado grupo. Mas, se veicula interesses legttimos 
e justos e apresenta verdades concretas, germes de justip e solidariedade, a ideologiapode ser 
vista como manifesta~iiopeculiar da verdade e da justi~a que instauram uma crise no conjunto 
social e 12 apelo para o discernimento e para a mudan~a do conjunto das rela@ies sociais que 
formam a vida dopovo. A ideologia t um esptrito que sustenta a reprodupio ou a mudan~a da 
vida social. 0 discernimento da vida social est4 pois, no discernimento do conteado e da 
finalidade das iakologias. " 

Exercicios de leitura atravks dos quatro lados 

SCo feitos de duas maneiras: 

(1) ClassificaqCo, avaliaqio, sintese e interconexio entre os lados 

2. Ana Flora Anderson e Gilberto Gorgulho, "A leitura sociol6gica da Biblia". In: Estudos Biblicos, v.2, 1984, p.6-7 
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Neste primeiro caso procura-se, inicialmente, ver quais elementos e termos o texto apresenta em 
relaqio a cada um dos quatro lados, os quais sCo devidamente anotados. Em ensaios e folhetos 
sobre a leitura dos quatro lados encontram-se algumas sugestbes em forma de perguntas, que 
podem facilitar este process0 inicial de classificaqCo. Assim, por exemplo, se quisermos saber 
que palavras relacionar com as diferentes ireas ou lados, orientamo-nos por perguntas como: 

Brea da economia: Que aspectos apresenta o texto sobre produc;io, produtos e sua comercia- 
lizaqgo, divisio do trabalho e seus instrumentos e propriedade dos meios de produqio (como, 
por exemplo, a terra), distribuiqio de renda, consumo da produqio? 

Brea das rela$ties sociais: 0 que diz o texto sobre a maneira de se relacionarem as pessoas e 
os grupos ou classes que elas representam? H5 um bom ou mau relacionamento ou mesmo 
quebra de relaqlies? As pessoas, grupos ou classes estlo unidas ou divididas; em re1ac;Co de 
amizade ou hostilidade? 

Brea do poderlpolitica: Quem exerce poder no texto (pessoas, grupos, instituiqbes, "princi- 
pados e potestades") e que tipo de poder 15 exercido? Como as pessoas (grupos, instituiqbes, 
povo) reagem ao poder exercido? 
Como se manifests o poder oficialmente constituido e o poder n60 oficial de pessoas, grupos 
ou do povo como um todo? 

Area da ideologia: Que valores de vida e de conduta o texto defende, cornbate, sanciona ou 
relativiza? Em que se baseia para acatar ou rejeitar estes valores? Que tipo de religiio ou de 
Deus transparece no texto? De que maneira e atravCs de que recursos interesses de pessoas,. 
grupos, classes ou instituiqdes dominantes sio legitimados? Com base em que o texto 
fundaments a resistencia e a defesa de legitimos direitos de pessoas, grupos ou classes 
dominadas e exploradas? 

Este breve roteiro de perguntas C de valia, sobretudo, quando pessoas trabalham com o m6todo 
num estagio inicial. A titulo de exemplo apresentaremos uma classificaqio de termos baseada no 
texto do conflito entre Jesus e o templo em Marcos 11,1549e apresentadapor~artin~olkmann~ 
que assim enquadrou as varias palavras dentro dos respectivos quatro lados do mCtodo: 

Economia: 

(versiculo 15) Jerusalem, templo, vendedores e compradores, cambistas, vendedores de 
pombas, Jesus expulsa e derruba. 

(versiculo 16) recipiente 

(versiculo 17) covil de salteadores 

(versiculo 18) sumos sacerdotes e escribas 

Politics: 
(versiculo 15) Jerusaltm, templo 

3. Martin Volkrnann, Jesus e o ternplo. Urna Leitura sociol6gica de ' ~ a r c o s  1 1,15- 19. S2o Leopoldo/Slo Paulo, 
Sinodal/Paulinas, 1992, p.46. 
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(versiculo 18) sumos sacerdotes e escribas procuram elimini-lo, pois o temem 

Relaqbes Sociais: 

(versiculo 15) Jerusalem, templo, vendedores e compradores, cambistas, vendedores de 
pombas, Jesus (e seu grupo) 

(versiculo 17) casa de oraqio, covil de salteadores 

(versiculo 18) sumos sacerdotes e escribas procuram elimin6-lo, pois o temem 

Ideologia: 

(versiculo 15) Jerusalem, templo 

(versiculo 17) Palavra de Jesus, casa de oraqio (para todos os povos), covil de salteadores 

(versiculo 18) sumos sacerdotes e escribas procuram elimin6-lo, pois o temem. 

A apuraqio e a anotaqlo separadas dos elementos pertencentes aos quatro lados e que se 
encontram dentro de um texto, oferecem algumas vantagens para quem principia nos exercicios 
deste metodo de leitura. Estas vantagens s io  as seguintes: 

a) Aumenta a nossa sensibilidade em relaqio aos quatro lados dentro de um texto. Comeqamos 
a notar aspectos ou detalhes sobre economia, ideologia, que, sem a prfitica do exercicio, n lo  
iriamos conseguir. 

b) Aumenta a nossa sensibilidade sobre Breas que nio sCo necessariamente de nossa predileqlo 
ou prioridade, mas que, por vezes, s io  de relevhcia dentro de um texto. Ched Myers, por 
exemplo, interpreta todo o evangelho de Marcos B luz da palavra de Jesus em Marcos 3,27: 
"Ningukmpode entrar nu casa do valentepara roubar-lhe os hens, semprimeiro amarrd-lo; e 
s6 entrio lhe saqueard a casa". Para ele o versiculo apresenta todo um programa ideolbgico-po- 

. litico em oposi@o ao sistema templo-estado, com sede em Jerusalem, o que determinou que 
entitulasse todo o seu comentirio ao evangelho de Marcos com as palavras "Binding the strong 
man. A political reading of Mark's story of Jesus" ("Arnarrando o homem forte. Uma leitura 
politica do evangelho de Marcos"). De fato, se olharmos as palavras do versiculo com atenqlo, 
elas slo, por excelgncia, de cunho politico. Mas, sem uma procura explicita por elementos 
politicos dentro de um texto como Marcos 3,22-27, sera que chegariamos 3 mesrna concluslo 
que Ched Myers? 

c) Provoca uma serie de inseguranqas relacionadas ao lado exato a que pertencem certos termos 
ou realidades dentro do texto. Por exemplo: Em qua1 dos quatro lados deve ser enquadrada uma 
palavra como "templo"? Pertence ao lado da economia, ideologia, politica ou das relaqks sociais? 
Este embaraqo e inseguranqa iniciais escondem, no fundo, um elemento positivo, pois vCo 
mostrando que na realidade concreta dos textos e da vida, instituiqbes ou idCias nem podem ser 
enquadradas isoladamente num s6 dos quatro lados. Na realidade concreta da vida uma instituiqio 
como o templo perpassa todos os quatro lados analisados. 0 exercicio nos faz perceber, portanto, 
que economia, politica e ideologia siio realidades bem mais interdependentes e mutuamente 
influenci6veis do que B primeira vista poden'amos supor. 

Uma vez enquadrados os vlrios termos do texto nos quatro lados correspondentes, passa-se a 
avali6-10s. Neste process0 de avaliaqio devemos dar ''came e osso" a estes termos. Isto significa 
duas coisas: 
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a) Aprofundar o seu significado, recolhendo o maior n ~ m e r o  de informasbes sobre os mesmos. 
Para isto devemos servir-nos de todos os recursos disponiveis, como dicionirios biblicos, 
comentArios e literatura sobre o mundo contemporbneo como um todo; 

b) Ver qual o papel e o grau de importAncia que o termo desempenha no texto especifico sob 
anilise. Na maioria das vezes as palavras, quando analisadas ou contempladas isoladamente, niio 
diio um sentido desejivel. Importa, pois, ver a funs50 que estas desempenham dentro do texto 
em que se encontram, ou seja: Importa determinar qual a funs50 de urna palavra dentro do 
conjunto maior de aqdes ou ditos que o texto apresenta. Afinal, ninguCm estuda termos em funs50 
deles mesmos! E preciso enfatizar este segundo aspect0 para evitar que o estudo das palavras vire 
um trabalho atomizado e fragmentado que nio leve a lugar nenhum. 

Sintese 

Analisadas as palavras classificadas dentro de cada um dos lados, procura-se apresentar urna 
sintese para cada um deles isoladamente. Esta, procura mostrar o grau de importAncia que cada 
urn dos lados detCm no texto. E o melhor critCrio para averiguar este grau de importiincia C 
procurar responder 2 seguinte pergunta: 0 lado em apreqo tem autonomia dentro do texto, ou 
seja, fornece por si s6 urna ldgica ou coerCncia? Quando este C o caso, entio o lado em apreqo C 
ou o mais importante no texto, ou - no minimo - um dentre os mais importantes. Quando este niio 
C o caso, entio as palavras ou terrnos classificados dentro dos lados s6 tCm funqio de apoio ou 
de complementaqio; nestes casos elas nio formam um todo coerente dentro dos rcspectivos lados, 
mas se encontram unicamente "a serviqo" da Brea determinante e tematizada no texto. 

Este exercicio de sintese C urna quest50 de sensibilidade e aprendizado. Nem sempre C ficil. Mas 
6 fazendo que varnos aprendendo. Importante 15, sobretudo, notar que a determinaqiio de qual seja, 
dos quatro lados, aquele que dentro do texto detenha o maior grau de importbncia, nem sempre 
C urna coisa 6bvia e clara. As vezes tambCm h i  mais lados simultaneamente destacados dentro 
de um mesmo texto. No caso do conflito entre Jesus e o templo visto anteriormente (Marcos 
11,lS-19) isto fica muito claro: os versiculo 15-16 destacam a economia, o versiculo 17 a 
ideologia e o versiculo 18 o poder! E claro que o "estopim" para os versiculos 17-18 C dado pela 
prhtica econbmica fraudulenta descrita nos versiculos 15-16. Mas 6 ineghvel que, fora o lado 
econbmico, Marcos 11,lS-19 tambCm destaca ainda os lados ideol6gico e politico. 

lnterconexao entre os lados 

0 levantarnento dos quatro lados 6 um exercicio que, por sua natureza, traz urna certa tendCncia 
de separar aspectos que fazem parte de um todo maior. Por isso, ap6s a classificaq50, avaliaqio 
e sintese dos lados em separado, C necessirio fazer a pergunta sobre o relacionamento destes 
quatro lados entre si. Este exercicio pressupiie que o lado determinante do texto j i  tenha sido 
apurado. Agora C necesshrio saber de que forma estelado determinante se relaciona com os demais 
lados. Ou, em caso de havermais de um lado igualmente determinante no texto: Como estes lados 
destacados se conectam com os restantes? 

A titulo de exemplo, tomemos mais urna vez a hisdria de Jesus e o conflito com b templo (Marcos 
11,lS-19). J i  dissemos que o motor do conflito residia nurna pritica fraudulenta de vendedores 
e cambistas do templo. 0 exercicio de interconexio entre os lados procura responder B pergunta: 
Por que razdes representantes da autoridade do sinCdrio (sumos sacerdotes e escribas) - ou seja, 
o lado politico - pretendem eliminar Jesus (versiculo 18)? 0 que tem o seu exercicio de autoridade 
a ver com o comCrcio de vendedores e cambistas no templo? E que espCcie de poder detCm o 
povo, urna vez que o medo que Jesus provoca em sumos sacerdotes e escribas advCm do fato do 
povo encontrar-se maravilhado corn o seu ensino (versiculo 18)? Uma outra interconexio, a da 
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economia com a ideologia, d6-se h luz do versiculo 17. Pergunta-se: A expulsiio de vendedores 
e cambistas do templo C motivada pela compreensiio que Jesus tem da finalidade do templo como 
casa de oraqiio (e niio de com6rcio) para todos os povos? Ou a perversiio econ8mica do templo 
faz com quc Jesus Ihe descubra um novo sentido e valor? 

Tomemos ainda o exemplo do controvertido texto de Romanos 13,l-7. 0 lado determinante 
dentro dele C enquadrado ou na irea do exercicio do poder ou na irea da ideologia, segundo a 
qua1 as autoridades s lo  "servas de Deus" para punir malfeitores e louvar benfeitores. Mais para 
o final do texto, contudo, aparecem em dois versiculos alusdes explicitas ao lado da economia: 
versiculos 6-7 .0  exercicio de interconex50 entre os lados deve procurar responder em que relaqlo 
esti a ideologia especifica dos vcrsiculos 1-5 com os imperativos dc economia do versiculo 7. 
Ou seja: Poderia ter gerado a neccssidade do pagamento de impostos por parte dos cristios na 
capital do impbrio a ideologia especifica dos versiculos 1-S? 

Independentemcnte dc como consigamos responder a esta ou a pcrguntas scmelhantes, de 
qualquer forma cabe atentar muito cuidadosamente para estas intcrconcxdes, pois assim como 
elas aparecem retratadas dcntro dos textos, tambtm costumam manifestar-se na realidade do 
dia-a-dia de nossas vidas. Na verdade determinadas ideologias siio sempre mais apreciadas em 
determinadas classes. Por outro lado, certos interesses econbmicos ou de poder podem estar na 
raiz de nossas escalas de valores c, portanto, determinar nossas ideologias. Dai scr de suma 
importlncia nlo isolar as id6ias e os valorcs dos intcrcsses materiais ou do poder que podem estar 
a determini-los! 

(2) Determinag80 do conflito como o eixo central do texto 

Pessoas mais habituadas com o m6todo socioldgico niio precisam, necessariamente, realizar a 
cada novo texto todos os passos metodoldgicos que uma aplicaqiio "literal" da leitura atrav6s dos 
quatro lados sugere. Por isso uma scgunda maneira dc aplicar o m6todo socioldgico C partir 
diretamente para a detcrminaqiio do eixo principal do texto, em torno do qual gira o scu conflito 
blsico. Apergunta determinante neste mod0 de anilise 6: Qua1 6 o con flito central quc transparcce 
no texto? Em torno de que assunto principal gira o seu contcfido? 

Uma vez determinado este conflito b6sic0, tem-se automaticamente qual dos quatro lados 6 
determinante no texto. Aseguir passa-se, como no m6todo anterior, Zi anilise da interdcpcndencia 
e interconexlo do lado central com os demais. As pcrguntas siio aqui novamente as mcsmas: Que 
tipo de relaqdes existem entre o lado determinante do texto e os demais lados do mCtodo 
socioldgico? At6 que ponto o conflito central do texto explica-se a partir de sua interconcxlo com 
os outros lados e de que naturcza seria csta intcrconexCo? 

0 pressuposto na aplicaqiio deste procedimcnto 6 que a natureza do evangelho 6 conflitiva, mas 
que os conflitos que ela desencadeia podem dar-se em difercntes ireas c sob diferentcs aspcctos. 
As vezes o conflito se desencadeia no tcrreno da economia, em outras, na Area das relaq6essociais, 
ideologia ou mesmo do poder. Mas tanto aqui como na metodologia anterior vale o que jB 
colocamos: 0 fato de cada texto tematizar conflitos rcstritos a um s6 dos quatro lados niio significa 
que a sua raiz mais profunda niio se relacionc com os demais! 

9 

Objetivos da leitura atraves dos quatro lados ou do conflito 

Pode-se estudar a Biblia e seus-textos com um pressuposto de f6 e de rcligiiio. Este seria o de que 
€6 e religiiio dizem respeito ao interior e ao coraqiio das pessoas, 2 sua parte espiritual. Deus dcve 
ser invocado para alimentar as almas e dar descanso aos coraq6cs. E desnecessirio dizer que 
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dentro de tal perspectiva o valor de Deus e da religiiio ficam praticamente restritos As Areas pessoal 
e individual. 

A leitura socioldgica tem por objetivo tirar a £6 e a religiiio de suas amarras intimistas, 
individualizantes e meramente espiritualizantes. A vida do povo niio se decide s6 no coraqiio, 
muito menos s6 na alma. A vida do povo se decide no prato cheio ou vazio sobre a mesa, no 
emprego ou desemprego na fibrica, na terra para plantar, no salirio arrochado ou nCo, no teto 
para morar, no dinheiro para poder cuidar da sa6de e em coisas semelhantes. Toda a organizaqiio 
do trabalho e da vida social, por sua vez, vai depender muito da politica, de quem a exerce e com 
quais interesses. Em meio a tudo isso haveri lugar para Deus e a religiiio? Devemos pensar Deus 
dentro de realidades como as relaq6es sociais, a economia, a politica e a ideologia? Ou o espiritual 
estA para aquCm destes Lmbitos? A leitura socioldgica responde negativamente a esta Gltima 
pergunta. Ela parte do entendimento de que Deus niio esti aquCm de nossa realidade nua e crua, 
mas que quer inserir-se bem dentro dela e ser percebido a partir de suas dores e alegrias, 
desesperos e esperanqas. Em outras palavras: E na materialidade concreta da vida que precisamos 
- tamb6m - sentir e enxergar a presenqa de Deus. E a analise sociol6gica tern como seu principal 
objetivo exatamente este: o de tornar Deus presente e transparente em esferas determinantes da 
vida como a politica, a economia, as relaq6es sociais e as ideologias. E se o mCtodo de leitura 
atravCs dos quatro lados toma possivel enxergar a presenqa e a transparencia de Deus, niio C por 
um capricho teol6gico qualquer, e sim, fundamentado naquele que representa o centro da fC cristi, 
Jesus Cristo. 

Just if icativa teologica deste metodo 

A leitura por mcio do mCtodo dos quatro lados tem como raiz primiria a prdpria encarnaqiio de 
Deus em Jesus Cristo. Esta encarnaqiio de Jesus revela trCs aspectos essenciais para a leitura 
socioldgica: 

1) 0 papel determinante dos conflitos 

Qualquer leitura dos evangelhos, por mais desatenta que seja, niio pode esquecer um fato que 
pode ser constatado a cada pfigina sobre a atuaqiio de Jesus: 0 seu evangelho, a boa nova que ele 
veio pregar e realizar em pessoa e que nas palavras de Isaias 61,l-3 consistiu em evangelizar aos 
pobres, proclamar libertaqiio aos cativos, restaurar a vista aos cegos e p8r em liberdade os 
oprimidos (Lucas 4,17-19), C uma realidade profundamente conflitiva. 0 evangelho de Jesus 
representa uma luz para dentro das trevas deste mundo (Joiio 1,l-14) e, por isso mesmo, nem 
sempre estas trevas estiio dispostas a receb6-lo. 0 evangelho que encerra uma proposta de justi~a, 
participaqiio e transparencia vai deparar-se no mundo com as realidades opostas da corrupqiio, 
concentraqiio de renda, de poder e mentira institucionalizada. Isto significa que o evangelho, se 
quiser ser coerente, vai ferir interesses e, em conseqiiencia, gerar oposiqdes. Dependendo da 
natureza dos interesses que siio contrariados, as oposiqdes geradas podem ser de maior ou menor 
grau. Quando interesses de porte s lo  contrariados, as trevas reagem com ameaqas. Depois delas 
vem as intimidaqoes e perseguiqdes; se estas tambCm ainda niio adiantam, segue-se a eliminaqiio 
e o assassinato. E precisamente aqui, nesta liltima categoria, que se enquadra Jesus e a oposiq2o 
que tratou de elimin6-lo por meio da crucificaqiio. Ora, a leitura e interpretaqiio dos textos biblicos 
niio pode nem deve "esvaziar a cruzde Cristo" (1 Corintios 1,17). Ela tem que dar transparencia, 
tanto ao nGmero quanto ao cariter mais exato das oposiqdes que Jesus gerou e que, em Gltima 
anfilise, o levaram ii morte. Se a anilise socioldgica C interpretaqiio de textos pela 6tica do conflito, 
entiio ela o faz sob o pressuposto de que os conflitos s lo  as melhores mediaqdes para uma 
interpretaqiio correta da cruz. 0 s  conflitos diio "came e osso" ii cruz, explicam as razdes desta 
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tragCdia, permitindo entender porque a cruz era esciindalo para uns e loucura para outros (1 
Con'ntios 1,23). Dito em outras palavras: 0 interesse da leitura sociol6gica C que os verdadeiros 
conflitos provocados pel0 evangelho de Jesus n lo  sejam acobertados, minimizados, relativizados, 
ignorados ou restritos. I? preciso muito mais: abrir as feridas em torno da cruz e conseguir mostrar 
todo o grau de porcaria, corrupqlo, mesquinhez, jogo de poder, ambiqlo e prestigio que se 
escondem por trAs e ao redor da mesma. 0 compromisso deste mCtodo de leitura 6, pois, o de 
revelar as verdadeiras dimensdes do pecado, todo o grau de sua podridlo, toda a abrangencia de 
sua atuaqlo. Sem este serviqo de interpretaqlo biblica, as pcssoas dificilmente entenderlo o que 
significa sermos justificados por Jesus e que tanto em sua vida como em sua morte ele vem a 
nosso encontro com miseric6rdia e bondade. Em liltima anAlise o mBtodo de interpretaqlo 
sociol6gica tem que descobrir todas as dimensdes de pecado para que, como diz Paulo, a graqa 
possa voltar a ser graqa e nlo simplesmente uma obrigaqlo de Deus! 

Dentro da anllise de textos, essa leitura pela 6tica do conflito levanta quatro perguntas bisicas 
que devemos fazer em nossos exercicios de interpretaqlo: 

Primeira: Qual a natureza mais exata da oposiqlo que Jesus e o evangelho geram A idCias, pessoas 
(grupos, instituiqdes) e prAticas de vida? 

Segunda: Por quais motivos esta oposiqlo k gerada, ou seja, quais interesses ela fere? 

Terceira: Qual a natureza mais exata da proposta positiva de Jesus e do evangelho no texto? 

Quarta: Quais as exigencias que esta proposta apresenta para nossa converslo, ou seja: Que 
compromissos estamos dispostos a assumir em funqlo da mesma? 

0s exercicios em textos biblicos dentro da dtica deste tipo de perguntas, v lo  mostrar tr2.s coisas 
As(aos) estudantes da Bl'blia: 

1. Quando se estuda o evangelho pela dtica do conflito, o prop6sito nlo C o de "arrebentar e 
desintegrar as comunidades". 0 que se busca k a integraqlo comunitlria, ou seja, a "comunhlo" 
entre as pessoas. A anllise dos conflitos no evangelho mostra, contudo, que esta integraqlo nlo  
pode ser construida unicamente com base na conscisncia de pecado e perdlo. 0 perdlo, por si 
s6, ainda nlo integra comunitariamente. Mas ele C de extrema importiincia por representar um 
pressuposto indispensivel para a integraqlo. 0 que integra comunitariamente de forma liberta- 
dora, C a converslo. 0 perdlo 6, pois, libertador na medida em que C mediaqlo para desencadear 
processes de justiqa e solidariedade, ou seja, na medida em que favorece a convers50 e mudanqa 
de hlbitos e prAticas sociais. Um perdlo que 1150 leve a uma mudanqa efetiva de relaqdes e prlticas 
sociais C alienante. 

2. A leitura pela 6tica do conflito resgata o compromisso profktico da igreja e das(dos) crentes. 
0 pecado vem maquiado, mascarado e acobertado sob o manto das leis e instituiqdes (Marcos 
7,8-13). Para que ele nlo fique transparente em todas as suas dimensdes de corrupqlo e opressiio, 
costuma-se problematizA-lo: Diz-se que a realidade (tambCm a do pecado) nlo C t5o simples como 
parece, que C preciso levar em conta a sua complexidade e o seu pluralismo. A igreja que queira 
interpretar o evangelho pela 6tica do conflito, vai ter que expor o pecado A luz do dia, denunciar 
at6 mesmo aquilo que ela consente. Mas para que a igreja possa desincumbir-se a contento desta 
tarefa, necessitari da prAtica constante de uma leitura correta da realidade. Ou seja: A igreja nlo 
poderi ser profktica em r e l a ~ l o  a pecados sociais e estruturais sem constante anilise de conjun- 
tura. 

Mecanismos semelhantes Aqueles usados para acobertar pecados em nivel social s l o  aplicados 
tambBm A esfera pessoal e individual. Para que a interpretaqlo dos textos possa ser relevante, 
estudantes da Biblia deveriam fazer amplo uso de aprofundamentos em Areas corno, por exemplo, 
a da psicologia e da psicanllise. E exatamente o estudo destas ciCncias que permitiri (uma vez 
aclaradas as dimensdes do pecado social) que nlo  nos percamos na iluslo dos nossos prdprios 
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mecanismos de defesa e acobertamento de injustisas e egoismo. Nlo  podemos projetar unica- 
mente sobre sociedades e coletivos o que se cria e floresce, simultaneamente, em nosso interior. 

3. 0 estudo dos conflitos biblicos requer (bem h semelhansa do que requer o estudo de suas 
manifestaqdes atuais) a anhlise de conjuntura dos tempos biblicos. Isto se faz atravbs do 
aprofundamento no mundo contempordneo do Antigo e do Novo Testamentos. S6  ii luz de tal 
aprofundamento serh permitido perceber por que e em que medida as prhticas e os discursos de 
Jesus e dos ap6stolos representaram avanqos dentro da sua bpoca. Como exemplo colocamos o 
texto de Marcos 15,40-41. Ai diz que Jesus, desde o seu ministCrio na Galilbia, fazia-se 
acompanhar por vhrias mulheres. A primeira vista isto n lo  precisa representar evangelho nenhum 
se lennos tal indicaslo unicamente baseados na experiencia que temos de nosso convivio social 
do sCculo 20. 0 estudo do mundo contempordneo a Jesus irh revelar que, na Cpoca, os mestres 
judeus de maneira alguma admitiam ser acompanhados por mulheres. Sob a luz destes dados 
relativos ii Cpoca de Jesus, sua pratica em Marcos 15,40-41 fica bem mais conflitiva: Na verdade, 
representa uma clara ruptura com os hibitos do relacionamento entre homens e mulheres. 

2) 0 papel essencial do corpo 

Se a cruz de Jesus e o compromisso de nlo  esvazih-la (1 Corintios 1,17) d lo  a razlo para 
prestigiarmos a leitura biblica pela 6tica do conflito, a ressurreiqlo corporal de Jesus representa 
o fundamento a partir do qua1 se prestigia o lado material dos conflitos e a dimensso material da 
salvaslo. A ressurreiqlo corp6rea de Jesus C o maior atestado para o fato do corpo representar 
algo de profundamente espiritual aos olhos de Deus. A atividade de Jesus destacou-se nesta 
mesma direslo: todas as suas aqdes s lo  no sentido da cura dos corpos, da partilha dos pses e de 
bens para que esses mesmos corpos nlo passassem fome. 0 pr6prio Pai Nosso que pede pel0 plo 
de cada dia C um testemunho de que a espiritualidade passa, nfio s6 pel0 coraslo, mas tambCm - 
e essencialmente - pela boca, barriga, vestuhrio, moradia (Mateus 25,31-46). 0 mCtodo da leitura 
atravCs dos quatro lados visa dar especial atenslo a este lado material e concreto do evangelho. 
Que o espiritual passa profundamente por esta irea para resgati-la e transformi-la mostram, entre 
outros, Pablo Richard e Arzemiro ~ o f f m a n n ~ .  

3) 0 papel essencial do coletivo 

Em Mateus 4,16 afirma-se que com Jesus se cumpriu a seguinte profecia: "Opovo que jazia em 
trevas viu grande luz, e aos que viviam nu regiclo e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz"! 
0 texto revela: 0 projeto de Deus transcende a esfera meramente individual. Trata-se, nCo 
unicamente de salvar pessoas isoladas, mas de reagrupar, reorganizar e salvar todo o povo de 
Israel que se havia fragmentado, perdido e desorientado (Marcos 6,34). Em Paulo o projeto divino 
transcende, inclusive, os limites nacionais: E toda uma humanidade que C convidada a reconci- 
liar-se com Deus e entre si, para gerar um novo povo, em que a verdade e a justisa faqam morada. 
Entendemos que este projeto maior de Deus, que nlo  exclui o individual, mas que seguramente 
nlo se limita ao mesmo, transcendendo-o em dimensdes sociais mais amplas, requer uma 
interpretaslo sociol6gica do evangelho. A teologia (se isto for verdade) sera sempre, tambbm, 
teologia politics, jh que 6 na esfera do e x e ~ i c i o  dos poderes que caem as grandes decis6es para 
a sociedade e a coletividade. 

4. Pablo Richard, "0 fundarnento material da espiritualidade". In: Estudos Biblicos, v.7, 1985, p.73-74; Arzemiro 
Hoffrnann, "Espiritualidade alienante ou cornprornetida". In: Boletim Teol6gic0, v.9, 1989, p.23-28. 
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Referenciais evangelicos para os quatro lados 

A leitura de textos por meio do mCtodo sociolbgico tem sido questionada pel0 fato de trabalhar 
muito nas Areas do social (economia e politica, sobretudo) e pouco na Area da teologia e religiio. 
As(os) intkrpretes geralmente sabem dizer o que um texto fala sobre economia, mas tern 
dificuldade de expressar o que ele significa em termos da religiio. Qua1 6 o valor religioso dos 
textos? Que concepqCo de Deus deixam transparecer? Que tip0 de religiio contestam ou 
defendem? Eis ai as questdes mais prementes! 

Nossa opiniio C a de que as dificuldades na avaliaqiio do conteddo religioso dos textos originam-se 
em dois motivos: 

1) Em muitas pessoas ainda perdura a id6ia de que a caracterizaqiio do religioso num texto tenha 
que ser uma coisa ZI parte e distinta do profano, do social. Isto C errBneo. Se o corpo (o material) 
6, aos olhos de Jesus, profundamente espiritual, entCo o religioso dos textos nio precisa residir 
necessariamente fora ou alCm destas coisas, mas eventualmente nas prbprias. 

2) Se o religioso dos textos pode residir em coisas diretamente relacionadas com politica, 
economia e relaqdes sociais, entiio a determinaqiio do seu carAter mais exato pode, nestes casos, 
ser facilitada com a ajuda de referenciais gerais. Estes representam o evangClico dentro da 
economia, politica e relaqdes sociais que podemos determinar ZI luz da Biblia como um todo. Eles 

' 

nCo esgotam o conte6do religioso dos textos especificos, mas ajudam a enquadri-lo e a especifi- 
ci-lo com maior rapidez e precisso. 

Em razCo disto, fornecemos em seguida alguns referenciais bAsicos sobre o conteddo evang6lico 
que pode ser encontrado ou avaliado dentro de cada um dos quatro lados da anAlise sociolbgica: 

Na economia: 

Partilha x a c h u l o  - 0 maior referencial evangClico dentro da economia C a partilha. Jesus 
colocou muito claro: "Nrio acumuleispara v6s outros tesouros sobre a terra!" (Mateus 6,19; 
Lucas 12,16-21). Lembramos tambCm Habacuque 2,6: "Ai de quem acumula o que nio t 
seu "!Biblicamente a pritica do ac6mulo C traduzida por termos como "avareza" e "ganiincia". 
Economicamente a pritica C conhecida entre n6s pel0 fendmeno da concentraqiio de capital e 
renda. 0 Brasil estA entre os paises que se caracterizam por apresentar um dos maiores indices 
de concentraqiio de renda. ConvCm notar que, no caso da partilha, niio se trata de distribuir as 
sobras: Louvivel 6 a partilha aos olhos de Deus, quando atinge tamb6m o essencial (Marcos 
12,41-44). 

Cornunhiio corn o pobre x riqueza excludente - N60 existe organizaqio s6cio-econbmica 
capaz de excluir todas formas de desigualdade e opressiio, sobretudo no campo da economia. 
Por isto a Biblia defende uma postura solidaria para com os menos favorecidos, sendo que 
para viabilizi-la, aponta para os mais variados meios (esmola: Mateus 6,l-4; Lucas 12,33; 
Atos 10,2; perdCo das dividas: Mateus 6,12; 18,27; redistribuiqHo da terra: Levitico 25,18; 
dizimos para os pobres: DeuteronBmio 14,28-29; 26,12-15; emprkstimos sern juros: fjxodo 
22,25; empr6stimos sem espera por devoluqio: Lucas 6,35; assistencia nas mais variadas 
formas: Mateus 25,3536.42-43; convite para refeiqbes: Lucas 14,12-14; venda dos bens: Atos 
2,45; 4,32-35; realizaqio de coletas: 2 Corintios 8 e 9). 

Bern-estar coletivo x progress0 individual - A Biblia nio defende a pobreza. Ela fala, isto 
sim, de que Deus reservou para seu povo uma terra boa e ampla, que mana leite e me1 (fixodo 
3,s; DeuteronBmio 26,9). TambCm Jesus entendeu-se como alguCm que veio para dar fim ao 
jejum do povo (Marcos 2,18-22)! Por ai percebemos que bem-estar, no fundo, 6 coisa 



Mosaicos da Biblia 12 15 

pretendida por Deus e positiva. 0 bem-estar s6 se torna negativo, quando e na medida em que 
C injustamente privatizado e niio estendido B coletividade. 

Igualdade x estratificayiio social - 0 ditado popular diz: "Quem trabalha mata a fome, nio 
come o p i o  de ningukm; 
Quem ganha mais do que come, sempre come o pbo de alguCmU! 
Este ditado intui com muita clareza que na origem da formaqiio de classes est6 uma pr5tica 
assassina, pois 6 isto que significa "comer o piio de alguCm". A preocupaqlo da Biblia vai no 
sentido de nHo sedimentar classes sociais, mas de praticar a distribuiqlo de renda para que 
haja igualdade (2 Con'ntios 8,13-15). 

Consumismo x vida moderada - A simplicidade de vida transparece na recomendaqlo de 1 
Timdteo 6,s: "Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes"! 0 quanto C 
importante a atitude de niio desperdicio para com os bens tambCm sobressai nas duas 
multiplicaqbes dos ples: As sobras nPo foram jogadas fora, foram recolhidas (Marcos 6,43; 
898). 

Nas rela~bes sociais: 

5 Pedrinho A. Guareschi nos coloca as seguintes consideraqdes : "Uma estrutura social t consti- 
tutda, pois, em e atravCs de rela~6es. Mas essas relapjes sio milhares: de classe, g&nero, raciais, 
btnicas, culturak, religiosas. Elas se definempela natureza dasprdticas que organizam; e isto 
implica que elas se distingam pelos tipos de interesses que modelam e constroem". Tentando 
especificar os pontos que iremos discutir, no que se refere As relaqbes de opressiio, podemos fazer 
as seguintes distinqbes: 

Relaqbes sociais 

. Complementares Opressivas 

GEnero Raga Classe 

E desnecessfirio dizer que a manifestaqiio de relaqdes sociais opressivas C diferente se conside- 
rarmos o genero (subordinaqiio da mulher), a raqa (subordinaqiio racial) ou a classe (dominaqlo 
como conseqiibncia da exploraqiio salanal e de preqos). Importante 6, no entanto, que percebamos 
o critkrio norteador para a avaliaqiio de relaqbes sociais, a saber, a simetria ou assimetria. No 
dicionfirio de portugues organizado por Francisco da Silva Bueno "simetria" C definida como 
"relaqiio ou igualdade de grandeza, forma e posiqio de partes que est5o em lados opostos". Por 
ai fica ficil de entender que o critbrio evangClicopara rela~bes sociais d a igualdade. Rela~6es 

-- - - 

5.  Pedrinho A. Guareschi, Sociologia da pratica social. Classe, estado e ideologia em dialogo corn Erick Wright. 
Petrt~polis, Vozes, 1992, p.219. 
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que niio sejam de igualdadepodem ser de domina~iio ou submissiio. A dominaqiio gera relaqbes 
de discriminaqiio (Marcos 2,16; Lucas 18,9-14), separaqiio e sectarizaqiio ("cada macaco no seu 
galho" = cada classe no seu lugar social, bairro, sede social, lojas e restaurantes) e exploraqiio. A 
submissiio gera relaqdes de dependencia 2 pessoas, grupos, instituiqdes (corno partidos, leis, 
clubes de futebol), naqGes, etnias. 0 maior problema nas relaqdes de subordinaqiio C que as 
pessoas correm o risco de perder sua auto-critica e, em decorrkncia, a sua liberdade evangklica. 

RelaqGes sociais, como coloca Guareschi, existem aos milhares. Por isto 6 bom que se coloque 
tambCm outras chaves para determinar o evangClico e nlo evangClico nas relaq6es do cotidiano, 
o que queremos fazer a partir de alguns exemplos: 

amizade x inimizade 

participaqlo x competiqiio 

respeito x desrespeito 

sensibilidade (afetuosidade) x estupidez (rispidez) 

compreenslo x incompreensiio (falta de abertura para ouvir e dar atenslo a posiqdes ou prAticas 
contririas ao nosso parecer) 

generosidade (amor) x hedonism0 (autogratificaqlo imediata) 

franqueza (transparencia) x mascaramento (enrolaqiio) 

Nesta coluna temos como referencial miximo aquilo que se convencionou chamar de "poder-ser- 
viqo". A base para ele 6, comumente, extraida de Marcos 10,41-45, onde lemos: "Aqueles que 
vemos governar as na@es as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vbs ndo serd assim: 
ao contrdrio, aquele que dentre vbs quiser ser grande, seja o vosso sewidor" Clodovis Boff, em 
artigo intitulado "Poderse~viqo: Abordagem evangClico-te016~ica"~, contrap6e a este poder-ser- 
viqo o poder-dominaqiio. Segundo ele as duas principais vertentes deste poder-dominaqlo siio o 
autoritarismo e o paternalism0 e o grifico que apresenta serve como uma melhor caracterizaqiio 
de tal relaqlo: 

Poder - dornina~iio 

Autoritarismo Paternalism0 

Forma aguda 
Patente, manifesto, sern mascaras 
Sem participa~go alguma 
Intolerante, sern concess6es 
Inteiriqo e sem brechas 
Dominago imposta 
Reforp a dependencia 
Trabalha contra 

Forrna atenuada 
Discreto, mascarado sob as mhcaras apadncias do poder-servicp 
Com participaq80 dependente e controlada 
Tolerante, faz concess6es 
Abre brechas, dB algumas chances 
DominaGo consentida 
Mantem a dependhcia 
Trabalhapara (mas n%o corn) 

6. CECA - InforrnaqSo, forrna~50, experigncia, ano 1, n9 2, 1989, p.39-51. 
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Clodovis Boff (p.48-49) coloca a seguir tambCm uma d r i e  de dispositivos juridicos e institucio- 
nais em funs50 dos quais deveriamos lutar para que o poder-dominaqiio fosse inibido e o 
poder-serviqo fortalecido. Pela importfincia que detCm para nossa elaboraigio de referenciais 
evangClicos para o lado do poderlpolitica, vamos enumeri-10s aqui tambCm. SCo os seguintes 
dispositivos juridicos, que transcrevemos literalmente: 

"Submissiio da autoridade constituida B soberania da,lei 

Escolha das autoridades pelas bases 

Rotatividade dos cargos 

Divis5o e partilha dos postos de responsabilidade 

Controle regular do poder pelos irmios 

Reconhecimento dos movimentos de opini5o distintos dentro da comunidade. Tal determinaqCo 
corresponde ao direito de oposiq5o ou de organizaqgo de contra-poderes (nCo anti-poderes). 
Podem "dar trabalho", mas dentro de um pluralismo legitimo, favorecem a vitalidade e a riqueza 

Consultas gerais para casos importantes (plebiscites) 

Exclusiio por principio de privil6gios e sinais de honra mundana (mordomias e titulos de 
prestigio). A associaqio onus-honor (cargo-honra) C desautorizada pel0 evangelho (Mateus 
23,511 e Lucas 17,7-lo)." 

Cremos que, dentro das primeiras comunidades cristiis, a vertente mais expressiva de poder 
participativo advem do fomerztopara o uso comwzitdrio dos dons. Tanto Jesus como os apdstolos 
convidaram os discipulos e as comunidades para n5o serem unicamente receptivas e passivas 
frente B religiso, e sim, participantes do poder do evangelho mediante a vivCncia e aplica~Co dos 
dons do espirito. Zelaram para que o poder sagrado e os meios de produqiio religiosa nCo 
permanecessem acumulados por uma hierarquia minoritaria e sirn, estivessem a mercC do povo 
como um todo. Leonardo Boff coloca: "Esta idkia nos aproxima daquela democrdtica, com a 
diferenqa de que opoder eclesial C entendido como deriva~rlo epartic@apio nopoder da Esptrifo 
e do Ressuscitado, atuantes nu comunidade, e nrlo simplesmente do povo, entendido profana- 
menteff7. Para Leonardo Boff uma igreja hierarquizada se caracteriza pela "rigidez e a falta de 
alegria evangClica ... empobrecepor seu espfrito capitalfstico de tudo acumular ... dando origem 
ao medo e d multidrlo de medtocres de espfrito subsewiente ... Bern diversa C a Igreja onde o 
Esplrito nrlo C ajbgado; aflora a criativida de... pessoas se sentem efetivamente membros e nEo 
merosffegueses de suas comunidades, propicia-se espaCopara a realizapio religiosa de todos 
corn suas vdrias capacidades (carismas) postas a service de todos e do E~angelho"~.  

Na ideologia religiosa 

0 maior interesse da ideologia religiosa C determinar a id6ia e a concepqlo exata de Deus que os 
lextos deixam transparecer. Para a formaqao de referenciais evang6licos dentro deste lado da 
analise sociol6gica devemos nos perguntar: Que funqdes genCricas pode ter a religiio? Para 
que(quem) ela serve ou pode servir? Que interesses defende ou pode defender? 

7 .  Leonardo Boff, Igreja, carisma, e poder. 3"d. Petr6polis, Vozes, 1982, p.234-249 (226). 

8. Leonardo Boff, Igreja, carisma, e poder, p.239. 
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9 Otto Maduro procura mostrar em scu livro Religiio e luta de classes que a religiiio de forma 
alguma desempenha - como o quer a escola funcionalista - "sempre as mesmas fun~o'es sociais 
(seculariza@io psicolbgica, coesio social, sacraliza~iio da estrutura social, etc.)" (p.156). 
Dcntro de uma sociedade estratificada em classes como a latino-americana, a religiio, a rigor, 
pode ter duas funqbcs principais: 

a) funqio conservadora, em que passa a legitimar a ordem social no interesse da classe dominante, 

b) funqio critico-contestatdria, em quc as pessoas passam a "construir uma visiio religiosa do 
mundo independente da, diferente da, e oposta d visiio dominante do mundo em sua prbpria 
sociedade " (p.177). 

Gerd Theissen aborda a mesma pergunta sobrc as funqbcs da religiio na sociedade de forma urn 
pouco mais diferenciada, mas chega aos mesmos resultados1° . Tambem segundo este pesquisa- 
dor s lo  duas as funqbes principais da religiio: 

a) integrativa, que pode ser desdobrada em funqio domcsticadora (coaqio social intcrnalizada) 
e personalizante (socializaqCo da espontaneidade humana) 

b) antagonista, que pode ser desdobrada em funs50 compensatdria (religiio como dpio do povo) 
e funqio inovadora (religiio profbtica, de critica e denhcia). 

Se considerarmos as contribuiqbcs de Otto Maduro c Gerd Thcissen poderiamos assinalar que as 
perguntas mais relevantes para a anhlise da idcologia religiosa seriarn: A religiiio est5 a scrviqo 
de quem? 0 Deus que os textos revelam esth do lado de quem? 0 Deus e a religilo dos textos 
sancionam a pratica social existente ou a contestam? E se o fazem, estio baseados em que? 

Ao lado destcs referenciais, ha ainda vhrios outros. Em assessorias feitas em cursos biblicos, os 
participantes manifestaram-se a este respeito em vhrias ocasibes. A pergunta que coloc~vamos 
era: A luz da Biblia que critirios temos para dizer quando uma religiio C evangilica e quando 
nio C? Eis algumas das respostas dadas: 

E evangelica quando Niio 6 evangelica quando 

comunit5ria 
politics: voltada ao povo 
valoriza o corporal e o material 
transformadora 
universal 
inclusiva 
igualitAria/fratema 
Deus C pr6ximo 
Deus C companhciro: Pai 
fes t iva 
ecumenica 
ecol6gica: preocupada com toda a cria@o 

individualizante 
individual, a-politica 
intimista 
meramcnte ritualista 
1ocaVnacional 
exclusiva 
dom inadora 
Deus C distante e inacessivel 
Deus C fiscal, moralista e criador dc sentimentos de culpa 
sisuda e sCria 
iinica dona da verdade 
1150 ccol6gica: s6 preocupada com os seres humanos 

- 

9. Otto Maduro, Religiso e luta de classes. Quadro tedrico para a analise de suas inter-relaqdes na America Latina. 
Petropolis, Vozes, 1981. Para o estudo das fun~6es desempenhadas pela religido dentro dos rnodos de produ~5o 
pre-capitalistas, confira o livro de F. Houtart, Religiso e modos de produqdo pre-capitalistas. S5o Paulo, Paulinas, 
1982. 

10. Gerd Theissen, Sociologia do rnovimento de Jesus. SSo Leopoldo/Petropolis Sinodalpfozes, 1989, p.121-141. 
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em proccsso dc convcrsio permanente espiritualmcntc cstagnada 
dcmocrAtica participativa hicrBrquica 
inserida nas culturas dc cspcranp nio rcspeitosa B culturas conformists e fatalists 
dc libcrta@o integral de libcrtaqso s6 da alma 
de libcrdade, n5o escravizada a leis legalista 
vai As rakes do ma1 reform ista 
concrcta voltada para as alturas 

Avaliaqio geral do metodo 

Colocados os virios detalhes que caracterizam o mCtodo socioldgico, podemos agora avali8-lo 
como um todo, considerando os scguintcs aspcctos: 

0 s  pressupostos 

Primeiro: Objetividade cientifica e ncutralidadc idcolbgica? 

Quando estudivamos textos biblicos e teologia na dCcada dc 60 por meio do mCtodo histdrico- 
critico, costumava-sc rcpassar para as(os) estudantes a seguintc idCia: "A i~zterpreta~do histbrica 
dos textos biblicos e' tanto melhor, quanto cientificameizte mais objetiva e ideologicamente mais 
neulru "! 

0 metodo sociolbgico nlo acredita no mito da ncutralidade cientifica. Toda a interpretaqlo est8 
scmprc a serviqo de algo ou algucm, dc minorias ou maiorias, de dominadorcs ou dominados. 0 
mitodo sociolbgico cncontra-sc, al@m do mais, incgavclmcnte influenciado por categorias e 
pcnsamentos do materialism0 hist6ricol1, em virtude de estar clararnente a se rv i~o  da classc e 
grupos infcriorcs c infcriorizados dentro da histbria. E claro que o mCtodo socioldgico nio C nem 
o primciro ncm o Gltimo quc pressupiie uma op@o por classes sociologicamente inferiorizadas. 
Mas a leitura dos quatro lados quis scr, em sua origem, scguramente leitura da perspectiva e da 
libertaqio dos pobrcs. 

A prctcnsio dc uma ncutralidadc ideoldgica igualmcntc nio pode ser compartilhada pclo mktodo 
sociolbgico. Uma ncutralidade idcol6gica 6 impossivel, C irreal. Nio  se trata - como bem 
dcmonstrou Juan Luis segundo12 - dc tcr ou nio ter ideologias, c sim, qua1 ideologia abra~ar  e 
compatibilizar corn a f6 cristi. 

Segundo: Sociologia funcionalista? 

J i  vimos acima que o metodo socioldgico busca idcntificar os conflitos nos textos. Ele 6, pois, 
um mCtodo quc privilegia oposi~bes, antagonismos, contradiQ5cs. 

Ora, C cvidcnte que um mCtodo que privilegia o conflito, busca oposi~bes, pressupje urn 
dcterminado cntcndimcnto dc socicdade. A partir disso, dcvcria ficar claro que o m6todo 
sociolbgico niio aprcscnta simpatia por um entendimento funcionalista da socicdade, ou seja, por 
uma tcndencia dcntro das ciCncias sociais "quc privilegia a ideia da ordem, harmonia, equilibria 

11. Marta Harnecker, 0 s  conceitos elementares do.rnaterialismo histdrico. 2"d. S5o Paulo, Global Editora, 1983. 

12. Juan L. Segundo: Libertaqao da teologia. Sao Paulo, Loyola, 1978, p.107-136; Juan L. Segundo, 0 homem de hoje 
diante de Jesus de Nazare. I: Fe e ideologia. Sao Paulo, Paulinas, 1985, especialmente p. 145-146. 
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e que procura analisar a sociedade sob a forma de um todo orgrinico cujas partes seriam 
c ~ m ~ l e m e n t a r e s " ~ ~ .  Pressupde-se, muito mais, urna cornpreens50 dial6tica da sociedade, "que 
coloca no cerztro a idtia de conflito, tenstio, luta e que v& a Sociedade como um todo complexo 
e contraditbrio "I4. 

Terceiro: Evangelho de salva@io pessoal? 

0 mCtodo socioldgico privilegia o social/coletivo, nio o particular/individua1. Isto nio significa 
que o evangellio n io  represente urna boa novidade tambCm para pessoas isoladas. 0 mCtodo 
sociol6gico trabalha a relevfincia pessoal do evangelho, mas esta relevAncia nio 6 a sua prioridade 
de pesquisa. A Cnfase da pesquisa C ver o que de boa nova representa o evangelho para a 
cornunidade maior. As razdes para o fato s5o duas: A primeira 6 de naturcza teol6gica e tem 
relaqlo com a compreensio do reino de Deus. Reino de Deus d urna grandeza socioldgica e 
cosmoldgica, nHo meramente individual. A implantaqiio do reino equivale A renovas50 de todas 
as instituiqdes e estruturas da sociedade. 

Uma segunda razio para privilegiar o coletivo em detriment0 do individual parte de um 
pressuposto do materialism0 hist6rico. Segundo este "t a luta de classes e ntio a q i io  dos 
indivtduos isolados o que determina a marcha da histdria". Ou, dizendo em outras palavras: "0 
mamismo sustenta que, nus lutas de classe, ntio t o homem ou os homens em geral que fazem a 
histdria, mas as massas, isto 6, ssiio as for~as sociais comprometidas na luta de classes, o motor 
da h i ~ t d r i a " ~ ~ .  Dcntro desta concepq5o d a forqa do coletivo que podc romper estruturas; a forqa 
do individual pode, quando muito, desestabilizh-las. 

Este pressuposto exige urna a tenq5o destacada para a anatomia e o jogo dc poder dentro dos textos. 
Ele tambdm explica porque a questio do reino de Deus pregado por Jesus adquiriu urna 
importrincia tlo grande dentro da teologia latino-americana dos hltimos anos: Reino 6 exercicio 
de poder e poder-serviqo desestabiliza o podcr-dominaqlo! 

Para o mttodo sociol6gico tiram-sc as seguintes conscqii6ncias destes prcssupostos: Ao invts de 
estudar pcrsonalidades biblicas, somos convidados a estudar os movimentos que elas represen- 
tam, defendcm ou contestam. E, em segundo lugar, nio hh como escapar de urna "politizaslo da 
teologia". 0 mCtodo socioldgico terh que elaborar urna teologia do politico se C que pretende 
prestar um serviqo de transformaq50 supra-individual. 

Neste aspect0 cabe ressaltar uma diferenqa entre o m6todo sociol6gico e o m6todo hist6rico-cri- 
tico: 0 hltimo n5o pressup6e necessariamente uma prioridadc do coletivo sobre o individual. 0 
perigo ai 6 evidente: 0 evangelho pode acabar virando urna boa nova "privada", refletindo o 
grande valor do sistema maior, a propriedade privada. 0 perigo 6 a qucda num reducionismo 
antropoI6gic0, em que tudo vira pcssoal e particular; a importincia do evangelho fica relegada a 
urna casa, um quarto e urna igrcja aos domingos. No principio n5o era assim: 0 movimento de 
Jesus nlo se restringia a individuos isolados, mas era movimento de massas, movimento popular! 

13. Clodovis Boff, Teologia e pratica. Teologia do politico e suas mediacbes. Petr6polis, Vozes, 1 982, p. 122. 

14. Clodovis Boff, Teologia e pratica, p. 122. 

15. Confira os dois citados em Marta Harnecker, p.209-210. 
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Afinidades e diferenciaq6es em r e l a ~ i o  ao metodo historico-critic0 

Para avaliar com maior clareza o mCtodo sociol6gico naquilo que ele tem ou nfio de especifico, 
decidimos compar8-lo com o metodo hist6rico-critico16. Num exercicio de comparaqlo notamos 
com maior facilidade o que um mCtodo tern ou nlo tem de prbprio. Contudo, a realizaqlo desta 
comparaqlo nlo deixa de apresentar certo grau de relatividade, sobretudo, pel0 fato do entendi- 
mento do mCtodo hist6rico-critic0 e do mCtodo sociol6gico nlo  ser o mesmo nas pessoas e 
pesquisadoras(es) que trabalham com a Biblia. Como exemplo, pode-se fazer uma referencia aos 
trCs grandes principios do mCtodo histdrico-critic0 que slo: a correlaqlo, a critica (suspeita 
ret6rica) e a analogia. Ora, o principio da analogia, diz que "s6 pode valer como historicamente 
verdadeiro um acontecimento que tem analogia". Mas, pergunto: Um tal principio C aceito por 
todas(os)? Isto dificilmente ocorre. Dai, realizarmos a comparaqlo corn o mCtodo hist6rico-critic0 
dentro de um certo grau de relatividade que C inevit8vel. Mesmo assim, acreditamos que o 
exercicio tenha born sentido, 

As afinidades 

0 mCtodo sociol6gico inegavelmerite trabalha em regime de grande parceria com o mCtodo 
hist6rico-critico. Passos importantes na interpretasgo de textos que o mCtodo hist6rico-critic0 
aprofunda, como a traduqiio das linguas originais, critica textual, anhlise das formas e da redaqlo, 
hist6ria traditiva de certos conceitos, podem e devem servir de subsidios tambCm para as anhlises 
sociol6gicas. Mas o maior serviso que presta o mCtodo histbrico-cn'ti~o'~ara a an6lise sociol6gica 
reside nos estudos aprofundados que realiza dentro das ireas do mundo contempor~neo do Antigo 
Testamento e do Novo Testamento. 0 mCtodo socioldgico tem nestes estudos relacionados com 
a histdria social, politica e econ6mica do Israel biblico e do mundo greco-romano um interesse 
todo especial. Estes estudos representam o berso sobre o qua1 o metodo sociol6gico vai orientar, 
aprofundar e direcionar suas pesquisas. 0 desenvolvimento que o evangelho conheceu no Antigo 
Testamento, em Jesus e nos ap6stolos, nlo pode ser solidamente apurado a nfio ser mediante uma 
comparaqlo muito bem fundamentada com avanqos e recuos j8 existentes e dados dentro da 
sociedade de sua Cpoca. 

Apesar da parceria dos mCtodos em relaqiio ao interesse nos estudos do mundo contemporiineo 
biblico, estes trabalhos realizados por pesquisadores do mCtodo hist6rico-critico, pecam por um 
certo grau de "puro historicismo". E que estes trabalhos pouco ou quase nada esclarecem sobre 
a relevlncia das quest6es sociais ardorosas da atualidade. Inclusive em relaqiio 3s sociedades da 
Cpoca biblica tais estudos limitam-se muitas vezes, mais 3 arrolagem "objetiva" dos fatos, sem 
tirar as necess6rias conseqii&ncias para urna avaliaqfio correta do momento bfblico em anhlise. 

Primeira: A questao do lugar vivencial 

Alguns pesquisadores afirmam que a preocupaqlo corn o social C cornum tanto ao mCtodo 
hist6rico-cn'tico quanto ao mCtodo sociol6gico. 0 mCtodo hist6rico-critic0 aponta para sua an6lise 
da Histdria das Formas (Formgeschichte). Afirma-se que a determinaqlo das formas de um texto 

16. Sobre o mktodo hist6rico-critico, confira Martin Vol\mann, Friedrich Erich Dobberahn e Ely ~ s e r  Barreto Cbsar: 
Metodohistdrico-critico. S&o Paulo, CEDI, 1992. Ely Eser Barreto Cbsar faz uma breve comparaqiio entre o rn6todo 
sociologico e metodo histbrico-critic0 no citado livro, p. 87-89; outra comparaqbo entre os dois mbtodos e oferecida 
por Airton Jose da Silva, "Leitura sociolbgica da Biblia". In: Estudos Biblicos, v. 32, 1992, p. 74-84 (81 -82). 



Mosaicos da Biblia 12 

vinha, originalmente, carregada de uma preocupaqCo pel0 social, jB que procurava pelo seu "lugar 
vivencial". No Novo Testamento, por exemplo, esta questio foi trabalhada de forma pioneira por 
Martin Dibelius e Rudolph ~u l tmann '~ .  Bultmann diz expressamente que tanto o "lugar viven- 
cial" como tambCm os generos e as formas dos relatos biblicos representam termos "sociolbgi- 
C O S " ~ ~ .  0 pressuposto aqui C que determinados interesses ligados a situaq5es especificas de vida 
produzem determinados generos literarios com formas adequadas a estes interesses e situas6es 
especificas. Assim, por exemplo, o culto, a catequese, a pregasCo, a miss50 representam lugares 
vivenciais sociais que deram origem Bs formas especificas dos relatos biblicos. Pergunta-se, no 
entanto, se esta pretendida sintonia realmente corresponde aos fatos. 

Segundo nos parece, esta sintonia entre os dois mCtodos em relaqio A preocupaqCo pelo social C 
bastante relativa. Ora, dentro da Histdria das Formas, o lugar vivencial (social) estudado 
dedicou-se, exclusivamente, B determinaqCo do lugar de atividade social religiosa. A pesquisa 
interessava-se em responder B seguinte pergunta: Que atividades religiosas nio individuais 
praticavam as comunidades primitivas, que deram origem aos generos e formas dos relatos 
biblicos? 0 lugar social da histdria das formas 6, pois, o lugar social da comunidade religiosa 
reunida. Mas, pel0 que pudemos apreender at6 hoje, a histdria das formas nCo foi (pelo menos 
no Novo Testamento) um estudo que tivesse o interesse em determinar que lugar social dentro 
da economia e sociedade ocupavam os cristHos e as pessoas ou grupos em geral retratados nos 
textos! E precisamente este C o objetivo do m6todo socioldgico! Fernando Belo detectou muito 
bem esta difcrenciaqio em seu livro Lectura rnaterialista del evangelio de ~ a r c o s ' ~ .  Ele relata 
que em suas pesquisas sobre o Evangelho de Marcos tem deparado com alus6es esporadicas ao 
"meio popular" do qua1 emergiram os cristios. Mas constata decepcionado: "Contudo, n6o tenho 
encontrado um capttulo, nern sequer um linicopardgrafo, que trate destaperten~a a uma classe, 
da situac$io econdmica epolftica d m  igrejasprimitivas ... Quando se sabe que toda a exegese 
contempordnea se banha nus dguas da Formgeschichte, cujo mktodo ressalta o "lugar vivencial" 
das comunidades cristiis, este descuido e esta ignordncia do elemento econdmico deste "lugar" 
- como se n io  fosse "vital" - justificapor si s6 que se fale de uma exegese burguesa". 

Uma critica semelhante tambCm oferece Norman IS. Gottwald no seu livro sobre "As tribos de 
Iahweh" (p.30) quando, em sua resenha histdrica da pesquisa biblica do Antigo Testamento, 
coloca: "A crttica da forma, com a sua preocupapio pelo cendrio de vida dos materiais 
tradicionais em ambos os Testamentos, entretinha-se corn as perspectivas sociais. Permanecen- 
do, contudo, estancada numa orientap?io literdria formal, lamentavelmente pouco progress0 
apresentoupara atingir o ambiente sistemdtico comunal das tradi~bes, bern como as constru~des 
simbdlicas que as tradi~des cultuavam. Enquanto um s6 aspect0 do sistema social, o culto 

' propendeu a ser tratado pelos crfticos das formas como uma entidade autdnoma com pouca 
refergncia h organiza~iio social, dpolftica, h economia e ao simbolismo comunal". 

Estes dois citados bastam para mostrar que a determina~iio do lugar social dos textos n io  tem as 
mesmas caracteristicas dentro dos dois mCtodos. No mCtodo socioldgico o estudo do lugar 
vivencial (=social) nos textos nCo esta prioritariamente interessado em determinar lugares sociais 
caracteristicos da comunidade religiosa (como culto, missio, catequese), e sim, procurar pelas 

17. Martin Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums. 6Qd. Tubingen, J.C.B.Mohr, 1971. Tradu~bo ao espanhol 
"Historia de las Formas Evangelicas" (Valencia, Edicep, 1984); Rudolph Bultmann, Die Geschichte dersynoptischen 
Tradition. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. Traduqbo ao inglQs "The history of the Synoptic Tradition" 
(New York & Evanston, Harper and Row, 1963). 

18. Rudolph Bultmann, Die Geschichte dersynoptischen Tradition, p. 4. 

19. Fernando Belo, Lectura rnaterialista del evangelio de Marcos. Relato - practica - ideologia. Estella, Verbo Divino, 
1975, p.402, nota 52. 
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raizes sociais e econbmicas que o pr6prio texto deixa transparecer. Neste ponto, h i  muita 
diversidade de opiniso entre as(os) pesquisadoras(es), sobretudo, pel0 fato das raizes sociol6gicas 
dos textos serem determinadas sob virias e diferentes perspectivas. De qualquer forrna, perguntas 
q ie  a anilise sociol6gica poderia fazer na determinaqgo do lugar vivencial seriarn: 

Em nivel dos agentes nos textos 

Que lugar na vida social refletida nos textos ocupam seus agentes, personagens ou institui~iSes 
envolvidas? Que interesses e idCias defendem e por que? 

Como se diferencia e se identifica a tematica tratada no texto com a mesma realidade constativel 
fora dele na mesma Cpoca? 

Em nivel dos transmissores do texto 

Que grupo ou classe C responsive1 pela transmiss50 do texto? Dominantes ou dominados, pobres 
ou ricos? 

Segunda: A interconexao entre os quatro lados 

A leitura dos quatro lados procura inter-relacionar diversos fatores que podem influir na aqHo de 
individuos, grupos ou instituiqBes presentes dentro dos textos. Ela nos sensibiliza, desta forma, 
para a interdependkncia de vlrios fatores dentro de um mesmo acontecimento. Em razfio disto, 
nos roteiros de leitura socioldgica comumente usados, constam sempre duas perguntas bisicas a 
serem feitas nas anilises de cada um dos quatro lados: 

a) 0 que o texto revela sobre o lado enfocado? 

b) Como este lado se relaciona e interfere com os demais? 

Quando se fala em interconexgo dos quatro lados evidentemente n5o se pressup6e que todo o 
texto biblico evidencie sempre todos os lados na sua superficie exterior. vezes aparece mais 
o lado da economia, outras vezes o da ideologia, por exemplo. 0 que importa C realizar o exercicio 
de relacionar os lados que aparecem com os 1150 explicitamente citados. 

A importfincia deste exercicio advCm do fato de que representa uma tentativa para interpretar a 
realidade de forma niio meramente atomizada, ou seja, por partes isoladas. Isto seria uma anilise 
fragmentaria, que sempre correri o perigo de nio chegar realmente ao n6 das questGes, As iiltimas 
raizes dos problemas. E muito conhecido o velho ditado romano "divide et impera" (divide e 
reina!). 0 pressuposto t que a divis5o social e politica enfraquece os povos e torna mais fAcil o 
seu dominio. Coisa semelhante vale para a interpretas50 dos textos biblicos: Quanto mais 
fragmentaria e atomizada, mais enfraquecida e parcial. 

0 mCtodo socioldgico quer ser critic0 frente a estes t i p s  de interpretas6es reducionistas e 
atomizadas. Propondo uma leitura atravCs dos quatro lados determinantes da nossa vida, ele 
sugere uma interpretas50 que explica os fatores, conflitos e propostas dos textos, dentro de uma 
vis5o mais holistica (global) da realidade social experimentada. 

Terceira: A centralidade da economia 

Quando a leitura atraves dos quatro lados C representada graficamente, esta 6 feita pela figura de 
um retfingulo, em cuja base encontra-se a economia. Com isto sugere-se que a economia tem um 
grau de importancia destacado dentro desta leitura. 

0 destaque dado 3 economia dentro do mttodo sociol6gico quer estar diretamente proportional 
ao destaque que recebe a categoria dos pobres dentro da Biblia. Aatenqio dada ao lado econdmico 
favorece tambCm a descoberta e o exame mais aprofundado dos mecanismos de opressCo reais e 
concretos, aos quais recorrem os ficos. E, torna mais compreensivel o fato do cristianismo 
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primitivo ter forte adesiio do povo simples e humilde e t io forte contestasio por parte de 
autoridades e gente da nobreza. 

No mktodo histbrico-critic0 a economia Cunicamente um entre os v6rios fatores existentes dentro 
da vida retratada nos textos. N5o h i  neste mCtodo uma atenslo destacada para com este lado. Por 
isto a interpretaqiio segundo o mCtodo hist6rico-critic0 sofre permanentemente a tentas50 de 
tornar-se idealista, de interpretar os textos mais pelas idCias neles expressas, do que propriamente 
pelas condis6es materiais de vida que, em grande medida, as provocam, geram e condicionam. 

Quarta: 0 papel de nossa realidade para compreender os textos 

No estudo da histdria do mCtodo histdrico-critic0 percebe-se que a discuss50 concentrou-se 
acentuadamente em dois polos importantes: Ora na prdpria palavra de Deus e nas dificuldades 
inerentes B sua interpretasgo, ora na pessoa do intCrprete e nos pressupostos que esta trazia para 
dentro de suas interpretas6e.s. 

Talvez a grande novidade que encerra o mCtodo socioldgico C que ele niio se encontra determinado 
por polos, nem em torno da Biblia, nem do interprete. Ele esk4 primariamente inspirado num 
terceiro polo, num terceiro texto, o da nossa realidade. 

Hugo Assmann diz com acerto: "0 texto t a nossa situa~6o. Ele ef o lugar teol6gico referencial 
primeiro. As  demais refer&ncias (Biblia, tradiqiio, magistkrio, histbria de doutrinas), jd que 
contem a exigencia de uma praxis sempre atualizada, na'o siio o polo referencial primeiro de 
urna verdade em si, sem conexiio com o agora histbrico da ~ e r d a d e - ~ r a x i s " ~ ~ .  

Em outras palavras: Na origem do metodo socioldgico esti a nossa situaqio concreta e o profundo 
desejo de mud6-la. E preciso que a hist6ria de Deus com o povo seja vivida por n6s dentro de 
nossas realidades. 0 mCtodo socioldgico procura fazer justiqa a este fato. Isto significa que os 
olhos com os quais vamos aos textos biblicos e os analisamos s lo  olhos neutros. Eles seriio olhos 
que, dentro dos textos, procurarlo ver coisas relevantes para a sua e a nossa realidade. Trario 
para dentro dos textos as nossas perguntas e preocupasdes. Como nas palavras de Josd Severino 

21 Croatto: Fazemos, parcialmente, nossa "Eisegese" ou seja, nossa leitura para dentro do texto . 

Este procedimento vai representar, inevitavelmente, uma peneira, tornando o mCtodo socioldgico 
seletivo. Isto significa uma limitaslo, nlo necessariamente um mal. Na verdade, o que nlo se 
procura, dificilmente se acha (Mateus 7,8). Se o mCtodo sociol6gico traz 5 Biblia novas perguntas 
e novas preocupa@es, ent5o o aplicamos sem medo de estar colocando lentes na Biblia que nem 
estio adaptadas para entende-la. E niio temos este medo por duas razdes: Em primeiro lugar a 
prdpria expenencia nos ensinou o quanto C importante e necessirio ser seletivo. Antes de sC-lo, 
jamais haviamos intuido certas verdades biblicas fundamentais. Foi s6 depois de fazermos certas 
perguntas para a Biblia que os seus textos tambCm nos deram respostas, pelas quais esperivamos 
em vCo. Chega a ser pena at6 o tempo que perdemos com leituras e interpretasdes que niio levaram 
a nada! 

A segunda razCo 6 colocada com muita clareza por Juan Luis Segundo. Em seu livro Libertqio 
da Teologia afirma que existem duas condiqdes necessirias para haver um circulo hermeneutico 

20. Citado extraido de Jo5o G. Biehl, De igualpara igual. Urn diilogo critic0 entre a Teologia da Libertacdo e as Teologias 
Negra, Ferninista e Pacifists. Petr6polislSBo Leopoldo, VozesISinodal, 1987, p.28. 

21. Jose Severino Croatto, Hermeniutica biblica. Para urna teoria da leitura como produ@o de significado. Siio 
Leopoldo/Siio Paulo, Sinodal/Paulinas, 1986, p.59-72. A palavra "Eisegese" vem de "eis", que significa "para dentro 
den, e "ago" = "conduzir". "Eis-egesensignifica, pois, o ato de conduzirnossos problemas, perguntas e preocupaqties 
para dentro de urn texto. 
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em teologia. A primeira, "t que asperguntas que surgem dopresente sejam t h  ricas, gerais e 
bhicas, que nos obriguem a mudar nossas concepc6es costumeiras da vida, da morte, do 
conhecimento, da sociedade, dapolttica e do mundo em geral". E a segunda, a que mais nos 
interessa aqui, C assim definida: "Se a teologia chegar a supor que t capaz de responder ds novas 
perguntas sem mudar sua costumeira interpreta~iio das Escrituras, j4 terminou o ctrculo 
hermen&utico. Altm disso, se a interpretapio da Escritura n io  mu& junto com osproblemas, 

sem resposta ou, o que seria pior, receberiio respostas velhas, in8teis e comerva- 

Para a aplicaqio dos mCtodos de leitura biblica isto significa que a escolha de um mCtodo n60 C 
neutra. Como diz Juan Luis Segundo: "A teologia maisprogressista naAmtricaLatina estd mais 
interessada em ser libertadora do que em falar da libertqiio. Em outraspalavras, a libertapio 
niiopertence tanto ao conteddo quanto ao mttodo que se usapara fazer teologia ji-ente cf nossa 
rea~idade"~. 0 mCtodo sociol6gico procura interpretar a Biblia 2 luz das perguntas e problemas 
socialmente relevantes dentro da nossa realidade. Neste sentido ele procura ser libertador e n60 
alienante. Por certo o rnCtodo sociol6gico nCo representa a 6nica alternativa de interpretaqio 
biblica socialmente responsfivel e comprometida. Mas ele quer e deve representar uma contribui- 
qCo neste sentido. E se, amanhi ou depois, uma adequaqgo do mCtodo aos interesses de 1ibertaqCo 
da sociedade requerer mudanqas ou outros acentos em sua aplicaqio, nCo deveremos hesitar em 
realiz5-las! . 

Quinta: A critica 

Um dos principios basicos do mCtodo histbrico-critic0 C a critica, a suspeita metbdica. 0 objeto 
destas era originalmente, a historicidade dos eventos. Em certas Cpocas foram aplicadas de forma 
tCo intensa que chegou-se at6 a duvidar da prbpria existencia de Jesus. 

No mCtodo sociol6gico tambCm h5 uma preocupaqio em ser critico e aplicar o principio da 
suspeita. Aqui, contudo, o objeto da critica nlo C a. historicidade dos eventos, e sim, a natureza 
mais exata dos seus intkrpretes. 0 mCtodo sociol6gico est5, neste particular, dentro de uma longa 
cadeia de tradiqiio que remonta ao pr6prio Jesus. Para citar uma s6 palavra sua, valea pena lembrar 
o texto de Marcos 7,7-9, em que Jesus inicia citando uma palavra de Isaias 29,13: "Em v io  me 
adoram, ensinando doutrinas que siio preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de 
Deus, guardais a tradi~iio dos homens. E dkse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais opreceito de 
Deuspara guardardes a vossaprbpria tradi~iio ". 
Como intCrpretes e estudantes da Biblia cada um de n6s tem tambCm os seus "anci6os" e a sua 
"tradiqlo de ancilos". Estes foram e representam nossos "pais", em cujos livros e posi@es nos 
baseamos e pesquisamos. Eles variam, dependendo da igreja a que se  pertence e do pais em que 
se encontra. No meu caso particular, a tradiqCo dos anciios representa a teologia euroHia, a de 
cunho alemCo luterano: Foi esta que me influenciou e fez minha cabeqa. Ser critico fiente a esta 
"tradiqho de ancilos" significa submeter a teologia que ela produziu constantemente a perguntas, 
.como: A serviqo de quem foi formulada? Que interesses acaba defendendo na prfitica? Que tip0 
de sociedade pretende perenizar ou justificar? fi preciso se perguntar seriamente se n io  vale 
tambCm para o campo da teologia a conhecida frase "A ideologia dominante t a ideologia da 
classe dominante "! Se este C realmente o caso, entlo convCm sermos extremamente criticos em 

22. Juan Luis Segundo, Libertaqdo da Teologia, p.11. 

23. Juan Luis Segundo, Libertaqdo da Teologia, p.11. 
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relaqio 2 "ideologia dominante" em forma de tradiqiio teol6gica normativa que estudamos e, por 
vezes, ingenuamente, repassamos adiante. 

Questees abertas 

0 apanhado que acabamos de fazer sobre a natureza do mCtodo sociol6gico jA revelou, que a sua 
aplicaqiio levanta uma sCrie de perguntas e questdes a serem tratadas e tematizadas mais a fundo. 
0 espaqo nio permite que entremos em detalhes destas questdes. Por isso, para concluir, 
apontamos para algumas destas perguntas e questdes abertas que o mCtodo levanta. 

1. 0 metodo sociol6gico e o uso de categorias do materialismo hist6rico 

Pessoas que trabalham com o mCtodo sociol6gic0, fazem uso de categorias e conceitos do 
materialismo hist6rico. 0 problema que aqui se levanta C que o entendimento do materialismo 
hist6rico e, por extensiio, do pensamento de Marx como um todo, 6 muito diferente e varidvel de 
pessoa para pessoa. Acrescente-se a isto ainda o fato de que este conhecimento do marxismo, em 
muitos casos, nio representa conhecimento direto, e sim, por obras de outras(os) autoras(es). 
Quando as pessoas usam conceitos tais como "classes sociais", "luta de classes", "superestrutura", 
"ideologia", estiio sempre sabendo o ue realmente querem dizer com isto e o que um fil6sofo 
como Karl Marx quis dizer com isto$ fi verdade que temos o direito de usar conceitos que 
originalmente foram cunhados dentro do marxismo, de uma forma livre e autbnoma. Mas, se este 
for o caso, convtm estar muito bem ciente de que os termos empregados podem ser interpretados 
de maneira completamente diversa, dependendo de quem os 1&. 

2. Trabalho com as Ciencias Sociais 

0 mCtodo sociol6gico faz amplo uso das ciCncias do social. TambCm nesta Area nem sempre se 
conhece em detalhes ciCncias como a economia, sociologia ou politics. Significa que categorias 
destas ciCncias s io  usadas por pessoas que, at6 certo ponto, sio leigas no assunto. Isto C inevithvel 
dentro da aplica~io do mCtodo sociol6gico. Em razz0 disso, talvez grupos ou pessoas que o 
aplicam em seus estudos de Bfilia deveriam ser assessoradas nestas Areas por entendedores do 
assunto. Com isto poderiam ser evitados erros de interpretaqiio, cuja raiz nio estivesse na falta 
de esforqo ou de estudo, e sim, simplesmente na ignorincia do assunto. 

3. 0 primado do social sobre o individual 

0 mCtodo sociol6gico jA trai a sua preocupaqiio blsica pel0 nome: "sociol6gico" aponta para o 
social. 0 mC'todo procura,. p i s ,  pela relevincia de textos biblicos para a sociedade e sua 
transformaqio libertadora. 

Como fica a dimendo pessoal que vlrios textos apresentam? Esta, a nosso ver, nio pode sofrer 
discriminaqio ou violentaqiio, no sentido de ser negada ou minimizada. 0 que caracteriza o 
m6todo sociol6gico 6, unicamente, que nio se quer estagnar no pessoal, nem reduzir a importiincia 
dos fatos unicamente neste nivel. Como exemplo citemos Marcos 12,41-44, que trata da oferta 

24. A pergunta 6 pertinente. A interpretaqso materialista que Fernando Belo deu ao evangelho de Marcos no seu livro 
'Lectura materialista del evangelio de Marcos" foi - a despeito dos seus in~kneros mhriios - duramente criticada por 
Jacques Ellul exatamente por razijes de uso impreciso ou erraneo de terminologia marxista. Confira Jacques Ellul: 
"Sobre una lectura materialista de 10s evangelios". In: Boletin Teoldgico, nQ 3-4, novembro de 1978, p.1-22. 
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da vi6va pobre. 0 enfoque, num primeiro momento, sem d6vida C pessoal. Mas, se  atentarmos 
b e h  para o texto, veremos que a aqio da vi6va C comparada com a de "muitos ricos que 
depositavam grandes quantias" (versiculo 41). Isto significa que a aqio da viGva C - tambCm - um 
paradigma social! 

Quando hi ,  em pessoas ou grupos, um forte interesse em interpretar textospara a irea pessoal, 
entio o mCtodo sociol6gico s6 poderi ser de proveito secundirio. Nestes casos, ciCncias como a 
psicologia e a psicanilise s io  as melhores "assessoras" da interpretaqiio. fi que estas conseguem 
extrair dimensBes pessoais do texto que um mCtodo sociol6gico niio tern condi@es, pela simples 

25 natureza de seus objetivos diferentes . 
0 que nio corresponde aos fatos, C a crenqa de que, dentro de um m6todo sociol6gic0, nio haja 
lugar para o sentimento e a afetividade. 0 estudo das relaq6es sociais nos textos vai mostrar, ao 
contririo, que o grau de sentimentos facciosos, beligerantes ou de 6dio encontra-se profunda- 
mente relacionado com o grau de dominaqio ou opressio exercido dentro da sociedade. 0 
contririo. tambCm C verdade: Manifestaq6es de afeto que Jesus recebe certamente tCm relasio 
direta com as priticas sociais de solidariedade e comunhio que o mesmo procurou viver. 

4. 0 m~todo~sociol6gico e outros metodos especificos de interpreta~iio 

Hi,  ao lado do mCtodo sociol6gic0, ainda virios outros mCtodos de leitura biblica que estio sendo 
aplicados em maior ou menor escala nos seminirios e em grupos de base. Temos, por exemplo, 
uma leitura e hermenCutica negra, india, feminista, ecol6gica e cultural de textos biblicos, para 
citar unicamente os cinco exemplos mais marcantes na atualidade. 

Nestes casos, o mCtodo sociol6gico poderia integrar aspectos destas leituras. Aquestio ecol6gica 
poderia ser integrada na irea do social e politico, os interesses da leitura feminista caberiam dentro 
da anilise das relaq6es sociais, a teologia negra poderia ser relacionada com a irea da ideologia. 
Mesmo que urn procedimento destes fosse, a principio, possivel, os acentos e interesses dessas 
virias outras leituras certamente perderiam muito em originalidade e especificidade. 

Poristo acreditamos que, na pritica, tanto a aplicaqio do mCtodo sociol6gico bem como das outras 
formas de leitura biblica corn seus mCtodos e hermenhticas especificas, devem coexistir lado a 
lado. Desta forma sairi ganhando a riqueza da Biblia e tambCm o aprofundamento das anilises 
especificas. Contudo, a especificidade de cada dessas anilises requer, simultaneamente, que 
consigam ser enquadradas numa anilise social mais ampla, sem o que correm o perigo de perder 
sua eficicia hist6rica. Este fato j i  foi amplamente tematizado por JoPo G. Biehl: "0 fato t que 
existe uma crescente conscientiza~iio dentro dos vdrios enfoques liberacionistas ... acerca do 
reducionismo oriundo de suas andlises sociais ... Em suma, a opressiva realidade machista, 
raciita, capitalista, imperialista norte-americana ndo consegue ser entendida nu sua complexi- 
dade a partir de andlises enfocando iioladamente as quest6es de r a p ,  sexo, militarismo) 

25. Textos podem encerrar dimensdes pessoais bem mais profundas que a prirneira vista conseguimos perceber. E o 
que nos mostra a aplica~8o da psicologia e psicanalise na interpretaqiio da Biblia. Confira avolumosa obra de Eugen 
Drewermann: Tiefenpsychologie und Exegese (=psicologia profunda e exegese), publicada em dois volumes e j6 
reeditada vbias vezes (Olten und Freiburg im Breisgau, Walter-Verlag, 1984 e 1985 em la ediqso) e Hanna Wolff: 
Jesus psicoterapeuta. S2o Paulo, Paulinas, 1988. Um interessante estudo, que procura definir como se relacionam 
liberta~go pessoal e social numa perspectiva de liberta~iio, e apresentado por Lothar C. Hoch: 'Psicologia a serviqo 
da libertaqiio. Possibilidades e limites da psicologia na Pastoral de Aconselhamento". In: Estudos Teoldgicos, v.25, 
1985, p.249-269. 
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classe/imperialismo. Nem sua transformapio t vidvel somente, por exemplo, apartir da luta de 
classes. Por outro lado, tambtm imposstvel compreender e transformar a realidade especlfica 
de cada uma destas opressles sem que seja endere~ada a dialttica relapio existente entre elas". 
0 autor conclui: "De maneira alguma isto implica em que os diferentes enfoques nfio devam 
continuar trabalhando por sum causas espectjc?cas ... Mas t importante que o facam com base 
numa amilise mais ampla ue identijique as conexdes existentes entre as diversas estruturas 

,,22 opressoras na sociedade . 

5. 0 metodo sociol6gico e a leitura biblica do povo 

0 mCtodo sociol6gico podera ser subsidio para a leitura popular da Biblia? A resposta a esta 
pergunta vai depender, em grande parte, do tipo de povo que temos em mente ao falar de uma 
leitura popular. Se por povo entendemos um grupo de pessoas socialrnente conscientizadas ou 
em process0 de conscientizaqio e dentro de processes de transformaqio social, cremos que o 
metodo sociol6gico poded ser born instrumento para a interpretaqio dos t e ~ t o s ~ ~ .  A grande 
maioria do "povo", contudo, n60 se enquadra nesta primeira categoria. Trata-se, entlo, de pessoas 
que praticamente se identificam com o que chamamos de "massa", ou seja, um povo nio 
organizado, de pouca instruqio e politizaqiio. Nestes casos a aplicaqio do mCtodo sociol6gico 
nio podera ser o ponto de partida, e sim, a meta de chegada. Com este t i p  de "povo" podemos 
aplicar, quando rnuito, aspectos isolados do mCtodo. 0 ponto de partida sera muito menos um 
"mCtodo", e sim, as intuiqbes e reaqbes emocionais que hist6rias biblicas provocam nestas 
pessoas. A partir dai se construirio pontes para areas como a da economia ou politica, mas tudo 
isto de forma bastante elementar e progressiva. ABiblia, dentro deste tipo de exercicio de leitura, 
podera ser um born veiculo de politizaqio do povo. 

Uwe Wegner C te6logo e biblista. Fez doutorado na Universidade de Tiibingen, Alema- 
nha. I? pastor da Igreja Evangelica de Confissfio Luterana no Brasil (IECLB) e professor 
na Escola Superior de Teologia (EST) em Sio Leopoldo. 

Enderqo: Caixa Postal 14 
93.001-970 Sio Leopoldo RS 

26. Jo5o G. Biehl: De igualpara igual, p.132-133 e 137. 

27. E neste sentido que entendemos a aplicaqlo do metodo junto B classe operhria, da qua1 nos relata Carlos Tosar em 
seu artigo 'A leitura da Blblia corn o povo trabalhador". In: Estudos Biblicos, v.2, 1984, p.71-74. 



Mosaicos da Biblia 

01. "0s  ninivitas creram em Deus" - Milton Schwantes 

02. Vem, Espirito - Fabio Laerth Tonello, Mariano Marchitiello, Milton Schwantes, Nancy 
Cardoso Pereira, Paulo Roberto Garcia, Roberto Natal Baptista 

03. Navoz das mulheres -Jane Falconi F. Vaz, Rosa Marga Rothe, Nancy Cardoso Pereira, 
Lori Altmann, Rosingela Soares de Oliveira, Tania Mara Vieira Sampaio, Elza 
Tamez, Genilma Boehler 

04. Jonas - Paulo Cesar Botas, Nancy Cardoso Pereira, Roberto Natal Baptista, Dario 
Geraldo Schaeffer, Sebastifio Armando GameleiraSoares, Paulo Roberto Garcia, Rolf 
Schuenemann, Mariano Marchitiello, Zwinglio Mota Dias 

05. "Misericdrdia Quero" - Roberto E. Zwetsch 

06. Mulheres na pratica da justiqa e da solidariedade - Ivoni Richter Reimer 

07. Histdria de Israel - Milton Schwantes 

08. Biblia e Ecologia - Paulo Roberto Garcia, Ivoni Richter Reimer, Haroldo Reimer, 
Roberto Natal Baptista, Luis Mosconi, Ivo Storniolo, Fernando Bortolleto Filho 

09. Introdugiio A leitura biblica - Milton Schwantes, Jane Falconi F. Vaz, Paulo Roberto 
Garcia, Roberto E. Zwetsch 

10. Interpretaqfio biblica na 1greja Oriental Antiga - Duncan Alexander Reily 

L 1 , -  

'i- 

ll. Esperanqa na justiga - Haroldo Reimer . ,. -?. - 

Pedidos para: 

Cedi - Centro EcumSnico de Documenta~io e Informafio . .  - 
Setor de Distribuigio 

Av. Higien6polis, 983 - 01238-001 - S%o PauloISP 

Fone: (011) 825 5544 - Fax: (011) 825 7861 


	00000001.PDF
	00000003.PDF
	00000005.PDF
	00000006.PDF
	00000007.PDF
	00000008.PDF
	00000009.PDF
	00000010.PDF
	00000011.PDF
	00000012.PDF
	00000013.PDF
	00000014.PDF
	00000015.PDF
	00000016.PDF
	00000017.PDF
	00000018.PDF
	00000019.PDF
	00000020.PDF
	00000021.PDF
	00000022.PDF
	00000023.PDF
	00000024.PDF
	00000025.PDF
	00000026.PDF
	00000027.PDF
	00000028.PDF
	00000029.PDF
	00000030.PDF
	00000032.PDF

