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.. . . .  . A Biblia - urn desafio ~ . ,  , , 

Mitton Schwantes 

A Biblia marca presenga. Torna-se cada vez mais conhecida. E wn livro da gente. 

Em suas casas, nosso povo tem poucos livros. Sua biblioteca 6 bem modesta. Mas, tenho visto, 
que tambCm nas msas mais humildes a Biblia se faz presente. 

0 s  Circulos Biblicos continuam animados. De fato, vem muita gente aos grupos biblicos. Basta 
anuncia-los, e eis que as pessoas se interessarn. Gostam. Conversam. Discutem. Querem 
entender. Querem ter sua opinib. 

V o d  percebe: Este livro t importante para eles. . 

Parece que a religiosidade popular vai sendo mais e mais marcada pela Biblia. Este livro 6 um 
novo componente no dia-a-dia da religib. 

Na verdade, isso C recente. Coisa de poucos anos. No passado, no Brasil, n b  era assim. As 
pessoas tinham outros referenciais para expressar sua f6. A redescoberta da Biblia entre os 
catolicos e a aparigb do 'povo da Biblia', nossos i rmbs  pentecostais, fizeram da Biblia um 
livro popular. 

Estes sib alguns dos motivos que transformam a Biblia num des8fio. Como entende-la? Como 
praticbla? 

Afinal, a Biblia n b  'dva' .  E ~ e u s  quem nos salva. Liberta-nos das escravidaes (2xodo). 
Constrbi a vida pela liberdade (Gdatas): . . . 

Um livro n b  salva, e isso t evidente. Como letras, como papCis teriam capacidade de salvar 
e converter co r~aes? !  Se assim fosse, se a Biblia fosse ela mesma salvadora, . seria . imagem. E 
isso C idolatria. 

Ainda que ela n b  salve, nos ensina aver. A Biblia t como se fosse nossos olhos. Mostram-nos 
o caminho. D b  diregzo a nossos pCs. 

Desafiando a ver 

A gente 12 para ver! Nossa Biblia e mesmo luz. Afinal, ela testemunha a luz, a presenga de 
Deus em nossas vidas. Nossa luz C Jesus. 

Por isso, vamos a Biblia para tentar aprender a ver melhor. 

A gente so vC melhor, se os kulos ou binoculos que colocamos diante dos nossos olhos, 
realmente silo bons e adequados a nos. Quer dizer, a gente confia na qualidade destes kulos, 
chamados Biblia. 

Com essa figura quero dizer que t o conteudo que importa. Se voci? meramente coloca papel 
diante dos seus olhos, acaba n b  vendo nada. A Biblia precisa mesmo ser vidro, lente que nos 
ajuda aver melhor as coisas de nossas vidas. Seus conteudos s b  seus vidros. 
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Se a gente se 'vidra' vai wabar vidrado, estupefato, so de olhar na Biblia, como se ela ja fosse 
tudo. Isso justamente C idolatria. Ficar vidrado nas coisas, nos papbis, enfim em qualquer coisa 
desse mundo. 

Por isso, a Biblia 6 vidro. E lente. E passagem. E um ponto de dnibus. Ali vocC espera a 
condu~b ,  mas nHo tem a sua casa. VocC n b  vai querer morar num ponto de dnibus.. . Mas, e 
la que vocC pega a condut;io para sua casa. 

Se vocC entra na conduqiio iorrada se pega o dnibus que n b  C o seu, G o  vai chegar a sua casa. 
VocC vai ficar perdido. 

Biblia C livro para aprender a pcgar o onibus que o leva para casa. Por isso ela ensina aver as' 
placas, os letreiros, as dire~8cs. Ajucla vocC a ter sensibilidade para o rum0 da vida e das coisas. 

Isso significa que a gente confia na Biblia, nas coisas que ela nos permite ver e ler. Confia em 
seus conteudos. Se vocC desconfia do letreiro do dnibus, como vai querer chegar em casa? NSo 
h i  jeito! Na incerteza, vocC talvez ainda pode perguntar a outros, e se for analfabeto v o d  se 
achega a pessoa a seu lado e pergunta: "Este dnibus vai para.. .?" E ai " n b  di outra", vocC 
tera que confiar no que a pessoa a seu lado lhe diz, tera que 'crer', confiar no letreiro. 

E isso, aBiblia C assim: Seus conteudos valem! Assim eu os experimento. Sei que outros tamb6m 
os experimentararn! 

Sim, os outros.. . 

Ver em grupo - a Biblia reGne 

Ver C coisa muito pessoal. E bem individual. Um vC de um jeito, outro de outro. Por isso, este 
mundo 6 Go bonito. E que cada urn vC do seu modo. Para uns umas flores. d o  mais bonitas do 
que para outros . Ai t que esth a grqa,  a beleza. 

Deus n b  fez uniformes. Criou diversidades. A beleza de Deus esti neste colorido. 

Dai que vem o calor do circulo biblico, E que assim a Biblia fica bonita. Em grupo ela toma 
seu gosto. 

Aqui na Comunidade, percebo como o'grupo biblico atrai. E que ai a gente descobre como ver. 

Uma amiga que tenho na Comunidade, sempre repete: "Ah, se ficasse sozinha n b  veria nada!" 

Quando quero ver urna paisagem, vou a um lugar especial. Para ter urna vista panorhica, 6 
preciso ir a um local que lhe permita esta vista, esta visb.  Se vocC quiser ver SHo Paulo, mais 
ou menos toda, ent% n%o ha outro jeito a n b  ser subir at6 o Pico do Jaragua De la vocC tem 
uma vista impressionante. Se vocC quiser ver o Rio de Janeiro, 6 do Corcovado que voct se 
deslumbra. 

Enth, o ponto de vista 6 a quest&! 

Na leitura da Biblia o grupo, o circulo biblico 6 a 'torre de observa$ioio' 

La 6 que a Biblia da gosto. Extasia. Vira sagrada. 

0 sagrado da gente 

0 interesse pela Biblia, 'kib forte principalmente entre as pessoas mais maltratadas, mulheres, 
homens e crian~as, n b  se da ao acaso. Isso n b  c acidente! 
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Veja, ft! e religib ioo experitncias tilo bonitas, que poucas s b  as pessoas que querem desistir 
de entrkr neste m ~ d o  maravilhoso, fantistico. Poucos 60 os que & negam a este mistdrio, ao 
religioso, ao mistico. 

Verdade, hi os que querem ser ateistas. A eles tamb6m meu respeito. Mas, mesmo entre eles, 
a mistica borbulha, is vezes is escondidas, e fervilha. 

E que o midr io  6 parte da gente. E urn dos direitos humanos. 

Tempos havia em que religiaes e templos adrninistravam este sentimento tilo profimdo em meio 
a nos e la dentro de nos. Sacerdotes senhoriais se adonavam da saudade religiosa de nossas 

. almas. 

Confesso que, a meu ver, nossas igrejas, Go firmes, fizeram, a l ib  ainda fazem, este jogo. 
Representam o religioso e o amarram. Alib, atk os senhores que manipulam atelinha promovem 
tarnbkm a sua hora religiosa dominical, em seu show do fantistico. 

Pois veja, pela Biblia este sagrado chega bem pertinho de cada um. Ali, naquelas letras vod, 
cada um, lendo ou ouvindo ler, fica pertinho de Moises, abrindo o mar para que por ele passe 
o grupo dos libertos e eleitos. Fica pertinho de Jesus, caminhando como Ele maravilhosarnente 
sobre as iguas. 

Voct, eu, nos todos, mulheres e homens, vamos experimentando o que Jesus experimentou. 
Ja vamos olhando, nos por nos, para dentro dos mistirios ultimos. 

Sim, n b  6 acaso que as igrejas estejam em crise. A Biblia 6 a crise das igrejas! 

A Biblia 6 luz no dia-a-dia da gente. Quem quer assim dominar do pedestal das estruturai 
religiosas, "danqou". A Biblia na m h  e no c o r q b  6 crise, sem fim, para autoridades e 
autoritarismos. 

E verdade, tudo isso vem misturado ainda a muitos retrocessos que tarnMm mediante a prbpria 
Biblia por ai se produzem. E que na cultura as coisas n2o v2o pra frente, tecnologicamente. Na 
cultura a vida e movimento, 1120 progresso. 

Dai porque diante de nos se abre o ecumtnico. 

Dizem que tudo tem la seu tempo. Ha de ser assirn. Ao menos dii bom consolo para a gente. 

Quando fomos a Biblia, com aquela imensa sede de quem re-descobre este maravilhoso livro 
em meio As dores e alegrias de nosso povo, vinhamos cheios de igreja. Ah sim, as coisas das 
igrejas nos foram empurrando para as folhas da Biblia. Sem duvida, essa foi nossa trajetbria. 

Mas, ao chegar, a festa era outra. 

Outro dia h i  a uma festa. Irnaginava uma coisa, na chegada vi que me enganara. A festa era 
outra, bem melhor do que imaginara. 

Ao chegar A Biblia, nos que a ela fomos com aquela gana e certeza derivada de nossas igrejas, 
descobrimos que a 'festa' 6 outra. 

Surpresa. Beleza. 

N b  deparamos com as igrejas na Biblia! N h  deparamos com nossas estruturas denominacion- 
ais. N2o deparamos com nos mesmos. 



Descobrimos que aqu'ele livro velho estava cheio de histbrias, cenas, cantos, rezas que nem 
mais conheciarnos. Abriram-se para nbs paisagens com as quais ncm mesmo sonhavamos. 

Em uma palavra, ao chegar a Biblia ela se mostra a n6s ecurnenica. Transcende igrejas, sirn 
transcende religices. 

Nosss Riblia C mais que o cristianismo. 

E agora'' 

Milton Shwantes 6 pastor da Igreja Evang6lica de Confissbo luterana no Brasil (IECIB). 
Rssessor do Programa Biblia e Unidade do CEDI/HOINONIR. Coordenador e professor do 
lnsti tuto Ecum&nico de P6s-Graduasbo em Teologia e Ci&ncias da Religido (IEPG), em S6o 
Bernardo do Campo SP. 

Endereso: Rua Faria de lemos, 84 
07094-2001 Guarulhos - SP 
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A vida como projeto de Deus: 
uma proposta ecumenica 

A Biblia C e, a mclr ver. sempre sera urn dos principais eixos da refle& teolbgico-crist2. Sera 
para todas as geraqacs t ~ c  teolugos cristks um imperativo terem de mod0 claro seus instnunentos 
hermeneuticos e com eles ~ n ~ r p r e t a r  a mensagem biblica atualizada a seu tempo. 

Neste ensaio, proponho n b  d pensar na narrativa da criqiio, mas alCm disso, tentar estabelecer 
urn ponto de orientaqb hermeneutics na compreensb de uma teologia biblica. E claro que a 
proposta C ler a Biblia ecumenicamente, em especial o Antigo Testamento, pois ele 6 um livro 
ecumenico, de islamitas, judeus e crisths das mais diversas confissaes. E sabemos que a 
dishcia  entre as religides e as confissdes tern se tornado cada vez menor. 

Genesis 1,l-2,4a desperta muito interesse e discus& especialmente entre n6s crist2os. Uma 
das coisas que intriga a muitos estudiosos do Antigo Testamento e a ordem na qual os textos 
esGo colocados, pois, como sabemos, seu grau de importincia esti ligado a sua ordem na 
TANAK - ordem dos livros do Antigo Testamento no ckon  judaico. 

Uma das quest6es levantadas por alguns C a localizqb de Genesis 1,l-2,4a. Ha vkias tentativas 
de explicacb, algumas mais, outras menos convincentes, do "porqui2" um texto do exilio ocupar 
lugar, de tamanho destaque na tor& enquanto textos bem mais antigos, como Genesis 2,4b-25, 
Go colocados em segundo plano. Dentre outras razdes temos' nos convencido de que esta 
colocaqb esti ligada a composiqb final n b  so da tori, mas de toda a TANAK, pois ela nos 
da um instrumentirio de grande irnporthcia para a compreensZo da mensagem de Deus, e esta 
transcende os limites do Antigo Testamento invadindo os arraiais neotestamentirios, ja que 
sobretudo as teologias de Jesus e Paulo partem dos principios teolbgicos do antigo-judaisrno, 
logo vCtero-testamenthrios. 

Genesis 1,l-2,4a como projeto 

Por muito tempo (e ainda h i  aqueles que se preocuparn com isto!), houve uma grande discussib 
entre as teorias evolucionistas e as narrativas biblicas da criaqb. Por certo esta clisc'ussiio 
desviou a mensagem proposta nestas narrativas, especialmente a de Genesis 1,l-2,4a. Houve 
uma tentativa de adequklas aos resultados da pesquisa cientifica, ou de usClas para combater 
tal pesquisa. 

A Biblia n b  tem a pretensb de ser um manual cientifico, mas palavra de Deus e como tal abrir 
horizontes nas relaqdes corn Ele e com o prbximo, fazendo-nos filhos e filhas, irmiios. e inn%. 

A primeira narrativa da c r i q b  dentro deste context0 n5o 15 uma apresenEqb geral da proposta 
de Deus para a humanidade? 

E bem possivel que ao se estabelecer a ordem can8nica do pentateuco pensou-se num texto 
introdutbrio, que marcasse n b  somente um inicio "cronolbgico" - criaqiio do mundo -, mas 
tambCm uma sintese da proposta de todo o canon. 0 process0 can8nico que segue ao pentateuco 
n b  manteve a mesma linha estabelecida pel0 pentateuco? 

Resta-nos tentar responder a estas questdes a partir de uma terceira: Qua1 seria tal proposta? 
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Para tanto creio que o melhor caminho 6 olhar o texto, pensando que Deus se abre para a 
humanidade como um todo. Desse modo, nib podemos deixar de ver o texto supradenomina- 
cionalmente ou supra-rcligiosamente, portanto ecumenicamente. 

0 texto enquanto forma de comunica~do 

0 texto 6 mais que um aglomerado de palavras. Sua composigh e forma sib tarnbem 
instrumentos de transmissib da mensagem. Comunica com o seu todo. Por isso 6 importante 
conhece-lo em sua complexidade. Em 1975, o exegeta alemi30 Odil Hannes Steck publicou seu 
estudo critico-literkio sobre GEnesis 1,l-2,4a chegando a conclu& de que este texto seria 
desde sua gsnese uma unidade planejada, tendo seus elementos um lugar neceskio na 
composig% do todo1. Trata-se de uma linda poesia clt ica do sexto skculo antes de Cristo, 
possivelmente usada como responsbrio. 

0 s  parigrafos ou estrofes d o  facilmente identificados em sua estrutura interna, que se apresenta 
da seguinte forma: 

1. Introdugh E disse Deus 

2. Ordem Haja, junte-se 

3. Cumprimento E houve 

4. Avaliagh E viu Deus que era bom 

5. Ammag20 E foi tarde.. . 

Estes parhgrafos organizam o texto formando um quadro belissimo. Possibilitam ao leitor 
acompanhar o pensamento da narrativa ressaltando alguns elementos importantes. 0 texto 6 o 

2 tecido, as palavras & as cores e as fiases siio 0s seus fios . 

7 Troca entre dia e noite na criagio 

Firmamento 
Mar . I 

Astros I I I 
Animais aqdticos . 

Animais terrestres 
Ser humano 

s I e  

Descanso, fechamento da cria@ 
mado - o culto 

Tedtica do tempo 

Tedtica da vida 

Tedtica do tempo 

Tedtica da vida 

1 STECK, Odil Hannes, Der Sch6pfungsbericht der Pristerschrift: Studien zur literarkritischen und 
~berlieferun~s~eschichtlichen Problematik von Genesis I, J-2,4a. Gottingen, 1974, p.27. 

2 MESTERS, Carlos, Rute (Comenthrio Biblico AT). Petr6polis, 1986, p. 16. 
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Odil Steck mostra, convincentemente, que na a r r u m q b  do texto houve uma preocupqib muito 
grande para que a criaqZo seguisse uma ordem na relqZo dos elementos criados corn seus 
habitats. Primeiram,cl~te f o r m  criados os ambientes de existencia (habitats): firmamento, mar, 
espaqo e a terra con) os vegcLais. E seguindo a ordem dos ambientes de exidncia foram criados 
os elementos de exisGncia (seres correspondentes): astros, animais aquiticos, aves, animais 
terrestres e o ser hun~ulo. Primeiro foi estabelecida a possibilidade de vida e depois a vida em 
condiqaes de continuidade. 

Nesta andise de SELL vemos claramente que a temiiica d o m i n e  6 a vida e sua durabilidade. 
A exisencia sC, e efetivada quando as condiqaes para a existencia s b  atendidas. A c r i a ~ b  de 
Deus na mensagem sacerdotal 6 urn ato h i c o  que visa a durabilidade e a continuidade da 
existhcia. 

A continuidade da vida 

3 Sem entrar em todos os detalhes que envo1vem.a narrativa , ressaltarei alguns elementos que 
destacam o que desejo mostrar. 

No v. 11, com a produqb da terra destaca-se a perpetuidade da espCcie, apesar dos vegetais 
n b  serem portadores da "vida" como os animais e os seres humanos, ja que n b  e m  sangue 
como estes. Na compreensk do povo, a vida estava no sangue (veja Gsnesis 9,3-4). Mas os 
vegetais "servem" aos animais e seres humanos como mantimentos e por isso sua reproduqZo 
se torna imprescindivel para a manutenqb da ads. 

Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ewas flue produzem semente, as quais se 
acham sobre a face.da terra, bem como todas as brvores em que hb @to que d2 semente; 
ser-vosao para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do cdu e a todo ser 
vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ewas verdes como mantimento. E 
assim foi. (Gsnesis 1, 29-30) 

Destaco aqui que a perpetuidade da vida esth intimamente ligada nZo ss6 a possibilidade de acesso 
ao alimento, (direito tanto dos seres humanos quanto dos animais), mas tamb6m ao fato de que 
a narrativa n b  coloca os animais como alimento para os seres humanos. 0 aliment0 ali esti 
restrito aos vegetais, por certo pelo fato de n b  terem sangue e, na concepqb da 6poca, 1150 

4 terem vida . Deus ordena uma autonomia na reproduqk dos vegetais garantindo assim a 
manutenqb dos animais e seres humanos. 0 alimento abundante para os seres vivos faz parte 
do desejo criador de Deus. 

Aos animais aqdticos, is aves (v.22) e aos. seres humanos (v.28), tambCm e dada a ben~iio 
com o imperativo da reproduqb. Aos animais terrestres a ordem da reproduqb n b  6 dada, 
pois estes dividem corn os seres humanos o ambiente da existencia. Pordm corn a ordem do . 

alimento limitado aos vegetais os animais s50 preservados. 

Portanto a continuidade da vida 1150 esti somente na reproduqb, mas tambtm na harmonia das 
relaqaes estabelecidas na c r i q b .  0 s  animais tinham seus limites diante dos seres humanos (que 
possuiam o dominio), enquanto os seres humanos tinham seus limites diante dos animais n% 
sendo permitido tirar-lhes a vida, nem mesmo para a alimentaqb. 

3 Veja outros aspedos em SCHWANTES, Milton, Projetos de Esperanca: Meditaghs sobre GBnesis I -  1 1. Petr6polis1 SBo 
Paulo, 1989. 

4 Mais tarde a razBo do dilljvio serk a viollncia entre toda a carne, pois "0s homens corrompem o seu carninho na 
terra" (Glnesis 6,ll-12). 
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Uma concep~do ordenada da mensagem biblica 

Juntando as peps desk quebra-cabeqas podemos afirhar que a narrativa sacerdotal da criqik 
pretende mostrar que o pr.ojeto de Deus para o mundo C a vida. Nik somente do homem e da 
mulher, que ,Go igualmente sua imagem e semelhanqa (v. 27), mas de toda a criqib. 

A partir daqui podemos compreender o "porqu&" do envolvimento de Deus com a humanidade: 
Manter de p6 o seu projeto de vida. 

A narrativa do diliwio, por exemplo, se torna mais clara. Ela mostra uma tentativa de reinicio 
a partir do justo; a lei como regra de proteqk da vida; os profetas contra os abusos, mesmo 
os legalistas. Esta linha culmina no proprio Cristo, que afirmarh Eu sou o carninho, a verdade 
e a vida (Job 14,6). Torna-se irnperativo na reflex50 biblico-teologica a proposta ecumCnica 
da vida como projeto de Deus para a humanidade. 

hgabo Borges de Souza 6 te61ogo e biblista. Fez doutorado em Antigo Testamento em 
Bielefeld, Alemanha. Pastor batista e professor no lnstituto Teol6gico da 8ahia (ITEM). 

Endereso: Rua Dr. Josh Carlos, 55 Ap. 101 
40490-040 Salvador BA 
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Bereshit: a criaqBo da diversidade 

Maun'co Waldman 

0 livro de Genesis, ou Bereshit, como 6 conhecido na Lashon Ha-Kodesh - o hebraico, 6 
possivelmente uma das mais conhecidas narrativas biblicas, difbndida em quase todas as linguas. 
Hoje, faz parte do imaginkio das mais variadas culturas. 

Bereshit, C uma das criaq8es que, consagradamente, traz a marca da tradiqilo judaico-crist2. E 
uma das m6ltiplas vertentes originkias do "mundo prC-moderno", aquele que "antecederia" ao 
novo universo de valores criados pela civiliqiio contemporhea. 

0 autor desk ensaio, C um judeu profundamente identificado com os ideais de um ecumenismo 
preocupado com a constru~50 de uma sociedade justa, solidiiria e democratica. Entende que da 
anilise de Bereshit, um verdadeiro manancial ecumenico, pode-se extrair liqdes e julgamentos 
que permitem consolidar uma caminhada com todos aqueles que e m  abertos a novas posturas 
e ao diblogo com a diversidade. Tal diilogo se faz cada vez m,ais necesdrio e fundamental. 

Este texto atenderia basicamente ao debate relativo ao conceito hebraico de tempo.'~al conceito, 
mais tarde reelaborado pel0 cristianismo, n50 perdeu seus principais fundamentos originais. 0 
tempo hebraico 6 retilineo. Isto ja foi utilizado por alguns te6ricos para julgClo como em 
oposi~iio a diversidade do tempo, portanto, em contradicb a outras leituras e posicionamentos 
culturais frente a fruiq50 da temporalidade. 0 tempo hebraico tambCm se oporia aos ciclos da 
natureza, o que o tornaria responsive1 pela degradagb do meio natural, alCm de incluir uma 
estratCgia de exclusb de outros grupos e povos. 

Por estas r d e s ,  e tarnbim por ser a modernidade uma civiliza~h baseada na interpretqb de 
que o tempo, alCm de "ser dinheiro", 6 acelerado, importaria ater-n0s.a urna reavaliaq50 do 
tempo hebraico. Isto nos possibilita visualizar sua atualidade na otica dos excluidos, os quais 
foram marginalizados dos processos de transformaqilo e de perpetua~h da vida pel0 tempo da 
modernidade. 

Primeiramente, seriam cabiveis algumas observq8es sobre a lingua hebraica, na qua1 o Genesis, 
bem como o Antigo Testamento e m  vertidos. 

0 hebraico resulta de um antigo dialeto cananeu e alcancou express50 literhria atravCs do 
incansavel trabalho dos profetas e dos trovadores do povo da antiga Palestina. Esta terra, na 
antiguidade, era conhecida como berqo de pujante safia de poetas, m6sicos e cantores. 

Traduzir um texto como Genesis do C tarefa facil. Qualquer traduch inwrre nas dificuldades 
inerentes a busca de palavras e de expressks que n50 encontram, necessariamente, uma 
correspondencia integral em qualquer outro linguajar. 

0 hebraico nos remete a uma estrutura de pensamento com muitas associaq8es corn o mundo 
semitico e oriental antigo. "EconGmica" na explicita@o de conceitos, a lingua hebraica, no 
texto biblico, apresenta uma poesia primitiva, um sopro forte, abrupt0 e enigmhtico. 

Devemos ao poeta e ensaista Haroldo de Campos um esforp em captar, na traduqh para o 
portugues, este estilo biblico, procurando hebraicizar a lingua portuguesa e estarnpar as suas 
vibra~$es originais. 



Mesmo sem pretender coloch-la como uma "versb verdadeira" (muitas s i b  as controversias!), 
expomos agora o primeiro versiculo da "gesta de origem" da forma como o poeta procurou 
interpretar : 

1. Nocomepr Deus criando: o fogobgua e a terra 
2. Eaterra era lodo torvo 

Eatreva sobrv orosr~~oabisrno 
eosopro-Deus revoa sobre orostodbgua 

3. EDeusdisse seja luz 
efoiluz 

4. EDeusviu queeraboa aluz 
eDeus dividiu luz etreva 

5. EDeus chamoualuz dia 
ebtreva chamounoite 
efoitardeefoimanhd 

dia urn 

Al6m dos sentidos proprikente literiAos e lingiiisticos, hi que se atentar para os sentidos 
simb6licos do tempo hebraico. Embora possivelmente refrathrios a umatranscriqb direta, eles 
podem ser decifrados pela andise da cultura e da religiosidade dos antigos hebreus. 

Independente de considerannos os hebreus como povo, religib ou movimento social (opiniQ 
que 6 partilhada pel0 autor destes parkrafos), G o  indiscutiveis os traqos marcadarnente 
semiticos, orientais e antigos presentes no pensamento hebraico. Antecipamos, estes "rasgos 
arcaicos" presentes na cultura hebraica, compartilhados por diversos outros contextos civili- 
zatorios do mundo "pr6-moderno", tornando esta cultura, bem comoo pr6prio cristianismo, 
mais pr6xirnos do "mundo traditional" do que se poderia supor a primeira vista. 

Refiro-me basicamente is duas noq8es bbicas do tempo biblico que d o  anilogas a muitas 
outras interpretaq8es "pr6-modernas" . A primeira, associa-se a n q b  de um tempo qualitativo, 
marcado por eventos significativos. A segunda, inseparavel da primeira, e a de que este tempo 
C segmentado, onde cada coisa tern seu tempo, existindo urn tempo pr6prio para cada coisa. 

0 texto biblico n b  concebe o tempo como uma entidade abstrata, vazia, quantitativa, 
irreversivel e retilinea, medida por anos, dias, horas, minutos e segundos, dentro da qual, tudo 
C contido e tudo sucede. A idkia biblica de tempo 6 de algo concreto, vivo, experimental e 
qualitativo, que incorpora os seres e as coisas, e que n b  se pode representar independente deles 
(veja ANDRADE, Almir de, As duas faces do tempo - Ensaio critic0 sobre osfirndamentos da 
filosofia dialdtica, !3o PauloIRio de Janeiro, 1971, p. 170). 

E neste sentido que o relato da criaqiio 6 articulado em sete "dias" (yom em hebraico). A cada 
dia s b  atribuidas as "falas" da criaqb: a separaqiio da luz e da treva, no "dia um"; o c6u no 
"dia dois"; o mar e as plantas no "dia trts"; a luz e os astros no dia quatro; os animais no "dia 
cinco"; o homem e a mulher no "dia seis"; o sibado, a coroa da criaqb no-"dia sete". 

, 0 fato destes "sete dias" da c r i q b  serem " anormais" porque distribuidos desigualmente com 
relaqb ao sol, 6 na realidade pouco importante, visto n b  serem dias astron6micos. " S b  0s 
primeiros dias de urna sucessb de dias que marcara a vida da criaqb. N b  se trata, na 
perspectiva biblica, de uma pr6-historia, mas do comeCo da historia" (veja NEHER, Andre , 
"Visb do tempo e da historia na cultura judaica". In: As culturas e o tempo. Petr6polislSiio 
Paulo, 1975, p. 182). 
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Esta interprekqk da temporalidade, inaugurada em Bereshit, aparece em diversos livros da 
Biblia. 0 s  livros sagrados e s a  repletos de pequeninas sentenqas, tiio inocentes q u h  cristalinas 
e profundas, relativas a natureza do tempo. 

Para alkm de Bereshit, elas s50 encontradas em livros como o DeuteronGmio (11,14), Gxodo 
(3 1, lo), Eclesiastes (3,l-8; 8.6: 9,l l), Levitico (26,4), Nlimeros (28,2), Esdras (4,15.19), 
Salmos (33,191, Provbrbios (25.19), Isaias (33,2; 6; 60; 22), Ostias (2,9; 10,12), MiquCias 
(2,3; 5,2), Habacuque (2,3), Zacarias (10, I), e vhias citaqks em Jeremias, Ezequiel e Daniel 
no Antigo Testamento. No Novo testamento, aparecem em Mateus (16,3; 21,34.41; 24,25; 
26,29), Marcos ( 12.2; 13.33), Lucas (1,20; 12,42; 21,24), J o h  (7,6-8) e Atos dos Apbstolos 
(3,20.21; 15,21) Elas ct 111firmam uma velha e autentica sabedoria popular, cujo sentido para 
o tempo residia ila consute  vinculaqiio do tempo ao ser e ao acontecer de cada coisa. 

Estreitamente vinculada a esta forma de entender a passagem do tempo, est6 outra caracteristica 
tipica das culturas "prC-modernas", definida como a da "espac ia l iqb  do tempo". Dito em 
outras palavras, o tempo C medido, aferido, compreendido, em fun~Zo de marcadores espaciais 
ou sbcio-ambientais. 

Uma das pistas que encontramos desta postura fi-ente a temporalidade 6 tambCm fornecida por 
Bereshit. Eis como Deus, no quarto dia, faz sua "fala dos astros": Deus disse: que existam 
luzeiros no firmamento do cdu, para separar o dia e a noife e para marcar festas, dias e anos 
(Genesis 1,14). 

A antiga Palestina foi ocupada por diversos grupos sociais que compartilhavam uma identica 
exclusb da parte do poder estabelecido no antigo Oriente Mtdio. A Palestina 6 um pais de 
relevo acidentado, com grande variedade de paisagens naturais, muito contrastantes entre si, 
facilitando o surgimento de diversos "espaqos territoriais compartimentados", express50 de 
dinamismos sociais e histbricos peculiares a cada um destes grupos. 

A heterogeneidade de espaqos naturais, como a serra, a montanha central, a planicie do Saron 
e o vale do Jordh, a planicie litorinea, a estepe e o deserto, os pintanos e os lagos, foram 
ocupados por uma populaqb diversificada, que em cada um destes espaqos criou sua forma 
especifica de regular a passagem do tempo. 

E com base nestas ressalvas que podemos, simultaneamente, afirmar o cariter singular e geral 
do tempo hebraico. Sua singularida.de, e justamente dispor estas diferentes frui~Bes do tempo 
- a de cada grupo tribal, de cada wmpartimento territorial, de cada atividade, do tempo de cada 
profeta ou juiz, e assim por diante - ordenando-as retilineamente. 

0 s  impirios da Mesopohia  e do Egito possuiam um poder centralizado e, alCm disso, 
pautavam por uma concepqh ciclica e repetitiva do tempo. 0 javismo wnstituiu uma 
contra-cosmogonia que antagonizou com estas naqdes. Isto explica o fato das popula~des 
hebraicas - ou hapiru - desenvolverem uma forma de compreender a passagem do tempo que 
em si mesma, era critica das versdes apresentadas pelos grandes poderes irnperiais. 

Propor a retilinearidade do tempo 6 uma das formas que os textos vttero-testamentiuios 
encontraram para evitar o recurso a linguagem mitica. 0 Deus de Israel inaugura um novo 
tempo que n b  se identifica com um ciclo de tributos repetido imemorialmente e abatendo-se 
sobre o lavrador, o pastor, o nBmade e todos os grupos sociais que n b  estavam representados 
no dlido edificio do poder. 

Em toda a Biblia, o verbo bara', que designa o ato criador, se reserva ao Altissimo. Si, Deus 
pode criar, ou dito hebraicarnente, fazer jorrar, de maneira slibifa e soberana, o tempo. A 
palavra que em si da inicio a narrativa, bereshit, revela que o essencial ao narrador do Genesis 
n h  6 o que houve no principio, mas sirn, que houve um principio. Bereshit, n b  significa "no 



principio", mas numpnncipio (vcja NEHER, Andr6 , "Vido do tempo e da histbria na cultura 
judaica". In: As culturas e o tempo. Petrbpolis/So Paulo, 1975, p. 176-177). 

0 fcldmeno da retilinearidade do tempo, tipico da incultura~b biblica, 6 talvez a mais 
proeminente contribuiqk do pensamento hebraico. Ela se diferencia de todas as demais 
interpretqties do mundo oriental justamente por dispor o homem diante da hidr ia ,  a qua1 em 
bc ceshit, tem o seu comeqo consagrado. 

Por intermddio de bereshif, os antigos hebreus sabiam que as origens do mundo nib estavam 
ocultas A iilteligCncia humana. Para o homem permanccer em u n i b  com a origem, niio necessita 
transcender sua histbria e chegar a uma dimensk mmitica. Por ser histbria, e n b  wn mito, a 
"gesta da criaqb" convida o homem a ser urn participante permanente da construqiio da histbria 
como fonte libertadora. 

Com base nestes apontamentos, n b  podcmos visualizar o tempo hebraico como um possivel 
"precursor" do tempo retilineo da mod~~rl~dlwt;. No tempo hebraico hh um encadeamento linear 
que obedece a 16gica da particularidade e da diversidade. Cada coisa, ao ter seu prbprio tempo, 
est5 numa relaqb de parceria com outros tempos e outras coisas, n b  havendo pois, uma 
hierarquia entre eles. 

Bereshit ordena cardinalrnente os dias da c r i q b .  Numa transcri~b de cunho hebraicizante, 
podemos ler: "dia um", "dois", "tres", atk o dia "sete", o sibado, dia culminante da cria@b. 
Neste se institui o descanso sagrado para a terra, para o gado, para os homens e as mulheres 
que pel0 seu trabalho, foram encarregados de preservar (guardar) e transformar (cultivar) os 
bens dispostos pel0 criador nos seis dim anteriores. 

A temporalidade moderna tem outro significado. Inclui um sentido de aceleraqb, de progres- 
sividade que C estranho ao pensamento biblico. No ocidente, a retilinearidade do tempo resulta 
de um entendimento ordinal, e naso cardinal da frui~db da temporalidade. No pensamento 
ocidental moderno, a o rdenqb  do tempo se da em termos de um "primeiro", seguido de um 
'lsegundo", "terceiro", e assim sucessivamente. Essa v i s b  se traduz numa perspectiva evolutiva 
que C contrkia a diversidade e ao compartilhamento dos tempos e dos espaqos. 0 tempo da 
modernidade 6 um dos componentes da idolatria do mercado, da exclusb e daperda dos sentidos 
sagrados da criaqb. 

A singu1arida.de do tempo hebraico, ou seja, o encadeamento histbrico linear, demitificado 
como esth no relato de Bereshit, pode desta forma, construir um sblido argumento ecumCnico 
com as mais diversas crenqas religiosas. 

AlCm de um irmanamento ja existente entre as igrejas crist5s e dos esforqos que se d5o nas 
relaqbes com o judaismo, o fato do tempo biblico constituir uma das vertentes originkias do 
mundo da tradiqb, o habilitaria a crendencih-lo somo um elemento fundamental para urn 
didogo imprescindivel com outras culturas e outtas tradiqties religiosas. 

Bereshit C wna narrativa que inicia uma ampla sucessb de referencia qualitativas, afetivas, 
sensiveis e avessas a irnposiqiio da hierarquia. Essas referhias  podem ser encontradas em 
outras tradiqties religiosas, como na do tempo espiralado, prbprio do conjunto de valores 
civilizatbrios do mundo negro-africano. 

A discusdo do tempo hebraico teria, pois, pel0 menos duas implica@es teolbgicas e ecumCnicas 
que silo: 

* A noqk de tempo naBiblia C o.da diversidade e do respeito aos ciclos naturais. Desdobramento 
de um context0 histbrico e cultural em que os formuladores destatemporalidade s b  0s excluidos 
de outrora, ela n b  deixa de ser em nenhum momento, urn elemento de interlocuqb com o 
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I Iout r~~~,  mesmo porque este "outro", dentre eles, o muqulmano, o hinduista, o negro-afiicano 
e o afio-brasileiro, s i b  igualmente rcpresentativos de um universo tradicional 

* Indo mais adiante nesta argumenta$io, caberia ressalvar que a andise do tempo hebraico nos 
revela a necessidade da "des-ocidcn~liqiott ,  tanto do judaismo, quanto do cristianismo. 
Arnbos, s2O religities provenientes do universo tradicional, ou em outras palavras, do tercciro 
mundo. Ao se reassurnirem geograficamentc, estas duas grandes religities tarnbCm estarb sc 
redefinindo teol6gib e ecurnenicamente, colocando-se em oposiqb a urn padr2O civilizatorio 
- o ocidente - cujas grandes expressties do sagrado s2O o lucro e o mercado. 

, 

Estes elementos do tempo hebraico, com o qual o cristianisrno 1120 deixa em nenhum momcnto 
de irmanar-se, t talvez uma das mais dlidas construqties de respeito a diversidade, e da l u t a  
por uma sociedade justa, uma necessidade pungente nurn mundo desigualmente unificado pclo 
ocidente. 

E preciso, urgentemente, corn toda dedica@o possivel, transformar uma das miximas dcste 
tempo, a de que tudo tern seu tempo, numa sociedade em que todos os homens e mulheres sejam 
efetivamente senhores do seu destino, ou melhor, de urn tempo em que a diversidade seja 
parceira inseparbvel do conceit0 de humanidade. 

Mauricio Waldrnan & judeu. Soci61ogo e ge6graf0, mestrando em antropologia social na 
Universidade de S o  Paulo (USP) corn especializa~60 em Africa Negra. Autor de Ecologia 
e lutas Sociais no Brasil (Contexto, 1999) e colaborador do Prograrna de Assessoria b 
Pastoral do CEDIIHoinonia. 

Endere~o: Rua TopQio, 343 
041 05-060 S o  Paulo SP 



Para que a comida n6o.se estrague 

Vilson Caetano de Sousa Jcnlor 

Nos liltimos anos, diversas pessoas que souberam a respeito ou conheceram o meu trabalho 
junto a uma comunidade de candombl6, como uma pessoa iniciada no culto aos orixb, me 
questionam sobre como 6 possivel conciliar duas coisas t&~ distintas, sendo eu cristh e de 
formq50 catolica. 

Acredito que tal preocupq50 estende-se hoje atoda a igreja latino-arnericana que sente urgencia 
de urn catolicismo, n b  io romano, mas indigena e afro-americano. Isto me fez escrever este 
texto ainda que n b  corresponds a todas as expectativas e nem abranja todas as perspectivas. 
Mas levantarei aspectos abertos a um proximo didogo a respeito do tema. 

E certo que para tratarmos deste assunto, talver dev~ssemos ter escolhido urn tifulo mais 
sugestivo, de modo'que o leitor e a leitora-tivessem pel0 menos uma primeira nogb sobre o. 
tema. Mas, quando se trata de falar sobre a t r a d i ~ b  dos o r i h ,  .a ques* torna-se mais 
complicada atk para os exegetas da maior boa vontade. Resolvi, ent50, partir de urn fato 
cotidiano, urna preocupqb comum a todos: a comida. 

Primeiro porque somos um pais onde milhaes de adultos e crian~as morrem de fome, todos os 
dias. Depois, porque o cuidado para que a comida n b  se estrague 6 uma das preocupees 
diiuias de quem a possui. E por dtimo, o fato da comida ser algo eminentemente'mais que 
d~io-antro~ol6~ic0, mais que biologico, porque 6 antes de tudo teologico. 

Na histbria das religiaes G o  se tem noticia de nenhum Deus que se mantivesse indiferente ao 
apelo do ser humano que grita por causa da fome. Quem n b  conhece a de Javd, narrada 
pelos israelitas em fixodo 15,22-27? Ou em gxodo 16,l-lo? Jav6 providencia igua boa para o 
povo de Israel e substitui a &ua amarga pela doce. Ouvindo as larmirias do povo de Israel: 
VocZs nos trowceram a este deserto parafazer toda esta multiddo morrer de &me (fixodo 16,3). 
Jav6 diz a Moisbs: Farei choverplio do cku para vocgs (fixodo 16,4). 

Na tradi$bio' do povo israelita, o p b  sem ferrnento, o carneiro assado eram a memoria viva 
perpetuada de g e r a ~ b  a g e r a ~ b ,  memoria de liberta&. 0 sangue nasprtas era sirnbolo do 
dia em que seu Deus desestruturou o poder do far&. Vale a pena reler Exodo 12; 1-10. 

N b  so para o povo israelita mas tarnbbm para o far&, o trigo sadio 6 sinal de abundkcia, mas 
o trigo estragado o perturba (GSnesis 41,5-7). 

Como judeu, Jesus 6 herdeiro de urna t r a d i ~ b  onde a comida tern muito mais que urn valor 
gastronamico. S b  inheras  as passagens em que os evangelhos mencionam esta r e l q b .  Talvez 
urna das mais fo,&s seja a da multiplica~b dos p%s, Go importante para a comunidade prirnitiva 
que chega a ser narrada vkias vezes. Ali 6 mostrado Jesus com palavras duras aos seus 
discipulos: VocZs d que tern de lhes dar de comer (Lucas 9,12-13). 

Jesus quis fazer-se presente atrav6s da comida e ah5 a comunidade primitiva percebeu em seu 
gesto de partir o p b  a sintese de uma pkcoa por um novo cordeiro: Isto 6 o meu corpo; isto d 
o meu sangue (Marcos 14,22). 

A comida para os primeiros cristZos tornou-se uma esp6cie de realidade da ressurrei~b. Na 
narrativa de Emalis os olhos dos discipulos se abriram, e eles reconheceram Jesus, ao Cristo 
tomar o piPo, abengoar e o partir (Lucas 24,3 1). 
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Num segundo momento, em outras passagens, como eles ainda niro estivessem acreditando, por 
causa da alegria e porque es faSam espantados, Jesus lhes disse: VocEs tEm alguma coisa para 
comer (Lucas 24,4 I) 

Como herdeira desta tradiqb, a religik cat6lica atraves dos seus documentos, diz: Na liltima 
ceia, nu noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacriJcio eucaristico de seu corpo 
e sangue. Por ele perpetua pelos sdculos, atd que volte, o sacrificio da cruz, confando destarte 
ci igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreiqiro: sacramento de piedade, 
sinal de unidade, vinculo de caridade, banquete pascal, em que Cristo nos d comunicado em 
alimento, o espirito d repleto da graqa e nos d dado o penhor dajitura gldria (Sacrosantum 
Concilium 47). 

Na tradiq50 de muitas tribos indigenas, a comida traz presente a vida, perpetuada mesmo depois 
da morte. Dai serem necesskios os alimentos nos ritos fhebres a fim de que a festa comeqada 
neste mundo possa estender-se ao alCm e n b  haja o risco de ser interrompida por falta de - 

alimentos. Nesta tradiqb, os mortos comem. A comida traz tambim a vida dos antepassados. 

Na tradiqb afro-brasileira, o Deus qae se manifesta atravCs dos orixh, voclus e inquices 6 
lembrado nas comidas rituais preparadas no dia-a-dia dos terreiros. AtravCs das comidas 
espalhadas, Deus comunica algo atravCs desses veiculos vivosde ax&. Niio hh candomblt (festa) 
sem comida. Na tradiqb afro-brasileira, a partilha dos alimentos 6 o cume de uma celebrqb 
onde, ora se come sobre h a  esteira, ora sob um pano branco, simbolo da c r i q b .  Cada prato 

.!a. ' k 
tem um significado, uma histbria viva e atualizada a cada momento. Hist6ria de luta, residncia 

.#. e esperanqa. 
h ;  - 

" 

N b  precisamos ir Go longe para mostrar que no caso tratado Deus se faz presente tambCm na - 
fraqb do p k .  

Assim, urge a primeira quest&: onde esti a diferenqa no Deus que se faz representar por um 
p20 sem feqnento e urn Deus que se apresenta atravks do cuscuz feito por uma 1ndia ou no 
inhame de uma negra? Sera que o Deus de Jesus se sentiria diminuido ao ser representado por 
uma comida que nadkia da maguina do convento, mas da colher de pau de uma negra? 

Se o cristianismo quiser ser fie1 a sua missb, deve voltar b suas origens e ler corn mais aten~iio 
as instruqties de Jesus Cristo: Nada levem aldm de um bastiro, nempdb, nem sacola, nem dinheiro 
na cintura (Marcos 6,7-9). Quando resgatou tal quest% a comunidade primitiva tinha claro que 
o tabu alimentar que dividia as pessoas em puras e impuras,"tornar-se-ia um empecilho para o 
anhcio da boa nova. Era preciso deixar-se evangelizar como fez Jesus que se deixou evangelizar 
pela mulher sirio-fenicia. Era urgente hospedar-se em casa de pecadores e comer com eles. 

Se o cristianismo pretende ser auEntico e G o  si, um "grupinho" que congrega seus eleitos, 6 
preciso esvaziar suas sacolas, deixar para t r h  as amarras, empecilhos e prC-conceitos que 
impedem hqueles que se pensam cristiios, de se deixarem evangelizar. 

Jesus disse ainda: VocEs d que tEm de lhes dar de comer (Lucas 9,13). Que tip0 de alimento 
esth se dando ao povo de Deus? Talvez agua amarga, p b  h o  sem estbria e sem mistica. 
Muitas vezes quebraram nossos pratos de barro, terminaram festas, despediram o povo de m b s  
vazias e com fome. Esqueceram-se que o primeiro milagre de Jesus, segundo a tradiqb, deu-se 
numa festa. Ele n b  queria que a festa fosse interrompida. . 

Na maioria das vezes, enquanto em muitas comunidades tentava-se a qualquer preqo conservar, 
sen50 a espCcie, pel0 menos o sabor do p%, por t r h  dos simbolos, ritos, sacramentos, ou atk 
mesmo da luta concreta pela justiqa, o cristianisrno n b  evitou que a comida se estragasse. 
Assim, uma preocupaqiio do dia-a-dia, passou despercebida por "homens de tanta fd". 
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Vamos trabalhar com a seguinte imagem: Um dia foi possivel o que hoje se chama macroecu- 
menisrno. Realizou-se um grande banquete onde. catblicos, evangklicos e pentecostais, reuni- 
ram-se com afio-brasileiros . . e 'indigenas. Cantiram danqaram, e wnviveram por alguns 
momentos. Uma vez a mesa posta, comeram daquilo que haviam trazido: o pZo sem fermento, 
o cuscuz, o inhame. No final da refeiqb, uma surpresa - parecia que a comida havia se 
multiplicado de tantas que eram as sobras. 

Uma park do segrnento cri& sugeriu que pela "forqa da Palavra" aquele resto poderia ser 
reaproveitado. Outro segmento, ainda cristiio, propds que se reconhecessem aquelas sobras e 
se promovesse num grande estiidio urn dia de curas e milagres. Certarnente li, a comida que 
sobrara seria consumida. Por h, sugeriu-se a construqb de um grande depbsito para preservar 
toda a comida que havia sobrado. 

As duas primeiras propostas foram inviabilizadas pel0 tempo porque o process0 de decom- 
posiqb e putrefaqb dos alimentos ja era acelerado. AlCm disso, todos ja estavam fartos do que 
haviam trazido. A terceira sugestiio era inviavel, primeiro pela quantidade que havia sobrado e 
depois pel0 fato de ainda ter que se discutir com pastores, padres, pajCs e m k s  de santo sobre 
quem iria guardar as chaves. 0 que fazer? Todos pensavam. 

Em meio a tantas especulq6es, um vento forte invadiu o local onde todos estavam e urna crianqa 
seminua, descalqa, vinda da rua, sem sacolas, entrou no meio das pessoas e comeqou a servir-se 
de tudo. Repetiu o mesmo gesto: partiu o p b  kimo, o cuscuz, o inhame, tomou-os nas m k s  
e comeu. 

A crianqa vinda de fora, marginalizada por ser a menor entre os menores, massa sobrante da 
sociedade, chama a atenqb para o fato de que e preciso esvaziar as sacolas. Ela denuncia que 

. ' cantar com o indio, o negro pode ser at6 fkil .  Dificil C comer com eles o seu " p b  de cada dia". 
N k  s b  os depbsitos cheios, nem a forqa da Palavra que viio evitar que a comida se estrague, 
maqa sua partilha com o outro, algo saboroso para o nosso vizinho. 

Muitas vezes, farto da sua comida, o cristianismo distanciou-se do seu mestre e I50 teve a 
coragem de abrir m b  de urna vida n b  cristii e experimentar outros tipos de alimento onde o 
mes'mo Deus se mostra. E a-comida se estragou.. . 

Para que o cristianismo reconquiste seu sentido originkio, C preciso que nib deixe o p b  
estragar-se'. Piio estragado .gera povo estragado. Assim como os primeiros cristibs, C preciso 
coragem para novas expericncias de Deus e apostar no vento que soprou nas primeiras 
comunidades. 

Precisamos ter a ousadia do pequeno que vem de fora e experimentar a comida dos I50 c r i f i s .  
E preciso renunciar a tend6ncia de acumular. Nos terreiros se fala que comida de santo d para 
comer. Para que serve comida depositada? Para apodrecer e criar bichos? Precisamos abrir m b  
de certas ''verdades da fk" para que as sobras do banquete n2o apodreqam. 

-. Partamos juntos e busquemos cpmpreender que, em cada f r q b  do p b  partido, o mesmo Deus 
se da im'alimento, o memo Deus que exige o direito e a justiqa. 



Mosaicos da Biblia 15 

De uma coisa temos certeza: o Deus de Jesus Cristo n b  se acalmara enquanto n% se fizer 
reconhecido em todas as mesas e partilhado por todo o seu povo. Este mesmo Deus que se faz 
presente na t r a d i ~ h  dos'orixh si, nos deixara em paz quando n b  .sk estragar o p% de cada dia, 
ao lado de tantos que morrem de. fome! 

Vilson Caetano de Sousa Jljnior cursa Teologia na Faculdade Nossa Senhora da %suns50 
(FRI) e Filosofia na PontificiaUniversidade Cat6lica de Sdo Paulo (PUC). 6 do RxQ ll6 Ob6 e 
membro do G ~ p o  Atabaque. 

Endereso: Avenida Santa Manics, 593 - bl. 711 75 
051 71 -000 S o  Paulo SP 
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"Quern n6o est6 contra n6s, est6 a nosso favor" 
Marcos 9,40 

Carlos Meste~ 

Agradeso a oportunidade de poder cuntribuir neste niunero do Mosaicos da Biblia sobre o 
ecumenismo. De todos os horizontes quc os sinais dos tempos es tb  abrindo para n6s neste final 
de milsnio, um dos mais importantes 6 o ecuni2rico. 

No inicio da igreja, Pedro quis recusar o batismo a CornClio que nib era judeu. Mas o Espirito 
Santo se antecipou e ele teve que ouvir trss vezes: Pedro, Mo chame de impuro o que Deus 
declarou puro! (Atos 10,15-16) 0 s  fatos obrigaram Pedro a acolher o gentio na comunidade 
(Atos 10,44). No atitno Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 
Albtrico, pai de santo e cat6lic0, membro da irmandade Nossa Senhora do Rosirio, declarou 
publicamente: Sou do candomblk e sou catdlico! Sou batizado! Nds negros do candomblk 
pedimos o direito de ocupar o lugar que nos compete! Somos cristiios e queremos s8-lo, como 
voc&s! Sua declara~b provocou muita discus&. Uns a favor, outros contra. Uns diziam: E um 
apelo do Espfrito Santo! Outros respondiam: Sincretismo! Aqui n b  se trata de um fato 
corriqueiro qualquer. Trata-se sim de milhaes de negros e negras que fazem quest50 de ser 
cat6licos e que, ao mesmo tempo, querem continua na pritica religiosa recebida de seus pais. 
Durante sCculos, esta pritica foi a forqa a sustena-10s para niio perder sua identidade. A religib 
resistente dos negros do Brasil C um desafio para n6s cris&s. Ela pode nos ajudar a relativizar 
nossa posi$io ocidental europCia. 

Da mesma maneira como, no inicio da igreja, os judeus tiveram que relativizar sua p o s i ~ b  de 
exclusividade salvifica. Assirn, hoje, n6s cristilos somos desafiados a fazer o mesmo, para que 
possa ser revelada a riqueza que Deus opera nas religiaes dos outros povos. Neste pequeno 
artigo queremos analisar algumas atitudes de Jesus e o desafio que elas representarn para o nosso 
ecumenismo. 

0 ambiente da Galilkia em que Jesus cresceu e se formou 

0 povo judeu da GalilCia tinha urn mod0 diferente, proprio, de conviver com os n b  judeus. A 
Galiltia estava cercada de cidades helenistas, todas elas grandes centros comerciais: Damasco, 
Tiro, Sidb, CesarCia e a Decapole. 0 s  judeus da GalilCia tinham mais contato corn os pag2os 
do que os da JudCia, no sul. 0 s  do sul achavam que o povo da GalilCia era relaxado, pois convivia 
com os pagbs. Tinham dado at6 um apelido: Galilkia dospagdbs. Um nome que pegou (Isaias 
9,l; Mateus 4,15). A palavra galilCia significa distrito. Distrito de pagbs! 

Na Cpoca de Jesus, o povo da GalilCia ja possuia uma convivsncia de mgs de setecentos anos 
com os outros povos, o que niio 6 pouco. Em 734 antes de Cristo, a GalilCia foi ocupada pela 
Assiria e seus habitantes levados para o cativeiro (2 Reis 15,29). Doze anos depois, em 722 
antes de Cristo, quando houve o cativeiro do povo da Samaria, outros povos foram colocados 
naquela regib. Foi dai que surgiram os samaritanos (2 Reis 17,24-28). Por isso, os judeus do 

. sul confbndiam galileu com samaritano. Chamavam Jesus de samaritano ( Job  8,48). 

Esta longa conviv2ncia corn povos n b  judeus trouxe uma experiencia importante para os 
habitantes da GalilCia. Eles eram mais abertos, mais ecumenicos que os judeus do sul. Por 
exemplo, Jesus entra e sai da GalilCia para as regi6es de Tiro e SidBnia (Marcos 7,24-31), da 
Decapole (Marcos 5,l-20; 7,31) e de CesarCia Filipe (Marcos 8,27). Para ir atd JerusalCm, 
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passa em Samaria (Lucas 17,ll). Andando por todos esses lugares, ele conversa com o povo 
(Marcos 7,24-29; J o b  4,4), o que era proibido. Com a mesma naturalidade, o povo daquelas 
regiijes andava pela GalilCia e era accito pclo povo de la (Marcos 3,7-8). 0 s  ancibs de 
Cafarnaum chegaram a interceder junto a Jesus por urn estrangeiro, cujo empregado estava 
doente (Lucas 7,4-5). A arqueologia comprova esta mistura do povo da GalilCia com os nib 
judeus. Portm, apesar de conviver com os gentios e de ter esta abertura, o povo da Galiltia 
niio perdeu a propria identidade. N b  abria m b  da sua fC, dos seus costumes, da sua religib. 
Jesus convcrsa com a samaritana, mas ao mesmo tempo Ihe diz: A salva@io vem dos judeus 
(Joiio 4.22). 

A convivCncia com os pagiios e o sentimcrito de liberdade do povo galileu eram fonte de conflito 
com as iutoridades de JerusalCm. 0 sul sempre tentou dominar o norte, desde os tempos de 
Davi. Assim, nos tempos de JoQ Hircano (134 a 104 antes de Cristo), muitos judeus do sul 
migraram para a Galiltia a fim de levar para la a sua fC e suas observkcias. A lideran~a religiosa 
de JerusalCm achava que o povo da Galiltia era ignorante, que n b  conhecia a lei (JoZo 7,49). 
Identificava-se com os samaritanos (Job 8,48). E de fato, os galileus, na sua liberdade, 
mantinham uma certa ahidade com os samaritanos. Basta ver Jesus. Muitas vezes, ele acolhe 
os samaritanos e os coloca como exemplo (Job 4,7-42; Lucas 17,ll-16; 9,51-55; 10,29-37). 
Por isso, de Jerusaltm vinham escribas para controlar a situaqb e ensinar o caminho certo ao 
povo (Marcos 3,22; 7,l). Uma esptcie de "romaniqbi '  ! E pel0 que parece, conseguiram fazer 
a cabe~a de muita gente, pois Jesus ficou bravo e dizia a eles: Vocb niio deixam opovo entrar 
no reino! (Mateus 23,13). Por tudo isso, havia uma tensb entre o norte e o sul. Portm, apesar 
de toda esta tensb, o povo da Galiltia continuava fi-eqiientando o templo de Jerusaltm, fazendo 
suas romarias, para pagar suas promessas e obrigaq6es (Lucas 2,22-24; 2,41). 

Foi ai nesse ambiente mais aberto da Galiltia que Jesus aprendeu com os outros e a reconhecer 
neles o valor e a fC (Mateus 8,lO; 15,28). Vejamos algumas atitudes de Jesus que revelam a 
sua abertura ecumenica. 

Denunciar e quebrar barreiras que discriminam as pessoas 

Certo dia, alguCm que nZo era do grupo dos discipulos de Jesus, usava o nome de Jesus para 
expdlsar dembnios. JoQ viu e proibii Impedimos, porque ele d o  anda com a gente (Marcos 
9,38). Em nome da comunidade irnpediu uma qb boa! Jesus respondeu: Niio impepm! Quem 
n6o estd contra nbs, esth a nosso favor! (Marcos 9,40). Com outras palavras, o que importa 
mesmo n b  6 se a pessoa faz ou n b  parte da comunidade de Jesus, mas sim se ela faz ou nib 
o bem que esta comunidade deve realizar. 0 s  discipulos queriam uma comunidade fechada em 
si mesma. Pensavam ser os donos de Jesus e queriam proibir que outros usassem o nome dele 
para realizar o bem. Era a mentalidade antiga de "povo eleito, povo separado". Jesus responde: 
Quem na"o estd contra nbs, estd a nosso favor! (Lucas 9,49-50). E muita abertura da parte de 
Jesus! Ele chegou a adrnitir que podia haver mais fe num gentio do que nos proprios judeus 
(Mateus 8,lO). 

0 grupo que mais combateu a Jesus, foi o dos escribas, doutores da lei. Nem por isso Jesus se 
fechou em r e l a ~ b  a eles. Ele foi capaz de reconhecer o bem que neles havia. Quando urn deles 
concordou com Jesus de que o amor ao proximo C mais importante que qualquer sacrificio ou 
holocausto, Jesus lhe disse: Voci? niio estd longe do reino (Marcos 12,34). Quando os 
samaritanos n k  queriam dar hospedagem, os discipulos reagiram: Que urn fog0 do cbu acabe 
com esse povo (Lucas 9,54). Achavam que, pel0 fato de estarem com Jesus, todos deviam 
acolhc-10s. Pensavam ter Deus do seu lado para defende-10s. Era a mentalidade antiga de "povo 
eleito, povo privilegiado". Uma espCcie de "cristandade". Na realidade, eram um povo 
intolerante. Jesus os repreende: Voch ndo sabem de que espfrito siio animados (Lucas 9,52-55). 
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Quando os discipulos afastavam as crianqas, Jesus os repreendia. Era a mentalidade da Cpoca. 
Crianqa n b  contava. Devia ser disciplinada pelos adultos. Jesus, ao contrkio, coloca a crianqa 
como professora dos adultos, o que C muito subversivo (Marcos 10,13-15). Deixem vir as 
crian~as! E tira a liqb: Delas P n wrno! Tem que receber o reino como uma crianqa, do 
contrkio, nQ entra (Marcos 10,13-16). Em outra ocasiiio, vendo um cego, os discipulos 
perguntaram: Quem pecou, ele ou seus par.\ para que nascesse cego? (JoQ 9,3). A resposta 
de Jesus sup& uma leitura diferente da realldade. 

Finalmente, quando os discipulos brigam pel0 primeiro lugar, Jesus reage e diz: Opnmeiro 
seja o liltimo (Marcos 9,35). Era a mentalidade anti-ecumcnica de classe e de competiqfh, que 
caracterizava a sociedade do impCrio romano e que ja se infiltrava na pequena comunidade. 
Jesus quer o contrkio. Ele veio para servir (Marcos 10,45; Mateus 20,28). E o ponto em que 
mais insistiu e em que mais deu o proprio testemunho. 

Realmente, Jesus tinha um espirito muito aberto. Quebrava as barreiras injustas que discrimi- 
navam as pessoas em grupos, rqas  e classes. Ele tentava erradicar qualquer mentalidade de 
privilkgio, de classe ou de exclusividade, fh to  do ferment0 dos fariseus e herodianos (Marcos 
8,15). Praticava e fomentava uma atitude de servi~o a vida (Mateus 20,28). Urn ecumenismo 
que, se fosse hoje, iria alCm do didogo catolico-protestante. Uma frase de Paulo explicita o 
ideal vivido por Jesus: Nio h& mais diferenga entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, 
entre homem e mulher, pois todos voc&s sio um sd em Jesus Cristo (Gdatas 3,28). 

Despertar a semente da vida, fazer o reino aparecer 

A critica, a denimcia e a correqb eram um lado da a q b  ecumenica de Jesus. 0 outro lado era 
o desbloqueio da vida que estava emperrada. Jesus queria que o povo voltasse As suas raizes e 
redescobrisse sua vocaqb como povo de Deus. Queria ajudh-lo a perceber o que Deus queria 
quando o chamou para ser o seu povo. Jesus foi um judeu fiel a identidade mais p r o h d a  do 
seu povo. Foi ti% fiel, que fez com que os entraves culturais do judaismo aparecessem e 
estourassem por dentro. Quando alguns, em nome da fidelidade a tradiqQ judaica, queriam 
irnpedir a abertura de Jesus, ele, pela sua fidelidade a prbpria origem judaica, ajudava seus 
conterrheos a perceber a barreira cultural e a rompe-la para poder ser mais judeu. E C por ter 
sido tb fiel ao destino em particular do seu proprio povo, que a sua mensagem C ti% universal, 
60 ecumcnica! Pois, na raiz mais profunda e mais fiel de qualquer rap, cultura ou religib, 
existe a humanidade, a vida humana, o c h b  comum de todos! 0 poqo onde todos bebemos! 

Eis a lghs pontos desta fidelidade ecumcnica de Jesus is raizes do seu. prbprio'povo: 

Jesus retomou o projeto do Exodo. Desde o comeqo, os crist5os entenderam a qb de Jesus 
como urn novo Exodo. Como MoisCs, Ele veio para libertar os pobres da opressZo (Lucas 4, IS), 
sendo Ele mesmo o cordeiro pascal imolado (1 Pedro 1,19; J o k  1,29; 19,36), que abriu a 
passagem (phcoa) deste mundo para o Pai ( Job  13,l). Jesus deu uma nova interprewiio a lei 
de Deus, dada a MoisCs no Monte Sinai: Antigamente foi dito, mas eu lhes dig0 (veja Mateus 
5,21-27). Queria levar o povo a sair daquela s i t u a ~ b  fechada do grupo que sb enxerga a si 
mesmo, para redescobrir o objetivo da lei que e o arnor ao pr6ximo (Mateus 7,12; 5,17-19; 
Marcos 12,28-34), qualquer que seja o prbximo, judeu ou n b  judeu (Lucas 10,36-37). 

Jesus foi mais alCm e retomou o projeto express0 na vocaqiio de Abr&, que foi chamado para 
ser fonte de bengb a todos os povos (Genesis 12,l-3). Jesus envia os discipulos para todos os 
povos (Mateus 28,19; Marcos 16,15). Ele niio quer um povo fechado em si mesmo, nas suas 
observhcias, mas sim um povo servidor (Marcos 10,45). Ser filho de AbraZo nQ C privilCgio 
para a pessoa se gloriar (Lucas 3,8). Hoje, os filhos de Abr&, judeus, cristZos e muqulmanos, 
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somos os que mais brigamos por causa da ft em Deus! Por isso, a boa nova do Deus de Abraiio 
pcrde sua credibilidade e d blasfemada enrre os povos &manos 2,24). 

Jesus foi atk a raiz e retomou o projeto da crias5.o. Deus criou a vida e a abenqoou (GEnesis 
1,28). Jesus retomou a vida como prirnciro valor. Ele veio para que todos tenham vida, e a 
tenham em abundbcia (Job 10,lO). Dcus a criou humana. E para que sejaplenamente humana 
que Ele a criou. E Jesus foi t.50 humano, como d Deus o pode ser! Deus criou o ser humano 
a sua imagem e semelhanp e o criou homem e mulher. Jesus tirou o privilkgio do homem fiente 
a mulher e restabeleceu a igualdade entre homem e mulher como imagem de Deus (Genesis 
1,27; Mateus 19,4-8). 

Tudo isto era o reino de Deus acontecendo! A boa nova de Deus 6 como um fertilizante. Jesus 
fez crescer a semente da vida que estava escondida no c h b  da vida do povo. Desobstruiu a 
fonte dentro da humanidade; e a &ua comeqou a jorrar (Jo5o 4,14). 0 reino que estava escondido 
apareceu, e o povo se alegrou. Criou nele liberdade fiente ao que o oprimia. Jesus queria que 
a f6 em Deus fosse novamente urn motivo de alegria para o povo e uma fonte de resisthcia 
contra a arneaqa dos poderes da morte. Ele via o desastre se aproximando. Fez o possivel para 
provocar uma mudanqa e evitar a destruiqb do seu povo (Lucas 19,41-44). 

0 reino jh estava ali, no meio do povo (Lucas 17,20-21), mas ningutm o percebia. Jesus o 
percebeu e o revelou (Mateus 16,l-3). Ele via o tempo maduro, o campo branco para a colheita 
(Joiio 4,35). Pelas suas conversas e aq8es, despertava no povo uma forqa adormecida que o 
pr6prio povo niio conhecia. Assim, Jairo (Marcos 5,36), a mulher do fluxo de sangue (Marcos 
5,34), o cego Bartimeu (Marcos 10,52), o pai do menino epilttico (Marcos 9,23-24), tantos 
outros, pela f6 em Jesus e em si mesmos, fizeram acontecer vida nova dentro de si. Enquanto 
em NazarC, por causa da incredulidade, nada feito! (Marcos 6,5-6) 

Jesus estimulava as pessoas a se firmar e a ter confianqa em si. Elogiou o escriba quando este 
chegou a entender que o amor a Deus e ao proximo s b  o centro da lei de Deus (Marcos 12,34). 
Animou a Jairo, o pai da menina falecida (Marcos 5,36) e a mulher do fluxo de sangue (Marcos 
5,34). Encorajou o cego, os dois cegos (Marcos 8,25-29; 10,51). Revelou o valor da a@o 
aparentemente nula da vi6va (Marcos 12,41-44). A atitude livre, liberta e libertadora de Jesus 
contaminava os discipulos e os confirmava em transgredir normas caducas: colher espigas, 
quando es& com fome, mesmo no sabado (Mateus 12,l); n3o lavar as m k s  antes de comer 
(Marcos 73); entrar com Jesus na casa dos pecadores e comer com eles (Marcos 2,15-17); niio 
fazer jejum (Marcos 2,18). 

0 povo pobre e marginalizado entendia as coisas que Jesus dizia. 0 s  doutores n b  entendiam 
(Mateus 11,25). Entre Jesus e o povo havia um m6tuo entendimento como entre pastor e ovelhas: 
Conheqo as minhas ovelhas e elas me conhecem (Job 10,14; veja 10,2-27). 0 povo pobre pode 
at6 n b  conhecer as coisas de Deus, pois n b  teve oportunidade de estudar como os escribas. 
Mas muito melhor do que estes sabe reconhect-las. 

Assim, a sirnpatia db povo por Jesus cresce a ponto de provocar medo nos lideres (Maroos 
11,18-32; 12,12; 14,2). 0 povo, antes ti% submisso, cresce em conscitncia, ap6ia coisas 
diferentes dos escribas, escapa do controle da "grande disciplina" e comeqa a ser ele mesmo, 
graqas a boa nova de Jesus. Surge uma nova divisb. N b  a divisib causada por crenqas e ritos. 
Mas sim uma divisb que tem a ver com a prAtica da justiqa e da verdade. 0 s  que praticam a 
verdade v2m para a luz. 0 s  que fazem o ma1 odeiam a luz e ni7o v2mpara a luz ( Job  3,20-21). 
Esta nova divisb faz parte do ecumenismo de Jesus. 
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Este t o reino chegando, a aurora nascendo, a fonte jorrando: Nio esfiro vendo? (Isaias 43,19). 
E o resultado das andan~as e conversas de Jesus. Algo novo e diferente eski nascendo no povo, 
algo da vrda, algo de Deus, que mete medo aos poderosos do sistema. Eles se organizam para 
eliminar o perigo. Jb cresce no mundo o medo de fi, flor sem defesa! Ecumenisrno 6 assim! 

Carlos Mesters, cat6lic0, & urn dos idealizadores do Centro €curn&nico de Estudos Biblicos 
(CEBI). Autor de vbios livros, entre eles o colesdo Circulos Biblicos, A miss60 do povo que 
sohe, e Flor sem defesa. 

Endereso: Caixa Postal, 64 
23.900-000 Angra dos Reis fU 



Ecumenismo e Novo Testamento 
ConcorrQncia, conflito e convivencia entre 

as comunidades neo-testamentbrias 

Paulo Augusfo de Souza Nogueira 

Existe urna forma bastante padronizada de abordar o Novo Testarnento no que se refere ao 
didogo e a pritica ecurnenica. 0 Novo Testarnento tem sido interpretado n% s6 como um 
exemplo de convivencia ecumdnica perfeita entre os cristiks do primeiro dculo, como tambim 
tem oferecido aos que promovem o ecumenismo o seu "mito hdante" :  no Novo Testamento 
teriamos o hndamento da unidade da igreja e da sua fe. 0 modelo biblico desta leitura t Atos 
2,42-45: 

Eles se mostravam assiduos ao ensinamento dos apdstolos, a comunhao fraterna, dfiap70 do 
pfio e as ora@es. 0 temor do Senhor se apossava de todos os espiritos, porque numerosos eram 
os prodigios e sinais realizados pelos apdstolos. Todos osfiiis, unidos, tinham tudo em comum; 
vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam o preco entre todos, segundo as 
necessidades de cada um. 

Diante de tal quadro os cristiks latino-americanos do final do dculo 20 n% teriam outra coisa 
a fazer s e n k  buscar inspiraqb e modelos de q 5 o  - se bem que, com urna grande dose de 
frustraq%. 

Assim t que nos deparamos com a grande tese da interprewk e c d n i c a  que se fsu; do Novo 
Testamento: Ele apresenta o modelo e o exemplo de vivtncia ecumdnica que semiria, sem 
nenhuma media@o, de paradigma para as comunidades latino-americanas. Este enunciado se 
baseia nos seguintes pressupostos: 

* Ecumenismo no Novo Testamento e sin8nimo de convivencia hannoniosa entre as comuni- 
dades e 6 possivel a partir de pontos comuns da fe apostblica (por exemplo da cristologia), da 
prhtica libertadora (tendo o pobre como centro), da vivencia e das express8es da fe (liturgia e 
diaconia) 

* A igreja nasce una. Todas as divides e diferen~as de teologia e pritica seriarn decadentes em 
relq$% a unidade que reinava no principio. Portanto a interpreta~a do Novo Testamento fornece 
o modelo e a referencia para a nossa pritica ecurntnica. A este modelo teriamos que nos ajustar 

Quero questionar neste artigo estes pressupostos hermen2uticos e lanqar algumas teses para 
discussk sobre o carater ecumenico do Novo Testamento e da forma como ele pode nos desafiar 
a uma leitura critica da nossa propria pritica. A seguir faqo algumas experitncias com o texto 
biblico. Que as imperfeiq8es desta leitura - demasiado hipotktica e incompleta - sejarn 
compensadas pela despretenciosidade da mesma. Ela pretende ser apenas pretexto para a 
reflex%. 

fnterpretaqdo ecumgnica do Novo Testamento 

* 0 Novo Testamento 6 um paradigma, no entanto, n% de uma solu~2o ecurndnica, mas de 
uma situaqb desafiadora para o ecumenismo. 0 problema da vivencia ecurndnica se apresenta 
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de forma exemplar no Novo Testarnento. E n q u ~ t o  soluqb ou proposta de soluqb, o texto 
biblico apresenta sucessos e fracassos. 

* 0 surginscnto de uma igreja cristii no final do primeiro e comeqo do segundo sdculo 6 indicio 
de um fracasso no didogo dos seguidores de Jesus de NazarC com a sua comunidade de 
referencia: a sinagoga judaica. Este 6 o primeiro fracasso ecum2nico documentado no Novo 
Testamento. 

* A pr6pria existencia de urn corpo limitado dc escritos religiosos (no caso o Novo Testamento) 
ji C sintoma dc urn certo fiacasso de convivencia ecumsnica. Obviamente a produqb literitria 
dos primeiros cristiios n b  se limitou a vtnte e scte escritos. Estes escritos que temos em nossas 
Biblias constituem uma seleqb de textos co~tstderados autorizados, que se definem como tais 
em contraste com escritos considerados dcsautorizados. Se por t r h  dos textos supomos que 
havia comunidades, constatamos que a zxpressb religiosa de alguns grupos d o  era considerada 
como referencial. 

* No Novo Testamento d o  encontramos consenso sobre o essential acerca do Cristo, da vida 
comunitkia, dos temas e posturas politicas. Existem temas, interesses e at6 tendencias comuns, 
mas a produqb esth muito voltada para as necessidades de cada comunidade no seu context0 
especifico. 

* AlCm de n b  termos consenso na teologia e na prktica, eilcontramos reflexaes e prhticas 
divergentes e, em alguns casos, concorrentes. Esta divergencia tarnbCm se da entre as diversas 
comunidades cri* e, obviamente, fiente ao judaismo, no qual o cristianismo ainda estava 
inserido. 

* A concorrencia ou a divergsncia entre diversas comunidades crisGs, entre elas mesrnas ou 
com o judaismo, se articulava em disputa por um espaqo maior no campo religiose. E na luta 
por espaqo di  a t u q b  (no caso missk), representatividade e legitimq30 que emergem os vkios 
temas de conflito entre estes grupos: 

* politico (comunidades pr6-Roma x comunidades anti-Roma) 

* econ6mico (interesses de cristks bem situados na sociedade x interesses de escravos, 
empobrecidos e estrangeiros) 

* geo-politicos (cristbs de JerusalCm x cristbs de Antioquia) 

* cultural (gentios x judeus ou helenistas x palestinos) 

* de genero (carisma "feminine" x cargos "masculines"; emancipqb da mulher na casa x 
submissb da mulher ao paterfamilias) 

* teol6gico (cristologia "alta" x cristologia "baixa"). 

* Hermeneuticamente o Novo Testamento nos oferece modelos e contra-modelos, que devem 
ser analisados nas suas condicionantes historicas. 

Isto significa que o pluralismo (existente desde o inicio!) tem que ser encarado sem rubor. 0 
pluralismo das comunidades foi o motor de toda a produqb literaria que chamamos de Novo 
Testarnento. Este surgiu como resposta criativa aos questionamentos e discuss8es de cristbs 
em situaq8es de crise. 
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. Como consequencia, nQ podemos recorrer a Biblia como se ela oferecesse urn okis de pai. 
0 s  textos biblicos tambtm s b  marcados pclos conflitos da vida das suas comunidades. A nossa 
leitura dos textos biblicos deve levar em conta a dinhica da vida. 

e Se n b  encontramos a unidade wmo m a  caracteristica geral do Novo Testamento e das sias 
comunidades, podemos encontrar pequenos projetos de convivencia ecumenica entre algumas 
comunidades, em torno de temas e problemas especificos, como: 

* a coleta das comunidades paulinas para os pobres de JerusalCm 

* 'a aceikqb de samaritanos na comunidade joanina 

* a avaliqiio positiva de JoQ Batista e dos seus seguidores, apesar da concorrencia entre estes 
e o movimento de Jesus 

* a inclusb dos "estrange'iros" em 1 Pedro 

* o acordo de tolerhcia entre cristiks judeus e c r idos  gentios em Atos 15 

* a media@o de Tiago entre cristiios paulinos e cristibs que est% sob a lei. 

As diferentes comunidades da Asia Menor 

Proponho um quadro hipoGtico de como poderia ter sido o cristianismo p6s-paulino da Asia 
Menor (veja NOGUEIRA, Paulo, "Multiplicidade teologica e a f o r m a ~ b  do cristianismo 
primitivo na Asia Menor". In: Estudos de ~e l i~ i f io , '  v. 8, 1992, p. 3546). Para descrever este 
quadro precisamos adaptar urn pouco o nosso estilo. Primeiro descreveremos rapidamente o 
cenkio, a cidade de ~ f e s o .  E ai que vamos localizar a maior parte das comunidades asiaticas, 
mesmo n b  tendo informq8es precisas sobre sua data$% e localizacb. 

Depois tentaremos descrever as comunidades criSt5.s existentes em ~ f e s o  em torno do ano 90. 
Para tanto faremos um exercicio hermenCutico. Todos os grupos combatidos nos escritos 
neotestamentiirios do period0 s e r b  "reconstruidos". Vamos supor que por trb da figura 
estigmatizada como "o herege" ou "o apostata" se encontre urn cristiio, diferente, corn discurso 
ou pritica alternativa. Tentaremos entrar na "pele" do outro, entender o demonizado, dialogar 
com sujeitos que so tomamos conhecimento atraves da apologttica, os quais "conhecemos" pelo 
avesso. 

N b  gostaria de economizar palavras sobre o cariter hipotktico (arriscadamente hipotktico) deste 
tipo de reconstruqQ. Estaremos simplificando e omitindo problemas que de mod0 algum 
poderiam ser tratados aqui de forma satisfatbia. Mais do que em resultados hist6ricoexegtticos, 
estarnos interessados no exercicio de ler o Novo Testamento na d inhica  da vida e da pritica 
de comunidades plurais, que oscilam entre a luta por sobrevivencia e convivencia. 

Paulo havia h d a d o  primeiras comunidades em ~ f e s o ,  de onde comandava a mis& para 
toda a provincia da Asia. Isso nZo se deu por acaso. ~ f e s o  era a metropole e um dos centros 
religiosos da regib sendo rivalizada apenas por-PCrgamo. Em Atos 19,2341 lemos sobre uma 
a g i t q b  promovida pelos ourives da cidade que acusavam Paulo de colocar em perigo o culto 
da Diana de ~ f e s o .  0 texto tambkm fala da existEncia de uma sinagoga judaica na cidade. Foi 
nas sinagogas de ~ f e s o  que Paulo encontrou os primeiros adeptos do Evangelho. 
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~ f e s o  era uma cidade rica e prospera e se esforqava para manter esta situaqb favoravel. Isto 
fazia dela uma cidade politiiamente reacionkiq. Ali se cultivava o culto imperial, um tipo de 
religiosidade tipica da Asta Menor que divinizava os governantes. ~ f e s o  ostentava o titulo de 
nebcore (guardiz do templo) 0 culto imperial consistia mais em uma religib de dernonstrqiio 
de lealdade politica que de urna piedade profunda. Para organizar estas cerimdnias onde eram 
feitas oferendas f~cnte a csthtua do imperador as elites de ~ f e s o  participavam do sacerdocio do 
culto imperial; participar na organiza~iio e propagqb do culto imperial era considerado uma 
honra. 

0 cristianismo p6s-paulino 

0 cristianismo paulino fez escola em ~ f e s o .  Mesmo os modelos alternativos tinham que, de 
uma forma ou de outra, se relacionar com a heran~a paulina. E provavel que, no entanto, mesmo 
estas comunidades de heranqa paulina tenham se constituido de forma plural, como veremos 
adiante. 

Na cartalaos Efesios e nas Pastorais (1 e 2 Timoteo e Tito) encontramos escritos redigidos por 
discipulos de Paulo sob o nome de Paulo. Ao contrario das suspeitas que teriamos sobre textos 
contempor5neos que "falsifiquem" o nome de um autor, esta pritica era bem dihndida no mwdo 
antigo. 0 s  textos escritos sob o nome de Paulo mostram que o autor e a comunidade leitora 

--&-, .z-w. ----.----a: , -.. =&., - querem , ser identificados com Paulo e se sentem obrigados a seguir a sua reflex%. 0 s  cristiios 
do primeiro dculo ja se reuniam em torno da autoridade dos missionkios aos quais se sentiam 
ligados. Assim temos cristiios petrinos; joaninos, os de Tiago, os de Mateus, os de TomC. 

Em linhas gerais estes grupos de cristibs reunidos em torno de seus apostolos fimdadores tinham 
certas caracteristicas comes. Caricaturando poderiamos dizer que os que se reuniam em torno 
do nome de Tiago eram praticantes de uma piedade da lei, os cristibs joaninos eram misticos 
orientados pel0 parklito, o grupo de.TomC representava cristiios dualistas, quase' gnbsticos. E 
o grupo paulino, como pode ser caracterizado? Eles eram cristiios gentios (na maioria), ou 
judeus da dikpora livres fiente a lei. 

Cada grupo tem sua forma especifica de espiritualidade, suas tradiqaes preferidas, seus atributos 
para engrandecer o Cristo (cristologia), e sua forma de se relacionar com os problemas 
cotidianos. Isto n b  quer dizer, no entanto, que estes grupos n50 dialogassem entre si. Em vkias 
passagens do Novo Testamento encontramos tentativas de superar equivocos e de travar diilogo: 
basta ver Tiago 2,14-26 mediando entre Paulo e cristiios que observavam a lei, ou Gilatas 2 e 
Atos 15 onde C testemunhado que cristibs de JerusalCm e de Antioquia oficializam seu mirtuo 
reconhecimento e defmem regras minimas para a comunhb a mesa. 

Apbs a morte da geraqb apostblica as comunidades cultivavam a memoria e a teologia de seus 
fundadores. E claro que n50 temos apenas um grupo para cada fundador. Ha vdrios grupos 
diferentes entre si que evocam o nome de um apostolo. As comunidades passaram entib a criar 
formas de "assegurar" a heranqa apostblica. No entanto, por mais que tentassem asseguri-la, 
elas imprimiam uma marca propria a tradiqb, criavam um novo Pedro, urn novo Paulo, um 
novo Tiago. Aliis, no Novo Testamento, com exceqk de Paulo, temos mais testemunhos desk 
tipo de desenvolvimento que textos originajs dos proprios apostolos. Ao tentar garantir a 
memoria do passado as comunidades imprimiam as marcas do seu presente e da sua reflex%. 

A seguir vamos descrever algumas da comunidades cri* da Asia Menor: 

* Comunidade paulina " tradicional" 

Para as comunidades representadas por Efisios e pelas Pastorais (1 e 2 Timoteo e Tito) o critkrio 
de autonddccic: C o apostblico, ou melhor Paul,) o apostolo. A fC apostblica C vista como um 



depbsito (1 Timbteo 6,20; 2 Tim6teo 1,14) que deve Ser bem guardado. A doutrina que eles 
traditam era uma "G doutrina" (1 Tinloteo 1, 10; 2 Tim6teo 1,13; Tito 2,l) . . 

Estas comunidades comeqavam a se configurar de uma maneira distinta das comunidades 
paulinas dos anos 50. 0 carisma, atraves do qual era regida a igreja C substituido por cargos 
hierarquizados (bispos - 1 Timoteo 3.1-7; diaconos - 1 Tim6teo 3,8-13; presbiteros - 1 Tim6teo 
5,17-22). Estes cargos Go transmiridos p~las  lideranqas atravts da .imposiqZo de m b s  (1 
Tim6teo 5,22; 2 Tim6teo 1,6). E assirn quc se garante a continuidade administrativa e ideologica, 
j i  que as m b s  n b  seriam impostas sobre concorrentes. 

A .ttica comunitida ja nQ era mais emergencial, wmo nos tempos de Paulo, onde cada coisa 
se decidia frente a necessidade do momento. Agora as pessoas sZo regidas por c6digos de deveres 
domtsticos (Eftsios 5,21-6,9; 2 Timoteo 2,8-15) onde as relqiies entre maridos e mulheres, 
pais e filhos, senhores e escravos eram regulamentadas segundo normas padronizadas na 
sociedade. Nestes cbdigos de deveres domtsticos as comunidades p6s-paulinas demonstravam 
um desejo de se organizar no mundo, de se inserir na sociedade. A caracteristica desks cbdigos 
C o submeter-se do mais fiaco ao mais forte: a mulher ao marido, o filho ao pai e o escravo ao 
senhor. . 

A submissh da mulher na casa tern um significado especial para a forma da organiqQ da 
comunidade. 0 carisma feminino C defrnitivamente banido em pro1 de cargos hieriuquicos 
exercidos por homens (veja 1 Tim6teo 2,11-15). Em contrapartida a lideranqa e a voz profitica 
feiinina passaram a ser uma caracteristica de grupos "hertticos" no final do primeiro sCculo. 

As cdmunidades pbs-paulinas de ~ f e s o  tambtm priorizavam um relacionamento pacifiw com 
o poder politico. 0 desejo era demonstrar lealdade politica ao impCrio, ainda que dentro das 
proporc;6es aceithveis a cristibs (1 Tirnoteo 2,l-7), ou seja: eles n b  participavam das cerimdnias 
do culto imperial, mas demonstravam fidelidade e obedizncia ao imperador no seu culto atravCs 
de orq6es. 

Esta adapta@o da comunidade a sociedade C, entre outros fatores, consequtncia do esfiiamento 
da expectativa escatologica. Quando as pessoas nib mais esperam o reino de Deus "com 
urgtncia" elas e m  necessidade de planejar a sua vida. 

Resumindo: os cristibs paulinos de ~ f e s o ,  dtcada de 90, tomaram medidas para definir atradiqki 
de Paulo wmo apostblica, e portanto norrnativa. Para tanto Paulo t atualizado e adaptado is 
novas necessidades e op~6es desta comunidade. Eles sentiam, antes de tudo, necessidade de se 
inserir na sociedade e acabaram desenvolvendo um modelo de cristianisrno socialmente aceitivel 
e politicamente viavel. 

" comunidade apocaliptica 
, . 

0 Apocalipse de J o b  C um escrito que, apesar de muito diferente de EfCsios e Pastorais, pode 
ser datado na dtcada de 90. Uma de suas comunidades leitoras eski em ~ f e s o ,  as demais sZo 
igrejas da Asia Menor (PCrgamo, Sardes, Tiatira, Filadelfia, Esrnirna, LaodicCia). 

0 Apocalipse 6 um escrito que "nada contra a mare". Como vimos na comunidade descrita 
acima, uma tendencia deste period0 era um esfiiamento da espectativa escatolbgica. 0 
Apocalipse de JoQ ao contririo, renova a esperanqa escatolbgica de forrna radical. 

J o b  tambCm discorda da tendencia do seu tempo ao desprezar as garantias de que seu discurso 
estivesse inserido em tradiqfio apostblica. Para que o nome de um ap6stolo famoso para garantir 
a qualidade do discurso se C o proprio Cristo quem h e  revela aprofecia (Apocalipse 1,l. 17-20)? 
Neste sentido J o b  t um profeta carismiitico, membro de um grupo de profetas, aparentemente 
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n50 hierarquizado (Ap 19,lO: Sou como tu e como teus irmdos que tgm o testemunho de Jesus). 
Joiio e seus companheiros n b  precisam quardar nenhum deposito da fC ou tradiqb. Ele estava 
convencido de receber o contelido da sua pregaqb diretamente de Deus. 

A ttica que J o b  exige dos seus leitores n b  comparte muito de.uma Ctica convencional. Afinal 
de contas o que C que ha de convencional nurna Ctica apocaliptica? Convites para se retirar da 
vida p6blica (18,4-5), exortaqb para resistir at6 o martirio (13,9-lo), e insinuaqdes de que o 
ideal de vida C o celibato (14,4) nada tem a ver com a Ctica familiar. 

No Apocalipse o imptrio C visto como o m d  maior, como o espaqo de a t u q b  de satanis por 
cxcel&ncia. Roma C a soma das bestas de Daniel (13,l-2), C a grande prostituta que se alia com 
os reis da terra e que se, embebeda com o sangue dos mMres (17 e 18). Para J o b  a chegada 
do reino de Deus C celebrada quando Roma/Babilbnia for aniquilada, ela C o grande empecilho 
para que Deus estabeleca a sua justiqa no. mundo (19,l-2). A politica de enfrentamento do 
Apocalipse niio permite qualquer planejamento da vida dos seus leitores na sociedade. 

" Comunidade petrina rural. 

A primeira carta de Pedro abre outras possibilidade de l o c a l i q b  altm da cidade de ~ f e s o .  E 
dirigida a cristiks do Ponto, Galicia, Capadocia, Asia e Bitinia. Temos portanto a menqb de. 
rcgides mais orientais e portanto n b  ioo helenizadas como ~ f e s o .  Dirige-se a cristihs chamados 
de "estrangeiros" e "peregrinos". Segundo estudos mais recentes existe a possibilidade de se 
interpretar estas expressdes como a design%% do status social dos membros (ou pelo menos 
de boa parte deles) da chamada "comunidade de Pedro". 0 s  estrangeiros poderiam ser os 
paroikoi (estrangeiros com direito de residtricia, no entanto, n b  de posse de terra), que 
constituiam o "grosso" da miio de obra do imptrio. Ou peregrinos eram pessoas que migravam- 
de urn lugar para o outro, totahente desprovidas de direitos. Se a interpreta~b sociolbgica 
destes dados C correta, temos diante de nbs uma carta que foi escrita para os mais pobres d o  

Na forma que trata a tradiqb apostblica 1 Pedro C curiosamente ecumcnica: ela C capaz de 
juntar o nome de Pedro a temas e tradiqdes paulinas (existem muitos paralelos com Eftsios), o 
que talvez mostre a diferente configurqb dos seus leitores. Pedro niio C visto na carta como o 
guardador da tradiqb, mas a sua f U n q b  C representar o verdadeiro estrangeiro (ele escreve 
desde Babilbnia) e o verdadeiro martir (5,l). 

A pratica proposta em 1 Pedro 6 marcadamente estratkgica. Ela nos da a impressb de 
acomodamento e de ajuste a sociedade como em Eftsios e nas Pastorais, uma vez que se utiliza 
dos mesmos cbdigos de deveres domtsticos. Mas algunsdetalhes nos mostram que existe uma 
diferenqa bisica entre eles: 1 Pedro n b  busca acomodar-se, ele se da por feliz se n b  se expde 
mais do que deve a sociedade. A carta toda nos informa que seus leitores eram caluniados (1 
Pedro 3,13-17; 4,2-5) e estavam na mira da populqb  como uma seita exotica (e ja naquele 
tempo era grande a intolerbcia para com as seitas.. .). No seu final a carta da a entender que 
se iniciava um processo de perseguiqiio (5,6-11) Este, possivelmente e&i narrado na carta de 
Plinio, cerca de quinze ou vinte anos depois (veja COMBY, JeanILEMONON, Jean Pierre, 
Roma em face a Jerusalt!m. Docurnentos do Mundo da Biblia. S b  Paulo, 1987, p.46-48). 
Assim, em 1 Pedro encontramos testemunho de crisioos dos mais pobres do impkrio que tratavam 
de n b  correr mais perigos d i m  daqueles que ja os ameqavam. 

Mesmo nos wdigos de deveres domtsticos existem algumas diferenqas sutis, mas sugestivas, 
por exemplo: na exorhqb ao aocravo n b  encontramos reciproca, ou seja, falta exortaqb aos 
senhores. Possivelmente isto d o  faria sentido numa comunidade composta por gente muito 
pobre. 
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A primeira carta de Pedro C marcadamente ecudnica: nela n b  encontramos' indicios de 
conflitos com grupos externos ou internos; comunidades urbanas s20 endereqadas junto a 
comunidades rurais e a teoIogia paulina C abrigada sob o nome de Pedro. 

" Comunidade carismdtica feminina 

Agora passamos a parte da nossa reconstruqb onde caminharemos sobre hipoteses de hipoteses, 
. . pois d conhecemos estas comunidades que vamos descrever atravis de criticas (e callinias 

possivelmente. ..). Por que fazer um exercicio desks? N b  .seria melhor .ater-nos i s  vozes 
oficiais? Na Amtrica Latina somos desafiados a "dar voz aos que n b  tem voz". Afmal onde 
estA a voz dos pobres nos documentos oficiais, onde e& os negros nas hierarquias, qual o 
papel das mulheres em nossas comunidades? No Novo Testamento esta pergunta nos levaria 
para fora dele mesmo. Se perguntarmos pela voz do negro no Novo Testamento, a resposta nos 
conduz aos escritos ap6crifos, onde temos testemunhos literkios de cn&s egipcios e etiopes: 
ou seja os testemunhos literkios do cristianismo africano n b  for* coletados no Novo 
Testamento. 

A que& t ainda mais urgente quando encontramos giupos de crist5os demonizados dentro do 
pr6prioNovo Testamento. No ardor da poltmica religiosa o outro e banido. Fqamos esforqo 
para ouvi-lo. 

Existem dois textos diferentes no Novo Testamento que combatem um tipo de comunidade. 
Caso estes textos n b  se refiram apenas a uma comunidade, pode haver outrecom caracteristicas 
muito semelhantes. 

Em 2 Timoteo 3,6-7 & combatidos missionarios que penetram sorrateiramente nas casas e 
conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de vciriaspaixlJes, que 
aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Este texto C obviamente 
carregado de linguagem apologitica. Poderiamos, no entanto, expressar as caracteristicas deste 
grupo a que o autor se refere da seguinte forma: trata-se de urn grupo no qual mulheres podem 
atingir o que elas chamariarn de "conhecimento da verdade", ou seja, algum tipo de revelaqb 
mistica ou de conhecimento esotkrico (em 1 Tim6teo 2,ll-12 elas n b  podem ensinar!). Quanto 
a acusaqb de que fossem "carregadas de pecados e conduzidas de vkias paixijes" talvez se 
refira a uma etica sexual mais liberal (o ideal em 1 Timbteo 2,13-15 C que as mulheres se 
dediquem a maternidade). 

Ainda que nlo possamos afirmar que se trate exatamente do mesmo grupo, a carta a igreja de 
Tiatira, no Apocalipse 2,18-27, polemiza com " Jezabel": Tenho, pordm, contra ti o tolerares 
que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara'profetim, niio somente ensine, mas ainda 
seduza os meus servos a praticarem a prostituipio e a comerem cousas sacnificadas aos idolos 
(v.20), e mais adiante: Digo, todavia, a vbs outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos niio 
tem esta doutrina e que ndo conheceram, como eles dizem, aspro&ndezas de satancis.. . (v.24). 
Neste texto as informaqaes s b  um pouco mais claras: Jezabel, uma profetiza, fazia concorrtncia 
com o grupo de profetas de JoiXo. A acus~i io  de que ela incentivava os cn&s a prostituiqk 
n b  pode ser tomada literalmente. N b  conhecemos outros grupos crisfios que praticassem 
algum tip0 de prostituiqiXo cultual, pel0 menos no period0 do Novo Testamento. 0 mais provavel 

- e que Jezabel (este tarnbCm n b  deve ter sido o seu verdadeiro nome, mas urn nome simbolico) 
nib adotasse a Ctica sexual rigorosa de J o b  e que ainda tolerasse que os "fortes" comessem 
came sacrificada aos idolos. Estas refertncias nos lembram Paulo, que foi relativamente liberal 
com relaqzo a estes temas. 
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A refertncia is "profbndezas de satanis", que eles diziam conhecer, provavelmente era uma 
inverszo de uma afirmagb do grupo de conhecer as "profbndezas de Deus". Ou seja, 
conhecimento mistico de Deus. 

Assim temos uma interessante coincidtncia entre os dois textos: ambos se referem a grupos que 
siio abertos a participqb feminina (em Apocalipse Je.zabel C urna profetiza), ambos parecem 
ter uma Ctica sexual mais liberal e ambos afirmam ter um conhecimento p r o b d o  de Deus. 

E rnuito interessante o fato de que este(s) grupo(s) que tentamos reconstruir acima C rejeitado 
por outros dois grugos totalrnente diferentes: um apocaliptico e outro mais "traditional". 

' . .  
Comunidade cristti de cultura judaicq 

. . 

Na verdade este nome n b  ffaz sentido, pois todas as comunidades do Novo Testamento est5o 
inseridas e provkm da cultura judaica. Aqui nos referimos is comunidades que cultivavam 
elementos da cultura judaica n b  cultivados no cristianismo p6s-paulino e que por isso eram 
chamadas pejorativamente de "judaizantes" . 

Este grupo gode ser bem visualizado nas cartas Pastorais. Eles se ocupam de "fabulas e 
genealogias", seus lideres G o  "doutores da lei" (1 Timoteo 1,3-ll), proibem o casamento e 
exigem a abstintncia de alimentos (1 Timoteo 4,l-16). S5o chamados de "partido da incircun- 
cisiio", e se ocupam de "fabulas judaicas" e "mandamentos de homens", alCm das questdes sobre 
o "puro e o impuro" (Tito 1,lO-16). Finalmente, se ocupam de genealogias e de debates sobre 
a lei (Tito 3,8-11). 

Como poderiamos reconstruir esta comunidade? Tratavam-se, provavelmente, de c r i a s  
apegados a lei, que cultivavam uma piedade da mesma faziam interpretqdes alegoridas do 
Antigo Testarnento, atribuiam valor a circuncisk e a observhcia das regras de pureza e 
finalrnente, tinham o ideal de castidade. 

Como vemos, n b  se tratava de um grupo t20 ex6tico e raro assim. Podemos encontrar vestigios 
deste tip0 de religiosidade em toda a literatura inter-testamentibia e inclusive no Novo 
Testarnento. E se me permitem a fantasia, n b  seria de se estranhar se os membros da 
comunidade apocaliptica de ~ f e s o  soassem muito "judaizantes" para o autor das Pastorais. 
Afinal, eles poderiam considerar as t'radigdes apocalipticas ali desenvolvidas como "fabulas 
judaicas" e o ideal de castidade de J o b  poderia ser interpretado como "proibigb de casamento" . 

Diferentes posturas a partir de diferentes situac6es e opcdes 

Reconstruimos cinco grupos cridios asiaticos distintos. Descrevemos suas posturas relativas a 
* organizagiio comunitiria e distribuigb de poder 

* posigb frente ao poder politico 

* participagb das mulheres 

* rela@ com os judeus.e com outros grupos cris6os. . . , .  . . . 

N%o chegamos a ter um quadro simCtrico. Nem todas as comunidades s S  progressistas ou 
conservadoras em todos os aspectos..Por exemplo, a "comunidade apocaliptica" t politicamente 
avanqada, mas nega As mulheres participaqb na lideran~a. Algumas opgdes g o  hermeneuti- 
camente mais fascinantes, como a oposi$b a Roma no Apocalipse. Mas, por outro lado, as 
op~des conservadoras das pastorais se mostraram mais aptas para a sobrevivencia da comunidade 
e do seu modelo. Tanto que, o modelo neotestamentirio que sobreviveu no segundo sCculo foi 
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o das pastorais. Nb quero dizer corn isto que tudo vale, ou que devarnos escolher escritos e 
modelos anosso bcl prazcr Mas sim, que a partir da nossa s i tuqh hermenCutica, nossas op@es 
politicas e teologicas podcmos interpretar e recriar textos e modelos que fazem sentido para 
nbs. 

Paulo Augusto de Souza Nogueim & te61ogo e biblista. Doutor em teologia pela Fcrculdade 
de Teologia €vang&lica da Universidade Karl Ruprecht - Heidelberg, Alemanha. Pastor da 
Igreja fresbiteriano Unida (IPU) e professor do lnstituto €cum&nico de P6s-GraduasBo em 
Teologia s Cihcias da Religib (IEPG), em S o  Bernardo do Campo. SP 
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