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A Biblia sempre esteve presente na vida do povo negro. Entretanto, num 
primeiro momento, este encontro foi muito dificil. Quando lida para justificar 
preconceitos ou negar as expressdes de fC dos descendentes dos africanos no 
Brasil, ela tornou-se "uma ferida que ainda d6i". 

Se damos tanta impordncia B palavra de Deus na Sagrada Escritura, 
precisamos valoriz8-la tambCm fora dela. Talvez seja este um dos primeiros 
desafios colocados para se fazer uma leitura da Bfilia na perspectiva do povo 
negro. 

0 sagrado vai alCm das escrituras. Ele se mostra muito mais naquilo que foi 
negado e excluido. Precisamos ouvir o que Deus fala, cria e est.6 alCm dos 
"textos sagrados". Precisamos revirar a palavra de Deus, o que niio C possivel 
somente a partir de uma expressiio de fC. 

Nesta nova leitura a cultura passa a ser um dos referenciais imprescindiveis 
para a compreensfio da palavra de Deus. Cada cultura deve ser respeitada junto 
com outras expressdes de f6. Isso 6 mais que preciso. E exigido como chave 
hermensutica para a interpretaqiio da Biblia. 

Cada palavra falada, cantada, deve ser valorizada como boa nova e anGncio 
do reino, que persiste na mem6ria de homens e mulheres que ao longo de 
geraqdes lutam em defesa da "palavra". 

0s editores 



Biblia e negritude 
EM DEFESA DA PALAVRA 

Vilson Caetano de Sousa Jlinior 

" 0 s  mais velhos contavam a histdria de que no inicio do mundo, quando Deus criou 
tudo o que existe: fiwores, pfissaros, pekes ... Ele disse: Vai-te mundo atk o ano dois 
mil. Nossa Senhora (Maria) que estava atris dele jogou tres punhadinhos de  terra. 
Agora ninguCm mais sabe at6 quando o mundo vai se acabar." 

"Tinha um velho que dizia, que Deus criou tudo no seu devido lugar. 0 diabo 
saiu se queixando que Deus havia dekado a boca de sua miie torta e inventou de 
consert5-la, virando-a para as costas. NinguCm deve desfazer daquilo que Deus 
fez!" 

"Nossa Senhora teve que fugir do rei que queria matar Jesus. Disse que quando 
ela ia andando, 'a rolinha fogo apagou' ia apagando o rastro do jumento deixado na 
terra. Assim eles nCo podiam acompanhar Jesus." 

"Disse que tinha um homem muito rico e Nosso Senhor passou pela porta dele 
e Ihe perguntou: o que vocC est5 plantando? Ele respondeu: pedras. Jesus seguiu 
em frente, passou na porta de um homem muito pobre e lhe fez a mesma pergunta. 
Ele respondeu: estou plantando algumas sementes para ver se Deus me ajuda e eu 
possa ter o que comer amanhii. Na primeira roqa onde Nosso Senhor passou s6 deu 
pedras. Cresceu uma pedreira que niio tinha mais tamanho. Na segunda, cresceu um 
roqado muito bonito e farto." 

Paremos aqui, mesmo que retornemos a algumas dessas histbrias posteriormen- 
te. Primeiro, C precis0 dizer que s2io histbrias, muitas delas jd conhecidas. E niio 
precisam ser iguais. Certamente j i  ouvimos outras semelhantes que o povo conta. 
Outro fato importante a ser assinalado C o estilo, a simplicidade, marcados pela 
repetisti0 de palavras. Por isso, insistimos em transcrevC-las literalmente. Niio siio 
frases anbnimas. Talvez elas sejam ausentes das nossas reflexdes teol6gicas, por 
preferimos gCneros mais elaborados para falar de Deus. Niio siio textos anbnimos, 
pois em sua recitaqiio repetitiva, os autores se  mostram ("0s mais velhos", "um 
velho que tinha li", "alguCm que disse"). AlCm do mais, cada histbria C nova e atual 
no momento em que C contada. Afinal, "quem conta urn conto aumenta um ponto". 

Retomemos, agora, trechos de uma literatura que tambCm C bastante popular, o 
poema escrito pelos sacerdotes no tempo do exilio na BabilGnia (586-538 a.C.). 
Encontramos, pel0 menos em Genesis 1,l-2,4, varias vezes as express6es "Deus 
disse" e "Deus chamou e assim se fez". Encontramos a narrativa da criaqiio do cCu 
e da terra, onde Deus cria a luz, o firmamento, os luzeiros, os peixes e todos os seres 
que deslizam e vivem na igua, os phssaros, animais domCsticos, rCpteis e €eras, o 
homem e a mulher, as ervas e os frutos, nomeando-os, chamando-os, dizendo, 
falando, comunicando e ordenando por meio da palavra. Vamos colocar uma pri- 
meira quest50 que nos sewiri  como pano de fundo para muitas outras. S e  damos 
tanta importiincia B palavra de Deus na Sagrada Escritura, precisamos valorizi-la 



tambCm fora dela. Talvez este seja um dos primeiros desafios colocados para se 
fazer uma leitura da Biblia na perspectiva do povo negro. Precisamos ouvir o Deus 
que fala, cria e esth alCm dos "textos sagrados". E nisto, sem sombra de diividas, a 
cultura passa a ser um dos referenciais imprescindiveis. Precisamos revirar a pala- 
vra de Deus, o que nFio C possivel somente a partir de uma express50 de  fC. Por isso 
comeqamos o nosso texto com hist6rias contadas. N5o podemos esquecC-las, como 
tambCm nCo esquecer que "a voz do povo 6 a voz de Deus". 

0 povo negro tem um jeito prdprio de falar de  Deus e de  dizer quem Ele C. E faz 
isso usando muitos simbolos, figuras e imagens do seu dia-a-dia. A Biblia tambCm 
nasceu de forma oral. Ela foi gerada no meio de pequenos grupos e produzida ao 
longo de muitos e muitos anos. Entretanto, contCm trechos que niio expressam a 
vida do povo. E certamente n2o siio palavras de Deus. Mas Deus continua falando. 
0 que fazer com a multiplicidade de provCrbios, ditos, contos, mitos, histdrias, 
agrupados na "piedade popular' que tambtm contam a hist6ria da c r i a~2o  ou ainda 
nos informam sobre o destino da humanidade? Muitos de n6s7 ainda nem sequer 
pensamos nisso. Certamente muitos desses textos foram elaborados apds se  concluir 
"0s livros inspirados por Deus". Mas quem vai decidir isso? Sobre a palavra de 
Deus quem tem a 6ltima palavra? S6 estamos comeqando e hB muitos motivos para 
revirarmos a palavra de Deus. 

Aconquista de novos espaqos, a exigCncia de novos paradigmas frente aos novos 
questionamentos e desafios foram bastante significativos nos filtimos dez anos para 
a reflex20 teoldgica negra. Nesta caminhada, a Biblia como um dos instrumentais 
indispensiveis tornou-se muito questionivel, principalmente quando queremos que 
ela seja mais do que cristianismo. 

Durante muito tempo, a Sagrada Escritura foi tratada como algo fechado, dis- 
tante e de dificil acesso Bs pessoas. Aos poucos, estes livros foram abertos e o que 
antes parecia ser de alguns, passou a atingir um nfimero bem maior. Mas ainda 
faltava algo na palavra de Deus. Depois de uma longa caminhada, a Biblia pode 
renascer como palavra criadora e geradora de vida nos pequenos grupos. 

ABiblia sempre esteve presente na vida do povo negro. Num primeiro momento, 
n2o foi urn encontro muito bom e sim, muito duro. E aqui fazemos uso de trCs 
imagens bastante inspiradoras, utilizadas por um amigo de caminhada, o padre 
Heitor Frisotti: "A Biblia C um prato cheio, uma fonte, mas tambCm uma ferida que 
ainda d6i." A Biblia para o povo negro C "uma ferida que ainda d6i" quando C lida 
para justificar uma sCrie de preconceitos. Quando muitos de seus textos G o  lidos 
para negar as expressdes de fC dos descendentes dos africanos no Brasil, do culto 
B natureza, dos ancestrais e antepassados, classificando-os como "coisas proibidas 
e abominaveis diante de Deus". ABiblia 6, de fato, "um prato cheio". Precisamos, 
entretanto, saber como saboreh-lo. Saborear na hora e na medida certas. Afinal, 
"quem come tudo de uma vez se engasga" e "o apresado come cru". A Biblia C sim 
uma fonte que nos remete a muitas outras coisas. Fonte que nos lembra diversos 
tipos de Bgua. Ent50, o segundo passo C buscarmos um caminho para entrar nessa 
fonte. Certamente hB varies caminhos e cada pessoa tem o seu. 

0 s  textos de ~ x o d o  2,24-25: Deus viu a condigiio dopovo de Israel e a fevou 
em considerapio, juntamente com 3,7-9: Jave' disse: Eu vi muito bem a mise'ria do 
meu povo que esta' no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheco 



os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertd-lo do poder dos egl'pcios e para 
faze^-10s subir desta terra a onde corre leite e mel, atk um certo tempo, e nio  tao 
longe de n6s, eram a grande porta de entrada para se fazer uma articulas80 entre a 
Biblia e a negritude. 

Muitas comunidades se reuniram e refletiram sobre a sua hist6ria a partir destes 
textos. Tal desc r i~ io  6, de fato, muito forte e bonita, porCm nio  acredito que ainda 
hoje continue sendo uma das melhores portas de acesso i fonte da qua1 estamos 
falando. Somente o sofrimento e a opressio nho nos representam. Precisamos ir 
alCm. 0 s  que mais enrijeceram tal ponto de partida nho conseguiram elaborar mais 
do que uma teologia do sofrimento. A teologia do sofrimento nio nos representa. 
Sabemos, ao contr6ri0, o que ela significou e significa para o povo negro. Ainda C 
uma ferida que d6i. 

Pensemos, ent20, em outras portas de entrada. Sugerimos uma "velha" trilha e 
j% comeGamos por ela: as histhias populares, os ditos, os contos, provkrbios e 
cornpara~bes. E nho precisamos ir buscar isto muito longe. A Biblia esti repleta 
deles. A boca de Jesus esti cheia de ditos, contos, hisdrias, provkrbios. A vida do 
povo negro tambkm. Precisamos valorizar tudo isso como "palavras de Deus". Se 
nho for, tambCm niio tem import2ncia. Deus nio  precisa de autorizar$o nem de 
reconhecimento por escrito para continuar falando. Como nas hist6rias populares, 
Ele continua passando pelas portas das pessoas, indo ao seu encontro, visitando. 

Podemos optar tambkm por outro caminho, como por exemplo, aquele da obser- 
v2ncia de como a comunidade primitiva falava de Jesus e descrevia o seu jeito de 
fazer as  coisas acontecerem. Tomemos por exemplo algumas curas que ele fez: 

Estava nu sinagoga um homem possuido por um espirito ma1 ... Jesus ameaGou 
o espirito mal: 'cale-se e saia daqui' (Marcos 1,23-28) 

A sogra de Simdo estava nu cama, com febre, e logo eles contaram isso B Jesus. 
Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mdo, ajudou-a a levantar-se. Enta'o a febre 
deixou a mulher (Marcos 1,30) 

Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens opoder 
de me purificar. Jesus entdo ficou cheio de ira, estendeu a mdo, tocou nele e disse: 
Eu quero, fiquepurificado (Marcos 1.,40-43) 

Levaram, entdo a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldades epedi- 
ram que Jesus pusesse a mdo sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe 
da multiddo; em seguida p6s 0s dedos no ouvido do homem, cuspiu e corn a saliva 
tocou a sua lingua. Depois olhou para os ckus, suspirou e disse: ~fatd!/mediata- 
mente os ouvidos do homem se abriram, sua lingua se soltou (Marcos 7,32-35) 

Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus 
pegou o cego pela mdo, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, p6s 
as mdos sobre ele e perguntou: voce  ̂estd vendo alguma coisa? 0 homem levantou 
os olhos e disse: 'Estou vendo homens, parecem drvores que andam'. Entdo Jesus 
p6s de novo as mdos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente (Marcos 8,22-25) 

Poderiamos multiplicar aqui muitos outros exemplos de ritos de cura descritos 
na Biblia. As curas perpassam e marcam todo o movimento de Jesus. E certamente, 
ao lado de outros curandeiros do seu tempo, Jesus se coloca como curador. Pelo 
menos, nos parece ser o que est6 descrito em muitos textos. Nio estamos aqui 
preocupados em chamar a atenqho para o estilo das narrativas. Muito menos para 



um genero literhrio que tantos biblistas j i  chamaram a atenqiio, marcado por um 
cenhrio composto por uma multidiio, um grupo que contexta, o enfermo, o curador, 
a cura, o momento de glorificaqiio de Deus e, algumas vezes, o segredo. TambCm 
niio estamos descartando essa contribuiqiio, mas agora nos interessam os rituais de 
cura que perpassam toda a vida de Jesus que certamente nfio curou diferentemente 
dos curandeiros do seu tempo, nem dos de hoje. A vida de muitas pessoas esti 
marcada pela experiencia da cura. Curas semelhantes ou bastante diferentes. Ritos 
que perpassam geraqdes e se expressam de varias formas em vhrias tradiqdes. 

Escolhemos o evangelho de Marcos porque ele esti cheio de curas. Destacamos 
algumas delas, jh que $0 muitas. H i  diversas narrativas. Algumas mais simples, 
outras mais elaboradas como a cura do cego no capitulo 8 e a cura do surdo e mudo 
no capitulo 7. A cura do cego Bartimeu C tambCm bastante ilustrativa (Marcos 
10,46-52). Muitos textos nos chocam pela forsa das palavras e descriqiio do rito: 
Cuspiu com a saliva e tocou a lingua, fez lama com saliva. TambCm nos abalam 
porque na maioria das vezes lemos tais textos tropeqando sobre estas palavras, sem 
nos dar conta delas, uma vez que estamos preocupados com o desfecho da histbria, 
a glorificaqiio de Deus ou ainda a justificaqfio pela fC. Se presthssemos mais atenqiio 
em muitas destas passagens, perceberiamos que d o  estamos t5o longe do tempo 
de Jesus. 0 s  ritos, hoje, siio os mesmos. Se niio, as situaqdes siio semelhantes. 
Infelizmente "caqaram" os ritos de cura em muitas igrejas e comunidades. Pena que 
Deus continuou curando e ao serem fechados os cfinones "inspirados por Deus" 
muitas delas permaneceram fora deles. 

Retomemos, agora, a uma narrativa que na maior parte das vezes passa desper- 
cebida, talvez pela simplicidade da sua descriqfio, ou quem sabe pelo fato de situar- 
se entre a primeira cena da ressurreiqfio da filha de Jairo e o final desta narrativa. 
Este texto nos marca muito: Chegou uma mulher que soji-ia de hemorragia a mais 
de doze anos, tinha padecido nu ma'o de muitos me'dicos, gastou tudo que tinha e 
em vez de melhorarpiorou ainda mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Enta'o 
ela foi no meio da multid60, aproximou-se se Jesuspor tra's e tocou nu roupa dele ... 
a hemorragia parou imediatamente (Marcos 5,24-33). 

Aqui nos interessa as diversas maneiras de Jesus curar. 0 diilogo que segue a 
este texto 6 ,  de fato, muito rico e bastante teol6gico. Privilegiamos, no entanto, a 
descriqiio desta cura. Se lermos rapidamente o texto parece que atk carece de um 
ritual. Mas ele existe. 

A primeira parte desta narrativa C muito conhecida por todos 116s. Descreve 
alguCm desenganado pela medicina. Lembra-nos os milhdes de  desenganados niio 
s6 pelos mCdicos, mas tambCm pela precariedade do sistema de salide em nossos 
dias e pelo descaso das autoridades competentes diante de uma mhquina que niio 
cansa de produzir doenqas diversificadas. Asegunda parte apresenta a cura realizada 
atravCs do toque na roupa de Jesus. 

Na leitura biblica, o toque e tudo o que remete ao sensual sempre nos chama a 
atenqiio. Jesus se dii conta disso e pergunta: "Quem me tocou?" Talvez para seus 
discipulos, a pergunta tenha soado como uma brincadeira. Ele s6 poderia estar 
brincando, levando em consideraqiio a multidiio que o rodeava. Mas desta vez Jesus 
estava falando sCrio. Ele havia se permitido tocar. Um Deus da pureza niio se deixa 
tocar. Jesus, ao contrhrio, segura nas miios da sogra de Pedro que estava com febre, 



estende a miio ao leproso, toca nos olhos do cego e deixa-se tocar. Jesus se faz 
impuro. E a aqiio de Deus passando pela corporeidade e a sexualidade. E aqui 
enveredamos por algo que para muitos ainda C um tabu. Precisamos nos libertar de 
muitos preconceitos. Asensualidade de Jesus C evocada o tempo todo. Ngo poderia 
ser diferente pois o ser humano, o mundo, para a tradiqiio semita, diz respeito ao 
corpo todo. E o rigorism0 da sua antropologia. Vale a pena reler o texto de  Marcos 
9,42-49. 

Se a Biblia estii cheia de rituais de cura, imaginemos como isso se dB na vida 
das pessoas. A tradiqiio pentecostal sabe testemunhar muito bem este aspecto. Cer- 
tamente devemos ouvi-la, jB que ao longo do tempo a cura caracterizou muito o seu 
jeito de  experimentar Deus. As religibes afro tambCm sCo cClulas vivas deste "jeito" 
de experimentar Deus. HB quem diga serem as Umbandas religides tipicamente de 
curas. Elas estiio, assim, cheias de ritos. Experimentemos ir a uma Tenda ou a um 
Centro de Umbanda. Lfi e s a o  muitas pessoas desenganadas pela medicina, com 
tantas queixas, pedidos mas tambCm recebendo orientaqdes, conselhos, atenqiio, 
palavras animadoras saidas da boca dos Caboclos, Pretos-Velhos, Pretas-Velhas, 
Exus, Mestres e tantas outra divindades que "baixam" a fim de comunicar algo, 
trazendo vida e esperanqa. No recinto sagrado onde as entidades "ficam em terra", 
toques, abraqos, troca de presentes, curas atraves das miios, dos "passes" de um 
Deus sensual. 

Nos terreiros de CandomblC, Deus tambCm se faz corpo. A sua corporeidade 
pode ser sentida e percebida de diversas maneiras. Por meio da comida, da d a n ~ a ,  
do abraqo e das incmeras formas de solidariedade. A cura marca tambCm a vida dos 
terreiros. Aqui os ritos siio muitos e variados. Acura pode ser alcanqada atraves das 
diversas oferendas realizadas ou mesmo no barraciio, local onde acontecem as festas 
phblicas, na qua1 os OrixBs danqam com seus filhos no seu dia, paramentados com 
suas vestes lithrgicas, seus instrumentos simbolos, ou ainda com sua comida pre- 
ferida e at6 mesmo com o elemento natural que os representa (Bgua, terra, fogo). 

E comum assistirmos em muitas destas cerim8nias as pessoas colocando as mhos 
na roupa dos Orixis. Eles tambCm se deixam tocar. Presenciei uma vez muito emo- 
cionado uma festa de Yansi, (OrixB dos ventos e das tempestades, uma das trCs 
esposas de Xang8, Orixh da justiqa), no terreiro de um amigo muito querido, o pai 
Francisco de Oxum, onde este Orixh passava as miios no suor de seu rosto e dava 
presentes i s  pessoas. Nfio podemos deixar de mencionar uma das grandes festas, 
realizada durante o ano lithrgico dos terreiros, a festa do "medico dos pobres", 
ObaluayC ou Omulu, o grande medico da tradiqiio dos OrixBs. 0 s  Orixis estiio 
sempre curando. Deus estB sempre presente atravCs do suor que escorre do rosto de 
seus filhos, da danqa, do abraqo, do axC, do sopro. 

Experimentemos ouvir esta mesma experiencia de um rezador, de uma rezadeira, 
ou de um raizeiro. Eles 60 mestres da cura. Niio tomemos esta imagem de forma 
pejorativa, mas procuremos descobrir por trBs dela um grande valor. Eles certamen- 
te nos contargo muitas coisas, nos falarfio de muitas folhas e simbolos: copos de 
Bgua, velas, cruzes, Biblia, livro de oraqbes, novenas, pedras. Ou simplesmente nho 
nos falariio nada, pois aqui tambCm C muito importante se guardar segredo. N6s 
tambCm temos os nossos segredos. 0 s  simbolos e os rituais de curas e s a o  em toda 
a parte. 0 que C, sengo um ritual, o gesto de todos os dias ao acordarmos tirar um 



versiculo da "caixinha de promessas" a fim de que aquelas palavras iluminem o 
nosso dia? 

Por meio da cura se recriam os laqos e se estabelecem relaqdes. A cura 15 vista 
como gratuidade. 0 curador C tido como instrumento de Deus. Por isso niio se cobra. 
Afinal, n8o C Deus quem cura? 0 curador C ainda uma pessoa discreta e de muita 
oraqiio. Ele conhece quase todas e "hi  orasdes para tudo". Afinal, "para Deus nada 
C impossivel". 

Falamos que h i  muitas portas de entrada, tentamos caminhar por uma delas e j i  
percebemos a complexidade que temos pela frente. Precisamos insistir na urgCncia 
de se  revirar a palavra de Deus, a fim de buscarmos o que ainda niio foi dito, ou os 
ditos que n8o passaram pelos moldes dos &nones. Assim sendo, mais que traba- 
lharmos com c'ajeitamentos" de palavras, ou buscar semelhanqas por meio de apro- 
ximaqdes que niio nos levariio muito longe, a niio ser onde j i  conhecemos, a leitura 
da Biblia na perspectiva do povo negro 6 algo bastante desafiador e certamente n2o 
deixari de suscitar conflitos. Certamente sera um novo conflito, niio semelhante ao 
primeiro. Ngo podemos seguir a linha dos "donos da verdade". Podemos sim, de- 
nuncii-los, mostrando que h i  muitas verdades, caminhos, experisncias de Deus que 
ficaram fora do Antigo e do Novo Testamentos como nomearam a Sagrada Escri- 
tura. 0 sagrado vai muito alCm das escrituras. Ele se mostra muito mais naquilo que 
foi negado e excluido. 

A reflex50 da Biblia na perspectiva do povo negro 6, de fato, "um prato cheio" 
de quest6es a serem discutidas e questionadas. Estamos apenas comeqando. Talvez 
seja preciso muitos biblistas abrirem os dicionirios de folclore ou dar mais atenqiio 
ao que antes se considerava como "crendice popular", superstiqiio, a fim de mexer 
em antigos batis de onde se pensava que nada mais poderia sair. Nesta nova leitura, 
C preciso que as culturas sejam um dos referenciais para a compreensiio da palavra 
de Deus. Afinal, Ele se faz "palavra" nelas tambCm. Cada cultura deve ser valori- 
zada e respeitada juntamente com outras expressdes de f6. Exigimos isso como 
chave hermensutica para a interpretas80 da Biblia. Cada palavra falada, cantada, 
deve ser valorizada como boa noticia e ancncio do reino, que persiste na memdria 
de homens e mulheres que ao longo de geraq8es lutam em defesa da "palavra". 

Vilson Caetano de Sousa Jinior cursou Teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assungo 
(FA9 e Filosofia na Pontificia Universidade Cat6lica de SBo Paulo (PUC), onde faz mestrado 
em Ciencias Sociais. E do Ax6 116 Obi e membro do Grupo Atabaque. 

Endere~o: Rua Vale das Flores, 32 Cidade d'Abril 2' gleba 
05185-400 SBo Paulo SP  



Povo negro Biblia: caminhos 
de aproximaciio I 

Heitor Frisotti 

0 texto Povo negro e Biblia: retomada histdrica, apresentado no seminirio "Biblia 
e culturas afro-ameri~anas"~, usava algumas imagens para mostrar como o encontro 
entre o povo negro e a Biblia aconteceu dentro de urna certa ambivalencia. Isso 
porque a Biblia foi e ainda C urna ferida na carne (por ter sido usada para justificar 
a dominaqiio, a escravidiio e o racismo), mas tambCm por ser um "prato cheio", j i  
que os pobres dela se apropriam e essa fonte alimenta a caminhada junto a outras 
fontes de fC. 

Nesse texto, queremos dar um passo a mais, motivados tambCm pela exposi~iio 
de Silvia Regina que, no mesmo Seminirio, falava em sapatos velhos que fazem 
calos nos pCs e atrapalham o caminhar, e da necessidade de urna outra maneira de 
se aproximar, fazer perguntas e ler a ~ i b l i a . ~  
0 que vem a seguir C resultado de virios encontros, reflexdes, grupos, conversas, 

momentos de oraqiio e celebraqbes, vivCncias afetivas e espirituais, de muitas ami- 
gas e amigos negros com os quais compartilhamos sonhos e tristezas, maneiras de 
amar (e de ser ferido). Mesmo assim, creio ser ousadia falar sobre isso e trazC-lo 
aqui. Vamos considerar como material bruto a peneirar, curtir, polir, modelar e 
transformar. 0 encaminhamento C por conta de todos. 

o QUER DIZER INTERPRETAKA B~BLIA COMO NEGRO? 
Em primeiro lugar, significa interpretar do lugar onde o negro se encontra hoje. 
Trata-se de um lugar social, cultural e de fC. Uma leitura negra da Biblia esti 
principalmente preocupada em dar urna resposta 2s situaqbes conflitantes que hoje 
marcam a vida da grande maioria da popula~iio negra. 

Isso obriga, naturalmente, a urna mudanqa de lugar, a um tomar partido, a sair 
da prdpria casa para encontrar-se na casa dos outros. E urna verdadeira conversiio 
para um outro olhar. Muito mais para brancos que para negros, para homens que 
para mulheres, para sacerdotes, religiosos(as) e pastores(as) que para leigos, para 
remediados que para pobres, para os que participam de algum mod0 do poder, que 
para os  despossuidos. Mas 6 tarefa que niio exclui ninguCm, porque na situaqiio de 
domina~i30 em que vivemos um negro deve continuamente tornar-se negro, uma 
mulher tornar-se mulher, um pobre optar pelos pobres, e um branco ... tornar-se 

1. 0 sernina'rio foi organizado pelo Programa de Formas50 do CEBI (Centro Ecumenico de  Estudos 
Biblicos) e o grupo Atabaque, e realizou-se em SBo Paulo de 03-07109193. 0 texto foi encaminhado 
para publicas50 no ndmero 19 da Revista de InterpretaGo Biblica Latino-Americana (RIBLA). 
2. Silvia Regina de LIMA SILVA, Hb sapatos velhos que fazem calos nospis. Ensaio de leitura da 
Biblia a partir da realidade afro-latino-americana e caribenha. Multicopiado, agosto 1993. 



gente (o que s6 C possivel na medida em que deixa o poder e identifica-se com estes 
Gltimos). Vamos tentar descrever esses lugares que nos esperam. 

0 LUGAR DA DOR: A ~ T I C A  DE QUEM SOFRE PEL0 RACISM0 
NBo saberia caracterizar com uma palavra melhor do que a dor a situaqiio que reGne 
todo o tipo de humilhaqBo sofrida pelo povo negro: econbmica, politica, afetiva, 
psicol6gica e racial. 

A humilhaqgo pela discrimina~iio racial (dimensgo econbmica do racismo) que 
se manifesta principalmente no mundo do acesso ao trabalho. 0 racismo tem sua 
base econbmica pr6pria: um negro pobre C preterido ao branco pobre quando, em 
igualdade de condiqbes, procura trabalho ou deve ser promovido, e C o principal 
alvo dos salhrios mais baixos, da repress50 i s  reivindicaqbes sindicais e das demis- 
sbes. A mulher negra sofre essa discriminaqgo bem mais que o homem negro ou a 
mulher n5o negra. 

A discriminaqBo econ6mica, que favorece a manutenqBo na situaqBo de pobreza, 
somam-se outras de natureza social: acesso aos lugares reservados aos brancos, 
opqBo de moradia, acesso a melhores estudos, opqBo de uma relaqBo afetiva dura- 
doura, cargos de poder, atk mesmo na religigo. 

A humilha@o pelopreconceito racial (dimensgo ideol6gica do racismo) ou pela 
violencia B identidade pessoal. Construiu-se no Brasil, como adaptaqgo do racismo 
cientifico de origem europCia, a ideologia e a politica do branqueamento. 

Ideologicamente, o branqueamento C a associaqiio do negro a tudo o que C ruim 
e feio e, por outro lado, a associaqiio do branco a tudo o que C bom e bonito. Assim 
o cabelo da(o) negra(o) C ruim, a cor da pele C uma sina, a beleza (segundo o padrBo 
branco) C impossivel para o homem e a mulher negra. Mas a caracterizaqBo C tam- 
bCm moral: o negro C suspeito, o branco C confifivel; o negro suja, o err0 do branco 
C coisa normal; a religigo do negro C inferior ou demoniaca, a do branco C superior 
e divina. 

Politicamente, o branqueamento caracterizou-se por uma IegislaqBo favorfivel B 
imigraq50 de europeus, i oferta de condiqbes econbmicas, de educaqgo e de trabalho 
melhores para os europeus e seus descendentes e, ao mesmo tempo, por uma au- 
sencia de atenqbes para com a populaqBo negra. Em 1911, o diretor do Museu 
National, Jogo Batista de Lacerda, que representava o Brasil no lQ Congress0 Uni- 
versal de Raqas, em Londres, apresentava a politica brasileira afirmando que ja' que 
se viram filhos de mesticos apresentarem, nu terceira gera~zo, todos os caracteres 
fisicos da raGa branca, (...) e' ldgico esperar que no curso de mais urn se'culo, os 
mestigos tenham desaparecido do Brasil; isso iria coincidir com a extiqiioparalela 
da raGa negra em nosso meio pois, desde a Aboliqiio, os negros tinham ficado 
expostos a toda espe'cie de agentes de destrui~iio e sem recursos suficientes para 
se m ~ n t e r . ~  

Variaqiio ideoldgica do branqueamento foi a ideologia da mestiqagem ou misci- 
genaqBo, que promoveu a imagem do mestiqo ou mulata, associada B descriqgo do 
pais como uma verdadeira democracia racial e de relaq6es cordiais entre as raqas. 

3. Thomas SKIDMORE, Preto no branco, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, p.81-83 (grifos rneus). 





salirio baixo que faz a familia de um trabalhador passar fome C uma necessidade 
da produqio ou da estabilizaqio da economia; um negro que reivindica direitos 
iguais ou especificos promove o racismo ou nio tem paciCncia histdrica; uma mu- 
lher se prostitui porque gosta; uma crianqa na rua C sempre um menor que n io  quer 
trabalhar (infrator) ou C um coitadinho que precisa da assistencia dos brancos (ca- 
rente); um policial que mata um negro correndo preserva a seguranqa da sociedade; 
as violCncias do poder na hist6ria e a omissio das igrejas foram devidas B 'cons- 
ciencia possivel' daquele tempo que impedia enxergar melhor. E a visio de quem 
fere. Outros se desculpam dizendo que foi sem querer, que n io  E m  culpa. Mas a 
ferida existe, quer a facada tenha sido voluntiria ou n2o. 

A dor torna-se, entiio, um dos principios hermeneuticos fundamentais a ponto 
de podermos afirmar que "quem n2o sofre, ngo entende". A dor vivida C o primeiro 
passo para entender as prfiticas e as falas que legitimam o poder e a violencia e as 
necessidades e sonhos de quem esti jogado no chio (veja Lucas 10,2537). Nio h i  
outra maneira de se aproximar da verdade numa sociedade marcada por conflitos. 

Pilatos estava impossibilitado de saber qua1 era a verdade sobre Jesus e o povo, 
pois encarnava e defendia a dominaqio e o poder institucionalizados (Joio 18,38). 
MoisCs estava impossibilitado de conhecer o Deus da vida enquanto residia no 
palficio do fara6. Teve que sair do saber dominante e encontrar-se no deserto, de- 
samparado do poder, da religigo e da cultura oficial do Egito, para que uma sarqa 
ardendo pudesse revelar-lhe a dor e a forqa de Deus (kxodo 3). Jesus teve que se 
encontrar diante do sofrimento de uma mulher siro-fenicia (Marcos 7,24-30), vitima 
de maldiqio, excluida da bCnqio de Deus por ser estrangeira,'idblatra' e mulher, 
para poder anunciar a boa nova de um Deus que se aproxima dos dltimos e discri- 
minados superando barreiras. 

A identificaqio com os excluidos da sociedade C tal que Jesus acaba assumindo 
em sua carne a condiqio de maldito ao morrer na cruz e fora da cidade santa (Gilatas 
3,13). E a nova verdade, a dos 'vencidos', que enfrenta a do poder constituido; C o 
novo caminho, o da solidariedade, que contrasta com as priticas de exclusSo, pr6- 
prias de quem det6m o poder; C a oferta da vida diante dos poderes da morte. 0 que 
faz dessa opqgo o caminho, a verdade e a vida para todos (Joio 14,6). 

Acredito que compartilhar a dor dos dltimos e excluidos C o caminho para se . 

aproximar da verdade que se faz justiqa. Encerrada nesta dor esti nio s6 a melhor 
radiografia da sociedade mas tambCm a possibilidade de encontrar outra resposta 
Bs quest6es colocadas pelas ciencias: Como entender a alteridade, compartilhar de 
outra cultura e perceber a r eve la~ io  presente em outra religiio? 

0 LUGAR DO SER NEGRO OU UM LUGAR DA IDENTIDADE - COMUNHAO 
Identidade negra nio C s6 o que o branco diz e reserva para o povo negro em nossa 
sociedade. 0 negro se reconhece como tal tambCm a partir de outras relaq6es, 
vivCncias, realidades, e nio s6 pelo racismo que o atinge e por imagens que a elite 
branca projeta sobre sua vida. 

Muitas destas relaq6es e vivencias estiio na familia: nas pessoas amadas, que 
muitas vezes v io  alCm das fronteiras de sangue ou de parentesco; na organizaqio 
do tempo e dos serviqos; na maneira de celebrar e fazer festa; no mod0 de socorrer 



quem precisa de ajuda ou de cuidar de um doente; nas referencias plurais de auto- 
ridade; na maneira de preparar, distribuir e consumir a comida; no contar, cantar e 
dansar as histbrias; nas pessoas lembradas que jh se foram; na solidariedade e 
tambCm no mod0 de organizar o lazer, de receber e fazer carinhos, de pentear o 
cabelo, de afagar ou ninar e, naturalmente, na maneira de rezar e falar de Deus. 

Nos terreiros, familias amplas ao redor de um parentesco espiritual, descobriram 
que identidade C um processo, mais do que algo que se tem. Ela se constitui ao longo 
do tempo como um caminho de identificasfio em que, ao sangue e B rasa, acrescen- 
tam-se outos elementos que fazem das pessoas comunhfio. 

Identidade entfio, se (re)constitui a partir das re la~bes  de familia - repetimos, 
nfio restritas B linhagem de sangue, mas amplas, ao redor de quem acolheu, de quem 
ensinou, de quem curou, de quem amou, de quem castigou ou ajudou. E saber correr 
no tempo para reconhecer-se na viv2ncia dos antepassados, os mortos que souberam 
fazer de  sua vida uma continua doac$io, um ensinamento a recolher e praticar, uma 
membria que vive nos filhos. E tambCm constituida pelo sonho em comum para se 
manter vivo, recuperar forqas e 2nim0, lutar para defender os irmfios e transformar 
as vitdrias em direitos reconhecidos e comunidades ~rganizadas .~  

Resumindo, identidade se faz respondendo Bs perguntas: De onde eu venho? 
Com quem estou? Para onde vou? Nas comunidades religiosas de candomblC, a 
resposta a essas questBes consiste no respeito e cultivo pelos antepassados e ances- 
trais, dos quais vem a tradi~fio e a vocasfio (sfio eles que esGo na origem da fami- 
lia-comunidade e dos servigos para preservh-la e faze-la crescer e afirmar); no 
respeito e cultivo da comunidade, feita de tudo o que vive e existe: nfio s6 pessoas, 
mas tambCm animais, plantas e toda a natureza, pois todo ser fala de Deus, nos 
ensina coisas da vida, C para a comunidade e, por isso, tem que ser preservado, 
alimentado e promovido; no respeito e cultivo tambCm pelos filhos e toda pessoa 
que chega h porta de casa: sfio o futuro a zelar e trazem vida (conflitos, problemas 
e dores mas tambCm alegrias, esperansas, ajuda, riquezas espirituais e materiais). 
Tudo isso, a membria, a comunhtio, o viver bem, sfio Axe', forsa viva de Deus. 

Identidade C identificasfio e por isso C luta. Dito assim esquematicamente, pode 
parecer pouco 16gic0, mas ao pensar que identificaqfio C criar lasos de solidariedade 
e afetos, C comunhiio de interesses e sonhos, C fazer uma s6 carne com as pessoas 
amadas, entende-se melhor porque C luta; pois, se luta para defender quem se ama 
e o que ama, muito mais do que uma idCia ou uma motivasiio moral. 

Por isso, a dimengo afetiva ergue-se tambCm como possibilidade hermensutica: 
ela supera barreiras e permite entender a dor e os sonhos dos outros. Estamos 
lembrando neste momento algumas realidades que podermos considerar simbolos 
do que afirmamos: as madres de la Plaza de Mayo argentinas que desafiaram a 

5. Na Africa C cornurn falar nessa cornunhio arnpla corn todos os seres vivos: comunhBo vertical 
corn os antepassados, e horizontal corn a Earnilia, as pessoas em geral e a natureza. Confira Vincent 
MULAGO, Elementes fondamentaux de la religion africaine. In: CERA, Religions africaines et 
chritianisrne. Colloque International de Kinshasa, 9-14 janvier 1978, KinshasaILimete (Zaire), 1979, 
p.43-63; em portugu&s: Gabriel Molehe SETILOANE, Teologia afiicana. Uma introdu~rio. SBo 
Bernardo do Carnpo, EDITEO, 1992, p.23-26; Andre LUKAMBA, Nova etapa missiondria em 
Africa. Redescobrirpara repropor. SLo Paulo, Loyola, 1992, p.45-47. Veja tamb8m: Franziska C .  
REHBEIN, Candomble' e salva~rio. A safva~rio na religirio nag; a luz da teologia cristri. SBo Paulo, 
Loyola, 1985, p.40-53. 



ditadura, ?I procura de uma resposta sobre seus filhos desaparecidos e vitimas de 
mil it are^.^ Em 1992, ainda desafiavam o poder democrhtico, opondo-se a receber 
uma indenizaqiio para os ex-presos politicos no period0 entre 1972-1983, pois a 
hnica compensaqiio que queriam era a puniqiio dos responshveis pelos  crime^.^ 

Como elas, as vihvas dos martires da terra no Maranhiio, e em todo o Brasil, 
exigem justiqa. Vinte e cinco delas, vestidas de luto e tendo na cabeqa tiras de panos 
com os nomes dos maridos mortos, fizeram disso motivo para desafiar as autorida- 
des e pedir justiqa tambCm a Joiio Paulo 11, durante sua visita ao Brasil em 1991.~ 
"A gente niio pode enlerrar marido e filho e se enterrar tambCmY', declarou naquele 
dia Maria das Graqas Machado, uma das lideres do movimento; a ela fez eco Tere- 
zinha Rodriguez: "0 que pedimos C justiqa.. Queremos que acabe a impunidade dos 
assassinos, executores e mandantes, a maioria dos quais C bem c ~ n h e c i d a . ~  

Seu grito de dor incomoda, assim como incomodam as miies de Acari, na Bai- 
xada Fluminense, que lutam contra os esquadr6es da morte, que matam suas crian- 
qas, e chegam a se tornar vitimas, como seus filhos e filhas, dos mesmos assassinos. 
E o caso de EdmCia da Silva e Sheila ConqeiqBo, assassinadas em 15 de janciro de 
1993, ap6s denunciar que policiais eram responsiveis pel0 desaparecimento das 
crianqas. "Eu n2o aceito que digam que niio tem soluqiio - dizia EdmCia. Vou 
continuar cobrando, nem que eu saia daqui agora e eles me matem ali." 

Para muitos, e para a sociedade, estes filhos e esposos esGo mortos e n5o hh 
nada a fazer: siio lutas iniiteis. Para estas mulheres, a dor ainda esth no ventre e s6 
acabarh quando esta sociedade mudar e trilhar caminhos de justiqa, para evitar que 
outros morram. Elas esGo com a verdade e o saber que liberta.1° 

FINALMENTE, 0 LUGAR DA FE DO POVO NEGRO, 
FC PLURAL E PR~PRIA ,  DIFERENTE E FORTE 
0 terceiro lugar 6 a fC, entendida como fC de comunidades e fC na hist6ria. E precise 
voltar ecumenicamente para essa fonte de vida: olhar para comunidades de fC - 
familiares, cat6licas ou protestantes, populares e devocionais, ao redor de pessoas 
carismhticas ou organizadas em irmandades, de terreiros e aldeias, de CEBs ou 
grupos - que possam nos lembrar o que C viver a fC em comunhiio e niio sozinhos, 
como Deus marca sua presenqa na comunidade e como esta presenqa C celebrada 

6. Confira "MBe de desaparecidos". In: Sem Fronteiras, nlirnero 185,1990, p.25-26. 
7. Confira "lndenizaq5o para ex-presos politicos". In: Sem Fronteiras, nlimero 203,1992, p.31. Ap6s 
a ditadura, os farniliares dos desaparecidos continuavarn registrando seus filhos no censo argentine. 
"Mesrno que nso estejam conosco, nunca os considerarernos mortos. Por isso os registrarnos como 
pertencentes i s  nossas farnilias" declarou Hebe de Bonafini, presidente das MBes da Praqa de Maio 
("Continuam vivos". In: Sem Fronteiras, nlirnero 196,1992, p.35). Confira Tambkrn Mary E. HUNT, 
"Mortos mas ainda desaparecidos. As mBes da praqa de Maio transformam a Argentina". In: Conci- 
lium, niirnero 247, 199313, p.96-105. 
8. Confira Tarcisio PRAND, Viiivas vgo i luta. In: Sem Fronteiras, nlirnero 197, 1992, p.14. Na 
ocasilo, declararam b imprensa tambkm sua decep@o por "ver as onqas perto do papa e n6s longe 
- segundo denunciou Ardenora Mendes da Silva-. La' estava o chefgo de UniBo Democritica Rura- 
lists (UDR) de Bacabal e outros cornpanheiros ... E n6s, tocadas para longe pela seguranqa ..." 
9. In: Sern Fronteiras, nlirnero 197, 1992, p.13. 
10. Kitia MEDEIROS e Elza Maria GHELLER, As mries de Acari. DatilograEado distribuido pelo 
"Projeto Sofia: Mulher, Teologia e Cidadania" do Instituto de Esludos da Religigo (ISER), Rio de 
Janeiro, 1993, p.5. 
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de modos diferentes, mas que sempre C alimento para viver melhor, agradecendo e 
pedindo forqa, se protegendo e sendo jogados para fazer coisas novas. 

NBo s6 hoje, mas no tempo tambCm. Cada uma dessas comunidades tem sua 
hist6ria de fC, sabe narrar e celebrar como Deus se manifestou na sua hist6ria e na 
histdria dos homens. E m  suas 'pedras' assentadas (usando a imagem biblica de 
JosuC 24,26-28) para lembrar como Deus interveio, como foi saudado e celebrado, 
como os lugares por onde passamos se tornaram santos e dignos de respeito. So- 
bretudo, como as pessoas se tornaram dignas de respeito, porque sBo amadas e 
salvas por Deus. Nossos pais, irmios e irmis nos lembram disso, nossas humilha- 
qdes e, sonhos nos fazem desejar isso para n6s e para muitas e muitos. 

E uma histdria de salvaqdo brasileira, que tern que ser resgatada porque foi e 
continua sendo palavra de Deus. Por ela, chegamos tambCm h hist6ria dos outros, 
h hist6ria de Jesus e nos reconhecemos nelas como num espelho. E por isso que 
falamos, talvez escandalizando alguns, que a Biblia C a terceira palavra de Deus: 
ela vem ap6s a primeira palavra, que C a presenqa de Deus em nossa vida, e a 
segunda palavra que C a presenqa de Deus em nossa comunidade de fC e na hist6ria 
dessa comunidade. Sob pena de, em lugar de ser espelho, a Biblia tornar-se cenirio 
artificial: ao sair do teatro, o mundo C outro e esta palavra C vazia, quando nBo 
violenta. 

Convidamos, pois, a mudar de lugar e a tomar partido. E o caminho da solida- 
riedade, condiqBo necesdria de leitura, interpretaqgo e transformaqgo da Biblia (e 
da vida de todos n6s). Solidariedade que se ap6ia na partilha da dor, da identidade 
e dos caminhos, da fC. Pois solidariedade nBo 6 sin6nimo de compromisso em 
algumas lutas ou em alguns momentos, mas de vivCncia de comunhgo. Solidarie- 
dade 6 o caminhar juntos, carregando o peso dos outros, compartilhando das dores 
e tambCm das festas, da visgo do mundo, inclusive da leitura de €6 de outra comu- 
nidade de fC. Quem a vive, nBo idealiza o outro, mas carrega tambCm seus limites, 
compreende seu pecado, pois a queda do outro C vivida como a pr6pria queda. 

Solidariedade MO C, enCio, uma atitude guerreiro-intervencionista, mas uma 
comunhgo na afetividade na dor, para sempre. E como gravidez: C carregar e ser 
carregado. Neste sentido, 6 tambCm alimentar-se juntos, um(a) dando sua carne e 
seu sangue como alimento para o outro. NBo foi por acaso que o Senhor falou em 
"comer da sua carne e beber do seu sangue" (JoBo 6,3558). Por isso, C comunhBo 
de destino que sabe respeitar as identidades distintas. Assim como "quem ama 
nasceu de Deus" (1 JoBo 4,7), s6 quem ama os mais pobres de um povo pode nascer 
de novo com eles, conhed-10s de dentro e entender a alteridade dos grupos opri- 
midos - em sua etnia, raqa, sex0 e religiBo - como manifestaqgo de Deus. 

E fundamental, pois, viver em comunidade esta 'solidariedade Ctnica' junto aos 
oprimidos e aos Gltimos da sociedade para fazer uma leitura Ctnico-racial da Biblia: 
trata-se de "estar solidirio com essas etnias na busca da sua identidade. (...) E sentir 
como experimentam Deus na sua condiqBo de marginalizados e corno, por meio dos 
seus simbolos, cultos e manifestaqdes religiosas, denunciam as injustiqas e opres- 
sdes existentes e anunciam a justiqa de ~eus . ""  

11. Maria C. FREITAS, "Profetisrno na Nova Evangelizaq30". In: Dimenscioprofe'tica da vida reli- 
giosa n'a nova evangeliza~cio. Rio de Janeiro, CRB, 1990, p.64-65. 



ALGUMAS C O N S E Q ~ ~ ~ N C I A S  
Se a dor, a identidade e a hist6ria de fC do povo negro se tornam os lugares privi- 
legiados a partir dos quais olhar, nos quais mergulhar, onde se alimentar e de onde 
lutar, eles sfio tambCm critCrios que determinam algumas opqdes na hora de se 
encontrar com a Biblia. Isto 6, acabam nos obrigando a repensar algumas questdes 
de fundo. 

0 QUE TRABALHAR? 
Antes de privilegiar alguns temas, h i  que se desmascarar leituras dominantes e 
racistas na ArnCrica Latina, isto 6,  uma maneira de ler pela qua1 - at6 sem perceber 
- acabamos recriando leituras que legitimam posiqbes etnockntricas (uma norma 
que se impde a todos e que caracteriza como inferior/pior/pecador quem nfio a 
aceita, violentas (que justificam a manutenqfio das discriminaqdes e da exclusfio), 
divinizadas (ao afirmar que Deus esti conosco e nfio com os outros), machistas (nfio 
s6 androcentricas, mas tambCm legitimadoras da submissfio da mulher) e 'acade- 
micas' (ligadas B racionalidade das explicaq6es ou a mCtodos que excluem os que 
nfio podem estudar). Isso para nfio fazer o jogo dos novos senhores, feitores, juizes, 
poderosos e doutores, e nfio nos tornarmos como eles na hora de afirmar nossas 
verdades. E para contextualizar melhor o que afirmamos, um passo indispendvel 
seria relembrar como esses textos foram interpretados a anunciados em nossa his- 
t6ria: siio palavras que resistem B mudanqa de significado e, antes de qualquer outro 
sentido, impdem as falas antigas ... 

Infelizmente, C mais ficil do que se pensa, pois o racismo vitima e cega a todos, 
uns pela dor da discriminaqfio, outros pel0 exercicio do poder. Acontece de maneira 
implicita, na seleqBo de alguns temas, ou de mod0 subliminar ao nfio saber como 
trabalhar alguns textos. Cito um exemplo. Um amigo me dizia, tempos atris, que 
achava muito violenta (e irrecuperivel) a afirmaqfio do Genesis de que ao homem 
foi dado dominar a terra e que isso provocou toda a destruiqfio da natureza e a 
legitimaqiio do poder. Mas, conversando um pouco mais, e mudando de lugar, nos 
perguntamos: "0 que quer dizer dominar a natureza num terreiro ou escolher o nome 
numa familia?" A resposta foi iluminadora, pois nos levava a refletir que dominar 
algo C, antes de tudo, conhecer e preservar: descobrir como a vida de uma planta (e 
seu sacrificio ao cortarmos as suas folhas para um ch8) nos d i  vida e como nossos 
cuidados - ao conhecer seus tempos, fragilidades e necessidades - lhe oferecem 
tambCm vida, proteqfio e fecundidade. Da mesma maneira, dominar ou dar o nome, 
implica em direitos e responsabilidades. Quem dB o nome a uma crianqa marca a 
familia de referencia e sua autoridade, mas tambCm assume o dever de cuidar dessa 
crianqa, faze-la crescer, transmitir ensinamentos, respeitar suas opq6es. Bem dife- 
rente da leitura que liga poder, dominar e nomear, ao branco ocidental. 

E um exercicio dificil que nem sempre dB bons resultados e pode cansar. Mas C 
necessfirio. Assim como C necesdrio denunciar a escolha de alguns temas como 
menos aptos para responder aos conflitos hoje vividos pela populaqfio negra. Por 
ocasifio da Campanha da Fraternidade de 1988 sobre o negro, algumas pessoas 
trabalharam o tema da escravidio ou a presenqa do negro na Bfblia. Mas os proble- 
mas do negro hoje sCio a discriminaqfio e identidade, nfio escravidfio e audncia. Nfio 



seria melhor trabalhar situaqBes de discriminaqio, promovidas inclusive pelo povo 
de Israel (melhor, por sua elite), em nome do sangue, da pureza, da obediencia 2 
lei, da pertenqa 2 descendencia de  Israel, da fidelidade a urna tradiqio religiosa, da 
distinqgo entre filhos de Abrafio, prosClitos e pagios? Sfio argumentos bem pareci- 
dos com aqueles usados hoje para discriminar os nio-brancos ou afirmar a supe- 
rioridade de urna raqa, povo ou regiio geogrifica do pais. 

Por que insistir em temas que dificultam o encontro e a compreensio da fC das 
comunidades afro-brasileiras como o da superaqfio dos sacrificios (ligados a um 
sacerd6cio estruturado de maneira completamente diferente daquele dos terreiros), 
ou o da idolatria, desvinculada de urna sCria reflexfio sobre as forqas divinizadas 
(0s deuses) da morte e as f o r ~ a s  que dio  vida? AS vezes C s6 urna quest20 de 
linguagem, nem tanto de temas escolhidos. E verdade tambCm que muitos estio 
percorrendo outros caminhos, contudo, a t en ta~ io  de ficar numa leitura mais c6mo- 
da, a do nosso lugar, atinge a todos e sobre isso, h i  que cuidar-se. 

Por isso, a referencia i hist6ria das comunidades (de f i)  negras ou ao context0 
hist6rico na ~ i b l i a  C fundamental para se prevenir e avaliar quando as afirmaq8es 
generalizadas acabam atingindo, mais uma vez, o povo negro e suas tradiq8es de 
fC, porque sfio pronunciadas a partir de outro lugar. De certo modo, trata-se de fazer 
da hist6ria e da vida das comunidades negras uma chave para a releitura da hist6ria 
dos humilhados de Israel, mais do que olhar para a hist6ria de Israel como modelo 
ou chave para a hist6ria do povo negro no Brasil e nas AmCricas. 

Nesse sentido, C possivel escolher temas mais pr6ximos i histdria e aos conflitos 
vividos pelo povo negro hoje, mas tambim pr6ximos 2 sua cultura e fC: leituras que 
evidenciam a relaqio com a natureza, os antepassados, a superaqio da discrimina- 
$50, o alimentar-se, a familia, o corpo e a d a n ~ a ,  o poder partilhado, a forqa da 
mulher, o respeito pelos anciios ou por diferentes manifestaq8es de fC. Inclusive, 
C possivel uma leitura menos racional e mais simbdlica a partir dos elementos da 
natureza como igua, fogo, terra, ar, plantas, ou culturais como comida, festa, ma- 
neiras de contar a histdria, rituais, gestos e outra caracteristicas da tradisio oral e 
comunitiria. 

QUAL SERlA U M  METODO DE LEITURA A PARTIR DO NEGRO? 
Nio tenho a presun@o da apontar a metodologia para urna leitura negra da Biblia. 
Assim como existem muitos caminhos de interpretaqio biblica latino-americanos, 
acredito que existam muitos mCtodos de leitura negra da Biblia, alguns mais popu- 
lares, outros mais culturais, outros mais s6cio-politicos. Sio  diversos mCtodos tam- 
bCm por causa da diversidade na leitura e interpreta~io biblica nas nossas igrejas: 
haveri leituras carismiticas, fundamentalistas, libertadoras, etc. Desejo trazer aqui 
alguns itens que na caminhada de virios(as) agentes de pastoral negros(as), entre 
as comunidades cristis e pobres do Brasil, se mostraram necesshrios. Podem e 
devem ser discutidos. 

A leitura negra se  mostra corno: . Uma leitura comunitiria. Se a experiencia fundamental de resgate da identidade 
negra C a familia ampla, a comunidade organizada, entio o melhor caminho C o de 
uma leitura e de urna produqio feitas em comum. A pritica ocidental privilegia o 



texto escrito e produzido individualmente. Acredito que uma leitura negra possa 
oferecer produqbes comunitirias (mais do que coletivas) nas quais a experiencia do 
grupo tenha mais peso que o te6logo que assina o artigo, onde o destaque vai mais 
para a comunidade que para uma pessoa, e tambCm produqdes mais tipicas da 
tradiqio oral: contos, cantos, danqas, hist6rias simbblicas, poesias, dramatizaqbes, 
celebraqbes, etc. At6 na hora de ler ou proclamar trechos biblicos poder-se-ia des- 
tacar mais um texto narrado, dramatizado ou cantado, que um texto escrito e lido.12 

Uma leitura feita a partir da prdpria hist6ria. Na medida em que se relC e se res- 
gata a pr6pria hist6ria (histbria de dor e solidariedade, de presenqa e revelaqfio de 
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Deus), torna-se possivel a abertura a outras hist6rias que aos poucos se tornam 
tambCm pr6prias. Conhecer a hist6ria das pessoas e de uma comunidade C o melhor 
passo para entender o que eles celebram e o que esth por trAs do que esti sendo 
anunciado ou vivido. E uma experiencia que muitos de n6s e m  feito nas comuni- 
dades cristtis e tambCm no encontro com comunidades-terreiro. Desse modo, co- 
nhecer tambCm as hist6rias contadas na Biblia abre a possibilidade de  que se elas 
se tornem prbprias, mesmo que sejam diferentes ou pertencentes a um povo que 
celebrava Deus de outras maneiras. . Uma leitura feita com outro olhar e a partir das pr6prias raizes culturais, comu- 
nithrias e de €6. E nesse momento que se percebe que, mais do que temas, C outra 
maneira de se aproximar, de ler, de perguntar, de viver, de se relacionar com a €6 
das comunidades biblicas. A leitura negra n5o pode evitar a referencia continua B 
palavra dos antepassados, revivida como comunhio no tempo e vocaqao; B tradiqfio 
oral como momento de mem6ria e de educaqao comunithria e simb6lica; ao resgate 
da relaqao com a natureza, manifestaqio de Deus que vive, que cria continuamente 
e tem poder de vida e morte; B mie  que mantkm a identidade e a diferenqa da vida 
no ventre, que se torna alimento, ou ?I vida que nasce do ventre, que passa pela dor, 
que precisa de cuidados; B partilha dos dons e oferendas, B vida que se troca, ao 
alimentar-se uns aos outros, ao sacrificio como doaq80; e tambCm B festa que celebra 
a vida reafirmada no meio de tanta dor, o canto e a danqa que acompanham o 
nascimento e morte, paz e guerra, seca e abundlncia, doenqa e cura, amor e solidio. 
0 te6logo anglicano John Mbiti, do QuCnia, tem afirmado, entre outros tedlogos 

e biblistas africanos, que na ~ f r i c a  a Biblia C um livro vivido pela comunidade e 
vivo atraves da comunidade e para a comunidade, cujo fundamento e objetivo C 
Deus: "A ~ f r i c a  vive na Biblia e a Biblia C viva na ~ f r i c a . " ' ~  Essa experiencia C 
tambem a dos crist2os negros da Americas. Para sermos mais corretos, deveriamos 
dizer que o C j6, mas ainda nio. Estamos a caminho para que se torne sempre mais 
experiencia de comunhao na dor, nos afetos, no tempo, com tudo o que vive, e 

12. A16m de ser experigncia e constata@o de rnuitas cornunidades cristiis, essa B tarnbBm uma das 
observaq5es do tedlogo queniano John MBITI: " Biblia dever-se-ia conceder a liberdade de circular 
oralrnente, assirn corno aconteceu nos estlgios iniciais do seu desenvolvirnento. A igreja deveria 
facilitar e aproveitar a tradigo oral nessas rnaneiras; incentivando a leitura pliblica da Biblia, insis- 
tindo rnais em narrar os fatos biblicos, facilitando a mernoriza@o de trechos e versiculos, utilizando 
rnais textos biblicos e dnticos e hinos neles inspirados, dramatizando sagradas representaqBes de 
inspiraqo biblica e, naturalrnente, aprofundando em nivel cientifico a confrontaqiio entre a t radieo 
oral na Biblia e a literatura oral africana." (Confira La Bibbia nella cultura africaha, p.47). 
13. MBITI, John, La Bibbia nella cultura africana, p.60. 



comunh6o tambCm de fC, para que a Biblia deixe de ser palavra violenta para os 
outros e seja igua viva para muitos e muitas: 

Quero tambCm trazer aqui algumas afirmaqhes de Silvia Regina, anotadas no 
Semineirio de setembro de 1993, que acho iluminadoras a respeito do estou falando: 
"Quero ligar mulher, negritude, igreja e sociedade, e ler a Biblia a partir de meus 
irm6os e minhas irm6s." "N6o se trata de trabalhar textos avulsos, mas de um jeito 
de ler toda a Biblia: n6o podemos reduzir o negro a pedacinhos de Biblia. Entrar na 
hist6ria do povo negro n6o C trabalhar um tema a mais: C alianqa, um pacto, urna 
experiencia religiosa." "Quem C capaz de suar conosco quando celebramos, C capaz 
de se aproximar da experiencia de Deus que fazemos; quem sofre conosco a dor da 
discriminaq80,C capaz de entender o nosso pranto e o nosso grito." "Conhecer tem 
a ver com a intimidade, o que falta aos investigadores e leitores do livro. Conhecer 
C saber que n6o conhecemos, C saber estar diante do mistkrio, C silenciar." 

E tambCm: "Algumas pessoas s6o chamadas a aprofundar-se no conhecimento: 
isso significa partilhar de tudo, da vida, do destino, das dores e risos do nosso povo; 
para muitos de n6s, negros e negras, isso C voltar para casa, C readquirir a heranqa, 
C re-fazer-se, re-constituir-se: guardamos a saudade de urna experiencia de Deus 
diferente." "A vida do povo negro C terra san ta... HA que se tirar as sand2lias!" 
"Possivelmente, o grande mistkrio vivido pelo povo negro, o segredo da sua her- 
meneutica biblica, foi ter descoberto que esta mesma Biblia n2o C a palavra de Deus, 
mas urna palavra de Deus; este mesmo Deus nos dirigiu outra palavra, nos falou e 
nos fala por meio dos orixAs, pela tradiqfio de nossos antepassados;" "negar meus 
antepassados C trair-me; negar a biblia C trair-me: s6o minhas heranqas."14 

HAVERA CHANCES PARA UMA LElTURA NEGRA DA BIBLIA? 
N60 C urna pergunta ret6rica ou falsa. As condiqges de possibilidade de urna leitura 
negra libertadora, ecumenica e transformadora, residem niio s6 na boa vontade dos 
cristAos e dos biblistas negros, assim como uma leitura feminista n2o depende s6 
das mulheres. Assemelha-se ao que acontece em alguns casos com os sem-terra: a 
posse de urn pedaqo de terra nem sempre corresponde a uma mudanqa das relaqbes 
ou h manutenqio das solidariedades anteriores. AS vezes, quem lutou comunitaria- 
mente torna-se pequeno proprietirio. Ou tambCm, a vit6ria de um grupo n6o cor- 
responde ?I reforma agriria. 

Estamos querendo afirmar que, alCm do engajamento de todos (n6o s6  negros) 
para desmascarar leituras ideol6gicas e racistas, do esforqo dos que se dedicam a 
uma leitura negra para mudar de  lugar, de priitica e abandonar seu poder (antes 
mesmo de mudar a maneira de ler a Biblia), as condiqges de  possibilidades depen- 
dem de urna mudanqa das priticas e da teologia das igrejas. 

Uma leitura negra da Biblia esth vinculada tambCm ao repensar nossos modelos 
de igreja e o que significa inculturaqio - n6o s6 nas liturgias, mas principalmente 
nas maneiras de se encontrar e ajudar, organizar-se, lembrar a pr6pria histdria, 
expressar-se, decidir, relacionar-se com outras comunidades. Liga-se k maneira 

14. Algumas destas frases estgo n o  texto indicado anteriormente na nota 2; outras fazem parte d e  
anota@es na hora da e x p o s i q o .  



como consideramos teologicamente as outras religides: isto exige repensar os limi- 
tes de nosso ecumenismo, bem como o que significa Jesus Cristo C para todos, o 
Gnico mediador, o senhor dos espiritos, o Gnico salvador. Por Gltimo, relaciona-se 
tambCm com a maneira como pensamos a sociedade: o mesmo modelo para todos 
ou reconhecedora das diferenqas Ctnicas, culturais, religiosas, das diferentes formas 
de se organizar, de produzir, de se dizer brasileiro? 

Enquanto nossas igrejas continuarem se declarando superiores e tiverem prfiticas 
excludentes, n io  haverfi espaqo suficiente para uma vivCncia crist: e uma leitura 
negra da Biblia. 

Heitor Frisotti, catblico, C mestre em Teologia Dogm6tica pela Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora da AssunqBo (FAI), em Sgo Paulo, onde apresentou a dissertaGo As re la~des  entre 
Igreja e Candomble'. Condi~des de possibilidade de uma prbtica ecumenica libertadora entre 
catolicismo e candornblt?. Membro do Grupo Atabaque, assessor das CEBs (Comunidades Ecle- 
siais de Base) e da APN (Agentes de Pastoral de Negros). 
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Terras de pretos, projetos 

ELEMENTOS COMPARATIVOS DA MANIFESTACAO 
DE DEUS NA H IST~RIA  

Marcos Rodrigues da Silva 

A comunicaqio e a interpretaqio dos textos biblicos contaram sempre com a 
nossa dificuldade de vislumbrar as complexidades que os envolvem frente as ques- 
tBes de  raqa e racism0 no context0 da literatura biblica. 

A interpretaqgo conveniente sugere que o tipo racial dos hebreus (judeus) est4 
Ionge de ser definido dentro de uma ~ n i c a  fonte Ctnica. 0 mais provAvel6 acreditar 
que ao invCs de afirmar-se como um tronco Gnico, cabe a certeza de serem a unifi- 
caqio de diversas raqas, provenientes dos processos migrat6rios neste espaqo ter- 
ritorial. Adesignaqiio semitas poderia tambCm ser uma forma providencial para esse 
reconhecimento Ctnico do povo hebreu. Todavia, esse termo foi cunhado no sCculo 
18 com o sentido de caracterizar um grupo lingiiistico, que forma o universo dos 
povos hebreu, acidico, Brabe e etiope. 

A hist6ria da cornunidade cafuza do Alto Rio Laeisz, em Santa Catarina, deseja 
ser um sinal deste processo de miscigenaqio que, na hist6ria biblica, perpassa o 
povo hebreu. Este processo tambCm acontece com a populaqio afro-americana por 
todos os territ6rios da America Latina. 

Por que cafuzo? Trata-se da iniciativa de aplicar uma categoria de reconheci- 
mento Ctnico-antropolbgico a urn grupo social que nio estava dentro dos padrBes 
formalizados pelas chamadas "culturas hegemdnicas". Ser um cafuzo C ter sobre 
suas "feiq~es" e "pr8ticas de convivCncias" as caracteristicas dos povos africanos 
e indigenas. E a mescla que retrata um encontro de duas culturas, sistemas da visio 
interpretativa do mundo, da religiio e das diversas compreensBes do Deus da vida. 
No cotidiano da comunidade cafuza percebe-se que esta "sincronia" traz a riqueza 
de simbolos e sinais e a manifestaqio do sagrado sob diversos aspectos e ritos 
(afro-indigenas). Como nos textos biblicos sobram elementos que fortalecem as 
ambiguidades enfraquecendo uma noqio distinta, sistematica e explicita, cabe o 
desafio do exercicio de aproxima~Po, observaqgo e o discernimento junto 2s mani- 
festaqdes do Deus da hist6ria na hist6ria destes povos ameaqados pelos sistemas 
etnocCntricos e racistas, que marcam os Gltimos tempos da humanidade. 

UMA HIST~RIA POUCO CONTADA 
0 s  cafuzos convivem numa comunidade formada pelos descendentes de  Jesuino 
Dias de  Oliveira (filho de escravos africanos) e de AntBnia Lok5ria Oliveira (filha 
de uma naqio iidigena desconhecida). Tiveram uma importante participaqio na 
Guerra do Contestado (1912-1916). Apresenqa deste grupo Ctnico termina quando, 



sob a mira das armas das milicias paulistas, s io  obrigados a descer a Serra Geral 
em busca de refGgio e terras para viver. 

Durante muitos anos ocuparam terras desertas na Serra do Mirador. Em 1947 
s i o  expulsos e, no mesmo periodo, aldeados na localidade de Rio Plae,  interior da 
hrea indigena da na@oXokleng, denominado de Posto Indigena "Duque de Caxias", 
no municipio de Ibirama (Santa Catarina). 

Estas novas terra; nunca foram do agrado da comunidade cafuza. A resisGncia 
de' criar raizes nas terras do povo Xokleng marca a luta pela terra definitiva, que 
sempre foi um sonho dos antigos. 
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Isto acontece em 26 de novembro de 1992, quando foi ocupada a 6rea no Alto 

Laeisz, com trinta e quatro familias, no municipio de JosC Boiteux. A garantia da 
comunidade cafuza da posse dos oitocentos e setenta e um hectares de terra veio 
em 21 de maio de 1993, quando o presidente do INCRA (Instituto Nacional de 
Colonizaqio e Reforma Agrhria) assinou a escritura de compra e venda do im6vel. 
Conquistava-se assim mais uma vitdria na luta pelas "terras remanescentes de  qui- 
lombo", prevista na atual Constituiqio brasileira. 

A TERRA NOSSA MAE 
Faz parte da mistica da comunidade cafuza o reconhecimento do que C "a terra mile". 
"A terra C tudo." Nos relatos dos mais velhos estio presentes as afirmaqBes de que 
"Deus deu a terra para os seus filhos. Ele n io  vendeu, mas deixou para que cuid6s- 
semos bem dela. Para n6s, a terra C vida. dela Deus faz nascer as plantas, os frutos, 
a hgua, o ar e tudo o que nos sustenta. A terra representa a nossa vida, saGde e luta". 

A histbria dos povos indigenas e africanos C marcada por uma estreita relaqio 
com a terra. Ela C respeitada como elemento sagrado e dado pelo Criador. Assim, 
temos que respeitar o sentido afirmado pela comunidade cafuza quanto ao misk5rio 
desta terra por eles possuida: "Agora, graqas a Deus estamos no nosso pedaqo de 
chio. Podemos viver em liberdade e paz. Aqui podemos viver juntos, unidos sem 
precisar dividir o nosso povo, a nossa comunidade. E assim, podemos nos organizar 
melhor. 0 nosso sonho e a nossa luta s i o  o viver em liberdade para n6s e nossos 
filhos. Ter um pedaqo de chio para plantar. Isso n6s conseguimos!" 

0 SONHO SE CONCRETIZA NA LUTA PELA TERRA 
Na tradiqilo do povo cafuzo entende-se que a sua fC e a sua luta acontecem pelo 
poder divino. S i o  filhos da terra e o que sustenta a sua luta d o  a esperansa e a unifio 
da comunidade. 

A luta C feita de sonhos e mitos. "Nossos antepassados j6 sonharam, lutaram e 
'descansaram', buscando uma terra, um pedaqo de chiio." 

E um povo que nunca desanima porque acredita na presenqa de um Deus que 
caminha junto ao cotidiano da comunidade. Nesta luta os cafuzos aprenderam a 
conviver com a solidariedade e o apoio de entidades nio-governamentais e da so- 
ciedade civil sensibilizada com a sua luta. 



POR QUE 0 PlXURUM E BOM? 
0 povo santo do Contestado, seguindo os conselhos e o testemunho de Siio JoZo 
Maria de Agostini (monge leigo que liderou a organizaqiio das mulheres e homens 
no period0 de 1912-1916), conservou alguns valores e priticas vividas no coletivo, 
que siio educativos at6 os dias de hoje. Na luta contra os interesses econ6micos e a 
gadncia  da Cpoca, nasce uma prhtica denominadapixurum. Ainda hoje, os  cafuzos 
continuam vivendo esta prhtica, desafiando o tempo e testemunhando a possibili- 
dade de se viver numa comunidade com prhticas coletivas. 

0 pixurum comeqou a ser praticado pelo povo cafuzo na Cpoca que estava em 
Faxinal. Ali, os homens roGam e as mulheres capinam. Durante esta atividade co- 
munitAria em-se  o costume de cantar e gritar. Assim, o trabalho fica mais divertido 
e com um cariter festivo. E um trabalho coletivo marcado por muita alegria, onde 
o interesse C cumprir uma tarefa comum a todos. 

Esta ajuda considerada comopixurum individual ocorre quando alguCm est6 em 
dificuldade, como por exemplo, um doente ou uma viGva. Nestes casos, cada pessoa 
que participa da "ajuda" leva a sua pr6pria alimenta~iio para n2o dar despesas a 
quem sera beneficiado e ganha a solidariedade de tal mod0 que, quando precisar de 
ajuda, como por exemplo, fazer o plantio de uma roqa, num dia, ele a teri. 

Hh tambim opixurum que comeqa na segunda-feira e vai at6 a sexta-feira. Cada 
dia as familias fazem o trabalho numa roqa e o dono da roqa C quem oferece a 
refei~iio. 

FE MESSIANICA 
Este povo C marcado pel0 catolicismo caboclo, que tem a sua origem no planalto 
serrano catarinense. Esta tradiqiio marca por muitos anos as prhticas cristiis desta 
regiiio devido falta de acesso do clero ao projeto da igreja oficial, bem como pelas 
dificuldades de locomoq2o dos caboclos at6 as cidades mais pr6ximas. Assim, de- 
senvolve-se o jeito caboclo pr6prio de cantar, rezar e celebrar. 

Entre as manifesta~6es do catolicismo caboclo vamos relacionar as mais impor- 
tantes praticadas pela comunidade atual: 

a recomendaqiio das almas: a "recomenda" C formada por um grupo de pessoas 
que passa por todas as casas do cafuzeiro, rezando e cantando, durante toda a noite, 
na quaresma. A recomenda das almas C feita no terreiro da casa em frente a uma 
cruz de cedro. 

desagravos: relacionam-se com o culto dos mortos e promessas para os santos. 
mesa dos inocentes: trata-se de uma oferta de alimentos para um grupo de  crian- 

Gas, em agradecimento por tudo o que acontece na comunidade. E tambCm para 
pedir boa sorte para o futuro. 

bandeira do Divino e a festa de Santa Cruz: corn a morte do rezador, sr. Ant6nio 
Alves Machado, estas prhticas religiosas deixaram de acontecer, por ele ser o Gnico 
a guardar as rezas e as cantorias. . terqos: &o prhticas tradicionais que acontecem em dias escolhidos da semana. 
Entre os santos devotos est5o Nossa Senhora Aparecida, a Santissima Trindade, o 
divino Espirito Santo e o profeta Siio Joiio Maria de Agostini, niio esquecendo Siio 
Sebastiiio e Santo AntBnio. 
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NO TESTEMUNHO UMA MENSAGEM DE SEGUIMENTO 
Aprhtica vivida pela comunidade cafuza enriquece o seguimento da palavra de Deus 
que aparece na histdria das mulheres e homens de hoje. Trata-se de um grupo de 
afro-amerindios que, movidos por uma certeza absoluta no "Deus da Vida", conse- 
guem indicar para todos que deles se aproximam um jeito prdprio de viver e expe- 
rimentar as prhticas de partilha, respeito natureza e do desejo de serem constru- 
tores dos seus prdprios sonhos. Como podemos encontrar nos escritores biblicos, 
os cafuzos e m  seu jeito de acolher os "estrangeiros", de integrar o "desgarrado". 
E fazer um entre os demais na busca desenfreada do desejo de viver em plenitude. 

Na Biblia encontramos outras definiqdes que se assemelham a esse desejo de 
viver em plenitude. Por exemplo, para Paulo a elei@o em grupo pode incluir alguns 
judeus, mas deve tambem abraqar os gentios (Romanos 11,25; Ghlatas 3,28). Jh 
para Mateus o convite acontece para muitos, mas Deus escolhe apenas uns poucos 
(Mateus 22,14). 

Temos que considerar este process0 de escolha adotado aos "eleitos de Deus". 
Aqui incluimos os grupos remanescentes de quilombos, em particular os  cafuzos 
do Rio Laiesz, a partir do novo cridrio revelado na prhtica de Jesus: E ja' ndo ha' 
grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou ba'rbaro, escravo ou 
livre, mas apenas Cristo, que 12 tudo em todos. Como escolhidos de Deus, santos e 
amados, vistam-se de sentimentos de compabdo, bondade, humildade, mansiddo e 
paci6ncia (Colossensses 3,ll-12). 

Marcos Rodrigues da Silva 6 te6logo cat6lico e assessor da Comislo Pastoral da Terra em 
Santa Catarina. 

Rua Arno Hoeschel, 67 
88015-620 Florian6polis - SC 
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