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Este n~jmero do Mosaicos da B,iblia consiste nos "Subsidios para os Estudos 

Biblicos sobre Atos dos Ap6stolos", da Conferencia Mundia l  sobre Missdo e 

Evangeliza~do "Chamados para uma mesma esperansa - 0 Evangelho em distintas 

culturas", organizada pelo Coriselho Mundial de lgrejas e realizada em SalvadorIBA, 

em dezembro de 1996. 

Estes estudos, formulados por urn grupo de pessoas em sua contribui$io h 
Conferencia, mostram o cardter ecumsnico ao acentuar tres aspectos i'mportantes: 

observaqbes sobre o texto biblico 

experisncias com a Biblia nas comunidades em que vivemos 

encontros com as religi6es de origem africana. 

Na America Latina a renovaqiio das igrejas estd passando pela Biblia. A Biblia 

6 lida em meio h vida, para que se tenha mais vida. Esse jeito de ler a Biblia 6 
participativo. Nele o partir ou chegar, o ir e vir entre a Biblia e a realidade 6 marcante. 

f leitura comunitdria, crente e popular. 

E isso acontece atraves de grupos, de milhares de comunidades biblicas. Em 

grupos trocamos nossa sortes. Falamos das nossa dores e mortes. Sonhamos melhor. 

E inventamos caminhos para ir em frente. 0 s  grupos, como piio e dgua, alimentam o 

dia-a-dia. A palavra de Deus escrita encontra eco na vida sofrida e narrada, e esta, de 

repente, se ve escrita na Biblia. 0 grupo biblico se torna chiio fecund0 e indispensdvel 

onde a palavra frutifica. A palavra se faz vida no emaranhado da vida. E o seu encanto 

jd estd presente na vida e faz coisas lindas nas culturas e religibes. 

Nos Gltimos tempos estamos aprendendo tambem aver melhor as diversidades. 

Niio haviamos considerado a pluralidade das diferentes experisncias de Deus dentro 

das comunidades. Hd quem s6 conhesa a Biblia. Mas muitos conhecem tamb6m 

outras expressdes religiosas. Mas agora escutamos a Deus nas culturas, bem como 

interpretamos a Biblia do lugar em que cada um se encontra. No Brasil a f6 trazida 

por escravas e escravos africanos 6 muito importante. Aqui niio podemos viver sem 

ter presente que a f6 em Cristo foi parte do sistema de opressiio. 

Em Salvador as comunidades dos orixds siio muitas. Estamos aprendendo a 

escutd-las, a confiar uns nos outros. Hd encontros, circulos onde se escutam histdrias 

biblicas e hist6rias de orixds. HA beleza nesse encontro. Sem estes caminhos de paz 

1-150 hd como quebrar grilh6es, partilhar perdiio. Tal 6 a experiencia de Biblias que 

vamos experimentando ... 

0 s  editores 



"Chamados para uma  mesma esperanGa - 
0 evangelho e m  distintas culturas" 

Gostamos da Biblia l ida em circulos 

Nesta Conferencia, os estudos Biblicos acontecem em pequenos grupos. 

Estamos divididos em 33 circulos biblicos, para compartilhar Atos dos Apdstolos e 

nossas vidas. 

0 mesmo ocorre pela.Am6rica latina afora. A renovasho das igrejas estd 

passando pela Biblia. Estamos redescobrindo a Biblia em meio 2 nossa vida. E isso 

acontece atraves de grupos, de milhares de comunidades biblicas. 

0 s  circulos biblicos sho vitais porque sozinhos nada somos. Sozinhos estamos 

excluidos; sozinhas estamos liquidadas. Em grupos trocamos nossas sortes. Falamos 

de nossas dores e mortes. Sonhamos melhor. E inventamos caminhos para ir em 

frente, apesar de tudo. 

Para n6s, na America Latina, grupos sho como pho e hgua. Alimentam o dia- 

a-dia. Fazemos leitura biblica comunitdria, crente, popular e militante. A'palavra de 

Deus escrita encontra eco na palavra da vida sofrida e narrada, e esta, de repente, se 

ve escrita na Biblia. 

0 grupo biblico se torna tho fecund0 e indispendvel onde o tesouro da palavra 

ganha brilho e forsa. Ai  se celebra em todos os sons e sentidos. A palavra se faz vida 

no emaranhado da vida. E - eis que maravilha! - este encanto da palavra jd est6 

presente na vida e faz coisas lindas nas culturas e religides. 

Nestes Qltimos tempos estamos aprendendo tamb6m a ver melhor aS 

diversidades. Por exemplo, n i o  raro hd diferen<as.de experihcia religiosa. H6 quem 

s6 conhe~a a Biblia. Mas muitos conhecem tambem outras expressdes religiosas. N o  

Brasil a f6 trazida por escravas e escravos africanos 6 muito importante. Aqui nho 

podemos viver sem ter presente que a f6 em Cristo foi parte do sistema de opressho. 

Em Salvador as comunidades dos orix6s sho muitas. Estamos aprendendo a 

escutd-las, a confiar nos outros. Hd encontros, circulos que escutam hist6rias biblicas 

e histhias de orixds. Testemunhamos que h6 beleza neste encontro. Sem estes 

caminhos de paz n%o hi5 como quebrar grilhdes, partilhar perdho. 

E assim vamos experimentando as Biblias ... 



l luminando Atos 1,6-14 

Atos dos Apbstolos contam das comunidades, da fe em Jesus. Ele, o Cristo, 

recebido nos ceus insiste que discipulas e discipulos caminhem. 0 Cristo dos c6us 

abre caminhos na terra! Neles cada pessoa vai tendo seu nome. 

Sim, nestes versiculos se ressaltam nornes de pessoas. Sho ditos muitos nomes. 

Diz@-10s 6 conhecer e reconhecer. E valorizar. Ao contrdrio, esquecev.0 nome, n%o 

pronuncid-lo 6 deixar de lado histbrias, identidades, membrias ... 

"Ao fim do caminho me dirho: - Voce. viveu? Voc@ amou? E eu, sem dizer 

nada, mostrarei o coraqho cheio de nomes." (Pedro Casalddliga) 

Outro poeta, Manuel Bandeira, nos fala de um nome bonito, cheio de sentido 

e de paz: Irene! A eta dedica seu poema lrene no c6u. "lrene negra, lrene boa, lrene 

sempre de bom humor. lmagino lrene entrando no c6u: - Licenca, meu branco! E 

Sho Pedro bonachho: - Entra, Irene! Voc@ nho precisa pedir l icen~a". 

Que bom seria se tamb6m Irene, tantas lrenes negras nho tivessem que pedir 

mais licenqa na terra para entrar, estar, participar e que os espac;os, os bens e os dons 

fossem partilhados na dindmica do Espirito . 

Estamos numa cidade, Salvador, em que os nomes foram negados, os nomes 

das escravas e escravos. Aqui se luta para que seus nomes voltem a ser,dignos. 

Nbs, em Cristo, estamos acostumados a dizer: nome vem pelo batismo. Estd 

ligado h f6, A religiho. Pois, tambem os nomes de negras e negros estio ligados h f6, 

A sua religiho! i: precis0 ter o direito de nomed-10s. 

Nossos versiculos sho anlincio do  Espirito, de sua dinzrnica. Ele concede 

coragem para ir a caminho, para nho ficar a olhar para as alturas" (v.1 I). 

0 Espirito dinamiza para os caminhos. El pelos trilhos afora, 6 liberdade. Nas 

escrituras o Espirito imana com liberdade. 

Esta coragem de ir a esta beleza passa pelas comunidades. Elas sho criaturas 

do Espirito. Elas G o  sedes de liberdade, da diversidade, como dir a canqzo: "E vem 

o Espirito Santo, usando os dons da mulher, pra encher o mundo de encanto, fazendo 

tudo o que quer." . .  . .  = 

Contudo, e isso preocupa, pode algu6m querer transformar a dindmica da 

liberdade e comunidade em ocupa@o de espaqo em Jerusal6m, na Judeia, em Samaria, 

por toda parte. Este el5 conquistador assusta. Esta nossa cidade de Salvador foi sua 

vitima por s6culos e s6culos. 

Certamente, nossos versiculos nho estho a serviqo desta conquista. Mas, ,quase 

que faltam mulheres entre os nomes citados.. S6 Maria, m i e  de Jesus estd. E todas as . 

demais? Esquecidas, sem membria? 

E tamb6m preocupa que se menciona aJud6ia (v.8) como lugar do testemunho, 

quando logo em seguida (v.16-19) se insiste no fim de Judas. 

Testemunhar nho hd de querer desalojar ningu6m, nem o povo de Israel e 



nem as mulheres. H6 de ser precis0 diz@-lo, na forqa do Espirito, ao ler este capitulo 

1, para que n i o  paire dlivida. Pois, no Espirito vence a liberdade, desabrocha na 

diversidade. 

Somos livres e temos nomes na forsa do Espirito, apesar da dor que continua ... 

Ah ... quanta dor 

E os turistas conversam: "Voc@ j6 foi ao Pelourinho, nho?"- "Entio vd!" Esse 

didlogo forma parte do programa turistico de Salvador: visitar o Pe18! 

Olha 15, o Pelourinho 6 membria de muita dor para o povo negro. A Praqa 

Castro Alves, o Terreiro de Jesus e outros tantos lbgares tamb6m foram cendrios de 

tortura do negro. 

0 poeta capta estes gritos e interpela a Deus : "Deus! 0 Deus! Onde estds 

que n i o  respondes? Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes, embuqado nos 

ceus? H6 dois mil anos te mandei meu grito ... Onde estds, Senhor Deus?" (Castro 

Alves) 

0 Pelourinho, centro da cidade e da economia colonial, era lugar de venda e 

tortura do negro. 0 s  senhores colonos que ali moravam, com o tempo, passaram a 

abandond-lo A procura de melhores espaqos. Familias negras de baixa renda foram 

viver no Pelourinho. Presewaram por decsnios aqueles casar6es decaidos. At6 que 

chegou o Grande Projeto do Centro Histbrico "Pelourinho, primeiro mundo!" 0 povo 

negro foi expulso para a periferia, recebendo uma indenizacio que, at6 hoje, clama 

aos ceus! Mais uma vez os negros foram excluidos. 0 espaqo foi ocupado por chopp 

e shopping dos novos senhores para encantar o turista! 

Mas d povo negro, que nunca se rendeu, continua lutando e cantando com 

alegria: "Todo menino do Pel8 sabe tocar tambor! Sabe tocar tambor!" Pena que 

agora os meninos e as familias negras niio morem por I6! . 

Contudo, nome de negro n i o  se Ihe tira. Seus nomes s io  chances he encontros. 

lndo ao encontro - uma pardbola 

Quando Deus andou no mundo, a Siio Pedro disse assim: 

Certa vez, Jesus reuniu os discipulos e as discipulas e disse: "Quando voc&s 

forem anunciar o reino, ndo devem levar dinheiro nem comida, mas devem confiar no 

povo. Chegando num lugar, se voc&s forem acolhidos e o povo partilhar comida e casa 

com voc0s, e se vods participarem da vida deles trabalhando e tratando dos doentes 

e do pessoal rnarginalizado, sem voz e sern vez, entdo podem dizer ao povo com toda 

certeza: "Cente! Olhe aqui! 0 reino chegou! Esta' chegando!" E eles foram. 

Jesus tambem foi. Andou, andou, la '  era quase noite. Estava comecando a 

escurecer, quando chegou num terreiro. 0 pessoal que entrava, saudava e dizia:"Boa 

Noite, Jesus! Entre e sinta-se em casa. Participe com a gente!" Jesus entrou. Viu o 



pessoal reunido. A maioria era pobre. Alguns, ndo muitos, da classe media. Todo 

mundo dan~ando, alegre. Havia muita c r ian~a no meio. Viu como todos eles se 

abrapvam entre si. Viu como os brancos eram acolhidos pelos negros como irmdos. 

Jesus, ele tambgm, foi sendo acolhido e abra~ado. Estranhou, pois conheciam o seu 

nome. Eles o chamavam de Jesus, como se fosse amigo e irmao de longa data. Costou 

de ser acolhido assim. 



SUBS~DIOS PARA ATOS DOS APOSTOLOS 2-4 

lndo ao encontro - uma parabola 

No subsidio para o capitulo 1 citarnos urna parhbola. Eta quer prornover o 

encontro. Neste novo subsidio, referente aos capitulos 3-4;estarnos cornpletando o 

conto, retornando-o desde o seu inicio. 

Quando ~ e u s  andou no mundo, a Sdo Pedro disse assim: 

Certa vez, Iesus reuniu os discipulos e as discipulas e disse: .. . "Quando vocGs 
1 0  forem anunciar o reino, ndo devem levar dinheiro nem comida, mas devem confiar no 

povo. Chegando num lugar, se vocGs forem acolhidos e o povo partilhar comida e casa 

com vocGs, e se vocGs participarem da vida deles trabalhando e tratando dos doentes 

e do pessoal marginalizado, sem voz e sem vez, entdo podem dizer ao povo com toda 

certeza: 'Gente! Olhe aqui! 0 reino chegou! Estd chegando!'" E eles foram. 

Jesus tambem foi. Andou, andou. I d  era quase noite. Estava come~ando a 

escurecer, quando chegou num terreiro. 0 pessoal que entrava, saudava e dizia:"Boa 

Noite, jesus! Entre e sinta-se em casa. Participe com a gente!" Iesus entrou. Viu o 

pessoal reunido. A maioria era pobre. Alguns, ndo muitos, da classe media. Todo 

mundo dan~ando, alegre. Havia muita crianca no meio. Viu como todos eles se 

abra~avam entre si. Viu como os brancos eram acolhidos pelos negros como irmdos. 

Iesus, ele tambem, foi sendo acolhido e abragado. Estranhou, pois conheciam o seu 

nome. Eles o chamavam de lesus, como se fosse amigo e irmdo de longa data. Costou 

de ser acolhido assim. 

Viu tambem como a Mde de Santo recebia o abrago de todos e como ela 

retribuia acolhendo a todos. Viu como invocavam os orixds e como alguns vinham 

distribuindo passes para ajudar os aflitos, os doentes e os necessitados. Jesus tambem 

entrou na fila e foi a t6 a Mde de Santo. Quando chegou a sua vez, abra~ou-a e ela 

disse:"A paz esteja com vocG, Jesus!" lesus respondeu:"Com a senhora tamb6m!" E 
acrescentou: "Posso fazer uma pergunta?" E ela disse: "Pois ndo, Jesus!" E ele disse: 

"Como 6 que a senhora me conhece? Como 6 que eles sabem o meu nome?" E .ela 

disse: "Mas Iesus, aqui todo mundo conhece vocG. VocG 6 muito amigo da gente. 

Sinta-se em casa, aqui, no meio de n6s!" 

]esus olhou para ela e disse: "Muito obrigado!" E continuou: "Mde, estou 

gostando, pois o Reino de Deus estd aqui no meio de vocGs!" Ela olhou para ele e 

disse: "Muito obrigado, lesus! Mas isto a gente jd sabia. Ou  melhor, jd adivinhava! 
4 

Obrigada por confirmar. VocG deve ter um orixd muito bom. Vamos dangar, para que 

ele venha nos ajudar!" E Iesus entrou na danga. Dentro dele o cora@io pulava de 

alegria. Sentia uma felicidade imensa e dizia baixinho: "Pai, eu te agrade~o, porque 

escondeste estas coisas aos sdbios e entendidos e as revelaste ao povo humilde aqui 

do terreiro. Sim, Pai, assim foi do teu agrado!" Dancou um tempdo. No fim, comeu 

pipoca, cocada e batata assada corn 61eo de dendG, que o pessoal partilhava com ele. 

E dentro dele, o coragdo repetia, sem cessar: "Sim, o Reino de Deus chegou! Pai, eu 

te agradego! Assim foi do teu agrado!" [esta pariibola foi escrita por Carlos Mesters] 



Esta pardbola brota da forsa que, hoje, tern, em especial em Salvador, as 

cornunidades dos orixds, os terreiros. Negras e negros n i o  ficaram s6 ao denunciar as 

opressdes sofridas. Tarnbern fizerarn sua histbria. Lutaram por sua identidade. Criararn 

sua teologia que ajudasse a suportar a opress50 e a criar vida, cornunidade. Esta forsa 

passou e passa antes de tudo pelas cornunidades de negras e negros. 

As comunidades e as m i e s  

Por certo, o Pelourinho, sirnbolo e rnerndria de tantas lutas, continua hoje. 

Nas periferias, onde estd presente a vida do povo negro, ainda se sofre por falta de 

infra-estrutura nos bairros populares. Mas, o que rnuito anirna 6 que se estd criando 

vida nova. Hd organizaqdes e resistencia de negras e negros. 

Quern fez essa histdria das cornunidades forarn as rnulheres negras. Elas fizerarn 

de tudo para guardar a identidade e a histdria do seu povo atraves de rnuitas forrnas. 

As prdticas da casa foi o que rnanteve a identidade. A i  6 que as mies passavam a 

filhas e filhos o jeito de fazer a cornida, a cornida nos dias certos. A i  aprendernos o 

sentido das cores. Fez-se a rnern6ria das roupas para n6s e os orixds. 

Al6rn destes jeitos nossos de rnanter a rnerndria, a teologia nossa, o sentido 

de cornunidade, tarnbern foi necessdrio recorrer a institui~des dos brancos. Em rneio 

as suas opressdes recriarnos nossa cultura, rnantiverno-la. E a i  as irrnandades nos 

ajudararn rnuito. 

lrrnandades era o que nos propunha a igreja. N6s as fizernos de nosso jeito. 

"As rnulheres nag6-ioruba' da naq5o keto reunirarn-se na igreja da Barroquinha e 

forrnararn a Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Foi 2 sornbra desta igreja que 

se reunirarn os - prirneiros participantes no culto dos orixds dessa n a ~ i o  keto, aqui 

em Salvador." 

Portanto, forarn as rnulheres negras (iyadetd, iyakala' e iyanasso, rnulheres 

africanas libertas e outras) que utilizararn as irrnandades e o pr6prio terreiro para 

guardar corn muito carinho, luta e resistsncia, a cultura e identidade do povo negro. 

Elas forarn, corno o Espirito, sementes de liberdade, de cornunidade e de 

vida: d e - ~ x g !  

Em rneio a esta vida lernos a Biblia ... 

E mui to confl i to ... 

0 s  capitulos 2-4, de fato, forrnarn urn conjunto. 0 evento do Espirito (v.1-13) 

leva a necessidade de Pedro explicar a novidade que estd ocorrendo (v.14-36). Da i  

resulta a cornunidade, nurnerosa em batizados e criativa na prdtica da partilha e 

cornunh5o (v.37-41 +42-47). Esta rnesma rnerndria da intensa vida cornunitdria 6 

rnencionada no final do capitulo 4 (4,32-35). De resto os capitulos 3-4 rnostram na 

prdtica o que 6 o evento do Espirito. i cura de enferrno, na gratuidade, nZo por 

"ouro e nern por prata" (3,6). Esta partilha gratuita rerjne o povo, e 6 entendida corno 



provoca@o pelos senhores dos poderes. Nasdes e imp6rios; como o exprime 4,27, 

se voltam contra esta comunidade no Espirito da partilha, amizade,-aconchego. Sim, 

as "na~des se enfurecem" (4,251. 0 context0 liter6rio acentua oposi~des. Discipulas e 

discipulos estariam "embriagados" (2,13). As autoridades ficam "contrariadas" e 

"recolhem ao c6rcereU, "interrogam" (4,2-7). 

Desse jeito e pior se lida com os pobres por estas terras latino-americanas. 

Comunidades vivem conflitos, com os de dentro das igrejas e os de fora. 

Lemos estes capitulos 2-4 em ambiente de controv6rsias. 0 s  dois capitulos 

deixam claro que o redemoinho do Espirito suscita conflitos dentro e fora da 

comunidade. 

E viva a comunidade 

Nosso trecho especifico - 2,l-13 +42-47 - realsa a comunidade, a igreja. Ai  

culmina o capitulo 2 e este 6 o alvo do capitulo 4: .a comunidade. A novidade, que 

ocorrera com o servo sofredor Jesus (3,13), e o evento do Espirito se afunilam para o 

comunit6rio. 

E isto n%o 6 s6 o que agora se passa, em pentecostes. Esta perspectiva vem 

dos profetas; representados aqui por Joel. De longa data vem a expectativa do Espirito 

derramado em especial sobre escravas e escravos (Joel 3,2). E agora, nestes dias 

especiais, galileus s%o tornados pela forca do Espirito de Deus. 

Pentecostes reline estes galileus e, como diz Joel, escravas e escravos, jovens 

e velhos. Assim, o Espirito faz comunidade, dando valor a'quem n%o 6 dado valor. 0 

Espirito vai dando forca a partir de baixo. Este seu jeito precisa ser considerado. 

A isso se junta a dimenszo da diversidade. Falam-se as linguas de todas as 

culturas. No tempo do Espirito n%o se impde uma lingua s6 para todas as culturas, 

fato que aconteceu na conquista e colonizac%o tamb6m do Brasil e continua 

acontecendo com as linguas indigenas. Ao fechar a fala, ao impedir as palavras de 

negras e de negros, de indias e de indios a diversidade do Espirito ficou arranhada, , 

desarrumada. 

E esta diversidade, de que testemunha 2,l-13, 6 diversidade justamente da 

cultura perseguida, proibida, afastada. Estes versiculos n%o v%o pelas estradas da "pax 

romana" mas da paz dos povos diversos, principalmente dos pequenos e seus dialetos. 

Bem que dizia Dom Pedro Casald6liga: "Deus fala dialeto". 

Linguas eram identidades. A f6 em Cristo celebra identidades diferentes e 

parceiras no caminho. Por isso, este capitulo 2 culmina precisamente no delineamento 

da comunidade, de suas pr6ticas concretas, supostamente "pequenas", e justamente 

por isso centrais, vitais. 

Eis que assim um "pequeno" acontecimento em um "pequeno" grupo em 

Jerusal6m toma dimensdes internacionais, mexe com as "naqdes" (2 , l l ;  4,27). 



Estes tres capitulos de Atos s io  rnesrno impactantes. Estio confados de mod0 

viva, drarndtico. Poderiarnos direr que aqui "se estd fazendo a Biblia". Cornecem'os 

por um testemunho desta Biblia feita. 

Biblia se faz 

E bem verdade: Biblia se 16. Mas faz-se tambem, nos circulos biblicos, 1 3  

espalhados por ai. 0 s  circulos biblicos de Ilh6us, na Bahia, contam o seguinte: 

~ n t e s  de mais nada nos reunimos para nos preparar para a primeira etapa do 

Curso de Monitores, no sul da Bahia. Nesta reuni id tomamos consciencia da dura 
realidade de nho terrnos dinheiro para 13  participantes. Dai  surgiu uma chuva de . 

ideias de corno fazer para obtermos recursos, levando-se em conta que o compromisso 

era de todos. 

Primeiro, surgiu a ideia de um bingo onde todos os participantes sairiam no  

comercio a pedir premios, corno tambern todos venderiam as cartelas. Mas s6 isso 

ndo bastava. Foi preciso sairmos em busca de cerveja e refrigerantes grdtis, para 

venderrnos juntamente corn urn sarapatel em que cada participante contribuiu corn 

os ingredientes. Foi realizada urna feira de artesahato, festival de pipocas, de geladinho, 

feira de cacareco, balaio natalino. Com'isso, adquirimos recursos para participar.do 

Curso, algumas farinhas e rnanutencdo da Kornbi que nos transportaria ida e volta a 

Valenca. Desde jd repetimos que todos os participantes do Curso trabalharam 

ativarnente e mostraram seu interesse em crescer na palavra de. Deus [Boletim Fif6 

n0.231 

Desse e de outros mil  rnodos os circulos biblicos vho dando um jeito, 

"convocando a comunidade", corno diz Atos 6,2. Leern a Biblia. Aprendem-na. Fazem- 

na. Anirnados por esta experiencia vamos aos Atos, em seus capitulos 5-6. 

. . 
~e las5o  corn o s  capitulos 2-4; 

Parece haver uma relac;io intentional com os capitulos 2-4. Aqueles corno 

que idealizam os primeiros passos das comunidades. 0 s  dois resumos, 2,42-47 e em 

4,32-35, reforcam esta tbnica: aquelas primeiras cornunidades eram mesrno bonitas. 

E a oferta de Barnab6, que tudo deu i comunidade, justamente confirma,, na prAtica, 

o que aqueles resumos diziam. 

0 s  capitulos 5'6 tern certa pretensio de p6r o outro 'lado, r e a l ~ a n d o  

dificuldades.internas, principalmente em torno do poder. 

Na vida dos orixds tdmos uma bela hist6ria a este respeito. 



A vitoria do  papagaio 

Descreve a antiga histdria que o sol, a lua, o fogo e o papagaio estavarn reunidos 

em luta pelo poder, urn querendo ser mais do que o outro. 0 papagaio foi o ~jnico 

que fez o eb6 (=oferenda) deterrninado. 0 s  outros disserarn que ndo havia coisa 

nenhurna que lhes pudessern rnodificar as feis6es. Tendo o papagaio feito o eb6, os 

outros irnediatarnente rnudararn de lugar. Houve rnuita chuva, a tal ponto que apagou 

o fogo e a ternpestade, corn todos os seus horrores, fez escurecer as nuvens. 0 grande 

vencedor foi o papagaio que, ernbora tenha se rnolhado rnuito, ndo perdeu a cor 
1 4  encarnada que existe em sua cauda. (JOlio Santana Braga, Contos afro-brasileiros, 

Fundasio Cultural do Estado da Bahia, 1980) 

0 poder do papagaio 6 mesmo inspirador. Tem cor e poesia. f a fonte a 

inspirar nossas hist6rias dos Atos. 

Comunidade em lutas 

As autoridades n i o  suportam as comunidades. Este 6 um lado de suas dores. 

0 outro 6 que, internamente, surgem desencontros e desacertos. 

Continuam, A semelhansa dos capitulos 3-4, as perseguiqjes das autoridades. 

At6 aumentam. No capitulo 7 chegam a seu auge, com o martirio de EstevZo. 

0 s  apdstolos s%o presos. As autoridades simulam interrogatbrios. Subornam 

testemunhas. Mas apesar de toda esta sua fo r~a,  tem medo do povo. 

Mas, os ap6stolos n i o  recuam, ao contrdrio, avansam. Fora-lhes proibido 

falar, mas eles n%o se intimidam. Seguem com seus milagres e mantem sua presensa 

em meio ao povo. 

At6 hd certa intencionalidade neste confronto com as autoridades. Pois, ap6s 

serem milagrosamente libertos do circere, os ap6stolos voltam a fazer justamente o 

que motivara a sua prisio. Hd ai  firmeza de confronto. Nestes sentido precisa ser 

entendida a afirmasao: "Antes importa obedecer a Deus do que aos homensU(5,29). 

N%o 6 uma frase para recuar, mas para avansar no confronto com as autoridades 

opressoras! 

Mas osproblernas s%o tamb6m internos. Perspectivas contririas se desenvolvem 

dentro da comunidade. 0 livro de Atos dos Apdstolos nos falard muito a respeito 

destes desencontros intracomunitdrios. Crupos com perspectivas distintas passam a 

opor-se, a excluir-se mutuamente, a denunciar-se. As cartas de Paulo nos dar io muitos 

outros detalhes a respeito. 

Aqui nos capitulos 5-6 estas desavensas internas sZo apresentadas pela primeira 

vez. Certamente assumem um sentido paradigmdtico em relas%o ao que ainda vem 

no livro. 0 s  problemas enfocados hi30 de ter funs20 exemplar. 

E eis que s io  muito concretos! 0 s  problemas com os quais a comunidade 

sofre s%o quest6es bem especificas, imediatas, cotidianas. 



No comeqo do capitulo 5 o problema 6 o poder do dinheiro. 0 campo vendido 

por Ananias vira dinheiro e este se apodera dele e de Safira. Torna-se mais poderoso 

que o comunitdrio, que "a alimentacio didria de quem mais precisasse 2 medida de 

suas necessidades" (2,451. Diante deste poder do dinheiro sucumbem ambos e a 

comunidade se abala. Ao inv6s do belo poder<do papagaio, assume-se o poder da 

moeda forte. 

N i o  6 muito diferente o problema evocado no capitulo 6. Se bem que o texto 

atual talvez nem.queira fornecer grandes pormenores dos problemas enfrentados, 6 
claro que i s  vilivas estava sendo negada a comida. 

Quest6es muito concretas estavam na ordem do dia. E foram sendo 

solucionadas, 0ra)afirmando-se a validade do caminho comunitdrio (capitulo 5), ora 

criando-se novas tarefas para que as vi~jvas recebessem seu piocde cada dia (capitulo 

6 ) .  
, . . . . . . . 

Em todo o caso, a solu1$5o foi comu'nitdria. ~m 6,; -7iss0 chega 'a ser acentiado 
. . 

com especial dedicacio: "con"ocarah a"comunidad6" (v.2). E a i  nB comunidade d6s 
discipulos, de " homens e mulheres" (5,14) busca-se as solusdes. 

0 s  poderes que matam (campos, dinheiro, concentraqio) n i o  crGern no  

comunitdrio. Juntam para poucos. Na comunidade dos discipulos e discipulas o Espirito 

junta urn caminho conjunto. Por isso tamb6m estes capitulos 5-6 n5o deixam de 

expor os problemas internos e nem os consideram imprdprios corno preparaqio para 

a histdria que segue: a do martirio de Estevio. E que o comunitdrio 6 mesmo frdgil, 

martirial. 

ISSO 6 como se acontecesse em nosso meio, ontem e hoje ... 

A policia chegou ... 

Salvador, Bahia, 17 de dezernbro de 1826. Urna tropa de cerca de tn'nta hornens 

se dirige para as rnatas do Urubu, no Sitio Cajazeiras, perto da capital, para destruir 

urn quilornbo. 0 rnotivo pelo qua1 a policia e a Divisdo Militar se sornarn aos capitdes- 

do-mato para este ernpreendirnento 6 a suspeita de que os quilornbolas "prerneditavam 

apresentar urna revolugdo na cidade" unindo-se aos nagds que rnoravarn na capital. A 

tropa enfrenta cinquenta escravos aquilornbados, arrnados de "facas, facGes, lazarinas, 

langas e rnais outros instrurnentos curtos" e abre fogo. Apds algurna resistGncia, parte 

dos quilornbolas aproveita a noite e foge para se reorganizar. Nessa ocasiao foi presa 

a escrava Zeferina, de arco e flecha na rndo, que lutou bravamente antes de ser 

subrnetida. Muito provavelrnente ela estava na lideranca do qui1ornbo:"a rnaior 

autoridade da Bahia na 6poca, o presidente da provincia, referiu-se a ela corno "rainha". 

Apds o ataque, a policia iniciou a repressdo e as batidas nas rnatas e casebres 

prdxirnos ao quilornbo. As autoridades encontraram assirn rnateriais que denunciavam 

ligagdes corn o quilornbo e corn o culto do candornbl6. E fora de dDvida que os 

quilornbos "tinharn corno centro diretor do rnovirnento urna casa charnada Casa de 

Candornbl6, prdxirna ao quilornbo, dirigida por  Antdnio de Tal. Da Casa de Candornble 



estendia-se uma estrada que a ligava ao quilombo e pela qua1 ambos se comunicavam" 

. Al6m de roupas cheias de sangue foram encontrados instrumentos de culto, uma 

coroa com enfeite de bDzios, contas de vidro de diferentes cores, panos, torsos e 

varinhas pintados predominantemente de vermelho. 

A l iga~do candomble, quilombos e levantamentos de escravos era comum na 

cidade de Salvador, tanto para a policia como para os cidaddos. Estar ligado aos cultos 

africanos era motivo de prisdo por suspeita ligacdo com as insurreicdes. "Nagbs que 

faziam cerimbnias a seus deuses 'pagdos', os orixa's, eram denunciados algumas vezes 

para a Policia, por vizinhos". [Heitor Frisotti, Comunidade negra, evangelizaqho e 

ecumenismo, em Cadernos de Pesquisa nO. l ,  Salvador, 19921 

Negras e negros nho deixaram de ser "caso de policia".. o que dizem as 

estatisticas no Brasil; basta considerar que entre os diariamente assassinados a maioria 

C composta de negros el n%o poucos, sho mortos por m%os policiais. TambCm nem de 

longe cessou a falta de respeito 2 religizo do candomblC de parte do  senhorio 

colonizador; em termos teoldgicos o candomblC ainda C massacrado. 



SUBS~DIOS PARA ATOS DOS APOSTOLOS 8-9 

Atos 8-9 celebram gente nova nas igrejas: samaritano, etiope, Saulo, Dorcas, 

homens e mulheres. Fala-se de sua acolhida nas comunidades. Por isso, vamos comecar 

com um acontecimento que conta o que se passou em Santa Luzia, num dos circulos 

biblicos que existem entre n6s. Chico mudou ... 

Biblia com valentia 

Aconteceu no sertdo da Bahia, uns anos atrds, num lugar chamado de Santa 1 7  

Luzia. Tivemos nove meses sem chuva. Nos primeiros dias de dezembro 6 que ela veio 

com toda a f o r p  e encharcou a terra vermelha. No dia de Santa Luzia, o pessoal da 

aldeia se dirigiu d capela. Padre Luis, rec6m-chegado da Itdlia, caminhava e conversava 

no  meio da turma, quando ouviu um tiro seco de revdlver. Chegando perto, constatou, 

aliviado que a vitima fora uma cobra enorme que saira da moita. Chico, um moGo da 

altura de um Colias, guardou a arma e seguiu caminho. Todo mundo sabia que ele 

andava armado dia e noite e que ndo vacilava em tirar a arma em qualquer briga. 

Um ano mais tarde. Sob o c6u estrelado, de todos os lados, lamparinas vem se 

aproximando da casa de Chico e de Noemia. 6 a reunido do circulo biblico. Fala-se de 

Mois6s e da sua cabep dura em aceitar o chamado de Deus. "Pessoal" - entra Chico 

na conversa - "quem diria que comigo foi a mesma coisa. Ha' pouco tempo atrds a 

minha arma assustou o padrezinho italiano: hoje a minha ljnica arma 4 a Biblia". "E 

corn esta vivemos mais felizes", se apressa a acrescentar Noemia. Chico e Noemia 

haviam ingressado no movimento biblico. 

Hoje Chico 6 um lider estimado e querido em Santa Luzia. Com os jovens 

levantou um barracdo, hoje uma casa, para fazer reuniBes da comunidade, hospedar 

quem estd sem abrigo. Nesta comunidade os lavradores plantam e colhem os frutos da 

terra em mutirdo, conserta-se estradas e prepara-se as festas todo mundo junto. 

Ninguem mais tem medo da valentia do Chico, mas, ao contrdrio, corn ele no meio 

estdo descobrindo o valor da valentia da Palavra. 

Tais experihcias nos animam a ler a Biblia. Ela transforma! o que vemos 

nos Atos. 

Em novos lugares 

0 s  capitulos 5-7 tGm lugar em Jerusalem. Nisso se distinguem dos capitulos 

8-9. Estes contam cenas que se deram em novos locais, em especial na Samaria, mas 

inclusive para al6rn: em Darnasco, em Jope. At6 mesmo a Eti6pia 6 mencionada. Esta 

amplia~%o dos horizontes relembra o comeso do livro: 1,8. 

Contudo, n i o  se trata de novos espasos que s5o ocupados. Ao menos n i o  no 

sentido que conhecemos esta ocupa~%o/conquista de espaqo pelo cristianismo na 

America Latina. 0 que est6 em jogo s%o novos sinais que aparecem em novos lugares. 

0 evento do Espirito Santo faz-se sinal. Inclusive dialoga intensivamente com as 



realidades peculiares em cada lokal: em Samaria com SimZo, no caminho com o 

etiope que descia deJerusal6m. Em um e outro caso, a palavra 6 anunciada de mod0 

diferente, respeitoso. Por isso, a obra do ~ s ~ i r i t o  Santo "at6 os confins da terra" (1,8) 

niio 6 uma luta por espaso que visa destrocar quem por Id se encontra, mas um novo 

sinal de vida plena. 0 evangelho, no Espirito, 6 como aliment0 nas culturas, n%o 

como a espada que nos quis matar, nas conquistas. 

Em meio a estes dois capitulos, que testemunham do Jesus Messias que sinaliza 

liberdade, destaca-se no presente quarto estudo biblico o encontro de Filipe com o 
1 8  etiope (8,26-40) e o de Paulo com ressurreto (9,l-19). 

Acolhidos em comunidade 

lmpressiona como dinheiro e poder marcam as cenas. Sim%o quer comprar 

as b@nciios do Espirito. E nisso experimenta os poderes da morte. 0 etiope 6 

"superintendente de todo o tesouro" (8.27). Poderosos se creem no direito de mandar 

perseguir (9,1.14,21). Mas, vida niio leva jeito quando manda a tal prata ou quando 

a autoridade se arroga o direito de decretar "exterminio" (9,21). c que "prata e ouro" 

(3,6) n i o  tern poder onde brotam os sinais do Espirito. c precis0 ter em mente esta 

tembtica de prata e prepot$ncia, que perpassa nossos capitulos. 

lgualmente impressiona a insistencia com que se fala das comunidades de 

"homens e mulheres". Ela estd em 8,3 e 9,2 (e tambem em outras passagens, como 

em 5,14). Em 9,41 as viljvas siio destacadas na comunidade. As comunidades do 

Jesus Messias s io  sinais novos por este seu cardter inclusivo, tambem para os de fora. 

0 etiope (8,26-40) estd no caminho e o continua. 0 encontro com Filipe 6, 
pois, uma cena no caminho, lsso parece merecer destaque. Tem ate algo de simb6lico. 

Referimo-nos a que j6 estd lendo Isaias. E jd vem de Jerusal6m, onde, como 

eunuco e estrangeiro, tinha seu lugar de acordo ao prenljncio de Isaias 55,l-10: o 

eunuco tem seu "memorial" em Israel. 0 etiope estd, pois, no caminho. 

No encontro com Filipe, a Escritura se abre ainda mais: o escravo mencionado 

em Isaias 53 6 o Jesus, crucificado e ressuscitado. Neste sentido, Jesus 6 escravo. 

Neste encontro entre o "superintendente de todo o tesouro" e Jesus, este escravo, 

crucificado e vivo, abre-se nova vida, dgua de batismo para o etiope. 

Saido das dguas, ele "foi seguindo seu caminho". 0 caminho n%o ficou 

mudado, mas o andar novo, de olho no escravo Jesus, Filho de Deus. 

Este mod0 de testemunhar da transformas20 em Jesus o Messias 6 relevante 

porque ajuda a evitar que se queira desfazer os caminhos jd feitos: o etiope jb I@ nas 

Escrituras, aprendidas em Jerusal6m, e isto nZo Ihe 6 tirado. Segue como veio, se 

bem que no novo horizonte do escravo sofredor, Jesus Cristo. 

Bem outra 6 a histdria de Saulo, transformado em Paulo (9,l-19). A i  sim h6 

uma quebra radical com o passado, com a perseguis50. Querer "exterminar" outros 

(v.21) a mando de autoridades (v.1) 6 um caminho invidvel. NZo se pode continus-lo. 



Ai  6 precis0 "cair em terra" (v.4). Poder de morte n5o leva 2 vida,negras e negros 

sabernos disso. S6 se pode mesmo 6 desejar o fim dessas mdquinas de morte, cqmo 

a escravidPo. 0 fara6, Id no Gxodo, sucumbiu no fundo do mar ( ixodo IS ) !  

Mas, o capitulo 9 nPo s6 dd realce B transformas50 profunda da vida de 

Paulo. lgualmente nos chama a atensPo para seu acolhimento na comunidade. Alids, 

este 6 o assunto de toda a segunda parte do capitulo. Ananias o chama de "irmGo" 

(v.17) e o cura. E batizado e alimentado. Discipulos "descem-no pela muralha" de 

Damasco (v.25). Barnabe leva-o aos apdstolos (v.27). Inclusive sua viagem a Tarso 6 
encarninhada por eles. Paulo nPo s6 muda pessoalmente de rumo, tambem se insere 

"nas igrejas"(v.31). 

A Biblia conta muito de tal acolhimento comunitirio. E que Biblia nPo s5o s6 

folhas, sPo pessoas, iguas, alimentos. A Biblia da vida 6 a que se faz aliment0 (Ezequiel 

3 ,3 ) .  

Biblia corn festa e comida 

Conta-se de uns missiondrios: 

Forarn evangelizar,, com o objetivo de levar a salva~30. 

Abriram sua primeira igreja. Tinharn aprendido a falar a lingua local e 

convidaram a popula~do do lugar para i r  d igreja. Cornpareceram quinzb pessoas. 

Quando o serv i~o religiose terminou, dirigirarn-se' rapidamente d entrada do templo 

para ouvir as primeiras rea~8es do povo. Quando eles perguntaram se voltariam no 

prdximo dorningo, a resposta foi urn ndo bem claro. Ao perguntarem por que nso, as 

pessoas responderarn que estavam acostumadas a prestar culto de outra maneira. 

Disseram que deveria ter sido abatido um boi, ter havido arroz e rnuita comida e 

bebida, que deveriam ter sido tocados os tambores, com dan~as e cantos. Afinal, 

Deus os amava. E estavam cientes deste amor, porque Deus lhes dera suas vidas; dera- 

lhes os filhos e as filhas; dera-lhes o sol e a lua, a chuva e a colheita, as roupas e a 

cerveja. 

0 s  missiona'rios sairam de la', pensando que ndo tinham sido compreendidos. 

Encontramos nessa experiencia missiondria vdrios detalhes significativos que 

nos colocam no cerne da questPo: Estamos acostumados a "prestar culto de outra 

maneira - deveria ter havido arroz e muita comida e bebida e deveriam ter sido 

tocados os tambores, com dancas e cantos". A primeira vista, parece que faltaram 

virios elementos, se assim podemos falar. Mas, olhando com maior profu'ndidade, 

podemos talvez concluir que para as pessoas que participaram dessa celebra~50 "faltou 

tudo"! Nada ou quase nada da vida deles tinha entrado no serviso litdrgico. Nada 

tinham oferecido, partilhado, trocado. 

Biblia estd ligada 2 comida. 



SUBS~DIOS PARA ATOS DOS APOSTOLOS 10-1 2 

Festa e culto 

Caruru 6 comida tradicional baiana. Al6m de fazer parte da culin6ria baiana, 

esti ligada ao culto afro-brasileiro que todos os anos 6 oferecido ao Santo no m$s de 

outubro. 

A comida no culto tem uma dimensio do sagrado e comunit6rio. Para se 

fazer um caruru, 6 preciso a par t ic ipa~io da comunidade. Sem ela 6 quase impossivel. 

Morei numa comunidade em que no m$s do caruru todos eram mobilizados: 

crian~as, jovens, adultos e velhos, homens e mulheres. Todos sdo importantes nesta 

drdua tarefa. Quem vai fazer as compras? 0 que vai ser comprado? Quem faz a lista? 

Quem vai trazer as compras? 

Sdo essas perguntas que ddo o inicio ao movimento para o trabalho. Vai 

aparecendo gente de todo canto. Feitas as compras, agora 6 o fazer. Precisa-se de 

gente para cortar o quiabo. E vem gente para matar e tratar os galos e as galinhas, para 

catar o feijdo e o arroz, e colocar de molho. Faz-se o acaraj6 e o abard. Descasca-se a 

cana e 6 cortada em pedagos. Na cozinha se faz de tudo o que 6 de cozinhar. Vem 

quem vai mexer o vatapd e o caruru para n i o  embolar, nem pegar no fundo da panela. 

E a comunidade participa, cada um com a sua possibilidade no trabalho, com 

muita alegria e satisfa~do. 

Depois da partilha do trabalho 6 chegado o grande momento da festa. i preciso 

que a casa ou o barracdo esteja cheio de gente. Come~a  a festa com a manifesta~do 

dos Santos e finaliza com a partilha da comida. Ninguem pode sair sem comer. E 

todos comem. Ndo 6 preciso convites. Todos estdo convidados e a festa s6 termina 

quando tudo termina. 

~a religiio afro n i o  h i  culto sem comida. Festa 6 culto. Sim, comida 6 aliment0 

pleno. 

Partilha, palavra e miss50 

Na comida se revelam atitudes profundas. Na caminhada biblica latino- 

americana esta relaqio entre comida e Biblia se mostra mais e mais intensa. Lemos a 

Biblia nas mesas e cozinhas el ao mesmo tempo, a Biblia tamb6m nos Ie. Revela o 

que se passa no c o r a ~ i o .  E ai lembramos de uma hist6ria que aconteceu na periferia 

de Salvador, em Pau da Lima. 

Num encontrdo de forma~do biblica para missiondrios leigos, tudo tinha sido 

previsto. 0 encontro tinha sido programado para 75 pessoas. Cem "quentinhas" 

(almo~os) tinham sido encomendadas, la ser bom demais! Mas o Espirito que parece 

gostar de aprontar e cornplicar as coisas, nesse dia soprou forte. Foi chegando o 

pessoal de todas as comunidades, at6 encher o saldo. Cento e cinquenta homens e 

mulheres, e 25 crian~as. Como resolver o problema da comida? Vai dar para todo o 

mundo? 



Foram convidas algumas pessoas de cada comunidade para tratar do assunto 

e ver como partilhar o almogo. Umas falaram assim:"Nbs encomendamos, queremos 

nossas quentinhas!" Outras disseram:"N8s vamos partilhar. Todo mundo come junto 

e ninguem vai sair com fome". Decidiu-se pela partilha. Todas as pessoas, em especial 

as criangas, receberam o seu prato. Comida sobrando, urna beleza! 

No fim do alrno~o, chegam mais tres jovens, dois rapazes e uma moga. Param 

Jiante do portbo. Alguem fala com eles - "VocGs, querem o que?" - "Queremos comida; 

estamos com fome!" 

Na cozinha ainda tinha sobrado duas "quentinhas". E a partilha fez experimentar 

mais urna vez o milagre da vida. Esse milagre que tantas mulheres veem realizar-se, na 

hora do meio dia, na pr6pria casa. 

Na leitura da Biblia, descobrimos que Deus nos oferece a sua palavra, o p i o  

de cada dia e abre o coras%o para todo o tip0 de fome: de p i o  e de justisa! 

Passemos das "quentinhas" de Pau da ~ i m a ,  para Cesareia, para a casa e a 

mesa de Cornelia. Ld estd soprando uma brisa'suave que vai se tornar um vendaval 

(1 0,44-46; 11  ,I 5) como aquele que acontecera no dia de pentecostes (2,l-13). 

Aderir ou perseguir? 

Em parte, continuamos nas proximidades dos locais mencionados nos capitulos 

8-9. As cenas se d i o  em CesarCia, lope, Jerusalem. E, em parte, situamo-nos muito 

alem, em Antioquia (1 1 ,I 9-30), que a partir do capitulo 13 passari a' desempenhar 

um papel importante. 

Nos capitulos 10-1 1, o evento da palavra entre judeus e nio-judeus C o assunto, 

exemplificado nas experiencias na casa de CornClio. 0 capitulo 12 trata da perseguiq50 

de cristios a mando de Herodes. Entre as duas partes temos cenas em ~n t i oqu ia ,  

onde se anuncia o evangelho aos "gregos" (1 1 ,I 9-26), o que corrobora o acontecido 

nos capitulos 10-1 1. E temos a cena da profecia da seca (1 1,27-30). Esta profecia 

leva a que a comunidade de Antioquia envie uma ajuda a Jerusalem. Estabelece, 

assim, os primeiros sinais de unidade entre as novas comunidades e de origem em 

Jerusalem. 

A primeira vista parece estarmos diante de dois temas diferentes, um nos 

capitulos 10-1 1 (comunidades entre gentios) e outro no capitulo 12 (persegui~des 

sob Herodes). Mas, de fato, os tres capitulos tratam de autoridades, nos capitulos 10- , 

11 sob urn enfoque (CornClio adere A igreja), no capitulo 12 sob outro (Herodes 

persegue-a). H6 ai  duas posturas opostas por parte do senhorio em relasgo ao 

evangelho. 

Nos capitulos 10-1 1, que agora enfocaremos, principalmente 10,l-48, o 

assunto predominanie e a acolhida da palavra entre os nio-judeus. 



Urn evangelho que e reivindicado, n i o  "trazido" 

H i  a i  muita repeti~i io. E o que inclusive tem continuidade no capitulo 11. 

Repete-se para dar reforso, para valorizar. Afinal, este capitulo 10 leva como tema 

uma das questdes fundantes das comunidades do Espirito: nelas pessoas sem origem 

judaica tinham pleno acesso! 

Repete-se, particularmente, para assinalar, para fazer aparecer as coincid@ncias 

e os encaixes. A impressionante novidade, ou seja a de que "tambem os gentios 

haviam recebido a palavra de Deus" (1 1 ,I), foi provocada pelo prbprio Espirito Santo. 

6 dele esta ops%o. 0 estilo l iteririo do capitulo 10 dd espaso a que nbs leitores e 

leitoras o percebamos. Repeti~des e coincidencias s%o os recursos literirios que passam 

esta ideia. 

Quem muda de opinigo 6 Pedro, se bem que ele j6 estivesse neste caminho. 

Quem se hospeda em casa de curtidor, jii estd rompendo com as leis de pureza. N%o 

foi f i c i l  que Pedro mudasse! Foi convencido pelos caminhos do Espirito, peta 

hospitalidade do curtidor, de Corn6li0, por vis%o e pensamento. Foi-se "dando conta" 

(1 0,34). Acolhidas e comidas derim-lhe novas ideias. Muitos sinais apontam na direqio 

desta nova decisgo em pro1 dos gentios. De todo modo, no capitulo 10, Cornelio e 

sua casa s%o decisivos na conversso de ~edko.  

Na casa de Cornelio ocorre um pentecostes, em meio aos n%o-judeus. Este 

dom do Espirito ndo desconecta as pessoas de suas relasdes com o judaismo, em que 

Cornelio j i  estava inserido (10,2). Ele 6 "temente a Deus" e tambkm soliddrio com 

os necessitados. 0 Espirito que abre novos horizontes n%o apaga caminhos jd andados. 

Casas hospitaleiras e mesas compartidas foram por onde passaram estes novos 

caminhos. De t%o decisivos que foram, merecem mais um destaque especial atravks 

do que segue. 

Urn divisor de aguas 

Atos 10,l-18 6 o maior trecho narrativo da obra lucana e tem funs50 chave. 

0 livro de Atos narra o testemunho missionirio "a partir de Jerusal6m, por Judeia e 

Samaria, at6 os confins da terra" (1,8). ~ ; n  nossos capitulos, testemunho e palavra 

chegam a Cesareia, centro. do poder romano na Palestina e lug& decisivo para a 

passagem para alem dos limites de Israel (1 1 ,I 9-20). Estamos num divisor de iguas. 

0 assunto vai ser retomado por Pedro no capitulo 15 onde ilumina e indica os caminhos 

de Deus, o conhecedor dos corasdes (1 5,8). 
* 

Assistimos a um quadro de grande beleza e riqueza. 0 texto 6 muito bem 

tecido, ariiculado em visdes que se sucedem e re interconectam. Hd, como viamos, 

muitas repetisbes, apresentadas intencionalmente para destacar, dar enfase, para que 

nHo ;air; a menor dljvida sobre o que se quer dizer. Um dos aspectos que se quer 

afirmar, justamente para reforsar o que vem sendo dito desde o comeso do livro, 6 

que as comunidades s%o experi@ncia de partilha de p io :  "partiam o p%o de casa em 

casa e tomavam as suas refei~des com alegria e singeleza de coras%o" (2,46). Portanto, 

nestes nossos capitulos t%o chaves aliment0 e mesa t@m funs50 central. 



Cozinha e mesa fazern a diferensa 

Casa e comida formam parte das coisas aparentemente mais corriqueiras e 

sem importancia. Por6m, estamos diante do cerne da quest5o. Na casa, cozinha-se a 

vida. A hist6ria dos povos passa pela cozinha. S6 as pessoas intimas t@m acesso a ela. 

Cozinha e mesa s5o espaqo de intimidade, na Biblia e na cultura negra. 

Na casa de Cornelia cozinha-se o futuro da miss5o: at6 Jerusal6m chega o 

cheiro! "Entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles!" (1 1,3) - 6 disso que 

um grupo acusa a Pedro. Na mesa nos juntamos, mas tambem corremos o risco de 

nos dividir, quando nZo nos concedemos a comida, 'uns aos outros, umas 2s outras. 



SUBS~DIOS PARA ATOS DOS APOSTOLOS 13-1 5 

Novas e importantes decisdes 
Il 

Parte das cenas do capitulo 9 transcorre fora de Jerusalem; t$m lugar em 

Damasco, Lida, lope. 0 s  capitulos 8-9 jd se situavam na dispersfio. 

A partir do capitulo 10 sHo enfocados os temas colocados por esta presenca 

de comunidades na dispersHo. Novos lugares resultam em novos enfoques. A questHo 

candente 6 a que surge com os nHo judeus que passam a integrar as comunidades 

(capitulos 10-1 1). 

A partir do capitulo 13 novos debates siio realsados. Siio trazidos A tona pela 

atuaqgo de Paulo e Barnab6, em novos locais. As questdes se afunilam para as relaqiio 

das novas comunidades em novos locais constituidas por outras pessoas corn a 

comunidade de origem, em Jerusal6m. No capitulo 15 tais desencontros estiio no 

auge. 

As controversias eram realmente bdsicas. As decisdes a serem tomadas, outras 

e fundamentais. 

Questdes vitais 

A caminhada das comunidades de Atos dos Apdstolos estd marcada por um 

crescer de encontros e desencontros bem reais entre os grupos culturais diferentes 

(capitulo 15). Chama a atensgo a coragem de enfrentd-10s (v.22). Comunidades se 

envolvem (v.2-3.22). AnciHos e apdstolos procuram discernir onde sopra a vida e se 

encontra a salvasHo para os de perto e os de longe (v.1 I), sem distinqiio de pessoas, 

como o prdprio Pedro proclamara diante de Corn6lio (10,34-35). 

Estamos diante de um ponto crucial. Circuncisiio sim, circuncisiio niio? 0 s  

que chegaram da Judeia ensinam: "se nHo vos circuncidardes segundo a lei de Moises, 

niio podereis salvar-vos" (1 5,l). 0 conflito 6 frontal. Mexe com as rafzes da vida. 0 

conflito 4 vital para as comunidades e para a missHo. Vdrias posiqdes A procura de 

S O ~ U S ~ ~ O  (v.5-21). 

Ontem e hoje 

Tamb6m hoje no encontro com a cultura negra, colocam-se questdes 

fundamentais: o africano pode ser autenticamente africano e autenticamente cristzo? 

Podem ser reconhecidos vdlidos a religiHo tradicional africana e o culto dos ancestrais, 

dos antepassados? Na religizo tradicional africana os ancestrais siio a fonte vital. 

A re levhc ia  significativa dos ancestrais, em toda a vida da pessoa, da 

comunidade e da religiHo, fica clara em dois depoimentos pessoais. 0 primeiro 6 da 

Mae-de-Santo do Terreiro I / @  Ax6 Op6 Afonja' (Salvador-BA), M2e Stella de Oxossi: 

"0s ancestrais sHo o ponto bdsico de nossa religiHo". 0 segundo 6 de um te61dgd 

bispo africano: "a quest20 do culto dos antepassados deveria ser considerada com 



bastante seriedade. 0 culto dos antepassados desempenha um papel muito importante 

na vida do meu povo: Na vida, tudo estd ligado aos antepassados. 0 nascimento de 

uma crianqa; a doenqa, a sorte, a fortuna, a riqueza, o matrim6ni0, o divertimento, 

etc.Em todas estas.situaq6es 6 invocada a intervenqzo dos antepassados. Aos crist2os 

da Africa deveria ser consentido venerar com liberdade e abertamente os pr6prios 

antepassados, como parte integrante da sua vida crist2, de mod0 que possam ser 

crist2os autenticos e africanos autenticos." (Bonifatius Haushiku-) 

0 s  antepassados moldam a vida em todas as suas dimensdes, por isso s2o 

ponto chave da evangelizaq20 e miss20 nas culturas africanas. 

A experiencia religiosa dos orixds, aqui em Salvador, estd profundamente 

relacionada com os antepassados. A vida de cada um, hoje, est i  inserida na dos 

antepassados. 0 s  orixds fazem experimentar esta comunh2o com a tradiq20. Para 

poder sobreviver, na escravid20, foi fundamental poder estar enraizado neste mundo 

dos antepassados. Afinal, o mundo de entio, o da escravidzo, era insuportdvel. E a i  

os antepassados na forma do convivio com os'orixis eramlsio resisthcia, esperaqa. 

Dito isso, continuemos a observar as questdes vitais em jogo em Atos 15 

Diferenqas de convivio 

Este capitulo 6 mesmo vital em Atos. Para sua compreensio 6 preciso olhd-lo 

de vdrios ingulos, o que aqui, obviamente, n2o se poderd fazer. 

Em circulos biblicos nestas terras latino-americanas este capitulo 6 muito 

querido. Pessoas t6m dito: "Viu, a comunidade resolve." Por pior que sejam os 

conflitos, a comunidade reunida sempre acha um jeito! "S6 que estd faltando a i  a 

mulher!" E 6 mesmo. Parece que neste encontro decisivo n2o aparece a mulher. Fala- 

se de "ap6stolos e presbiteros". Ainda assim a mulher terd estado, pois menciona-se 

a igreja de Jerusal6m. Mas quem escreve nosso capitulo jb In20 a ve'. De todo modo, 

aqui a comunidade 6 peqa chave na soluq2o do conflito. Ela acolhe. Cria o espaqo 

para que as diferenqas se encontrem e se reconhe~am em sua validade. 

Hd diferen~as. No v.2 fala-se de "contenda e n5o pequena discussdo". Houve 

"grande debate" (v.7). As diferenqas se referem i circuncis20, parte da lei de Mois6s. 

Em amor i s  comunidades nascidas entre n2o-judeus abdica-se desta exigencia. 

Prevalece o intuit0 de n2o ."estabelecer distinG20" (v.9). 

El em amor i s  comunidades surgidas entre judeus, se exige liberdade com 

respeito a tradiqdes especificas, como as de n2o comer "carne de animais sufocados" 

(v.20-29). 

Ambas as partes sdo respeitadas. H6, por assim dizer, dois grupos "vitoriosos". 

Uns n2o se sobrepdem a outros. Ambos v2o aprendendo uns dos outros. Ambos 

podem continuar a viver, a viver com alegria. 

Hd que considerar que este capitulo 15 representa uma forma peculiar de 

contar. Afinal, as diferen~as eram ainda maiores e agudas. Basta ler as cartas de Paulo 



para ver qu5o intensivos eram os conflitos nas comunidades. No evangelho e nas 

cartas de lo50 transparecem as polemicas internas ainda mais impactantes. Aliis, de 

acordo com Gdlatas 2 o desacordo entre Paulo e Pedro parece ter sido nada amistoso. 

Neste ambiente de discordsncias, nosso capitulo 1 5  promove encontros. Aproxima 

opini6es. 0 capitulo 1 5  6 um conto para a paz. 

Lido em Salvador, Bahia, este capitulo 15 6 animador: ajuda a n%o temer as 

diferen~as; 6 um canto de paz. 

Comunidade em conflitos 

AS vezes 6 como se nestas nossas terras houvesse dois jeitos de ser igreja. 

Numa n%o h6 conflito. Pois I6 em cima, 16 no alto das estruturas tudo 6 "resolvido" 

em "favor" do povo das igrejas. Noutra a gente mesmo resolve. N6s, as comunidades 

nos sentamos, aprendemos a nos escutar, decidimos, caminhamos, em meio a 

divergencias e a conflitos. 0 novo jeito de ser igreja, 6 a comunidade decidindo. 

Marcos era o lider da comunidade Boa Esperan~a, na periferia de Salvador. 

Nas reunides, ultimamente andava tenso e chateado. Por vezes desabafava: "viver em 

comunidade 6 dificil demais!" 

Assim falava, mas ndo percebia que sua maneira autoritdria de levar as reunides 

da comunidade afastava sempre mais gente. Fazia tudo sozinho. 0 s  outros eram calados, 

ficavam apiiticos. Com o tempo uns at6 boicotavam o trabalho de Marcos. A 

comunidade foi se dividindo; passou a ser um grupo de briga. Parou tudo: "0 melhor 

mesmo 4 cada um cuidar de sua pr6pria vida". As crian~as foram ficando sem a sua 

refei~do comunitdria. A briga ficou maior que a fome. 

0 s  cultos sobraram como h i c o  lugar sem briga e como algo de respeito. 

Foram umas mulheres que tomaram a iniciativa; na celebra~do convidaram todo mundo 

para uma reunido. Oraram muito pelo encontro. Aconteceu no sdbado de aleluia. E 

foi de discussd~, viu? Cada qua1 pds para fora ressentimentos e raivas. 

Enfim, viu-se que muitas questdes ndo passavam de probleminhas de fa'cil 

solu~do. Eram desentendimentos pessoais. Podiam ser evitados. Para isso foi nomeada 

uma comissdo, o domite da Paz. Depois se propds retomar o Sopdo da Crianga. Foi 

tirada uma comissdo, a Comissdo da Sopa. At6 mesmo se fez urn pequeno relat6rio do 

encontro para ser entregue a todas as pessoas daquele bairro, sob o titulo Documento 

da Esperan~a. 

Depois da reunido, as conversas se foram prolongando ... Seu Demerval mandou 

sua versdo: "Cd entre n6s existem grupinhos demais. A gente precisa se respeitar. Ai a 

coisa dd jeito". Dona Ama'lia entrou: "Tern mais. Urn grupo ndo 6 urn lote a ser 

defendido, ningu6m podendo entrar. ~ a m o s  abris as portas!" 6 tamb4m a hora de 

Amanto: "Costei. Temos que colocar tudo no seu lugar. Primeiro as criangas! Mas, 

tambr3m precisamos ajudar quem vem chegando para nossa vilinha. Estd ai chegando 

um casal do interior. Quem ajuda fazer o barraco no outro sdbado?" 



Comunidades tGm forqas "escondidas". Levam-nas a ser criativas. Acham 

soluqbes. Deste jeito vamos experimentando a brisa e a obra do Espirito. 

Mais recentemente temos encontrado um novo desafio no caminho das 

comunidades. Ainda n i o  encontramos uma luz forte e clara para iluminA-lo, mas 

vemos a necessidade, a "precision como diz o povo, de encontrar encaminhamentos. 

Encontros, desencontros 

Nestes ljltimos anos a relaqio entre comunidades de terreir0.e comunidades 

de base estd na ordem do dial no Brasil. 

Esta relaqio, no meio do povo, vem de longe. N i o  e nada novo. Novo 6 que 

cada vez mais 6 colocada sobre a mesa. N i o  se ignora o assunto, n i o  se fala a baixa 

voz. Circula, de mod0 honesto. JA n%o fica encoberto. E isso 15 um enorme ganho. 

Abrir os olhos 6 melhor que querer tap6-10s. 

Nos encontros intereclesiais, em nivel nacional, algumas cenas foram ate 

bastante debatidas, como naquele encontro, em que estavam presentes, em um mesmo 

palco, representantes de igrejas e de religides indigenas e afro-brasi1eiras.-Mas, tal 

imagem j6 n%o C algo isolado, coisa s6 de autoridades religiosas. Faz parte do cotidiano 

das pessoas. Nas ruas e no trabalho, nas casas e nas vizinhari~as, convivemos el 

tambCm, aprendemos uns com os outros. 

N i o  de trata. de misturar sem criterios, mas de diferenciar e aprender a, 

modestamente, olhar a vida de lugares novos, do lugar do outro. 



Biblia se I@ na vida, para que tenha mais vida, tanto a Biblia quanto o dia-a- 

dia. Este jeito 6 que dd gosto A receita. Digo receita, se bem que esse jeito nem 

receita 6 .  Pois, o mod0 de fazer esta mistura - Biblia e vida, vida e Biblia - isso ai cada 

qual, cada comunidade precisa descobrir de sua maneira, em seu lugar respectivo. 

Mas, em nossa experiencia estd dando certo, resulta em coisa gostosa isso ai de i r  

fazendo a Biblia em meio 2 vida. 

Lavadeiras lutando do jeito da Biblia 

0 Movimento das Lavadeiras aqui em Salvador teve inicio uns treze anos atrds. 

Comecou porque o Espirito quis. Uma lavadeira no subljrbio ndo aguentou ficar calada. 

A exploracdo pelas patroas era demais. luntou umas outras lavadeiras: chorar juntos 

pode ajudar a sonhar. A luta estava comecada. Foi assim. 

Estavam reunidas para refletir sobre a Biblia, quando por acaso juntaram-se a 

elas duas pessoas ativas do Movimento popular. As conversas foram se aprofundando. 

Organizar todas as lavadeiras tornou-se urna meta ao alcance. Naquela 4poca havia, 

sb em Salvador, umas 60.000 lavadeiras. 

Nas reunidks, as lavadeiras insistiram em ndo repetir os erros de outros 

movimentos, por exemplo isso de p6r muito chefe. Umas poucas fazem as coisas para 

o restante que fica a descansar. As discussbes giraram em torno xdo trabalho, da md 

remuneraedo, das humilhac8es, da sobreviv6ncia. Surgiu a ideia da "tabela", urna lista 

de precos que cada uma podia exigir por trouxa ou por peeas lavadas. Todos os passos 

dados foram planejados em conjunto e depois executados. 

Havia patroas que ndo aceitaram a "imposicdo". Havia lavadeiras que ndo 

arriscaram exigir. Mas a grande maioria ficou na luta. 

A luta era pela sobreviv6ncia nua e crua, no inicio. Devagarinho as mulheres 

viram ser vitimas de uma s6ie de outras exploracbes: como mulheres, como esposas, 

como mdes, como negras. Cresceu a auto-estima, cresceu a coragem de afirmagdo na 

familia e na sociedade, cresceu a independ@ncia e a alegria de ser gente e de saber 

fazer histbria. 

As lavadeiras organizaram oficinas: teatro, cursos de alfabetizacdo, d a n ~ a  afro, 

artesanato. Promoveram formas alternativas para aume.ntar a receita familiar, como 

pintar panos de prato, fazer flores. 

Assini fizeram a Biblia. Fizeram-se gentes: "Tenho orgulho de ser lavadeira". 

"Nossa profissdo vem do tempo da escraviddo, mas ela tem valor e dignidade". "Eu 

ando de cabefa erguida". 

Meninas sofrendo como meninas na Biblia 

Tudo comecou, quando o namorado de sua mde tambem passou a morar no 

barraco: Ai Vanessa ndo teve mais espaco. Perdeu seu lugar! A casa jd ndo era a sua. A 

vida ficou complicada demais com o homem Id dentro. 



Vanessa saiu de casa. Mas como sobreviver, sem emprego? €la mora.em Recife. 

Terra bonita. Terra tropica1:Terra frequentada por muitos turistas a procura de meninas 

e meninos. Seus corpos sdo usados para satisfazer gringo. Que chance tinha Vanessa? 

Comecou a vender a ljnica coisa que ainda possuia: seu corpo, sua beleza, sua 

sexualidade em troca do pdo de cada dia. 

Um dia, Vanessa encontrou novos amigos. Mudou-se para uma casa onde 

estavam muitas outras meninas. Estudou e se formou. Hoje trabalha como agente de 

saljde nas favelas, fala 2s meninas de suas experiencias. Avisa aos turistas:"Voc$s sdo 

benvindos aqui em Recife. Mas se quiserem fazer sexo, entdo tragam as mulheres com 

VOC~S!  " 

Lemos cenas da Biblia na vida. Paksemos Bs fotos que'teidi' na Biblia, essa 

que estd escrita. 

Cenas impactantes 

As cenas que seguern i reuniio em Jerusalem do capitulo 15 de Atos dos 

Ap6stolos s io  irnpactantes. Seu inicio, em 15,36-41, chama atensio, justamente 

porque, logo apQs os acordos de Jerusal6m, diferensas e "desaven~as" n i o  cessam: 

Paulo e Barnabe se separam. Nos caminhos das igrejas as pessoas sio, de fato, gente, 

com gostos e desgostos. lmpressiona esta transparencia do autor do texto. 

Al6m deste, outros aspectos chamam a atenqiio nestas cenas dos capitulos 

16-1 7, que inclusive continuam no capitulo 18. 

Hd esmero em respeitar as diferen~as, as culturas, os vdrios jeitos de 

experimentar a presenqa de Deus. 

Tim6teo 6 circuncidado "por causa dos judeus daqueles lugares" (1 6,3). A 

experiencia teol6gica judaica n5o 6 desrespeitada; at6 6 assumida. Lidia (16,14) 

tamb6m tem suas raizes na sinagoga e n i o  as abandona. 

Em Atenas, Paulo n i o  s6 fala de mod0 que seus interlocutores o entendam. 

Participa de sua cultura, por dentro. Hd tambem criticas, aos idolos imperantes, mas 

tamb6m 6 dada a devida acolhida A sabedoria ateniense. 

Em verdade, tamb6rn "a jovem possessa de espirito de adivinhaqio" n5o 6 

repreendida em sua adivinhasio. A cena e toda descrita contra seus senhores que a 

usam como escrava lucrativa. Em crise 6 posta "a esperansa de  lucro", n5o a 

adivinhasio. 

HA, pois, respeito, e acolhida inclusiva de diversas experiencias de Deus. 0 
Espirito Santo 6 um corasiio de abrigo. 

Outro aspect0 6 a marcante presensa das mulheres. Sobressai Lidia (1 6,14), 

a primeira a crer al6m da Asia. Em seguida, e n i o  menos significativa, a jovem escrava 

(1 6,16). Em 17,4, fala-se de "muitas distintas mulheres", el em 17,i 2 de "mulheres 

gregas de alta posiq3oW; 17,34 menciona Darnaris e 18,2 Priscila. 



Como se ve as igrejas continuam a ser de "homens e mulheres", como esta 

inclusividade 6 expressa no linguajar de capitulos anteriores. 

N i o  por Oltimo hd que apontar de novo para as autoridades. Prisdo e repressdo 

dos poderes, principalmente romanos, marcam o dia-a-dia. A truculencia policialesca 

serve para manter e impor os "direitos" dos senhores contras as libertaq6es provocadas 

pelo Espirito de Jesus, este que 6 "outro rei" (1 7,7).  

As cenas escolhidas para aprofundamento - 16 , l l - 15  e 16,16-26 - vivem este 

3 0 
cendrio de' modo- peculiar. 

"Entrai em.minha ,casaU . , . .  

H i  a i  um'a clara oposiqio, destacada pelo texto, entre as comunidades e os 

. senhores. Esta dimensio politica 6 mesmo forte. De um lado est i  Filipos, uma capital, 

com seus senhores, forsas de repressio, cdrcere, lucros. De outro lado Paulo com 

Silas e Tim6te0, junto a escravas, carcereiros. Nessa comunidade 'estio inseridas as 

, duas-cenas, a de Lidia ~e a da jovem escrava. . ,  . . . 

Falemos primeiro da cena em que Lidia sobressai (v.11-15). A beira rio, fora 

das portas que protegem os senhores, reOnem-se mulheres e os tres evangelistas. 0 
lugar, por certo, 6 sagrado, junto i s  dguas. Mas n i o  oficial. A i  "homens" e "mulheres" 

podem encontrar-se. Como em Joho 4, o espaso sagrado junto As iguas 6 capaz de 

criar um novo mundo, em que se forjam transgress6es 2s ordens estabelecidas. 

Lidia 6 uma das mulheres, da comunidade. Parece que n i o  6 bom pensi-la 

isolada. 

i trabalhadora. Estudos mais recentes contestam que se deva entend$-la'como 

comerciante, mas como trabalhadora em fabricar tecidos de pOrpura, serv i~o  duro, 

sujo. Lidia n i o  6 t i o  diferente da jovem escrava, do carcereiro. Sio pessoas que tern 

que fazer serviqos "sujos". 

H i  poesia em em,sua nova experiencia: "Deus Ihe abre o coraqio". Deus 

co-meqa por . abrigd-la. . 0 Esplrito Saoto .abriga-se na gente. Hospeda-.se nos 

caminhantes. . . .  

E "ela e toda sua casa" abriga os passantes, Paulo, Silas, Tim6teo. Sua casa - 
talvez um casebre de muito aperto - 6 de gente migrante. Ela era da Asia, estrangeira, 

pois, em Filipos. Casa de estranhos abriga estranhos. No desabrigo h6 muito abrigo! 

Mas, a casa fica sendo dela. Aqui, a casa da igreja n i o  6 casa de pai, 6 casa da 

mulher, da mie.  Tempos depois as coisas i r i o  se inverter: a igreja-casa vira outra vez, 
I 

em grande parte, casa patriarcal. 

, A outra cena 6 a da menina escrava (1 6,16-26). Nho chega a ser identificada 

pelo termo escrava. Mas, por ser posse de um senhorio, 6 escrava. 

Jd diziamos que nho s io  suas adivinhaq6es que 'a tornam tema. Mas o lucro 

que representa 6 que 6 posto em crise; o evangelho o desfaz. N i o  s6 "dava grande 



lucro" (v.1.6); tamb6m era depositdria de "esperanqa de lucro" ( ~ 1 9 ) .  E ai  que o 

evangelho da libertasio interfere. Cessa o lucro, cessando a enferrnidade, a possessho. 

0 "caminho da salvasio" 6 o firn dessa teia tecida de rnorte, de lucro. 

Quem evangeliza os evangelizadores 6 a jovem. Ela lhes dd identidade: s io  

feitos escravos de Deus. A menina escrava sintoniza com os evangelizadores, pois 

estes tambem s io  escravos, gente comprornetida corn os carninhos da liberdade em 

Deus. Seus gritos de muitos dias pdem Paulo e os seus em pro1 da liberdade. 0 

contrdrio do lucro 6 a mutualidade, n i o  a benevolencia. Por isso se precisa do grito, 

do clamor, na dor e nas cruzes. 0 grito junta escrava com escravos. 

Esta i r rup~ho  do novo, da "salvagio" @.I 7) vira "caso de policia", ch f ron to  

com o senhorio da capital. Segue-se a tortura, o a~o i te ,  o cdrcere. 

No corasio da capital estd o.cdrcere da tortura, estio os pordes da repressio. 

Bem o sabemos nas terras brasileiras, latino-americanas. 

Mas, nem cadeia resiste. Seus alicerces se v io l  suas portas se estouram, na 

forsa do Espirito. 0 carcereiro vira enfermeiro: "lavou-lhes os vergdes dos asoites" 

(v.33). 

E como se nossas vidas estivessern ai em meio a estas cenas. Sio-nos espelhos, 

luzes no carninho. 

Estas duas cenas s io  maravilhosas, inspiradoras que at6 conv6m olh6-las de 

novo, de outro iingulo, dando forsa A hospitalidade. 
% .  

Acolher a palavra e aceitar a hospitalidade 

Chegamos a Filipos, cidade principal da regiio da Maceddnia e tamb6m coldnia 

rornana. A missio chega via cidades. As viagens missiondrias, al6m de dar-nos a 

geografia da missio, oferecern-nos a teologia e metodologia' missiondrias. Vai-se A 

cidade, A periferia da cidade, aos lugares mais incriveis, fora das portas da cidade, 

junto ao rio ... Ld, rodeada de outras rnulheres, num sdbado, estd Lidia ... Escuta e 

Deus abre seu coraszo para acolher a palavra. Lidia torna-se visita acolhedora de 

Deus junto com a sua casa. Ela acolhe a palavra e acolhe os evangelizadores. A 

hospitalidade tem certo ar de sagrado. Recusar 6 coisa rnuito s6ria. Percebemos em 

Paulo, Silas e Timdteo alguns receios parecidos iqueles que experimentava Pedro 

para entrar na casa de Corn6lio. Por tres vezes tem que ser convidado, como que 

empurrado para aceitar a voz do Espirito (capitulo 10). Paulo e os seus acabam 

aceitando a hospitalidade de Lidia. "E forsou-os a aceitar" (1 6,15). N i o  poucas 

resistencias revela essa frase! 

Oferecer hospitalidade e aceitd-la comprometem. E entrar em intimidade 

maior. f entrar em comunhho. Ai  o medo estd i espr&ta, ontem e hoje. Mas 6 preferivel 

receber os encantos da hospitalidade, da fraternidade que vence fronteiras e encurta 

distsncias. S6 o Espirito ajuda a dar esses saltos arriscados e necessdrios. 



Em meio i s  comunidades essa prdtica da hospitalidade pode ser tocada com 

a mho a cada minuto do dia e da noite. A casa w torna corac;ho de mhe: sempre cabe 

mais um! Como naquela de Dona Maria, aqui de Salvador. Prometeu criar - al4m dos 

tres filhos pr6prios - outros sete. Quando a visitei, ela tinha quatorze !'filhos e filhas", 

sem contar os jovens que jd tinham casado e ido embora! 

O u  como nho lembrar aquele outro gesto, recente, durante a segunda 

manifestaqho do Movimento Sem Terra do Estado da Bahia, diante da sede dos 

respectivos 6rghos do governo, em Salvador. Por duas semanas cerca de mil pessoas 
3 2 - homens, mulheres e crianqas - foram apoiadas, sobretudo, pelas pessoas e 

comunidades da periferia: comida, visitas, conversas, remedios ... Em meio a esta 

labuta por terra e reforma agrdria, numa escolinha da periferia, meninos e meninas 

de Santa Rita, falaram para a professora: "Professora, o lanche de amanhh vamos 

levar ao Movimento Sem Terra!" Eis que a partilha e a f o r ~ a  teimosa dos pequenos 

derruba as cercas da cobiqa e da injustiqa. E bom hospedar, porque abre a vida para 

novidades. 

E nho estamos sozinhos nesta nossa experiencia de Biblia e de vida, de que 

injustiqa e "esperanqa de lucro" carregam em si a morte. Um conto do candomble 

nos fala de mod0 semelhante: 

0 f i lho de Oxala que se chamava dinheiro ( 8 ~ 8 )  

Hd muitos anos passados, Oxald teve um filho po r  nome 6w6,  muito 

presungoso e arrogante, a ponto de dizer a Oxald, seu pai e re;, na presenga de vdrias 

pessoas, que era tdo poderoso quanto ele, pois era acostumado a andar com a Morte 

e levd-la para qualquer lugar. 

Para dar prova disto, um dia ele saiu pensando como poderia trazer presa de 

qualquer forma a Morte, conforme tinha dito a Oxald, na presenga de todos do reinado. 

Nisto, ocorreu-/he a ideia de deitar-se em uma encruzilhada. Dito e feito, logo 

que encontrou uma, deitou-se nela ficando quieto, aguardando o:que poderia 

acontecer. 

As pessoas que passavam pela estrada e se deparavam com ele deitado ali na 

encruzilhada, diziam: - "Xi! como estd aquele homem ali, com a cabe~a para a casa da 

Morte, os pes para a casa da Molestia e os lados para o lugar da Desaven~a." 

'Depois de ditas estas palavras pelas pessoas que por ali passavam, e que ele se 

achou sozinho, levantou-se e disse: 

- "Entdo 'de ironia'jd sei tudo o que era preciso saber e conhecer. Estou com 

os meus planos jd feitos." 

E la' se foi ele direitinho para a casa da Morte. 

Chegando na cha'cara dela, comesou a bater nos tambores funestos de que a 

Morte fazia uso, quando queria matar as pessoas indicadas, 



Assirn, ele, que jd estava de posse de uma rede que tinha conseguido no carninho, 

ficou preparado aguardando que a Morte viesse a ele para reclarnar. 

Dito e feito, a Morte, ouvindo os sons dos tarnbores, chegou bastante apressada 

a firn de saber quern estava tocando. 

0 homem ow6 envolveu-a na rede e levou-a ao rnaioral Oxald, dizendo-lhe 

estas palavras: 

- 'Aqui estd a Morte que prorneti trazer em pessoa d Vossa presenca." 

Oxald respondeu: 

- "Vai-te embora com a Morte e tudo de melhor que possa levar do mundo, 

pois tu 6s o causador de tudo de bom e de mat. Suma-se daqui! Leve-a e pode passar 

a conquistar todo o universo." 

Por este rnotivo 6 que por causa do dinheiro todas as qualidades de crimes tGrn 

sido e continuarn a ser praticados. [Contos de Mestre Didi. Rio de laneiro, 1981, 

p.71-721 

t bom ter tais caminhantes no caminho que se trilha. Abrem horizontes que 

n5o fecham os que se conhece. Atrapalhar tais caminhantes co.mpantieiros seria como 

ficar em cegueira. Por isso ... 

Deus caminha por nossas ruas e praqas 

Ho je  como ontem, mulheres e honiens, jovens, adultos e c r i a n ~ a s  

experirnentam o encontro com Deus, com o rosto negro e feminino de Deus, como 

relata Ana Maria. 

"Varias vezes j6 nos encontramos para refletir as maneiras como o nosso povo, 

sobretudo as mulheres negras, vem reconhecendo o novo rosto de Deus. t o Deus 

Vida que se fortalece deniro de um context0 de morte. A agio deste Deus se mescla 

na asio de seu povo: Ele 6 como mulher tran~adeira que, enquanto tranca oS cabelos 

das meninas, rnant6m viva a cultura negra. Ele 6 a mulher menstruada que sangra para 

renovar-se, 'renovar-se para gerar o novo. Ele 6 a m i e  que pega nas rnaos dos filhos e 

os ensina a caminhar sempre. Ele 6 a av6 que doa seu tempo para recordar aos netos 

o nome do seu povo ao qua1 pertencem. Ele 6 uma mulher gravida que deu i luz os 

mundos, os Orixds, os povos todos. Ele 6 uma menina faminta, violentada, escravizada. 

Ele 6 uma jovern negra, guerreira e sensivelis dores do seu tempo. 

Este Deus da vida 6 a rnde dos nossos ancestrais, de nossos Orixds. f a rnde 

daqueles que se doarn pela justica, pela igualdade, e por  isso crernos que 6 rnde de 

)esus Cristo tarnbem. Esta visdo do Deus da vida veio percorrendo silenciosarnente os 

longos anos de sofrirnento resistindo ao genocidio negro, d falsa libertacdo, d 

evangelizacdo cristd distorcida, 2 miseria do povo. Porch, chegou o rnornento: o que 

foi concebido no silGncio da noite, 6 gerado no rumor do dia." [Ana Maria Sales 

Placidino, citado por Silvia Regina de Lima Silva, "Mulher negra: Mem6ria e desafios", 

em Agentes de Pastoral Negros, 10 anos 1983-1 993. S io  Paulo, 1993, p.411 



1. "0s ninivitas creram em Deus" - Milton Schwantes 

2. Vem, Espirito - Fdbio Laerth Tonello, Mariano Marchitiello, Milton Schwantes, Nancy Cardoso 

Pereira, Paulo Roberto Garcia, Roberto Natal Baptista 

3. Na voz das mulheres - Jane Falconi F. Vaz, Rosa Marga Rothe, Nancy Cardoso Pereira, Lori 

Altmann, Rossngela Soares de Oliveira, Tsnia Mara Vieira Sampaio, Elza Tamez, Genilma 

Boehler 

4. Jonas - Paulo Cesar Botas, Nancy Cardoso Pereira, Roberto Natal Baptista, Dario Geraldo 

Schaeffer, Sebastiao Armando Gameleira Soares, Paulo Roberto Garcia, Rolf Schuenemann, 

Mariano Marchitiello, Zwinglio Mota Dias 

5. "Miseric6rdia Quero" - Roberto E. Zwetsch 

6. Mulheres na pr l t ica da justisa e da solidariedade - lvoni Richter Reimer 

7. Histbria de Israel - Milton Schwantes . .  . 

8. Biblia e Ecologia - Paulo Roberto Garcia, lvoni Richter Reirner, Haroldo Reimer, Roberto 

Natal Baptista, Luis Mosconi, Ivo Storniolo, Fernando Bortolleto Filho 

9. IntrodusPo h leitura biblica - Milton Schwantes, Jane Falconi F. Vaz, Paulo Roberto Garcia, 

Roberto E. Zwetsch 

10. InterpretaqPo Biblica na lgreja Oriental Antiga - Duncan Alexander Reily 

11. Esperanqa na justisa - Haroldo Reimer . . 

12. A leitura biblica por meio do Metodo Sociol6gico - Uwe Wegner 

13. 0 julgamento da BabilBnia - Jose Adriano Filho 

14. 0 que importa 6 fazer caminho ... - Paulo Augusto de Souza Nogueira, Pedro Lima 

Vasconcellos, Luis Eduardo Torres Bedoya, Mercedes Brancher, Jo2o Cesdrio Leonel Ferreira 

15. Biblia e Ecume+nismo - M ~ l t o n  Schwantes, Agabo Borges de Souza, Mauriclo Waldman, 

Vilson Caetano de Sousa Jdn~or, Carlos Mesters, Paulo Augusto de ~o;za Nogue~ra 
. . , >  . 

16. Mulheres..,. e~periencias . , de uma caminhada - Ana Claudia Figueroa, , Wanda ~ e i f e l t ,  . , 

~ a r i ~ ~ u i i a  ~ucke r t ,  Jane Falconi F ~ a z ;  ~ a n c ~  cardoso ~ e i e i r a  
. .  , . 

17. Biblia e Negritude: caminhos de aproximaq5o - Vilson Caetano de Sousa JOnior, . . . Heitor . 

~ ~ i s o t t i ,  ~ a r c o s  ~ o d r i ~ ~ e i  da ~ i l v a  . . . . 

18. Uma mulher com deficiencia luta contra a morte social - Vera Marla lmmich 

19. "E lhes falava em parbbolas" - Pedro Lima Vasconcelos 

20. A forfa da solidariedade - 0 livro de Rute - Maricel Mena L6pez 

21-22. As crianfas e seus algozes herem, 'olah e explora~50: sacrificio de criansas em 

Israel e na atualidade - Vera Cristlna Welsshelmer , 

', . 23-24: Resistencia e Esperanqa - Jos6.Adriano Fi lho : 
. . . . 

> .  . . . , . . 
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