
EI)ITOR]AL

PRHPARE-SE PARA 0 IMPACTO!

0 coordenador deste ndmero de ``Estudos Bifl)licos"  me pediu para escrever a
{I|]resentapdo. Aceitei o corrvite e ne pus a ler os artigos. A primeira irxpressdofoi de
admirafdo, de surpresa, de espanto... afilnal foi urn impacto, urn cheque.I Sobre esta
impressdo rofleti e resoivi partir dela para avisar os amigos, leitores e leitoras, que
embarcaram como eu nesta viagem, que 6 a leitura de n. 61 de ``Estudos B{blicos" .

Qunndo o avido chega pr6ximo do destino, o piloto avisa tripulacdo e passa-
geiros:  "Preparem-se para a aterrissagem!''  A aterrissagem, hoje, 6 quase sempre
muito suave, mas ds vezes o impacto com o chdo 6 mais forte e un'ra pessoa desavisada
ou distra{da poderia bater com o rosto ra cadeira dafrenle, talvez machacar o nariz.
Se a aterrissagemfor sem o trem de pouso, como acortteceu ha pouco rurm aeroporto
dos EUA, o resultado pode ser urn impacto mais forte, urn desastre, e causarferidos
graves. ANisar que o impacto estd para acoyttecer nao evita o choque, mas pelo menos
prepara as pessoas, diminui o susto, permite toirar providancias para diminuir as
conseqtlencias ne gativas.

Se algu6m ndo gostar da comparacdo do avido, pense num carro ou num outro
ve[culo.  Se,  qunndo.estd andando,  de  repente  algu6m avisa  "Vat bater.I'',  muitos
passageiros lhe serdo gratos por estarem mats preparados para se proteger:.

Lendo este ndmero de "Estndos B[blicos'', tive voutade de gritar aos leitores:
`` Preparem-se para o impacto! " I;alvez ndo evitarei o choque, rnas deixarei os amigos

em alerta, atentos.

Eu ndo deveria ter ftcado impressionado com o impacto da leitura, porque este
ndnero de " Estudos Bifolicos'' foi pensado exatamente para ajudar os leitores de hoje,
que se aproxil'ram de B{blia e dos livros de explicacdo de texlo b{blico, a erifrehiar
com lucidez e tranqtiilidede o " choque cultural" .

E umfato que a nossa cultura ~ modos de pensar e de avaliar:, valores a serem
apreciados,  padr6es  de  comportamento  a  ser  seguldos,  formas  de  linguagem  e
compreensdo  de realidade - estd mndando  com uma rapidez extraordindria.  E a
grande novidade, com respeito ds culturas tradicionais, 6 que a cultura de hoje ndo
6  mais  urn sistema dnico,  com  referGncias  e  indicac6es  precisas.  A novidede  6  o
pluralismo,  a  diversiftcacdo,  a fragmentafdo.  A cultura  tradicional  impunha  ds
comunidades humanas urn padrdo de vida, urn modelo de conduta. Hoje, a cultura
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ndo  ilnp6e  mtlis  nach;  Oferece,  quase  coino  urn  supermercado,  IuNn  \itll.i('ilii{1c  de
referdncias, valores, comportamehios, opc6es, sensibilidades para a eJ^sctII,hu de cads
urn, para que o indiv{duo construa sun pr6pria idehiidade.

Esta situagdo ofeta tamb6m os cristdos e os leitores da Bfolia. A nossa sociedede
leva  a  exasperagdo,  ao  exagero,  a tendGncia que  emergiu com o  in{cio  da ldnde
Moderna (sac. XVI) para uma iuterpretacdo pessoal, subjetiva da Btolia. Com o risco
que dela fiquem para os leitores belas palavras hamanas, mas pouco de mensagem
que Deus quer comunicar atrav6s da Btolia.

Outro resultade da mudanca cultural e de difusdo do pluralismo 6 que o pr6prio
trabalho  ciertt{fiico  de  explicagdo  de  B{blia  se  torma  muito  r)rais  diversifiicado  e
levanta, junto com novas luzes e respostas, tamb6m novas interroga£6es, cuja resposta
correta demora a ser encontrada. Jd o documento da Pontiftcia Comissdo B{blica,
sobre"AlnterpretafdodaB{blianalgreja"',aralisava-eutrem6todoseabordagens
dos estudos b{blicos -treze diversos procedimentos hoje em uso na exegese.

Alguns desses m6todos e abordagens estdo chegando agora ao nosso ptrblico e
a primeira surpresa do leitor deste caderno sera encontrar muitas novidades.

Elas t6m em comum a preocupa€do de mostrar como a explicacdo da Btblia estd
relacionada fortemehie  com  determinados  contextos  culturais  e  que,  portanlo,  6
imprescindivel distinguir enl:re a `` mensagem_de Deus" , que a B{blia quer comunicar,
e as "palavras humanas" que a transmitem2. Em outras palavras, trata-se ~ para o
exegeta ou para o leitor de Btblia - de entender a mensagem de Deus atrav6s das
palavras hamanas, e portanto de entender bern essas palavras, rnas dando-se conl:a
de que elas  sao limitadas  e pobres e ndo se confundem com a mensagem que estd
dentro delas, mos que tamb6m as supera. Apegar-se a urra palavra da Bifolia isolada,
tomada fora do conjunto de que faz parte, seria como tentar compreender a vide e a
missdo de Jesus a partir de umfio de seus cabelos ou de ponta de uno unha.

Portanto,  as  abordagens - das  quais verernos  logo  os  exemplos - mostram,
muitas vezes, a fragilidade e a limitafdo dos palavras usadas na Bitt)lia e, ao mesne
tempo, ajudam a colher - para al6m dessa pobreza humana -a fonga e a riqueza de
mensagem que vein de Deus.

No  primeiro  artigo,  o  carmelita  Carlos  Mesters  vat  ao  centro  da  questdo..
apresehia o desofio de inculturagdo da fe cristd a partir da inculturafdo de Jesus ro
judatsmo  de  seu ambiente.  Assumiu o  que no jude{smo era justiga de  Deus,  mas,
preparndo pelo ambieute mats aberto da Galil6ia, abriu-se a corrvivencia com outras

I. Cf. PONTIFicIA COMISSAO BiBLICA.  A /#/cxprerafGo da BIZJ/J.ci "a /gre/.a (com urn discurso de S.S. Joao Paulo
11 de 23.4.1993), Sao Paulo:  Paulinas,1994,166 p.  (coleeao "A voz do Papa",134).

2. Cf. Dci. Vcrbtim 13: "Pois as palavras de Deus expressas por linguas humanas se fizeram semelhantes a linguagem
humana, tal como outrora o Verbo do Pai Etemo, havendo assumido a came da fraqueza humana, se fez semelhante
aos homens". Deus, nas palavras humanas da Bfolia, inicia aquele processo de "encamapao" na natureza humana
que se realizafa plenamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, o Verbo feito came.

i\IIIIIil.ii,N  r `|`til.Illil,N  I.i'li #itl,Nil,N.  ^t't)llliil  i'.Xt.Iilfili},A  tJ  IIitirwiiiiiliz.tlilt),N  ilu  `N()i.it'ilLlil.I jlltli!i-

I'il\   IIIilllli`i(III   illll]  .iiiliilt'il   ilt'   I.{'llililf!rii{t~ttl   {lt]s   cJ,xclulalt].s   cJ,   eirvitju  scJ!us  disc{[7tilt]s   cJ

Ili,NI.rilllltlN  ii  lihcii.1i!r  ii`s  i:t]ii.uiLit!ade,s,  na  sua  prdpria  cultura,  do  que  nessa  era
IIiltlJ{i'ilit)` "0 ai.dncio da Boa-Nova de Jesus consiste em tirar o vdu e reveha que o
I{t'illt) ..|dl estd presente em muitos aspectos da vida que estdo vivendo" .

(J ti;./t.go do/.eswc'rcz /ofecz# Ko#i.#gr.. "No mundo, nao do mundo. Meditapao sobre
.I\\'.`u` ® 'tt oulfural"  ndo trata diretamente do nosso problema, Inas assim mesmo dd a
I .llilv(I para compreendG-lo e resoive-lo. A mensagem de Deus se expressa em palavras
IIIIIIl{lnjas, mas ndo se reduz a palavras hamanas. Ela ``transcende''  (supera, trans-
I>III.ilu) as palavras que a contain. Assim a comunidade cristd vive no mundo, mos ndo
|It'I.{ence ao mundo, ndo se con,forrrra com ele, ndo se deixa dirigir pelo  "pr[ncipe"
IIt>.in mundo (que ndo merece -diz Konings -esse t[tulo nobre, pois 6 s6 o chofe das
.I.()r{cis do rral). Como permanecer unidos a Cristo vivendo neste mundo, tanlas vezes
liti.stil e perseguidor:, inimigo para sempre de Cristo e dos seus disc{pulos?  Esta 6 a
lilrefa de Quarto Ervangelho;  este 6 o projeto de Jodo. Ndo vou contar aqui como o
ill.rigo termina. Basta saber que 6 essencial, para coda urn de n6s, entender e praticar
(I fildelidade a Cristo, num mundo perverso ou numa cultura como a atunl, que se op6e
.I.I-tintalmente, em muitos poutos, a visdo cristd de realidnde.

0 Pastor Western Clay Peixoto ressalta a realidade e o valor dos stmbolos que
(ldo identidade a grupos e povos. Western Clay evoca os ``corflitos simb6licos" (que
.sdo conflitos  rears)  e  as  express6es  de  resistGncia na Bifolia. Depots do ex{lio e no
teinpo do helenismo, os judeus reconstroem seus sistemas simb6licos, adaptando-os
[i nova realidade. "A resistancia 6 esfongo de conservacdo da diversidade e didlogo
|iara resgatar o humano presente em toda expressdo cultural" . 0 artigo 6 urn pleito
a favor de resistancia ao meroado cultural da atunlidade, ndo ro sehiido de fecha-
inento ao mundo, mas de apelo a enriqueca-lo com nossa identidade, expressa nos
s[mbolos que a sustentam. A antropologia de identidade corfronta-se assim com urn
comportamento irrefoetido diante da Oferta ilimitade de nosso supermercado tecno-
16gico e cultural.

0 artigo de A{rton Jos6 da Silva ynostra o impacto hist6rico e os mecanismos
da heleniz;agdo no mundo b{blico, jd desde antes de Alexandre Magno. 0 paralelo de
nosso momento atunl com a "crise de helenizacdo" 6 multo signifiicativo. E o artigo
6 especialmente revelador por mostrar a penetrafdo do novo modo de se comportar
no cotidiano. Ndo sdo os grandes pensamentos que provocam unra mutagdo cultural
-esses vain depots -, rnas o cotidiano: o ex6rcito, a escola, os esportes... Viisto sob
este angulo, aquilo de que agora estamos tomando consciancia dave ter-se iniciade
em nosso ambiente ha muito tempo!

Outros artigos nos most:ram coma diversas culturas wierferiram ra compreen-
sdo de mensagem bit)lica, da "Palavra de Deus" . Pe. Jos6 Lviz Gonzaga do Prado
fo;7'2a coma cj*crmp/a, flo se4! aj~f[.go "Mudangas culturais e interpretapao da Bil)lia", a
texto de Fl 2,6-11, o famoso ``hino cristol6gico" . Ele rnostra que uma leitura desse



lox(a   li\iliiu   |7QJ,rs|iectlvti   me(ufr.sit:tl,   il.\s|7irtl(la   pela  j"ll()soy"Lu   gri:'HiL,   |IIItli'   I('1.   ,NQ!u
" charme" para os antigos gregos, mas deforma a intencdo de Paulo e `suu liicil,sagem.

Assim Jos6  Lulz primeiramehie  desmonta a  inlerpretafdo  corrente,  que  atribui  a
Paulo uma doutrina que s6 posteriormente serd desenvoivida pela consciencia cristd,
e depots demonstra quad 6 o lugar do trecho no contexto da carta paulina, recorrendo
ds formas literdrias dos judeus de 6poca e co pensamehio de Paulo a respeito de
Cristo " novo Addo" . Da{ resulta que o ``hino" 6 uma expressdo po6tica e sint6tica de
atitude fundamental de Cristo, que a comunidade dos cristdos tamb6m deve assunir:,
como Paulo jd tinha mostrado em Fl 2,1 -4. Em suma, o autor nos prop6e urra leitura
muito mats tocante e provocadora tamb6m para a nossa comunidade de hoje, mesmo
se isso nos obriga a renunciar ds Ofirmag6es metafrsicas sobre a natureza de Cristo
atribu{das por tantos a Paulo (e que devem permanecei:, mas com outras bases! ).

A cultura grega,  usada como  ``6culos"  para a leitura de B{blia,  6  posta sob
processo tamb6m por parte de Jaci,r de  Freitas  Farias,  mostrando - num artigo e
numa resenha - a  contribui€do  que  a  exegese  cristd pode  receber  de  urn melhor
conhecimento da cultura judaica e, particularmertte, de sun exegese bfolica.

A resenha do livro de Daniel Bayarin, " Israel carnal" , aponta como, no seio de
exegese  judaica,  criaram-se  desde  o  s6culo  11  duas  concep€6es  do  corpo  e  da
sexualidade: uma mats influenciada pelo helenismo, a cultura grega, que considera
o corpo unra prisdo de alma e tende a desvalorizar o corpo e a sexualidade;  outra,
mats coerenle  com as  ra{zes  hebraicas  da B{blia,  tern uma visdo  mats  positiva do
corpo e da procria€do. A exegese cristd acabou seguindo a primeira tend6ncia e, hoje,
teria vantagem em recuperar uma leitura mats autentica de B{blia (da Palavra de
Deus! ), adotando os elementos positivos e esclarecedores de segundfl tendancia, mats
tipicamente judaica, menos `` plat6nica" .

0 artigo, bern mats amplo, 6 uno apresentafdo do jndatsmo como ``base" daft
cristd. De intcio, o Autor se coloca a pergunta de muitos hoje: qual 6 a relafdo entre
as tres grandes religi6es monote{stas? A verdnde estd com o cristianismo, o juda{smo
e o islamismo? E responde com ul'ra histgrieta, bern ao gosto dos rabinos, atributda
a urn sdbio de Jerusal6m do s6culo XII. ± a hist6ria dos trds an6is, cuja conclusdo 6
que as trds grandes religi6es devem continuar a conwiver pacificamente, cada uma
procurando valorizar o hem de Deus que recebeu, at6 qu,e seja poss{vel julgar melhor
de autenticidade das tr6s ou aproximd-las da mesma verdede.

± esta tamb6m a conclusdo do artigo, formulada sinteticamente na frase:  "urn
caminho ensine o outro a estar no caminho de Deus" . Ou seja, agora, no tempo em
que vivemos,  uno religido  (por ex.,  o judalsmo)  pode  ensinar a outra (por ex.,  o
cristianismo) a viver melhor no caminho de Deus, corforme a vohiade de Deus. 0
didlogo inter-religioso nfio nos Ofasta de Deus; ao contrdrio, aproxima-mos dele. Na
leitura e interpretacdo de Blfolia o didlogo eutre exegese judaica e exegese cristd 6
vdlido e enriquecedor. Como ? Deixo co leitor a tarefa de descobri-lo lendo as pdginas
claras e coirvincentes do franciscano frei Jacir, irmdo daquele santo, Francisco de
Assis, que procurou o didlogo tamb6m com os fiilhos do lsld, os rrmculmanos.
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Ill.IiHu .s(ibre a  BI'bliti nil cl,ru {la Internet e uma resenha do livro do soci6logo Anton
MIIye!r,  "0 Jesus censurado" .

A tese  de  Mayer 6  mats  que  chocante:  o NT  "censurou"  Jesus  [censura no
Nt'Iilidodecontroleparaimpediradivulgagdo];ot{tulodaobra6ilustradopelacapa:
IIIiia cruz, com o crucificado `` censurado" , encoberto por tinta vermelha. Jesus viveu
t' j`alou  como  proletdrio  (no  sehiido  de  K.  Marx:   "un  ser  rebai.xado,.opri.mid?.,
uhalrdonado e desprezado" ), mas os livros do Novo Testamerito o " desproletariz;am" ,
IIi-io apenas porque o proclamam exaltado e glorif icado por Deus, mas porque teriam
iltlaptade sun religido a classe media e ao coriformismo politico, esvazi_ando _a c_argp
I.c'vbluciondria da pregagdo autentica de Jesus. Os culpados seriam sobretndo Paulo
{' Lucas, que terian reinterpretado o evangelho em funfdo das condi£6es de vide _e
tl(I  mentalidade  dos  comunidades  cristds  dos  cidades  gregas,  muito  diferentes  do
interior da Galil6ia onde Jesus atuou. Ndo 6 possivel aqui retomar toda a discussdo
{lo  livro,  que  Gruen exp6e amplamente  com grande  clarez;a e  de  cujas  conclus6es
€>sbogaumaprimeiraeprovis6riacr{tica.Provavelmenteserianecessdriodizermuito
llrais ou fazer uma crttica mats rigorosa. Sem desprez;ar os questionamentos muito
s6rios que o livro nos coloca, a partir de uma abordagem sobretndo "sociolingu{sti-
ca" , creio que a discussdo deveria ser ampliada. A t{tulo de exemplo, sugiro o recursp
a `` hist6ria dos efeitos do texto" ou, como os alemdes proferem, "Wirkungsgeschicl.-
te''3.  A  comunidede  cristd  primitiva,  idealiz,ada^no  relato  de  Lucas  (Of.  Atos  dos
Ap6stolos, cap.1-5), conservou ao longo dos s6culos umafoxpa revol_uciond.rig gut
wiayer parece subestimar, animando os movimentos cristdos mats radicais da_ 14ade
Media e Moderma ate o recente `` socialismo religioso" . E Paulo mostrou tamb6m na
hist6ria seu potencial explosivo face a comunidades cristds que tinham recaldo no
legalismo combatido pelo Ap6stolo. A abordagem pluri/transdisciplinar, que G_ruen
dofende, torrra-se efetivamehie uma necessidade urgente para alcangar o que o _Papa_,
no discurso a Pontiftcia Comissdo B{blica de 23.4.1993, descrevia como o ideal de
equiltbrioedemoderacdodaexegesecat6lica4.``Porque-afirmaoPapa=a_exeg?se
cat6lica ndo tern un rn6todo de interpretafdo pr6prio e exclusivo, mas [ ...] ela utiliza
todos os m6todes atuais, procurando em cads un a ` semente do Verbo' " .

Aamplitndeeadiversificagdoatuqldosm6todosedesopini6esnaihierpretapdo
da Bia]lia -estdo se tornand6 im6nsas! E o que Gruen mostra em seu artigo sobre `` A
Bfolia  na era da lnternet".  E #Go  se  frtzfcl  ape"czs  dc  z4m  cresc!.rmc#fo  gz4cz#fjfczf!.vo.
Trata-se de urn salto qunlitativo, de uma nova situagdo cultural, in6dita, em que a

3. Sobre esse tipo de abordagem, cf. o item C.3 do documento da Pontiffcia Comissao Bfolica citado acima, na nota I
(p. 64-66 da tradu¢ao brasileira).

4. Cf. o discurso de JOAO PAULO 11, especialmente items 13 e 14, nas paginas 5-24 da edicao brasileira do documento
da P. Conrissao Bfolica, citado acima na nota I, ou nas paginas 6-8 de L'Osscn/afonc Romano, edicao semanal em
portugues, 2 de maio de  1993.
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cat6lica. Gruen diz justamente.. estalnos num " novo espaco hermel.8utic()" . A nossa
cultura modifica as condi£6es de leitura e interpretagdo de Btolia. Para nos fazer
compreender melhor essa mudaapa (que vivemos, mos nem sempre de forma cons-
ciente, reflexa), Gruen compara a passagem atual - de escritura para a tecnologia
eletr6nica - a outra grande mudanca hist6rica, de onde surgiram a Bifolia e outros
Livros sagrados: a passagem da oralidade para a escritura, de tradicdo oral para os
documentos escritos, acess{veis tamb6m fora de relacdo direta com o portador da
trndicdo, fora de comunidade. A nova forma de  comunicafdo  e cultura abala os
fundameutos da nossa visdo da B{blia e, em particular:, a nossa coavicfdo de poder
chegar a umn ihierpretapdo `` equil{brade" , correta, do texto escrito. Hoje predomina
a variedade  dos  interpreta£6es  e,  dentro  delas,  a tentacdo  de  coda urn escolher
subjetivamertte  a  sua,  a  que  lhe  agrada.  Estaremos  nos  tornando  "como  ondas
agitadas pelo vento" (Tg 1,6)? Ndo, conclui Gruen, pots " sabemos em quem pusemos
nossa corifianfa"  (Of 2Tm 1,12). Mas acrescenta.. temos muito a aprender da nova
cultura,  tamb6m em termos  de  leitura da Btblia..  se nao nos prendermos  a textos
isolados,  mas  olharmos  para  este  conjunto  de  textos  diversos  chamado  Btolia,
perceberemos o quanto ela 6 polifenica e, tamb6m neste sentido, atunl. Ou seja: ndo
procuraremos  nos  agarrar a rna leitura unilateral e  dogmdtica de  certos  textos
b{blicos, mas prestaremos mats atencdo ao fato de que Deus, na Bifolia, fala de formas
diferentes, atrav6s de muitas vozes e instrumen{os. Ndo procuremos o canto de urn
solista ld onde Deus quer tocar unra sinfonia. ± o que a velha exegese rabtnica (de
que se falava acima, a prop6sito dos artigos de Jacir) tinha descoberto ha tempo.
Alias,  muito mais que a exegese rab{nica podemos  apelar ao pr6prio processo de
formacdo da Blfl)lia. Ela foi composta como uma sirfonia, ndo como urn tratado de
matemdtica. Nela ndo aprendemos leis etermas e impessoais, mas a comunicacdo viva
e pessoal com Deus, comunica€do que alcanfa seu ponto alto em Jesus Cristo, que
nos mostrou a face acolhedora e amiga do Deus que se ocupa em primeiro lugar dos
marginaliziados e exclu[dos. Comunicagdo humana fundamental, que nenhama Inter-
net pode substituir ou anular:.

0 cadermo, dizia no in[cio, provocou-me urn choque, urn impacto. I;amb6m os
leitores poderao fazer essa experiancia. Mos ndo culpem os aiAlores dos artigos. 0
choque vein do nosso encontro com as mudengas da cultura. Os autores nos ajudem
a sair do choque ndo rrrachucades, ryras prohios a viver com mats lucidez e coragem
nune nova atmoofera.

Alberto Antoniazzi
C.P. 417

30161-970 Belo Horizonte, MG
Tel. (03 I )375-2183
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