
JI1:#ULi 11: A CU[,'l`URA I)0 SEU ['OVO

Carlos Mesters

I. ` lm prob]ema que mos desafia

Hoje, no Brasil, muitas pessoas cat6licas freqtientam o candombl6. E o fazem
` 'i im naturalidade, sem problema de consciencia. Alguns criticam esta pratica e dizem:
I.( '`)mo 6 que se pode ser cat6lico e macumbeiro ao mesmo tempo? Isto 6 sincretismo !

M i,`tura de religi6es !" Mas o que 6 sincretismo? N6s, cristaos, temos muitos elementos
iht cultura e  das  antigas  religi6es da Europa na concepgao  da nossa doutrina,  nas
I.,`itress5es  da  nossa  liturgia  e  na  organizapao  do  poder jerfuquico  e  do  direito
I.Hii6nico. Temos tamb6m muitos elementos do modemo racionalismo europeu que
I i'{iz em si urn certo complexo de superioridade de que nossa sintese cultural ou nossa
`.ivilizapao 6 simplesmente "a civilizapao" ou, ao memos, a civilizagao mais perfeita.
Mi`s a cultura nascida no continente europeu nao 6 melhor nem pior do que a cultura
I]iLscida no continente africano ou latino-americano.

Cada povo vive e expressa, a seu modo, dentro da sua cultura, o seu relaciona-
mento com Deus.  A experiencia de Deus 6 uma .semente profunda, universal, que
itiilpita  na  raiz  da  humanidade.  "Tu  mos  fizeste  para  Ti,  e  o  nosso  corapao  esta
ii.requieto,  enquanto  nao  descansar em ti",  dizia Santo Agostinho.  Desta semente
liilsceram as arvores frondosas das religi6es, drvores bonitas, seculares, revelando a
iiqueza daquilo que o ser humano vive ou pode viver no seu relacionamento com
I)eus. Nestas drvores, nem tudo esta certo, nem tudo esta errado. Consultado pelo
ttutro Santo Agostinho, o da Inglaterra, a respeito de certas pfaticas religiosas pagds
do povo a ser evangelizado, o papa Greg6rio Magno respondeu nestes termos: "Nao
.`e preocupe!  Anuncie a Boa-Nova. Folhas secas vao caindo na medida em que as
novas vein brotando. Fapa brotar folhas novas pela chuva do Evangelho!"

0 sincretismo que deve ser condenado 6 aquele que, em nome de Deus, oprime
as pessoas e desumaniza a vida. Por exemplo, queima de pessoas pela inquisigao,
despacho feito mos terreiros contra as pessoas, batismo forgado dos negros nas praias
do Brasil, manipulapao da religiao pelos poderes ptiblicos, condenapao sumaria de
pessoas  ou  instituic6es  sem dan-lhes  o direito de  defesa,  etc.  Mas  o costume, por
exemplo, de colocar comida e flores nos utmulos 6 sincretismo? Santa M6nica, mae
de  Santo Agostinho,  o fazia,  e  o  filho nao  a condenou.  Pelo contrdrio!  0 Antigo
Testamento esta cheio de costumes deste tipo. Abraao, quando fez Alianea com Deus,
matou bichos dentro de urn rito pr6prio daqueles povos (Gn 15,7-20). E os costumes
dos judeus do tempo de Jesus: costumes alimentares, as normas da pureza legal, a
pr6pria circuncisao: eram sincretismo? Jesus os observou! E o que dizer do culto do
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carvalho praticado poi. alguns povos europeus, aceito e reconhccidt> |ii`l{ix mis``ion£-
rios irlandeses na 6poca da evangelizapao da Europa?

Acausarealdoproblema6outra.Vemdefora,dacensuraedaproibicao.Durante
muito tempo, o candombl6 dos terreiros era urn culto proibido e condenado. Participar
do candombl6 dava prisao! A religiao dos negros era vista como coisa do diabo, coisa
impura! No VIII Encontro Intereclesial, realizado em Santa Maria, diante da reapao
negativa de algumas pessoas contra a denrincia feita por Alb6rico, cat6lico e pai-de-
santo, uma negra dizia: "Voces, cristaos brancos, nao se esqueeam de que n6s, cristaos
negros, somos filhos da oz4fra ! E agora que estes seus filhos reclamam, voces recusam
a patemidade! Nao repitam o erro de Juda" (cf. Gn 38,I-30).

A pratica secular de tantos cristaos negros nos desafia e mos confronta com.os
nossos limites e com a nossa rna consciencia. 0 que fazer: continuar condenando ou
tentar acolher criteriosamente para descobrir novos caminhos? Vamos olhar para a
pratica de Jesus.

2. Jesus e a cu]tura do seu tempo

Jesus foi urn judeu fiel. Cresceu e se formou dentro da religiao e da cultura do
seu povo. A religiao dos judeus do tempo de Jesus tinha muitos costumes alimentares
e observancias rituais, pr6prios daquela cultura, que Cram vividos pelo povo como
expressao da vontade de Deus. E, de fato, o eramp¢rcz e/es. Pois a fe em Deus s6 pode
existir encamada numa cultura determinada.

Ao longo dos s6culos, todos estes costumes e observincias tinhani sido instru-
mentos  providenciais  para  o  povo  manter  a  sua  identidade  e  nao  se  perder  pelo
caminho. Muitos judeus deram a vida para nao transgredir, por exemplo, os preceitos
do sabado ( 1Mc 2,29-38), da circuncisao ( 1Mc 1 ,60-61 ), de nao comer carne de porco
(2Mc 7,1). Muitos dos que assim morreram Cram venerados como martires. 01ivro
dos Macabeus conserva a mem6ria de alguns deles: do velho Eleazar (2Mc 6,18-31 ),
da mac dos Macabeus com seus sete filhos (2Mc 7,I-41). A lembranea destes e de
outros matires animou a fe de muitas gerag6es. Jesus mesmo, durante toda a sua vida,
observou estes costumes e observincias.

Jesus foi fiel a cultura do seu povo. Foi tao fiel a ponto de fazer com que os
limites e os entraves desta cultura pudessem aparecer e estourar por dentro. E 6 por
isso, por ele ter sido tao fiel a tradieao e a cultura do sez{ povo, que a sua mensagem
6 tao unz.vcrsa/.J Pois, na raiz mais profunda e mais fiel de qualquer raga, cultura ou
religiao, existe a vida humana, o chao comum de todos os povos, onde Deus nos fala.
0 poeo, de onde todos bebemos! A cultura, a tradigao, 6 como urn caminho que cada
povo vai abrindo para chegar a este pogo e matar sua sede. Jesus foi ate a raiz. Ele
queria que a tradieao fosse novamente urn canal aberto para o povo descobrir o sentido
da vida humana. Ele ajudou o seu povo a ser mais/.«c7czt, mais fiel a si mesmo e, por
isso mesmo, mais humano.
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i i i.;iiilillll{) tki vidii` {) €t{ct)iitliL.  I '`tii I) .iuc tiiilui iic()llLcciilo no tempt) dc Jc*ut+. Collvivciiilt)

li ilit:I iuiti`` cm Nil/.ill.i``, Ilti iiitci.ior da Galil6ia, Jesus p6de perccber, por pr6pria cxpc-
iii^.iicii` c sofrimento, o``  ]imites e os entraves da cultura e da religiao do seu povo que
ii iipcdinm a vida de desabrochar e de frutificar. Foi o que ele denunciou e criticou.

Na Galil6ia do tempo de Jesus havia dois projetos em andamento, dois sistemas
th  vida contfarios  entre  si:  o  projeto  da religiao do  Templo  e da Lei e  o  projeto
lii`Iciiizante do govemo. Os dois interferiam na vida do povo, mas nenhum dos dois
i'i`,`r)ondia aos anseios do povo. Didaticamente, em forma de dez pontos, colocaremos
:itiui os pontos essenciais de cada urn destes dois projetos.

.I. Os dois projetos ou sistemas dentro da Ga]il6ia no tempo de Jesus:

( ) Projeto de religido do Templo e da Lei

I . 0 antigo desejo de ser Povo Eleito fez o seu retomo para dentro da Galil6ia na
i'`iiocap6s-exilica,atrav6sdeumalentaimigrapaodejudeus,vindosdoexilioedaJud6ia.

2. 0 povo vivia dentro do sistema do cla que protegia os indivfduos e as familias
:itrav6s da partilha, da lei do go'G/ e da lei do levirado.

3. Nas sinagogas, que comeeavam a surgir em todo canto, havia escribas e sabios
tiue ensinavam como viver de acordo com a lei de Deus.

4. 0 povo pagava os dfzimos para o sustento do clero, para a manuteneao do
tcmplo e do culto, e fazia suas romarias a Jemsal6m para celebrar as festas e pagar as
I)romessas.

5. Havia o grupo dos fariseus .que insistia na observincia da Lei de Deus e da
ti.adigao dos antigos, sobretudo da lei da pureza.

6. A insist6ncia na pureza legal fez surgir grupos e tendencias que pretendiam
.`er cada vez mais observantes que os outros e que, por isso mesmo, se combatiam e
*e exclufam mutuamente.

7. A insistencia na lei da pureza e do sabado produziu muita gente marginalizada
como pecadora. e como impura.

8.  Este projeto centrado em tomo do Templo e da Lei se difundia sobretudo
atrav6s  da  tradigao  familiar,  das  sinagogas,  das  festas  e  romarias,  dos  costumes
alimentares e rituais.

9. A sua observancia produziu uma consci6ncia fortemente nacionalista sobre-
tudo entre o povo do campo.

10. Na Galil6ia no tempo de Jesus, o sfmbolo deste projeto ou ideal tradicional
era sobretudo a cidade de Jerusalem, o seu templo e o seu sacerd6cio.
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0 Prt)jolt) he]leliiz;ante do G{)verm}

I.  0  ideal  helenista,  divulgado  atrav6s da po/I.s desde os tempos dc Alexandre
Magno, fez a sua entrada maciea na Galil6ia, sobretudo durante os Govemos de Herodes
Magno (37-4 ac) e de Herodes Antipas (4 ac a 39 dc), ambos muito fi6is a Roma.

2. Trouxe mudangas profundas na polftica agrdria em favor do latifundio que,
aos poucos, foi desintegrando o sistema fundialio tribal anterior.

3. Trouxe consigo toda uma classe de funcionarios que o implementavam e o
executavam, dele dependiam e atrav6s dele se enriqueciam.

4. Trouxe consigo uma tributapao maior sobre a classe camponesa e favorecia a
classe dos funcionfrios.                                                                                                                 ®

5. Nao tinha em si urn mecanismo de defesa dos direitos lesados dos camponeses,
que ficavam desprovidos de tudo.

6. Produziu explorapao, desemprego, dfvidas e empobrecimento, de que falam
as parabolas de Jesus.

7. Produziu revolta e resistencia por parte dos camponeses e, por isso mesmo,
repressao e perseguieao por parte dos romanos e de Herodes.

8.  Usava  a religiao  para  legitimar-se  diante  do  povo  cooptando  a  lideran€a
popular dos escribas e finseus e tentava criar novos mitos, como a Pax Romana e o
Imperador divinizado.

9. Divulgava-se na vida diaria atrav6s do com6rcio, da moda, da arte, atrav6s do
novo estilo da vida urbana.

10. Dentro da Galil6ia do tempo de Jesus, o sfmbolo deste projeto eram as cidades
de Tiben'ades e S6foris. Ao redor da Galil6ia havia mais de uma dezena de tais cidades
helenistas.

4. A mentalidade mais aberta do povo da Ga[il6ia

0 povo judeu da Galil6ia tinha uma maneira diferente, pr6pria, de conviver com
os nao judeus.  A Galil6ia estava cercada de cidades  helenistas, todas elas grandes
centros comerciais:  Damasco, Tiro,  Sid6nia, Cesar6ia,  Samaria e a Decapole, uma
regiao com dez cidades. Os judeus da Galil6ia tinham mais contato com os pagaos do
que os da Jud6ia no Sul. Os do Sul achavam que o povo da Galil6ia era relaxado. Pois
convivia com os pagaos. Tinham ate dado urn apelido: "Galil6ia dos pagaos" (Is 8,23;
Mt 4,15). A palavra "Galil6ia" significa "distrito". D!.sfrc.fo dos PczgGos.J

Na 6poca de Jesus, o povo da Galil6ia ja tinha uma conviv6ncia de mais de 700
anos com os outros povos, o que n5o 6 pouco. Em 734 antes de Cristo, a Galil6ia foi
ocupada pela Assfria e muitos dos seus habitantes foram levados para o cativeiro (2Rs
15,29). Doze anos depois, em 722, quando houve a destruicao de Samaria e o cativeiro
do seu povo,  outros povos foram colocados naquela regiao. Foi desta mistura que
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L{iu r.,ii :nil {i,` tt:iiiim.i`{mtiw (21{*  17,24-28).  I'tir i.`*t.,I).`j`idcu.`dt)Stilct}Iil`uiiiliiim gi,lill,I,
I ulii ,\f iliiitlit{\nti. Chiil"Lvam Jesus dc .`ul"`ritano (Jo 8,48).

I I:t\t:I  l{7]igii coiiviv€ncia com povos nao judeus trouxe uma experiencia impor-
liiillt. ii:mL tis habitantes da Galil6ia. Eles Cram mais abertos, mais ecumenicos que os

|iiih`ii*  tlt)  Sul.  Por exemplo,  Jesus  entra e sai da Galil6ia para as  regi6es  de Tiro e
`iiilt-tlii:I  (Mc  7,24.31),  da Decapole  (Mc  5,1.20;  7,31)  e de  Cesar6ia de Filipe  (Mc

}{„'r/).  I.iira ir ate Jerusalem,  ele passa pela Samaria (Lc  17,11). Andando por esses
lHt.,iii't.I todos, ele conversa com o povo (Mc 7,24-29; Jo 4,4), o que era proibido. Com
u iiii`,`iiiii naturalidade, o povo daquelas regi6es andava pela Galil6ia e era aceito pelo
I n iw tlc 1£ (Mc 3,7-8). Os anciaos de Cafamaum chegaram a intercederjunto a Jesus
iuu'iimcstrangeiro,cujoempregadoestavadoente(Lc7,4-5).Aarqueologiacomprova
`.hlH ilii,`tura do povo da Galil6ia com os nao judeus. Por6m, apesar de conviver com
I t,` +i,`.Iitios e de ter esta abertura, o povo da Galil6ia nao perdeu a pr6pria identidade.
N:-iu iibria mao da sua fe, dos seus costumes, da sua religiao. Jesus conversa com a
\iu"ii.itana, mas ao mesmo tempo lhe diz: ``A salvapao vein dos judeus" (Jo 4,22).

A conviv6ncia com os pagaos e o sentimento de liberdade do povo galileu Cram
luiili`, de conflito com as autoridades de Jerusalem. 0 Sul sempre tentou dominar o
Niil.lc, desde os tempos de Davi. Assim, no tempo de Joao Hircano (134 a 104 antes
ilt` { 'ii``to), muitos judeus do Sul migraram para a Galil6ia a fim de levar para la sua
lr  i`,  .`uas  observancias.  A lideranea religiosa de Jerusalem  achava que  o  povo  da
( :iilil6ia  era  ignorante,  que  nao  conhecia  a  lei  (Jo  7,49).  Identificava-o  com  os
hnmt`ritanos (Jo 8,48). E de fato, os galileus, na sua liberdade, mantinham uma certa
i`l'inidade com os samaritanos. Basta ver Jesus. Muitas vezes, ele acolhe os samarita-
iiit,` a os coloca como exemplo (Jo 4,7-42; Lc  17,11.16; 9,51-55;  10,29-37). Por isso,
ili`, Jerusalem vinham escribas para controlar a situapao e ensinar o caminho certo ao
iMtvo (Mc 3,22; 7,1). Urn processo parecido com o que aconteceu quando da "romcz-
;t/'`ici(..6o", no caso da nossa Igreja Cat6lica Romana, ou quando da missao religiosa
!uiglo-sax6nica, no caso das Igrejas Protestantes e Anglicanas!  E, pelo que parece,
t'uiiseguiram fazer a cabeea de muita gente,  pois Jesus ficou bravo e dizia a eles:
"Voces nao deixam o povo entrar no Reino!" (Mt 23,13). Por tudo isso, havia uma

limsao entre o Norte e o Sul. Poiem, apesar de toda esta tensao, o povo da Galil6ia
t.tmtinuava freqtientando o templo de Jerusalem, fazendo suas romarias, para pagar
tiuas promessas e obrigap6es (Lc 2,22-24; 2,41).

Foi neste ambiente mais aberto da Galil6ia que Jesus aprendeu a conviver com
`)so4cfros`eareconhecernelesovaloreafe(Mt8,10;15,28).Vejamosalgumasatitudes
tle Jesus que revelam a sua abertura ecum6nica.

5. Thes coisas que chamam a aten€ao na pratica de Jesus

5.1. A acolhida dado aos excluidos e marginaliz;ndos

0 que chama a ateneao na pratica de Jesus 6 a sua temura e o amor acolhedor
para com os pobres e excluidos do seu tempo, sobretudo para com os samaritanos. Os
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{lti`il{)I.i't:`   (),`   I.;iriticu*   c   {)I   .`itccrd{)tcs   dLL  €|lt)i`iL  i`Il.`iliilvnlll   l|lm   ii.   .iiiwiwlliinii. lm''

I)I.``t{tiMwii.  i|iic  clc.i  tinham  o  demt^)nio  e  quc  criLm  I)iiiiitlul'i.`.  (  )  iwi.iiiiili   I.``ii.   liil
iicii*iltlti  pt7I. clcs:  "Voce  e  urn  samaritano  e  tern o dcm6Iii`i!"  (,lu  H..lH)   ( )  iiu\w  tl`i`

Ii`i.I.Oil.ox do candomble 6 hoje, para muitos de n6s cristaos, o quc u.` .`iinHu il Hiiu\ t.I nm

I?in.iL (js judeus no tempo de Jesus. Durante s6culos,  aqui no Brasil, ti i'ullu vliillu IIii
^`.I.icafoidemonizadoesatanizado.At6hoje,muitagentediz:"Ecoisad`)ili`HM`uiiu!"

Qiiiilquer contato com o culto afro sempre foi condenado como pecado.

Jesusfazocontrino.NapafaboladbBomsamaritano,elecolocaumsamaritano
como exemplo para o sacerdote e o levita (I.c 10,29-37). Em vez de evitar o territ6rio
"impuro" dos samaritanos, como os judeus observantes faziam naquela 6poca, Jesus

imtra nas cidades e po-voados da Samaria, mesmo sem ser bern recebido (Lc 9,52-53;
Jo 4,4-5), e os samaritanos o reconhecem e lhe agradecem (Lc 17,15-16). Jesus puxa
conversa com a mulher samaritana, o que era proibido pelos costumes da 6poca (Jo
4,7). E conversando com ela, nao a condenou. Pelo contrdrio, foi a esta mulher da
Samaria que ele, por primeiro, se revelou como o Messias (Jo 4,25-26). Na conversa
com a Samaritana, Jesus colocou os pontos nos ii (Jo 4,21-22), mas nao disse que ela
devia abandonar a sua religiao. Ele chegou a conviver dois dias com os samaritanos
c  eles  reconheceram  em Jesus  o  Messias  que  veio  realizar  a  esperanea  do  povo
samaritano (Jo 4,40).

Jesus foi mais longe ainda. 0 Evangelho de Joao fala da visita que Jesus fez a
piscina de cinco p6rticos. onde curou urn homem, doente havia trinta e oito anos (Jo
5,I -9). Recentemente, os arque6logos descobriram naquele lugar urn balneario ptibli-
co, onde eram veneradas as divindades da religiao popular da 6poca, vindas da Gr6cia
e de Roma.  Era la que os pobres,  os coxos,  os cegos,  os  doentes, os excluidos se
amontoavam na esperan€a de obter algum beneffcio (Jo 5,3). Foi la que Jesus entrou
I)ara se encontrar com eles!

Jesus convivia e comia com pecadores e publicanos  (Mc 2,15-16; Lc 5,30) e
chegou a dizer aos chefes dos sacerdotes e aos anciaos: "Prostitutas e pecadores entrain
no c6u antes de voces" (Mt 21,31 ; cf. 21,23). Certa vez, quando estava jantando na casa
deSimao,umfalseu,defendeuumapecadoracontraopr6priodonodacasaqueoacolhia
(I.c 7,44-50). Jesus tocava em pessoas impuras, abrapava as criangas, chamava mulheres
parasegui-lo,participavadasfestasdecasamento,comiaebebiaapontodesercaluniado
como comilao e beberfao 0,c 7,34). A conversao que ele pedia das pessoas nao vinha de
uma imposigao ou de uma condenapao, nem de uma ameapa ou de uma advertencia
autoritaria, mas nascia de dentro das pr6prias pessoas, tocadas por este acolhimento
carinhoso e amoroso e por este respeito tao profundo que Jesus tinha e continua tendo
pelas pessoas, sobretudo pelas marginalizadas e excluidas.

5.2. 0 anincio de urn nova ano jubilar

Na 6poca de Jesus, em nome da fidelidade as  leis religiosas e a tradigao dos
antigos, muitas pessoas eram excluidas e desprezadas. Viviam marginalizadas, sepa-
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pobi.cx,  r7agfit>*,  m`ilhi"s.  i`rii`ii¢tl.i,  ti`ntos!  A rcligiao,  do jcitt7 quc €riL i>rgiitiiy,iida c
vividii, impcdiu dc pal.ccber tis semcntes do Reino presentes nestes grupos dfl popu-
la€ao. Hoje, a maneira como n6s cristaos vivemos a religiao, muitas vezes, mos impede
de perceber "as sementes do Verbo", os sinais do Reino, presentes, por exemplo, in
religiao afro, mos terreiros, no movimento dos Sem-Terra, no movimento pela cidada-
nia, nas organizap6es de bairro, nas maes solteiras, nas pessoas e nas igrejas que n6.`
chamamos de "crentes" e em tantas pessoas nao praticantes ou nao cristas que, muittls
vezes, vivem melhor do que n6s a fratemidade e a justiga que Jesus mos pede.

Diante desta incapacidade da religiao do seu tempo de revelar a Boa-Nova de
Deus,  Jesus  o  que  fez?  Na  sinagoga  de  Nazar6,  a  terra  onde  tinha  sido  criado,
proclamou urn novo Jwbi./ew, "urn ano de grapa da parte do Senhor" (Lc 4,18-19). Na
Bfolia, o jubileu 6, antes de tudo, uma oportunidade para fazer uma revisao de vida,
para  corrigir  os  erros,  restabelecer  os  direitos  pisados  dos  pobres,  reintegrar  os
excluidos, voltar as origens do povo, retificar o rumo e comecar tudo de novo, bern
mais humilde, memos triunfante. Assim, a celebrapao do jubileu do ano 2000 deveria
ser uma oportunidade para rever nossa caminhada de 500 anos, aprender dos muitos
erros cometidos, sobretudo na evangelizapao dos negros e dos indios, e aprender de
Jesus como anunciar a Boa-Nova de Deus aos pobres, como revelar as sementes do
Reino existentes no meio do povo.

Jesus acolheu a canan6ia que era de outra raga e religiao e aprendeu dela (Mt
15,21-28). Chegou a dizer que a fe de urn pagao era maior que a fe do povo de Israel:
"Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fe" (Lc 7,9). Pelas parabolas ele ajudava

o povo a refletir sobre as coisas da vida e a descobrir nelas os sinais do Reino. Pelas
suas conversas e ap6es, despertava no povo uma fonga adormecida que o pr6prio povo
nao conhecia. Jesus fez a semente do Reino desabrochar e florescer em formas de vida
nova. Fez com que a Boa-Nova de Deus chegasse novamente aos excluidos.

5.3. A missdo dada aos disc{pulos e as disc{pulas

Naqueletempohaviavdriosmovimentosqueprocuravamumanovamaneirade
viver e conviver: essenios, fariseus e, mais tarde, os zelotes. Muitos deles formavam
comunidades de discfpulos e tinham os seus missioninos (Mt 23,15). Quando estes
iamemmissao,iamprevenidos.Levavamsacolaedinheiroparacuidardasuapr6pria
comida.Naopodiamconfiarnacomidadopovo,poisestanemsempreeraritualmente
"pura".  As  normas  da  pureza  legal  dificultavam  e  ate  impediam  a  partilha  e  a

hospitalidade.

Ao contrdrio dos  outros  missiondrios, os discfpulos e as discfpulas de Jesus,

quandoiamemmissao,naopodiamlevarnadaanaoseraPaz:nembolsa,nemsacola,
nemouro,nemprata,nemcobre,nembastao,nemsandalias,nemsequerduasthnicas.
Deviam ficar hospedados na primeira casa em que fossem acolhidos em paz. Deviam
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.`iik`H.i`>".   Como  tare fa  especial   deviam  cuidar  dos  excluido``:   tltii`Iili`H,   iili``t`.`wix,

Ii`|ir()``os. Caso todas estas exigencias fossem preenchidas, poderiam gi.il:ii`: `.( ) l{i.iliti
chegou!" (cf. Lc  10,1-12; 9,I-6; Mc 6,7-13; Mt  10,6-16).

Estes conselhos de Jesus implicam no seguinte: se o missiondrio ou a missioliaria
viii t:em nada, levando apenas a Paz, 6 porque deve confiar na feosp!./aJi.dczdc do povo.
I)eve acreditar que vai ser recebido em paz. Se nao pode levar sua pr6pria comida, 6
ptirque deve comer o que o povo lhe oferece. Deve aceitar a comw"ho~o de mes¢ e nao
pode ter medo de perder a pureza legal no contato com o povo. Se nao pode andar de
ciisa em casa, 6 porque deve integrar-se de maneira estavel na vida e no trabalho da
comunidade local e confiar que o povo partilhe com ele casa e comida. Deve confiar
iia p&rJi./focz. Se deve tratar dos doentes, curar os leprosos, expulsar os dem6nios (Lc
I o,9; Mt I o,8), 6 porque 6 convidado a assumir a funeao de go 'G/ (defensor, advogado,
libertador) e a acolher para dentro da comunidade os que dela vivem exclufdos.

Com esta pratica Jesus e seus discfpulos e discfpulas reforeavam os elementos
bdsicos  da  vida  comunitaria,  do  cla,  a  saber,  a pczrfz./ha,  a  com««feGo  de  mcscz,  a
/if7sp!.rc!/I.dedc e a fun€ao do go 'G/. 0 objetivo principal da missao nfro era, em primeiro
lugar, anunciar uma nova doutrina, mas sim testemunhar uma nova maneira de viver
c de conviver. Deviam recriar e refongar a comunidade local, o cla, a "casa", para que
esta pudesse ser novamente uma expressao do Rei.#o, expressao do amor de Deus
como Pai que faz de todos irmaos e irmas. Quando isto acontecia, Jesus ficava feliz e
rezava ao Pai: "Pai, eu te louvo porque escondeste estas coisas aos sabios e entendidos
e as revelaste aos pequeninos. Sin, Pai, assim foi do teu agrado" (Mt 11,25).

Com outras palavras, o Rei.#o come€a a existir quando as pessoas, despertadas
pela mensagem de Jesus, acolhem os outros e partilham com eles aquilo que possuem,
quando fazem isto por sermos todos criaturas e filhos de Deus, irmaos e irmas uns dos
outros. Muita gente, muitos povos ja vivem assim, sem saber que isto 6 o Reino. 0
antincio da Boa-Nova de Jesus consiste em tirar o v6u e revc/¢r que o Reino ja esta
presente em muitos  aspectos da vida que  estao vivendo  (Lc  17,21).  Muitas tribos
indfgenas da America viviam assim,  ate bern melhor do que os pr6prios europeus
cristaos que aqui chegavam a partir do dia 12 de outubro de 1492.

6. Urn fato da nossa hist6ria

No infcio da evangelizapao da America Latina ha urn fato muito significativo
que nao pode ser esquecido na revisao a ser feita por ocasiao da chegada do novo
milenio  e  dos  500  anos  da  vinda  dos  portugueses.  Desde  o  inicio  da  vinda  dos
europeus,  houve  vinas  tentativas  para  ligar  a  origem  dos  povos  indigenas  das
Am6ricas com as tribos de Israel. Para alguns, os povos indfgenas seriam descendentes
das dez tribos de Israel que foram levadas para o cativeiro pelos assirios no ano 722
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li.`ta dos tiihti.i dc  lN.iicl  tiuc Li|iurocc  no Apocalipse dc Joao (Ap 7,4-8) csti'L 1`iiltiLi`dti
a tribo de Da. Esta iLu.`€Iicia da tribo de Da sempre foi notada e, ao longo dos .`6cul(i,`.
apareceram  varias  explica€6es.  Uma  delas  foi  dada  por  alguns  missiondrios  quc
vieram para ca no inicio do seculo XVI. Ao encontrarem as tribos indfgenas deste
Continente, disseram: "Encontramos a tribo perdida de Da!"2

A intuieao de fe que esta por tras destas tentativas 6 muito importante, a saber:
os povos indfgenas da America Latinaja estavam integrados no projeto de Deus, antes
mesmo da vinda dos europeus! As sementes do Reino ja estavam aqui. 0 ap6stolo
Paulo fez o mesmo quando chegou a Atenas. Descobriu e revelou as sementes do
Reino  presentes  na  devoeao  popular  ao  "Deus  desconhecido"  (At  17,23)  e  nas
reflex6es dos fil6sofos gregos (At 17,28). Ele imitava Jesus que dizia aos judeus: "0
Reino de Deus esta no meio de v6s!" (I.c  17,21).

7. Vo]tando ao prob]ema que mos desafia

Isto nao quer dizer que tudo que se faz no Candombl6 6 coisa boa. Nao ! Tamb6m
entre  eles  como  entre  n6s,  ha coisas  erradas  e  imperfeitas.  Ha doutrinas  que  n6s
cristaos nao podemos aceitar. Mas nem sempre doutrina imperfeita 6 sinal de falta de
fe.  Pode  haver  gente  com  doutrina perfeita  mas  com  fe  imperfeita,  e  vice-versa.
Bartimeu, o cego de Jeric6, tinha uma doutrina imperfeita na cabeea, pois invocou
Jesus sob o tftulo de ``Filho de Davi" (Mc  10,47). Jesus nao gostava deste tftulo (Mc
12,37). Mas Bartimeu tinha uma fe perfeita, pois, quando Jesus disse:  "A tua fe te
curou!", ele acabou enxergando (Mc 10,52). Pedro, ao contrino, aceitava Jesus como
Messias (Mc 8,29). Tinha a doutrina perfeita, mas a sua fe ainda nao era perfeita. Teve
que  ouvir de  Jesus:  "Vai  embora,  Satanas!"  (Mc  8,32-33).  Hoje,  muitas  pessoas,
homens e mulheres do povo, tern id6ias imperfeitas ou deficientes a respeito de Deus.
de Jesus,  do Espirito  Santo.  Por6m,  apesar desta defici€ncia na doutrina,  sua fe 6
perfeita. Jesus diria: "Nunca encontrei tamanha fe em Israel!" (Mt 8,10; Ice 7,9).

Comolerossinaisdostempos!Poisnaosetratadeumapraticapopularqualquer.
Trata-se de milh6es de negros e negras fazendo questao de serem cat6licos e cat6licas
e,  ao mesmo tempo, de continuarem na pratica religiosa de seus pais que, durante
s6culos, foi a forea a sustenta-los para nao perder sua identidade. Trata-se do resultado
da primeira evangelizapao, feita "na marra", nas praias do Brasil, quando da chegadit
dos  navios  negreiros.  Trata-se  de  pessoas  que  sao  o  resultado  do  "adulterio"  dos
brancos que, ao longo da hist6ria, fizeram nascer a raga mestiga. Vale a pena lembrar

I. Miguel NORBERT UBARRI. Cowprrtzci.6" dc /or m!.fos cor»cogo'"i.cos dc/ Gc'#ef!.a )i de/ Papa/ Vwfe. Puello Rico:
1991, p. 6-28. Texto datiloglatndo da tese defendida pelo autor e aprovada na Universidade de Porto Rico. Ele Ira/.
uma longa relaeao das insistentes tentativas, feitas no deconer dos 500 anos de evangeliza€ao, para ligar os povos
indfgenas com as tribos de Israel.

2. Ibid., p. 2;0-2:2.
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`t7Liit>.`  l`i]Iios  da  outra!'  E  agora  que  cstcs  sous  t`ilhos  rec]ai"im,  vtii`C*  I.ccuti:ili`  iL

patci.nidnde! Nao repitam o erro de Juda!" (cf. Gn 38,1 -30).

Por tudo isso, fica a pergunta: "0 que Jesus faria se vivesse hoje entre n6s, aqui
no Brasil?" Visitaria os terreiros? 0 que sabemos 6 que, andando pela Galil6ia e vendo
as coisas boas do povo, ele agradecia e louvava o Pai (Mt  11,25-26). A parabola do
Filho pr6digo (Lc 15,11-32), a parabola do Born samaritano (Lc lo,29-37), a parabola
do Fariseu e do Publicano (Lc  18,9-14), a resposta a Joao: "Quem nao 6 contra v6s 6
a vosso favor"  (Lc  9,49-50),  a cura do paralftico na piscina de cinco p6rticos em
Jerusalem (Jo 9,1-5) ,... tudo isso deve ter provocado muita discussao no meio do povo
daquele tempo. Pedro, diante da visao da toalha cheia de animais puros e impuros,
pensando ser fiel a lei de Deus, disse: "Jamais comi algo impuro!" Ele teve que ouvir
por  tr6s  vezes:  "Pedro,  nao  chame  de  impuro  o  que  Deus  declarou  puro!"  (At
10,13-16).  E  diante  do  impasse  se  batizava ou  nao  Com6lio,  o  Espfrito  Santo  se
antecipou e Pedro, fongado pelos fatos, foi obrigado a batizar o pagao (At 10,44-48) !

Nao se trata de urn problema s6 de te6logos. Pelo contrario ! 0 problema 6 vivido
de maneira abafada por milh5es de pessoas. E aqueles que vivem o problema tern
experiencias e intui€6es que podem ajudar na solu€ao do mesmo. Talvez, os pequenos
ate ja tenham percebido aquilo que n6s, os sabios, por falta de consulta, ainda nao
percebemos! Seria urn motivo a mais para Jesus agradecer ao Pai (Mt 11,25-26).
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