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Wolfgang Gruen

Ouvir e ler ao ]ongo da hist6ria

Os cristaos, como outras familias religiosas, prezam-se de ter urn conjunto de
Escrituras sagradas, atrav6s das quais Deus lhes manifesta de modo especial a sua
palavra. Associar a revelapao divina a escritos 6 urn importante fato cultural. Sup6e
longo caminho andado. Vamos recordar este caminho em rapidos trapos.

Em  tempos  remotos,  os  homens  dedicavam-se  a  capa,  pesca,  coleta;  Cram
migrantes. Pelo 90 milenio ac, alguns grupos passaram a domesticar animais e cultivar
plantas; tomaram-se sedentdrios. Esta "revolugao agn'cola" foi a "Primeira Onda" de
transformapao social na hist6ria (Toffler) I. Provocou forte crescimento demogrffico,
possibilitou crescente organizacao social (primeiro aldeias, depois cidades) e, gradual-
mente, o surgir de grandes civilizap6es (pelo ano 4000 ac). Entre as realizap6es das
antigas civilizap6es interessa aqui a invengao da escrita e sua ligapao, desde os infcios,
com a religiao.

Toda religiao tern como ponto de partida alguma experiencia religiosa particu-
larmente forte que sente necessidade de irradiar. Nas culfuras orais,  as mensagens
pelas quais  se procura transmitir esta experiencia sao recebidas no mesmo tempo,
espaeo e horizonte de intexpreta€ao em que sao emitidas. Foi assim que a humanidade

::voe:ds:raqnut:s::,e::ots:c6nfcs::Tfu:ofv::.:n€:i:j:I:a:a:u::aes;:g;:I:s:££:r:;£f:::
interpessoal direto; da valor especial a palavra falada; ve nela urn poder misterioso.
Serve-se de mfmica, gesto, voz e silencio, mtisica e danga; do simbolo, A mensagem
religiosa fundante  vai  sendo  recordada,  revivida e passada adiante  por repetieao,
tamb6m ela cheia de  vitalidade  irradiante.  Nada se escreve;  mas ha muita leitura:
leem-se os sinais do clima, o rosto do outro, os anseios do doente; os astros, o v6o das
aves, o silencio. Le-se a vida.

Aos  poucos,  grupos  humanos  serviram-se  tamb6m  de  objetos  e  de  sinais:
memoriais, marcas, pinturas rupestres, sinais pictogfaficos convencionais, formas de
escrita. Por sua funcionalidade para a estrutura social, foi evoluindo o fz.po de escrita
- ideografica, fonografica, alfab6tica (no 2° milenio ac) -, o m¢ferj.cz/ sabre a gi4cz/ se

I. TOFFLER, Alvin e Heidi. A /cHcez.rtz o«da. Rio de Janeiro: Record,  1980.

2.  Cf.  FEDRY, J..  SJ.  L'Afrique entre  l'ecriture et I.oralit6,  in:  £fwdcs,  mai  1977,  581-600.  LUMBALA, Franeois
Kabasele. L'oralite au service de la cat6chese, in: L«mc« VI/ac  1994/4, 401-412.
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escreviii -pedra,  tfbuas  dc  argila,  papiro,  pcrgaminho  -,  c  {i  iii.//..i./.tt/  t'tii;i  qwcJ  sc

escrevia. A adogao da escrita foi uma mudanea cultural de forte impi`cttt. Marcou "a
transfer6ncia da linguagem natural, oral, para a linguagem artificial, escrita"3. Agora,
emissor e receptor da mensagem podiam estar separados no tempo, no espapo, nas
culturas;  oficializou-se  assim  a  releitura de uma mensagem  fora de  seu  primeiro
contexto; ampliaram-se os horizontes do pensanento e, como corolario, do poder4.
Por outro lado, perderam-se elementos valiosos da oralidade.

vac;°s|£:r£:i6o:°dTf:S:::etrear:::ae:;recru±a:i6°:%pGorc6acfdaod:es]ee8ni:#it:demde:a::u£:
s6c.XVdc,aimprensacomtiposm6veis,facilitandoaprodueaoedifusaodeescritos,
sera uma das  grandes  inveng6es  propulsoras  do  Renascimento.  Nao  tardou  a dan
origem a todo urn novo sistema social, com seu ptiblico alvo, escritores e editores,
temas e tipo de  impresso;  no  cristianismo  ocidental,  apesar da difusao de bil)lias,
marcara a inconfundivel  era dos catecismos6.  Nos  s6culos XVII-XVIII estoura na
Europa a "Segunda Onda", a revolugao industrial. Esta criou a sociedade de massa,
regida  pela  homogeneidade:  serao  em  massa  nao  s6  a  produgao,  distribui€ao  e
consumo de bens, mas tamb6m a educapao, a polftica, a comunicapao. Sin, tamb6m
aimpressaoedistribuigaodebfolias.Aimprensa,desdesuaorigem,jaerapornatureza
urn ``procedimento produtivo de tipo industrial. 0 primeiro tao completo na hist6ria
do homem"7. Mas agora a bfolia impressa entra na nova 16gica social de massa: para
maior difusao, as edig6es serao cada vez mais jeitosas, portateis, acessiveis (inclusive
por serem financiadas).

Grandes  inovap6es  tecnol6gicas  modificam  profundamente  o  tecido  social;
normalmente,  por6m,  sao  tamb6m  fruto  de  recursos,  necessidades  e  mentalidade
daquela sociedade em mudanea. Vale a pena avaliarmos o quanto a bil)lia e sua leitura
foram afetadas ao longo dos s6culos pelo progresso tecnol6gico e o quanto tamb6m
contribufram para e|e8.

1. Ja mencionamos o impacto cultural na passagem da oralidade para a escrita.

5. Cf. GIOVANNINI, Barbara, i.be.dr 47.                                                                                                                                                           1

6. Cf. GRUEN, W. a catccdsmo dr /gre/a cofo/j.co c a roam caequc. Pcrspecfi.vac. Petr6pelis: Vozes,1995, 21-55.      1

7. CASTAGNI, Nicoletta. Gutenberg:  la mirabile invenzione. Em GIOVANNINI, Giovanni (a cura di), o.c. 77-122,      i\
aqui p.115.                                                                                                                                                                                                                                                           `

8. C£. TREBOuLE BARRERA\, ]u\1o. A Bf oliajuchica e a Btblia crista. Introducdo a hist6ria da Bt'blia. Pen6pchis..      ;
Vbas,1995.Talnb6mLgivY,fiene.Atlobalizacaodosstgnificados,in:Fo/hades.Paito,7.12.1997,cademoj
Mats.I.p.3.
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2.  Ui"L i.ytiii``i`{i`.liAi\iiii  ii`ill`ticiL dc``tiL ti.ansi€i~io  I.oi  ii pi.€tcn\`fio dc  Ltnivc"llidild€

por partc dc col.(iix  "I.i.lit!i`Lii.,.i tlo livro".  S6 atrav6s do livro e possfvel levar a pr6pria
verdade a todo[`.

3. A divulgiigao de uma religiao depende das facilitap6es t6cnicas que seu livro
sagrado oferece: tipo de escrita, formato, material empregado. Tabuletas de argila?
Nem pensar!  Os judeus usavam o "rolo", escrito s6 por dentro; ja era mais pratico,
mas ainda dificil de manusear e levar em viagens. Os cristaos, em seu zelo missionario,
ja no s6culo I aderiram ao "c6dice", tipo cademo ou optisculo, inventado pelo 190 ac;
alias, foi graeas a eles que o uso do c6dice se firmou e difundiu.

4. A medida que a bfolia circula entre diversos povos, surge a necessidade de
tradue5es, com tudo o que esta atividade envolve. Tamb6m aqui, a BIT)1ia foi pioneira:
a Versao dos LXX ``constitui o primeiro exemplo de tradueao de urn corpo de literatura
sagrada, legal, hist6rica e po6tica, de urn povo e de uma lingua do mundo cultural
semftico, a lingua da cultura classica grega"9.

5. Somente depois que existe material dufavel e facilmente manuseavel 6 que se
pode pensar em formar urn canon.

6.  0  que  os  cristaos  chamam de  inspiragao bfolica sup5e urn texto fixado e
suficientemente bern preservado.

7. Todas estas facilitag6es promovem maior divulgaeao do livro; af, por6m, sera
necessdrio agilizar sua leitura atrav6s da subdivisao^do texto (caprfulos e versfculos),
o que sup6e certa percepgao da estrutura de toda a obra.

8. Upra vez adotado o c6dice, 6 natural que se de aos livros uma seqtiencia oficial;
e que se providencie a classificapao dos escritos, o que pode exigir opc6es teol6gicas;
por exemplo,  colocar Js,  Jz,  1  e 2Sm,  1  e  2Rs entre os  livros hist6ricos  ou como"profetas anteriores"?

9. Interessante tamb6m a passagem do ouvir ler para o ler, e da leitura comuni-
taria para a pessoal. Sao atividades diferentes. Nao podemos deter-mos sobre o tema]°.

Tecno]ogia eletr6nica

Foram necessarios mais de 10 mil anos para a humanidade passar da Primeira a
Segunda Onda, da revolueao agn'cola a industrial. Apenas 200 anos depois do infcio
da revolu¢ao industrial, chegou a Terceira Onda, a revolugao da tecnologia eletr6nica,
iniciada pelos anos 60 do nosso s6culo: as novas tecnologias de ponta, que se atualizam
em ritmo jamais visto, resultam em fragmentapao da sociedade industrial de massa;
a sociedade 6  agora regida pelo principio  da heterogeneidade;  mas  6 globalizada,

9. TREBOLLE BARRERA, a.c.  353.

10. Cf. MANGUEL, Alberto.  Uma &I.sfo'ri.a de /ci.Jwra. S. Paulo: Companhia das Letras,  1997.
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intercoiiectada como nunca dantes. Se com Merlin Domld'' toi"iriii`w I.ttliio I.cFcren-
citll  a evolu€ao  da cultura e  da cognigao,  podemos  afirmar quc  a.`Iiiiliti.`  vivendo  a

primeira grande  mudanga cultural da humanidade em  12 mil  ano``,  ou  seja,  desde
quando nossa esp6cie iniciou a estocagem simb6lica extema de seus conhecimentos
pela escrita, continuando depois esta estocagem atrav6s de bibliotecas, museus, etc.
Agora, segundo Donald, estamos no infcio de uma transicao cultural para o que ele
denomina interconectividade acelerada. Tamb6m para Pierre Levy a humanidade esta
agora no terceiro estagio de sua hist6ria'2.

A informatica e a telematica, que caracterizam a revolugao tecnol6gica ora em
andamento, provocam urn suceder-se vertiginoso de novidades. A nanotecnologia ja
esta af. Que vira depois? Uma revolueao tecnol6gica como esta arrasta consigo todos
e cada urn dos  setores  da vida,  reestruturando  a nossa sociedade.  Estao  mudando
nossas respostas, nossas perguntas, e ate os pressupostos do nosso conhecer e ques-
tionar;  6 a crise  geral  das  epistemologias.  A realidade 6 agora encarada em visao
holfstica e sistemica; nao mais em perspectiva teocentrica ou mesmo antropocentrica,
mas policentrica; e como processo:  a realidade nao e';  £orwcz-sc continuamente;  por
isso,6imprevisfvel.Acategoriacentraldaepistemologia6hojearelagao-hajavista
os conceitos de ecologia, ecumenismo, articulapao, sinergia, solidariedade, partilha,
internet, transdisciplinaridade; e, naturalmente, uma perspectiva mais ampla de reli-
giao. A pr6pria categoria relagao 6 vista como interapao entre sistemas heterog6neos;
neste sentido, compreendemos que ela 6 "complexa", no sentido t6cnico do termo.

Caracteristicas da era internet

Nao estamos diante de meras novidades tecnol6gicas, a nos beneficiarem com
mais informaeao e comunicapao: encontramo-mos imersos em urn novo espapo her-
meneutico.

Searelaeao6alcategoriacentraldenossotempo,suaconcretizapaomaistangfvel
6 a internet. Ela probicia o encontro instantineo, a baixo custo, sem sair de casa, com
qualquer  parte  do  inundo.  Urn  encontro  extenso:  entre  pessoas  que  nunca  teriam
chance de se enconqrar no espapo real; que nunca pensariam em ter uma conversa; ou
emdebaterestesassuntos.Surgemcomunidadesvirtuais,cibem6ticas,quedispensam
lugares  fixos,  vizinhanea  ffsica,  igrejas  ou  sal6es,  compromissos  ou  dizimos;  nao
conhecem hierarquias,  dogmas,  normas  disciplinares.  0 encontro  na  internet 6 ao
mesmo tempo impessoal e interpessoal; pode chegar a ser intenso, caloroso, transpa-
rente, sem interfer6ncias ou inibig6es. Conecta pessoas marcadas por fortes diferen-

lL.DONA:LD,Media.Originsofthemodernmind;threestagesoftheevolr_tiono{?ult.¥reandcognition.Carhoridge
(Mass.): Harvard University Press,  1991. Devo a citaeao a ASSMANN, Hugo. Mcjc5/orfls #ovcLs partz r€c#ca"1¢r ci
echcaf¢o. Epi.sfcmo/ogl.cl e dj.do'fi.ca. Piraeicaba: Unimep,  1996, p. 77.

12. Cf. LEVY, Piene. 0 terceiro estagio da humanidade. Cibercultura supera ci€ncia e religiao porque envolve todos
os seres humanos, in: Fo/Aa dc S.  Ptzw/a  18.01.1998, Cademo Mal.s./,  p. 3.
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¢iL`. c I`ilo ``/) gi`ti8I.i'il`ii':i` i` .`I}i.iiti``,  Nil  ilite(.I)cl dialogam com dircitos  igu:lit c].€nlc c
descrente,  oi.({)tl{7x`>  i`,  hi`,I.i`,gc,  .`€rio e  leviano,  especialista e picareta;  a Bfolia,  fruto
flmadurecido dc I"ii`` dc uln milenio de vivencias, aparece em paridade de condig6es
com as ideitls percgrinas que algu6m por acaso teve no dia anterior e resolveu espalhar.
0 trfgico 6 que9 em nossa sociedade excludente, a internet acaba criando uma nova
categoria de excluidos: a dos nao-conectados por motivos econ6micos ou culturais.

A internet tern efeitos iconoclastas: relativiza tudo; destr6i hierarquias e pedes-
tais;  questiona  instituic6es  vetustas  e  veneraveis.  As  informap6es  sao  tantas  e  tao
embasbacantes que pode sobrar pouca disposigao para a reflexao e o discemimento.
Surgem  sempre  novos  enfoques  e  novos  agrupamentos  virtuais.  Neste  sentido,  a
cibercultura refonga a tendencia a fragmentapao, tamb6m religiosa. Como se ve, ha
riscos e beneffcios. A internet fragmenta, mas tamb6m reintegra sob formas sempre
novas; abre horizontes; pode isolar as pessoas, dispensando a comunidade, ou reuni-
las virtualmente no mesmo isolamento; mas pode tamb6m unir e criar grupos reais;
pode reprimir e dominar,  como pode libertar da mesmice e do convencionalismo.
Democratiza; derruba tabus e grupos de poder que pareciam invencfveis; estimula a
ouvir o outro, a manter as pr6prias convicg5es e, ao mesmo tempo, a ser maleavel; a
discemir e tomar posigao; a ser responsavel. Destr6i falsos absolutos; obriga institui-
g6es e pessoas a reverem a qualidade de sua oferta religiosa, em termos de m6todos
e estrat6gias, linguagem, organizapao e polfticas, competencia. Alimenta urn cristia-
nismo mais cn'tico, dialogante, adulto. Em suma, a internet afeta em profundidade o
mundo inteiro: ciencias, artes, psicologia e polftica, escala de valores, 6tica, religiao,
cultura.  Mais  que no passado,  percebemos  como 6  acertada a observapao de Neil
Postman'3: "As novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses: as coisas
sobre as quais pensamos. E alteram o carater de nossos simbolos: as coisas com que
pensamos. E alteram a natureza da comunidade: a arena na qual os pensamentos se
desenvolvem". A familia, a escola, a Igreja continuam a ter influencia, cada qual a seu
modo; mas nao podem mais ignorar os efeitos da informatica e da telematica`4.

Internet e bfolia

A Bfolia nao podia deixar de receber o impacto das novas tecnologias. Embora
de superffcie, ha urn primeiro aspecto a ser relevado. Estamos na 6poca da imagem,

::S;t::;Sin:;sV=:S:::e:;i:r:S6uT:Febse;:ddoaq`umeag[ez:mqu£:e;::::'di;S::t:i:6pe::e:::S::
aceitagao  ou  rejeieao  na  sociedade  p6s-modema  em  geral.  Ora,  a  Bfolia  nao  6

13. POSTMAN, Neil. rcanap6/I.a.. a re"dj`fGo da cw/rwrt2 a /cano/c)g!.a. S. Paulo: Nobel,1994, p. 29.

14.  Boa panoramica em DERTOUZOS,  Michael L.  a qwc scrd  Coma a „ovo mw"do d¢ j#/oi77cafa~o frtzn{foi'77'iaj.c]'
mossas vi.dos.  Sao Paulo: Companhia das Letras,  1997.

15. Cf. BABIN, Piene e KOULOUMDJIAN, Marie-France. Os "ovor i7'!edos de co;xprecndc# A gcrtzfdo do awdi.ovi.swa/
c do co/xpwrndor. Sao Paulo: Paulinas,  1989, p. 45-48.
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exatamenteatraenteparaquemnaotemfamiliaridadecome]a:um1ivl'tigi.t>,`t;o,muitas
vezes impresso em letra pequena, sem figuras, paginas amareladas polo.` anos, quando
nao por perdigotos de tempos idos; linguagem no minimo estranha; enfim, a primeira
vista urn livro que faz de tudo para nao ser lido.

As dificuldades nao param al. Na internet, ela 6 agora urn livro sagrado entre
outros: as interpretap6es a que estavamos acostumados, de repente veem-se confron-
tadas com outras, quem sabe mais de acordo com a mentalidade modema. 0 pensa-
mento da Bfolia sofre cn'ticas,  com ou  sem razao.  Para muitos, o que aprenderam
ngvegandonaintemet6maisconvincentequeaTradieaodalgreja.Circulosbfolicos?
"E sempre aquela mesmice. Na rede, nao: a gente entra nun chof enriquecedor e ouve

vozes novas - sem sair de casa, sem ter que se arrumar, sem perder a novela, sem
apanhar chuva".

Valeriaapenacompararmosascaraten'sticasdap6s-modemidadecomoespirito
que,  em geral,  envolve  a Bfolia  ou  sua  leitura;  pois  6  af que  residem as  maiores
dificuldades'6. Seria urn trabalho de folego. Podemos comegar com o esbogo abaixo.

P6S-MODERNIDADE BiBLIA

Subjetividade Autoridade da lgrej a para interpretar

Liberdade de opiniao Verdade revelada

0 passado nao 6 modelo para o hoje Autoridade do perfodo fundante

Pluralismo "N6s" estamos com a verdade

Compreensao do outro Violencia em nome de Deus

Particularismos Mensagem destinada a todos
"Principio da incerteza" "Pens amento forte" do Novo Testamento

Comunicapao dinamica Produzida lentamente

Por outro lado, a medida que pessoas e grupos se familiarizam com a Bfolia,
percebem nela sempre novos aspectos que,a tomam urn livro incrivelmente atual, nas
suas qualidades e ate nos seus defeitos. E uma coleeao de escritos produzidos, em
geral, sem pretens6es literarias; t6m como base a vida do povinho mais humilde: sua
vida, hist6ria e cultura, sua organizap5o, suas lutas. Dai o realismo destes escritos: nao
escondem os erros do povo; nao fazem de conta; 6 frequente a autocn'tica, a revisao.

Sem deixar de mostrar firmeza na fe, a BIT)lia sabe ser pluralista nos enfoques e
nasinterpretap6esdavida.Josu66diferentedeCanticos;Marcosdiferesensivelmente

16. Cf. GRUEN, Wolfgang. 0 antincio oculto: BIT)lia e inculturapao, in: Co#verge^#ci.¢ t. 32, n. 304 (1997), 375-381.
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il€ Jofio.  Ap€``tli. dc  "i*citkt no conllito de grupos conlrastantes, em seu conjunto a
I)folia nao fccha o ,`€ntido de suas reflex6es, respeita vozes as mais diversas.

Nao  se  limita  aos  problemas  de urn povo,  nem pdra no conjuntural:  levanta
tiuestionamentos e anseios existenciais, inesgotaveis. Mesmo quando voltada para o
passado, sempre ten em vista o presente e o futuro. Tudo isto 6 escola de sabedoria:
cstimula a discemir o que 6 importante e, deste modo, a assumir a pr6pria responsa-
bilidade. Buscar na BIT)lia respostas prontas para tudo 6 atitude antibil)lica. 0 interes-
``ante 6 que, como na internet, na BIT)lia ningu6m aprende ou acerta sozinho: sempre
junto com o tu, o n6s e o eles.

Ha caracterfsticas  da Bfolia particularmente  "J#"  hoje  em dia.  Pensemos  na
corporeidade,  tao presente sob os mais diversos  aspectos:  boa parte da Bfolia tern
cheiro de p6 da estrada, de suor do povo; valoriza o vcr, ouvir, tocar, comer, fazer.
Ligado a isto, o testemunho de emo€6es pessoais e grupais: a religiosidade de Israel,
de Jesus e de seus primeiros seguidores nao 6 nada racionalista. i born nao esquecer-
mos o humor, tao presente no Primeiro como no Segundo Testamento'7, mas infeliz-
mente  tao  esquecido  por  n6s,  homens  da  Igreja'8.  Pode  parecer  estranha,  mas  6
significativaaafirmapaodeAm6sOz,c6lebreescritorisraelenseeativistadapazentre
judeus e arabes: "Meu tipo de messias chegara rindo e contando piadas"]9.

E a atmosfera de fe que impregna a BIT)lia? Nem tudo foi feito sob medida para
todos: ha passagens cuja fe robusta nos pode inibir; .em compensapao, encontraremos
personagens  menos  perfeitos  com  quem  identificar-mos:  desde  Jonas,  cabecudo,
mal-humorado  e  individualista,  ate  Pedro,  impetuoso  mas  fraco,  e  o  desconfiado
Tome. i jinstamente isto que toma a Bil]lia tao "nossa": cada urn pode encontrar nela
situap6es e personagens que lhe sirvam de espelho. Para todos a Bil)lia deixa claro
que Deus esta sempre ao lado de seu povo, dos pequenos, de quem se empenha pela
causa dos exclufdos; nao tolera que se banalize o mist6rio, que se criem falsos deuses.
Este Deus  sempre presente manifesta-se por acontecimentos e palavras intrinseca-
mente  conexos  (Dc!.  Verbwrm  2),  naquilo  que  os  educadores  hoje  chamariam  de
"interapao",pedagogiados"projetos"2°etransdisciplinaridade.Englobandotudo,nao

sera este clima bfolico, ainda hoje, a melhor escola de orapao?

17.  Com  urn ci'escente ntimero de biblistas, julgo esta denominap5o mais  respeitosa que o habitual,  mas ambfguo,
A"/I.go e IVovo Testamento.

I.8. C{.. eritre outros, Bibel Heute [Bitolial Hoje| A\no 28, n.1\ I (1992) Nie soll er gelacht haben? Spuren des Humors
/cfw H3le nunca teria rido? Vestfgios do humor de Jesus].

19. Am6s   OZ. em carta a Kenzaburo Oe, Premio Nobel de  1994. Em Fo/ha dc S. Paw/a,  10. i .1999, cademo Maj.a./,
p. 5. Na Fo/ha, a carta esta sem indicapao de data, mas ela 6 de  1998.

20. 0 tao falado ensino porprojcfor nao 6 novo: jfi foi praticado e pesquisado pelo menos desde o come€o do s6c. XX.
Cf. DE BOUTEMARD, Bemhard Suin. Pro/.ckfw#fcwicfof.. Bci.sp!.cJ Re/jg[.a". Diisseldorf: Patmos,  1973.
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Qu..stionamentos

0 valor da Bfolia 6 inquestionave]; sua influencia ben6fica pode ser verificada
por toda parte. Mesmo assim, o novo que estamos vivendo toma inelutaveis alguns
questionamentos. Basicamente: 6 possfvel conciliar as atuais epistemologias com o
tradicional conceito de uma hist6ria da salvagao universal, portadora de sentido para
gente de todos os tempos e lugares? De que modo se daria esta conciliapao? Note-se
que a questao vai al6m do atual debate sobre a teologia crista das religi6es.

Em recente artigo, o soci6logo e historiador da ciencia Pieme Levy2[ sintetizou
bern  as  premissas  deste  questionamento.  Ele  afirma  com  todas  as  letras  que  "a
cibercultura exprime uma mutapao  maior da pr6pria essencia da cultura,  pois  ela
inventa uma forma de promover a autoconsciencia da humanidade sem impor uma
unidade  do  sentido".  Na  evolugao  cultural  da  humanidade  L6vy  v6  trfes  grandes
momentos. "Num primeiro momento, a humanidade comp6e-se de uma profusao de
totalidades  culturais  dinamicas  ou  de  `tradic6es'  mentalmente  encerradas  em  si
mesmas"; nao se pensa ainda em direitos humanos, religi6es universais, raciocinios
validos  universalmente:  leis,  deuses,  t6cnicas,  conhecimentos,  nada  disto  6  ainda
universal em sua pr6pria construgao. Num segundo momento, "os escritos e, depois,
osimpressoscomportamumapossibilidadedeextensaoindefinidademem6riasocial.
A abertura universalista efetua-se tanto no tempo quanto no espapo". Este "primeiro
universal 6 imperial, estatal. Ele se imp6e por sobre a diversidade das culturas". [ .... ]
"Do Estado as religi6es do Livro, das religi6es as redes da tecnoci6ncia, a universa-

lidade  afirma-se  e  ganha  corpo,  mas  quase  sempre  pela  totalizapao,  extensfo  e
manuteneao de urn sentido rinico". 0 terceiro estagio desta evolugao, a cibercultura,
"preserva a universalidade dissolvendo a totalidade". A tend6ncia agora 6 a formapao

de uma tinica sociedade mundial, embora desigual e conflituosa. "Mas [ .... ] a unidade
desentido6rompida,talvezporqueelacomeceaserealizarpraticamente,pelocontato
e  pela  interapao  efetiva".  Tamb6m  hoje  ha  tradie6es.  Mas  enquanto  antes  estas
"desdobravam-se na diacronia da hist6ria" e "a igreja ou a universidade costuravam

os s6culos urn ao outro", agora a cibercultura situa a tradigao "na sincronia ideal do
ciberespapo. A cibercultura encama a forma horizontal, simultinea, puramente espa-
cial da transmissao. Para ela, o tempo 6 uma decorrencia. Sua principal operapao 6
Conectar no espaeo, construir e estender os rizomas do sentido"22.

Nesta perspectiva, vamos retomar nosso questionamento inicial, formulando-o
de maneira mais teol6gica. Hoje, como 6 que se manifesta na cibercultura o Deus vivo

21. LEVY, Pierre. Uma ramada de neur6hios. Cibercultura inventa uma forma de promover a essencia da humanidade,
in'. Folha de S. Paulo, \S.Il.1998. cedemo Mais!I, p. 3.

22. Gostarl`amos de deter-mos tamb6m sobre es(e importan(e conceito de n.zo/7!cz, introduzido por DELEUZE, Giles e
GUATTARI, F6lix. A4i./p/afGs.. cap!.ra/I.sr?cc) c csqz¢i.zo/re„i.c}. Rio de Janeiro: Editora 34,  1995. Cf. tambem Assmann,
Hugo.  Rcc#ca#/ar  a  cd4£cafa-a.  Rwmo  a  socl.edrde  aprcndc#/c.  Petr6polis:  Vozes,   1998,  p.  74-85  e   177  (no
G/asscz'n.a). Como procedimento (creio que 6 cedo para falar em metodo) ten sido aplicado com sucesso na leitura
de textos literatos; poderia trazer novos horizontes tamb6m para a leitura da Bfolia.
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Este questioniimento encontra urn born campo de aplicap5o no uso que fazemos
da Bfolia. Ela nao 6 o tinico livro sagrado, nem o mais antigo: lembremos o Veda e o
Avesta, o Tripitaka e o Popol-Vuh, o Livro de M6rmon e o dos Espfritos, para citar
alguns. Todos os livros sagrados reivindicam algum tipo de revelapao superior, e n6s
os  respeitamos. i evidente que,  a medida que se toma maior conhecimento desta
multiplicidade, cresce tamb6m a tendencia a relativiza-los e ate a repensar o conceito
de livro sagrado. No caso da BIT)lia, ate que ponto podemos relativiza-la?

A pr6pria  Bfolia  oferece  urn  importante  referencial.  Ela  ensina  continua e
coerentemente a nao transformar meios em fins; a nao absolutizar o que 6 humano e,
portanto, hist6rico,  quer se trate de uma reflexao, norma ou instituieao;  ou seja, a
rejeitar qualquer forma de idolatria. Jesus, nosso Mestre, relativizou o Templo e as
instituig6es de sua religiao: nao sao elas que salvam! Respeitava a Torah e a conhecia
a fundo; com os especialistas sabia argumentar com base em textos bfolicos; mas ao
povo s6 falava por meio de historinhas cheias de sentido (cf. Mc 4,34). Na verdade,
nao Cram historinhas quaisquer: Cram a maneira bern judaica de comunicar o espfrito
da BIT)lia; contadas por urn leigo, configuravam uma contestapao de supostos direitos
de exclusividade dos peritos. Com razao a Igreja coloca no centro de sua caminhada
para o Pai, nao urn livro mas uma pessoa: Jesus de Nazar6, que mos "seduz" e convida
a seguir seus passos.

Relativizar a BIT)lia nao significa negar o valor tinico que ela tern na vida da
Igreja e de cada urn de n6s. Sua atuapao, por6m, nao se da de maneira magica, e sin
numa precibsa dial6tica da fe. Principalmente com lideran€as de comunidades e de
cfrculos bfolicos vale a pena aprofundar este ponto, que 6 da maior importancia. Em
duas palavras:

"0 conjunto de escritos que chamamos de Sagrada Escritura 6 uma selecao de

1600 ou mais anos de reflexao atenta,  carinhosa, muitas vezes retomada e revista,
sobre o ser humano, a vida, o mundo, a hist6ria, o futuro; sobre Deus que caminha
conosco. Este material assim ajuntado documenta a maior e mais qualificada hist6ria
da libertapao que temos: uma longa caminhada, na fe e na esperan€a, com altos e
baixos, paradas e retrocessos.  Mem6ria desta caminhada, nascida ao longo dela, a
Bfolia serviu tambem para alimenta-1a. 0 passado, relido dentro da problematica do
presente, foi levando a olhar para a frente. Ou seja, a Bil)lia tomou-se o fesfemw"feo
#rfmcro win da fe esperaneosa de Israel e da Igreja Primitiva e,  ao mesmo tempo,
orientacdoautorizadadesta£6noper[ododefiormacdodacomunidedejndchco-crist~ai.
Ela 6 o livro  `&ngz4c'f!.po' da nossa comunidade de fe; esta no amago de nosso DNA
crisfao. Nesse sentido, ela 6 para n6s livro normativo"23.

23. GRUEN, W. BI'b/rd c colcqwcsc. Em Prl.#cci.ra sci7'!ari4 brfls!./ci.rtz de ca/cq#cfc. Estudos da CNBB n. 55. S. Paulo:
Ed. Paulinas,1987, p.135-161; aqui, p.140-141, com retoques.
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"Sera  entao  que  basta  conhecer  a  Bfolia  para  ter  respo.`tilx  i`tiiici.cliL,`  .`obre

quest6es de religiao, poli'tica, relacionamento, sexo e semelhante```.J Ni~io. Em vez de
receitar solu€6es a Bil)lia ajuda a enxergar os problemas e a procurar as melhores
respostas, e mostra coma se hao de buscar estas respostas: engajando-se na comuni-
dade de fe. 0 que entao acontece continua, de certo modo, o processo dial6tico que
deu origem a Bfolia: amadurecido por sua experiencia de vida e motivado por sua fe,
urn grupo eclesial redne-se para enfrentar seus problemas a luz da Palavra de Deus.
Com isto, cresce a maturidade do grupo; seu ver-julgar-transformar sera cada vez mais
cristao;comotamb6mficaramaisprofundasualeiturabfolica:umacoisaifaajudando
a outra. 0 que orienta nossa vida, mais que o conhecimento de textos bfolicos 6 o
espfrito bfolico-eclesial, o amadurecimento humano-cristao estimulado pela leitura
da Bfolia no grupo de fe. E quem nao tern fe? Talvez a pergunta esteja mal formulada:
a fe n5o 6 questao de ter ou nao ter: muitas vezes ela esta silenciosamente presente
onde  memos  se  suspeita.  Seja como  for,  dedicar-se  seriamente  a Bfolia 6 tamb6m
abrir-se ao dom de Deus"24. Em suma: a Bfolia 6 ao mesmo tempo fruto de comuni-
dades de fe e semente de fe atuante nas comunidades e pessoas.

"Escritos arqu6tipos" nao significam olhar fixo no passado, obediencia rfgida a

letra, universalismo imperial. Desde suas origens, o judeu-cristianismo 6 derekwho-
c7oj/caminho; ora, caminho nao 6 moradia, nem estacionamento; vai sendo feito ao
caminhar -mas sabendo onde se quer chegar. Infelizmente, com freqtiencia busca-se
a palavra de Jesus como se ela estivesse conservada mum museu; o fundamentalismo
bfolico  6  rejeitado  em  teoria,  mas  na  pratica  continua  sendo  usado,  nao  s6  em
aplicap6es pietistas, mas ate em pronunciamentos empenhativos25. 0 uso fundamen-
talista da Bil]lia nao se coaduna com a cibercultura. Sem drivida, pode-se objetar que
"se esta cultura esta em desacordo com minhas convice6es, pior para ela". Foi assim

que pessoas bern-intencionadas responderam a Galileu Galilei; mas nfro resolveram a
problematica que a recusa da modemidade colocava a fe.

Tarefas
Enumerarnovassituap6esequestionamentosqueelaslevantamja6tamb6msugerir

que se pensem, em diversos niveis, as providencias a serem tomadas. Na nossa tematica,
ha urgencias mais gen6ricas, muito importantes, mas que nao podemos detalhar aqui:
tomar consciencia do fen6meno e de suas consequencias na pastoral; perceber quais sao
os  anseios  da  pessoa  interconectada,  e  como  responder  a  eles;  como  enfrentar  os
problemas dos novos excluidos, nao-conectados; etc. Aqui limitamo-mos a algumas
prioridades espec{ficas do uso de Btolia, cpe sein preeiso e;nea;ra;I quali:to a;utes.

24. IDEM. A BI'b/I.a na csco/a. Swdri'di.a pare pri.a c edwcedorcs. Sao Paulo: Paulus, s/d. p.13, com retoques.

25. Para a rejeicao da leitura fundamentalista da Bfolia. cf. PONTIFfcIA COMISS^O BfBLICA. A I.n/expn€/afa~o
dcl BjbJi.a "a /grej¢. Sfro Paulo: Paulinas,  1994. p.  82-86. Para a pratica em contrato, cf. Careci.s»ro da /gce/.a
Cc[/6/i.ca,   1992,  com  suas  numerosas  "citap6es  de  respaldo"  ("di.cfa  proha"/I.a"),   muitas  delas  em  linha
tipicamente fundamental i sta.
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Nao podemos mudar a Bfolia; mas podemos evitar fr¢d#fGcs que n5o fazem jus
ao original, nao mais comunicam nesta era da comunicapao. 0 assunto 6 por demais
Vasto para sequer esboga-|o aqui27.

Reler a 8 folia de maneira libertadora e traduzi-la com sensibilidade sao cuidados
possiveisequeemdiversossetoresjavemsendotomados.Outraprovidenciapastoral,
nao memos importante, ainda nao tern merecido suficiente ateneao: continuamos a usar
/orm%/af6cs e f!`J4f/oJ -divinos, cristol6gicos ou eclesiol6gicos -outrora verdadeiras
profiss6es  de  fe,  hoje  desgastados,  inexpressivos,  quando  nao  na  contramao  das
conquistas  da  modemidade.  Urn  exemplo.  Na  antiga  sociedade  pastoril,  ovelha,
cordeiro,  pastor Cram  importantes  referencias  antropol6gicas;  como  tais,  tamb6m
entraram densamente na simbologia religiosa.  Quando o antigo israelita oferecia a
Deus  sua  melhor  ovelha,  entregava-lhe  parte  de  sua  riqueza  e,  portanto,  de  sua
seguranea; afirmava assim que sua riqueza e seguranea, seu presente e futuro, era
Deus. Mas quando hoje chamamos Jesus de "Cordeiro de Deus", que significa isto
para os presentes? Que impacto criam hoje express6es como Rc!.„o de Deus, de„czm¢r
o Espfrito, ser batizado cm Cristo? Outrora comunicavam experiencia de fe. Hoje, ha
o perigo de virarem abracadabra, f6rmulas magicas. 0 assunto 6 delicado: sfmbolos
nao se criam por ato de vontade; nao se imp6em. ,Eles vao surgindo com o tempo;
basta que se lhes abra espapo. Esta af uma importante tarefa para a catequese.

#o::c:i§,:q¥:;:a=:rg::rm:T:a£:£:V/d¥g°§c;:Sd¥dc§:r8?a"r:¥rE:]¥deos:t§i=;¥6:p:e:nna::#r:
funcional: o jovem tern ojeriza pela escrita, principalmente por textos mais massudos.

26. Cf. GRUEN, W. Leitura libertadora tamb€m de textos nao-]ibertadores da BIT)lia. in: Esf%das B/'b/I.cos n. 32 ( 1991 ),
85-88.  IDEM.  a an«'wct.a oc.zt//a... (cf.  nota  16. acima). IDEM. Ojudal'smo do tempo de Jesus. Crit6rios para sua
avaliacao fratema, in: Co„vcrgG#c!.cz t. 34, n. 320 ( 1999).[#o pro/o].

27. Uma amostra da abundante bibliografia sobre o tema: SECRETARIADO PARA LA UNION DE LOS CRISTIA-
NOS Y SOCIEDADBS BiBLICAS UNIDAS. Noims para la cooperaci6n intereonifesional en la traducci6n de la
Bib/I.a.  Nueva  edici6n  revisada.  Tipograffa  Poliglota  Vaticana,  1987.  ALONSO  SCHOKEL,  Luis  e  ZURRO,
Edundo. Ln traducci6n b\'blica. Linguistica y estilistica. Mndrid.. Cristianded, \977 . BUZZE:TT\, Cdrlo. Le Parola
tradotta. Bresctii.. Moroe"ana. \973. N[DA. Enger\ AL. Message and mission. The communication Of the Christian
/az./fe. New York: Harper & Brothers, 1960. IDEM. Toward a sci.cmcc a/mczrzs/afl.»g. Leiden: E.J. Brill, 1964. WAI.SH,
J.P.M., S.J. Dynamic equivalence translations reconsidered, em: rfoeo/ogl.ca/ Sfz{dl.cs 51  ( 1990), 497-508. CHOU-
RAQUI, Andrfe.  Redimere Babele,  em:  // Reg#o-Docwme"fi 3/1990,  126-128.  GUEUNIER,  Nicole.  Traduction
Biblique et inegalite des langues, em: Rccfeerohes de Sci.e#ce Jig/i.gI.ewse 77/3 ( 1989), 347-364. IIANIN, Luciano.
Quale traduzione della Bibbia preferire?, em: Ri.vi.s/a J}I.A/I.ca XXVIII (1980), 417-433.

28.  Cf.  BABIN.  Pierre  e  KOULOUMDJIAN,  Marie-France.  Os  #ovor  medos  de  coxprecnde#  A  gcrafdo  do
a«dz.ovf.szta/ c do coxpillndor. Sao Paulo: Paulinas,  1989, p. 38-59. Breve mas ben atualizada 6 a sintese do "31°
Rixpporto Ce:nsis:'.  L'incomunicabile  compattezza delle  piccole  tribh,  em Note  di  Pastorale  Giovar.ile XXXI1
( 1998/5), 47-49. Uma amostra interessante em Fo/ha de S. Paw/a 18.01.1999,/a/ha/con p. 5: As gI`rz.a§ «asc'em no
rnar~ do verfro.
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U.`a  urn  vocabulario  reduzido,  fraL`es  mal  construfdas,  inacabi`diL`,  (i|i:il'i`Iitcmcnte

pouco 16gicas. Sua comunicagao 6 mais imediata, direta, rapida, persoiiiil iy,:idiL, iitrav6s

ief:;:£aa.Sapoaiaov:aps:63]nTaac:g:rrceus[S|Vr:,¥:Smeax[:|u;I:gaeiabt::mc:'xpe:::,::;as€u::.SEe:£fnatt;Cma£:
tico  que  muita  mensagem  esfa  escrita  no  pr6prio  corpo  do/da jovem:  "0  coxpo  6
construido, esculpido, pintado, furado"29. No video como ao vivo, presta-se mais atengao
ao jeito da pessoa - como se apresenta, veste, reage, fala, ou seja, a seu "gro%#cZ" - que
as suas palavras. Superficialidade? Talvez nao: afinal, o grow7cd revela muito sobre as
pessoas; talvez mais que as palavras. Ha d6cadas o gestaltismo insiste que a percepgao
de urn conjunto precede a de seus elementos, e lhe da sentido. Pensando bern, com seu
jeito bagunceiro, a juventude tern mais profundidade do que parece.

Sintetizando: a linguagem da cibercultura valoriza mais o emocional, o simb6-
li6o, a fantasia, a corporeidade, o sensfvel; 6 mais dinamica, provis6ria, calidosc6pica.
0  "pensamento  forte",  autoritdrio,  todo  certezas  e  princfpios  gerais,  deu  lugar ao
"pensamento  d6bil",  mais  humilde,  questionador,  respeitoso  do  outro.  Nao  vamos

absolutizar  o  pensamento  d6bil:  seria  uma  classica  contradigao  performativa.  Na
Bil)lia encontramos muitos textos "fortes"; e 6 born que assim seja: podem servir de
contrapeso ao subjetivismo exacerbado que hoje campeia. Nao queremos ser "como
ondas agitadas pelo vento" (Tg 1,6); pelo contrario, sabemos em quem pusemos nossa
confianea (cf. 2Tm  1,12). Mas temos muito para aprender na nova cultura, tamb6m
em termos de leitura da Bfolia: se nao mos prendermos a textos isolados mas olharmos
para este conjunto de diversos chamado Bil)lia, perceberemos o quanto ela 6 polifonica
e, tamb6m neste sentido, atual.

Em termos  de d!.vz4/gczfcz~zo e  visibilidade,  6  importante  que a Bfolia continue,
tamb6m na nova cultura, a ocupar espaeos nobres. Nao parece que o computador va
aposentaroimpresso3°.Continuaremosaprecisardebfoliasbemtraduzidas,atraentes,
de facil manuseio e compreensao, acessfveis. Junto com elas, teremos todo tipo de
novos recursos: CD-ROMs e DVD-ROMs, home-pages, sempre novas t6cnicas. Mas
que sejam usados aproveitando bern os recursos de expressao que comportam3[. Com

29. 31° RAPPORTO CENSIS. a.c.,  p. 48.

30.  Ha vozes isoladas que predizem o fim do livro,  como Jean-Paul JACOB  (cf. JorHa/ do Brtlst./ 06.04.1998, cad.
/#/omac'fl.ca,  p. 6).  A grande maioria nega esta suposicao:  R€gis DEBRAY (FSP A4ai.J./ 30.08.1998,  p.  7);  Roger
CHARTIER (/oma/ do Brtzsi./, /dc'J.a§/Li.vJ-oLt 24.10.1998, p. 6); Michel SERRES (ESP EJpccl.a/  19.02.1998, p. 5);
Ray BRADBURY,  Carlos FUENTES, Jean BAUDRILLARD (todos I.bi.d., p.  12).  Umberto ECO distingue entre
livros de leitura, que vao pemanecer, e livros de consulta, que serio substituidos pelos hipertextos (ESP Espccj.a/
31.10.1998, cad. 4,  p.3).

31.  Urn exemplo de criatividade: o antrop6logo e vi.c/co7i.rakcj. Kiko GOIFMAN fez sua dissertaeao de mestrado na
UNICAMP tomando como tema rcmpo c cspafo cm w7i.2a j#sfi.fwl.f6o carccrt5ri.a. Na abordagem desta relaeao ja tao
complexa, queria apresentar simultaneamente os pontos de vista de vinos personagens.  Acompanhou entao seu
texto com urn video, articulando o escrito com sons e imagens, tanto fixas como em movimento. Tare fa exigente,
pois exigia-lhe pensar ao mesmo tempo as 16gicas do conteddo e da forma. A experiencia pioneira foi  tao ben
sucedida  que  em  1995  a  mesma  UNICAMP quis  publicar a  disserta€ao  em  forma  de  livro  acompanhado  de
CD-ROM,   "Vzz/cfes  cm  sJow-mori`an".  Cf.  tamb6m  a entrevista  de  Goifman  publicada  no  Ho/.c  em  DI.a  (Belo
Horizonte),14.12.1998, cademo /"/omdf!.ca, p.  I I.
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desc()Ilimii-  iiti`Ii`/.{I`  iiit:I)Iitl:`Lvci#  €la  6  urn  grande  hipertexto,  abcr(o  a  sempre  lit)va\`
interligng(~)cSciiit€I.|7I'ctii€t~]c.i,realidadequealeituratalmtidicajadescobriuhas6culos.`3.

0 importante 6 que nossas produg6es, de boa qualidade, saibam respo#der ds
#ecessJ.d¢dcs  mag.a  pro/w"czas  de  quem  vive  na  cultura  cibem6tica33.  Com  razao
comenta Postman: "Urn pregador que se limitar a pensar de que modo urn meio de
comunicagao pode aumentar sua qudi6ncia nao percebera o que realmente importa:
em que sentido urn novo meio de comunicapao altera o significado de religiao, de
i8reja e ate mesmo de Deus?"34

Finalmente, uma palavra sobre tare fas em nivel de/or77€¢fGo cJe czgc#fes. Cedo
ou tarde, os estudos bil)lico-teol6gicos terao que ser reestruturados em profundidade:
a comeear da interdisciplinaridade, que urn dia, quem sabe, culmine na transdiscipli-
naridade35.Damaiorimportancia,tamb6m,6aconstanteatualizagaodosagentes,quer
ao longo do processo, com ajuda das infovias, quer atrav6s de cursos sistematicos de
reciclagem.

Conclus5o

Ojudafsmo sempre nutriu carinho especial pela Palavra de Deus. No perfodo do
SegundoTemplo,desenvolveutodaumateologiadaPalavra-preexistenteaouniver-
so, mestre de obras de Deus quando da criapao do universo, presente em todo o mundo
para, finalmente, armar sua tenda em Jac6 sob a forma de Tors (cf. Pr 8,22-31 ; Eclo
24,1-23;  Br  3,384,4).  Ao  longo  dos  s6culos,  como  vimos,  esta  Tors  sempre  se
beneficiou dos avangos t6cnicos da humanidade; e os promoveu. i nosso empenho
que istc> continue.

Toda  tecnologia  nova  assusta,  levanta  suspeitas,  revela  riscos  que  parecem
recomendar sua nao-aceitagao. 0 problema, mais que na tecnologia, esta dentro de
n6s.  i  que  o  novo  mos  arranca de  nossas  seguran€as:  custamos  a adquirir  ceftos
conhecimentos e habilidades, a adquirir experi6ncia profissional; quando finalmente
comeeamos a ajeitar o novo ninho e, satisfeitos, instalar-mos nele, descobrimos que
estanahoraderecomegaracaminhada.Coragem!Foijustamentenumprocessoassim
que se formou a BIT)1ia; na hora da mudanga, nao estamos sozinhos.

32. Para uma boa reflexao sobre o fei.pcrfcxfo, cf. ASSMANN, Hugo. Ree"ccunfc}r...  (1998 -cf. nota 22, acima), no
a/os5a'rl.a,p.154-155.Naofossealimitapaodoespa€o,valeriaapenareproduziraquiapoucomaisdepagina-e-meia
que ASSMANN dedica a este verbete.

33. Cf . THOMPSON, I .8. Ideologia e cultura moderrra.. teoria social crtiica rra era dos rneios de comunicapdo de
ittassa Petr6polis: Vozes,1995.

34. POSTMAN, Neil, a.c. 29; retoquei a tradugao.

35. A fransdi.sci.p/i'#czrl.dndc n5o 6 s6 questao de m6todo: 6 antes de tudo mentalidade, atitude, pritica coerente que,
sem abolir as disciplinas,  supera a compartimentacao da aprendizagem. a 16gica e o primado das disciplinas, o
programa preestabelecido.
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" 2000 anoL`, a Palavra dc I)cus I.cz-sc prcscntc dc modt) cmii]ciitcnL,,",I)C.`S[Oa:

em Jesus de Nazar6. Na releitura que ele fazia e ensinou a fazer, tl Torf tomou-Se umtl    9|
mensagem convidativa  e  acolhedora,  atenta  prioritariamente  aos  que  a  sociedade     r
exclui  e  esquece.  Jesus  mostrou  que  comunicar  6  primeiramente  comunicar-se:
acolher e deixar-se acolher. Esfa comunicapao nunca envelhece nem sera superada
por t6cnicas, por maravilhosas que sejam; nunca sera substituida. Sera a alma de toda
tecnologia de comunicapao.
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