
SITNEIRAL, I+defouso. Rumo co ano 2000.  Os anos santos ou jubileus desde  1300.
Ed. Vozes, Petr6polis,1998,147 p.

0  autor  lecionou  Hist6ria  da  lgreja  no  Institute  Teol6gico  Franciscano  de
Petr6polis, onde celebrou urn jubileu de 25 anos nesta fungao. Atualmente e profes-
sor-pesquisador do lnstituto Franciscano de Antropologia da Universidade de Sao
Francisco de Assis, em Braganga Paulista.

Esta pequena obra que ora apresentamos resulta de sua larga experi§ncia de
professor e pesquisador no campo da Hist6ria da Igreja. Aparece em boa hora, pois o
Papa  Joao  Paulo  11,  atrav6s  da  Carla  Apost6lica "Advento  do  Terceiro  Milenio"
(10/11/94), acaba de convocar os cat6lieos para celebrar mais umjubileu. Mas qual 6
a origem mais remota do costume de celebrar o jubileu? Por que fro tardiamente
comeeou a ser celebrado o jubileu na Igreja? Qual e o espfrito que esta por tras desta
pratica quando ela se iniciou na Igreja? Como e duando foram celebrados jubileus na
Igreja? A estas e outras perguntas o autor procura responder. numa linguagem ben
simples e de foma muito sint6tica.

A obra divide-se em duas partes. Na primeira parte o autor procura mostrar as
motivap6es espirituais que estavam por tras das celebrap6es dos jubileus. Sem estas
motivap6es nao podemos compreender as pr6prias celebrap5es. Em primeiro lugar, o
autor destaca a importancia do cos"ne cristao, presente tamb6m em religi5es pagas,
de fazer peregrinap6es a santufrios ou lugares considerados sagrados. Para os pere-
grinos,Abraao6consideradoomodelodoperegrino;famosa6tamb6maperegrinapao
do profeta Elias ao monte Horeb, onde busca nova orientapao, fugindo de Jezabel.
Para os judeus Jerusalem com seu templo sempre foi urn forte atrativo parajustificar
uma peregrinapao; ainda hoje o lema 6 "no pr6ximo ano em Jerusalem". Os maome-
tanos  tamb6m  visitam  seus  lugares  santos,  especialmente  Me9a  e  .Jerusalem.  No
passado,paraoscristaososlugaresdeperegrinapaopreferidoseramaTerraSanta,os
sepulcros de Pedro e Paulo em Roma e o ttimulo de Santiago em Compostela. Mais
recentemente, muito procurados sao os santuarios de Lourdes, Fatima e Aparecida.
Os peregrinos vao venerar os thmulos de Cristo e dos ap6stolos, locals de apari€6es,
reliquias de Cristo e de Santos. No fundo de tudo esta uma forma de busca,de Deus e
daexperienciadomaravilhoso,proporcionadapelafeepeloespfritoreligiosodaalma
humana.  0 homem medieval, por exemplo, tinha uma alma n6made e gostava de
peregrinar, em geral a p6. Outra razao muito forte, ligada as peregrinap6es, era a da
penitencia. Havia uma consciencia muito arraigada de que o pecado era uma coisa
s6ria e exigia reparapao. De fato, ja nos s6culos V e VI essa consciencia do pecado`
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levou ao voto ou prop6sito penitencial. a six(cmtl penitencial foi se tomando exigente
e complicado. 0 bispo Santo Ambr6sio, por exemplo, obrigou o lmperador Teod6sio I
(390),  responsabilizado  pelo  massacre  da populapao  de  Tessal6nica,  a  penitencia
ptiblicanaportadaigreja.Nosec.VIItentou-sesubstituiradurezadapenitenciapela
praticadeorap6eseesmolas.Apartirdos6c.XIeXIIsurgeapraticadasindulgencias,
isto 6, a absolvieao que se concedia das penas temporais devidas aos pecados. Assim,
pela participapao numa cruzada pela reconquista dos lugares santos se concedia uma
indulg6nciaplenaria,isto6`,operdaodetodasaspenastemporaisdevidasaospecados.

Ildefonso Silveira conclui esta primeira parte lembrando que o jubileu, do qual
se fala em Lv 25,8-13, foi r6intexpretado pela pratica crista. Se na Bfolia tinha por
finalidadeproclamaroperdaodasdfvidas,oretomoaspropriedades,alibertaeaodos
escravos e o descanso da terra, entre os cristaos centrou-se mais no aspecto espiritual.
Nfro se trata mais da libertapao econ6mica mas da libertapao do pecado e de uma
ocasiao de refletir sobre os grandes problemas do tempo.

Na segunda parte o autor fala de cada urn dos jubileus celebrados desde 1300
ate nossos dias. Urn pouco antes de 1300 corria entre o povo romano uma esperanea
dequequemvisitassenesteanoostdmulosdosap6stolosPedroePauloganhariauma
indulg6ncia. Atendendo ao desejo popular o papa Bonifacio VIII anunciou a celebra-
eao  do primeiro jubileu  do  centenario do nascimento de Jesus.  Desde entao,  com
excegao de  1800, repetiu-se o jubileu do centenario. Mas, ja a partir do s6c. XIV, o
espapamento  foi  diminuindo,  e  a partir de  1500,  como  regra geral,  o jubilen  era
celebrado a cada 25 anos. Fez-se isso a pedido dos fi6is, pois a expectativa de vida
que entao se tinha era curta, muitos nao teriam a graga de obter uma indulgencia no
espapode50anos.Nestaparteoautorprocurafalardecadaumdosjubileuscelebrados
no contexto politico e religioso da 6poca. Quando possfvel, refere-se a testemunhos
de peregrinos  que relatam sua experiencia da peregrinapao feita aos ttimulos dos
ap6stolos em Roma. Em 1,550, o papa Alexandre VI quis trocar o nome "jubileu" por
"ano santo", para que a celebrapao fosse urn apelo a santidade, tao necessdria para a

Igreja carente de reformas. De fato, uma das raz6es do protesto de Martinho Lutero,
em  1517, era que`as indulgencias tinham perdido seu sentido espiritual e se trans-
formaram muitas vezes em com6rcio. Mas, apesar da divisao da cristandade que entao
seprovocou,osjubileuscontinuaramsendocelebrados.Ofatodeospr6priosluteranos
celebrarein em  16`17  urn jubileu  do  centenario  do  inicio  da rebeliao de Martinho
Lutero, com debates doutrinarios, mostra a importancia dos anos jubilares.

Em  1800 nao foi celebrado o jubileu  por causa da Revolueao Francesa que
convulsionou a Europa toda. Da mesma foma, em 1850 e 1875 nao houve ano santo
por causa das revolug6es liberais na Europa.

0 afluxo dos pelegrinos a Roma foi muitas vezes acompanhado pela.atividade
de grandes pregadores que apelavam para a conversao e reforma dos costumes. Os
peregrinos eram atendidos e hospedados por confrarias que lhes davam urn minimo
de conforto possivel.  Os papas  sempre tentaram coibir o abuso da exploragao dos
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p€'regrinos.  A  griintl€  ifitiviiiiciita¥ao  d€ pessoas.,  vindas  de  todas  as  partes,  e  as
condi€6es  precfrias  de  higiene  tomavam  ffroil  a  propagapao  de  pestes,.  Partir em
peregrinaeao Significava as vezes nao voltar mais para casa.

Esperamosqueestelivrinho,quetrazam6m6riaosjubileriscelebradosnalgreja
Cat6lica, ajude a celebrar o Jubileu do final deste inilenio, recuperando o seu sentido
bil.lico de conversa`o 6 renovagao, nrima pe.rsp'ectiva mais ecumenica.

Ludovico Garmus

BABR!C)S, M:arceho. 'A danga.do, novo tempo`. 0 npve milanio, a jubileu btblico e une
` esp,I.rz.fLftz/i.dedc ecw7ae^#z.ccz. Sag Paulo/Sap Leopoldo: CEBM'aulus/Sinodal, 1997, 92, p.
'    Este livrinho anima.  Aniina para a' fe e para`'a caminhada.' Sao 92 paginas de

espiritualidade nb cotidiano. Numa leitura fluente e agradavel, Marcelo Barr6s nos
chama,nosconduzenosdeixa`arefletir,'coino§-olhosp-ostosnofuturo,.numtemaem
discussao na vida,eclesial neste final de milenio: o/.zzbz./e«.

0 livro esta estrdturado em tres partes `principais:
'

1a parte: P#o/.efo de/.ztbi./cw pa/ca o' a#o 2000 (p.  11-28) -apresenta' a proposta
(cat6lica)dojubileubar?ofimdoinilenio,re`ssaltandoemparticulara"guinadq"qu'e
foi dada a essa propo§ta pelos bispos I?tino-americanos.

2aparte:Medg.fafGod¢Pa/av'rfl-V€d¢(p.29-64)-constituio"corapaodolivro".
Aqui .o iautor  mos  introduz  na  ```profecia  .bfolica  do  jubilou"  (cap.  IV,  p.  29-37),
indicando d`eL .passagem os textos escritun`sticos que fazem alusao a este tema. Este

::;:i::a:lad:deeme6cn:i;Fr::::.tEun::::;[=:=s.;sdeea:ggurn£::pf=L8tsoddeoc;:;tr:;i:::I:#ceax£::
nha para a reflexao e o exercfcio da espiritualidade.

3a  parte:  :`Ho/.c. fc  cwmpre  csr¢  P.a/avra  (p.  65-,89)  -  aqui` o  autor  Pro6ura
apresentar ``pi'stas para urn.jubileu possfvel". Desta'cam-se sobretudo dois capitulos:
cap: VT1 (D. 6S-] 1).. Pard repartir a terra, onde o autor dd cohtinuidade a refoexdo de
seuc?nsag.r`fldo.fn3a_jar:entopelalTta¢?i_S_din-terr_€_f_in_riossopalsepel;causade
urn justa distri.buicdo da te\rra ro B;asil. No .cap-. VIII :  Pdra uma ec'\oriomia jirbilar
(p.72-81),oautorpropQea|guinas.pistaspara6onverterotelhadojrubi[euparidentro
das relap6es de ecbnomi'a ? politica do mundc} ifual. 0 livrihho de oufo 6\ encerradd
porumcapftulos`obie'o6cumenisinb,otitroteina'palpitantedavidadoautor(p.82-89):
Para urn ecunenismo ndvo` ....

Para `encerrar,' `alguinas palavras Pc)etica§ de Milton Schwaltes, da 6ontracapa:
"Eisamfsticabil]licaaqueestelivrodeMarce`loBahosn6sseduz.Convidaaojubileu.,

ao ,fin .da devasta§ao ;da terra.t, Celebra. o, descanso,  o  sabad.o  bfolico,  este  tim da
escravidao.Marcelo,,queboassaotuaspalavras.Daogostoaonovo.DaofimaovelhQ",

``            \       `      J                                `     `              HaroldoReine+
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Ed. Vozes/Ed. Sinodal,1997, 2 volumes, 535 p.

i  com  alegria  que  satidamos  o `acesso  de  estudiosos/as  e  estudantes  a  esta
conceit.uadaobraddexeg'etaaleina6Herb6rtDonner.Emlinguaportuguesa,enquanto
naoseproduzumaobraalt6ctone,faziafaltaatradugaodeumaobraestrangeifamais
a.tualizada.  O`s -manuais  mais  antigos  de  "Hist6ria de Israel"  (cf.' Metzge'r;  Brigh,t,
Cazelles`), t`raduzidos no final da d6cada de 70 e publicados nos infcios` dos anos'80,

'~,.

3a;::c:?:aTsa:i`vT::Sd::xITaevsapfnndofaeTfua:i::Ca°:::easssfed::eand€e°csonmes::£reenatadgaag:SS:|S£:
de' textos diversos, nem sempre ou facilmente ace.ssiveis ou di.sponiveis em lingua
portuguesa. 0 livro de Jorge Pixl'ey, "Hist6ria de Israel a, partir dos .pobres:: (1991),
em parte ''veio a preencher esta tlacuna, no que tange a uma visao geral \hermeneuticqaT
mente vinculada com a teologia da,libertapao. Agora, com a publicapao da obra de H.
Donner; as pessoas que gostamou precisam estudar a Hist6ria do Povo de Deus terao
a mao urn excelente material de leitura e fonte de consulta que',servira de complemen-
taeao. Neste sentido parabenizamos as duas editoras pela publicapao e sobretudo a
equipe de tradugao do Fundo de Publicap5es Teol6gicas do Instituto Ecumenico de
P6s-Graduagao, de Sao Leopoldo/RS, em especial Claudio Molz e Hans A. Trein.

A obra de H. Donner ten urn esboeo e uma pretensao bastante amplos. 0 autor
quer dar uma visao geral desde os prim6rdios da Hist6ria de Israel ate a 6poca de
Alexandre Magno,  com uma "visao prospectiya sobre a 6poca helenistico-romana
entre 332 ac e 135 dc". Dentro desse prop6sito amplo, a leitora e o leitor encontrarao
varios excursos  sobre personagens ou temas especificos relacionados ao objeto de
estudo. 0 aposto "e dos povos vizinhos" 6 explicado pelo pr6prio autor no prefacio a
la ed.: "nao significa que aqui tamb6m ainda possa e deva ser oferecida de passagem,
por assim dizer, a hist6ria do Egito, da Mesopotamia ,... 0 titulo nao quer nada mais
do que indicar o fato historicamente indiscutfvel de que a hist6ria de Israel nao pode
ser tratada independentemente da do  Antigo  Oriente,  mas  constitui,  sob  todos  os
aspectos, par[e inseparavel dela" (p. 5).

Noprimeirovolume-Dasprz.mo'rd!.osczfc'cz/om'!¢f6ocJOEflt2cZo-,oautorapresenta
primeiro urn conjunto de quatro capfulos que, de certa forma, mostram o cenario e os
personagens principais para os eventos dos infcios da hist6ria de Israel. Depois, de urn
total de 268 paginas, o autor utiliza 115 paginas para enfocar a hist6ria complicada dos
infcios de Israel. Este 6, sem divida, o pen'odo mais controvertido na pesquisa. A parte
finaldoprimeirovolumededica-seaoestudodoestabelecimentodamonarquiaemlsrael,
indo ate o "govemo de Salomao". Em todos os capfulos  sempre ha boas indicap6es
bibliogrfficas,  que  facilitam  ao  leitor  ou  a  leitora  continuar  os  estudos  nos  textos
indicados, os quais, por vezes, ate contradizem a tese principal do autor.

No seg`mdo voha"e -Da 6poca da divisdo do Reino ate Alexandre Magno -o
ntimero  de  paginas  esta  distribuido  de  forma  mais  eqtiitativa  para  os  contetidos
abordados. 0 enfoque principal esta colocado na hist6ria dos eventos dos Reinos de
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Juda e Israel. Aqui cabe ressaltar o merito do autor de situar a hist6ria dos dois reinos
dentro dos marcos dos pequenos estados siro-palestinenses da epoca assfria e babil6-
nica. Novamente o/a leitor/a encontrara muitas indicap6es e referencias hist6ricas,
ben como indicag6es bibliograficas complementares. Dentro da exposieao cronol6-
gica, a "6pocarda restaurapao" ou pen'odo do p6s-exflio poderia ter mere6ido uma
exposieao mais detalhada, visto que aqui se localiza o processo de colegao e jungao
demuitaliteraturadopovodelsrael,comotamb6mmuitosdosproblemasqueafetam
asuacompreensao.0capftulofinal,prospectivosobrea6pocagregaeromana,`ajuda
o/a leitor/a a chegar com boa orientapao ate a 6poca do Novo Testamento.

Estes dois volumes, de 6tima apresentapao e excelente trabalho grafico, deverao
fazer parte da biblioteca de toda pessoa interessada em estudar ou se aprofundar na
hist6ria de Israel. Constituem uma apresentapao equilibrada dos eventos da hist6ria
combaseemfontesdocumentarias.Diantedoquadrodiffoildasfontesdocumentarias,
muitas perguntas ficam em aberto, mas a obra trar varias percepe6es novas. Temos ai'
urn 6timo material de leitura e pesquisa.

Haroldo Reimer


