
A DIMENSA0 LIBERTADORA DA
CONFISSAO DOS PECADOS

Vemer Hoefelmann

1. A confiss5o dos pecados como pratica bil]Iica

Confessar os pecados 6 uma atitude profundamente bfolica. Ela brota do pesar
por relag6es rompidas e males cometidos. Ela nasce do anseio por reconcilia€ao com
Deus,  com  a  natureza,  com  as  pessoas  humanas  e  demais  criaturas.  Ela  denota
disposieao para corrigir a rota ou fazer urn novo infcio a partir da forca que Deus
concede. Na perspectiva crista, ela esta enraizada no chamado de Jesus ao arrependi-
mento (Mc  1,15) e na sua autoridade para perdoar pecados em none de Deus (Mc
2,10-11 ). Mas essa atitude permeia tamb6m as paginas da Escritura hebraica. Assume
ali a forma de confissao ptiblica de pecados, orientada por determinados ritos, como
os  que  se  pode  verificar no  grande  dia  da  expiaeao  (Lv  16),  ou  a forma de  uma
confissao particular, como a que transparece, a tftulo de exemplo, no Salmo 32.

No decorrer da hist6ria da Igreja, a confissao de pecados assumiu pelo menos
quatro formas distintas :

• a forma intimista, na qual a pessoa procura assegurar-se individualmente do
perdao de Deus atrav6s de uma orapao silenciosa ou em voz alta;

• a forma ptiblica, na qual uma pessoa ou grupo de pessoas confessa a Deus e a
comunidade reunida os seus pecados;

•  a forma representativa,  na qual  os  pecados  sao  confessados coletivamente
como parte do culto da comunidade;

• a forma particular, na qual uma pessoa confessa audivelmente os seus pecados
diante de urn sacerdote, pastor ou outra pessoa qualquer, recebendo dela a
absolvieao.

Nosso interesse neste estudo se concentrara nessa tiltima forma. Com a com-
preensao dos leitores, enfocaremos o assunto a partir de nossa tradi€ao confessional,
a luterana.

Biblicamente, a confissao particular de pecados encontra urn modelo na carta de
Tiago: "Confessem os seus pecados uns aos outros e fagam oraeao uns para os outros,
para  que  sejam  curados"  (Tg  5,16).  Ela  se  fundamenta  na  autoridade  de  perdoar
pecados que Jesus concedeu aos que o confessam como o Cristo, primeiramente ao
ap6stolo  Simao  Pedro  (Mt  16,13-19)  e  depois  aos  seus  discfpulos  em  geral  (Mt
18,15-20;  Jo  20,21-23).  Como  tal,  foi  largamente  praticada  na  Igreja  Cat6lica  ate
tempos recentes. Mas tamb6m o movimento da Reforma nao a descartou, embora,
efetivamente,  nao  tivesse  se  tomado  uma  pratica  institucional.  Na  Apologia  da
Confissao  de  Augsburgo  se  encontram essas  palavras:  "N6s tamb6m mantemos  a
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das c]liLvi'`  i7i'uliiiiicii`, por autoridade divina, com  I.cspcito a i]idividtll]s,  `tji`IiH  iJiiipio,

por is.`o, ulimilml. da igreja a absolvi€ao particular" (Artigo XII, pal.£gI.al.() `)I)n I ()0).

2. A crise da confiss5o dos pecados

Nas tiltimas d6cadas, por6m, ha sinais evidentes de que a confissao pfii`ticular
esta caindo em desuso generalizado. Uma pesquisa realizada na Alemanha no infcio
da d6cada mostrou que apenas 9% dos cat6licos e 7% dos protestantes ainda conside-
ram a confissao particular de pecados como urn ato significativo e como uma atitude
condizente com os tempos modemos. Nao sei se alguma pesquisa semelhante foi feita
em nosso contexto. Mas certamente o resultado nao seria muito diferente. Pratica-se,
eventualmente, a confissao de pecados na forma de uma orapao individual ou de uma
autocrftica. Tolera-se igualmente uma confissao generalizante em nome da comuni-
dade, como a que se realiza em nossos cultos. Mas uma confissao particular, diante
de uma outra pessoa, parece uma coisa fora de prop6sito.

Vlrias causas poderiam ser levantadas para explicar esse desinteresse:
• Uma delas 6 a falta de paradigmas claros sobre o que 6 certo e errado em termos

de conduta individual e coletiva.  Vivemos em uma sociedade pluralista,

g#£r::;Cduo[saoasbaes¥:Ft:::ecg:n;°psog]ec]Vo£:;:_givde;ragnet:ts:I:s?t€:fanot:aodn;ig:i::
e, sobretudo, o que confessar, quando nao se tern urn discemimento claro
sobre o valor da decisao que se tomou ou da conduta que se adotou?

•um:;:Etarancoasusc:3:r::e::args£:i::s]£8fq[Pdg:ecopnecs:%tiz.arA0sqcui%'n:iisa]sg:i:£Osntnaoss

ensinaram a explicar a vida em sociedade como resultado de mecanismos
estruturais complexos, que transcendem a esfera individual. A teologia acom-
panhou essa percepgao ao referir-se a dimensao do pecado estrutural. Levan-
tou-sediantedissoapergunta:Emquemedidaoserhumano6umpersonagem
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em  que a resposta parece  simples,  ha outros  em que ela 6 extremamente
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prestar contas?
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de ser urn fen6meno neur6tico, fruto de uma cultura represslva, patro-
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urn sentimento positivo de culpa, que surge como express5o de urn dano
causado  e  que  provoca  urn  dinamismo  de  mudanca  e  Superacao  de
conflitos, e urn sentimento patol6gico de culpa, que pode se tornar urn
foco permanente de autodestruieao. Despreparado para encarar a novi-
dade do tema,  o confessionario foi perdendo espago para as  salas dos
psic6logos e psicoterapeutas.
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pflrticular  de  p-ecados  deve-ser-buscad6  in pr6pria  forma  como  ela  foi
praticada. Durante s6culos, ela serviu como urn mecanismo de controle e
de poder do clero sobre os leigos. Houve 6pocas em que as pessoas foram
constrangidas e ate obrigadas a confessar individualmente os seus pecados
diante de urn sacerdote. 0 Quarto Concilio Lateranense, de  1215, exigiu
que  todos  os  cristaos  batizados,  uma  vez  chegados  a  idade  do  discer-
nimento, se submetessem a confissao. Ao memos uma vez ao ano, cada urn
deles deveria confessar diante de urn sacerdote todos os pecados conheci-

g8:'[t%:]Oor,e;ufdoomo£%aags£;Toc#:#iacq,3;o?%cfad|:a:8t:#:'nchoomeoaafraapuods::sA%'6:
constatar  o  arrependimento  de  corapao,  ouvir  a confissao  dos  labios  e
pr,escreverosatosnecessariosparaareparagao,osacerdotepodiaconceder
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pecado "mortal" depois do batismo teria garantia de salvapao.

Entendida dessa forma, como exercfcio de controle e poder, 6 compreensfvel que
a confissao tenha cafdo sob suspeita e desconfianea, ate ser paulatinamente rejeitada
como intromissao indesejada. A pergunta que se pode fazer, a partir do testemunho
bfolico, 6 se junto com a agua suja nao se esta jogando fora tambem a crianea. Ou
seja: sera que a rejeigao dessa pratica 6 urn indfcio seguro de que as pessoas nao mais
necessitam confessar os pecad6s umas as outras, como recomendava Tiago?

Tudo indica que nao. 0 grande ntimero de pessoas que procura ajuda junto a
psic6logos e psicoterapeutas, o mercado crescente da literatura de auto-ajuda, a prolife-
rapao de charlataes que prometem solug5es milagrosas para todos os tipos de males sao
apenas alguns indfcios de que as pessoas necessitam de uma oportunidade para se abrir,
para conversar sobre as coisas que as oprimem e machucam, para experimentar alguma
forma de aceitapao, ajuda e perdao. Por isso, ciente de seus limites de competencia e da
grande contribuigao que outras ciencias podem dar, a fe deveria novamente perguntar-se
pela  sua  pr6pria  contribui€ao  no  sentido  de  oferecer  as  pessoas  a  possibilidade  de
recuperar a sua satide integral, o seu equilil]rio e bern-estar. Palavras e sem6es sobre
perdao  e  reconciliapao  nao  sao  suficientes.  i  preciso  experiments-los  de  maneira
concreta em nossas vidas. Que ajuda pode a Bil)1ia aqui mos dar?

3. 0 caminho da confissao

No intuito de provocar essa reflexao, vamos seguir alguns passos que a Bfolia
nos apresenta ao abordar a questao. A reflexao privilegia a perspectiva pessoal, como
corresponde a forma de confissao que vein sendo enfocada. Suas implicae6es comu-
nitarias  e  sociais,  contudo,  estao  a luz  do  dia.  Os passos  mostram que a confissao
particular de pecados, longe de reduzir-se a urn instrumento de controle e poder, pode
transformar-se em instrumento de libertapao.

1. Antes de mais nada, a BIT)lia constata, com muita firmeza e sobriedade, que
sempre de novo o ser humano se toma culpado diante de Deus e de seu semelhante.
Mesmo que ela tambem conhega algo que denominamos de pecado estrutural, isso de

•   Ji7ina|mciitc.  urn  quaL.(o   (.tltor  quc  I)ode
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estao ti€mpr€ diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que dclc*tiLt;.
Eu sei que o teu julgamento a meu respeito 6 justo e reconhego que tens razao pdl.ii
me condenar. De fato, tenho sido mau desde que nasci; desde o dia do meu nascimcnto
tenho  sido  pecador"  (Sl  51,3-5).  0  ap6stolo  Paulo  leva  esse  reconhecimento  ilo
extremo, ao ponto de afirmar que ha uma dissociapao fundamental entre a sua vontadc
e o seu comportamento concreto: "Eu sei que o que 6 born nao vive em mim, isto 6,
na minha natureza humana. Porque,  ainda que a vontade de fazer o ben esteja em
mim, eu nao consigo faze-lo. Pois nao fapo o bern que quero, mas o mal que nao quei.o
fazer, esse faco. Mas, se fago o que nao quero, ja nao sou eu quem faz, mas o pecado
que vive em mim" (Rm 7,18-20).

Portanto,  a Bfolia constata que,  mesmo  como  pessoas justificadas  por gra€a
atrav6s  da  fe,  continuamos  pecadores,  fraquejamos  em  nossa  fe,  sucumbimos  as
nossas  fraquezas,  tc;mando-nos  culpados  diante  de  Deus e  de  nossos  semelhantes.
Mesmo que o perdao recebido no batismo tenha uma qualidade irrevogavel, perma-
necemos pessoas fracas e pecadoras, que necessitam experimentar sempre de novo a
graea do perdao.

2.  Essa constante rendieao a forea do pecado 6 fonte de muito sofrimento. 0
salmista diz que suporta tristeza por causa do seu pecado (Sl 38,18). Pedro chora ao
constatar que nao foi capaz de permanecer fiel ao mestre ate as tiltimas conseqti6ncias,
como havia intencionado (Mc  14,66-72; cf.14,29-31). Esse sofrimento se manifesta
de muitas maneiras em nossa vida:  fracassos,  relap6es abaladas ou desfeitas, bons
prop6sitos que permanecem na intencao, atitudes precipitadas e imaturas. Sofremos
tamb6m ao reconhecer que nao estamos em condig6es de nos desvencilhar dessa rede
que mos prende. Ao contrario, quanto mais tentamos, mais nos enredamos, como o
inseto que caiu nas teias da aranha. Outras tantas vezes transformamos o sofrimento
experimentado  em  agressao contra os  outros,  fazendo-os  participar igualmente de
nossas desventuras.

3.  0 que fazer diante disso? A Bfolia nos  ensina a nao calar diante de nosso
pecado. Muitas pessoas sofrem sob o peso da culpa, mas fazem urn grande esfor€o
para  dissimular  isso  diante  de  si  mesmas  e  dos  outros.  Inventam  sempre  novtls
justificativas para desculpar o  seu fracasso. Isso custa muita energia e pode tomar
algu6m ffsica e espiritualmente doente. Quem, ao contrario, confessa o seu pecado.
pode escapar do cfrculo diab6lico do silencio e da tentativa de autojustificapao. Foi a
experiencia do autor do Salmo 32:  "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram
os meus ossos pelos meus constantes gemidos... Por isso confessei-te o meu pecado,
e a minha iniqtiidade nao mais ocultei. Eu disse:  `Confessarei ao Senhor as minhns
transgress6es' , e tu perdoaste as iniqtiidades do meu pecado" (v. 3 e 4).

4.  A quem confessar? A Bfolia mos ensina a procurar algu6m de confianea dti
comunidade,  como  se  pode  depreender  da  recomenda€ao  de  Tiago  (5,16)  -m~it)
necessariamente  o  pastor  ou  o  sacerdote.  Lutero  acentuava  em  seu  tempo  que  tt
sacerd6ciodetodososcrentes(1Pd2,1-10)valetamb6mparaaconfissaodospecado*.
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i` till.efa e a dadiva de consolar,  admoestar e perdoar em nome de Deus (Rm  15,14;
2Cor 1,4; 5,18-21 ; Cl 3,16). Quem sofre sob o peso do seu pecado e da sua culpa pode
procurar na comunidade urn ouvido aberto. A comunidade nada mais 6 do que uma
comunhaodepecadoresagraciados,queigualmentenecessitamdoapoioedoestfmulo
de outros. Por isso se pode realizar nela o consolo e a admoestaeao fraternal.

5. A confissao de pecados comega com o reconhecimento da culpa. "Se disser-
mos que nao temos pecado nenhum, a n6s mesmos mos enganamos e a verdade nao
esta em n6s. Se confessarmos os nossos pecados, ele 6 fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiga" (1Jo  1,8-9).

Admitir a pr6pria culpa diante de Deus, de si mesmo e dos outros 6 uma das coisas
mais diffceis na confissao. Isso significa abandonar o caminho da autojustificapao: Nao
sao as circunstincias, nfro sao os outros os culpados -sou eu mesmo. Mas por mais diffoil
que isso seja, assim podemos estar diante de Deus sem esperar mais nada de n6s mesmos,
e sim, tudo dele. Podemos falar-lhe de nossa culpa e receber dele a grapa do perdao, que
significa  a  possibilidade  de  urn  novo  inicio.  Foi  o  caminho  seguido  pelo  salmista:
"Compadece-te de mim, 6 Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidao das

tuas miseric6rdias, apaga as minhas transgress6es" (Sl 51,1 ).

6. Quem reconhece a culpa, pode ouvir o antincio do perdao. Jesus presenteou
a  sua comunidade  com  a  dadiva  do  perdao:  "Se  voces  perdoarem  os  pecados  de
algu6m, esses pecados sao perdoados" (Jo 20,23). Quem recebe na confissao a palavra
de perdao, pode estar seguro de que nao se trata de uma palavra vazia. Pode ir embora
como uma pessoa libertada e livre.

Atrav6s dessa palavra particular de perdao nos 6 anunciada a proximidade de
Deus de uma forma como  n6s jamais poderfamos dizer-nos  a n6s  mesmos. Nosso
corapao 6 preenchido por uma paz que n6s jamais poderfamos dar-nos a n6s mesmos.
Esse antincio de perdao 6 uma palavra que produz efeito. Ela cura e consola, anima e
levanta. Ela da uma nova qualidade a nossa vida, colocando-a diante de uma nova
perspectiva (Is 55,6-12). Por isso o arrependimento nao precisa ser urn fardo pesado
e  a  confissao  nao  precisa  ser  uma  obrigapao  opressiva.  Ao  contrario,  ela  abre  o
caminho para a casa patema, onde somos recebidos com brapos abertos (Lc 15 ,11 -32).

7. Essa palavra de perdao tern forga para curar, como lembrava a recomendagao
de  Tiago.  Tamb6m  o  profeta  Jeremias  atesta:  "Cura-me,  Senhor,  e  serei  curado;
salva-me, e serei salvo" (Jr 17,14).

Ao longo de nossa vida vamos mos ferindo e machucando. Algumas dessas feridas
seguidamente nos fazem sofrer e teimam em nao cicatrizar nem sarar. Sobre elas crescem
o rancor e o ressentimento, a inseguranea e a desconfianga. Na confissao ha espapo para
falar sobre essas feridas. Podemos dizer c>nde fomos machucados e onde machucamos,
onde fomos vftimas e onde produzimos vftimas. Ao falar sobre isso, experimentamos que
assim como a culpa pode ser perdoada, tamb6m as feridas podem sarar. Pois como dizia
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Iud  vidii  I.  li`  t`til`ii:I  tli`  gi`iitu  e  miseric6rdia"  (Sl   103,3-4).

8. A i7:ikivi.ii dc perdao tern forea para transformar. i uma expel.ienciii iitt tllctlnce
de qualquer pessoa, como se verificou na vida de Zaqueu. A experiencitl diL bondade
de Jesus criou em sua vida urn novo espa?o de liberdade, onde ele encontrou animo
e fonga para reparar os males cometidos (Lc  19,1-10).

Deixar-se transformar,  fazer urn novo inicio,  reparar os  males cometidos -
tudo isso nao 6 pressuposigao para o perdao.  i conseqtiencia, e fruto.  Quem foi
libertado de suas culpas pode enfrentar as suas conseqtiencias. Pode olhar nos olhos

::o:::::acg:eofn°ufmprpei:sd:Cdaedainapg:f:.irsg::]zzeasrdne°::Tact:t:pS:.aMV;:a6roavdoa;:£f:::
esta prometido. Ele 6 possfvel.

``Bem-aventurado  aquele cuja iniqtiidade 6 perdoada, cujo pecado 6 coberto",

escreve o salmista (Sl 32,1). Uma tal pessoa 6 declarada feliz, bern-aventurada. Ela
pode construir sobre o  perdao e confiar na bengao que  lhe foi dada.  Ela sabe  que
continuara enfrentando outras dificuldades, mas isso nao tirara a sua alegria de viver,
porque sabe que 6 possfvel (e necessario) corrigir a rota sempre outra vez.

Confessar os pecados, portanto, pode tomar-se urn ato libertador. Nao existe urn
outro  lugar  onde  podemos  ser  tao  honestos  conosco  mesmos  e  encarar-mos  sem
mascaras. Nao existe urn outro lugar onde nos 6 dado experimentar urn tal amor sem
condie6es.  Na  confissao  podemos  respirar  aliviados  e,  finalmente,  descarregar  a
tensao que pesa sobre nossos 6mbros. E uma tiltima coisa: quem foi perdoado de sua
culpa diante de Deus, esse tamb6m pode apresentar-se com dignidade diante de seus
semelhantes, pois 6 ele quem mos da a razao de existir. Quem se curva diante de Deus,
nao precisa dobrar-se diante das pessoas humanas - apenas colocar-se ao lado delas
em espfrito fratemo.
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