
RECENS6ES

GARcfA MARTfNEZ, Florentino e TREBOLLE BARRERA, Julio. Os Homc#s dc
Qu]`nran. Literatura. estrutura e concep£6es religiosas. T[aid. Luis Femando Gongalves
Pereira. Editora Vozes, Petr6polis 1996, 1 vol. br. 160 x 230 mm, 299 p.

0 livro Os foomc#s dc gz{mJia# nos ajuda a visitar a comunidade de Qumran e a
entender a mentalidade dos homens que escreveram os manuscritos do Mar Morto.
Maisainda,leva-nosaointeriordacomunidade,colocando-nosemcontatodiretocom
algumas de suas praticas, motivap5es e ideais de vida, maneiras de ser e de compor-
tar-se. Langa novas luzes, particularmente no que se refere ao surgimento do cristia-
nismo e em especial ao Novo Testamento. Competente e atualizado, coloca-mos a par
das principais discuss6es em tomo a comunidade de Qumran.

Mesmo sendo uma coletanea de artigos, escritos por dois autores e em ocasi6es
diversas,  a  obra  mant6m  urn  plano  unitario  e  consistente.  Apresenta-se  com tres
grandes divis6es.

A primeira parte: Os homc#s c!cz comzt#!.dadc dc gwmrcz#, oferece informap6es
bfsicas para julgar as notfcias sensacionalistas debatidas mos atuais meios de comu-
nicapao social.

Abre-se com a hist6ria das descobertas e urn panorama geral sobre ``os manus-
critos do Mar Morto".

Situa em seguida a hist6ria da descoberta, do estudo e da publicagao dos texto,
no contexto das dificuldades que estao por detras dessa grande empresa, a fim de
desfazer as suspeitas de escandalo sobre as suas publicap6es.

Noartigoqueemprestouotftuloaolivro,Osfeormc#fdeowmrtz#,oAutorprocura
dar vida aos  sepultados mos  mais  de nil  utmulos  dos  arredores de  Qumran.  Qual
Ezequiel vendo a came recobrir os ossos secos, intexpela esses cadaveres, por que e
quando se retiraram para o deserto, como viviam, o que pensavam, e finalmente quem
Cram?

Tocandoempontoscentraisdacomunidade,analisadiversascaracten'sticascom
relapao a mesma, ao tipo de essenismo que vivia, e sobretudo a sua vivencia entre o
nomismo e o apocalipticismo, ou seja, entre o cumprimento da Lei e a espera do fim
dos tempos.

Ap6s avaliar e refutar as duas teorias correntes sobre as origens de Qumran, isto
6, a teoria palestina e a babil6nica, exp6e a pr6pria teoria, conhecida como hip6tese
de Groningen, na qual distingue o movimento essenio e a seita de Qumran, dando a
cada qual uma origem pr6pria e diferente.

A segunda parte: Bi'b/I.cI, pwnezcz, cspeJifl#fcz messz.a#i.ccz, mos leva "para dentro da
sala de cozinha da pesquisa sobre Qumran" (p. 8), quer dizer, leva-nos a saborear as
discuss6es em tomo a pr6pria vida da comunidade.
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Comega tra/.endo aH surpi.€sas c coiitrihui¢t~ic.i dc Qumran com rclit¢fLti i\ l}fl)lia
€  a interpretaeao bfolica.  Em destaque estao o pluralismo,  os  manuscritos bfolicos
mais importantes, discuss6es sobre o canon, a interpretapao tfpica, particularmente o
g€eneropesheretestimonia.

De maneira simples apresenta, com base nos textos, "as fronteiras do bfolico",
para discutir sobre os  textos bil)licos ou as chanadas familias de textos,  os textos
fronteirieosentrebil]licoenaobil]licoeaquestaodas``fontes"bfolicas,comilustrapao
a partir do livro de Ester.

De particular interesse 6 a solugao qumranica ao problema da pureza, em que o
tema 6 analisado nos diversos textos de Qumran. Desenvolve a conclusao segundo a
qualQumrantransferiuapurezadaesferadoTemploparaapr6priacomunidade.Dada
aimpurezaconstitutivadoserhumano,acomunidadepassaaserolugardepurificapao
de cada pessoa, sendo que s6 Deus pode justificar.

"Esperangas  messianicas  nos  escritos  de  Qumran"  rastreia  todos  os  textos

messianicos recuperados (publicados ou ineditos) em que se encontram referencias a
figura do Messias. No resultado aparecem textos referentes a urn tinico messias, seja
Messias-rei, Messias-sacerdote ou Messias celeste: a dois messias, como o Messias
de Aarao e de Israel, Principe da Congregapao e int6rprete da Lei, ou Messias celeste
e profeta escatol6gico; a tres messias, incluindo o profeta escatol6gico.

A terceira parte: gz{mrcz" e czs ori.gc#s do cr!.ff!.cz#I.smo, demonstra as coinciden-
cias e sobretudo as difereneas entre textos qumrinicos e textos neotestamentarios.

Com o sugestivo titulo "Os manuscritos de Qumran, Jesus Cristo e as origens
do cristianismo" desfaz dois mal-entendidos em relag5o a Qumran, ou seja, "o mito
da conspiraeao do silencio" e a proposta de leitura esot6rica dos t'extos; e exem-
plifica, com os pr6prios escritos, a basejudaica sobre a qual se desenvolve a figura
de Jesus e o cristianismo primitivo, o paralelo literario identificado nas Ben-aven-
turancas, a legislagao no processo de correeao fratema e a teologia mum texto sobre
ajustificaeao.

Os paralelos e distin€6es entre "Os textos de Qumran e o Novo Testamento" sao
ilustrados com relapao a Joao Batista, a Jesus, ao Evangelho de Mateus, de Joao, e as
epfstolas de Paulo.

"A  repreensao  em  Qumran  e  em  Mt  18,15-17"  exp6e  ambos  os  processos

juridicos de corregao fratema, frutos da diversidade de tal pratis naquela 6poca, e que
justificaria a diferenea entre uma e outra pratica. Faz a resenha dos vdrios textos de
Qumran, com base no processo jun'dico deduzido da exegese de Lv  19,16-18 e do
texto de Mateus, que traz outro processo jun'dico preciso, como 6 possivel concluir
da analise das diferengas entre ambos.

Como  6  facil  deduzir deste  sumario,  o  livro  serve  como  introdugao  geral  a
problematica  de  Qumran,  para pessoas  memos  iniciadas.  Mas  serve  tamb6m  para
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cstudio``o.i,  no  .`entido  quc  aL7i.€``clila  estudos  especfficos,  dc*iil`jimtcs  c  iiiovnd{ii'cs

para quem ja flutua nestas salgadas aguas do Mar Morto.
Para quem esperava mais novidades sobre Jesus e sobre o Testamento Cristao,

como o Autor desta recensao, o livro controla a curiosidade e esclarece com equiliforio
e correta distineao entre a comunidade de Qumran e o cristianismo primitivo.  Por
outro lado, as discuss6es sobre a formapao do canon bil)lico e conseqtientemente as
teorias sobre a inspirapao bil]lica adquirem novos matizes que merecem aprofunda-
mento. 0 debate sobre a pureza, especificamente a solueao qumrinica, parece denso
e original, ajudando a compreender as posie5es de Jesus, de Paulo e da comunidade
crista primitiva com relapao ao assunto.

Enfim, uma palavra com relapfo ao estilo, bern escrito no original, com frases
longasegrandedomfniodasintaxeespanhola.Naedigaobrasileirapassaramalgumas
imprecis6es, facilmente evitaveis numa revisao literata.

Valmor da Silva
Rua Bento Coelho da Silveira, n.  loo, ap. 82

04330-080 Sao Paulo, SP

/
MARiNHEREDIA,Francisco.ABiz7/J.cz,pr/czvrtzpro/e'fi.ca.Trad.doespanhol.Editora
Vozes, Petr6polis  1996,  135 x 210 mm, 334 p.

0 autor 6 licenciado em ciencias bfolicas pelo Pontiffcio Instituto Bfolico de
Roma e professor de Introdugao a Sagrada Escritura. i tamb6m especializado nas
Cartas  de  Paulo  na Pontiffcia Universidade  de  Comillas  em Madri.  Lecionou  em
Barcelona,  Deusto,  Buenos  Aires  e  Mtircia.  Ja  escreveu  vfrias  obras  de  carater
exeg6tico.

A presente  obra  sobre  a  inspirapao  bil]lica  6  uma  ampliagao  de  outra  obra
rudimentar sobre o mesmo tema, escrita em 1974. 0 tema da inspiragao bfolica faz
parte normalmente de urn tratado de Introducao a Sagrada Escritura. Nas Faculdades
de Teologia nem sempre ele 6 dado com prazer pelos biblistas, pois pertence mais ao
ambitodaTeologiaFundamental.Talvezporissoumexegetanaogostamuitodetratar
deste tema. Quando inteapreta a Sagrada Escritura ele parte simplesmente do dado de
fe  de  que  a  Bfolia  6  urn  texto  inspirado,  que  6  palavra  de  Deus.  Esforea-se  por
interpreta-la para os dias de hoje sem se preocupar muito com as discuss6es em tomo
do  fato  como  tal  da  inspirapao  bil]lica.  Por  isso,  chama  atengao  uma  obra  sobrc
inspiragao bil)lica,  onde urn professor de Sagrada Escritura coloca por escrito  suii
experiencia de ensino de mais de vinte anos, incluindo o tratado da inspiraeao bfolic{i.

A finalidade da obra 6 explicar como Deus e o homem intervem na qualidadc dc
autores da Bfolia. Divide-se em quatro partes: 1. A conviccao da Igreja sobre a Bfoli:I,
como palavra de Deus; 2. As teorias que explicam esta convicgao; 3. A visao pes,`tt:il
do  autor;  4.  As  quest6es  importantes,  como  Bfolia e  revelapao,  tradigao,  verdiitli)
salvffica, canon e hermen6utica.

7.i



Na prim€ira parte (p 15-77) o autor parte de dois  textos:  2Pd  I,I(7===2,3  a  2']`m

3,15-17. 0 texto de 2Pd  1,20-216 assim traduzido: "(Fazeis muito bern...), antes de
tudo, sabendo como sabeis, que nenhuma profecia das Escrituras surge por interpre-
tagao pr6pria (= do profeta), uma vez que jamais profecia alguma foi proferida por
iniciativa humana, senao que, movidos pelo sopro divino, falaram certos homens da
parte de Deus". 0 autor procura explicar por que assim traduz e interpreta este texto
controvertido. Em 2Tm 3,15-17  o autor traduz ffeeo'p#ewsfos por "6 do Espirito de
Deus" e nao "divinamente inspirada", como em geral este termo vein sendo traduzido.
Prefere  falar de pr/czvrtz pro/t7'fi.ca  em vez de  "inspiracao".  Em  seguida traz uma
antologia de textos de Padres escritores referentes ao tema da inspirapfo bfolica e os
comenta brevemente.  Por fim exp6e como  esta doutrina da  inspirapao  bfolica foi
recebida e comentada mos concilios ecum6nicos, mos concilios locais e pela doutrina
dos papas.

Na segunda parte Man'n analisa as vatas tentativas teol6gicas de sistematizagao
da doutrina da inspiragao da BIT)lia, que antes analisou nos textos bfolicos, patrfsticos
e do magist6rio da Igreja. Mas como explicar que Deus e o homem contribuem para
a inspirapao da Bfolia? 0 autor parte de uma visao cristol6gica da inspirapao: 0 eu de
Jesus 6 compartilhado ao mesmo tempo por Deus e pelo homem (sintese teandrica do
Concilio de Calced6nia). Assim a BIT)lia 6 ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra
do homem. A luz deste princfpio exp6e e faz a cn'tica das diversas teorias propostas
sobre a inspirapao:  A teoria instrumentalista (o homem como instrumento tangido
pelas maos de Deus), a teoria ditafonica (o autor sagrado recebe o texto como urn
ditado divino), a teoria de Leonardo Lessius (inspiragao real: inspirada 6 s6 a coisa, o
contetido e nao as palavras), a teoria das linhas paralelas (Deus e o homem atuam com
plena autonomia) e, por fim, a teoria eclesiol6gica de Karl Rahner. Man'n se detem
mais na analise e cn'tica desta tiltima teoria, porque explica de modo mais adequado
como acontece esta colaborapao divino-humana na produ€ao de urn livro inspirado.
i a mais equilibrada de todas as teorias propostas para explicar a inspirapao bfolica.
Com sua teoria eclesiol6gica Rahner pretende dar uma explicapao mais convincente
a teoria da instrumentalidade proposta pelos Padres da Igreja, isto 6, a teoria que v6 o
autor sagrado como "instrumento" nas maos de Deus. Mari'n assim resume a teoria de
Rahner: "Ora, se Deus quer a Igreja em virtude de uma pr6-defini€ao formal, isto quer
dizer que a quer em sua individualidade concreta, com todos os seus pormenores, urn
dos quais, ou melhor, urn de cujos elementos constitutivos, 6 a Escritura, que surge
precisamenteporcausadadecisaoeficazpelaqualDeuscriaalgreja.Porconseguinte,
Deus 6 autor da Escritura enquanto 6 autor da Igreja..." (p.120). Simplificando: Deus
quis desde sempre a Igreja e a quis com todos os seus elementos, isto 6, tamb6m a
Escritura.

Na terceira parte (p.  125-168) o autor prop6e a pr6pria teoria da inspirapao: a
sintese teandrica. Aceita a teoria eclesiol6gica de Rahner, procurando corrigir certas
incongru6ncias e contradig5es. Parte do seguinte raciocinio: "Supondo que Deus e o
homemsaoverdadeirosautoresdetodaaBil)lia,eaomesmotempo,ondenosdevemos
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qualestapalavradohomemsejaaomesmotempopalavradcDeus?"(p.I25).Afirl"
que,  em  tiltima  analise,  o  mist6rio  da  encarnacao  deve  servir  de  pauta  para  o
esclarecimento do mist6rio teandrico da Bil]lia. E argumenta:  "0 fato de ser Deus
autor - como Deus - de uma obra literina nao significa necessariamente que seja
autorliterinodamesma"(p.129).Comisso,Man`nfazum"adendopessoal"ateoria
de Rahner: "Deus 6, nao autor literino das Escrituras, mas sim autor da obra literfria
que sao as Escrituras... Deus e o homem atuam em nfveis diferentes para a obteneao
de urn mesmo efeito; por isso, Deus, que nao entra no plano categorial do homem,
capacitaaesteparaquedesempenhesatisfatoriamenteoseucompromissodeescritor.
Por6m ele nao escreve" (p.132s).

Rahner, como bern o lembra Mari'n, afirma que os hagi6grafos sao tao autores
das Escrituras quanto os escritores humanos em relapao as  suas obras, e ate mais.
Porque a inspirapao divina libera a individualidade humana em vez de restringi-la.
Descarta-se com isso o assim chamado monofisitismo da teoria da inspirapao, isto 6,
umateoriadainspirapaoquevenohagi6grafo-secretalioumautors6denome,dando
asupremaciaabsolutaparaDeusemdetrimentodohomem.Masconsideraigualmentc
importante eliminar o  extremo  oposto,  que  seria o nestorianismo  que, no caso dii
inspiracao, equivaleria a confundir autonomia com independ6ncia, vendo no homem
urn autor independente,  sem receber nenhum influxo especial de Deus. Para tanto
Man`nprocurarelacionarainspirapaobfolicacomocarismaprofetico(comojahavia
feito  Tomas  de  Aquino  na  Suma  Teol6gica).  incluindo  a  missao.  Seria  a  sfntese
teandrica, como a proposta para a Cristologia no Concilio de Calced6nia.

Na quarta parte sao tratadas quest6es complementares como Bfolia, enquanto
testemunho  da Revelapao;  a Tradigao,  enquanto  vefculo  da Revelaeao;  a  verdadc
salvffica, garantida pela inspiragao; canon das Escrituras e uma pequena sintese da
hermen6utica,  alias  a  parte  mais  fraca  desta  obra.  0  1ivro  se  encerra  com  umu
bibliografia e o texto da "Dei Verbum", do Concilio Vaticano 11, sobre a revelapao
divina.

A obra de  Man'n  Heredia apresenta uma boa  sintese das  discuss6es  sobre  11
inspirapao bfolica. Inclui tamb6m os demais tratados,  como  o do canon bfolico,  il
relapao entre inspiraeao e revelaeao e algo da hermeneutica bfolica. Neste sentido,
sem dtivida sera de grande utilidade mos cursos de Introdugao a Sagrada Escritul.u
ministrados  em  Faculdades  de  Teologia e  Semininos,  e  mesmo  para agentes  dc
pastoral em geral. A obra tamb6m podera ser lida e consultada, com proveito, par
sacerdotes e pastores interessados em atualizar-se nas discuss6es sobre a inspiril¢i~ui
bfolica.

Lndovico Giil.Iiltl`N

c. postal tJ()02J
25689-900 Petrf)poli8,1{`1
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Vl]+LASC(), \kn{.mo. A i,gi.i!ju clci. Jesus -Pr{)ccsso  hi,sft']rico ultl t:t)Tis(`,i¢Iii:iil  tJt-ki,Niul.

Trad. Nancy 8. Faria e Wagner de Oliveira Brandao. Editora Vozes, Petr6polis 1996,
484 p.

Este  livro  oferece  ao  mesmo  tempo  uma  hist6ria  da  instituicao  eclesial  (s6
cat6lico-romana ap6s o concilio de Trento) e uma eclesiologia sistematica:  a parte
hist6rica pretende mostrar como se passou de uma concepgao comunitdria igualitina
a uma concepgao hierfuquica autoritina; a parte sistematica analisa a retomada da
questao pelo concilio Vaticano 11 e suas implicap6es teol6gicas, pastorais e jun'dicas.
Aintengaoexpressadesdeoinfcio6desuperaravisaodosistemapereneda"sociedade
perfeita" usando categorias bil]lico-hist6ricas como "povo de Deus-corpo de Cristo-
templo  do  Espirito"  ou  "sacramento"  e  "comunhao"  estudadas  no  seu proccsso
foi.sfo'rz.co,  levando absolutamente  a s6rio a condigao  hist6rica da igreja,  ou seja,  a
historicidade essencial de toda eclesiologia.

0 autor pretende encontrar nas experi6ncias fundantes da comunidade primitiva
- e nao numa instituieao pretensamente organizada de modo definitivo por Jesus - ri
base a partir de onde a igreja deve crescer e para onde deve retomar sempre. a grwpo
fez.sfo'ii.co cZos di.sci'pw/os - e nao fung5es atribuidas individualmente - coma swjez.Jo dc
determinndas  experiancias  com  relacdo  a  Jesus,  de  uma  deteri'nirlnda forma  de
conwivancia com ele, e de uma determinada missdo para a qual 6 coavocado, constitui
o lugar teol6gico em que tern origem a igreja. Esta surge efetivamerite da experienc.ia
da ressurreigao. A experi6ncia pascal da fe -experiencia do mist6rio absoluto de Deus,
tal como se revelou em Jesus Cristo -vai cristalizar-se desde o comeeo em diversas
tradig6es nas distintas comunidades cristas, inclusive em diversas correntes dentro de
cada tradieao, com concepg6es bastante diferentes da pr6pria igreja.

Escrevendo  para uma revista bilJlica,  destacaremos  a analise da eclesiologia
neotestamentdria,  seguindo  o  modelo  das  quatro  grandes  tradig5es  elaborado  por
Raymond E. Brown:  tradie5es paulina, do Discfpulo Amado, de Pedro e de Tiago,
limitando-mos, por6m, as duas primeiras. A tradieao paulina desdobra-se em quatro
correntes: as cartas autenticas de Paulo apresentam a comunidade local como igreja
inteira de Deus  acontecendo num determinado lugar,  identificada com o coxpo de
Cristo na celebrapao da eucaristia, missiondria e carismatica como criapao do Espirito.
Na igreja local de Lucas, as decis5es mais importantes se tomam em comum, com a
maior participaeao possfvel de Coda a assembl6ia. Os dirigentes da comunidade sao
ap6stolos e presbfteros (anciaos) em.Jerusalem, profetas, doutores e ap6stolos  (no
sentido de missionarios itinerantes) em Antioquia. Nunca sao chamados de "sacerdo-
tes".  Na  corrente  de  ColossensesAlfesios,  a  palavra  "igreja"  adquire  urn  sentido
absoluto e universal. Identificada com o Cristo celeste, ela abrange o c6u, a humani-
dadeeocosmosnumcontextoescatol6gico.Oproblemadadireeaodaigreja6deixado
em  segundo  plano,  nada  sendo  dito  sobre  as  fung6es  e  obrigap6es  concretas  dos
"pastores e mestres". Ao contrino, a corrente das cartas pastorais interessa-se sobre-

maneira pelo "pastoreio" do rebanho, ameapado por tend6ncias gn6sticas e judaizan-
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tes. Representando a primeira figura do "responsavel" pela comunidade, os episco-
pos-presbfteros devem destacar-se pela correeao do seu ensinamento e a exemplari~
dade da sua administrapao.

A tradieao joanina caracteriza-se pela cristologia da preexistencia de Jesus e por
umamaneiramuitopeculiardeentenderaigreja.Ocentrodaperspectivaestaocupado
pelo Deus-Amor manifestado no amor de Jesus e verificado no "amor ao irmao" na
comunidade. 0 "estar-em-comunhao" com Deus e uns com os outros por intem6dio
da vida verdadeira de Jesus 6 o fundamento tiltimo da eclesiologia. Esta realidade
incomparavel relativiza a importincia da instituieao, dos minist6rios e carismas. 0
Espfrito 6 praticamente o tinico mestre autorizado e, como este Espfrito foi dado a
todos  os  crentes,  nao cabe apelar para urn responsavel  oficial capaz de dirimir as
quest6es baseando-se na sua autoridade. Apesar de nao reduzir a fe a doutrina e de
destacar a presenea ativa das mulheres, a tradieao joanina nao deixa de manifestar
uma certa intolerancia em relapao com as outras tradie6es.

0 conjunto das tradie6es neotestamentarias aparece assim atravessado por uma
tensao entre a preocupapao com a fidelidade  a verdadeira "pratica" do evangelho
original - daf a presenea dos epfscopos-presbfteros como mestres autorizados - e a
importancia do Paraclito como tinico verdadeiro  mestre. Embora esteja em via de
superapao ja no Novo Testamento, o protagonismo da comunidade local devefa ser o
crit6rio - conforme o autor - de toda verdadeira renovapao da igreja no decorrer da
hist6ria. Por outro lado, os vinculos que ligam as diversas eclesiologias neotestamen-
tdriasacircunstinciasdetempoelugarnaopermitemabsolutizarnenhumadelascomo
modelo acabado e definitivo.

0 percurso que o autor mos convida a fazer atrav6s da hist6ria da igreja pretende
ape:neis assinalar alguns marcos hist6ricos que f oram baliz;ando as mndanfas eclesio-
/o'gI.caf m¢i.a si.g#i#cczfi.vczs. Mais uma vez ficara demonstrado o carater hist6rico dii
revelapao, da fe, da igreja e da eclesiologia, sob a condueao do Espfrito. Nos s6culo,`
11 e Ill, embora continue o protagonismo do povo crente das comunidades  locais,
especialmente  na  eleigao  dos  bispos,  cresce  o  carater  cultual  da  igreja,  com  fl
"sacerdotalizapao" e a "clericalizapao" do minist6rio. A presidencia da comunidade

celebrante passa progressivamente aos bispos -e aos presbfteros para as comunidades
menores.  No  s6culo  Ill  consolida-se  a tn'ade  bispos-presbfteros-diaconos  como  fl
"hierarquia"  da  igreja  identificada com  o  "clero"  separado  do  povo.  A partir dc

Constantino, o imp6rio 6 regido por urn duplo princfpio de autoridade: o poder dos
sagrados pontffices e o poder do imperador.  A verdadeira comunidade passa a scr
constituida  pelo  clero,  cujos  principais  representantes  recebem urn tratamento  dc
dignitarios  imperiais.  A  separap5o  em  relapao  aos  leigos  -  simples  espectad{)I.c,`
passivos -e consagrada pela "lei de continencia", logo sacralizada e entendida €i)I
referencia a  "pureza cultual".  Por outro  lado,  o  minist6rio episcopal  centrali7.:i-,`i`,
gradativamente em tomo do bispo de Roma e constitui-se uma hierarquia de .`€(lt`,H
episcopais, seguindo o modelo da divisao provincial do imp6rio.
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Malt e no I)crfodo culminante da ldade M6dia (s6culos XII-XIV) que se conso-
lidara o  sistema eclesiastico assim como o conhecemos ainda hoje.  A antiga e tao
arraigada tradi€ao que v6 a igreja basicamente como uma comLc#ho~o fica completa-
mente soterrada, e a cena fica totalmente ocupada por uma igreja entendida como
foci.cd¢de perfei.fcz,  organizada como urn estado que tern, no v6rtice da piramide, o
papaassistidopelascongregap5esromanas.Sociedadehierfuquicadesigual,piramidal
e estamental, constituida por duas categorias de pessoas, os cl6rigos e os leigos, graeas
ao "poder que vein de Deus". Numa igreja reduzida ao clero, o poder do "sacerdote"
de "consagrar" a eucaristia estende-se ao ``coxpo de Cristo" que 6 a igreja. Submetido
ao poder papal e episcopal, o reino de I)eus desaparece como libertapao dos pobres e
desloca-se para a "outra vida". A categoria eclesiol6gica4dominante 6 a categoria de
poder, que comega a ser distinguida em "poder de ordem" e "poder de jurisdigao". 0
tiltimocapftulohist6ricodescreveumas6riedecrisespelasquaispassaaigrejaapartir
do s6culo XV,  mantendo apesar de todas as crfticas o sistema construido na Idade
M6dia e chegando ate a refonga-lo em certos aspectos: conciliarismo, protestantismo,
modemidade.

A terceira parte do trabalho - que ocupa a metade do volume - dedica-se a
mudanea hist6rica capital constituida pelo concilio Vaticano 11 e as suas implicap6es
eclesiol6gicas. Colocando o povo de Deus -como categoria hist6rica -no centro da
perspectiva, o concilio realizou uma "virada copemicana" na configurapao e com-
preensao da pr6pria igreja (L4Imc# Gc#fi.#m/ e na concepgao da sua maneira de se
relacionar com o mundo e a hist6ria (Gczwdi.wffl cf Spcs/. Entendendo a nossa condie5o
comumdecrentescomorealidadesubstantivadaigreja(Ko!.#o#!.a/,oconcfliodevolve
o  protagonismo  ao  povo  de  Deus  e  relativiza  as  fung6es  e  posie5es  referidas  a
comunidade eclesial mum nfvel de servieo (D!.clko#!.a/. 0 bin6mio cl6rigos/leigos -
inclusive  a relapao  homem/mulher e  a relaeao  igreja  docente/igreja discente - 6
substituido  pelo  bin6mio  comunidade/ministerios;  o  bin6mio  religiosos/seculares
pelo bin6mio comunidade/carismas. Supera-se assim o acesso desigual as realidades
fundamentaisdaexperienciacristae,emprimeirolugar,arealidadedeDeus.Poroutro
lado, a igreja reconhece plenamente a historicidade do mundo, toma consci6ncia de
fazer parte da hist6ria humana como povo de Deus e admite o carater salvffico dos
fatos hist6ricos. A id6ia de servieo da igreja a humanidade ocupa doravante o lugar
central.

Para realizar esse programa, profundas mudaneas institucionais sao necessinas :
revalorizapao  da colegialidade,  reforma dos  minist6rios,  revisao da concepeao  do
magist6rio doutrinal, nova compreensao da pertenga eclesial, rediscussao do servigo
de presidir na igreja, em particular a quesfao do primado romano. A reflexfo eclesio-
16gicadeveratamb6mrecentraraateneaosobreaigrejadospobresesobreaexigencia
de uma "nova praxis" eclesial libertadora. Contra os "restauradores", que rejeitam o
essencial da novidade conciliar - e que ocupam, desafortunadamente, os primeiros
escal6es  do poder na instituieao cat6lica atual - o autor ressalta a necessidade de
sermos fi6is a intene5o profunda do concilio, continuando a mudanea hist6rica ini-
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cinda por ele.  Trata-se de urn verdadeiro czrJj.c«/z4s f/zz«f!.s cz«/ t`tlt/cJii/f.A. cJ{.t,'/t?..'i.c7tJ, dc
urn ponto do qual depende o ser ou nao-ser da igreja no futuro.

0 principal m6rito do livro 6 o de sintetizar as melhores contribuie6es exegeticas,
hist6ricas e teol6gicas p6s-Vaticano 11 em mat6ria de eclesiologia,  sem esquecer o
recurso a numerosas fontes primfrias. As referfencias remetem aos melhores autores:
G. Lohfink, G. Bomkamm, M. Hengel, R.E. Brown na exegese do Novo Testamento;
H. Jedin, Y.M. Congar, F. Vilanova, J.M. Tillard para a hist6ria da igreja; Y.M. Congar,
K. Rahner, E. Schillebeeckx, G. Alberigo, R. Parent, J.I. Gonzalez-Faus, J. Moltmann,
J. Sobrino, J.L. Segundo, A. Torres-Queiruga, J.M. Castillo, J.B. Metz, H. Kting, J.
Ratzinger, C. Duquoc, G. Ruggieri, I. Ellacun'a, L. Boff etc. na teologia sistematica.
Vimos que o autor defende uma tese: a centralidade do povo de Deus como realidade
substantiva mos primeiros s6culos da igreja foi ofuscada pelas transformag5es que a
igreja conheceu nas 6pocas medieval e modema.  0 Vaticano 11 recolocou o povo
crist5onoseulugar.Trata-seagoradeentrarnalutaparaconcretizaremtodososniveis
esse grande anseio do nosso tempo. A argumentapao parece bern fundamentada. A
seleeao  das  fontes,  tendencias  e  acontecimentos  hist6ricos  6  sempre  uma  tare fa
delicada, que dificilmente escapa as simplificap6es e mesmo a certas manipulap6es.
Sao as conseqtiencias inevitaveis do circulo hermeneutico. 0 risco do historicismo
nao esta totalmente ausente: 6 tentador usar o positivismo hist6rico como argumento
teol6gico. No conjunto, por6m, a obra sobressai pela honestidade e pelo amor a igreja.
Nao podemos deixar de admirar o belo entusiasmo manifestado pelo autor no seu
ensaio de eclesiologia militante, em meio a uma conjuntura que nao poderia ser pior.

Etienne A. Higuet
Rua Coronel Cintra 61

Sao Paulo -SP
03105-050

7,'


