
Recens6es

CRHSE:MANEN, Frahi. Preseruc.cao dcL Liberdade. 0 Decdlogo numa Pers-
pec£;ua His£6rjco-Socjaz. Editora Sinodal/CEBI, 88 p.

Este livrinho 6 importante para a compreensao do Decalogo em sua formu-
lagao original. A obra se insere dentro de uma proposta de leitura hist6rico-socio-
16gica, que vein completar nosso acervo sobre os Dez Mandamentos.

0  autor  parte  da  constatagao  de  que  o  Decalogo  vive  "anos  dourados".
Existem hoje muitas tentativas de atualiza-lo. Hi ate quem queira, com sua ajuda,
obter uma 6tica crista ou ate mesmo "valores fundamentais" para nossa atualida-
de. A proposta do autor 6 situar o Decalogo hist6rica e sociologicamente na 6poca
do seu surgimento e interpretar os Dez Mandamentos nesse seu contexto original.

Na introducao (p. 7-14), F. Criisemann destaca a importancia do Decalogo
dentro do conjunto de textos legais do Antigo Tbstamento. Relativiza, por6m, as
tentativas de ver nele uma esp6cie de "supra-sumo" da 6tica v6tero-testamenfaria,
uma vez que no Decalogo falta uma s6rie de temas como o comportamento em
rVI?|avcaas?6a#a::S:a:i.£j:Stt:Saedt::,::::%noalc±::tdraa::a;oe%86aJgednat°A]::i°€Sa?fi¥oeds;

20,22-23,19) e no Deuteron6mio (Deuteron6mio 12-26). Assim, o autor levanta a
pergunta sobre o tema do Decalogo, isto 6, a perspectiva sob a qual estes manda-
mentos foram agrupados.

No capitulo I (p.  15-24), o autor levanta a pergunta sobre a 6poca em que
surgiu o Decalogo. Ele descarta uma dataeao para a 6poca pr6-estatal de Israel.

£:isardiisuc£:tfermvgraaseF£E6:eie;'r:8uToadqau:p°ocDae:#t°r8e°3:6¥:C(:par:::C7a5;ara%£)aed:
Deuteron6mio (cerca de 620 ac); historicamente, entre a destrui€ao do Reino do
Norte e a Reforma de Josias.

No capitulo 11 (p. 25-31), Criisem`ann discute a pergunta sobre os destinat6-
rios do Decalogo na 6poca do seu surgimento. Ele define o "tu" dos mandamento8
como dirigido a classe dos israelitas livres, proprietarios de terra e chefes de uma
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casa  patriarcal.  Estes  sao,  segundo  tt  nutor,  tjs  destil`atdrios  originais  dos  dez
mandamentos.

No capftulo Ill (p. 32-35), o autor destaca que as leis propriamente ditas do

Pqe::i:gq°u:at°£raonut:C:ed:dpaosv:0:ouEgrptro:Vdea"::§i°g:";enr°Vlqdua:PEexuosdsoe2ao:2;.Si:;aa::::
pergunta sobre o significado deste pr61ogo para os destinatarios dos mandamen-
tos. Crtisemann afirma que aqui Deus se revela como urn Deus da libertagao dos
enderecados.  Nesta  rela€ao  com  Deus  esta  baseada  a  liberdade  e  a  vida  dos
destinatarios. A relacao com Deus nao esta baseada em conceito de dominagao,
mas  de  liberdade.  Portanto,  o  pr6logo  significa  que  os  mandamentos  foram
agrupados sob o tema da preservacao da liberdade dos seus destinatarios.

No capitulo IV (p. 36-67), F. Criisemann analisa os mandamentos, urn por
urn,  perguntando  o  que  eles  significam  para  os  destinatarios  e  como  se  pode
determinar uma ligagao de contetido entre eles e o pr61ogo. i a parte mais extensa
do livro, uma parte essencial para a pesquisa exeg6tica e a compreensao literal do
texto dos mandamentos.  Segundo o autor,  os tres primeiros mandamentos sao
dedicados a relaeao com Jav6, portanto ao Deus ao qu'al os destinatarios devem o
seu sfc!f"s de liberdade. Os outros sete mandamentos procuram assegurar, por urn
c6digo  de  respeito  e  observancia  mtitua,  a base  da  liberdade  de  cada urn dos
israelitas  livres,  proprietarios  e  chefes  de  familia.  Estes  mandamentos  foram
formulados em uma per.spectiva androcentrica, dentro da estrutura patriarcal da
6poca. Desta forma, mulher, filhos e filhas,  servos e servas, sao descritos como
"objetos" da decisao dos destinatarios em observar estes mandamentos. i

Na parte final de seu livro (i.  69-74),  Frank. Crusemann tenta formular
alguinas conseqtiencias para uma recepeao do.Decalogo em tempos atuais.

Bethe9,::t3rie6ieE:i°£::Sa°i|:emgifg.°ET:itad:se:t::ae¥ts::|aossuepxeerg]::a:eeu¥o°::gs:
afinados com a hermeneutica da libertapao, que procura ler a Bfblia hist6rica e
soci`almehte.a partir das perguntas concl`etas de seu contexto social.

.A16inL 'do  livro  aqui  apresentado,  o  autor lan€ou  recentemente  uma  obra
volumosa  e. Valiosissina  sobre  "A Tors  -  Teologia  e  Hist6ria  Social  das  Leis
v€hero-tesharmend6ri:as" (Die Tlora. Theologie innd SozialgescJdehie des altteston'neut-
j}.che„ Gesefzes, Munique, Chr. Kaiser, 1992, 496 p. ). Esta obra mereceria ter maior
recepgao em nosso contexto.                                                     `

Haroldo Reimer

RICHARD, Pablo. Apocazfpse -Reco72sfrc.€6o cza Espera#€d, Vozes, Petr6po-
lis,  1996.

A Igreja latino-americana, com esta obra, ganha urn subsidio para a ;ua
caminhada de liberta€ao, ganha incentivo para poder reconstruir a sua esperanca
ut6pica, soterrada, as vezes, pelas situac5es conflitantes com o ideal humano e
divino. S6 a Biblia, Palavra de Deus, 6 capaz de mos conduzir a este caminho. E 6
justamente ela que, mais uma vez, mos 6 proposta como forea na realizagao do
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J{ciiit7 tl{! I ){)uH. () L`'4.Iz j/7i I..bLp7. para tat hermeneutica 6 o movimento apoct`li`ptico
em get'iil e o Aijocalipse de Joao em particular.

Pablo Richard 6 chileno e atualmente mora em Costa Rica, onde 6 coorde"i-
dor  do  Departamento  Ecumenico  de  Investigag6es  e  catedratico  em  Sagrada
Escritura na Universidade Nacional de Heredia.

Aobra 6 fruto do cons6rcio entre ciencia pastoral, pesquisa e vida, ambiente.i
distintos,  por6m convergentes.  Tlata-se  de  urn trabalho  cientffico  produzido  a
partir  da  perspectiva  dos  oprimidos,  que  proporciona urn  salto  importante no
tocante a hermeneutica da liberta§ao.

Richard apresenta o seu trabalho em oito capitulos. Esses capitulos podem
ser enquadrados em duas partes: na primeira, o autor faz uma introducao geriil
ao Apocalipse (cap. I) e na segunda (cap. II-VIII), urn comentario a todo o livro cle
Joao. No capitulo I sao consideradas tres chaves para entender melhor o Apoc€`-
lipse. Aprimeira delas 6 a chave hist6rica. Acentua-se a passagem da profecia pal.a
a apocaliptica, acontecida ap6s o exilio, e a diferenga fundamental existente entre
os  dois  estilos:  o  profeta  atua  dentro  da  realidade  existente  e  o  apocaliptico
condena a realidade existente, almejando a criacao de outra transformada. Dentl.o
dessa dinamica 6 situado o "movimento de Jesus" e da Igreja, que sintetizaram !}
tradicao profetica e a tradicao apocaliptica, propondo urn Deus da hist6ria, diferente
do Deus c6smico filos6fico. A segunda chave para a leitura do Apocalipse 6 sociol6gic{i .
Sob este aspecto sublinha-se o movimento apocalfptico como expressao de urn grupct

:£ci:s±ado°e:'o:6°mci:::cfietuJr°£::eFia9os:nedpaoTi:.%^taTFeennfdpo::::xe:is£,#€oa:'p:c:;fppt::`;
cria urn universo simb61ico, altemativo aquele que esfa vivendo. Por tiltimo, Richai`d
sugere chaves literarias e estruturais para entender o Apocalipse. Para o exeget,{``
Jo.ao criou uma estrutura conc6ntrica na qual apresenta uma visao  profetica  dn
realidade, o tempo atual (fac]jr6s) e a interven§ao divina.

Com  estas  tr6s  chaves  abre-se  a porta e  entra-se  no texto  de Joao  (cell).
II-VIII).  Estes sete capitulos tern uma mesma estrutura: introdu€ao a leitura e
estrutura do texto do Apocalipse, al6m de pistas de interpreta€ao. Richard sugei`{i
para cada parte uma estrutura organica que, por si mesma, tern uma mensagem
a transmitir. 0 comentario 6 sempre comprometedor e desafiante, cientifico sem
ser arido, tradicional, por6m crftico.

E impressioante a curiosidade do povo diante do Apocalipse. Quem estuda i`
Biblia pela primeira vez aponta sempre como objetivo aprender a ler o Apocalipse.
Provavelmente eles veem latente no livro uma mensagem para o nosso mundo. If
ela existe.  E justamente isso que Pablo Richard transmite no seu comentario.
Como no tempo em que foi escrito o livro bfolico, hoje o povo vive exclufdo, no catts
da  marginalidade.  AI  aparece  o  Apocalipse  como  resposta  a  necessidade  tl{`
reconstruir a consciencia a fin de possibilitar a instauragao dum mundo diferent,ti.
i mister, todavia, desmascarar a err6nea e classica interpretacao que considei.I`
a apocaliptica como uma escatologia extramundana, c6smica, fora da hist6T`jii, i\
margem  das  mudancas  sociais  e  politicas.  0  Apocalipse  de  Joao  nao  fult}  (Iii
segunda vinda de Cristo. Jesus vein para lutar na comunidade crista contrii im
bestas no tempo presente!

95



'I\idoissoemuitomaisestanesteexcelentelivrodeRichard.Nolivro,opovo
`iue luta ten urn 6timo ponto de referencia e os exegetas urn desafio: a leitura
encarnada da Bfblia. Quem ama a Palavra de Deus nao pode deixar de ler esta
obra; ela mos provoca e compromete.

Luiz da Rosa
Rua dos Tamarindos, s/n

Campos Elfseos,
25215-160 Duque de Caxias, RJ

TEPE,Valfredo.Porag%efc!nfosofr!.menfo.2Petr6polis,EditoraVozes,1996,
204 p.

Quando se aborda o tema da vida das pessoas, hoje ameaeada de tantas
formas,surgeautomaticamenteaperguntasobreosentidodosofrimentohumano.
Eoproblemainsoltiveldateodic6ia,isto6,datentativadeconciliaraexperiencia
domalcomabondadedoDeuscriador.Porisso6bem-vindaestaobradeValfredo
Tepe sobre o sentido do sofrimento humano, que vamos apresentar neste ntimero
de Estudos Biblicos, onde se recolhem reflex6es bfolicas sobre a vida. 0 autor 6
urn franciscano, bispo cat6lico da Diocese de Ilh6us, BA, aposentado desde 1995.
JahamuitosanosValfredoTepevemsededicandoaotemadosofrimentohumano,
seja escrevendo (veja sua obra a senfz.cza do  LJG.dco,  com varias edig6es),  seja no
contato didrio com o sofirimento das pessoas. A experi6ncia pastoral, enriquecida
pelos seus 53 anos de sacerdote e 28 anos de bispo, torna esta obra mais do que
uma simples reflexao intelectual. Tlata-se de urn texto profundamente solidario
com  o  sofrimento  concreto  e  existencial  de  intimeros  sofredores  e  sofredoras,
encontrados pelo autor durante sua vida de pastor.

Para tratar do tema do sofrimento humano o autor recorre a psicologia, a
filosofia,  a teodic6ia,  a teologia crista e  a tradigao  cat61ica.  Mas  o  que  chama
sobretudo a atengao sao as continuas citac6es de textos bfblicos do Antigo e do
Novo Testamento.

Para introduzir o tema do sofrimento, o autor lembra a tentativa budista,
queprocuraresolveroproblemadosofrimentosementraremlutacomDeus.Buda
nao introduz a Deus nesta questao. 0 sofiimento se explica pela multiplicidade
conflitiva dos desejos humanos. 0 caminho da libertapao do sofrimento estaria na
renrfuciaatodososdesejoshumanos:eliminagaodoafeto,doamor,davida,enfim.
Outra  tentativa  6  eliminar  todo  sofrimento  humano  construindo  urn  paraiso
terTestre,abstraindototalmentedeDeus.Atradigaojudaicaecristanaoconsegue
abstrair Deus quando discute a questao do mal no mundo. E quando se mexe com
oproblemadomalnomundohasempreoperigodesecairnatentagaodarevolta
contraDeus.Thatardoenigmadadoredosofrimentohumano6entrar,aexemplo
de Jac6, em luta misteriosa e notuma com Deus. E verdade que deste combate
Jac6saimanco,masaben§oadoporDeus."Manco-dizoautor-porquemarcado
pela frustragao de nao chegar ao pleno conhecimento. Abeneoado, porque capaz
de  continuar a vida  sem  revolta" (p.  9).  i no  dialogo  com  Deus  que  devemos
resolver o problema do sofrimento.
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0 que leva o autor a tratar do problema do 8ofrimento, apesar da tenta€Ao
da revolta, 6 o amor: "0 amor a Deus incompreendido na sua obra; o amor ao.
irmaos sofredores que se debatem em suas dtividas e ang`istias" (p. 10).

A obra  se  divide  em  tres  partes:  I.  Para  que  tanto  sofrimento?  -  11.  A
lamenta?ao da humanidade. -Ill. A resposta de Deus.

Com felicidade o autor faz preceder o estudo do tema do sofrimento por este
capitulo introdut6rio sobre o ascetismo. Ha, sem dtivida, deforma€6es dolorosas
na ascese crista, que parecem abafar a alegria de viver, em meio a uma humani-
dade ja tao sofrida. Com razao o autor denuncia urn ascetismo masoquista de tipo
legalista e farisaico, ja criticado por Jesus. Ha tamb6m urn ascetismo preventivo,
que se aproxima da virtude da prudencia. Uma prudencia que nao deve inibir a
vida  mas  protege-la.  0  autor  defende  aqul  uma  posieao  de  equilil]rio:  "Nem
repressao total do prazer, nem dependencia escravizada do prazer''. E confessa
que "falta-mos uma feozogr.a do praeer, intimamente ligada a teologia da criacao, ..
Precisa-se justificar o que 6 positivo: a corporalidade, a experiencia da satisfacao,
do prazer, nao sao pecaminosas em si. 0 Criador colocou tudo isto na criapao e viu
gzte fa4do era  born.  0 lena na vida nao pode  ser a rentincia total,  o ascetismo
profilatico radical: naopeqwes, n6oproues, n6o tog#es (Cl 2,21). Antes:prouoj fwdo
e ficoj com o gz4e e' born (1Ts 5,21) (p. 25). Deve-se excluir, diz o autor, todo ascetismo
m6rbido da vida crista, isto 6, urn ascetismo masoquista, destrutivo da pr6pria
vida. Pois "a g16ria de Deus 6 o homem vivo" como diz S. Irineu. Deus nao 6 urn
Baal, que exige a autoflagelacao (1Rs 18,28).

A estas formas negativas de ascese o 'autor contrap6e as formas positivas,
como a ascese humanista,  dosada pelas virtudes da prudencia,  da justiga,  da
fortaleza  e  da  temperanca;  recomenda os  tres  caminhos  da  ascese  crista:  os
co.nselhos evang6licos, as bern-aventuraneas e a m{stica da cruz. 0 autor postula
urn equilil]rio entre a alegria de viver (que 6 o motor) e a ascese necessaria (o freio
indispensavel). V6, por exemplo, a temperanca (isto 6, a maneira equilibrada de
usar dos bens e do prazer) como a ascese universalmente necessaria para fechar
a brecha entre ricos e pobres, entre o Primeiro e o 'ferceiro Mundos (p. 30).

Na segunda parte, intitulada ``A lamentapao da humanidade", o autor se
parece com o J6 da Bil]lia. Nao o J6 conformado com o sofrimento, do inicio do

:i¥t:,bolua:fi:ir.e:iTep.eF:JPudf,.deodflens:f&`j:Tso.,fi¥isecnot?hol£:::.stioun=:olr;Leevno:::g:
sincera diante de Deus, urn dialogo questionador com o Criador, uma verdadeira
oragao de lamentacao, a exemplo de tantas orac6es do Livro dos Salmos. Valfredo
Tepe defende o direito e a necessidade de mos lamentarmos diante de Deus: "So
por medo ou reverfencia nao mais reclamamos, nao mos lamentamos, nao questio-
namos a sofrimento perante o pr6prio Deus, Ele sumira do nosso horizonte, ondo
o  mal  e  o  sofrimento  ocupam  urn espa¢o  tao  expressivo.  No  vazio  entrain os
demiurgos, os orixas ou os santos, a quem se recorre para ficar livre do mat. E
Deus desaparece da experiencia religiosa. Quem reza constantemente os salmos
nao desaprende de se lamentar diante de Deus. Alamentafao 6 a forma de manter
o dialogo com Deus, nas horas de dor e de ang`istia. Lamentemo-mos com J6, a
quem Deus ouviu e justificou enquanto repreendeu os amigos dele que queriam
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convence-lo de ser o 8eu sofrimento apena8 castigo por culpas ocultas" (p. 52). Este
capi'tulo todo 6 perpassado de perguntas sem uma resposta que satisfaca a quem
busca uma explicacao para o problema do sofrimento humano. Tepe conclui o seu
capftulo de lamentap6es afirmando o seguinte: "Diante do sofrimento no mundo,

ioadoaei::?:isaamestoo]:O££o|efti:::±¥oe#ruiep3ret:sTddooE:umset]f£:]rtraanTo:esseduedoefs?££]P;
misterioso" (p.  102).

i o que procura fazer na terceira parte do livro, onde tece considerae6es de
carater mais biblico-teol6gico. A melhor explicagao do sofrimento humano deve-se
buscar no Cristocentrismo. A miseric6rdia 6 a chave que abre a porta do mist6rio
do  sofrimento.  Esta  miseric6rdia  divina  na  Bfolia  6  expressada  pelo  ventre
materno.  Ela representa o rosto materno de Deus (p.  110).  Nesta tentativa de
explicar o mist6rio do sofrimento Valfredo Tepe abre uma perspectiva nova para
a teologia feminina: ``Talvez precisemos de mais teologia feminina para ouvirmos
falar  do  Deus  da  miseric6rdia,  que  tern  o  coracao  aberto  para  as  mis6rias  e
sofrimentos  dos  seus  filhos,  e  que nada mais  deseja tao  ardentemente  do  que
levanta-los  e  consola-1os:  Como  z4mc! pessoa ,q%e  sz4cl  m6e  corDsoZc!,  assjm ec4  I;os
consoz¢rej" (Is 66,13).

0  autor procura iluminar o  sentido do  sofrimento humano pelo tema da
criagao, onde encontra o amor misericordioso de Deus.  Recorre, em seguida, ao
tema da encarnaeao e da redencao. Analisa o sofrimento do Filho de Deus, solidario
com todo sofrimento humano. Esta solidariedade do sofrimento do Filho de Deus
6 o primeiro aspecto da "resposta" que o Pai da a questao do sentido do sofrimento.
Mas  esta  solidariedade  esta tamb6m na vit6ria  de  Cristo  sobre  a morte,  pela
ressurreicao. 0 autor aprofunda esta ``resposta" buscando uma chave trinitaria
do sofrimento. Esta aparece clara no amor de Deus que se esvazia de si mesmo no
Filho (Filipenses 2) e que aprende a obedecer ao plano do Pai (Hebreus 5,7-9). A
exemplo de Deus que se esvazia e aprende a obedecer, devemos n6s, pelo sofrimen-
to, aprender a amar. 0 novo c6u e a nova terra que esperamos serao obra de Deus
(Ap 21,1-5).  Sao a fase final do Projeto de Deus e t6m como simbolo o Cordeiro
imolado, mas que esta sentado no trono, triunfante (Ap 7,10).

0 pr6prio autor, na conclusao, aponta para a chave que procurou desenvolver
na busca de uma explicagao para o sentido do sofrimento humano: "Usando a chave
trinitaria, ouvindo e seguindo  a Cristo que `abre e ningu6m fecha' (cf. Ap 3,7),
descobrimos duas iluminac6es do obscuro mist6rio do sofrimento. Uma luz vein
da origem:  o  amor.  0  amor  6  constitucionalmente  ken6tico:  extatico  no  c6u  e
doloroso na terra. 0 sofrimento se enraiza nesta origem: no amor, nao no sadismo
nememvingan?apunitiva..Eparavossaeduca?aoqinesofireis.Deusuostratacomo
/iz/Cos (Hb 12,7). Outra luz vein do fim intencional de toda a criaeao: a ressurreigao:
0  sofrirmento  do  termpo  preserite  nao  tern  propor¢ao  com  a,  g16ria  qu,e  deuer6,
reazjzar-se €m J}6s (Rm 8,18)".

Recomendamos a leitura atenta e meditativa desta bela obra. 'Ilata-se de
urn verdadeiro testemunho de vida,  de urn testamento de urn sabio cristao. Os
I eitores , atribulados pelo sofrimento pessoal ou solidarios com o sofrimento muitas
vezes injusto e desmedido de tantos irmaos e irmas, encontrarao nestas paginas
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ulna  luy.  ti`u! ou  levara  a viver  mais  intensamente  a vida crista,  A real)osta  ao
sofrimento  6  ser  solidario  pelo  amor  com  os  sofredores.  Porque,  como  diz  urn
prov6rbio:Alegriapartilhada6alegriadobrada:sofrimentorepartido6sofrimento
diminuido.

Ludouieo Garmu8
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