
A experiencia de Deus mos sapienciais

A valorizapao do cotidiano

I. QUE TEM A VER 0 FAZER DAVIDA COM A E]PERlfiNCIA DE DEUS?

I inquietante aos cristaos de hoje a relapao ci6ncia/fe, em outras palavras,
vida didria/espiritualidade, conhecimento/mist6rio. Conseqtiencias desastrosas ad-
vieram da separacao pura e simples de ambas as coisas, ou da uniao sem diferen-
ciapao destes dois campos em tensao na exist6ncia humana.  Por urn lado se diz
ainda: "A fe nao combina com a ciencia", tomando a fe uma pratica de ignorantes.
Por outro se defende a equival6ncia da fe e ci6ncia, sacralizando o conhecimento e
suprimindo o mist6rio na pratica da vida.

A Sabedoria bfolica presta-se ao aprofundamento deste assunto por sua
forma, preocupac6es e hist6ria. Ela intensificou-se mum momento de exaustao dos
grandes temas que sustentaram a vida do povo israelita no p6-exilio. 0 Deus da
hist6ria, os oraculos profeticos, o culto e seus ritos, a pr6pria Lei mostravam uma
lacuna enorme: a pergunta pelo humano e o seu valor no mundo. Falou-se muito
de Deus. Onde ficou o humano? Que participaeao e responsabilidades tinha este
diante dos fatos e do cotidiano? Como viver diante das novas circunstancias criadas
pelo aparecimento das culturas babil6nica, medo-persa, hel6nica, dos novos conhe-
cimentos advindos destes povos, da visao mais universalista e racionalizada que
tinham sobre a vida e a religiao? Neste tempo descobriu-se que o fazer da vida
contribuia para a aquisigao da felicidade e para a transformacao da relagao com o
divino; descobriu-se, de forma mais vigorosa,` o humano como sujeito, tamb6m de
atos salvificos atrav6s de suas experi6ncias e conhecimentos.

Experi6ncias - da construeao de urn vaso de barro a urn computador - sao
mais que trabalho;  sad buscas de sentido para a vida e esforgos no caminho da
humanizagao.Aci6ncia,originfriadacuriosidadeedanecessidadehumana,6fonte
de afirmagao do ser humano no mundo. Ela 6 a repeticao de experimentos trans-
formada em conhecimento. No encontro experimental e conhecedor do ser hunano
com as coisas, com os seres e com o mist6rio, os humanos superani suas car6ncias
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e respondem suas indaga§6es a respeito da vida mesma. Este 6 o achado dos sabios
em todos os tempos e lugares e que na Biblia tornou-se grande impulso de recriacao
da vida do povo no tempo p6s-exilico.

Como a experi6ncia da vida toca o desconhecido, tange e persegue o sentido
verdadeiro da exist6ncia, que dizer entao das descobertas e afirmap5es cientificas,
hoje em nivel mais avangado que nunca, pondo em questao o que ate aqui era tido
como verdadeiro e seguro? Que dizer tamb6m das ambigtiidades contidas nestes
saberesdetodosostempos,porumladogerandovida,poroutroespalhandoamorte;
possibilitando justiga e injustiga, esperanea e fatalidade?

"A cada roca o seu fuso, e a cada lugar o seu uso". A cada tempo e lugar o
conhecimento se altera;  os humanos conquistam novas vis6es  de si,  da vida,  do
mist6rio. E assim cada cultura, grupo ou pessoa ve-se as voltas com o fazer da vida,
esta tensao entre o ser e o vir-a-ser, o conhecido e o misterioso. No tabuleiro do
mundo, como mum jogo, os sujeitos - humano e divino - brincam, impondo urn ao
outro novas relag6es. Ao fin, busca-se a vit6ria da vida. Ambos querem a felicidade.

11. 0 FAZER DA VIDA TORNA HUMANA A VIDA DOS HUMANOS

Viver  6  ato  constante  de  salvagao,  isto  6,  de  superagao  de  limites;  de
conquista do lugar do ser no mundo. Tal apao se faz pelo trabalho, uma mistura de
reflexao e acao, cuja motivaeao 6 a pergunta pelo que "sou" no mundo. No trabalho
a vida 6 projetada e construida, com seus limites e possibilidades.

A sabedoria 6 o conhecimento acumulado no ato mesmo de fazer a vida.
"Amasua,amaqhella,amallulla"ou"Janlunthatanti,janjayranti,janK'arimti"
(nao  sejas  ladrao,  nao  sejas  preguigoso,  nao  sejas  mentiroso")  6  resultante  da
acumulacao das experi6ncias comunitarias aymara-qu6chua nas condig5es de vida
do semideserto andino. "Eu me amo", jargao atual da juventude brasileira, suscita
e reivindica a auto-estima dentro da sociedade tecnol6gica moderna, sociedade esta
massificante e dispersiva.

un]versfaddaas¥g:s,P[uBgfo;I:o;a=:[spfeagroegeaxdpoerT:eenstejaaop::st::TCT]::T::£,:
Verifica-se que o existir possui semelhancas e diferen€as. As primeiras no ambito
da percepeao dos fen6menos natquais, do ambiental, do fisiol6chco e das coisas. As
diferen€as,aorfveldocultural."Aguamoleempedradura,tantobateat6quefura"
6 saber universal; experiencia que pode se repetir em todos os recantos com o mesmo
resultado e mesmo conhecimento. As vivencias, por seu lado, sao mutantes, adap-
taveis.  Os  saberes,  portanto,  podem  ser  trocados,  superpostos,  substituidos  ao
aparecer no campo da visao descoberta de maior alcance: "De pedra grande o rio
corta volta". Em torno da nova descoberta forma-se ulna nova comunhao, fecunda
como se a vida fosse de novo descoberta. Alcanca-se com isso uma nova vit6ria sobre
a anomia.

As  relag6es  com  novos  sujeitos  desinstalam  os  grupos.  E  nao  6  tarefa
simples  abrir-se  a  novas  vis6es,  superando  convicc6es  pr6prias  e  longamente

1. VON RAD, Gerhard. Ttzozogja do Anfigo Tesfamento. ASTE, Sao Paulo,  1973, vol.I, 394s,
fala de uma "ordem subjacente a todas as coisas. A sabedoria procura captar esta ordem. Por6m ela
estabelece-se a partir do pr6prio grupo humano. E a visao particular desta ordem que propicia ao grupo
sua identidade e organizagao.
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acondicionadas no bat das experiencias. A sabedoria, esse apropriar-se da vida,
presente em todos os cantos e povos, aponta para este desafio do "outro" que, por
si,  impulsiona  para  a  verdade  e  a  partir  de  si  tamb6m  abre  caminho  para  a
felicidade. Resta ao interlocutor a tare fa de ouvir, discipularmente, os saberes de
todos,  ate  mesmo  dos  "tolos".  Estes  saberes,  oriundos  de  sujeitos  situados  em
posig5es diferentes diante da existencia, ao serem trocados, vivificam uns e outros,
alcancando cada urn maior compreensao e poder de si mesmos.

Ill. A VIDA CELEBRADA

Ha distancia consideravel entre os  saberes de urn grupo e o que  destes
saberes 6 condicionado em manuais. Os primeiros se mesclam do que 6 socialmente
aceito e do preconceituoso,  do parcializado. 'Ibme-se como exemplo o que vai de
sexismo e racismo nas frases feitas do dia-a-dia das pessoas; veja-se o fraseado dos
pala-choques dos caminh6es. 0 que vai pelos manuais 6 o assumido socialmente e
retido para a instrueao. Contudo, ambas as fontes tomam-se fundamentais para se
verificar como o grupo se coloca diante da vida no mundo.

Em Israel, como em todos os povos, os saberes populares sao afirmag6es de
conquistas humanas mos mais variados setores e situag6es da existencia. Na tenda
ou  palacio,  nas  oficinas  e  rogas,  dos  grupos  integrados  ou  marginais,  brotam
experiencias que, por serem validas - nao importa se parcializadas -, passam para
o  acervo  de  "ferramentas"  do  discurso  e  da  pratica  que  possibilitam  superar
situag6es dificeis diariamente enfrentadas. Urn saber 6 uma arma de defesa; assim
se expressa o dito popular: "Quem sabe 6 senhor dos que nao sabem". Os saberes
lidam  com  o  viver,  morrer,  adoecer,  envelhecer,  negociar,  relacionar-se  fisica  e
socialmente,  com tipificae5es humanas  (preguieoso, b6bado, rico,  pobre...),  expe-
ri6ncias  com  as  coisas  (espinho,  pedra,  agua,  mel,  animais...)  e  com  o  pr6prio
conhecimento (J6 28,1-11). Neles a vida vai-se revelando.

0 que 6 experienciado provoca o ser humano a vida. Como urn brinquedo
colocado diante das criangas; elas, 1evadas pela curiosidade, tocam-no, p6em-no a
funcionar, desmontam-no, adquirem o conhecimento ao desvendar-lhe o mist6rio.
0 saber ten origem na curiosidade e o final no prazer. A experiencia do desvenda-

:e:enbt:;gcahoei:n:°t6an?a:P±C:€:I:£Paafda°o'Fa°tiviYfn?ar:Eeet±::Seq:::e#ean::im:a::
experi6ncias posteriores.

Pode-se chamar ao interesse pelo desvendamento de "Carisma"2, do qual
todos os humanos sao dotados. Ele 6 a motiva€ao da viv6ncia. No experimento das
€chszL_s e 3:eres ELcontece ai rcta[€ap Prouoca€ao-Inuestigacao-Eneontro -ou Viisao-Cele-bro€6o. E somente neste sentido a sabedoria torna-se religiosa em seu Sentimento
amplo de re-ligar a vida. Nesta, o outro - Martin Buber fala das relac5es Eu-Tu e
Eu-Isso; relae6es entre sujeitos na prineira, e entre sujeito e objeto na segunda -3,
6 o convite a vit6ria sobre a morte.

2. VON RAD, G., op. cz.£., 414.
3.  BUBER,  Martin. Ez.  e  7t..  Cortez  e  Morais  Editora,  Sao  Paulo,  1976.  0  autor fala  de

humanizacao na primeira relafao e de coisificagao na segunda; que as coisas podem ser transformadas
em  sujeitos e os  su].eitos em coisas em relae6es pervertidas,  desumanizadoras.  Que as coisas  sejam
importantes para a vida tom-se por seguro; transforms-las em sujeitos 6 rebaixar o humano em sua
posieao.
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A sabedoria vai, pois, al6m da religiao organizada. Ela enralza-se no mundo
e nas coisas nele contidas; no humano e seus relacionamentos. "Achaste mel, come

:::aft:;i::itae;apoaf:itq::;i°isfi6:ra:SfieEjo°£d::::e:i::Sj'±{]Pbrr;2o5;]a6r);::::I;er:jz°earr-ns£:Vs°:
transforme em frustra€ao. Nao se poe aqui uma norma ou tabu, como acontece na

::±gr;fto:mTapso=:e:Z_:oueTosLnu:saebr:i::e:.aAepsf::a:.sdeaavi£%e:a:oamosesqt::g£onrafes]4:
mesmo que outros descobrimentos lhe sejam completamente opostos -veja-se Pr
26,4-5 - o que nao lhe impede a veracidade. As circunstancias da vida indicarao
onde se utilizar de urn ou outro. Uma nova relacao exigira nova descoberta, nova
celebragao. Assim como o outr`b e o mundo se deixam conhecer pelos saberes deles
obtidos mos experimentos, ate mesmo o divino torna-se tamb6m experienciavel; ele
encontra-se com o humano no ato mesmo da busca do conhecimento. A sabedoria,
portanto, 6 fonte de revigoraeao da pr6pria religiao quando provoca o humano a
inserir-se no mundo e "domina-1o" (Gn 1,26). Ela apela a posse da vida no mundo.

IV. QUANDO 0 0UTRO ENCONTRAD0 Ii 0 DIVINO

0 conhecimento, mais que tornar o humano sujeito de sua existencia no
mundo, coloca-o face-a-face com o mist6rio. Apergunta pela vida e suas circunstan-
cias esbarra no inefavel. A peleja de J6 com seus interlocutores, partindo do caos
da  vida,  chega  ao  divino  e  as  compreens6es  que  dele  t6m  os  grupos.  Qohelet
recolinece o pr6prio saber como "dadiva divina" (Ecl 2,26). E o proverbialista insiste
que o ``saber viver'' - a sabedoria -Ychweh mesmo a espalhou no mundo: "Feliz a
pessoa que encontra a sabedoria" (Pr 3,13-20). Ela 6 o limiar do inefavel. Dal para

S];£:apsr3:g[6:,C(e]:3a[::%3.9fi°6npd°:So:omrisetc6.i°e£::ienVI;:eq:::°mn,ns::`ipoesnet3;;`cfioTti:aa:
desafiadoranente.

Nos escritos de sabedoria contido na Bil]1ia, J6 6 o que mais se empenha
pelarelapaocomodivino.0conhecimentoacercadele6levadoaexaustao.Contudo,
6 a presenca de Deus no mundo que mais provoca o dialogo com os interlocutores e
com  as  criaturas.  Na historieta  dos  dois  primeiros  capitulos  (J6  1-2) poe-se  de
imediato  a  vida  em  questao:  vida-morte;  felicidade-inforthnio,  o  conhecido  e  o
misterioso, Elohim e os humanos em relagao dentro do mundo.

Elohim esta distante, rodeado de sua assessoria celeste, em assembl6ia.
Ali, os humanos nao tern acesso, a nao ser indiretamente pelos defensores/acusa-
dores,  como  indiciados.  Nesta  asseap.bl6i=a-"`-Sad-'o.definidos  os  bens  e  males  que

:#;c¥]£]s:¥si;i6h=:ch¥es?:°:Si:ou:s?1;;=fi¥:u:s:d(:,Site::9#:t:`i¥ca;i::?:rgn::ii:e:i:fir:q:£]£1s:(:ai::nr±;::a¥:;
revolta...). A vida exp6e urn humang. diarit.e '¢o seu conh.ecimento, dos outros, das
coisas e, conseqtientemente, de Deus.

perdea°vi8:?aAt:u6i£:S::::i°p`£aai#u¥a°;.oETaeqauv;:`r?:t'¥eTi:]qd°£dqeu;::£::qcuo±itas::
ci6ncia, trabalho, relag6es. Chega-se a61imite.onde s6 resta o mist6rio que apavora
e atrai. Topa-se com Deus mesmo: "0 Senhor o deu, o Senhor o tirou" (J61,21c).

4. HERDER, J.G., in Gerhard VON RAD, op. cj£., 397.
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Gastado o possivel do humano, fala o mist6rio (J6 38,140,1),  nao mais
distante,  abstrato,  mas  de dentro das coisas e envolvido com os  seres.  Ele fala,
reivindicando nova relagao, novos saberes. Terra, agua, animais, luz, seres huma-
mos... todos se transfomiam quando se topa com o divino. Eles se tornam port6es
atrav6s  dos  quais  se  pode  sempre  e  de  novo  relacionar-se  com  o  mist6rio.  Diz
Heschel: "Ha tres pontos de partida para a contemplagao de Deus... A primeira 6 o
caminho do sentimento da presenga de Deus no mundo, nas coisas; a segunda 6 o

:gtige°ntdo°d:esnutimper:::n€::::apt::S::£aa:oas„P5fop]£i::::::i:apfm°e:raomc;£:nhd:
6 primordial.  0 saber 6 a porta para a adoragao. "S6 conhecia-te de ouvido, mas
agora viram-te meus olhos... por isso me penitencio" (J6 42,5-6).

Deus, cujo prazer 6 ocultar o saber viver -e ocultar-se tamb6m -nas coisas,
torna-se ele mesmo urn desafio. A cada descoberta urn novo encontro, nova celebra-
gao.  0  saber completa-se na contemplaeao e no extase  da presenga do  outro.  A
relagao toma-se gozo quando intensificada pelo conhecimento da vida. Aprende-se
com ela a temer.

Temer a Deus 6 espreita-lo para al6m dos limites doja conhecido. 0 temor
6 movido pela curiosidade, relacao, conhecimento e extase. Temor 6 "reverencia ao
que 6 conhecido"6 e nao o medo ao desconhecido.  0 temor nao 6 posse; 6 relacao.
Sujeitos empenhados em alcancar a harmonia e a felicidade na vida caminham urn
para  o  outro  no  cotidiano  do  mundo.  Ao  encontrarem-se,  revelam-se;  criam  o
companheirismo.  Achado  o  amigo,  de  quem  nao  se  tern  necessidade  de  fugir,
supera-se o fracasso e novamente se toma posse da exist6ncia. A alegria 6 restabe-
lecida ali onde o humano, amante e amado, descobre-se conhecido e conhecedor. 0
saber torna-o sujeito de si para a relagao com o outro.

Que existam outros caminhos para a relaeao entre Deus e os humanos 6
seguro para os sabios. Contudo, 6 o mundo e o dia-a-dia do viver que se constitui
na mat6ria-prima de seu saber. Nas quest6es levantadas pela existencia 6 que o
humano testa-se, atua, adquire sua dignidade de sujeito no mundo. Urn sujeito,
somente como tal, pode relacionar-se com os outros sujeitos sem se coisificar. E,
inserido no mundo e nas coisas, conhecendo-as, expondo-as a relagao com os outros
sujeitos,  abre-se  a vida.  A ci6ncia  adquire  ai o  seu verdadeiro  sentido:  levar  a
felicidade.

Western Clay Peiroto
Rua Pedro Thogo, 360, c/2

Juiz de Fora - MG
36071-410

5. HESCHEL, A.J. Dez.s em Bt4sca do Homem. Edic6es Paulinas, Sao Paulo, 1975, 46.
6. HESCHEL, AJ., op. cj£.,  101s.
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