
A "Bifolia - Thadu?ao Ecum6nica" (THE)

No final do ano 1994 foi publicada pela Ed. Loyola a tradugao em lingua
portuguesa  da mundialmente  elogiada Bjbze  - Thad#cfjo7i  Oecz"2e'njqwe  (TOB)
preparada por urn time de proeminentes biblistas de lingua francesa, pertencendo
as diversas confiss6es cristas ou a religiao judaica. A edieao brasileira (Bz`bzjo -
2hodzt€6o  ECL4m€njcc!,  sigla TEB)  segue  a "versao  integral"  do  original  frances,
segundo a 3a edieao (Paris, Cerf, 1989). Contem, portanto, al6m da traducao integral
da Bil)lia Hebraica (Tanakh), dos ap6crifos ou deuterocan6nicos (na terminologia
cat6lica) e das Escrituras Cristas ("Novo Testamento"), o completo aparato de notas
da edi€ao francesa integral, provida de ricas introdue6es, notas, indices e mapas.
Embora nao nascida de urn acordo interconfessional Como o original frances, e sim
da coragem de uma editora em langar urn livro denso e erudito em tempos de
publica€6es "light", atribuinos a tradugao brasileira grande significado ecumenico,
de modo especial em relagao ao judalsmo.

Diversas raz6es justificam esta opiniao. Entre. a drizia de vers6es da Bfolia
completa atualmente vendidas no pats, 6 a iinica que segue escrupulosamente a
Bfolia Hebraica conforme a recente edigao critica do texto "massor6tico" (em uso
na sinagoga desde a Antigtiidade) pela Deutsche Bibelgesellschaft de Stuttgart, sob
a diregao de K Elliger e W. Rudolph. Isto, a diferenga de muitas tradue6es, inclusive
a prestigiosa Bz'bzfcz cze /crz4soze'm, que em caso de dificuldades no texto massor6tico
recorrem a leituras mais faceis encontradas nas antigas tradug5es para o grego e
o siriaco, produzindo urn texto hforido. ATOBITEB chega a deixar certas express6es
sem tradugao, antes que recorrer a tal ecletismo.

Outra razao para ver nesta publicacao -tanto no original frances como na
versao em lingua portuguesa - urn grande passo a frente para o ecumenismo
cristao-judaico 6 o respeito pela sensibilidade judaica na tradugao. Em primeiro
lugar, como os judeus, por respeito, nao pronunciam o nome de Deus, o tetragrama
YHWII6traduzidopor"0Senhor",equivalentedeAdonai,semtransformaroNome
nurn nome pr6prio pronunciado, como faz a Bz`bzjo de Jerc4soze'm, ou sem a artificial
tradugao "o Eterno" adotada pela Bz'bzir 72a Ljngz4og€m de Ho/.e - pois, se Adonai
6 indubitavelmente etemo, ele 6 sobretudo hist6rico!
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0 mesmo respeito pelo carater hebraico reflete-se na tentativa bastante
corajosa  de  escrever os  nomes  pr6prios  de maneira hebraizante,  transcrevendg
inclusive as letras deffa e o fscide com urn pontinho enfatizante debaixo da letra. E
verdade  que  os  nomes  pr6prios mais  conhecidos,  como  no  original  frances,  sao
conservados na forma latinizante corriqueira no mundo neolatino, mas a versao
brasileira, ultrapassando a edigao francesa neste ponto, inclui na Introducao uma
lista de equival6ncias apresentando a forma hebraizante dos nomes conservados
em forma latinizada.

Abusca de termos semanticamente exatos, adequados ao colorido da terra
bfolica, 6 outra prova de respeito pela Bfolia hebraica, mesmo a custa da incultu-
raeao brasileira - por exemplo,  quando  os  simpaticos  animaizinhos  do  Salmo
104,18, inexistentes no Brasil, sao chamados com o nome certo de "hiraces" e nao
de arganazes, coelhos ou marmotas...

0 "senso semitico" se mostra tamb6m, muitas vezes, ein detalhes quase
imperceptiveis da traducao, como, por exemplo, a tradugao de sfoabcif por cessar (o
trabalho) em vez de repousar, e, sobretudo, de e'rets por terra em vez de pals, etc.
Na mesma linha observa-se, em comparagao com outras tradug6es, a quase-ausen-
cia do termo raga, sendo substitun'do por etnia, lilihagem etc., conforme o sentido
exigido pelo contexto.

Por outro lado, os tradutores nao cederam a tentagao do "politicamente
correto'', como fazem aqueles que no polemico evangelho de Joao substituem o termo"judeus" por "autoridades Gudaicas)". Pois, se 6 provavel que nao foi o povo de Israel,
mas no maximo alguns chefes judaicos que fizeram urn acordo com os romanos para
eliminar  Jesus,  o  evangelista Joao,  polemizando  acerbamente  com  o judaismo
renovado dos rabinos de Javne, nao faz esta distinfao no seu escrito, e nao se deve
exigir dos tradutores que corrijam o evangelista! Melhor deixar o leitor perceber
que Joao - por sinal urn dos hagi6grafos cristaos que mais citam ou evocam as
antigas Escrituras - usa urn vocabulario condicionado por uma polemica histori-
camente situada, quase uma `foriga de irmaos'', que s6 ensejara atitudes antijudai-
cas em pessoas sem senso hist6rico. Ora, a TOB/TEB certamente nao se destina a
tais leitores. .. Nao 6 uma Bfolia que facilite a leitura superficial a ponto de esconder
os problemas de fundo, e por isso os editores merecem todo louvor.

Urn grande passo na aproximaeao entre os dois ramos da tradi€ao bfolica
-o judaismo e o cristianismo -6 a organizagao dos escritos. A primeira parte da
Bfolia reproduz sem modificacao a ordem dos livros segundo a Tanakh: Lei, Profetas
anteriores e posteriores, Escritos. Mesmo a surpreendente ordem Esdras-Nehe-
mias-Cr6nicas 6 conservada. Seguem depois os escritos intertestamentdrios, nor-
malmente chamados ap6crifos ou deuterocan6nicos, que na antiga traducao grega
dos judeus de Alexandria (a Septuaginta) e posteriormente nas bfolias cristas se
encontram integrados na classificaeao tripartita de livros hist6ricos, 1ivros profeti-
cos e livros sapienciais. A TOB/TEB 6 a primeira Biblia crista (com "abertura ao
I:uxdtdear£:°E'£mv:rcdhaadvee)£ea±:::gprae::;£oTpdoa±sTf¥z#uit[assff::e°n6gaa::%ai:i:o¥g::cale£:

que a Tora ocupa outra posicao que as Cr6nicas, ou encontrajustapostas na mesma
categoria as hist6rias de Mois6s e as dos Macabeus! Tamb6m no tratamento dos
escritos intertestamentarios transparece o radical respeito pelas origens judaicas
desses  escritos,  como  se  podera perceber na leitura  da introdu§ao  a Baruc e  a
Epistola de Jeremias (que nas outras BIT)lias cristas se encontra integrada no livro
de Baruc).

Quanto as introduc6es e as notas, percebe-se claramente que o ecumenismo
da TOBITEB nao 6 uma `thomogeneizagao" (que geralmente 6 uma esterilizagao).
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Os comentadores dos diversos escritos falam francamente a voz de suas respectivas
confiss5es.  0  s6brio comentador dos  Salmos,  com  suas freqtientes  referencias a
Qimhi, Ibn Ezra e Rashi nao 6 o mesmo que o luteranfssimo introdutor da Epistola
aos Romanos ou o bern cat6lico exegeta do evangelho de Joao. Precisamente esta
diferenea traz a luz  a rica po!encialidade do texto bil)lico e a pluralidade que a
tradieao bfolica pode abrigar. E uma prova viva de que o judaismo e o cristianismo
tern raizes comuns, e assim como o cristianismo perderia muito se nao descobrisse
suas ralzes no Primeiro Testamento nunca ab-rogado (cf. Galatas 3,17), o judaismo
perderia se nao reconhecesse o sentido de universalidade da eleigao e do Reino, que
o  cristianismo  ve  desabrochar  definitivamente  em  Jesus  de  Nazar6,  mas  que
tamb6m a comunidadejudaica pode considerar legado seu. 0 mdtuo reconhecimen-
to de duas maneiras de entender o legado da Alianga, sem cair no relativismo, levara
ambos os herdeiros a admirar mais ainda o tesouro que lhes foi confiado.

Quanto ao ecumenismo intracristao (entre as diversas confiss6es cristas),
a volta as origens judaicas ajuda a superar algumas oposi€6es. A questao do canone
dos livros  do Antigo Testamento aparece numa luz nova.  Percebe-se que nem a
Bfblia  cat6lica,  nem  a protestante  conservam  o uso judaico  original.  Ambas  se
baseiam na classifica€ao da Septuaginta, com a diferenga de que o canone protes-
tante exclui desta lista os livros nao aceitos pelos rabinos de Jamnia. A TOBITEB,
ao contrario, convida a voltar ao uso de Lutero, Calvino e outros reformadores da
primeira hora, que puseram os livros discutidos numa seceao especial, exatamente
como faz a TEB. Colocando-os, por6m, no meio entre o Antigo e o Novo Testamento,
a TEE mostra que existe uma ponte entre as Escrituras judaicas e as Escrituras
cristas:  exatamente estes livros,  que refletem  a comunidade  de fe de Israel as
v6speras da chegada de Jesus.

A apresentagao e o espirito que permeia a TOBITEB esclarece tamb6m a
relagao entre o Antigo e o Novo Testamento. Nao disse Joao que o novo mandamento
6 antigo (1Jo 2,7)?  Parece-me que devemos considerar assim tamb6m a relacao
entre  os  dois  Testamentos.  Torna-se  comum  chamar  o  Antigo  'festamento  de
Primeiro  Testamento,  porque  para  os judeus  ele  nJao  6  antigo.  Certamente,  os
escritos  paulinos  dizem  que a antiga alianga caducou.  Mas  a nova que surgiu,
conforme a 6tica crista, com Jesus de Nazar6, 6 a antiga levada a plenitude; 6 nova

=g:eaEtsfodi°ug:.u#eT:tis:fieniti¥facEanot:°mafaedITu:££:tdoe.sduafipc:i:teefrdaeAli#:#:E:Lq:`ivf::
mo. Para este modo de viver a Alianea, ela caducou. Mas no modo como Jesus a
viveu e transmitiu, encarnando-a em sua pr6pria vida e morte, ela se renovou de
modo superior e definitivo. Esta consideragao 6 importante para nao desprezarmos
o "Antigo" Testamento como algo que "ja era", e sim, como a raiz do novo e definitivo
que  dele  brotou,  ainda  que  nao  automaticamente,  mas  pelo  designio  sabio  e
soberano de Deus revelado em Jesus Cristo. Pouco importa que se fale das Escri-
turas de Israel como Antigo ou como Primeiro Testamento. 0 importante 6 que,
mesmo considerando caduca determinada interpreta€ao, nao se considerem estas
Escrituras uma fonte ressequida para n6s, nem para a comunidade que as produziu.

Johan Konings
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