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ABBA aglr do proprio Jesus. tJc$de os estrams TTUiis primi-
gvos c area icos da traffic, 6 passive! individer cm
“abbr

Expressao aramaicd tom aqual a cnati^a ideniiftca o
pat. Teologkamente, e de suma tmportinda porquc
remonta a Jesus de Nd/are que, com essu cxpressiio,
dftigia-st; it Deus, ensinatldo sens disctpulus a fazei
o rnesmo.

NLL histbna das rdigioes, c i$p1me|to eiicon trike I
o epitcto 'rpiii 'T usado ern retard a divimfodcL o Egito,
de modo especial mantem es.su (rctdi^* O larao,

com Bfcitp* no momenta de sua entmni /^ no. $e tar-
na filho do deux sol. tomundo-sc ele proprio deus.
Tambem o AT, que [eve historkaiTk'Eite fortes vincu-
los com o Egilo, aderiu LE incsma pcrsjicctiva. Muftas
veze,s. nas itgrrativas do Exodo crk-se urn paraldis-
mo cFiim a progeme de Israel e a dos egfpeios para
Comraj.u >r as duus nature?us dessus mesrms foroge-
nies (Ex 4,22), Temendo uni mul-emeudido tm scn-
iklo milieu, Israel Usarft com paitimfinia o dtulo ap]i -
eadri a labweh. Em difertnles ep^ys hisuffem, di -
verse^ personage]is seruo qtyalifjcados de lTdbo " de
Deus: o povo antes de tudo; seguem-se depots os
art jos, porque formain stJa corte e, finalmatte, lio-
meits tornados individualmenie quin ido tonservatr
firme e pura sua fe. Sera, de qualquer forma, princi-
paimente o rei-messiasquern manterd o privilegio de
uma relate* peculiar com Deus ( 2Sm '7.14). Pda pri-
metry e union ve/ cm unlit a histark de Israel, sera
a de apikadu a expressiiu: "Tu is meu flSho: eu,

bqjc, te gerei*1 (Si 2,7) , E evidente que, pda forte
eameterixacao memotefsta, o interest podiy consistk
s6 ti excI usivamenta cm ttniu paierntdade de eara ter
adnlivo. De todo mode, jamais, no AT. o isiacltia
ousa proinmeiar uma ora^ao dii igindtvse a 1ahwell
com o vocative “abb£'\

A parcimonia do AT eomnipoc sc a abundfmcia do
so Je.sxe ]liesmo vocative) no NT Aexpressan oeor-

re mais de 250 ve /Csh EI ponto de ser idenUtlcada
cotno a I'ormuta tfpica com a qual os erisliio^ se dt -
rigem a Deus. O fundajnento disso e a matidra do

linguagem jieeuliar com tiqual eie se dirigia
a lahweh, nuisirando que Lin ha com etc ui Eia relo^o
de filia^ao natural (Me 13,321 Em diversos texttvs,
evidencia- se 6 uso peculiar feito por Jesus nuo s6 da
mvoca^ao ^abha , que Marcos seme o dever de tUiusH-
tcrar do armn;uco para O grego, Eicresceulando - lhe logo
i) equivalents grcgo (Me 14,361 mas iambem da qua-
lifica^o "meu pai" (Ml 1127). Essa rcla^ao filial e
iirtica, tanto que e utilizada mtalbum a formula dife-
rente "vosso pai '1 dirigidu aos tijscfpuios (Lc U ,13 ) .

O uso dc Hhpai ttosso'' e so para os discfpolos, sendo
essa jima ora^flo que Jesus enstpia a eles (Mt

Abba lembra. port an to, as notas de inlimidade, de
epnfTan^ e dc amor, mas exprime tfltnibem eljr:i!Tien-
ie p motive da conden^iio de Jesus: "Niio 6 por uma
bela obra que queremos te apudrejar. mas por uma
blasl'emb, porque in. sendo bomem, te fazes Deus"
iJo IO,33)i7^ssa pretensio era de tai forma absLirda
para sous eonlemporancos que esles jamais tenam
pddido pensar a relt^

'to mm Deus nesses termos.
Bib&l I JrnEMjjVS, Ahbti , Bî scia (Iratl. de AMU,

Gottingen w, MAKC HE-H. , Abhar $rel In prii'rc dn
( hrisi t i dtw chrdtfettS, Roma S. SABUOAI . Abhuf . . .

in ortjci&t del Stflor . Madrid ivy?
K KISICHELLA

AHMAS
A respeito desse que e 6 Lrvrn mais bjieve do AT
(conta 21 vv.), os critieos esereveram umito. Exceto
o Jioiue, mida sabemos a resjreito de Abdiav . Ele fala
de uma epo^a em que "estrangeiros" eonquistaram
Jerusalem e destmirarn Si tempto do Senhor 17 i.

Edom, o pm-o irriuo, uniu-se ao irtvasoi. iiproveiiou
se da dermta, alegrtm-se com a destTUi^ifclX CDriKtflU
inumei'os detilos. SenUThanie deseri^Oo eorrespondc
muito lx:EH a situa^uo criadij em 5W 7 com a invasapi
babdoniea Duas sio as partes cm que se divide o
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ABORT© 2

livro: os versfculos 1 -15 s3o tun orScujo contra ftdom;
os tf^jsfculQs \6-2\* um oraculo contra as tiagdes cm
relate com o “dia de fahwdr, 0 tivrinhoe tun grito
apaixonado de vindicia, cujo espfrito nationalista
contrasts com o univerbal A mo do Deutero-Isaius. Mas
o trecho exaita [ambem a jiisti£a terrtvd e o potter de
1ah wdin que age como def îflSOr do direiio.
Bibb fi . SKRMNIN Chi'll , Abtlici , Roma 1972: H . SHAUMASS-

Snu siiTrL , Sofbutti , Nmnn Abmuc. Abilin. Giotur tentAe
tr git (iltri?, Assisi I 9R9.

Bibb G, PERKX), Aborto e temi contie&si, in In., Probtvmi ili
etirn saniuirfa. Milano 1992- , pp. 22>-502; ft Bjj&NOOLfri
& A . AihJi. EE . ir , Linterruziope tt)UMUtria delta gravidanza,
Padova 199J; X. Tiu. visor , L'aborto. in B. LAURLT &. FJ.
REAM L£, Inidazttme alia profit a delta teotogw , vol. IV.

Morale. Brescia 1986. 496-504 L

B. MARRA

ABRAAO
Segundo a tradi^G sacerdotal, quo comprova a VEUJ -
dan^a do nome do Ahrao para Abraav, Abraao signi-
fies +'pai de uma inultidao " {Gn 17,5). As diversas
tt&digfes presejto no livro do Genesis falam dele
seja como de urn homem de fd que e poMo i) prova
( E), seja como destimitirio da alian^a expressa na
cirrundsao (Pi, seja finalmente. como mpleio das
bentos de hihweh ( J >.

Abraao e uma tigura-ehave de todu a histOria da
saKa^ao. Ele e antes de mats nadn o homem escolbi-
do e eldtO per Deus que deixa elaro, desse modo,

sua primeira micfyOn^ao de amor na historic de seu
povo; por isxn, Abraao deve abandons sua casa e
sua reiTa para por-se a freme de um novo povo {jGn
12.1-2) , E a de, alem disso, que £ feita a primeira
piomessa de tuna descendenda numerosa como "as
estrelas do c&T e a l’areia na orl|do mur ' £Gi) 22.17 );
Hnalmente, a prova qne de sofre. isto e, a cxigenda
de oferecimeittp do fdho Isaac (Gn 22,1-15 ), fara
cons que de seja eonsiderado protdiipo da f t t[ue
ludo sabe recebcr c que Eudo espera, Abraao, entre-
lauio, 6 cormdepKk) principalmente em sen diusna-
snento a ser pai . £ em sua "patemidade" que se
manifesta sua dei^aoe missao. Urna patemitlade que
nao st: resiringe an nasuirnemo de Isaac tia Mia mu*

Iher Sara, mas que sc abre tamb^m para o outro,
vollado para lodos os que crecm cm Deus.

0 NT. por diversas vezes. exprime daramente essa
patemidadc sob dois aspectos; o mais lipicamente
humuno, que diz respeito ao nusciinento do messias,

como em Mt 1, 1: +’Li vro das oiigens de Jesus Cristo,

filho do David, ILIIIO de Abraao"; e o mais espimua!,

explititado sobretudo pela reologia paulitia, que O
define como sendo +kpai de lodqs os cremes1" (Rm
4.11 ). Abraao representa A permaneneia da promessa
de Deas e ao mê mo tempo a verifiers?o da sita
rcalt /as’ao, f: sua K que o tertma exemplar para todos.
Judeus e CfistSos, porque c nek que se descobrc que
fudo vcm da gra^a de Deus, que ninguetn* poisr tleve
gloriur-se das prbprias obras (G1 3,6; Rm 4,3), Nc [e.
uvdos nos tomamos herdeuros da promessa feiftt; per-
Icncemos#rtamiente aCrt ^lo nuts, como diz oAp6s
mlo, "sc somos de Cristo, cmao somos tambem des-
ccntkucia de Abraao".

G L.ORUSSO

ABORT©

E toda c qua)quer iSLertup^Rq da gravidez. Isto sc da
mediaute a expulsao do tUero matemo dc urn feio
vivenic imature, que nao esta em eondi^oes de \ iver
auEonomamcnlc. 0 abtmo potk ser esptmlaueo ou
provocado; t> primeiro d determinado por diversus
causas; p seguEido cornppila Um atp positive da pes-
sop com o objetiVO de conseguir a inrerrup^ao da
gravidez, A Igreja sempre eondenou o aborto, A
Gaitdiim et Spies afinua no n. 51: l-0 aborto e o
it̂ cfdiosao crimes nefaudoŝ , A Oongrega^ao para
a Doutrina da Fc pubEicou em IS de novembn) de
1974 a Dedaraqao Quaestio de abortu procuntfo,
rdativaadefesa do embriao: ' 0 mfnirpo que se pode
dizer e que a $i&ncia bodiern^ em seus cstraios mais
evoitndos. Eiao lorneee pptjtium apoio substancia! aos
defenseres do abort c>. Alias, nuo compete as Ciencias
hioldgicas pronunciur uni juibo decis.ivt> a respeito de
questoes propriamertte filosbficas e morais, como a
do momentd preciso etn que se fonna a pessoa liu-
man:i e a da legitimidade do ABORTOL Ora, do pvmto de
vista moral, uma cotsa 6 ceria: ainda que houvesse
alguma duvida reiativa ao fatb dc que o Irutp da
conceptjao seja ja uma pessoa humana, e objetiva-
mente um grave pecadp ousar assumir o risci^ de um
borrticfdiOi Ja c um bomcm aquclc que o sera1' , Do
mesmo modd afinna a posterior Donum
Vitae, da mesma Congreg^So (.22 de feverdrp de
I 9S7 ): “O \er humane deve ser respeitado ja desde o
primeiip instaEUc de sua existence, quer di/cr. de^de
a conceptao+ h

, Portamo, mesmo prescindindo da dis-
eussio teoriea sobre a bominiza^ao. o Magisteriq
atlola a solutjfo rigorssia, alias basiante rccettte.

G Codigo de Directo Canonieo de I 9S3 manteve a
pena de exetmuinhao para aqueles que pfpvocam o
aborto. O canone 1598 diz: "Quern pE'octira o aborto.
uma vez eonsegiiido o tTeilo. incoiTC etn exuomu-
nltao". TrEua-se de unia pena huae smienttue, na qual
sc income logo que se comete o "delito"'. No caso eru
que a gestante tCEtba agido CEO um csifido dc forte
emertividatte causada por presstks exremas ticaria tal -
vcz excluida uJiia plena impuiabilidadc. R. RSICIItU LA

>] -A direiio oraisr"2 I



ACTION3

ABSOLVEAO qfhb de Trento ( DS 1673). Ele condena a afirmagiSo
seguodo a qua! "a yhsolvigao sacramental do sacer-
dote nab s-eria um ato judicial, mas o simples minis-
tifirio dc pronunmr e declarar que ao pcmrcnle forain
perdoados os pecados” ( DS 1709). “Ato judidai” e
uma cajfegbria que evtdentemente deve ser cntctidida
gjli sentido anal6gic<\ devewdo ser relacionads ao
conceito bfrlieo do jufzo divind de sulvagaa, De teto,

o serttido yerdadeiro e profundo da ubsolvigao que o
mimsiro prouwicia 6 o dc aeulher o irmaoh cm nomc
de Dens que o perdoa, e decidir a sua rcadmissao na
lgreja Portanuj; a absolved indica a libenaguo pas-
cal e e urn discern ( memo rcspeitaveL cnqidmtd jiif-
zo, da situagao do cristSo arrcpendido que, na forga
de Crisio Jesus, e subtrafijo ao trial, rcccbendo o dom
da graga.
BibL: VV. AA

Donya do latim absolutio ido verba absolve fe =|B-
satarl \Ta prdxis do Sacramento da penitencia, a ab-
solvigiio d a "scrucnga" promt nciada polo sucerdote
competent (que tem a facutdade) para conceder a
rermssao dos pecados, E, poi$* tuna palavra cficaz dc
pecdao e de nccondliagiio, que leva a bom termo o
iiirterario penitential do pecador,

Ein Jo 20,22-23, c Jesus Ressuseuado que da o
Espfrito Santo aos itpdstolos e Ihes diz: “A quern
petfdoartfes os pecinjk^, ser-lhcs-iio perdoados. A quern
os retiverdes, ser-Ehes-ao retidos'V Esse texto tque
esia rclacionado com Mt 13;18: “Tudo oque ligardes
na terra sera ligado no ceu. e tudo o que desligardes
na terra sera desligado no ceu") foi sempre interpre-
Ludo peta ( radigno catsdiea como Instituiddt" do sa-
Cramehlo da pen i tenda, no qual a ate do confessor
que "absolve'" concorre com os tres atos do pctit ten re
(cotttricao. cortfissao, satisfagao).

No perfodo da pcttitencia canonica da Igreja fate
o scenic VI). a absolutio paettifetuiae signiftcbva a
rcconciliacrio do pecador no term i no do scu perfodo
perdtencial ( podsa scr feito na forma solene puMica
somente uma ve/ na vida ). O pecador crit reconciEia-
do mediante urn solebe riu> liidrgico que comportava
a impOSi^O das Eniios per pane do htspo, seguida de
ttma ora^iio. Corn a itutdan^a de praxis penitencial, a
pEirbr do seculo VI. na chamada "peniiencia tarifada"
frcilertivcl varias vezeS)r tibsolvjQfc tndicava sempre
a conclusao {absoluno) das obras penitenciais impos-
tas pelc cotifessor. Mas ern casns excepciotuiis as
orates de absolVi^ao ptjdiiim .^er recitndics tambem
imediatamente apds a connssao, antes mesmo que se
cuEiiprisse a "pcmleneia". Esse foi o uso cqnuim no
final do SCCLLIO XU . Em rela^ao a isso, por muim
tempo discutiu-sc tambem se os pecados eram per-
dondos tiledtante a dor e as obras penilenclais do Ik I
pendente, eT no CUSO afimiaiEvo, que signlficado li-
nha a absolvifSo (apenas uma fun^ao dcchiraiiva ',^.
E sign illcat i vo o fato dc que dcsik o seeulo XT a
formula de ab^pvigao nao foi niais deprecatbria
fsuplicatoria e optktiva: ‘Deus te absolva ' K mas in-
dicative: (1-Eu te absolve1 ).

Tomds dc Aquino tciEtott uma sime.se das varias
posl^bcs tcologicas: os aEos do penitente sao a "qua-
se-materia” do sacramcnto; a absolvi^ao e a forma,
o elemonto detcnTiinantc, sum o qua I os atos pe-
nitente tspniinuariam privados de cflcicia salvffica.

A contri^So perfeitu jia jttstiUca o pccador, mas nao
sent a sua inteFt^iki tpelo menos implfciU) de rcceber
na sun plenitude o Sacramento d:i pen itenda e, por-
tantcr> a absolvigao. Os aios do pemicnie c a absol-
vi£&) formam urna unidade morEil. Mas u ubsoh i ^fio
4 dccisiva. enquamo forma sacratnentai, pela causa-
lldade cllcientc. Foi d que ensindu mais tttrdc oCon-

Ftvsbitc ri f ticonciUaziortt* H pn'shitem
mitiiMm itet Micrumt:nic> della RiCfrnei!iiiziotii\ Milano
l ?K6; G. K{x:ii , Ay^/u^rv, in I TS. pp, 44-45.

R GERARD1

ACTION
L’Aaion* ou seja , Ensaio de uma crftica da vida e de
uma ciencia pnitica. e a obra coin a qua! VlitLirice
BlondeE fepropuftha cm termos novos e inovadores o
tenia fundamenta) da exisienda; "Ten] a vida huma-
na uni semido e o boinem um deslino? Sim uu nao?"
< A, VIJ). Escrila eomo lese de licenduttira em IS93,

susdtou um IbngO debate tan to no imhilo Elosbllco
como no teohSgico. mas Inialmetite a tese sc impos
coino uina obra que atttccipava dc longc os cami-
nhos i cnovadorcs pe^orridds mais tarde pelo CORCF
IJO Vmicano U.

A intni^ao futidament^j dc [/ Action consistc cm
a I Von tar a diale( ica da existcncia que s£ encontra ern
uma a^iio dinarnica que deixa perceber uma "fenda
aberta1 - c uma "desproporgao” cm cada um. Esse vazio
nao pode scr prcenchido pclo sujeito, mas somente
por uma intervengao sobrenauiral a qtial se deve es-
tar sempre aberio. O ponto dc partida dc Blonde! e a
venficaguo de uma dialctica pcnnancmc msjta cm
toda ag5o pessoaJ qtie deixa transparccer uma dupla
oitlem de vontfide: uma vontade que quer. que indica
a tensfio dummica do espfrito c sua abcmira ilimita -
da; e a vonlade querida, que pennitc registrar a
realii^agio cuncneta da agjo.

A obra esia dividtda em eineo panes que progres-
sivamente deixam entrever a necessidade, insiia na
pi opria agfio. de comprccnder que a realkagao dcfV
mtiva do homem nao pode estai nde mesmo, mas
somente fia abeiiura a Lima agao difei'ejite da propria
agao, uma agao que exige. precisamente, a interveii-
giio dc [Jcus. A printcira par( c» inliluluda "Exisle um
problcma da agaoT. cstabclccc as premissas ncccs-
sarins para que sc possa cottsidcrar o tema da agiio

Material com diroilos aulorais
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com scnsatcz . Blonde! cxcltii a aiitude do Hdi letante'1

c do "esteta que denota uma COUtrudi^ao incurdveh
que e a de nao qtierer empenhar a si mesmo de
maneira decisive na procura do sentido.

A segunda parte*
< lA solun^o do probkutia da a^iio

L" , tahez, negaSva?". parte da critics do pessimisms
e do niilisibu qi& dc urn modo diferente, ehepm a
mesma 6onclu$S0. e responds que querfcf 0 nada £
unia dusuo, pois 0 nada mio pode ser coueehido ticm
dcsejado. A vontade quo Eicga o nada e do quuJqucr
forma uma vontade positiva da afirma^Io do ser e
nao a sua negate. Eiftaa-se, enUo. na terccira parte
de L' Action: ±lA orieity^fio natural da vontade" Em
emeo etapas, Blonde! mostru que "cm mous atos, DO
mundo, cm mini , fora dc mini, ax isle algo; pordm
nHo scr (tetn onde. nem como, nem 0 que seja"|X.,

41). Cada eta pa manifests elammente a inadequa^ao
enlre aquHo que a a^uo concreta alcanna 0 aquiloque
a vontade deseja akan^ar. Abre-se. ncsta altura, a
quanta parte: ‘*0 ser neccssario da a^ao"

, que phega
a Lima primeini conclasao acerea da afirmagao do
'hmico neeessario" canto urna verdade que viva no
interior da a^’ao desejada: para a pes&ô , isvo se toma
o memento "do absolutamenie impossivel e absolu-

taftftnte necessitruv'

. A quinta e ultima pane de
LrAction. "A realizu^ao da a^ao"

, ve o sobrenattiral
preserue rio cristianisnio como rdigiao revelada

Com L'Acfiorii a reftexao filo<u5fIc& e tcologica
recupCfa urrtu eonoEa^ao anteriormen (e esqiiedda. que
permtie mostrar com clareta a re£li£aqao dit pussou
a ]uz de unta responsabdidude peisoal que nao deixa
de lentar Ludo no sen Jivre abandonarse u gra^a .

Bibi .i M BuOiMtieL, L' Actioti (18931 Puris 1973: ID., Urtcm
suirapolovrUtn. i ^ fLL-ici : i ] 99l ; H, Ihi\> i ILI \ nn, Bhniticl

? It i hnMianiunfr , Pins ] 9M : !LO . IJ ; hgiqye (It la foi,
Paris 1%4P

para os seus dcscendentes uma sdric de eonsequen*

cias negativas, que podem ser assim resumidas: per-
da da harmonia e da paz com Deus, coin OS otitros
homens e com otitras criaturas. A ultima pa lavra
de Dous para Adao. poiiemH niio e iicandenat;at); iun-
Tamelite com o two ao pecado, 0 Criador pronunda
tambem 0 da mihcrieoidia e da salvit^o, que
chegar§0 por meio de urn descendentc do proprio
AdSo: £ a. promessa de um redetltor, que re^tabelece-

ra a tiarmonia e a paz perdidas (cf , Gn 3,15).
0 NT, a excmplo do AT, ia!a dc Adao como do

primeko bomem (cT !Tm 2,13-14)* mas sobretudo
come ontecipci^iU? de Crisio nas seguintes passagpns:
Me U 3; Rm 5.12-21; I Cor 15,22.45-49. Em Me
1 ,13, afirma-se que Cristo e 0 novo Adao que , tendo
sido submet ido 4 tentaqao. superpu a prova , toman-

do-se cahe^a da nova humanidade. Bm Rm 5.13-21,
Paulo se serve da eposigao Adao-Cristo para por a
moslra a universalidade da graga. Em ICor 15,22 a
amftese tipol6gica AdfEO-Cristu £ utili/ada por Paulo
para indiatr ;j umversalidade da ressurrei^ao, Ertl ICor
15. 45-49, a ligura de xAdao e evocada em oposl^ao
k dc Crisio para afirmar a glrtria e a incorruptibilida-
de Jus ressusedados. E nuiito provdvd que essa jdeia
paulimi tenha como pano de fundo cultural e religio-

so algumas coocep^es judaicai, a saber: a) o pri-
metro homem comp modclo da humanidadc: b) a
reeupera^ao da pert'eigao das i^rigens, perdida com o
pecado, gramas a obra do Messlas.

8ibl+: J . j o t tMiASatx in Grahde U' .wco del Nbovo Tes-
tamento, |r pp . 377*386 .

0. M SALVATI

ADIVINHACAO
B a arte de iidivinhar e predi /er 0 futuro por meio de
varias tec11icas [ sinais extemos ou premom^oes intc-
riores ou comunicatjOes diretas por pane da divtttda?

dc ) s institucionali /ada cm muitas c11!turns t rdigifx.Ns,
sobretudo anbgas ,

Tradicionalmente proibidfl na rdigiio judeu-cris-

ra, voita a baila na problematica teoldgico-morul re-
lative 30 magico e ao supersticioso.

Em iermos rtiorais, 0 aspecto mais repmvavel da
adtvmha^ao pode ser reconhecido, por um lado, 11a
recusa a ilconBar em Peiis*’ e, por outro, no desco-
nheeimeutq da importancia do csfort;o humano na
cpnstru^ao da propria ciramstancia. seja pessoaf seja
colot iva. Bcvc-se ainda levar cm coil!a o ditno que a
difUsao do tais prill icas e meritalidades acarreta para
a opiniao pdbltoa e para as possons monos evoluidas
0111 soutido intdectua] 0 espjiritudL

Um demento de explica^ilo c de possivel "atemia-

moral subjet iva Jo fentitneno podc ser cticonti'a-
dis rut artgdstia e na inseguran^i quo oprimem o bo-

K , PJSICliEtLA

ADAO
Segimdo a Bfblia, e 0 primeiro homem criado por
Deus e o mais antigo antepassado da humanidade 0
nomc Adtio iudicu tamo a cspccie humana como o
individuo do qua I descendcm Eodos os outros ho-

mens. De acordo coin a narrutiva bfbhca, Adao e
pnsto por Dens no Venice da cria^fitx de se distingue
de todos os outros seres eriados por ser "imagem c
$emethan<jir de Deus, cultivador e guarda do am-
bientc em que vive, senhor dedieado em rela^ao as
oLitrus criaturas, objeio da befit Valencia divioa, part -

ner de um dialogo coin Deti.s , aberto EIO eucontro c a
comunhSo com os demais homens, dotado dc uma
dimensao material ou corpdrca c ao jnesmo tempo de
uma dimensao espirimaJ.

Em Gn 3, diz.-se que AdaO e suhtnetido a uma
provat que ele fiao stiptSfE, atrumdo assim para si e
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ADORACAO

mem nas diverse ^pocas e quu pareeeiri ter sido hoje
exucerbad;ixr fimdindo-se akin disso com as varias
formas de revival do sagrado c do nusteTiu quc se
podeni observar cm no$&os dias, em formas as vezes
interestntes, mas nao ram estdreix ou aberrantcs
Bifyi.l F. CosfPApNCwi , GiHftifliurni, twtgie,e bestemmi^ in T.

GOFFI & a PLAN'A (erg. ), Corso tli Monde, vol. V: Urur-
gia ( Fttea drtfa rriivici.siii'i ) . Brescia 19#^ pp. 483-49$.

L. SE & ASTLANI

negaf ti cs Persons divinaS uma emtdatia propria
e diSimla cm tuvor dc um jnonote ismo radical, busca
suas origens no judcU'Cfistianismo hetcrodoxo. Tal
erro dqutrmal teye uma ddpIice coirferma^ao: moda-
lista{Deus se transforma em ( r£s 14 modes'' diversos)
e adoeionista , Segupdo Q moitiirquianismo adocionis-
la OU ad<xioniunoH Cristo seria — eonforme as orieu-

um tanjo ou ate mesmo urn mero homemLandes
admittdo por Deus a cafegom de Filho de Deus no
momento do butismoou , para outros. da ressurrei ^ Qo.

A vers&O mais antigu do adociotusjno jpanece ser
expressa n A ^ngelchrisiologie (anjo adolado por Deus
como Cristo. Fjlho de Deus).

AOO^AO

E uma forma de mterven^ao, hoje juridicairieute con-
figureda, que toma possfvel o eresc S memo e a educi-
q£o de uma crianqa gerada por oulros pais quo, por
ra/oes Jivcrsas, estao impnssibilitados de exereer sues
tarefas, 0 adotado e integrado em plenitude na fa mi-
lk que o adota, com todos os direilus civis concer-
nentes a esse ato.

A ado^ao tern ortgem antiga, orienkindo-se por
duas diferentes concep^Ses: a primeira privildgia os
intcressex dos adultos, os qnais pretendem. por meio
da ado^ao, reaiizar sens desejos, preenqher vazips c
frustrates e, assin u aulo-reali / ur-se. A segLinda tfim
por base as exigencies do menor e visa fornecer-lhe
usn ambiente familiar e educative estavd, capaz de
satisfazer seu direito a um desenvotvtmerito harmo-
nic# e complete.

As profund&s muJanets quaniilaliviis, qualitative
e euhurais da familia contempf>ranea mcrementaram
o numero de menones abai]donatlos lardtamenle. isto
e. muito depois do nascimento. Sob o aspecto etico-
teot^gico, a Jit/ das perspectivas magtstertuis, qtieh
na Gaudiam et spe$ (ti 48J e na Fwmlioris consortia
de jtiao Paulo U1 reconhecem na familia uma “fnLi-
ma conumidade de vida e de amor", e na rek^ao
esponsal o sinal de alian^a emre Deus e a humartida-
de, c das ni ?vas posi^oes em lermos de soHdariedade
eticiu cristamente insptrada. a ado^ao eucotura mori-
y^5es vigqro^s e pieno dire i to de eidadatiia, dado
que voltada desin teressadatnetue pant o bem c para
o desen1volvimemo iniegi aJ do menor. E, portanto.

aconselhada pcI a moral e pela pasttiral aos casais
est^ reis e a bulros, disponfveis e preparados, eomo
Cxercfeio cxempbr c coerente de hospilaiidade t-
acolhimento solidario.
Bib!,: Gr Pi^kjcrj & F. SAM \NJ;SA, A&jztottr e prassisdoziv -

nale , 3972; M PAVONC; R TdNKKOi M . ToRna . r .o, Dulla
ftarti' ciifi bambini, ( iitiila pfflliCQ per I r(tdoZk>He e l a f f r -
datnenib fiuniliure, N&fi .

A ouira forma de adociomxmo, que consisEe na
Uvre ado^iio por parte de Deus de um mero homem,
enpontrou um promoior em Teodoto de Biz&ncic|
cognominado o 'coureiw ’

r o qual. cm fins do seculo
lb difundiu tal doutrirui em Roma. Segundo o quo
escrcve Hiprtlito a respci to do pehsamento de Teodoto.
“Jesus e um homem. nascido da Vrrgem por designio
do Pai; viveu como todos os homens, tendo sido so-
bremaineira timorato de I.Jcus; mais larde. no baiismo*
Crisio o assuntiu.desccndo do alio cm forma de pom-
by; poiiarUo Eiete os ^jderes antes ibo eram postos
em ato enquanto o Espfrito — por de (Teodoto) chu-
mado de Cristo

Alguns n5o quefern admitir que de se ten ha tor-
nado Deus mediante a dcscida do Espfritq;oulros* ao
inves, o admitem depois da rcssunci^ao dos monos''
[ Elenclm, VII 35).

Teodoto foi excomungado pelo papa Vftor U ^6-
198), Mesn)o assim, o grupo que a ele sc reportavy
cominuou a dit'undii' o pen.samento adocionism so-
bretudo por obru de um outro Teodoto chumado de o
"banqucEro-1, Asckplodoto e Artemao ou Arterrtas.

No tempo deste uhiftio, cm meados do secuto Hi,
o adocEonisino come^ou a vanglnrbose iie pretensas
origens “aposEolkas”. alias fadlmentd refutaJas pt >r
Hi poli to [ Contra Anpinmem. seu panus lahyrimints,

in Eusebio, Historic Eclesi&sticd, 7, 27-30).

Fneommr-se-ao formas posterioiies de adoeionts-
mo fcm Paulo de SamoxiUn (c, 260-270 ca.)T Fotino
de Sfrmio (meadets do seculo IV ) e cm Maredo,

bispo de Anciva (t c, 375), eqio inonarquianismo
adocionista sera adaptado as exigendas da comro-
versia aiiana.
Btbl.: J . N. D. KriEFi', // penstebp cristiano tieHe fttiginL

Ruiocna 1972. pp, 144- 149, M. SIMO^J -. I JL , AdozfOruS#,
m &FAC. r, pp, 53*54; A. OHK - tcrg.)k // Cristo, Te.ai
tcologici e spiiiittttfi dal l al IV see., Milsmo 1987,

1.. PADOVESE

nao dcsccu e nele sc manifestou.

G. MATTAI

ADORA^AOA&OCIONISWO

A heresia trinibria monarquiana (ou intmrtpiianis-
mo) dtftmdida nos seculos II e HI, e que consistia em

Panece iudjear um geslo de pmstrii^ao diunte de uma
pessoa, levando as maos aos labios e de|x>is \ olt4ii*
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ADVEN'DSTAS 6

do-os ao beljo do pc ou das vestcs; relationada quasc
scm pro com a divindadc. podc tambem referir-se a
pessoas como reis, sueerdotes e pfbfetas. Dcsde a
anbguidade ate a Idade Media, a adoragiio, mcsmo
cm nmbiente nao sacral, configura-se com a gcstua -
hdade da genufletjio, da prostragao total ou partial,

ale o beijo do solo. indinagao da cabcga. No cristia-
nismo a adoragao e sempre referida a elementos rc-
Ilgiosos, como Dcus. Cristo c os sens misterios, O
conceiEo c A praxis $ao conhctidos tanto no AT como
no NT. Bn teolugia da c eonsideruda sob o aspeeto
dogmatico (natureza, termo. eontcudo, motivagoes),
no ainbilo do conhceimento moral (duvcr, ato, reali-
zado na estnitura religiosti do ser humano)t na ges-
( ualidade liturgica ilugarese pcssoas), mas sobretudo
como demehio sjgniftati^o da tcnsao do homem em
dire^iio a relagaa unitiva com a divindadc. fcita de
a profundamento da vida espiritual.

A adoragao. no dizor de Sto, Tomas, constimi uni

elememo interlor/exterior da virtude da rdigiao, que
se segue no da dcvogao c da oragao ( S. Tiu 2/2, 84),
Mals do que o dementoextemo. a adoragao devc ser
avaliada como domemo interna por isso mesmo ine
rente ao culto de latria reservado a Deus, do qual
exprime o recon hecimento da transoendencia e da
infinita saniidade: donde o career leologal funda -
mental da adoragao, (pier como gesto, qua como com-
preensio consciente do mister!a

Como aiitude interior permanent^, a adoragao pode
ser idemificada, de alguma forma, com o tivtase do
amor, quando a alma, tendo satdo da noitc escura e
assummdo o caratcr de tensao que I he e essential ,

reassume mats simplesmonte suas aspiragoes. trans-
tbrmando-se em csiado de corctmua oragao e adora-
gao pura. Muis reecmtemeMtc, it adoragao eSteve par-
tieuIarmeme otfentada para os temas ermolbgicos*

especialmenu; a eucarisua (SC 10), repisando inlet'
vengoes magisterial# eomo as de Pio XII com a Mek
diator Dei 1947 iAAS 39, 1947, 366-77), a alocugao
ao Cougresso de Ihurgja pastoral de Assis 1956 { AAS
48, 1956, 718-723), e o Dixcurso aos saeerdoles mem-
hros da adora^ao notuma 1953 MA5 45, 1953, 416-
4 iH); de Paulo VI com a enefelica Mysterium fidei
1965 (AAi'57, 1965, 769-774), e bihstrucUO de cultit
mysteni eucharirtici 1967. emailada da Sagrada Con-
gregagao dos Ritos ( AAS 59, 1967, 566-573), e oil-
tros documcntos igualmente important̂ atd as alo-
cugocs de Joao Paulo II para os varios congrcssos
eucarfsticos e as cartas pasiorais aos sacerdoies da
lgreja porocasiao da QuiniaTeira Sanra, Ritualidade,
gestualidadc, leologia se entrecortam em mveis de
divcrsas priTundidades de compreensao e doutrina,
cm busca das rates c das morivagoes de um gesto
que representa uma atilude e urn estado imerior da
alma, mafcrtalizado em expressoes diversas, mas sem-

pre convergindo para a uriiao com ii divindade ou
para a profunda adoru^ao e reconhecimento dessa
mesma divindadc,

Hibt-\ P- &HURLIER, Adoratfon, in DTC, pp, 271-303: F.
GuiLLQRt U&dprtkioTL Pmgres de (a vie spirttuelie. in
”Lu vie SpiriluelleT 38 (1934), pp, 76-79. 187-91, 292-
297; A . Gr MARIIMOKT, DJ Chiefly m preggtferify Ronta
] 963; f HAUBCHEtR, Adorer !e Fere en esprit et eu ve/ ite,
Paris l%7: Ft. MoftETn,AdprazMxie± in DHS, I , pp. 27-30.

G. BOVE

ADVINTI$TA£
A palivra L'advcntisrasr' refere^se as igrejas cristas
que acentuam de mancira toda especial a segunda
vinda on “advento” de Cristo. Mats cspeeiileameme,

as (greias adventistas tiveram origem nos Listados
Unidos por volta de 1850 gragas ao mmist^no do
pregador leigo batista William Miller ( J 772-1849).
Mite convenceu-se de que as 2300 taaks e manhas
antes da “restauragao do santudrio7 ( Dn 8.14) diziam
respeito a tun perlodo de 2.31X) anos con rados A partir
de 457 a.C, Em 1836, ele publican um livro intitula-
do Evidence from Scripture and History of the Second
Corning of Chris! above the year 1843 ( Hrovas, tsno
das da Escrintra e da hiMono, da segunda vinda de
Cristo por volta do ano de 1843 ) e conqutstou mhha-
res de seguidores. Quando isso nao aconteceu, a
maioria dos sens convertidos o ahandonou c ele
morren em 1849, tlesacreditado e|uase esquecido,

Alguns pequenos grupos resolveram, entao, conii-
nuar crendo numa imtnente segunda xinda, entre os
quais o mais imponante foi o dirigido por Ellen G,

White ( 1827-1915), A senhora Wfhite afiimou que
nao era verdade que M i Her tivesse errado o ano; ele
sjmplesmente nao compreemkra que em 1843 Cristo
comego« a purificagao do "sautuario celeste’* ( ver
Hb 8,1 -2), Nesie primeiro periodo Cristo realiza o
“jute investigador’*, examin undo as intengbes dos
vivos e dos monos para tie terminur quern ser:i digno
de reinur com Ele durante o milenio de pa/ sobre a
terra que vira depois da sua segunda vindu ( Ap 2t)J -
3). A segunda visidn de Cristo acontecerd quando o
''jufzo investigation dyer sido completado, o que sc
dara em bâve, cm bora Eiao se possa detenninar com
certeza a data precisa.

As visoes e as profecias da seuhora White foram
registradas em cereu de vime livxos e em milbares de
unigos. IJtna dessas vjsoes conJlrmava que Ex 20,8
(“Que sc fa^a do dia de sabado um memorial, con-
siderarido-o sagrado") era a expressao da vontade de
Deus segundo a qua I os cristuos devem praticar seu
ailto no sabado, justamente como o fez Jesus e como
de mesmo esperava que o^ disctpulos fizessem (Ml
24.20), A observanda do domingo como dia do 5c-
nhor foi uma inovagao erroneamente Imposta aos
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AGAPE7

Na terceira parte, a endcliea fala da ncccssLiade
de resiaurar a reta lilosofia porque dcla derivam be-
nefidos incalculaveis: antes de tudo para a fe. pois,
des^e roodo, eta sabettf defender-se dos ataques diri-
gitlos contra da pc las diversas filo.solias; a Lem dissa
para a sociedade. que se sentira mais segura contra as
interpreta^ocs arbitrarias da Mbcrdadc; finalmentc. para
a propria ciencia porque, ao ter como porno de refe-
renda essa filosotla verdadeira. poderd encomirur rtials
facilmeme o objetivo primario da sua pesquisa,

A ultima parte da Aviemi Pairis fraz disposi^oes
praticas a fim de que o ensinninento pontiffcio seja
acolli idp e praticado nas imiversidades e nos cenlros
de estados teolbgicos, Ate hoje encontram'Se ainda
abortus as hipdieses de trabalho a respeito da redaqao
da enridica; pode-se verificar, de quiilquer forma,
com ccrto arau de certeza , que ela comem ideias que
eram patrimftnio peculiar de Ldio XIII. Scja como
for, a Aeivrni Patris marcou uma epoca teologiea
inliucnciandodhc os conteddos e os metodos. que
hoje parecem algo limiladorcs, ate a grande refonna
que se impora com a nova perspective aberra pelo
Conctlio Vaticano II,

cristaos pdo papa. A senhora While e setts seguido-
res fundaram, poisT a Igneja Advemista do Setimo
Dia cm 1863, Os adventistas do setimo dia aderem a
muitas verdades tradicionuis de fd cristas relative 'A
Trindade. a cria^ao. ao pecado, a cncarna^ao, I re-
den^ito, a inspira^ao divjna das Escriluras e a just I -
frea^ao pela fe, Praricam o batismo dos crentes add-
ins, o lava-pds (Jo 13;Ml) e^a ccia do Scnhor. como
sendo os tres l'mos,+ institilfdos por Crista E sendo
o corpo o tempio do Espfrito Santo ( ICor 6,19), os
advent!stas se abstem do fumo e do 4lcool e criaram
dirt teas mddicas por todas as partes do mundo, Ad mi-
nis tram muiLas inslisuites educacionais, puhlieam
vdrios escrilos cm numcrosas linguas, alem de evan-
gelizar por mcio do radio c da TV, Como consequen-
tly de um vigorosp esforfh missionario, a maioria
dos ad vent istas do setimo dia e proveniente de fora
dos Esiados 1,- nidos,

W. HENN

AtHttNt PATRtS
Trata-se de uma enetclica escrita por Leao XU1 e
promulgada cm 4 de agosto de 1879. Objeto da Ae-
temi Patois e o estudo da fifesofia crista a luz do
pensitmento de Tomas dc Aquino e a sua inserqao no
organograma das diaciplinas reologicas. A partir da
Aetetrii ^jrrr.v, inicta-se para a teologia um perTodo
de depend&iqia da filosofia tomista que dela sera
impregnado cm todas as seas caracteriza^oes.

A enqfclica compoe-sc de quatro partes: na pri-
meira. justifica-se 0 recurso a fifosol'ia como sendo o
remedio nccessario para fazer fnente diversas ma-
nifesta^oes de alefsmo presentes na sociedade: cvpri-
me-se a cunvic^ao dc que uma filosofia separada da
fe, cm qualquer hip6teset e insuflciente para respon-
der as verttadeiras exigendias da propria busca da
Verdade. De fiato, a razao estii de per si a caminho
para a fe e e, antes, de valida ajuda para defender do
erro a propria fe.

A segunda pane versa sobre a problematics do
verdadeiro modo de fitpsofar, A razao> emhora tenha
de usar m^todos, principios e arguments prbprios,
tiao pocte e nao (feve. entretanto. estar separada da
autoridade divttia . Com eieito, a fe ptxie exercer. em
rcia^ilo a razao, o papel de Kberta^io e tulela diante
dos erros; eEa 6 como uma estnela que orienta a razSo
para a sou fim ultimo. Os Padres c os escolasticos,
afjrma a enefeliea, s&Jiberam execuUr ctierentemente
essa tarefa, Tomas de Aquino, sobretudo. iDpstrou
que quando a razao e levada sobre as asas da fc,

alcanna os cumes mats altos da propria cspecuia^iio:
|X)r isso, de e apresentado como modelo de todo
verdadeiro filosofar.

BifH .: E RooHiGLfFiz (0rg.)i Fc, ruzf
'm y Pamplona

JP7y: A . riolanti (org.), fScncidikci Aetemi Patrh , Citta
del VtiLicauo 19<S2: R. ALBERT, Die Efizyklika Aeierni
Pairs* umi die weiteren pdpstUihm Stellungsnalmen :ur
christitichen Phifowphie , in E, CORCTH (titg ). ;iChristli-
dit Pliilosophie im XIX und XX Jahrhundert" \ , Frei-
burg 19H7, 310-332.

R. PiSfCHELLA

AGAPE
Tunto no AT como no NT, o agape (amor) Indica a
for^a espi ritual ou scEtlimenltj qnc leva ttma pessoa a
fazer um dom de si tpesma ao amado, ou enUo a
apropriar-se da realidade amada. ou ainda a rcalizar
aquilo em que se experimenta pra/ur ou deleitc. O
agape nao se Eiirtita h esfera profana ou natural da
experiencta humana, tnas conota tanibem a relaqao
homem-Deus. Segundo o AT. o amor de DOLES pclo
homem se caraetcriza pda espontaneidadeb pela gra-
tutdade, pels for^a, pela Virfude umtiva, pelo impulse
a compartilhar a vida, a fidelidade. a tendencia a ser
exclusive, a capacidaie de renovar-sc no perdao; e o
agape do homcm para Deus e conotado pda alegria.
pela abneguc^0 de si mesmo, pda fidelidyde, pefa
observanda da lei.

Jesus de Nazare, com a sua praxis, mostni concre-
tamente a profitndidade, a imprcvisibilidadee a imen-
sidao do agape dc Dens, Falando do agape do ho-
mcm para Deus, o Nazarend Ihe sublinba o radicalis-ms que induz o crenie a nao se deixar seduzir pdas
riquezus e pelas ambi^ijes e a nao se deixar amedron-
tar pelas persegtii^oes. Do agape para com 0 priSxi-
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AGEU a
mo, Cristo sub!inha tanto a di&ponibilidade a iticli-
nar-se para gque]$ que esti cm ttece&sidade, asmo a
neeessidade de esiende-lo ate aos inimigos. O agape
6 umn cspecie de “uniriode # medida" da vida pre-

sents do creme; e e turnhem o que permttc (e pemii-
Lira no fim Jos tempos t discriminar serjamentC cmre
os t'ilhos dignas e os indigno^ do Pai celeste, que
ama sem limites c sem medida.

Tambem Paolo 6 um cantor do agape tie Dcus.
que se maidTesla no envid do Hiho e do Espfrito, na
morte de cmz de Cristo e na ekigiio universal; para
o Apdstolo, o agape a anieetpaqao do fatuity 6 a
virtude que permanece mesnio depois da mortc* Na
carta de Tiago Ecmbra-se que o agape e a lei dp Reino.
que se traduz em fidelidade aos martdamemos e eni
obras de misericordia para com os immts, Em Joao
o agape tem sempre urn carrier “descendcntc": do
Pai ao Filho* do Filho aos homens. do hometh a
outro homem.

Resumindo todo 0 ensinanemo bfbliCO, a 1sre j a
primitive consider a o agape '^qiuritcssencia do motfo
de agir de Deus para com o hoiitem £ da reden^ao de
Cristo+h (£. Stauffer) e, por isso mesmo. a regra prin-

cipal da praxis do creme. sobreftidtt na nalagao com
os outms. Nuo 6 pop acaso que agape e o nome dado
pda lgre|a primitive ao banquets cEiairistico, que
consrind o momeiuo cm que corn maior dareza sc
toraam presemes tanto o amor do Deus pda humani-
datle, qua sc concretize no doni do Filho £ no niaste-

rio pascalT como a comunhSo profunda que. cm vtr-
iede da fc. da esperanga c do batismo, se estabcleceu
eittre os ekitos de Deus,
Hfhi \ G. QUEL & E.Sr-uiRR, ayccrrarcj, dyaTrn, in 07..Vf.

I, pp. 57- Mfj; NVGHI \. Eros e sgape, Bologna 1972 (ed.
or 1937^ .

23. eneomramos uma daia expeelativy escyroJdgica
nelacionada com a |>essfxi de Zorobabd, Ageu e o
iifcans£vd defensor da nece&sidade de rcconstruir o
Tempio onde receher a tkngao do Senhor e pennant
eer t ieis ;i alianga que Iahweb jamais renegou; c a
sentinela que mostra as exigencies da coerenda; o
homem da conilan^a inabalavel
Btbi : G, BLRMIM, XggeiK ZM curia, Mtij&chia, Roma 1974;

M, SCHWANTLS, A$$eof Roma 1987.

G. LORUSSO

AGNOSTICISMO
Etimologicamenie a puLivra deriva do gregoa-gno$SO$

(nao-cognoscEvel ), tendo sido eutthada pdo eseiitor
pcwiuvista R H. Huxley cm 1869 (cf dele o ensaio
A^m^isme, nosGol!ccted Essays;V.London 189$),
Mas* cmbora apoiando-se cm uma domrina formula-
da no ambito do positivismo do secuJo XiXn abrangc,
de maoeir^ gcral, toda teoria do conhotimemo que
aliiw a incGgnosdbilidade de tudo aquiloque iraus-

ccnde o iiLvel do conhecimemo fcnomenico e empT
rico. Disdngue-se. pots, lamo do cetieismo eomo do
atefsmOy oiquais. mais do que absicr-se de afirmar a
ciqgnoscibHtdude daquily que 6 supra-seitsivel c de
Deus, negam J existencia tie ambus. Pode-se conv
provar a presen^a do agnostidsmo no dmbito tanto
filosdfico como teol6gico.
[ . Filosoflcamente, podem-se distinguir tres formas
rundameutais de agnosiicismo.

a) Antes de iudt\ a que se vincula, de forma geral.
a ulna conceptlo do conhecimento que nao neconhe-

ec a eapacidade de penciragaa niciali'sica da razao:
por isso sti c objetO de verdadeiro conhedmetito aquilo
que cai no dominio das ckncias (fatos ftsicos )

ou das ciencias historicas (fatos humanos).
bj Programaticame«te, como teoria gera! dos 4m-

bttos e dos limites do conhcccr, o agnostleismo se
afirma no seculo XIX sobreiudo na corrente positi-
vism.

{.i. M. SAEVA'I i

AGEU
Ageu, um dos doze profetas menores, c o prirfteiro
dos chamadox “proi'etas da recon^trugao". jumarrien-

te com Zacarius e Malaquias. C -ronologieamente as
breves series do tivmiho dotam do mes de agdsto ao
de dtvembro de ^2(1. De Ageu sabemoS mutfO pouco.
No ano 538, o edito dc libcna^ao de Giro permitira
aosjudeus prisiondros na BabiIonia retoniur a pEitria.

Mas nela st> eiieonUiiram deslnn^ao. Na mesnu epo-

ea, de 529 a 520. rebentaram na Persia violentas
desordens que lerminaram sOfpfente cotn Dario 0
tema predonunamc do livro e a recoftstfugao Tcni-
plo. Em 1* 1-15, temos a extiria^iicj a Ztimbabel c a
losue (respectivamentc govemadof da Judeia e sumo
sacerdote );cm 2 A -9. um antineto escatologjco de sal-
vagSot a preunessa da futum gloria do TempJo; em
2,10-19,promessas dc prosps-ridadc agricola: em 2,20-

c) Dm anteccdente notavd — mas que dove ser
cuidadosarpeute distmgutdo das formas precedeates

— e o represedttado pelo criticismo kamiano como
fom)u!a^ao da impossibilidade ( teordtiea, niio prdti-
ca) de alcanna? p supra-scnsfvel , Finalmcnfe, pt>de-se
lembrar um ag^ticismo vulgar que. se refugia tin
urns afmnai;ao generica da nachcognoseibilidode de
Deus, principalmemo para mo tirar as conscqtiencias
existenciais e praticas que daf derivaiiam.
2. Podt surgir — CEUIIO de historicamente sui'giu
— niTia verwn teoldgi\ca do agnosticism^ pela qual
se conduit a panir da incapacidade da razao de che-
gar a existcncia de Deus, a nccessidadc da fe como
dnico conbtcirntrUo validcs do supra-senstvel tfidefs-

ino). 0 agnosticismo teffidgiev n§0 dtve ser conl’un-
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AGRAFA9

dido com o apofalismo, scgundo o qua! o came do
conhecimcnto de fe que prcssupoe it razuo aeonicee,
raus passundo por um momentp essenctal dc silfinefo
a de noile da propria razao, atravds do qua I Delis
pode infundir na criatura o seu proprio modo de
conhecer (no Espuito).

homcm no cxencido do bcm, a sna capacidade dc
salvar-se gramas ao uso coirelo e rigoroso da libefoa-
de, a possibilidade dc sc alcancit: a ftprfctgSo setn a
ajuda dc Dens. a gruvidade absolute ate do menor
pecado e a condena^ao a perdi^ao de todos os peca-
dores, Agostmho susteuta os seguinigs principles {ado
tados pela (6 eclcsial): a) o pecado original, que pro
vocou a pa-da da imortalidade no primeiro homem.
a partir ddc 6 trailsmifido a todos os sous, descendcn-
tesT que prCCiSHm do battsmo para a nemiss;io Jos
pecados; e imposMVd, para as cnan^as nan-baiiza-
das, a entrada no Remo dos otfos e a posse dc uma
auteniica heni-iivemuran^a. hi a gra^ii niio d neeessd-
tia apenas para a remisiao dos pecados; da d urna
ajuda tiercssarin para n\k\ sc turner a cometS- Ios: c )
niio exisle impecabifidade httni;inah cOfflo afirmam os
pelagianos: a saJttidade i puro dom de Deus, como
tambdm a graqa.

Nj$ visiio agostmiana tern capita) impottanria os
seguintes principles; da-.se urrsa prioridade absolute a
Dens diante das at,Ties vinuosas do homem ; contra
tbda erMncipa^ao da Hberdade cm rela^ao a a?ao
divinaL e predso reconhecer a soberania absolute de
Deu.s sobre a VOdltade do homem: sett! a gra^a, nSo
existe nenhuma bondade, ttenhuma virtude. nenhunm
perseveranda, nenhuma salva^ao.
ftM: E- PORUiit, AugusthLwne ( Qvdoppemenihit fortylie

tlr i j. in Diriiimnairv de iht>aiogii? cnilit / lUfiur , l /TI , pp,

2501’2561; In., Auxtwtin t Sainth pp. 2268-2472 r espee.

as pp. 2375-2408.

3. Na tradi^ao bWHca-cristd ctiio ha lugaf para uma
concept do ctmhecimento de lipo agndstico, Nela,

de fato. a revdaqao de DeusT acolhida com a fi£, pres-
supoe a cupacidade da ra/Jo dc chegar a e\istencia
de Deus e das suas pert’ei^dcs. tome lambem de re-
COOhecet eomo proveniente do prbprio Deus o atQ
com|ue ble sc revda. f^oi o Concflio Vadcano I. na
Constitute) Dei Fitiits , com base no testemtmho
biblieo (cr Sb 13,1-9; At 17,22-28; Rm IJ8-21 ).
que afirmou que "Deus, priflCfptO c llm dc todas as
coisas, pode ser eertamente conhecido com a hi
statural da razito humana a partir das coisas criadas”
(DS 3004). Teologicamcnte, o fundo de verdade do
agnosticisms deve ser procurado no apofalismo:quer
Ji/er, cm rcconheccr qLtfc.1 Dcus, mesino im sua reve-
la^ao, continua sempre aldm de uma exausliva unna-
da por parte do conhccimenFo h uma no (cf . Tomas de
Aquino, Sumrna contra Gentes; XIV ),

L . AAMSTRONC. Agmnairixw ami Theism in ifw iPth
CcnfHJT, Lnitdon 191)5: H . R . SCHLETTE (org.), 1)?r ma-
dcme Asno&tizismus, Diisserldorl’ 1979.

P C:OE)A

AG05TIN1SMD

Em semido iato, o ter mo indica a pcrspectiwi tcold -
gico’fdosdfica itpica de santo Agbstinho; cm senti -
do estrito, conota a particular visyo do bispo de
Hipona a respel to do problcma da gra^a, Foi gramas
a Agostinbo que o pensamemo filosbFico em gcraL
e o platonico cm especial, adquiriu + +dircito de cida-
dania" na teolpgia octdental, no sentido cm que foi
usado screnameme, depois de 0portunas corrc^des,

para aprofundar o misterio cristao. Os eseritos dc
Agostirtho hayeriarpt de tomar-se o instrtimenlo pri-
vilegiado unto pura o descendvjmento do pensa-
memo teoldgico como para a sdug&o de conrrover-

$itLS especiitis. Em bora sem representar jamais lim
sistema organico c rigoroso, como o sera o tomis-
nit>, o agostinismp eonstitui . ate a sec. Xl11. a alma
co pomo de referenda print)pal do pensamen to too
log]co ocidcmal.

Com rela^ao ao problems da gra^a, o agoslinismo
const!tui antes dc tudo a sufiera^ao dos limits do
fyuritquefstntii que nega a existcncia da liberdadc, c
do pdugianismo, quo nega a accessi dado da gia^a,

De maneira especial contra jEfelggio, que nega a or-
dem sobrenatural , al'irma a independencia absolute
da liberdade hiiiiteite diante dc Deus. a aulonomia do

G. M SALVAT1

AGRAFA
Sao denomiriados Agrapha (gr.) os ditos e os fates
de Jesus que nao estao contidos nos quairo evan-
gdhos canonicos: dondc o termo a-grapha (nao
cscriios).

O quarto cvangdho (Jo 2030; 2 ) .25) atesta que
item tudo o que Jesus disse e fez foi escrilo; c as
ciciidas bfblicas recolheram, aos poucos, com diti-
gencia, os dilos c os fatos dc Josus referidos pdas
fontes unitgas, fora da Biblia. As primeiras cole^ocs
futldamentajs forum as de A. Resell, rcspecti1\amertte
em 1889 e 1906

As ibntes dos tigmphu pertcnccr]) a tics grupos
pdo mcnos.
I . Os agrafa comidos nos livros canonicos do NT,
obvjamentc fora dos quatto evungeEhos (por ex „
At 20,35).
2 Os cilados pdos Padres subaposfolicos ( por ex,, a
Epist+ Bamaboe 12,1 ) e os contidos nas variants dos
axJices do NT,

3. final men to, os agFafa reconhecidos em fortes
apocrifas; fi tarttbem em fontCS judaicas mtiis depen-
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ALBIGENSES
Com o termo albigenses sao Indieados os hereges do
Languedoc que vivum no triangulo fbnnado pdas
cidades de Toulouse. Albi e Carcassonne, Encontra-
moTos nos scculos XII e XIII principalmeme no sol
da Eranga, mas tambetH na Espanha e na Italia . Lram
levados por uma neccssidadc de austeridade c de per-
feigao e, diantc do luxo dos derigos. eseolhein uma
vtda de pobreza c de ascesc. afastando-se por6m da
donIrina catolica.

No comedo Sustepavarn uni dualismo moderado
baseado na crenga cm dois principles, dos quais um4

o Bern, e superior ao outroT o Mai. Mas por vulta de
1 E 70^ sob a influencia de Nicelo de Constantinopla,
aeabam aceitando um dualismo radical que opoe os
dois principles criadores igualmente podcrosos do
Bern e do Mai. Sobre csta base metaffeica, os dhi-
genses luaibrum varies mitos. negandoT por exem-
pio, a eticamagao de Gisto, Organizam-se cm cornu*

nidades ou fgrejas disimtas, com bjspos e mmislros
prdprios. aceitando como unico sacramento o conso-
huneniwn OLI batismp do Espirito coitferido $omeats
aos adepms mais engajados, os “perfeitos'l

Para combatcr cssa hencsia, sao enviados para a
regiilo de Toulouse monger eisiereSenses como legit -
dos. Depois Jo assassmio de um deles, Pedro de
Castdnau. o papa Inocencio HI eonvoea uma eruza-
da contra os albigenses, que dura de 1208 atd 1229.

Tendo tornado conhecimenlo da shuagao deplor^vd
provocada pdos albigenses. S. Domingos mkia um
apOstolado para reconcile os hereges. dando assim
inicio a Ordem dos Trades Pnegadores. Os albigen-
ses liveram, cm sen tempo, urna grande influcncia
na Igreja, mas no scculo XIV desapareeem sem dei-
Xar vwtigios-
ftibi: C. THOOZFXUE.R , A.thigesi , in DIP, Roma 1974, pp.

464-470; R. MANSGLU A Y. DGSSAT, Albigenser^ in Lad*

Um dps MifyektherSi l MiiitchDn Zurich E 980. pp, 31)2-

demes dos evangelhos candnkos; e cm fomes mu-
gulmanas. embora taidias.
PibL: G. FAOOIN, Login, Agraphu. Dari e.umcunfmki. 2 v. r

Firensce 1951; J . JEREMIAD GII agt&phii di Gr\ur Brescia
1975-.

L. PACOMIO

AIDS
E uma dOenga infecciftsa — denominada S&idfttme
de Imtmodepctincia Aihfuiriilu — transEiiissfve!, coni

taxa de elevada morfalidade. Notiftcada pela prime!-
ra vez om maio de 1981. quatro anos depr>is era atTl
btifda ao virus HIV I Hitman immunodeficiency Virus),
que alaca as celulas do sistema imunoldgi^ expon-
do o iiulivids.it ) a numerosas infec^des c a alguns ti-
pos de turnores. 0 mesmo virus causa uma irtfeegao
Eesponadvd por diversos quadros clmicos ique pre-
cedent a manifeStagao da Au>sl on potle iajnbcm nao
dar lugar a iienhuma sinromatologia; o casa dos
soropositivos, ou mdhor, portadores assiniomaticos,

A rapida difusao da AIDS no mufido e a ausencia
ainda hr)je de metodos lerapeuricos capazcs de dcrrotii-
la ievou a midia a denornind-la T'peste do seculo" c
a espalhar psicoses e tendendas marginafizadoras,
Spbretqdq pdo fa to de que a doenga surge prindpul-
rnente entre os hOEiiossexuais. Os vdculos pribcipaii
atraves dos quais a doenga se propaga sao a rclagao
sexual (tantp homo- Cpcno heterossexua!}. a [1via do
sanguc" c tambem a lltransmissiio vertical" emre mle
(soroptisitiva ou doente) e os Hlbos, Alem do caso
dos dependents de drogas ( por causa do comparti-
lhamento tie seringas coiiTaminadas) e dos homos, ^c-
xuais. a AIDS e enedixtravel tarnhem entre as pcsSOILS
que tenharn feito Uansfusao de sangue e, em paiticu-
lar. ernre paciemes que, pt_>r toda a vida, sao obriga-
dos a fazer hemodialise.

Gratides problemas jundicos, psicologieos, socials
e dices se entrdagam cm lomo da AIDS, que, portan-
to, constirui um formidavel desallo tambem para a
retie*ao diea e n prauca da earidade crista. A moral
teoldgica encontra-se diante do desafio de encontrar
chares iriterpretativas da dijcnga e de never conceitos
como os de seaualidade e mono; a praxis caritativa
esta tambem diantc do desafio de intervir, sem ceder
a tcntagoc.s de atribuir a mat ao demonio. marginali-
zando o aidciieo. A prioridade consistc em excrcer a
solidariedade e a pttnilha, sobretudo CEII nelagao aos
doemes terminal.

M )1
T. JANSEN

ALCORAO
Do drabe al-qur p«t, que provavdmetne deriva do
aramako qery&ui sigmficando “leitura dos escritos
sagrados". E o nome da sagrada esemura islamjca,
que contdm as revelagocs recebidas pelo prbfeta Mao-
mc£ . E Umbem chamado de ai-kitab, "o Livro". Na
conccpgao islamka ortodoxa , o texto do Alcorao
content as proprias palavras dIvinas, identicas a um
prototipo do Livro que existe junto de Deus, que 6 a
ongem dc lodas as revdagoes escritunsdcas, inclusi-
ve da Tori e do Eva%dho, O Alcorao. manifestagao
dcimitiva Jesse Livro, e lido, assim, como o criterio
da autenticidade das revdagoes anteriores.

Bibkl G . CONCFTTI* Pruhkmi Hi c&siia^ia. i 9S7: G.
Vlso ? & E, ( jlAftipt, Ardi', zpltienwi del wcoto? Il punto
sulio ziluozipnt in {ttilin e net mopdo, I 9S9; VV . AA..

Una quesiiime duUe mahe ftuce. in < LRivisla di
teubgia morale” 8t) (1988).

G. MATTAI
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AtIGOftIA11

seculo VI a .C corn Tedgeno de Reggio, No Skn&ito
da cuhura literaria helenica, lanto Homero como
Mesiodo cram imerpreUtdos cm chave alegririea .
Mesmo no ambito ftlosofico e conhecida ml utilize
gao. Ja Platao advert ia que ON mitos n|0 foss^lt) to-
rnados ao pc da Ictra. mas apeoas na sua capacidade
alusiva e explicative de conteudos muix profUfldoŝ
Asslm. no F-edon 114D. depois de ter apreseiitado os
lugares que as almas ocupam depois da murte e a
sorte de cada uma ddas, explicit: daro que sus-
tentar que as eoisas se passein realmente assim como
as expus nao rica bem para uma pessoa dotada de
bom senso: mas sustentar que ou isto ou algo seme-
Ehunte deva acontecer as fifts&as almas ou k sua mo-
rada, unla vez que ficou provedo que alma i imomt.
ora, isso me parece convir

No emprego da alcgoria. um papd tie capital im-
portAnda foi exerddo pelos ft!6sofos estriicos que,
ao interpretar os deuses do Olintpo como gOrcbblos
dos elementos naturals, superando assim formas de
um antropomorfismo grosseiro, sou beram conciliar o
politeismo tradidonal com o monotefsmo filosoficu,

Um ambito de aplieagao do metodo alegorico deve
ler sido proportionado tamhein pelos cultos de mis-
terios que nas suas miciagoes implicavam um co-
nhetimento e unia parritipagao nos mhos celebra-
dos, unidos a uma pertetragao do scu sigmftcado
mais profunda

De toda forma, o USD da alcgoria permancce K-
gado ao nome do judeu alexandrino FJIOQ (20 a,C,-
45 d;£.)» qVfc ° apikou ao AT na tentative de tornar
o livro sagrado do judaismo cotnpatfvcl com a sen-
si bilidade moral e rilosdfica do munch grego. Se na
aplicagao do metodo alegdrico Filon da indicio da
influence do cstoicisma esse mesmo metodo encon-
tra tambem fontes de inspira^ao hebraica em Aristo-
bulo e na Carta de Aristnas . Mas tambem os esse-
nios e a comuniclack hebraica dos tcrapeutas presen re
no Egilo ja aplieavairt o metodo alegbrico h leitutf
da Bfblia. 0 proprio Filon dedamva haver conheeido
“homens inspirados" que nas realtdades contidas nas
lxis recofibeci&m cm boa pane usfmbolos exprimt-
veis de reulidades incxprimiveis'^ L'simbolos vistvds
de coisns tnvisiveis7 ’ ( De fpeckilibits fygihuSi HI 178).
Por sua ve/.4 clc dird que < la maior parte da Eegisla^ao
Onosaica) e expressa de forma alegbriea1' ( De Jo-
seph, 28). Nesse caso. para comprecndc-b retamenic

torna-se neccssaria a inlerprm^ao alegdrica,

0 mais amigo document*) que a testa a asstm^So
da alegoria eni Ambito eristic nos 6 o^recido por
Paulo na carta aos Cialatas 4,24, onde aparece o ver-
ho ahkgoreuein A milita^So de tal expressao tOrtiOu-
sc decisiva para a exegese crista posterior,, uma vez
que Clemente, OrigeneS e os outros aulores alexiin-
drinos liaveriam dc reportansc ju$tamente a Paulo

O texto do Alcorao consta dc 114 capftulos (.sura),
dispostos segundo uina ordem de extensao deeres-
cente (salvo duas excels, as sum I e 9). A exegese
isEAmica tem tentado restabclecer a ordem cmnoldgi-
ca das rcvdm;ocs; hi letUativas semdhantes tambem
por parte dos orientalmas. Uma classifica<;ao prccisa
parece ser a que distingue entre rtyela^des recebidas
em Meca (entre os anos 6 KF622) e as sura reVeladas
em Medina (622-632).

A hist6ria do texto dr> Alcorao e longa: a partir dc
cUversas coletAneas que existiam ja durante a vida dc
Maome procedeu-se a Varias neda^ocs posterioms, das
quais a mats importante 6 aquela cstabeleeida sob o
califado de Uthman (644-655). Em 1923, a Bibliote-
ca National do jggito publicou um texto do Alcorao
que conseguiu import Como texto unico e ollcial,

levemcrttc retocado na segunda edi^ao de 1952, O
AICOTSO conlern lextos de Vdries g^ncros litCFdrios:
exorta^oes a convcrsao, narra^oes de eventos uconte-
cidos a profeias anteriores, descries da cria^ao e
do rim do mundo, prescri^des rituaisf ordena^bes ju-
ijldicas e formulas de ora^ao, como tambem indica-
g6es a respeito d;iquik> que aconteceu durante os anos
da revela^iio do Alcorao. Nao poueos textos eontem
elementos da Bfblia e tambem dos evangdhos ap6-
crifos, Ja desde o infeio da difusSo do Isla, o pensa-
memt> teologico cristiio peupou-se da availagio da
revelagSo do Alcorao.

Depois de sceulos, em que polemics e seienidadc
sc alternavatn, o Condiio Vat tea no II deu um sinal
daro para promover uma rdlexiio objeliva. As se-
guimes aprox imagoes podem ser encontradas entre
os tedlogos hodiemos: 1 ) Tentative de estabelecer
uma ligagao emre a mensagem do Alcorao e a fe de
Abraao, a qua!se rcferc a fe do Alcorao. 2) Tendon-
cia a idemtricar elementos comuns na revelaqao do
Alcorao e na revdagao crista. 3) Tenrativas de dehnir
o modo comb 0 carisma profelieo atuou na pregagao
de Maomc.
Bibh A. BAUSAN[

T
If Cariino: Intf 'odiOlam1. traduziane e

commenia, Kircti?c 1961; R . BLACKER^. FtUnxtuction un
Coran, Paris fM

r e

A. ROEST CROLUUS

ALEGORIA
"Procedimento expressive pdo qua] sc dtz uma coisi
para signiftear outra' (M, Stmonelti ).

Asxirn se define a alegoria, [gnora-se quern tenha
introduzido esie vocabulo, cujo aparedmemo sc deu
em meados do secuio I J.C, seja como termo l^cntco
da retrific&i seja com rela^ao a interpreta^ao dos (Oi-
tos. Ameriormeme, para exprimir um significado
ocultb ita pocsia mftica usava-sc o terrnp hyponoia.

Se a expressao “alegoriar1 se afirma no s£cu!o I
cC,, o uso do metodo akgdrico se encontra ja no
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para legitimar fiip base "apes( 61tea" a apHe^So do
metodo ategurieo. Pdo f:ito„ alias,de ter Paulo usado
0 termo $Ugoreuein no cofttexto de uma exegese
fipoldgtai, no period© posterior a exegese “alegori-
ca” da Bjblia compreenderit tambem a lipologia.

Elpe os Padres apostolicos n3o apafece a term©

“alegoriaT Algumas vezese encomrade emre os Apo-

logias do seado II (Aristides. Apol. 13+7 L Tueiano,
Onti. 21) tia sua contesta^ao a imcrprera^iui grega
dos miios. Seriio os gnosiicox que no s&uio II farao
ample uso da alegoria,

Na Igrejado secufo III. 0 tnesire da alegoria sera
Origencs, origirtario de Alexandria, tom§ FilOtt E
flecessiftO di/ er que o cristito Ongenes VC ny exege-

se alegbricu JEI Bfhlia apenas um meio para desen*

voker a riqueza do Lirtuneio da Escmuru e para inter-
preter os testos que no sen sentidtS JiEcaai apresenlam
dificuldade,

polo que a recorihecem ites siuia^oes de ausencia de
sofrimenU\ de ansiedade, de preocupayees on dop»

lidao.
Conheeer a alegriu, a felicidade on a plenitude e

41lieU por causa do caniter aspectfiCO dessa ideiu que
sb pode ser compreundidui em si mesmu, nao sendo
um meio, mas o fitti do luda a^ao e de todo ennhe-

ehnenio: sahemos mais ou menos quins sao as coisas
on as expericEicius que nos ccroduzcm a alcgria,mas
sabemos tambem que nuo podemos neduzir a alegria
a nada de tudo isso, pois da vai a!cm das realidades
pardais. Represents antes, a ineta da nossa afSo, do
nosso ser. E por isso que a alegria. como todas as
realidades central da reali/a^ao humana, e um sen
timento profuudamenle rcligtosp, poique d um dom
de Deus, um fruu> da sua rela^sio de amor conosco,
e porque esta expcriencia vivida ctji plenitude nos
condu2 ao eneonrro tom Deu$, A alegria ocupa o
centre da mensagem bfelica e tamo no Novo como
no Amigo Testament© cste sempre avsociada a expo-
ricncia da salva^ao, oti pelo menos a sua promessa,
e taEiihem ao eticomro cont Dens. 5 rela^ao que o
homem piedoso estabelece torn E 3e, Na mensagem
da Nova Alianga a causa da alegria esui em primesro
lugar no anujieio do Reiito de Dens, depots na ressur-
tei^ao de Cristo entre os mort(isf e por Tim na vida de
uma comunidade fundada no amor c no dom do

.J1

Espirito.E comutn encontmr nos escritos mais signi-
tlcativos do NT — Joao e FJaulo — referbneias a esla
afegria qite brota da aceiia^iq da mensagem de sal-
va^ao, da adesao a Cristo, do succsso da prega^ito ou
da experi n̂cia de conmnhao entre os primemos gm-
pos de cristaos. O tonrex to blblico nos proporciorta,
pois, uma visao da alegria que e um dom do amot de
Deus, e que pode seri^tntificado com a salva^fio que
Ele opera airaves de Cristo e de seu Esplrilq.

A espiritualidade etfisia nao pbde presetndir ckssa
ideia na hora de exprimir a esxeneialidade da vida
dos creates. Mao e fSctl reeompor uma linha ou tra-

diqao na Jgreja que se tenha refersdo a alegria coma
mptivo central . Sena poK keeessario servir-se, antes,
das exper tendas dos grarides santos e dos mestits de
espiriuralidade. Esia alegria foi eompreendida de va-

ries modos: con10 cordedmento profundo dos misu;-

rios de Deus em Origenes, cottiO experientia de sal-
va^fio e de eontraste Com o mundo em Sfo, Agosti-
nho,eomo realidade amoravel em S. Bernardoh COIHO
experiencia de simplicidade e de fratemidade em S.

Francisco de Assis;como disposed da alma ii
em Sta, Teresa cl"Avila;comp semimento afetivo em
S. F rancisco de Sales, e coino experiencta da ternura
de Deus cm santu Teresa de Lisieux . A lisia podcria
estender-se EEidelinidamente. Mas © pomo comum a
tLidos esses homens c ntulheres e L> fatp de tCTCm des
encontrade a sua ulegriii em Deus; e em nnm forma

A polemics postpricff que Jara origan a opnsi^ao
emre a escola tcologica audoqucua e a exegese “ule-

gdrica'1' dos ledlogos dexondriuos nao chcgou a com-

prometer o uso da exegesc alcgorica na Biblta, Ao
contrario, secuIos mais tarde, a exegese medic VEII la*

tina da Biblia utili/ara o tenno "alegoria" piira e\[?ri-
dentro dos quatro sentidos da Sograda Escri-

o coiileudo de fe, como atesta o seguinle
Einr

hint
dfstico citado por Nicolau de Lim por volta de 1330:
JLLit tern ccsra docet, quid ĉredos tdhgoria, moralis
quid agas, quo tendas anagogia" (Nicolau de Idra).
fiibl .: H- A . WfXJPSO^, La fibxvfkf on fadri delia Chies#,

Hre.vciii PJ78, pp.. 33-72: Kf. StMON̂ m, Letters oh> olip-
gorin. I n < tmtrihuSo aitti \iorhi dftl'vwgtsi f *iUn -n\ra,

Rtima 1985
L, PADOVESE

ALEGRIA
Traia-se dc uma das expencncias mais diffceiS dc
deftnit- Sabemos o quec porque todos nos ji tivanos
experiencia de alegria em nos mexmos on a observe
mos nos outros, estabdcccrtdo*se assim uma empa-
tia. Meatific -̂se com um sentiment© do plenitude, de
tuurmoniu, de estar do ban com a vtda, Talvcz seja
mats fiteil tentar descreveda c rcssaltar as causas que
leyirn a serdadeira alegria. Para muttos e o resultudo
da posse de algum bem que produk sdtisfa^ao inte-

rior, Idcntillca-se tambem como conseqiienciade equi-
Iibrta entre todas as facetas bumanas: ititerioridade,
evteriondade;corporeidade e espiriuialidade; o mes-

mo se da no campo ufetivo, sensivd e itttelecimU,

Uma visa© mais pMCoIdgica vt a alegria como um
eTeilo da ditiimfca da rcaliza^an pessoa], twin quaI {)

bomem maduro uceita sua prdpria realidade e vive
cxperienciiLs de plenitude em sua atividade, em suas
redoes c dcsejos. Ihi finalmemo aqneies para quein
a alegria so pode ser descrita em fetmos rtegaiivos.

aterial coni r IK autorais
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feko pclo Pai a humanioade. No Sangue de Cris^p e
estipulado o novo e tterno pacto, que tig$ os homcm;

a Dens, fazendo deles um novo povfy chamado a
vivernit cqiriniiMotomseu Serthor. Portsse motive^a realidade LELL alian^a enconira sua munifesta^ik) fus-
ionca na Euckristia, sacrlffcid agradavcl que dimina
o pecado e restabelccc a comunhiO perdida,

Ny Bibjia. tslreitarntme relacionado com o con-
edto de alian^a, esta o de crktgao> porque esta nfto
eonstitui um mcro 'dur a existerteki as coisas". mas
p comedo de um v̂ 7<nv//7 de henevoienda emit Dtus
e as criaturas. Alem disso, cria£ao e aliarifa lem a
mtsmu mz\ o amor; 4 dde que precede a aiding e
ii de tambeM a ru/uo suFiCieilte da eriu^ao, tniendida
como chaina memo grutuito a exsstenda de seres,
pessnad pu iinpessoais, difertntts de Deus, E natu -
ral, pois, afirmar que, segundo a Bfblia, Dens eria
tendo ern vista a alian^a; e gramas a da que a qriagao
alcanna a sua plenitude. A alkm^a. por sua ve/., pode
str emend id a como uma “nova cria^ao” dos seres
tXistenths ou como voea^ao a eomunfiau muis pro*

funda desses mesmos seres com o Criudor,

A cstreita Conexap entxe criaip’to c atianta surge
ainda rnais evideme a In / de Cristo; com titito, o
FiJho eterno do Pair lendo se tornado crialuru na
plenitude dos tempos (Jo 1,1-4; G) 4,4 L e emtro da
realidade jusLarnente porque tie e o princfpfa c wo*

Jeio a imagtitl do qua! tudo foi fetto fCI 1.15) e o
fim para o qu;tl tudo tendc (Cl 1,16). O Filho cnador.
idem disso. e tambem aqude que fez novas lodas as
eoisas pqr rneiodo prdprjo satriffeio: nelc. todo exis-
tente vive, pclo poderdo Espfriw>. cm eomunhuu com
Q Pal da misericordia,

Bib>L\ L Khiis: r/K ! . Def linml Gone* irit tfcn Metist hen iiach
dem A7 und NT. Dusseldiirf 39(S3.

que its vezes contmstava com as alegrias do in undo
e tjue nao varo era alcgria em meio no sol'rimtiilo;
a legna que i^siste ans ataques do Enuligno, iis \ aria -

VOts de humor e tambem aos mementos mais nega-
ttVos du cxisttncia .

L. OVIEDO

AUAN^A
Nascultitras e n «is rctieioes do amigo Dricnte Medio,

a aliauta indica o pactp tstipubdo cut re pcsstxis ou
grupos, corn o qual am has as partes sc comprometcm
j fidelidade iteeiproca c a uma relate dt benevolln-
cia, de pa/., de solidariedadc, de concdrdia. Nas rela-

<;6es humanas. a altan^a tfim como constquendti o
Surgimento de ccrta hmiiliandadc erurt os toriLraenitsr
stmdhame a exisientt entre j>essoas bgadas por vin-
culo de panemesco. Ao mesmo tempo que a igUaldadt
entre os comracntcs ftao c um eltmento tssencial da
alian^a, mam importamc. todaviu,^ jitr&mentd,com
0 qua I se itlvoca o prbpno Eteiis como teMemunlia e
jfijattor daquilo que esta para reali /.ar-se. Das provein

ceita sacral idadc da prbpiia a I E anya . que introduz us
eontracmes em uina condi^ao ni >va c os impde a
compromissos reefprocos moralme^tc obrigai6rio&-

Tainborn a rela^ao tntre Dtus e Israel c eruendida
na Biblia mtdiantc o recurso ao conecito dc alumna:
este se rt>OStra tao idonto que sc torna deveras a ca-
tcgonti quo exprime K>do o con junto da histdr ja da
salvage e dos livros que a testemunham (Andgo e
Novo Tcstamento ou Aiktn^a).

No AT, a alianga {berii ) surge claiiitncnte como o
fundamento da vida soeiaL moral e religiosa do povo
de Israel . Os proletas fa /cm rndireiameiue rtfererteta
a da para expriiuir a sinculandade do^ vfrtculos que
Untm estrei Larneme Dens ao scu povo e com it iina-
gem da nova alumna alimentam a esperani;a e a ex -
ifectadva de um future de hem. de pa / e de thru tint -

V

ridade profunda entre Jahwch e Israel. A luz do AT.
podc se mutlo bem dizer que "Israel viveu de alian-
(;a’h I A. Gonzalez Lainadrid ) e t|ue Deus e ‘o Dens
da nlianca que protiunciii patavras de alian^a ao povo
da alian^a t faz eulminar cstas icla^ots paetfeiEts em
uma suprema aliant^a

1' ( J . Muitenburgf. 0 AT insistc
COnlfnua e I'ortemtnie seja na graiitidaiU' da atian^a.
que tem Como fundy menlo exclusi \ o a benevotenet a
divina, seja em seus eftUos sfylrfflcos ( rtdem;ao, per-
dao. solicitude, provkitneia, niiset'icordiaj, seja. arn-
da , na titeesstdadt da tulesdo iivrc do homein a ela,

l\i encontro emre u fiberdade de Deus e a de Israel
{do homeni ), brotam frutos de been, de pa / , de har-
monia, cm uma pafayra; a sbiva^ao.

Segundo os an tores do NT. a alian^a iSiaSnx^ i
assume um carater de novidadc, de plenitude e de
dcFniLtividadc. gramas ao dorn do Filho c do Espinto,

G. M. SALVAH

AUENAŜ O
F: um dos concertos- base, de grigem filosobca. larga -
meEite empregado para caiaeteri/ar a enndi^au do
hointm modemo, tstranho a si jncsftio e ineapaz dt
Itaptar o sentido da vida e das coisas. Na filosofra
hegeliaaa, a atiena^ao coincide com o rnomento cm
que o espirito sai dt si mesmo, objenvando-st no
imtndoda natdreza c da hiskVia . Na btica marxista —
que, entrdaiuo, eonheeeu varios desenVolvimemos c

a alienSb tem lugar natmportuEUes vaiiapies
socitdade capitalists quando o pperdho, stparado da
propriedade dos meig.s de pbodu^aO {tarra, empresa,

fontes energeticas, , . ). flea albeado de tcxla a suu ati-
vidade produtlva e da propria imturcza. A essa aticna-
IJ'ILO fundamental de earater econdmiciv Marx assoeta

todas as outras aliena^oes que dela denvain: rdtgio-
sas. polfdcM, socialsi jurfdicas e ideelbgicas. Apena

âutoralsatenal con Ĵ I lK
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pela supefap© da propriedade pnvadji jdos meins Je
produ^So e da subversan da socicthde capitalista ser;i
passive] chegar a tuna sodedade nao-alienada.

Encoiitram*sedesenvolvitonentas animations sobrc
o carter alienado e alienador da $oci£dade moderns
cm Fromm, Lukdcs, Marcuse e outros autores que se
apuium nas arudises da cscola de Frankfurt.

A reflcxao teoldgica foi provocada pdas aeusa-
t;6cs tie uliena^ao que Feuerbach (w. D religiao (con-
sidcrada como infancia da humanidade. na qual o
homem l+abre mao do seu ser fora de si, antes dc
encomra-lo em si' ) e pdas ainda mais radicals de
Marx, para quern a rdigiao e um narcdtico, um sol
Husdrio. um ornamental feito de cadcias, nao passan-
do de inn llsuspiro" e de um vao 'protesto" diamc do
immdo aiienado,

O magiMerio social da lgrejit , embora nao com-
partilhando a ana Use marxista da alienatao. obscrva
que eUi esia presence ainda no tercelro mundo cm
mirfades dc pessoas marcadas pela nusenda de poder
e de significado, pelo isolamehto e pda estranheira
em nda^ao a si prdprias, Mesmo lias societfades hi-
perdescnvolvidas enconim-se a alienage, quer di/er,
a reeusa a transcender a si mesrruxE vtver a experien-
ce do dom de si e dy solidarsedade fei CA 41).

$6es da vida (imanentes) em uguiti dos sens grans
( vegetativo, sensitive* imdectivo). ( .. . ) A alma e* pois*
aquilo que da ao vivente a nautreza de ser e dc agir
de emo mndo: d o priineiro principle que especifica
o eorpo e o move as funifies viiais1' (C. Fabro), Na
Bfbfia, a aima indica a vida ou o homem viventv: nao
e nunca peusuda como pane ou etcmemo separade;
o termo tndiea principalmen to + o sujcito das mani*

festa^ocs vitals, especialmeme das conseiernes e e$-
piriluais*1 (G. Langemeyer); 6 por isso que da pode
ser objeto dc jufzo por pane de Dens, poefendo rece-
iver dele um castigo ou uina recompense, A sobrevi-
vencia da alma J peusada pela frlscmura como dom
de Deus e esUi sempre ligada a ressurrei^ao corporal.

0 pensamemo grego, ju mamerne com a accntua-
^ao da diferen^a etitre dimeft&ao corpdrca e dimen-
sao espiriuial, propoe uma visao duuiisni do homem:
uma realidade em que se unem os dois difereules
cainpos do ser que e composio de um Cbrpo mareado
[iela Finiuidc, pelo Eimito, pda tend^neia aquilo que

baixn e para a morte. e de nma alma que tende para
O infinito. para o alio, feila para a eternidade. sendo
imortaL Eis al por quo, frequentememe. a realiiagao
maxima do homem e comprecndida como neutralitla-
de ou libcrta^ao da materia.

Os [cdlogoa dos primeiros ŝ cuJos HEIO se esquiva-
rfej complciamcntc das sugcsloes da vtsao antropt>16-
gica grega. embora sempre se tenham preocupado
com deixar claro que: a ) todo homcm foi enado bom
por Deus; b ) lamh^m o eorpo csta desiinado h salva-

^S.o. Boa piirte da antropologia patristica accitara "la
distmgao conceptual eniio alma e eorpo como duas
substandas paidais de que e composk> o homem ' L

{G, Langemeyer ). Com Tomas dc Aquino, a nima
sera pensada como forma corporis, ou seja, como
prinefpio que con f ere vitaEidude a todo homem. A
panir de Descancs, vol tain a ser acentuados a dife-
icn^a e o contrast entre alma e eorpo. com inevita-
veis reflexos tamhdn rta icohigia crista.

O Magisierio edesial, com o passar do tempo,
alcm tic repdir algumas afirma^ocs erroncus a res-
pcilo da alma ( por excmplo, a ncgii^uo da esistcncia
da alma individual e da sua imortalidade individita]:
DS 1440), ndotou a vistio da alma <^f$ jbrttUi cor-
poris ( DS 402) e como realidade imortal (cf , t por
cxempio, DS 1440 >. A rcspcito dela allrmti'Se quo
eriada dirctamenLc por Deus ( DS a partir do
nada ( D.S 6S,V) r que e disttnta da substancia divina
( DS 281 ), que e o prinefpio Vila! do homem ( DS
283.^ }, que d superior ao eorpo ( DS 8 ) 5) e de nalu-
reza espiritual (DS 2766; 2812 )

A teologia ooritcmpru dEiea tende a confen r um lugar
secundario ao eoncehn de alma, pret'erindo falar de
honu m. de pessaa, Cominua sendo cmretamo indis,-
cutlvel a diMin ^iio no homem emre pensamentq,

Htht ,: k . B . LAUNEH , Alirijidzitiffe < j tibertH, 1970: A. l / y.n .

Altettuzifftte sociologyr 1472; 1. MAXCTSJ. Tepioguc
ideologic, utopia, I 47J.

a MAH'A!

AIMA
Embora ,

Lna filosofia o pppblema dy alma se ten ha
revelado sempre dos mais conteMados e com plica'
dos" (C Fabro ), e nao obstante a constataqiio de que
“e dificflitiEO saber o que e a alma'- (Tomas de Aqui-
no), nao e possivel pensar a homem numa perspec-
tive teoldgiea prescindindo dessa realidade. Recouhc-
ce-sc a sua cxisteneia a partir do Huir concreto da
vida, dos iitos reali /ados pelos vivemes, i^ uc sao tes-
temLLiiho tanto do priftcipio que ITS produ /, como da
nature:a ou qitiilufade do prdprio prinefpio,

Fttmologicamentc. o termo alma esta sompre rda-
cionado com a respiragaiK com o tijjttito, eutendiJos
como manifesLa^ao de vilalidadt: . Por isso ela indica
genericttmcnte o principio da vida dos seres \ tvemes.
Tomiis dc Aquino afirina qtic a cxistencia da alma
toma-se evidcuie. sc se considcra que entiv as cria-
turas, algumqg lem em si mesmas o principio vital,
como as pkmias, os animals c os homens, que se
diferenciam imediatanfente das coisas anifidais ou
itiaitiiimdas: de inodo especial o homem pos>,ui a evi
deneia da exindicia da alma em si a panir da expe-
rieneta pessoal tic seritir t> intend?r, quer dizer, da
vida sensitiva e da mtelectiva. Por i.sso l\e di/em
auinuulos os corpos que parecem reali /ar as opera-

ioraisn oireiior i LI i i LU



ALUCINA£AOIS

yivifica a i^fcateriâ que ernao rcccbe a cxistencia, a
tigrfel^io e its defermitildes essenciiis. Disso resul -

ta a profunda comptmetraiplo de alma e eorpo no
fromeiii; a Mia uni^b nilo e ucidcntaL man substantial ,

profunda; nesia perspective ttxias as aqbes do ho*

mem $ao fruto do eortcurso tie uma e tiutra “dimcn-

sao'\ A unidade corpo-alma leva a concebcr a morte
comb; di$Spluyat> provisdria e qua&e i natural da pro-

pria unidade, enqiianto pennite dar am sentido pro-

fundo a promessa hablica da ressurrei^uo da came,

Aiem diSSO e da que jtistifica profundamente a di -

ntensao social e historic;! do homenv “O eorpo e ao
mesmo tempo o lugar da cornu nhao e da aberfuTa ao
encomro'" ( F, P. Fiorertza-J . B. Metz).

O magist&io da Igreju, alem de rejetiar algumas
proposes ieolbgicas que tendem a ver na corporei-

dade o demomaeo (Concilio de Braga. 561 : D,S
455ss. ) , on a fazer da alma uma parte de Deus e a
uegar a ressumri^ao corporal il Concilia de Toledo,

400: DS IMS) ou a considerin' as almas humanas
como espixiios jpreexistentftS c exilados nos Corpos
(Sfnodo de Constantinople 543: DS 403) e depois
de ler alimiado a umeiJade da alma {IV Concilio de
Constantinople, 870: DS 657 ), uiili /ara as formulas
c a pet spec! iva antropoldgica de Tomas para conde*

nar a Gpirilao segundo a qua! a alma nao se tine
direuirneme ao eorpo (Concilia de Viena, 1312: DS
902) e ainda outra segundo a quul a alma e mortal
ou unicu para todos os homens ( V Concilio de La
trSo, 1513: DS 1440 ) .

Entne as intervetl̂ bes do Magiskrio a respeito da
rvlacao idma^corpo, merece ser kmbrada a Caudiutn
el spes do Concilio Vaticdho 11 , na qual. segundo a
perspective tipicamente biblica. fala-se do homem
eomo unidade de alma e eorpo que "por sua propria
condi^ao corporal sintcii /.a em si os dememos do
mundo material ’ (GS 14) e !embra-se que “nao e

I EC i to an homem desprezir a vida corporal, devendo,

an uontnirio, esrimar e honrar seu eorpo. porque Cria-
do por Deus e dcsiinado a rcssurrei^ao no ultimo
dia" ( ib,). jumamente com isso reafirma-se a eottvie-

i’So de que o homern transcends o mundo material
em virtude da pr6pri|espirttuaUdade e da posse de
uina alma|mortal.
B\h!.\ F. P. FioKLs/r\“J . B . Mffj’Z , L'uontQ ttime Unite di cotpo

c tmiinu. in J FSM-R-M. LfiHiEiq Mysteriurn samis. IV.
Bresdit 1970. pp. 243-307; J . §trFliftT, Das Leib-Stete
Problem in tie/ \^egehvam^n Difkussion, pantistadt
1979.

vonfade e sensibiltdade, que. remete a uma reaiidade
omologitaETieiue rica, que eonfere ao sujeito humana
a sua singularidade e grandeza,

ffihf , ; VV.AA., L'tmimti. Etologfl4 J 979; A. RlGO&filXO,
L'utjruorfalirti dell'amma, Brescia 19 IS 7.

G. M, SALyATJ

ALMA E CQRPO

Adotando uma perspectiva ntais descritiva e cmpfi i -

ca que metatfsica, a Bibha desconhcce uma divis- io
eorpo-aima do homem: as duas dimensbes, espirittial
ft eorpdreâ estao cm total simbiose . A dislimjao entre
alma, espfnig e tame destina-se a acemuar esse ou
aquele aspeeto do unica ser que e o homenv Como
pnSjSUidor da tiefesh (alma), o homem e urn vivente
que deve Et sua existencia a Deus e e capa/. de re!a-

qbes mterpessoais e de semimemos; por causa do
ruah (espfrilo) , u homem e o lestemunho vivo do
poder de Deust seitdo a expressao mats elevadu de
suit forga criadora , Nefesit e ntah testemunhatn mais
darameule a "proximidade 1' exisieute entre Deus e o
homem; mas enquanto basar (came), o homem e o
ser vcvente que, eomo oulras criumras, tem um cor-

poh uma dimenstio '"materiar que embora conferim
do-lhe certaeadueiLhide naoe menos digrui c Ex)a aos
oihos de Deus. ELm virtude da sua singular eonstitui. -
<;uo ontologica on Mcqn4t£ao’\ o homem; teanscetHle o
mundo, mesmo pertencendo a ele; possui ’ afimdade
com o ceu e a tena e, assim sendo, e
muito boa'* (Gn 1.31), esiando best inado a ressuFrei-
9§a final . A Rfblia , mesmoexduindo ultra visao dua-

lista do homemT faz indubitavdmenie rcferencia a
present simu!tanea de duas dimensSes do ser buma-

no: eorporea e espiritual e que, sobretudo em virtude
desia ultima, de "imugem e semelhantja de Deus'-

.

O encoiHro entre O cristffiuismo e a cullum helenL-

tica terd um duplo cfeiio , De um lado, a visao dilitiiia
bslvlica dura lugar a uma perspeeliva predoniinanie-

memc dualista; eorpo e almit|ad EJS dtias sitbsnm ias
que conq>ocm o homem; de outro, sera acentuadu a
supetioridadc da alr T̂ hutiumj. Os Padres, porenv
rejeitarao a concep^ao da alma Como parte on emana*

£ao da divindadc e a da tmiSo alma -coipo eomo resub
tado LIC Eppha espdeie de pLtnis'ilo; para ek:s, o homem
todo, alma e eorpo, e destinado i) gloiia fulura ,

Uma noiavd mudatt^a de perspective sc veribcara
a p;t .rtir do seeido Xli . grt^’as a acolhida do pensa-

mento arisiotelico, que levari a uma nova visao an-

tropolbgica. Tomas de Aquino, o mais IQctdo repre-

sentante da nova orienta^ao filosdfiea e leologica ,

atirmara que a unifto emre alma e eorpo c seme]haute
a ex istentc cnlre materia c fonn;i subsianviul: embora
ontologicametue diferejues. alma e corpti do homem
nao possuem autonomia propria antes da untlo; mas
a partir dda. a toma -sc forma, quer dizer. atua.

uma coisa

G. M. SALVATI

ALUCJWA^AO
TERNIO tccarieo da psiquiatria e dn parapsicologia, EIS-
SUJUEJO em determinados cases pela teologiu com
rdu^ao a prtsbluniaucu du^ visbes n das aparjqbt'v

aterial com direi ! uitI V I
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Dentro de uma cntenologia quo estabdccc j^t re-
tails p:irii 9 verifica^iio dii veracidade das vi &i!je& dis-
lingue-se enirc visSo e alucinaqao. Na aludnaqao,

urn indiv/dup. ncprcsema mentalmetue para si umy

realidade e julSa viv-e-lii como verdadeira, iludindo-
se quanto ao Into de perceber efetivamente o real.
inclusive atravds tfos sefflidos. Mediants urti proces -

$© de prOjecSO da reaJtdade ,. de construi mentahrien -
te rmagens mentals p repre.seundoes que nao reco-
nhece mais como fra to do proprid eu, mas como atos
que proven1 do exterior e de outros individuos, Esse
estado de aiueinswjiSf) pSo Ootnporta necessarhiEnente
urn estado patologico esquizoffenico: de falo as ve-
zes poderia tratar-se do d'cito de drogas que provo-
earn a pmje^ao menial do snjeito.

Na p -irupsieologin, a]u$ina£5o letn urn signtficado
muito di/erente: faIn-sc de alueina^ao nos pasos em
que um sujeifo percebe no piano visual ou auditive a
presence de pessoas on aeontecimemos c situa^oes
que tftm uma realidade peculiar, mas que estao dit -
tanies tamo no espago corno no tempo J por exemplo,
pode-se presenciar a niortc de uma pessOa querida
que se CAcontrft era um espygo lortgihquo e diferente
daqude cm que o sujeito esta ). Assegtira-se que ca-
sus como esses podem acontecer a qualquer pessoa
sem que isso sigrufique que da sofra de ialguma
parologia particular,

B como: a meme humana guard# ainda consigo
muitos espatjos de misttfrio, deve-se deixar o carttpo
livre para a pesquisa de assumes desse tipo; mas isso
nao implica nem a identtficaeao Etem a assumjao de
tais formas no horizonle da visao.

como realidade que per sua VC2 “plasma" o
homein.

0 ambiente de cada ser vivo pode ser considerado
quasc como ccluia de um organismOj a ec<>$sis!emar
que results da soma e da interconexlo entre mnuero-
sos ambientes; u ennjunto dos ecossisiemas forma a
biosfera.

A sonedade do terceiro milenio tomou conscifin-
cia das tlepcndencias reciprocas existentes etilrc
amhiente. eullura e soeiedade e sente-se cada
mats respunsave I pda recupcrac ô do equil^br% per-

dido no ccossjsicma. Ah cicncias sae convidadas a
ltpcnsur ecofcgicamejiiê ( H . Sdiippergest e a favo-

rccer a rcdescobcrta do eham^do “nicho ccol̂ gico"

por parte do homem. que deve necessariamcnte ahati -

donar a attmde indifereute e predatdria que durante
secules caractcnzou sua ix- la^ao com a natureza, que
nao e apenas um mcro objeto de que sc possa dispor
A bel -pmzer; o l^omcin nao pode columnar a eonsi -
derar-sc o sejihor absoluio da naturesa. A medida
que cresce a conscience do nossoestar iLinclusos no
mtema” e do estar "tm uniy rcla^ao ecoidgica com
a natureza" (Id , ), dcltnciam-se no horizontc do se-
culo XXI "os tra^os de uma socicdatfc pds^ indus-
trial que n3o sera maih administrada e di rigida pehi
economia. mas. antes, projetada on ordenada de
aeordo com princl'pios ecqligicos. Nds nos encon-
iramos no momeutc de tnnsi^ao de um prinefpio
economico para um prindpio de responsabilidade
universar (Id. ).

No piano moral, nasce hoje para as pessoas a la-
refa da proie^ao e da ptromo^So do ambiente, quer
dizer, a necessidade de dar vida a uma serie de ini -
dativas (cientffic|sf tecnicas. ecotiornicas e potiticas),
pelas qua is principalmenle devem ser suspensas as
devasta^oes e a desfigur$£& > do ambiente e “por mcio
das quaiS o conjunto do espa^o vital confiado a res'
ponsabtlidade do hdmem deve ser ordenado da me-
Ihor forsna possivd" (A. Auer ),
ftibJ.: A . AuBifi; tinm't' liefhik: L'in ihtoloyi.uht'r Beilrag zur

dkofogisehen Diskujsion, Dusseldorf I 0K4 O.!!. SIECK,

Weft ftnd Umwelf , Stuttgart 1988.

R . FISICHEBLA

AMBIENTE
E "aqtnlo que euvolve por tndos os I ados"'; por isso
pode hulicar o con junto das realidades ou das condi-
(joes em que sc desenvolvc a \ ida do homem c que
tern liga^ao e tambtfm certo inlluxo sobre sba vida.
De maneiru generica, o termo ambiente significa
lLesfer3 histdrict>social, dima de condi^oes econo-
micas. naturals, jundicas. de habitus huma nos e de
Btitudes espirituais cm que o homem vivo" (M. T,

AtUondli); am hiente e a siitt^-Liit cm que sc desen-
volve a cxistencia individual e coleliva on o con junto
das condiqoes dc vtda.

Na culrura ocidental comempomitea, com o de-
senvoivimemo da sensibdidade ecologies, o tcrnio
acahou assumtiido um sentido predominantemente
naturalista, isto c, idemifica<jao quase exclusiva com
o conjumo das realidades ftsico-nzimrais defltro das
quais se desenvolve a vida humana . 0 am hielite n§0
pode ser pensado apenas como “espa^o vital ptas-
mado pdo Inimem’' [ H . D Bugelhardt ), mas tam-

G. M SALVATI

AMIZADC
Deus, sendo amor do Pal e do Filho na unidade do
seu Amor comum. o Bspirtto Santo, deseja desck
todo o sempre participar fora de si sen amor dc be-

rj8*

uevolcncia e de ftmizade. E este amor de Deus que
esta na origem da cri&(jdO e da reden^ao dos ho-
mens, tornados capazes de retribuir o amor com que
Deus os ama,

Para fazer-nos coEiiprecndcr e provar seu amor, na
revdatjfio DL;US sc mosim sob us formas de amigo.
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expn'me e se revela progresrivamemc ate o pleno e
total dorn de si ,

O cemro da conccp^ao crista do amor e o miste-

rio pu.seal . Somenib ;i panir dessc centra t: pOssivel
perceber a histem do amor divino, A enji deixa
transparent ao mesmo tempo a liherdade de Deus
no seu doar sc por amor e o dom pleno e total que
etc reali /a de si: ”Nmguem me hra a vida. mas por
mim mesmo eu dela me despojo; eu lenho o poder
de me despojar da yida c tenho o poder de a reti>
mar: cste e o mandametito que eu rceebi de men
Par ( Jo 10.181. Na inorte do Filho1 Deus permits
que se conhe^a o misuhio do sen amor denim da
propria vida rrinitaria. A natureza de Deus* coni efei -

to, e somenfe amor. Fin t re os mimerosas tfrihutos
que na Escritura sao aplieados a Deus, pels primetra
e timea vez, a carta de Joao dira que “Deus e amor"

11 Jo 4,8 ) , 0 valor dessa expressao, para a fij; e sumo;
de fulo, toca-se no apiee da revetacao a medida quo
se allrmy que esse amor e a or[gem e 0 fim da vida
Lriniliiria de Deus e a forma mediante a quid ele se
dirige a humanidade .

E a partir desse Centro que tomam corpo us diver-
ses expresides de amor que pertencem a historia da
revda^iio. Antes de ritais nada* a crla^ao e vjtsta oomo
sendo o fruto de urn Jlfeus que ama, Mediante a cria -

$ao. qmdquer urn podc reconhceer o amor com que
Deus se exprime ( Rm 1 ,20) e compretnder sua exis-
t£ncia . Os evemas que jtavam hind a constituteŝ *

eomo povo devem ser lidas a tuz de um amor que
CSCOUie e elege, que defende e liberty

* qut promote e
compre a promts$a, Apesar das repel idas mfiddkb-

de^ do ptfyo, Deus corresponds sempre por meio do
perdao e da prote^ao que exprimem a prax^ do seu
amor Os prof etas, repetitfas vezes, falarao do amor
de Deus par® com Israel usando coimi fermode cum-

paragao a propria experienda do amor conjugal,
Ostfias pode ser considemdoci amor que mate utilize
esse recurso. Ele sera chainado por lahweh para im-
primis cm fatos dc sua vida matrimoEiial o drama do
amor getuifno de Dcus para com seu povo e as repe-
tidas difidelidades desse mesmo povo. Outros profe-
tas* como Ezeqtliel e Jeremitss, nao se dislandam dev^a
pcrqTectiva , 0 prime iro utifria principalmeme a cate -
goric da ndelidade dc lahweh a promessa dada e a
sua inten^ao dc renovar a alian^a com o povo; o
seguudo, reeuperando a mesma lingriagem metafori -
ca , ullrmara: Eu tc amo com um amor de cternida-
de; L\ pois, por amizade quo te atraio para mim” ( Jr
3 U ) , Sob rubies aspectos, csta etnpa da revda^ao
do amor e aitnia mureada por Lima forte conofa^ao
que poderia scr deTinida como "ĉ ntmuM” 0 Deus
que ama e o mesmo que faz utna alianga e que da
ttrna lei a ser iibser^'ada sob peua du |ierd;i dc sua
prote^

pai . mae, esposo, com o objetivo de garantir assim
sua fiddidade.

A alian^a selnda por Deus no Calvario e expressa
f >olo ernio do Espfrtto Samo a nossos eora^ocs ( of ,

Rm 5,5 ) , pnncipio de dialogo, de comuuhao e de
ora^ao.

A evoca^ao dcsse +'dom” que age nos cristaos e
nos homens de boa voniade e indispensavd pEtra se
descobrir a importance vital do amor de amizade on
de henesoleneb tnmbem t'ora do amhito familiar na -
tural .

Sao conheddas aEni /_ades hUtdricas famosos cc.uno,

por exempts A de Jeronimo e Imstdquia , Ahehirdo e
Heloisa* Bon i Ueio e Liohe. Jordao da Saxbttta e Diana
de Andiald, Francisco de Assts e Clara , Jeronimo
Graciono e Teresa de Avila, Francisco de Sales e Joana
de Chantal. H , L . yon Balthasar e Adriana von Speyer.
(Conhecem-SC, pi >rcnL igualmente os problemas e as
discussocs crftkias a respdio do valor c da prfuica
concreia dc tais on scmclhantcs amizades chamadas
frequentevneme de :nntrades "'espirituai^l Dc regra,

Eiito porie haver dt&vida a respeito do valor objetiyo
ilcssa ami/adc . A peSSoa hlimatin, criada e red i mida
como imagem c semelhan^a LIC Deus-amor, e cliama -

da a ser amada e a amar com um amor de benevoEen-
cia e de arnizade, quer dizer, graiuitamcnte. para seu
proprio bem. Este amor puro e pertcito ajuda a pes-
soa a realizar-se, sent se tormu* neoessariamenre tbi\a
sexual -gemla I . E de importancia capita! torna r eons-

cicncty de que o homem e a mu!her, itntes de sercTii
Ellis cm profunda reciproeidade interhumana c i Eiter-
peSSOal , part ieipam ambos da uniea e mesma nauire-

za de pessfja humana livre, capaz de anw livncEnente
e tarnbem $tc amada UvirEiiente com todo o cora^'ao,

tiifflr. T. Gon-1, Amiriziio* \T\ jffuovo Dizionunti di SjtiriiiudirA^
Romu I 97S, [>p. 1 - 19; T, ACVAHEE, Amicizxa in Dizionu-
tkt ^ncicbpeScp di Spirimahtii. L org. por E , AscttU?
Roma 1990, pp H 24 J 7,

a VAN ASSELDONK

AMOR
f: a paJavra -cliave da fe crista e seu conleudo criveh
Sent o amor, t> cristianisjno ccssariy dc csistir, tor
nandose mera guose , A compreen.sao teologics do
amor nao parte da experienda humana dele, pois ela
e eonsidemda dentasiado Ii mi Lada pqrquc sujcita ao
limite e a contradi^ao tfpica da natureza criada; par-
tc , isto rim. do propi to eyepio da rcvela^ao que em
si d amor. A revefa^ao de I9eus so pode ser ifetiva-
mente compreendkla a luz do amor misericordtoso
com que Deus sc dd h humanidade sent nenhuma
otiira raziio u Etat) scr ;i de araar I oralmente sem pos-
sibilidade de receher em IRK:a rtada que sc possa
equipamr a seu amor. Toda a hisibriu da revcla^fio de
Deus pode ser percorrida a lu/_ de uii ] amor que se
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Sent o evenfco da encaznag^o que, manifestando da-
ramente o prdprio empenho de Deus em primeiru pes-
soa* ganuitira a plena expressividiade do seu amor. Aqui
nao hi mais medians, e siin Deus que se tevela di-
retamemc a si mesmo. A luz do acgnterimenfld da Pas-
coa a comunidude crista vent a si mesma et̂ tio otojeto
de uni amor todo especial por parte do PaL Os erentes ,

com ef'eito, por fan;a do amor com o qual sao amados,
podem superar toda e qualquer difkuldade t venter ate
o ultimo inimigo que sc Ihes apicsenia, < > seja, a moftei
*'Se Dens <: por nos, quern sera contra nds? Quern
nos separara do amor do Cristo? ’ (Rm 8.3

0 amor de Deus toma-se principio para a comu-
mdatfc vWer do mesmo amor com o qual fomos
amados, Tona-se, portanio, o sinal express) so que,
pelos seculos afora , haveni de earnererizar a vida do&
ptistaos. Esse constilui o ''mandamento antigo, que
tendcs desde o prindpio" ( Uo 2,7-8>, posto eomo
conditao para serem reconhecidos eomo eristaos.
“Vcde eomo se arnarn!": eis o que era dko pdos
pagaos nos prime)ras tempos da Igreja para recon he-
cer os crct)|es; esse eonvite dcveria vollar a ser ou-
vido tamhern em nossos dias.

O amor constitui ainda criiCrio para juigar a ver-
dadcira fe. A partir das palavra^ dams da cum de
Tiago: 'Tu tens fe; eu iamb£m tenlio obras. Prova-
me tun fe sem as obras, quo eu tirarei das minhas
ohms a prova da minim fi£” (Tg 2JH )t e por loda a
hi Moria da teologia aie chegar a endclica JE Joan
Paulo 11 Dives, in misericordta, o amor 6 tidn como
norma ultima Jo ugir cristao c como o fundaments
da fe. hsistc, eon) d'eito, unna cileularidade entre fe
e amor que permilc verificar semprc tamo a dinamica
da fe como o testemunho dos crentcs.

f:oi Tomas de Aquino quern mats do que outros,

leve o men to de Organizer hamion icamerile a rela^ iio
entre le t amor: com efcito, etc escreve, que
tf fonua da fe |K)rt|tte e atravLcs do amor que a fe
atinge sua perfei^iio ' tHh II, 4, 4). C omo quer que
scjah toda a teoto^ta Je Joao e Paulo Consdtui I'tutda-
nttntb para se compreender cssa cuvukiridadt1 cm que
o amor tem prioridade incondicionaL

A evpressao mats significativepode ser exirafdado
chamado “hino a caiidadc" { lCor 13.M 3J: "Se me
falta o amor nada si >u' L . O apostolo descreve aqui o
amor comes a condi^ao constitutive do scr crcnte c vc
esse amor na pes^oa do prdprio Jesus. Tuck serit in util
na \ ida do crerite, ate mesmo o ati^ supremo com o
qual so decide tiferecer a prt'jpria vkla com o maftirio,
sc praticado fora do hohzi>ntc do amor £m stuna,
quern nao ama, nao prxle crcr que Deus se revdoti,
nuo podendp* ponanto. reali /ar-se a si n>e$mo.

O amor, do ponto de vista ci istiio, continuu sendo
o ccmro do misterio. isso signifies que so podcra
scr Compreenthdo a luz de uma pCVelacIo queh ao

mesmo tempo, seja capaz de exprimido e de protege-
to. De fato, o amor nao poderft jamais ser dcfimdp
por lima linguagem capa/- de exprimi -lo totalmente,
pois no momen to em que isso aco;ntcC£Sfie scria
destruido pur complete- So pode ser concehido e
comprccndido a medida que se mantem dinSmico c
capaz de exprimtr tudp k nespeilp da pcssoa , ttuma
condi^ao tal que saiba evidenciar cm si a present
da gratuidade c do doim Uni amor que nao fosse
dom nao scria digno ncm de Deus nem da pessoa e,
portauto, esturia semprc .sujeiio ao eqm'voco do egoiV
mo em suas formas mats suris. Sd quando se chega
no amor dentro da perspective de ser amados d que
sera postfvd dcscobrif que se estd tambem cm con ^

didoes de amar.
Bihi .; H - U . Vu\ BALTrlA&Uft, Sff /o i 'anunv e * redibtlc. Tori -

no I 9f)5; A . PLNNA, Awore iu>th Bibbia, 1972;
R. FlslCHELIJq H . U. lion Balthasar. Amorv e credibilin)

£t&&nUli Roma VV.AA .. Lrcaritih Bologitt l988i
R . F1S1CHELLA

AMOR AO PROXIMO
/. O vocabuidrio* A expressao amor ao proximo cir-
cunscrevc o grande tema do amor a urn rtTereme
conereto; o “prew^o ' O termo “proximo" (em he-
hraico reo i aparecc no mandamentp do amor em Lv
19,34, retomado mais tarde par Jesus em Me 12,29-
33 ( Ml 22+37“39J Lc 10,27 j. O termo rea* pode sig-
nificar amigfy companheiwj, compatriota ou sinipies-
mente o outran oil seja. quaiquer pessoa fEx 20,16;
[.v 19J 3.JH; 20.10). Nesse senlido amplo Jesus o
entendeu e LLSSEIU o entendeu tamtam a moral crista,

Para exprimir a Ideia de amor a Bfblia emprega
numerosos termos. No AT o termo mats treqtienie
'ahah 'ahabft (amar-amor), que pode significar tanto
o amor entre pessoas humanas quanto o amor pelas
quatidades humanas ou pdas coisas concretas, ou ffe
nalmente o amor da pessoa para com Deus c de Deus
para com a pessoa. NTa tradu^ao grega dos LXX a
terrno poedomitiantc para iraduzir ahah e agapAn
(iagape ). Em forma mais li mi tada 6ncontra-se tarn-
bem philem. ao passo que enirt , ^selas eonota-
QOCS crolico-sexuais, tjeorre sememe em raras oea-
sioes. No NT predominant os veibos agapcln tphileify
(com os termos dos respectivos gmpos semanticos).
O grupo ertit\ esta touilmente alisente.

3, Fiwdamo\ioot\tn>pok*$kv-h'olv!!k -o, O fUhdani^n-
to do amor ao proximo e a mesmo ilo amor a Deus,
seja no nfvel Ontico-antropdt>gico, seja no nfve! teo-
IdgiCO e cristologico. O homcm. como pcssoa, c um
ser "mlativamente ahsoluto" ( X . 7ubin ), Essa “rela-
tividade" apdia-se sobre 0 fato da sua liga^ao formal
com A realidaLle, cm rela^ao a qu;il cle compreendc A
si Euesmi} eomo uni +-eLE-Jiauic-de" Itnersa no real, a
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como se nota a partir do imperative) de a mar tarridbein
os inimigos ( Ml 5>4j-46; Lc 6,27-35; cf Rm 12,20-
21 ). Jf )£o, que poe uocettiro do seu Evungdho o tenia
do amor (de usa © verbo agapdn 35 vezes tu> Evan-
gdho e 28 na prin^ra canaT e o suhstaniivo 7
vtves no EVangelho e IS na primeha carta ). enquamo
dirige seu discuTftO aos %m|osrt da propria comitnida-
de, da-nos a razno ultima da u m versa I i dude do amor:
"Eieus. com efeito, amou tanto o mtmdo que deu o seu
Filho, o sen unieo, para quc lodo homem que ncle ere
nao pere^- mas tenha a vida eiemu" (Jo 3J6).

b) Inreriondadc . Diferentemenie da gtica jutiaice,

eemrada na pratica exterior das observenous Jegui$*
Jesus proper uma elica fundada no amor, que brota
do Ultimo pmfutkfo do homem (Mt 5,23-24; ot 15. IT-
20). JoSo coloca conib modulo da prolundidade do
amor m proximo a do amor cam que Jesus nos amou
fio 15.12). £ para festja realidade profunda que aponta
cam hem a expressao jpaniie:"amur cm verdade'’{ I Jo
3J8: fcfc 2Jo I ),

c) Conipromisso inquincior e soliddfio
Itujairidor, Amar, no pensamento agosiiniano. e
“procurer" t quaerenr. cf, em poringlies quercr =
amar). Isso implied uma aliaide de "tertsao” con-
jrfmja ctn direct} a pessoa amada, para identiffrar
sens problems acompaTiha-kt e ajudd-la de ma-
neira tifetiva c efetiva. Amur supiie, de modo es-
pecial. aten^ao para com o proximo neccssttado
que inierpeto o sujeilo a ternary "proximo", a ir
ao encontro do outro com amor, A parabola do
Rom Samaritan© (Lc 10,21) prod tuna a revjravol -
la da eom (lira do humanismo filamrbpLco. instau-
rador de um movimento de amor cm pcrspeciiva
unidimensiohal (do eu para o outroj* A parabola
explica a "pro\ imidadr1T era perspective rdack*
nal de IEK IUSUO" afeiivp e efetiva por parte do
sujeito "interpdado”, Assim, a pergunta micfel
sohre '%nem 4 o men proximo" c siibstituida por
OLitra sobre "quern da uma resposta de proximo*1

ao olhar fetcrpclador do necossttado, mesmo qu un-
do elc fj. um jntmigo (cf. Ml 5,43ss; Lc 6.32ss).

— SoiuMriOi A sdidatiedade surge como cutegoriu
basilar das primetrus comtimdades cristas. Q termo
usado por Paulo c pdo autor dbs Atos para expri-
mir cssu tdeia c "koinoni'a". Os pnmeiros crisiaos
pmiham ctn prabca swu “conumluio" do K median-
te a "coimiEthiio” clicaz cm nivct horizontal ou
sociait mediants a eomurhao dos bens ( At 2.4 I -
46), o sen' i ^'o dc Lmcsa comiun" ( A ( 6J -6), as
cofctas ( At 11.27-30: Gl 2,!(); lCor 16. Is; 2Cor8-
9; Rm 15,25s ), a hospiialidade ( Ai 9,43: 28,7 ).

5. Comprpmissq hisr&ncti do amor: a CttUfode poli-
tico e vn iftt A dianuda “caridade polftioa e social'
fGS 88; QA 137 ) tensiona pbrem ielcvo o compn>*
nhisso do cj isiao na eonstru^ao da soeiedadc. A di-
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pessoa compreendc que seu "eu ' nao c thuco, mas
existem tambcin ' outrosi", nos quais sc descrtvolve a
mesma forma de ppder do real e age a fnesma po#n-
da fundaEnentaI [ Deus ). E a *hiniao" com a realidade
ultima que pbe a pessoa etn rcla^ao com lodes aque-
les com os qua is da tsta unida de forma "fundamen-
taf . O dinamismo do real se toma assim dinumismo
jgilcular: dos outros o sujeito recebe o ftEndmncnto de
'realidade' , e cm referenda aos oulros de ama as
potent ialidades da sua personalidade.

No piano teolbgieo e na atual eeonotma da salva-

^ao, CSSLI ciicularidade insere-se no dinamismo da
vida trinittiria. O amor ap proximo niio c exprcssgo
isolatia do eomportamento mural, mas aina^ao do ser
moral do homem fundado conSlitutrVamente no Deus
da vida i mortal. da qua I tios lomamos partlcipes toe-
diante a reden^ati operada cm Cristo ( Rm 3,24; 1 Cojf
L30; Ef 1r7),

Convcrgem para esse ponto os grander temas da
cna^ao fo homem criadoa imagem de Deus. Gn 1 ,27 )

c da redent^o. A insei^'ao era Ctisto leva it CtHTtutihio
{koindrtfa) vital com o Filho de Dcus c com todos
aqiidcs qtie se fomaram tilhos no Filho ( Rm 8, 15- 17 ).
3. O primeiro e o mai&i dos marufamentos, 0 ensi-
namento de Jesus, reiomando cojftt caracterlstieas
novas a doutrma sobre EI amor fonmilada de tliversus
mapeiras no AT ( Lv 19,18; Dt 6,5], evidencia a po-
si^iio especffica do amor uo proximo cm reI So aos
otnros preceiios iMt 22.40; Me I 2J! ), Jesus ialienta
quc tai preceilo deve eMar inseparavelmciue unido
ao do amor a Deus cn como tal, partidipa da condi^ao
dc ' primeiro e maior" dos mandsmienios. De umbos ,

como raiz dc origem, "depende" toda a lei c os pro-
fetas. Dc fato ato conereto dc amor ao proximo
visa sempre, iiitplfcita e atenjoticumentp, a dirigir-se
a Deus como. vice-versat todo ato dc amor a Deus
implicit a aberiura ao amor ao proximo, podendo-se
afirmarque "a categoric do amor ao proximo c o atb
primario do amor a Dens" ( K . Rahner).

O amor nao e uma catcgoda de carater jundieo, e
portftnto niio pode, rigorosamcnEo falando, scr objeto
dc rcgulamcnia^ao legal. Fssa Joutrina. afirmada de
mtido hnplk' iiu no AT. sera explEcUametlTfi: resolatia
por Jesus, cmboo coriserv undo u CortmElu^ao impera-
§va velerotestamentina. Coin a nova rdn^ao loi amor
nuo sc trata, portanlo, dc utna Vcdu^ao" on ,lsimpli-
Fjca^iio" Jc camtcr legal, mas antes de um "reposieio-
namento" da lei e da moral no novocontexio do amor
4. ('articteri\ruus do idini do itmop. Paulo iu >s olc-
neee um elcnco das caiacterfstiitns do amor cm scu
hino a caridade ( I Cor 13). Enomerafemos a 1cumas
dc caniler gcral que de$tacam de modo especial a
incidcncia do umor na vjdu pcssoal e social.

a}Universalhmo.A idcia de universal idadc, ja nce-
njda no AT, tofna-se expLfcita na Joulritui de Jt^us.
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mensao escatolOgica do amor cristao nao anula a
realidadc histOrica. cnus ebftbSi^hc uni novo senii-
do. orientando-a e gutando-a. portan to. de acordocam
uma escahi de valores nova e integrators Uina con-
seqiicncra importaitfe dessc impulse Integrador $ a
supcr^'iit) das dicotamia$ entre caridnde e O
amor implicit exigcncii absolum de jusjti^a, t a jus-
ti^a, por suu vezt so alcanna sun plenitude na carida-
do qtse faz; ver cm todo homem a presen^a do antor
criailor e redentor dc Deus.

Nesse cotuexio dcstapa-se LI dimenvio teokigul do
compromise soda! e politico do cri&tao. 0 carter
umtario da Vida crista faz com que em tal eompro-
misso seja po.sto cm jogo todo o dinamismo da vida
crislii. Isso sc destine nao so a enfnentar as deficien-
cies e* is\cutes, especialmente no cairpo da jusd^a.
mas a iruroduzir no dinamismo da vidat social urn
impulse trajisfopmador c ‘'utOpico’' A mopia escato-
Idgiea revda 0 enrater meUntmtorieO da meta final
que, so tie urn Iado flelativiza as metas hisiorieas, de
outro Iudo, fecunda-as. inserindo nelan uma rclevim -
eia de carter trailseendenial - Compreende -sc asum
a sem-razao daqueles que veem no radical ismo do
mandamemo do amor ao pnfoimo propositi por Jesus
a utopia gcradora de Lima 'Ketka provisoria” valida
somenle pare a emergencia do ‘'tempo final" ( A.

Schweitzer). O amor {&$djpe ) e a dnica energia vital
pela qual no mundo presente, o homem sujeilo ao
mal e ii morte pode de atgutn modo vlver a vida
futum, imortal s Fi . Stauffer). For isso mc&mo pode
ser tfuimadocom icnla :J razdo de “mandanienio novo '

( Jo 13,34), destmado a ser sempre, lambcm hojc, a
ehave dc atualiza^ao da te. Joao ddlnus os eristuos
cpmd aqucics que "creram no amor" ( Uo 4 rfq Sem
dixyida, para Juao e a te (enct cm Jesus, ir ale tile,

eonhece-l.oi o fator operative do "novo naseiiuemo'1

( 3 ,3s\j, Mas u aval da missjo de Jesus, e porumlo a
ehave de IciiUni da fe dos disciptilos, e o amor: "E.
assim, o mundo possa conbccer qne tu me enVRste "

( 17,23). O mundo so conhecera Jesus e crera ucle
quando o cristao se apreseniar nealmente como aque-
le que lVre nO amorht, isio e, como aquele quo ama
crendo e crS amando.

A rdlexiii] t colog ico-moral iUtiaL sepuindo as nor-
mas this grarules Padres JLI Igreja e Jos. grandes led-
logos escolistfcos IS. Boavenfiira^ Sto. Tomfis e ou-
iros) e sob o impulso Jos ensmumentos do Concdio
Vaitcano FI* kv [ ii until Clara peio que constitui
clemento basied do ser cristao
at Etudes fundamentalistas — pondo em refevo a im-
portaneia da ojx,' ai.i radical pelt) amor nu post Lira diame
dos prohlemas prementes do nosso tempo, como os
da justi^ aT da violeneia e da guemi. O amor nao enira
tia moral como um preedio a mais* mas como raiz e
horizome de compreensiio de todo diftcujfto diico.

F, M.\itnsfEU4'L. BAHOHIO jorgs. ). Carjta e pofiticn,
Botogna A, \YGHtN, Eros ? P#upf Ln notion?
rtisTiam dfU'afltore e hj site twsfotmô ioni, Bologna
If?1: G, QuttL-E, STAI JTFW, '^tgapdd**, in Grande Lps*,
aico del Nuovo Testamenta, 3 . pp. 5S- 34fiL K . RAHNFR,
Ebtrr die Einhi' if von Nuthsten mid Goiteflutb&j; in
Sckrijlen :ur Thtvio^ie , VI. [LLiisiedeEn-^liTicluKOln
1965. iip. 385-414; C, SHCO, duna te Nouveau
tesfauu’w. Analyse ties fi'Jttej* Gabalda, Paris 19663

L. ALVAREZ

AM6$

0 livio se insure no canon enire os doze profetas
menores Amos mats andgo dos profeta$ escri to-
res. Em bora nascido em Tdcufl, vilarejo do retoo de
Jud^ nao iongc de Bdem. desettvolveu sua breve
atividade no reino do Norte , sobretudo no saniLntrio
cismabeo dc Betel, no tempo de Jcroboao IJ (783'

743 ) Cuidava dc lieu rebanho c de scus sicomoros
quando o Senhor the den a missJo dc prole t a para o
reino dt ) None. E.verceu seu minisEerio prafetito na
Samaria, em Betel e cm outros centros. Um desen-
contro com o rei obrigou -o a permyneccr de novo na
sombra depots de mna inim- et^ao oeorrida entre 760-
750 a,C t) livro csta nssim dividtdoi M-2 intipdu-
^ao; 1 ,3-2,15 JULZO divino sobre as sobre Juda
e Israel , 3.1-0J 4 advertenciaS e ameafas; 7, i -9.10
as visoes c os oraculos.

Pregador popular de linguagem eolorida, impres-
siona-se com t> luxo das moradks (3, I 3^L3). mas
Spbremdo corn a injustice dos ricos ( 2,6-15: S.4-8),

Narra sun vocaqao (7,10- 17 ) e em 3,3-8 tenta indi -
car-lhe o sentido: um profeta 6 alguem que. tendo
entrado no projeto de Dens. VC Uido sob essu Juz t
procure deci Ira r tal projeto na vida e aos acomcci-
mentos. Amos rtao proga expliciiamentc a conver-
sao: convida, porem, s procurar o Senbor e a romper
com a recizsa da adesao a ele. ebtregandtkse a mise-
riedrdia daquele que pode dar de novo a vida. A
verdadeira aliari^a (nao obstante cs^ terma jamais
apareca ) 6 o fundamento do ensmamento social: nfio
e iiimi cerie/a que permits viver de qnulquer manei-
ra , mas uma responsebilidadc: "So a v(fe eu eonheei,
emre todas as famHias da terra; por isso pedirei com
tas a ^ d.s de lodas as V0SSH$ iniquidades"|3,2), Se
Deus pune, e para levar a conversao. Amos preve
que huvera algijtns remimeseentes. e isso|ieniiiLe cori-
servar a esperanfE Entro amea^as e esperan^as, o
Dens de Arods se apre^na como sendpq Octrs gran-
de, eujo poder e justl^a gdvernam codas as na^oes e
a todas ela > dizem respeitc ? . E ele pode fa/.er isso,

pois e o criador ( 4,13h
Bil' I .'. J . A. SOOGEM, i ipn i fe f i i Atnt*s: fratiuzioite t Lommtttfo,

Sfudi Biblici 63, Brescb 19S 2: H. W. WOLFF, Joel and

sem mcorrer em

Material com direilos aulorais
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( 1496- 1551 ) na Holanda c nu Alemanha seienirionul
(vcr MenonifSs).,

Bibi U. GASTUUH, Srvria deit'anobattrsma, Torino 1982.
VV. KENN

Amos. A CoHunenJury on thtf Books of the Frofctis Joel
Arne??, Philadelphia 1977.

G . UORUSSO

ANARATISTAS
.0* nnahJiiMus sao conhecklos coino os "L radicals'* da
reforma; e isso porque rraagin&vam uma refooma da
Igs'eja muito mais profunda do que a exigida par Lu-
tero. Zwmglio t os outros primeinos reformadores. A
pahvia iunuhatisius designa aqueles que bali/avam pes-
soas ja 3>atizadas qu&ndti cmngas — dondc o nome de
lYebuLi /adores1'. Jamais ex isLiu Lima so comLtnkhdfe
homogenea que pudesse ser idefltificadd comp os ana-
batistas. Attics, a pa lavra sc reteria a nuutos grupos
diferemes qiie rfayam importaitda IK> but IMHO dos ere ri-
les e a riecessidade de uma mndanga rad tail Eta Igreja.
segtindq o modelo que sc etlcontrd no NT.

Alguns anabatistas prodamivam a proxinmhde do
fim do i mindo e, baseando-se nas mterpretugbcs de
Daniel e do Apocalip&a tnduzimin scus segutdoros a
pcgar cm urmas para exterminar os mipios. Um dcs-
les, Thomas Mtintzer r 1488-1525)̂ condo/ iu a revol-
la camponesa cm 1524-1525. Essas agdes vmJcntas
fdepth cm parte, 0 motivo pelo quid tun to os eat 61 i-
cos como os protestmes perseguirum os ana buttstus,

A maioria dos anabatislas era pacifist^ como os
scguidorcs do Conrad CJR^bo I < !40S- 1526). Foi eh
quem bali /ou, no itttcio do 1525, urn ex-padre cha-
ma4o George BlanfOCk ( 149.1 -1.529) depois quo estc
ultimo fez uma profissap dc fe, Grebel e Blauroek
tornuranvse pregadores itmeruntfes oas vmiih&ngas dc
Zurique. batizantio hpjiens e. RiLilhtoes adullos e pres-
tando services simples em casas c campos, Em 1526
ti Conselho municipal de ZiifiqUG decretoti que jtodos
os anabatistas deviam ser afngados.

Urn pequeno grupo dc anabaiistas estfibehceu-se
na Moravia sob a tnllucncia dc Jacob Huttcr ( f ] 536),

fases llhu. tteriias"acreditavam quo a cqmunidade cris-
ta devia scr modclada de acordo com a rcpartisan
dos bens a que sc refere At 432-35 e organizaram-
sc cm “casas - irtnas” iBnuh'thofcn ). Os himcritas cram
pucifiNtas e rccUMivam-se a presiar servigo unJitaroie
a pagar tuxas destinudas espeeHIcarnentc ^ fins mil i-
tare& j Sett trabalho duro c sen estilb de vida ausiero

levou-os a eeito gran dc prosper!dude, mas a Guerra
dos Trilllta Anos (lj§tJ 8- J .64S) ohrigoLE-os u sc trans-
terir para varios pulses da Buropu Oriental antes Je
emtemrem ftnaimente pam os Estados Unidos por
voha dc IS80. Os hLatent us prulieuvam o buiismo
dos adultos, compreendiam a santa conumhao como
memorial e gerulmenle eominuavam isoludos dc to-
dos aquclcs que nao partilhavam suas postdocs. Um
grupo semdhante dc aEiabatistas que dava importin-
cia k vida eomum foi fundado por Meno Simons

ANACORETISMO
h 'Sao attaeorelas todos quamos moruEn so/.inhos nos
desertos c dram seu nome do fata de se haverem
reiirado para longe dos homens" (Carta 22. 34). Com
e^ses breves tragos Jeronimo define o fen6meno ana-eorera , assim dialnado pelo grego (eu
me separo. me rcliro) e que indica, na acepguo origi-
nal. a Riga de devediorcs i nsolventcs para o desciio.
Se bem que veskgios de auacoredsmo sc jam ju en-
comraveis piir volfci da mciude do st-vulo III, parcce
que ptiru determin nr o desenvofvimento deisa forma
ascbtica Lenham concorrido as Lpnveî aes em massa
para o ertstianismo dpicas do sccnlo JV. com 0 con-
sequertte atrrefecimento do fervor esptritual c , L neces-
sidadc dc csquivur- sc da^ sedugdes <k uma sociedade
que a nova rdigiao iiiio conseguira transforniar. Ill
pots, no surgjtTiento da vida crista do anacoreia Lima

lendcEteia de tcagao e uma neccssidude de fuga da
delude, considerada cotno lugar dc pecado.

Os nnacoretns caracterizdvam-se por seu isolamento
quase total , ubstineneia sexual , penkeucias. irabalho
manual c pda auseneju de um superior. Na opiniSq
de Jeronimo, “qticm institutu cste tipo de vida foi
Paulo, quern I he conform eerto brilbu foi Atitao c,

remontando a tempos anteriores, sen promoter foi
JoSo Bat1st EL" [ Carta 22.36). Afora cs*as afirmu^dcs,

a quest&ti a respot to da ovigem do anacoretismo coti -
tiuua insoluvel por falta dc foufes, Demonst ravel, ao
contrario. 6 u rapida difusao dcssa fortfia asect tea no
Egito. na Palest ina. mi Stria e na Asia Mcnor.

Fase primitive do monaquismo qristlo, ao qua! se
seitiira a forma de vida coniumiftria ou cciu >bihca. o
anacoretismo traz a marai da terra de Giigem e assu-
me Formas de cotnportamento dtvefsai, Btisia pensar
nq fcnomcnodos "cstantes'1 ou estacionarios, que tm-
punhmn a si proprios a imobibdadc absolute; dos
"dentirrios1'. qttc tijiham|X>r habitagio as arvores; das
^insoues"' ou os que nua dormhim, pam garantir a
iouvor perene a Decs: os "boscarejos”. que vivium
COEUO animals comettdo a relva; os H16ocos1- por Crts-
ton os 'VsliJitas", que passavam u vida toda cm cima
Jo uma coluna:os “redusos", que se ckixavam tapar
com tmiros cm grulas, sepulcros ou oisinhu-s para
isso cbnstrufdas.

Os diversos gOneros dc anacorctisrpo aqui kemlira -
dOsS cnequtranirtt adeptos nao sb emre os homeus,
mas Eambcm cm re as mulheres , Teodorelo de Cirro,

na NisUiria dps manges thi 5Yr£c, 29-3D, Icrubra tres:
Marana, Cifa, Dojuua .

Material com dire-ifos aulorais



ANAGOGIA 22

0 ir'Lito e que o anacoretLsmo cxerceu forte influfin-
cia sobrc a espiriiuaiidade posterior tambdm pelo ea-
rner “heroieo" de suas expressoes. A furtda£&> de
ordens e congregagfes de tardier eremMco a partir
do seculo XI garantiu e regukm a subrevivenoia des-
sa forma dc asccse na Jgneja.
fiibl .: DSP. 10, pp 1524'1637 ; G . M . COLOMBAS , ft montiche-

simaprimitivQ, J - K, Milflijo 1984-1990; I . Pf_NA . La stmor-
dinarki vita itfi mowci $ip sect - IVA'I . Milano 1990,

L. PADOVESE

do conhecimeSfo da Escritura e por ele entendido
como urn “subir", entende-se por que eie denomlna
''aitagogia1' seu metodo interprctativo,

A partir do doutor alexandrine, o termo "anago-
graT' entrap na Itnguagem exegerka da Igreja antiga
para significar o sentido espirituai da Eserirura. Com
o tempo, porem. a distingao entre anugogia e aiegoria
Heard cada vez inais reduzida, ate passarem osi dots
termos a ser entendidos como aspectos da unica exe-
gese espi ritual da Escritura, Someflte Didimo Cego
parece ter ne^peiiado a disnngao origeniaga. Com Joao
Casskmo (Initios do seculo V ), “alegaria" e ‘anago-
gia“ serao usados para exprirafr dots aspeotos diver-
sos do quadruplo sentido da Excrimra e, como tais,

permanecerao tainbem na exegese medieval.
BibL H. A. WdU’SOty La fifosofia del Padri della Chiesa.

Hreseiii 1978 . pp. 33-72; M. $JMO*LTTI, Leiteru e/oalle-

goria. Vri confnbuto alht atomi dell’esegesi putiixiica.
Rirnia ]985.

ANAGOGIA
O lenno grego (auaytoyf ) = ava. “sabre" + ayto,
l+conduzo“) signifies “devar". Nessa acepgao eEe apa-
reeeja cm Homero, futididcs e Xenofonte. Ao lado
desse primeiro significado, a verbo anughein expri-
me [ambem o ato tie l+trazet de novo", “restituir" ou— de maneira mais geral — "rctluzir a”, Nesse sen-
tido esta present em Platiio C'reduzir algqma coisa
ao esseneial t

1 Leis 626D), em Aristdtcles e nos es-
toicos, que o jitiUmam no ambito da ituerpreta^ao
dos mitos,

Apesar de.^es usos, <> substanlivo “anagogia". en-
temlido eomo termo lecnieo de determiriada forma
de exegese ensta. nao c encontr^vd antes de ®|t-
nes. O verho, poremT aparece na Septuaginta, onde
indica na maioria das vezes a libertyao tie Israel da
escravidao do Egito ( Nm I 4J 3; 16, 33; l.v 1 L45 etc,)
ou a subida de voita do reino dos monos ($] 29JL
39,2; 71 ,20s). No NT a acepvao mais eomum de
(inaghein e a de t +condti7Er parti o alio" 0lo diabo o
condu/iu mais alto..,'1 Lc 4,5), ou o de ^navegar”
(of. At ljJ3; 16,II etc.). Nos Padres apostolicosana-
ghein aparcce unm ou duas yezes para exprimtr a
suhida da pessoa a Dens (ef. } Clem. 49, 4; 2 Clem.
17,2). O texto-chave para entender o uso que
(magoghe e ami^hein assumirao cm (Mgenest se en-
eoEttra no $eguinte texto dos Stromata < VI 126 h 3). de
Clemente de Alexandria : "0 cardtCF tlpico das Escri-
turas e parabdlico, porque tambeni o Senhor, que nao
if do mundo, veio entre os homens como se fosse do
Eiuindo. De fato, revestiu todas as vjnudes e devia
transfer!i ( anagheitt ) o bornem criado no mundo is
verdadeiras icatidades intdigfveLs: de um mundo pam
Outro mundtf 1.

Mas e com Orfgenes que "anagogia" se rorna um
tenmo t^cnico na i nterpreia^ao da Escrilura e e pre-
sumivelmente assumido, pois
signitleado de l'elevar" e “trazer de novo
me mdhor o cardter peculiar de sua exegese. Ele
prefers a anagogia a alegoria porque ]?areee tjuerer
Eissim aeentuaf a difeiSii^a entre Q procedi mento
nico de iazer exegese, como se encontra por exemplo
em Ftlon, e o sentido propriamente crlstao de apro-
ximar-se da Biblia, Uma vez que 6 aproiundamenU)

L, PADOVESE

ANAUSE ESTRUTURAUSTA
6 um (Utvo in f̂exk) exegilico surgitlrt a partir das
anos !970, quando um grupo de exeaetas adora a
pesquisa semidtica e se encontra sobretudo com a
Ikcola de Greimas" A pecultaridade dessa an^lise d
a de cortsiderar a linguagem nao apenas como um
sistema de sinais, mas sobrerudo coma ufn sistema
de significat;ao, Semidtica, nessa perspective indica
mais uina teoria geral dos sistemas de signiiica^o
do que uma teoria geral dos signos lingiifsticos.

Mais dirctamente, a anal isc estnmiralista apmxi-
ma-se do texto bil^lico. preferindo a lei turn sincronica
a diacronica: de fato, a escolha prloritiria a nespeito
do texto leva a ressaltar uma sincronia de itxlos os
components lEiigiifstieos e literarios forma pri-
vilegiadit para a sua compreensao. Essa aniltse qua-
lified-se. pois. por uma cscolha que privilegia o enun-
ciado em rela^ao ao ambiente cm que cle e com wifi
cado. e sua referenda signtficame mais que a propria
transmissao. Isso im[3 Eicu que a analise eslruluralista,

diferentemente da histbricocrftica, nao levarii tamo
cm con^der^ao o uutor, as iratli^ocs histckicas c eele-
srais ou a comunidade, e stm a rcdat;ao final do texto
escolhido, porque e a) i que ve reali/ados os signify
cados ultimos que de pode expmnm

Ate hoje ja foram submetidos a cssa analisc os
lextos da paixao (L. Marin. Semioiit/ue de hipas\iortf
Paris 1972). e algumas mttrativas evangdicas fC.
Chabrol, U recit evmgelique. Paris 1974), mas al-
guEis rcsoltados foram eflcanjfiados tambem para os
textos apocalfpdcos e profeticos; todavia cominua
incxplorado o ambito sapient iai. O programa da ;uui-
lise estrtituralista teve o tnerilo dc apresentu|uma
valorizagao da Escritura, a luz das diversus andiises

tViaterial corn direiios autornis

tornado no duplo
e\pn-



ANALOGIA33

l ingiifslices, como um texio que le\va constantemente
a pergunla solire o senlido e sobrc os semidos quo
produy. De qualquer I'orEna , seme I haute merodofogla
deve scr yista como complementer de outfits anilises.

Bibt.: A. J . Gttiii.MAS. Seimjfttiqije structural*, Fjr6 1966;
Id , 5a 1-it Paris J 970“ 1983; 0, GENEST, Anaiisi
StrutturalisJica, in DTF 20-29.

lambcm dc K , Barth, que a dcfinia como sciido 1m
yengao do Anticriskv ' e como modVO ultimo do SUS
impossihihdatle de se Lomar ealblico.

De qualquer forma, o eonceito de untifpgfa eniis
funda-se no de criagao t e par e!e sustetitado. Se
Deus cria. entiio pode ser tambcm conhecrdo e p̂ro-
nLincudo" pda criaiura; de GUtTO mode, sena imillI a
propria razao da criagiio, O que sc deve notar bent,

quartdo sc t'aJa de analogic entrelimto. C que entte os
dois sujeitos, embora havcndo tuna grande scmclhan-
ga. a desseme]hanga sempre malor quando se trata
dc definidos.

A analogic! fidei tern sen fundaments na propria
Escmura, na qual Paulo Ufirma que quern tem i(o
dpm da profecia deve excrce - lo dc acordo com a
analogic da fe" { Rm 12t6), O Apdstolo esta querendo
dizer que aqude que possui urn dom, e principalmon-
te os que tern o da profecia, nao devem agir supercs-

timando-sc cm comparagao com os onEros erentes;
devem, antes, Viver "de acordo" com a fe, c confor-

ms1 a sua "medkkT. A fe e, pois. vista pclo Apostolo
como sendo o prinefpio cm tomo do qual deve girar
toda a extstencia do acute. F’oi a partir dessa pers-
pective que, na historic da teologb, o conceko de
amdogia fid*i assumiu significances mais vastas . No
perfodo patnstictu indieava a coerencia ou a rdaqao
que se Criava emre oAT e 0 NT: Agosiinhu falara de
Kregukt\ como sinonimo dc analogic, Anselmo, no

ProdogiojnT querendo exprimir a c troutaridade do
credo at inteltegarn, entendera por anaiogiu fidei so
bretudo a correspondence entre conhecimeatodivino
ft conheeimento humane no interior da fd O Concilio
Vaiicano \, falando eiH Dei Ftlius a respeko da rela-

gao emre fe e ra/.ao, admin que inediante a analogia
c possfvd ter uma cemprtensto cada vez. maior do
mislerio revdado, pois da indica o caniinho que
pftrmite ver a concordance dps mistories entre si e c
fim ultimo da criatura < DS 3016) .

Bnfim, o Concilio Vaticarto II parcee recuperar o
seniido patrisiico da expressao quandc, em DV j 3n

coloca a aindogiu fidei como urn dos critdrios funda-

mentais segimdo os quais sc deve proceder na inter-
preta^ao da Bscritura: "Para apreendef com exatidao
p senlido dos textos sagrados. deve -sc atender com
nao mcnor diligcncia ao conLeudo e a unidade de
toda a Escritura, levundo em coma a Tradifao da
igreja ttxla e a analogia da fe1'

, A mafogia do fe ,

portanto, serve a tcologia nao so como sen prinefpio
constitutive no momenta cm que sc seiitc dbrigada a
dever "falar a respeilo de" DeUS. mas unibem como
prinefpio tjue permit^ ter do mislerio da fe uma CCm-

prccftSae cada VCZ maior no curso da liisidria .
Bibl : Jz . PzRV5vAftAi Aft&fogkl Butis, Fiinsicddri 1962: If x. ,WJ-

iogm entis come concetto meuifhtco t eturale, in SM I ,
99-103; H. L V E'J^' QPHAFAK, Karl Barth, MiltUri) 19KS.

R, nSICHELLA

ANALOGIA
Bm sen signiftcado etimofOgico, indica uma ltcorTcs-

pondencia71. ou me I hor, uma "propor^ao". Esta pre-
sente na Itnguaeern filosdfica a partir sohretudo de
Platao e Aristotcles, que eostumava distinguir entre
COnceitos "univocos1

, “equfvocos" e analogrw, quer
direr, concekos que se baseiam na semelhan$a dc
uma reidijEo.

Com analogia Lndiea-se, principalmentc hoje cm
dia, um uso peculiar dos lermos que, sem nada per-
der do seu significado onginario, sao eapa/es de
indicar proporcionalmcnte a realidade a que ,se refe-

rem . A analogia tonia-se necessarid sobrdudo quail -

do o sujeito quftr exprimir sua abertura para o trans-
eendente partindo da propria condi^ao de ser hJstdri -
ce e fniito. Dcve-se prineipalmente a B . Pr/.ywara o
ter demonstrudo que a anak^gia nao e uma media^ao
secundaria no eonhecimento e na cxpiessividade do
transcendeme, nuts a cotuli^ao necessaria e originaria
se se quer exprlmi - lo cm linguagcm htunaniL Teolo-
gicimente, a analogia ehcontroti no TV Coneflui de
Latrao a sua codiftcacao defmitiva. O Coneilio, em
I?15, aehava-se ftm eondj^bes de conigfr duas posi -

*;6es extremes, tideradas dc um [add por Joaquim de
Fi(ire que Uefendla uma identidadft misbea etuic

e , de outro, por Pedro Lombardo
— que via entre as duas uma mcra disiingao de ra-

tao+ Tomundo como ponto dc partida a analogic o
Coneilio afirma qtie ‘'inter creatorcm et creaturam
non potest similitude notari , quin inter cos malar sit
disKimilUudo notandah > fDS 806).

E necessLirio distinguif entic tuna anaio^ici entis ft
uma Qfidtogki fidei . For oimlogUi ends entcndc-sc o
papel essencial desecupenhado pda [inguagftm hu-

mans em relagao uo ser que constimi . ao mcsino
tempo, o remio mais significative e mais gcnerico de
nossa linguagem. A analogia, ncssa perspective, indi-
ca que toda realidade existeme participa do sen cada
qua I de modo diferente. Tamo e verdade que nosso
conhecimemo, ao afirmar lhe a cxisteneia* o lay dc
modos diferente.s. No pensamento filosdfico, a ana-

logia eutis nao tevc Vida facil . Kant c Hegel , por
mbtivos complelamemc diversos, negam sttaexistem
eia; Heidegger, ao ct>ntnirio, a Ve como um com[)o-
lierite esseneiat no momento em que se deve superar
o esquccimemo do ser, Uma forte comc.stagao paniu

Dens e aeriatura
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1 G0- 1S&: WAA, . Metqfoir Brescia 1984:
\-\.A >. ,. Qrigini t \ i Huf deU'iuj&Utgin, VaJlombrosa 1987.

R. FISICHELLA

Newman, GarJetl e Rou^doi procururilo mosintr* de
modo difetente, camimos sucessivos.

A recupera^&o dti sense de yerdade unida a uina
viscio teo%ica que saiba levar em considerate unto
& dimensao i^iniUria comoj n opmponenle edestole)-
gide da fe sSo os derijentos que hoje em dia se im-
pbem para uma renovydu teolom da analysis fidei-
Bihl:. R . Ai. miRE , Li' pn.Ht'mede I 'avtt1 defoi.Leuven 1950;

J. tl. N^WJ^AN, GntnvHmka delfa-tnensOt Milwo 1980;
P- RDUSSELOT* GH oechi delta fide, Milano 1977 (TO
1910); R. pisiCHfctiA (org.) Ci&dUimtK Per tino lenlpgiu
dcd'MUf di fede. Roma 1993.

ANALYSIS FION
J

E Uiria express^o t£cniga, usatia sobretudo cm tepLo-
gia Fundamental* para indicar a festhiiura do ato de fe
em sua rela^ao com a revda^ao.

O ato de f<£ L|L LC o ereiik' reali/a dftve respeitar um
duplo Cardter. peculiar a propria M:o da ktosuendfin-
cia da gra^a e o da liberdade pessoal; Jesse modo
sakaeuardam-se lanto a libcrdade de Dens em sen
ffcvelar-se eonsi a idenfidade pessoal do prbprio creme
quo, conhecendo, aceita sun revelafao,

A analysis fidei procura. pois. construir uma refle-
Xuo tedbgtca que anulisa o duplo reierenuial da fe: a
gra^a de Duus e a hherdade do sujeito. Verri a encOn-
trar-se nesse limeo ato dois ambites que precisatn
permaneeer Cm forte equilibria sob puna de destiuir
o prbprio ato, E por esse motive que a analysis fidei
foi baikada coroo sendo a Vrux theologorum’ ; re -
present:!, eom efeitQ, uma das questocs cenanietuc
mais dificds de loda a leologia,

De forma nut is di rein , a amilysis fidei dove res-
ponder a pergunta; de qne nindoc possivd que 0 ato
dc fd que o crente reali / a seja irm ato plenamentt'
Eivre, uma ve/ que ele deve responder a atito-apre-
setua^ao de DeUS, que corn a ^ ua uutoridade garanle
3 verdade do conteudd ile Sim revela^ao? Como se
relaeiormm, em outras palavras, a evidencia da ver-
dade da revd^Sp & a liberdade do suieito que ere
que lem necesstdade de conhecer o objeto da propria
fe? Em resomov que lugar ocupa a iu/ao no ato tie
fe? $e se faz apdt > a eyidencia da revdl^o, Obyia^mentc falha a livre c^colha ]>essoai; mas se o centro
se desloca para a liberdade pessoa!, eorre-se o risco
de rcduzir a transceiid§nci4

R FISICHELLA

ANAMNESE
Do grego amimiesiSt signified memdria, records-
E|G. O termo se eneontra em Le 22J9 ( of tambem

I Cor II 224-25), no mandamento dado por Jesus: "Fa-
zei isto em memdria de mim” durame a ultima ceia,

Ghcdecendo a essa ordeim a Igreja ceiebra na euca-
ristia a rnemdria de Cristo, recordundo sua bem-
avemjrada puixao, sua glorio&a tessurrai^io t a as-
censiio ao ceu,

Sobretudo a partir do final do seculo |>assado o
termo anamnese ten sido usado por tcdlogos e
titurgisias para indicar a parte do canon/ora^So euca ^

rfstica qut1 segue a nartativa Ja instiluigao, e exprime
justamentfi a intencao de eetebrur a eucai istia segun-
do a ordem do Serihor. em sua memdria. N5o se trata
de mera recordajija& ^ ubjedva. inielectuafcspiritual,

mas de uni alo liuirgieo que relernbru em memorial,
diaiue do Rai, u sacriffcio unico do Fiiho, tornando-
o presente no smal sacramental em virtude do Espi-
nio Santo. Ha, pois, uma presen^a sacramemal obje-
Uva da u(jao salviTica de Cristo.

O con l ex to para compreender adequadameme o
scnitdo da aruormese e o do cullo e da ora^iio Jqs
hehreus. Na bemkah{ben^ac hebraica) agradece-se e
louva-sc a Deus pelos alos salvillcos ( ininihilin D^i )

porele reaJt/lfdos ru histor ia . Louvor e auradecimcn-
lo inmam-se memdria: recorda-se aquilo que Deus
fe/ . Que seja Deus ou entao o homem o sujeito dc ta!
recorda^ao, trata-se sempte de uma membria cheia
de realidade Deus, que e lembrado, entra em aqan e
concede ^alvacao e g r P a r a o homem, record;ir-se
significa o prdprio voltar-sc para Deus, ou emao o
cumprir-se dys pniEoessas: o homem que sc recorda
pode ter cimfiani.a, porque — recordando-se
se a afcu&Lidade Ja a^ao hist briea de Deu*. rfy|a -̂iio se
faz senIk especialmente na record uo atuali / ydoru
Jp culto: na festa dos tflbernaculos ou das icudits (Lv
23,33SSL iiti festa de Purim lEsl 9,28)t e sobrcludo na
dc Pascoy ( Ex 12). Na node de F^ascoa Deus se rc-
conda de Israel, e da parte de Deus isso significa de
eerta taandra um fazer-sc preseme, certu atuaJi /a^ao

Toda a reflexao medieval a respeilo desse assunto
sustentou sempre que 0 objeto formyl da fe
fundamcnio

sen
nao depende do conhecimento jieS’

soaL mas funda-se no prdpiio ato com Q qua! Deus
se revda. O que garame a credibdid&de Jo objeto de
id portanto. nao e o conhedmento do Sujeito, mas a
autodJade de Deus que se fa / ftEitlor da verdade.
Dada essa convic^ao. diversa* solu^bes fbiam pro-
postas no decurso Ja histbna Ja teolojzia; a panir do
periodo pds-tridemiuo poJem ser lembradas, sobre-
tudo. as teorius de Suarez e De Lugo, que conimuam
sendo as imais siguificativas, Posteriorjuente, o Con-
cflio Vaticano 1 ufirmou Jogmalicamenlc em Dei f i-
lms que "revdata vera esse credimus, non propter
imrinsecam remm veritatem nmurali ratiOEiis In mine

ubre-

perspectam, sed pirbpter auctoritatem ipsius Dei reve-
lantis, qul nee falEi nee faIIere potesf ( DS 3D0S). Em
seguida. parEicularmente as reIlexbus teolbcicas de

Material eon iroitos autorfLis
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ANATEMA/ANATEMATISMOS
O termo anatema deriva do grego anathema (propr
“oferta votiva’k depots maldt^ao, lit. andihema ) . que
nil Suptuuginta tniduz. habitual mciile u hebraico
here ft f . Este designs de maneira gera! a subtrafcSo de
uina realidade ao uso pmfano e sua total e irteveisv-
vel destinitgao, medians destrui^ao, a divmdadc, No
AT' ser aproxtmado da no^ao 4e "guerra santa’\
terrfvel opcra^ao na qual Deus se niostra como o
“santo” (cf. Lv 27,28-29; Dt 7,26 etc ). No NT (cf.
I Cor 12,3; ICor 16,22; G! 1 ,89; Rrn 9, 3 etc. ) indiea
o ser objeto de maldi^O; o ser banido da eomunhao
com Crlsio, Na Unguagem da Jgreja o anilema apa-

rccc pda primeira vez no canon 52 do Concflio de
Elvira (c. 306). No sfnodo de Gangra ( 343 ) aparece
a formula “se alguem . . seja anatema"*, que S£ toma-

it aeoneltisao normal tioscintmes concilia^. “Ana-

temaiismo’k por consegulnte* ehamada a formula
com a quid sc ntjnge alguem nu algurcia coisa com o
anatema. Sib famosos os doze anatematismos de
Cirilo contra Nestbrio (431 ). A expressao e o termo
eslao ainda presumes nos c&OOnes das duas const i-
tui^des dogmatics do Vaticano I . mas esiao comple-

tamerne ausemes na linguagem do Condi io Vatican**
11. O seu ,signifieado varia uni tanto na histbria da
Igrcjft, devenjo, pots, ser interpretado dt: aeordo coni

os critdrios da itkgrprcta^Q leologics, Nos vdnones
dogmaticos, o anatema e a cerisura relative a qtiali -
fico$$o teolbgica “de fide divina et catholica"

. O Cti-
digo de Direito Can6nico de 1 9 1 7 diamar^ de aud-

ioma a excomunhao. especialmonte quaitdd apUcada
com as especiais solenidacks dcserltas no Pontifical
Romano (cf, can. 2257/2) No Codigo aiual nao ccmstA
sua definite.

HibL ; A. VACANT, fataihime, in Dk'iiowuiirv tie Th&togie
Caiholiqut\\0903). pp, 1 I6K- I 171; H. VORCKIMI.EIK A^ia-
ihvntct , in Lexicon fur Tktd&tgie und Kirche, \ 0957), pp.
494495.

de sua salvagia E Espcl nao detxa de lembrar-se de
Deus e de suas a^bes salvtfleas ,

l'Este dia vos serviri
de memorial , Karels esta peregrinate* para eelebrar o
Senhor. Vds o cclebrarets de idade cm idade
perene" (Ex 12,14),

No 'lhojeL da eelebrat;ao. pois , faz-se memdfia do
passado, c 0 sina) com que L£ celebrado aponta para
o future, anteeipando a salva^ao final . E esse emem
dimento e essa ex periencia hiblica que permitem com-

pr&endcr adequadamciie a ordem de Jesus do reali -

zar o gest{3 sobre o e stibre o vinbo “cm memo-
riâ dele. E c assim que sempie o compreendeu a
Igreja; cclebrando a eueartsiia, o ministro promincia
sobne o pao e o viribd a ora^'ao que santitlca, para
distribuir depois aos fieis como alimento os dons
transformatkis no corpo e no sangue do Scnhor. Niio
se traia dc uma “mtdo commcmoratio” , comi? espe-

rifleou oConcflio dc Trento contra Lutcrp (DS 1753),

Comeudo do memorial 6 a a^ao salvffica de Cristo ,

A celebra^iio lilurgica 16 anamnese dy Ffccoa de Cris-

to. reaiizada hisioricameme urn ve/ por lodas, Ida
nao c Tepeiida, mas tornada de novo aUial no sinal
Iitdrgico-sacramental , Eis o que escreveu A esse res-

peito N. Fuglister : "O eulto eucaristico e esseneiab
mente uma anamnese. Antes de mats nada se refere
ao passado. . , A realiza^ao objetivo-cutiual do rito,

mslEtufdo outrora, toma presente a saha^ao, Essa re-

presenta^ao sc torna por sua vcz uni olhar para o
fuiuro da salva^do, da qual ^ penhof a salvjfica
comemorada, e que ncssa representa^ao e de certo
IIIAKJO tambdm antecipEida' 1

{ It votoft salvifico delta
Pasqua, Brescia 1976, p. 339)

No prefdcio que introdtlz a ora^So eucaristica hi
Vano$ eleniemos de a^'iio tie grains com cardter anam-

n&ko: lquva-se a Deus por sua grandeza, pela cria-
$&Qf pela reden^aq, Na anamnqse pTOpriamente dita a
acento recai , porem. sobretudo nos fa (os sal videos
de Cristo: depois L 3 ;I nEirraiiva da instuui (;ao+ explici-

ta’SC o semido tjaquilo que na celebra^ao se realiza,

isto e, a inemdria da mortc e resstincivao do Senhor.
A aimmne.se indieft que o sacnf/cio 6 o misterio pas-

cal de Crisio, Mas o conttudo da ananmese nao c
apenas a memdria da Piiscoa: abre-se a UHJOS OS mis-

tertos de Cristo. ao misierio que e Cristo. A anamne-
se d , portamo, substancialmente cristoc£ntrica+ e ( em
como conscqiienciEL uma dara c^nota^io escatoldgi-
ca. Jesus nao exonou simplesmente os disdpulos a
icperit' o gesto da fra^ao do pao para madter suit
Icinbmnea e nao i^squecer-se dele , Ndee proclamada
a nova alianqa: a nova e eterna, sclntb pelo sangue
derramado pelo Senhor Jesus.

Hihi.: J . BCHM , AtUtfHfWStJi , 7ftW;jV71 (1935), pp, 35 J ss: R .

NEtiSiTF.usrR , Memorial̂ . Ni)L- pp. S26-S38 ,

let

M . SEMERARO

ANGUCANISMO
O auglicanismo surgiu na IngJaterra depois do am de
supremackt ( ) 534)que prodamou Henrique VJII cht'
fc suptemo da igreja dentro de seu reirto. Nos secu-
los segvtintes, o angficanismo se espalhou por tndo o
Impcrio Britanico. A Comunlbo Anglicana coinpreen'
de cerca dc 25 Igrejas naeionais independemes uni-
das onEre si pda comunhao com o arcebtspo dc Can-

terbury, Cejrca de meiade dos anglicanos do niundo
Vtye nas IIhas Britankas.

J 'eologteamenre jpando, o anglkanismu deve ser
distiuguido da reforma inieiadu por Lutero e Catvino.
Henriquc VIII opunha-se fonememe ao protectantis'
mo e manlcve a maior parte dos demenlos <ia Eradi -R GERARM

Malenai com < s au ais
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a diferen^u enire urti homem vivo e UITI cadaver, e a
apari^ao de figure humanas nos sonhns , Fra para
explifear tai$ fatos que o homem crioti a tdcia de uma
alma , simultaneamente prirteipio vital , que ddxa o
corpo vivemc na morte, c a “sombra" do ser vivento,

quc podc Lumbcm temperariameme separate do
Corpo para manifestar-se nos sonhos de outms. Pos-

teriornfienlfe a ideia de alma foi amplmda, k medida
que os seres humantis assumiam Lambent a esistencm
de espiVitos independentes do dorpd. Foi a panir dai,
seinpre segundo Tylor, que se desenvotveu a ideia
das divindades: essas eram ^fpfritOS independents
da existent:ia eorporea, especialmente jxxlerosos, que
depois se tomaram objelo de culto.

O racionat ismo dessa opiniao foi criticado, sempre
de forma evolucionista, por R , R . Marbtt|77ie Thres-
hold of Religion. Lqndon 1900 ) , que dim que o
homem eome^’ou a agir < por ex . t ritos funebres ) antes
de formular quai&quex convic^oes, Ele usava o term©
matta para tndkar o jxxler misterioso que o homein
"primitivo" percebia nos fcnomcnos naturuis quo de
nao eonseguta expHoar. e que devia ser mantido a
distant ia imbu ) . 0 comportamento humano nesse es-
tag to foi ciiamado por Mareu de ^anim&ismd"t de -

pois animismot daf inudando para tdsmo
Hoje :em dia, a hiptffcse evolution ista e gemlmeri-

te descarlada, tendo-se como fflkdeo originario da re*

tigiao a fe cm Deus e nao cDi uni poder tmpessoal .

iftibt .: G , WtDtNCftEN , Rfli^ofisphiwomerimog^ Berlin 1969.
A. ROEST GROLLIUS

$ai$ dc mode que, a fora o reconhccimento do papa
u>mo chtfe da Isreja, a anglicanismo, n;t stet origem
pouco se diferencinva do catolicismo romano, Entne-
tamo urn luimcro catia xei maioi dc tfdcrcs da Igrcja
da IngJaterra dlmotistraratn muita sirnpatia para com
o pensamento dos ref 'ormadores continent^espe-
Cialtneme t> de Cal vino , Consequentme EUC, o angli -

catiismo CVOJLFEU gradualmeme para urn nmto que
prcicrvava eleraentos da tradi^ao eatolica junlainenie
com o apre^o por certos aspectos da Reforma protes-
tante. Destarte, o anglicanismo foi denominado via
iMerniedict . A ComunhaO Anglicana caracterizou-se
iaETiheEU pela ''compreensfto” , OIL sejaT por tolerar uma
diversidade de domrina e de discipline mais arrtpla.
uma vcz verifieada a accita^ao dos dementos funda-
mentai^ do crisiiaEiismo. Esses elementos fundamen -

laEs ganharam a sua expressiio dassica no chanxido
Quadritatero de Lambeth ( ! 8S8), elaborado pda
Conferencia de Lambeth, ou seja, a retmiiio dots de-
legados de toda a Comunhao Anglicana, inidada em
IS67 e posteriomience conyocada a cada dez tmos.

De acordo com o Quadrildtem, quatrb s5o os de-

mentos ncccssarios ao crisLanismo: a fc nas Eseritu-
i as como Palavra de Dcus, a profissao dos antigos
credos, a cdchra^fio do batismo c da cucaristia como
sendo os dois saeramentos inslitddos por Cnsio, c o
eptsedpado histdrico, fintre os documentos mais itn-
portarttes da histdria anglicana estao o Livro dc ora-
{'do cornuai (1549) c os Trintu c Nove Artigos ( 157 I V
0 Uvm de ora^ao camvm sublinlia a tmponantia
que os auglicanos cosuuuain dar it liturgia e a tiidi-
<;ao. Ja os Trinta e Nove Arilgas ilustram a modo
como dontrinas protestantes, como a. jusiificagao pela
ic, forum iiuegrudas na apresenta^iio tradicionul da te
crista a respeim da Trindade, Jesus Cristo, Igreja e
sacramentos.

Do ponto de vi^ta ecimienico, os anglicanos foram
de grande ajuda na funda^ao do Movimento Fe e
C o i u f i f u f^d o f 1927 J c do Vonsetho Fcunuoiico das
[grejas ( 1948) . As Conversa^oes Inicrnacinnais an-

glicanus-catoiico-wnwnas (ARC1C) produ/ jram im-

portaines documentos sobre a eucaristia, o minisfc-
rio. a autoridade, a salva^ao e a Igreja , A ordenaqao
das inu]heres vcio a complicaras rela^oes angiicanas
com catdikes e ortodoxos.

ANIP6STASE/ENIP6STAS£

Doutrina teoldgica que pretende exprimir a situa^ao
em que se encontra a uatureza Immana assumida pdo
Verbo na Encarnaqao. segundo a qual ela tiao tem utti
prmoipio de subsistencia pessoal em si (hipthtasek
sendo, pois, anipostaticu, unida a Hifidsuisc do Ver-

bo c, portantr> » subsistindo tie Ia enipostattc<an̂ n% ,

1 , 0 termo enipostase foi iulroduzido no secuio VI
para esdareeer o probEema teologico deixado pela
siEttcsc teoldgica dc Oikcdonia: imidd hipostatica das
duas nature^as. Nesse contexto ele ^ us£do prime!to
pt>r Leoncio de Rizancio (Contra Ngfft. e Fut .\ PC
86, 1277 D) para superar o prinefpio tEinto Jos nes-

torianos como dos monofisitas segtmdo o qua! niio
existe nature/.a sem hipdsUisc , inlRHluzmdo uma tio -

ijao nova: a de “subsistcncia em" ienhypostaton ) . Q

conceit© foi mais tarde defmido Leologiciimctttc polo
contemporanco Lc6ncio de Jerusalem: “Nos dltimos
letnprjs u logos, Lendo reveslido de came a sua /fy-
pdsktsts e a sua physis, que exist!am antes da sua
natureza e que. antes do mundo, eram sem carne,

hipostatizou a sua natureza humana na sua hiptista-
se’7 fAdv. Nest 5 +28; PG «6t S 74 K D) , 0 II Concilio

W. KENN

ANIMISMO
O termo foi usado pda primeira vez por E. B. Tylor
em seu Primitive Culture (London 1871 ), Para expli -
car o fenomcEio da reltgiao em penspgctiva cvolucio-
nista, Tylor formutou a hipotese sesundo a qual , no
luvd inferior de scu desctivolvimento cultural , os seres
huEiianos viam-sc confrontados com dois problemas:

Material coni direitos aotorais
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sua vontEide, mas demoiisira ter uma ideftti-
dadc. Gn 3.24 faht de am gnipo angelico: ns Quent -
hirt.'i,. guardian tin parafso Nas (radioes segumtes,

em que lahwejli 6 u presentado como rei universal, os
yrsjos sao pitrte da sua uorie e estao ao redor do tftmo
de Dous; os Seraftns ( is 6V tfm dos nomes blbliCGS
del DCEES; hiliwf ’ii TsetMoi+ Seizor das fi Liras ou e\er-
oitos. faz provavchmenur rcferencia as fi Liras angeli-
cas a served do Dcus (cf. Jz 5,13ss; IRs 22, 19: Am
3,13; SI 24, Uh ism \M\: Os !2*6; Is 1 ,9; 6,3),

Nas epocas esilica e pos-exillca. tuma-se mats in -
tense.) o contajb do anjo com a historic do Israel; o
jnjt> e mediator do salyaglo enlre Doas e o hoEiicm

{cf; 2c 1-6; Ez 9,2ss; Dn 9,21; 14.3 1 $s) e. nesse
contextoT sao revelados tambem a]guns obmes de
anjoii ( MigueL Gabriel, Rafael ) dado suigulEir quo
remote para a consistency individual e dilerenciada
dos anjos (cf, Dn S-12; como Lambcm o livid de
Tobias), Um caso a parte vein a ser 6 do anjo de
lihweh* trequen[entente ckado no AT; a meio cami-
uho entrc a teofania. a personifica^fro do agir do
prdprio Deus. a fumjao represenDiivy de Dcus e a
identidyde do an jo ( cf . os lextos de fill ciL e Ex 3).
A literauira apocaliptica ma dos anjos de maneira
inuito rica, ilustrahva c. nao raro, fant£stica. quase
autonomy. Deles sc diz praticamente mdo; jbrigenv
prova, pecado e juizo divino; SCLES n tunes hierirquE-
cos. imutos nomes de anjos individuals, como la Eit -
her n Mias tarelas cdsmicas e Mtropological exu -
berant angelologta talvez ienhu influenciado o NT,

o qua! pordm e completamerne alheiQ a csoterismos
cognoscitivos a respeito dos anjos. c itiais eofiudo
que o prdprio AT. O priiuTpio crjttco hasieo da angc-
lologia do NT esta no fato de que eb e formuhida em
dependence! ftbspluta da erisiologun jamais autono-
my, mas oriciHilda para Cristo, A present^ dos anjos
c quEilitativa mas real , gropensj a reuliza^iio dos pia -
nos divinos, relativa e subordinuda aos momemos
rpais significative;* dos cvemos tJo NT: sao anjos quo
arumclam a encamayao de Deus mis narrisilvas da
infancia de Jesus de Ml e Le. estao a sen service nas
tentagdes (Mt 4J f ). iia angusti^ do Gctsemani rLc
22 ,43). sendo (ambem testernunhas, as primeiras, da
rcssunei^ao de Crisio e de sua ascensao ao ceu (Me
I 6.5ss; Mt 2S,2ss; Le 24.2ss) . Jesus thesmo faJa deles
eoFit eeria frequendu. jeeiiando a uniicioiogiu do AT
e conicstundo o ceiieismo saduceu ( Mt 22,3()j|para
de os anjos sao membros da corte celeste de Deus
( Le l 2,Jsss; 15,10), guardiacs dos homens (criait^as):
ylegrarn -se com a salva^ao do homem ( ML !S,!0; Lc
15JO); sao comem piadores do rosto de Deus: estao
a servigo potcnckl do Messias ( Ml 26,53); Juta -
ros companheiros de Crisio rta parttsia ( Me 13,27 ;
Mr S 6,27; 24,31; 25,31 ). Tantbem Paulo subordina os
iinjos a Crisio (Cl 1,15; 2, 15 ), uo passo que rtos Atos

de Consiaminopla (553) fez sun essa interpretagao,
fa!ando de uniiio do Verbo a human idade 'lscgum1o
siEbsislencia'' ( Ar^/z) hypdstasin), sujpinharidn eiure-
lanlo que o fato de ser y numre/ y hum|ijia ^niposta-
tizada’ no Logos nao impede qnc suas a^dcs c encr-
gias sejum plemtmente hurnartas. Fpi essu posieiio
que icvmi ao aproftmdameilto meiafisico ih Escolds-
tica do dogma da Enearna^iio (cf.# por ex ,, Tomas de
Aquino, 5, Th, HI. q 2 . a, 3),

2, A(guns tediogos contemporSneos, como porex. P
Schooneitherg, chaEiiaram a aien^ao. nessa domrimi,

para p risco de uma "despersonid) da ham;tTii -

dEtde de Jesus^ '. chegando a susicEUar que se devena
antes dizer quo e n rtiiture/.y divina que c\ isic "aui -
posticameEUe ’ ita j>essoa humana de Jesus. Mas a COEI -
grega^to para a EHmtrina da Fd, corn a Declara£3o
ftiyxtenturn Fitii Dei de 22 de I'evereiro tie 1972. i'c-
jeitou scinclhantes posi^fies (cf; ft. 3); w passo que
outftjs ledlogos, como W. Kasper, referindo-se ao I!
Conedio de Constantinople e a afirms^ao de Stp, To-
mas segtindo a qua I “VeE'bum Caro factum esi, id cst
homo: quasi Verfeum personaliler sii boman (Quaa&L
Disp. V, De Uriipne Mferbi jncdmaii a . i ), esfoi\Lain -
se por interprelar dinamicamente a ontoiogia da Ei)~
canui^

'

io, moslrando que na pessoa do Verbo a hnma -
nidade de Jesus Cnsto alcanna a sua plena reitlizat;ao.
Bibl : A . Mmcso, Persona in te(?htgia< Napoli J9S4, pp

180-207; M, EOHDOW, G&sil di Nazn-th, Signori e Crix*

to, Ell , Ruma pp. K47- N49, 9lM*9 ] 9.

P CODA

ANJOS
Os anjos (eni hebr,: Mai 'ak ; em grego;$ggheto$ ) sao
senes espiriiuais, Tmitos c incorporeos, eriados por
Dens e postos a sell servi^o como mediadones tie sua
vontade em rcla^tio ao homcm, Sao personagens se-
cu3iJ;i.rios, mas nao marginals, da histoma da criagao
e da Podent ser tarnbem delinidos eotno
sendo criaiuras para!elas ao hometo, a cle superiores,

com uma origem, piovy c peeado de ^Iguns deles, e
desi inados a eleva^ao a ordem sohrcnarunal, em eo-
munhao com o homem e com Dcus, A cren^a na
exisiencia dos anjos c muito difundida tuts cultures e
religioes orientals tamo extra quanto pre-hihlicas. Es-
sas erem^N influiram no nascirndruo da ^ traditpSes
bfblicas sobre o,s anjos, que nao silo, porem. sincre-
tisras mas criticas no utilizdJas, purified -las e demf
tizii- ias dos aspcelos funtasiosos c antitdticos ao
monotefsmo. A Bfblia deftnde do modo absoluio a
iranseendencia e o dom /nio de IX’us sotSrs os anjos ,

Nas ( radioes patnareais c do cxodOt 0 anjo e aqude
tjne, por \ outade de Dcus, extOuta Uma litrefa on
fun^ao icf . Gn 36,7’12; 19, M 5: 22, 11-15; 28J2;
31.1!; Ex 3,2; 14, 19: 23t3D; Nm 22t22ss). temyndo
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ANO LITURGICO I S

eles $&0 apresentedos a semgp da inf&acia- da Igreja
em paraleio com y mtancia de Jesus ( fii 10; 12) ,

Na patristica a angdologia e muiio desenvolvida
c c j^iqufssirdit mas vista sempre em persptictiva his-

tdricosalvftlca, E o Pseudo-Dionisio quern cndificLi -
ra a existent ia , apetias actmada na Bfblia , dos eoros
ou hicrarquias dos aiijos, mas ;d de forma metafisi -

ca . A venera^iio dos anjos e tesiemunhada imnter-
ruptamentc pc Ia piqdadb popular; pda jluargia {ate
rlOs (extus do Ordinario da Sanla Missal para riao
falar da arte . A angelplogia atidgird sen apogeu na
Idade Media, com Tomis dc Aquino, ao passo que
pgsierjormente tera um cunite r isoludo e an t^norao,
pas.sando a ser mats uma gnosiologia e p&igalogia
angelica do que tuna verdadeira reotogia dos anjos,

O Magist̂ rio codil'icou poucas verdadcs essentials a
nespeito dos anjos: sao criamras de Dens ( DS 125),

inferiors® a Ele e diferentes dEle rDS 150); o Con-
cflto de LiUrao fV (1215), ao condenar os dualismos
herldoos, afumora indiretamenre a existSnda dos am
jo$ h sen earater individual t a diversidade- .siEperiori -
darie em relagSo aos tiomens ( DS 800); o mexmo
haverao de fazer condlios postmores (DS 1333;
3002) t intervetoes do mEigistdrio, ale a Vat icano
II , que Hilary dos anjos na narrativa tcologica da
histriria da salva^ao (Lfi 49-50; 661

Na leoiogia conlemporGnea. com a teoria exegetica
de Bultmaim. a exisieneia dos zinjos fbi gravemente
questioneda e criticyda comi> beratig? mtEica , pre-cien-
lilleae ingenue da qua] devem ser purilleadiLS a F.seri-
tura, a teologia e 0 dogma , Nos ulltmos decenios, en-

trelanto, esse cedeismo radical baseado num a priori
hermeneutico, vem sendo substitutdo por uma maior
arengao aos dados b&licos transmiiidos e interpret-

dos pda Tradigaa a respeitb dos flfijos. Ton»ou-se cons^

eieneta de quo uma demibzagito radical dus anjos
eorrcria s^no rlsco de compromeier a comprecnsao
iifldgrtd da hisldriEi da cria^fio c reden^iio do horrlem ,

BihL: B. MARJCONDM-A, AMAHJ-C, R[XXHJ-:IT.\-M . }:ioEi , 4 rf -
gt*!i cJ Danumi. i\ Jmminn delict stpria tm tl bene e U
male, Botogia 19 2̂; R . LAVXTOPE, Gli angel'n titnova
!W ! J. AI:FR , H twmdr) come c.reatunte, Assisi 1997.
pp. 485-52S; K . RAIINKR, a/tgeti , in : Pin , rivela -

Zione. Nuovi Saggi, VII, Rumy 1981 . pp. 473 -527.
T. STANC:ATI

liiurgieo tcnuam eficaz no presenle a realidsidc salvl
fica dos eventos da salva^ao.

Como ensina o ConcHio Vaticano II , no transcurso
do ano a Igreja disiribui todo o misterio de Crisro e
' rdembrando dessc nuxloos Miseries da Redeagio,
franqueia aos Reis as riquezas do podfir sanlificador
e dos m̂ ritos de seu Senhor, de la I sorte que, de
alguma forma, os torna presenter cm todo o tempo,
pam que os I’idis entrem cm oontato com elds e sejam
repleios da gra^a da SdlvagSo1' (SC 102),

Os primdros cristaos celebraVam antes de muis
nada o dia depots do sabado, chamado dies dominica*
dia do Senhor, porque fol neste dia que Jesus ressus-

cKOU. b o dia cm que a comunidadc se rcurtc seina-
nalmcnte para fazer memdria do Scnhor A reflexao
cm lonto de Cristo morto c ressuscitado e a sugestae
da tradi^ao hebraica levaram muiio cedo i celebra-

gao anual da P^scoa, cenimja na vigilia notuma . Rn-

quanto jl no seculo III sao lancadas as bases do culto
dos martires, no scculo IV a vigflia pascal se lorna o
vertice de urn iriduo sacro: na sexia-feira se eome-

mora a paixao e a morte do Senhor. no sabado sua
sepulttira, no domingo sua ressurretqlo. Rsse trfduo
precediJ{> pda quaresma , e se prt)longa por mais
cinqiienia dias ;i!e Pentceostes, F̂ mrememes, come-
i;';i-se a celehrar a manifcsM^ao do Senhor : no Orico -

le com a tpifania, no Ocidente com o Natal , A cria-
slo, a seguir, do Advenlo corresponde a necessidad?
Je preparar a vinda de Crislo "n^ carne“. mas tani-

bdiTi a scg Linda virida do Scnhor. Aid in disso, ampba-

se o cuftp dt)s samos c o da Virgetn Maria.

ConttKiO, no decurso dos seen 3os, a muliiplica^aci

das festas, das vigflias e das oitavas e umbem a eom-
plicagao progressiva das diversas paries do ano litfir-
gico EeViiram frequentemcnic os fieis a devetoes par-
lieuIarcs, afastandi>-o& um pi >ueo dos misi^rios fun-
dameritais da Redcn^ao. O Conedio Vaiicano II ( SC
102 ) pediu emiio que seja o quanto antes restabdeci-
da a eentrabdade do domingo e que o ano liturgico
seja rcvisio de modb a pennilir aos fieis uma parti -
cipa^iio mais interS4 na fc, na experan^a C na carida-

de, cm todo o mister to de Crislo distribuido no curso
do ano, Com efeito, para a fgreja o ano imirgico tern
a tarela de exprinur uma h +crLstologia cm oraqao"

O dondngo e a fesm primordial , dia do Senhor
ressustitado e dia da Igrcja, dia primeiro c dia oiia-
vo. Nao sc lhe tjeve antepor nenhupia outra solentda-
de que nao seja dc grandfssiirta importSUcia, pots o
domtngo e o futtiJamcnlo e o ntfcleo de todo 6 ano
Einirgico . A Sucesslo dos domingos, desde c> pnmetro
dotningo do Advemo aie o ultimo domingo do tempo
comum. solemdadc de Cristo Rci , c[ >ns( itui o ano
liturgico. cujo apice e o Triduo Pascal .

Esse tern undo com a miss? na Ceia do Senior e
vai ate a none da qumlad;eira xaiHa. cm que se faz

ANO LITURGICO
O ano liturgico c o eonjunto das edebra^des com as
quais a Igreja anualmente edebra o rnisicrio dc Cris-

to; e e da Lradi<;ao hebraica LJUC a I^reja primitive
hendoq a ideia da edebra^ao de uma scrie de festas
ao longo do ano, O ano lilurgko porem nao surgiu
seguindo um piano preconcebido de forma organica

J*

e sistemitiCa, E ames o firuto de uma reflexiio ceold-

gicu gradual sobre o lempo: a^ celebfUCfws do ano
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niumoriu da mstituitjSo da eucLiristiu; tern o seu nti-
cleo na vigiliSi pascal, bmfe de todas its vigflias" m
nolle entre o sabado e o donurtgq; tormina com us
vespers do dominuo da Ressurreifiq. Os cirtqiienta
dijs a partir do dotttmgo da Ressurrdtpio ate O do-
mingo de Pentecostes devem set odebrados como
sendo “‘o grande dontingo". um so e grande dia de
fosta: a Piixcoa. Ja os quarema dtas que antecedent a
Ptisvou coftstiluem o tempo dc Quartsmu, que tem
um duplo carriterr batisma! c peni(uncial Depois da
tjdebra^Jo anuii do mis$i$rio pascal, a Igreja naqitem
nada de mais sagrado do que a celebra^ao do Natal
do Senhor (25 de dczcnibro) e de suas primeiras ma-
mfqstances. Sua ptepyra^ao e teiia mis quatrq semu-

nas do Advcnto, A!em dos tempos filiirgieos que tern
earaacnsticks praprias (chamados de tempos fitries) T

ha tambem 33 on 34 semunas no decuttO do ano que
constituent o tempo annum idesde o tint do tempo
nataEcio. com a Testa do Baitsmo do Sdtlhor uie a
qnarui-feira de cinzas. initio da Quaresma; e. ainda.
desdc Pemecostes ate o intcio do Advcino).

Mas no dccorrcr do ano a Igteja venera [anthem
com amor lodo especial a Virgcut Maria ( Imacula-

da, Mile de Dens, .-Wun^uoh e propoe a piedLade
dos fieis a ntemdna dos nuinires e dos outros sail-
los, As celebrates jiturgiaix. de acordo com a im-
portant ia quo Ihcs 6 atribmda, siio tieiiomiiiadas:
solenidtides. Teslas, piemdrias. Mas, para que as TestjIS
dos santos nlo Vetlham a prevakcCp sobre as festas
qtle comemoram o mistcrio da salva^ao. o Condlio
dotenuinon {SC 13 1 ) quo sejam edebrudas pqr toda
a Igreja apen^is as festas: dos Santos de importance
realmertle universal.
Bibl.: A. BERGAMIM.prismfata della Chtesa. L'antto hmr-

gico, Renta 1982; V'v.Ax,,LI Chiesa ITJ pn^hiera. IV.
Lt liturgip c it f&npot (t»rg+ per A. Ci. Martimoh), BEVS-

cla 1^84: Vv.Ax,. }-'atftu> iitufitted: itftrifr teotafiia (

eelehruri' -'m1. Am'iwm'ws. VOL fi, Gedbya 1488.

Lxpoentes mais pqr causa da orientaqao teoiogica
foram o sirio Aecio e seu discipulo Eunomids torna-

do bispp de Cf̂ ico, ate quo o povo o expulsou dcssa
Foi dele que o grupo dos jronieus recebeu tam-

bem o nome de eanomianos.

0 seu pensaxncnto esta contido na / Xftofoght (361)
cm que es!;l exposta de modo COmpletO e organico a
doutrina ariana radical, Neste documento. que e o
muis alinplo e respeitdS^l testemuaho do imomm'srno.
Eundinio resume a sua teoria nos seguintes tennosr
“(Deus) gerou e fez, antes de ioda.s us coisas, o Uni-
gSnito Dens. Senhor nosso Jesus Crisio, por meio do
qua! todas as coisas vieram a extslencia j .,. | Lpianlo
a existence, nao pode ser comparatio com aqude
quo o geron, item podc se-lo com o Espfrito Santo,
L]ue pt>r mcio dele veio a cxiNieiicia: corn efuito, ele
e inferior ao primdro cnqtianto criatura, mas e supe-
rior JO segundo enquanto criador ' (Apologia 26).
Bibl : M. Sis!tisi - rn, in emi arianti nel A'

\er . . Ronta N75.
I , PADOVBSR

ANTEVIDINOA
Vocdbtilo que tfcorre nj terminologia tiptea this fe-

ll§menos mislciicos. HiUendc^se por ela i i capacidu-

de inedianif a qua! um sujciip esta em condi^6es de
antecipar o conhuctmemo de [ tin acontccimcnto EIIC-
diante a inspira^ju disina ou por sua capacidade
propria, como um desejO <jtiu encomrara dupors sua
reahzugao.

Ita varias formas mediant^ as qutaJs sc exprime a
imievidencia: na aAtiguutade grega 1'a/ia-s.e refeivn-

eTa ao oniettlo como insimmcmo mais comum e ido-
nco parnes^ j COITlUnicaj^iO' na Mcsupolamia, JO con-

trario. ela era realizada pdo sacerdote mediaule o
exame do ligado das vftimas. Embofa nao perten^a
como tal as tioias capcterfctfcas; do profeta bfblico,
ha formas de artte\ idoncla tjmbtm nos profetas die
Israel e nos do NT (At 11.2B: 23,KM 23.

Na histdrij da Igreja, podem-se uiiida reconheccr
formas de jntevidencia utraves das profecias que. nor-
mahnente, acampanham uma visjo. Nem sempre o
conteddo que £ coimmicado e claro c preei.so; antes,
freqtientememe se erifebntni como caractemticj pe-
etdiar a linguagem 6crmet lea e simholiea. No con-
text*} cristao encomrarn - se lonnnlas Torremente mar-
^adas pdo genero j|pocalfpttco e nem iSempre Cô rert̂
tes com a originalidade e glttbalidade da propria
mensagfin crista. Diante da afirm^iio de anteviden-
eia. e sempre nccessario agir com uma ciiteriidogia
djftrendada que, scin nada tirar do valor Jo eonlefi-
do. esteja porem ent cohdi^des do verillcar sua vera-

cidade c a coeruncia com glohaiidade do ensttta-
mento crislao,

K GERARD1

ANOMEISMO
C lenrto qualified a ala dos ariarlos intrailsigentes
que se enou depois do Concilio de Niceia ( 325 ) por
vottadc 355, J:[>ram assijrp chamados pqr defenderem
a total "desseme!haii^a" cmre a PEU e 0 Fitho i,q/rd-
moict.s ^ dessemdhante), Considcrando a "gcra^ao"
como q demento constiimivo da essencia divina e
rqjerindtla apenas ao Pal. os anomens jnlgavEim o
Filho gerado diretamepie pclq Pai. mas divers^ cm
substuncia e, portanto. inferior J etc. Ele. todaviu,
por cutisJ Ja sua proximidade do Pui e d:i sha Ittm^aO
cosmologica, gozavq dc lima conditio qUase divinj.
Nessa coEtcepcjo degosiame. o EspfritC Santo e itdo
como a mjis excelsa das ciiaturas. produ/id;i pelo.
Filho pqr vonlade do Pan R M.SK HM .E . X
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ANTICIUSTO
0 voeabulo aparecc pela pnmetra vcz na segLinda
metade do s£culo 1 d.C. como vanante crista do ad-

versdrio de Deus no tempo final da hisldria, do quid
fa lava jit a I itemturn apocajfphca judaiCB, I.itcrahnente
a termo indiea o antagonist e o opositor de Cristo,

No NT o voeabulo ocone apenas einco ve/es (1J6
2, 18,22; 4.3 e 2Jo 7) para indivar os mestres de talsas
doutrinas, Os traces do Anticrtsto, lodavia, sao Visfc-
vcis tambdm cm outras passagens (efi Me 13 pan;
2Ts 2,3: Ap 13 ) . A doutrina compreende-si: em fun-

qfio da luia secular em que Deus e o sen Cristo enfren-

tam Satanas e ips seas servidores terrene^. Estes. peU
tlupla via da peiSeguifio temporal e da scduqao re -
ligion. terttam provocar o fracasso do piano divino
de salvagao.

O rema sera recorvcnte nos escritos dos Padres da
Jgrej:u que dele falarao alguihas ve/es como de uma
figure individual e outfits ve/es eOmo de uma figura
colei iva , No deenrso da historia . as idemtl'icaqoes do
Amicristo sao mmierosas , Na Igreja primitive dec
idcmitlcado com o irciperio romano; na alta Idade
Media, a histoiSa 6 mute ve/es inteipreiuda coino

luta da Igreja com o Anticrisk). No movimento dos
mendleantes, relaciomido com al pumas teses de Joa-
quim de Fiore , e depots no amhiro da Reforma pro-

testnte ( Lutero ) de t frequememente idemificado
com o papado, Uma posigao da auloridade celestas
tica esta presente na condenagiio dos 'Trailed! i" (1318)
por parte de ioao XXII {cf, LXS 916),

Em tempos nsais recentes, o tenia teve uma noia-

Vel importance na conscience religiosa russa , A sua
figura transpareee mi do ‘Tnquisidor-mor11 descrito
por Dostoievski , Dels falam tambem Soloviev, R . H.
13cnson. no sen The Utrd of ihe World ( 1907 ) como
tambem S. Lagerlbf { E S97 > no romance Die Wander
des Antichrist-
Bihii A. JEKEMIAS. D** fAtitichri& it ] Gesduchie utui Gu^eti -

warr, L^ip^-i^ ! 9?0: A . ROMEO. Z Artticrixip, Roma
M SEMERARO

ihekeT que teria sido uma tradw,;ao mais fte! do con-
ceits bebfoico, lodavia, por mats imprdprio que seja,

o lermo Tesuimento lem uma motiva^ao na propria
I onic hiblica e exprime uma mensagem salvffica; pela
mojic de Jesus, o Senhor, semios herdeiros gehufnos
da alian^at ja prcllgurada com precisao no AT (cf .
Hb 9, 15-20) ,

2. 0 horizotae geogrdfito
*gestos de Deus L e , mats ainda. o sina! da Atlanta

emre Deus e Israel e habitar na terra da Palestine
que ja tio $Xp4° ^ ‘terra que tnana leitc c
met ' 3.8, 17; 13,5; 33s3 ) e no Deutertmdnuo e
repet idamen!c qualificada como sendo - < UEII pafs ler-

ti!“ (Dt 1 ,25; 8,7-10; 26,9.15) , O nome “Palestine
deriva dos filistens: poyo que ertcontramds instabdo
u sudoeste do antigr^ pais de Can^ja por Volta do ano
! I ( K) a.C (cf. i/ 1 , 18; iSm 5,5) , A Biblb chama esta
terra mm diversos nomes: Terra de Canaa 15 ,15 ),

Terra de Israel ( ISm 13, 19) , Terra Santa rZe 2.16 ) ,

Judcia ( Lc 1.5; Ai 10, 37), Terra promeLida ( Hb 11.9 ).
Sens limhes podem ser bem defmidos, Biblica-

mente devetn ser lembradas as expresses dassicas
que coidlguram a Palestina: ‘ldesde Dan ate Becr-
Sheba" ( purn y Qsjordania: Jz 20, 1 ; LSm 3,20); “desde
o vale de Arnon ate o monte Hermon ( para a Trans-
jordiinia: Js 12+ 1 ).

Mas stirge logo a neccs>idade de fixar nossa aum-

(jao na Mesopotamia e no Egito,

Com ofeito, a Biblia, desde o pdfneiio livm ( Ce-
ftesis ) . com a histdria de Ahrao e a cle.scii.iy de Jacd
e do sen da ao Egito. Faz iniciar a historic dos ho-
rnens experimentados no dialogo com Deus, n(\o na
Palestina, mys primdro na Mesopotamia e depois na
terra do norte do Egito .

G borizonte gcogrtilico da Bfblia 6, jv>isT o do
Crescertie Fertif assim chairaado porque O', dois gran-
der pa/scs unidos pela faixa da costa sfria t palesima
apresemam a forma de uma meia-lua e porque ao
solo nao falu fcrtilidadc especialmenie por causa da
planicic de ahtviao mediterranean do territory irrlga-
do pelo Tigre c pelo Euffutes c tambem do clima
subtropical.

3, Sticessdtfy de events e de livros (3s livros bf-
blicos sao a expressao de uma histtfria de salva^iio;
atestam e transmitem as intervendues e as palavrus
de Dcus na hisldriu. Foram escritos cm muitos sccu-
Ios de histdria: a ltteratura bib I ECU abarca pdo menos
on/e .s^culos, do scculo X a.C. ao seculo l d .C, lnscr-
tos, alias, cm uma tradi^ao vital de ftiT esses livnos
testenumham o sou curator de Tide 1idade aos aconte-

cimeni os e a secular intciprcta^ao religiosa do povo
dc Efeus, fxeqlientemente com um noldvel desnfvd
entic eVento c testemunho escrito,

O infeio da historia bi'blica p{nle ser reconhecido
no perfodo do Bion/.c M£dio. Os eidos narrativos

Para { ) AT o cenario dos

ANT(GO TESTAMENTO
/ . Os quarema e sets livros compostos antes da viti-
da de Jesus sao globalmente denominados Arttigv
Testdftiento. O tennq Te&tamento tem uma historia
complexa.

Com efeiio. o voeflbuto hebraico hriif que signi-

llca altan^a , pactb entre dois contralames, foi tradu-
zitjo cm grego pcios chamados LXX (os Scicnrn Ira-
dutores dc Alexandria do Egito iciiam vivido entre o
final do seculo III a . C. e o infeio LIO seculo 111 pelo
termo diiirheki . que signilica idtitna disposi^ao dos
propnns bens e testamonto
promisso mals unilateral --

sublinfumdo um com-

e into com o termo svn-
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das Patriarchs (Abrito. Jaco. Jose) situam-se nesse
eontexto. fnidando-se coma proto-histdria a parlirde
Abraao, os grandcs capita Ios da hiGloria de Israel do
AT podem ser asshn articulados: Abraiio e 0 pcrfedo
patriaroil : o Exodo: a eonquista do Camta: a monur-
qilia f os dois reinos; o cx.ilio e a YDIUI a pdtriu;
A.smonous e Miicabeus.

j*

1.: panjcummiente com a monarquia, que eome^a
a historic oflcial do Israel, amplamente presents fam-
bem nos documents n^bibllCOS, Traci-sc do^ gran-
des nomes de Saul, pavi e Saiomao.

exilio babJtdnice posterior feu quo os hebreus cumo
i^aram a usar o aramaieo. Os aquimenidas, por sua
Vcz, nio impusentm seus costomes* mas Sdotaram
uma Kugua oficiaj imornaeional durante todo o pc-
rfodo do impdrio persa (549-3?! u.C. ),

Assim sc explica a present de textos arumtucos
no AT: Esd 4,S-6J 8; 7, 12-26; Dn 2: 4: 7: 28.

A lingua grega tarn burn e impartsntfsslma para o
AT. tamo para atguns LEVROS escrites so cm gregtt
(Sahedoria) COmO para a versuo ein gtegO de todo o
AT realizuda polos LXX

Os textos que trazem a AT £ que $iio o ponto de
referenda para iodas as tnidu^Ges em Ifnguas moder-
ns saiS auiaEntente:6 manuscrito de Leningrade 1319a
do anq de HKtR e 1009 que content o lexto hfibraico
eharnado tmisorfrico (citado eomo TMK Note-se que
com a masor# ou tradigao iios escribus desenvolveu-
so um metodn mncnionieo e tecnico de regru^ que
serviu no decurso dos seat )os para manter vivo 0
eonhecimemo de pormenores ortogni'ieos c de pro-
Ouneia win iranscurar sequel' uma mtpdcift 00 texto:
o texto hebraico dc Qumran, exirnido cm 1947 de
nu meruses roloS e fragmentus eneontnidus nas grutas
que fieam diamu do mar Mono, datados wovavel-
[iieiiLO (Jos siiculos Ell- f ! a.t ', ; o texto gfegq da Sep-
tuaginta; ou de qualqucr forma a versao grega do AT
que fpi eertanietue completada no perfodo crist^o.
5. 0 AT e ant& de ludo uma bistoriografia un que
Dcus co pereonagem mais importaiuc, ettbendo a ele
a inieiafiva; rea!i /a um projeto de salvafao; 6 tutu-
hem. de maneira relevante. uma pedagogic que nos
ednea para o sontido da hi '. toria , para a expectu^yu
(1EI luturo.

0 prindSo da pro I Lguraqao e da eonnnuidade:
onen La-nos no pamlelismo das dttas alianas e das
[ iguras do NT pressntes no AT. Q prinetpio da jreali-

zdfad: no NT sc reafizaram os tempos, a Lei, as
Eserimras, O pEinefpio da superafao: o NT e o EUO-
mertto final da pedagogic divina, a passagem da letra
ao espintp, d fintt de unt eului incapaz de santifiear.
lJu.ra a iisra dos li ^ n >s do Ai , consults o verbete Biblia,

Para a litcralura blbliea . e um periodo de notavcl
florescencia E cmao que comecain as grandes cole-
f5es historiografieas. No seculo X a histdria national
de Israel 4 inserida na hisidria dit humanidade (Javis-

com uma reelabora^ao das tradifoes antigas sobre
as expericncias dos Patriarchs e do Exodo No seeuio
[X, provavelmente no Norte, foi eserita uma nova
obra historian semelhante a javiski : a obra elot ,sia.

Com o exilio babilonico (597 a.C,: 589 a.C. K por-
tanto nuiTflji situaf&o de dilac&ra^ao sociologies c cs-
piritual, mas Sompre em uma historia divina de aiian -

fa* Israel acentuou o sen empenho cm escrever as
prdprias memorias e os oraculos dc

A maioria dos livros4. LmguU$ 6 priginat
do AT chegou ate nos eserita em hebraieo, Do AT
nada sabemos sobre a origem da cseriiura; sequer
coahecemos a dpoca em que Israel comefoii a escre-
ver t)s primeiros testemunhos dizem respeito aos per-
sonagen5 de Gedeao (Jz 8, ( 4 k Jezabel ( ] Rs 21 ,8- 11 ),
que diamos eomo exempto. Mas nSo sahemos de
quais earacteres se serviram os esentores* sc cunei-
ftirmes ou de ouir<^. QuaiHo i\ Lingua hehraie;i usada
no AT, podem-se distinguir rres periodp$ dc desert-
volvimento.

Antes de tudo. h^uve o perfodo dos lexios bibli -

cos amigos, representado pcLa canto de Debora ( J /
5 ). por algtEmt^s expressor eneumrada ^ mis Benfiios
dc Jaco t'Gn 49), por out ros fragmgntps poet icos (of .
Gn 4,23-24; Nrn 21 ,18 ), pot piovuveis eitafoes do
TJYTO do jusio'* <Js 10.12),

O segnttdo jnotnetuo so distingue pdo hebraieo
classicu. I'aladoc cscrilo ijurante o pericxlo da monur-
qttia pclas escribus da corie, pelos sacerdotes e por
a!guns profetas. A lingua eserita pelo Proto-1sales ( I -
39) c talvez a forma tnais bela do hebraico.

0 tcrcciro perfodo dc dosenvolvimento foi o hc-
braieo poster®)t ao cxllio, tjiic j>ixle set denomtEiado
pris-dassico; c impregnado de aramaisEUOs e sofht a
influent:in docorucxio cultur:d iicLcrogenco. Ess|evO“

panicufarmcntc pe^eptficl no Itvro do Qohc-
let c no Le x to hebraico do Sinh itla.

Com a queda do Impcrio Asslrio ( 612 a.C. K tarn-
hem o aramaieo se difunde cut re os babiioriios da
Mesopotamia inferior, e justamente por ocasiSo do

BibtA Como introdu^ao rceorrendaffios A. SGGOCN, htfrodu-
zioite al! 'Al\ Brescia 199P': cenu? tedLogia, G. VON RAC,
Jtofagia-delt AT, V. t-2, Hrcseta ILJ7 I -1974: In ., hi .SVJ -
pirtizxi, Torino 1976.

L . PACOMtO

ANTtMtUTARISMO
A rt0£30 dc amimi \ itarjsmn nao c dcfinivcl senao a
partir da no^fto de militarisffiQ que, em Jtnhas gerais,

assim SU LfeTiEie: ideologic que utribui §os militares
uma funt^ao c uma posi^ao predorntnante na sociedti-
dc. Ou ainda: exalia^ao dos v;tlores e moddos de
eomportamento militar : an toridado, diseiptina, ordem
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hierdrquica, obedieirci&j fci\a, presugio nadonal^ a$ao
e votftide, rnais do que razao discursiva e pensanierg
to dcbilitante.

0 muimiUtarismo a posi^ao amitetica a tal ideo-
logic e a radical desmistificadio do;; valores unilate-
ralmente absolutizados do militarismo.

O umimiEilarismo e hoje muiui difundido, a medf
da que muitos movimentos con Lribu Tram para a afir-
ma(3o de uma cuimra hoslit a guma e aos instru-
mcntos e insmuMjues que a preparam e justillcam. O
antimilitarismo dispoe de muitos dados relatives a
funfjSo antidemocratica exereida pdos exercitos em
muitos palses do in undo, nos quais govemos despi>
licos vaienv-se dos mill tares para permanceer no po-
der t bkjquear, mesmo de forma cruenta* ctisserts&es
e oposi^oes. O anfimilitarismo coma com o t'ato de
que hojt em dui os extbeitos t radiciomils, na opimito
de seus pfdpfios responsdveis1 devcm ser substituf-
dots por contingents altarjiemc profissionatizados, ou
ifitegriooi pof formas de dcresa popular alternative;

0 itntimiiitarismo nao deye, porem. ser confimdi-
do tom o pucifismo on com a nao-violeneiu, pels
nem sempre nega a necessidade do recurso a fort;a
( armada) nas rda^oes political e entre os esiados.

A atitude da Igreja e de grande pane da reflexao
teoldgicu’tporal diante dps exCrcitos 6 dc unu app>
vaqao cautelosa. enquanto des sc mintcm no Smbito
de suas finalidades c nlo exeedem os limitcs daqutlo
que e necessarjo pura a 'legftima defcsa * da m^uo.
Mas csta se difundindo uma atEtude mats critictu1i an-
te do cxcreito que sc traduz na opgao pdo service
Civil a hermit ivo e iu perspective de uma DPN ( De-
fesa Popular NSo-violenta) que subsritui com vanta-
gem a defesa militan
Sib!.: G. ROCHAT. Lunt\miUtan\n\o o^i. 1973;G.P. PRANOS-
|ALLER, Lit professions militant in fthiia, 1985; VV . AA . .

Difi -\ci della ptftria et mVcr, in "Rjvjgta di teologin nao-
raJc“ 73 (1987)1

a antinomla da "Razao Pura'1: uma aminomia da ' Ra-
iao PratiaT, Optra no ju)zd ickoldgico t, finalmeniet
Lima outr <i do gosto e^ietico. 0 antinondsmo c um
discnrso sobte esses ftstratos aminomicos, port an to,
na extensao e re tomo cfclico das aminomias, pt.}dem’

se perceher Ids e parametros capazes de conferir ft
aminomia o papd aptnas apureme dc comradi^ao.

BibL: E . BLANC, Dictiotuutire tie pfUtasophte* Parigl E 9fK>:
U V](ii.TNron Antinvmia, in EC, I. ppi 1453-1454.

G. BOVE

ANTROPOLOGIA/ANTROPOCENTRISMO
Difereutemctite da atitropologia filosofica, que cnea-
ra o problema da pessoa a fio/Hr de baixo, a yntro-
pologia tcoldgica tem ^eu fundamento nas atlrma-
^6cs da Reve^ao que dizem rcspeito ^ origenu a
situa^ao iiurauiundaiiii, e lamhem a escauv
logica da pesaoa. A antropologia teologica e, pois, o
pensamemo do Deus a respeiio do homem, a antro-
polt>gia de DtusH a pariir do alto,da criagao a reden-
(id e, tomo tab urn dos icmas etiurats da Revda^So
na quaE Ikus revela a verdade a respeito do ser e do
desdno absofoto do homcm. A teoldgia expressou
tssa revda^So fazejido uso de categories empresta-

das antropologias fiEosot'icas preexistentes on con-
fcpmporaneas. O resuludo foi tima positiya ineultura'
(iio dos dados revelados, que nao comaminou o mV
deo originarid da reve.la^ao, mas eontribuiu para
difundt-lo. Dcvido us divtsoes edcsiuis ucotUecidas
nu histdria, o dado anttopol^jpco fundamental, peltr
qual Dcus volta soa atcnt;;io salvd'ica pura a pessoa,
apesar da sua fimtude e culpa que a lornam pecado-
re. Tot cptngreendido e txpresso do tnfirteiras cada
vez mais dtversas; do realismo modcrado da antro-
pologta catolica, pelo qunl a pessoa, embara peendo-
ra, npp totalder eorntphi , no acentO pessimism du
antropologia refomiada ate o otimismo aniropoldgt-
co da Igrcja oriental, baseado na a^ao divini/.ante do
Espmto Santo sobre o homcm. A partir da epoca
mmantica. na area protestame primetro e depois na
catbl.ica, deU-se a chuinadu reviravoba aiuropoldgt-
ca, atja imengfe eru a de valoriiar os diversos mo-
dos de yer a pessoa cmro centro dos interesse.s e da
a^ao de Deus. Esse amropocemrismo, eniretunto, se
pretende uma meiodciogia teologica geral que codi-
fica afirma^oes a tespetto da pessoa, fa /endo de tats
emmeiadOs um criterio absolute; deve ser iscasado
como sendo um extremismo rcduciotusta e rnesmo
amitcisia, um mere primado do sujeito pure idon.de
a rea^ao teooentrista de Barth ). Mas, se entendido
corrctamomc. estii cm condidoes de produzir. Unido
o teocentnsmo, uma maior comprCcnsao leoidgica

de Deus, de sen ser criador e redentor da pessoa*

alent de uma mator comprccnsao da pessoa em si. H

G . MATTAI

ANUNOMISMO
Designa uEna Cornplexidade de eotitradi^oes ou Eticoe-
rencias de um sistema legislutivo. oil entao deno( a
um pfoceder antinomko na tnierpreia^ao da 1ci, por
contrasts rmemos, mats ou ftparentes. Hpje CEU dia.
em senitdo Eiieral ou translato, e tafiibcm qualifjcddo
como antiPOmioo um comportumctito confliiuoso, im
coercnie, fundudo sob re prttjppios eni gritanie con-
txasla entre si Filosoticameme. o untinomisnio da
ra/.Ai ) Eiumana c percebido quando as ideias sc desert-
conEram principal menle a respeilo do tema cosmoJd-
gico. t . Kant ( 1724'1804) formula cssas antiiiomjas
em lescs e antiteses. sitsceU'vcis aiinbas de iguaj de-
monstra^So: hd quatro delns que. juntas, const i mem
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nesse senlido que deve scr interpreteda a rcnovada
altitude antropoNSgicfc da teoiogia cortlemporanea. que
ve a to-present de antropocentrism© e iepuemrismo
como uina Hga^uo Caractejrfsdta das verdiides. apa-

reniemeiue opostas entre SL no major de lodos os
martdamentos divinos: o do amor a Deus e ao proxi-
mo, no qua] sc atlmia o prittmdo de Deus, qus coin-
preende, pomm, tarnbom a poggua; i Jesus Crisio
inesmo que sc re\ ela como sendo iodo Deni e loda
pcNScia, o protntipo 3 denI da antropologia e lambent
da meiotfologia teologica.

0 Vancano II, embora nao expressando qcnfrtimg
opqao antropocenn-tca fundamental* procuroii incluir
tantO nm como outro aspect© (CIS 12; LG 1). O nu-
clei) da antropolqgitU esia no fato dc que a pessou.
que perdera a semelhan^a origihuria com o Criadott,
pdo tftistcrio pascal do Filho e com o seu sacnficjo
expintorio. seja re-eriuda. reconciliada com Deus c
elevada a participaqao da nature/a de Dcus. E esse
mesmo Deus que. pdo poder do Espirito, Ihe comu-
nica o estado aMEopoldiuco perfeito do prtiprio C 'riv
to na Igi'cja. Isso signified que odado autropoceutri^o
da fe erisia fay refetencia a fusiona Como Sj&ndo o
lugar da a^So SAlvffica de DeU£t c 5 U£&o do Espfriio
m Ij^rtcjEi corno send© o mode escolhido por Deus
para cslender a retien^ao a todas as pessoas. De fato.
a verdadeiru natureya da pessiia se mantl'-esta em Crist©
Hornem-Deus, e rtu desiiua£&p de tudas .is pessoas a
se tomarevn &eus membros, por ser Ele arqudtipo e
cabeQa da lgrejy. Esse desenvolvimenio da pc^na
nao se esgoiu. poisT cm nenlium humanisofio terreno
opto em ;ilguma cnliura, mas tem seu porno eulmi-
nante ni ordcnacao da pessou ii contemplate dircta
de Deus. Des.se mode tem-se a encarna^ao dos cori-

lelidos perenes da He ikcodificgjJos nas categjfrri&s his-

tdricas, tomando-se assiru mais comcxmais.
Os uon^cudos da aotropoL^gia podcrU ser resuirij-

dos nos seguirites iciOHas : a pessoa lem uma rda^So
de oiigeEo positiva em Detjs: 6 a iiiiura boa e Deus
quer que sua condi^ao dc criaiura sc desenvoK:a cm
nma abemua p^ra o snEifnio. para o propiio Deus.
Essa rda^ao c jii cristologtea, no sentido dc que a
verdadeira fontc da antnapotogia e a crisiologra. tanto
na ondem da eda^o ctmio na drt ceden^o. Sc a res-

pcin> da pcssoa podeinos pjofclainar sna fitja^fio diVi-
na, suy salvage e fnUira ressuiTei^ao para a \ ida
eterna, tudo isso so c pos.sI'vcl cm virtude do misicrio
pascal dc Crisio. A pesson c sujcito liisidi'ico resjxiEt -
sdvel por stta condicao negative decaida de pecadu,
ao passo quLj a fmaJidade de Deus ao criar a pessoa
6 a de desitn;i-ia como sujeilo e como humanid;jdc a
vida sobrenatural, loda pcssoa que vcm a este mun-
do entra r^i di'hiia do pecado. Ileando. por isso mes-
mo. ahsoImamenle ncccssitada dc ivdctn;ao c graqa.
A salvagiio operada por Crisio 6 objetisamcmc nnis-cr-

salF mas deve ser aplicada a c;ida pessoa dc mancii'a
individual com a Eiirihui^io da gra^a na Icroja, luear
dc rcuniao cscatoidgica dos remtdos e de iutu eontra
o ttiiil e as ftichd&^oes perversus da pessoa. Com Cssy

scric dc atimia^ê ^ aotropology cristi indica que
o e.stado de plenitude da pessoa na tiisiorm jii come-

^ou, cmbora nao tenha ainda atingido seu appgeu
escatoldcii'o.
tiiht.: .] L. RL 'I7 UF I s PENA. I-.! don dr Dins. AnlrvpafagtQ

t&pi&gica < jp£rfsi. Santander IU9i;G. Cucy.rVstT Amro'

pologin itfdogk'O- Litomo: punidaisQ t Holog-
na im

X STANCATI

ANTROPOLOGIA BIBLtCA
\o coinplexo niundo bihlicLi devtttl-se distmguif du:is
diferentes modulidades dc abordagem da realidude
finmana. A primeira delas situa-se numa perspectivu
csscttcialmerttc icotbgka, lestemunhando A compreen-
sao do homem amadurccida a III?, da fe. A segunda,

ao conirdrio, siiua-sc numa pcrspociiva mais cstrita-
nieriEe antropojdcico-e>iru( ur;d e define a pessoa em
.sua constitui^ao natural dc s,cr do mundo,

Levando em coma a perspcctivu antropolbgico-
cstruturaL nao c dc admirer o fato de esiar o mundo
biblico em sintL>nia com a cultura dc suitese que ca-
rftCtcriza a maioriy d©s pnvoSI priuiidvos da area
scmtiica, E embora seja po^siyel cnconirar referesv
tins d cultum dualf&tica df cjunhp grcco-romano ( so-

hrcludo em lexios tardiijs como o tivro da Siibedo-
ria}. Isso nSo consi jtui admissao expifei^a dc uma
antroi>oiogia dicotdmicy na qua! a pessoa c considc-
rada uni composto dc alma ( prindpio ^spiritual) e
corpo (principio rtiuicrinl '?. A Bi'hlia aprcscuUa suhs-

tancialroeute imm covreepljao da pcssoa coiicrcta c
tint tarn. Qucr di/cr, a pessoa c vista como send|i
uma uflidade de for^a Vital atraves da qua! esta cm
relacuo coni Deu> c coni o seu amhicute, c esse modo
uniiario c sint^lico dc cotisiderar advem do I'aio dc
qtEO as asscrefit's aturopologica.s dj/em cespeho tanto

A cada uma das panes como a pcssou toda.
As asscF^ocs mws ftigfiitlcuttvas da untropoloyia

bfblica. respeciivu^me para a lingua hchraicia sv para
a grega. sao: nefesh/psyc/1? faJma). hdsdrhurx (car'-

ne}t ruMpfuurrUi (espirito). uo.dumo ( nespira^$o),
soma (corpo),

a, Ngfesft/psych — scu signiftcadd c liio complexo
que. como lal. nao pode scr enceirrado cm imia unicu
cuicgoria verbal |e normalmeme trudn/ufo pclo icr-

mo alntay. Nefesfi /pnychS. assume, com efeitb, lirfta
nudliplicidadc dc sigtlillcados dc acordo com os di -

versos conlcxtLis cm que apaiiccc. Todavia podc-se
di/cr que. enquanto objetivappetite ue./p\. e UK!O SET
vivo, Lanto mipmal quamo ^umanq.. silbjeiLvamente e
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ANTROPOLOGIA CULTURAL I ETICA 3 -1
o tn da pcssoiU a '‘centra da consciencia1': a natureza
humana* im quaiidadc de pusMIa responsevet quo
pensa* quer ser c e sitjeito das pixjpriafv a^oes ccf. Gn
2,7; 12,10; H 10,28-39; Me 3,4. Ml 10.39; Lc 12*22-
23; R 2,19).

b. Bds&rhorx

to moral* mas aftertax a potencialidade moral que cada
pcssoa em particular traz dentro de si,

Lcndo no (ntimo do seu coraijao. penetrando alcm
dos vdus quo envoivem a sua real idado, o homem
procurou* ao longo dos s&ulos. descnvolver o dis-
course ctico. levantando sempre novas problemus ou
repropondo cam I mgwagons sempre diferentes c corn
grande riqueza de imagens a mesma insdim:t a moral.

A factual idude historic:!das mUitas rekwaJicias des-
critivas efeiuadas pelo anttopdlogo e das ouiras ve-
rrficaveis junto a cultures e religigcs diverse e ex-
presses com images itahez podtieas e litcnlnas siio
as muitas describes possfveis das mi} faces que. eomo
ethosy assiimem a linica face moral humana.

jamais aplicado a Dcus, o termo
signiftea a subsume!a corporaa da pcssoa, a natural
humana* o gencro human# (com o acrCsrimo do ad-

jetivo {xisa
'h a liagilidade ffsica e moral da pessoa

(cf, Gn 2,21; SI 16.9; Jo 10*4; Ml 24,22; Lc 24,39;
Jo 1.14; ICor 15,39; Rm 4, 1; Gl 5, 16-26), Bdsdr/
sar.K e a pessou cm sua dimensao horizontal, terrenu,

limitark, e por isso contiaposta a 13cus; scmeIhaute
ao po de qua foi tiruda com as caracterfeticos da fra*

gilidade e da dependencia.

c\ Rfiah/pneuma — indica o sopro vital, enquanto
aliment# do organism# humano. a sede das disposi-
§oes mrirrias do ammo. dos sentimentos* do eonheoi-
memo* o de&ejo (cf. Gn 45.27; Nm 5J4; Pr 16*32;
Me 8.12; Mi 5,3; Lc 8,55; Jo II33). Em especial, a
accppp indica a abentira da pcssoa para Deuv a sua
dimensfio vertical e portanto em coniraste com sprx
( cl Gl 5*16-17; Rm 8,3- 13).

J, Nesiuima e sdma — indieam respeetivamente o
ser vivo que respint, por ter recebido de Dens o so
pro da vida faL Gn 2h7; Di 20.16; Is 57, 16); e a
present externa do corpo; a dimensao sexual da
peseta e sObrctydo a pessoa cupa/ de ickicionar-se
com Dens, com os outros c cum o numdo (of* ICor
5,3; Rm 1,24: 6* 12- 13,16; 12, ! ; H 1,20).

s. RKIVITERA

ANTROROLOGIA DAS RtUGldlS
Eisla ciencia tem por tlnalidade investigar t interpre-
tar a iylerafto entre religrao e cultura, EEa se wupa
principulme^te das ires seguintes areasde problemas;

«. imera^ao enire culture c rdigiilo cm gcral. No
estiido dc sodcdadcs nas quais rdigifio c culluni sao
vividas c ooncehidus cm uma idenddade indiferencia-
da, a umropologia LLIS rcligioes coincide com a fepo
meootogi? das religiScs Por isso. o termo "auiroptv
logta idigiosa" foi as vcj;es usado para indicar a cicn-
cia que esluda as religions dos poyos primitivos;

b. impacto da homogcncicbde cuitural no pluralism
mo religioso e vice-versa;

c. influence das mydan^as cuilurais sobre as reti-
gioes ipor ex , no caso do secularism# do pos-moder-
no e oulras).
Bi&h, J.GonZ,AnThrvpologk xockite.: ethnatojiw religieuse,

PUG, Rflirts 1971

18 ft

8iMi\ C. tk GfJswAtfiO {urg. }. L antmpvfogui biblkti , Napoli
1981; > 3 . W. W#ui% Ajtirppoiogici dt'0Anfico Tt'stdfn̂ b*
UK Brescia 1975,

G. ANCONA

A. ROEST CROLL1US
ANTROPOLOGIA CULTURAL E ETICA

A antapologia cultural,, com sua irietodojogia espe-
efftea, permnemos descrcvcr o dado histdrico, os as-

peetbs cu[ntrats assumidos pdo linico fenomenb moral
da humanidade* Perceber- se-a. assim. que a pessoa
se encontra sempre oomq em urn Iongo e inexaunvd
reiomo contemplative a fpiue da lei moral £ como
cm tendenem constame para o inatingfve] ceu estre-
lado, Como so, querctido avati^ar na dire^ao dcssa
fame, pnocurbse recuai* tentundo conhccer cada vez
rnelhor sua. origem.

Mais aiiida* quanto malar a tendencia para a inela.
tanto innioj- o empenho em cotihecer molhor o ponio
dc partida ik oude provcjn. para novamente voltur-sc
para a meta.

O fen&rtenp moral sc resolve em grande pane neste
caminflO ao anres. Perceber-se-itambem que a rcllc-
xao contemplat*va de cada enliura foi guiada pek>
sendmemo dos valiKts, que nao e ainda CLmhecimen-

AKTROROMORFISMO
Terroo usado nas ciencias das rdigktes para mdicar a
atittldc e o protedimento com que sao atribnfdus
qualidades humanas ao Ser supremo ou :is ilivindu-

des. O uso desse lenno provern n£o raro dc Luna
conceptao racionuhsta dos fandmenos rdigiosos, in-
capaz de avaliar o tariter sirnbolico das expressoes
neligiosas. Do pomo de vista da filosofm da religilo*o aniropomojfisino em senddo resutto pode ser cot>
CCbido comb a inversao da analogia do scr* uma ve/
que, em lugar do Scr Supicrno* o horheift e cotnside-
rado como &!iab$auw principals.

A. ROEST CROU .ILTS

ANUNCIA^AO

Designa O umincio tlat. mtntium ) LIO an jo Gabrie! a
Maria da iutencao de Dens de insen-la no sew desig-
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nio de salva^So du humanidade mediante SCLI consen-

timento cm tornaf membro da familia hurnana o
Messtas. Filho do Aftissimo, Para alguns eslndiosos,

mLiis do que de umincio, tratar-se-ia die rcveta^ao iapo-

cal ipse) das intends divinas deflnUi^as de salvage
a Maria e & humanidade; para outros, de voedgao de
Mai ia para se iomar Jvlfe de Cristo. Os tres aspectos
nao st exdutm, mas sc integrum admimvetmeme ,

O episddio £ narrado sememe por Lucas|cf, Lc
1 ,26-38 L que She dcu Lima forma Iberariamente su-

gestiva e o cnchc LI dc signifieados tcoiogieos profun-
dos , 0 evangdista inseriu o trecho no infeio do scu
Evangelho, ondc naira o nascimcnto e a itilancia dc
Jesus, a quern a contunidade crista. depois da ressuo
rei<$of conressavu enfim dc modo daru e abedo como
sendo Senhor c Fdho dc Dctis. 0 fexio esta replete
dc alu&oes e remtssoes as cxpectativas me&sianicas
do AT. vistas como tend# side plenamente realtzadas
no Fitho que Maria c convidada a concdxr. 0 objeto
central do episodic e constituido pclo anuneio da
concept do Messias dc Dcus, senJo, ponauto, de
caratcr aistolbgieo; mas. dado que Maria, na qiiaii -
dadc dc Mac do Messias, esta ultima c indissoluvel -
incutc envolvida neste grande evento, sun niissao e
dignidadc maternas sublimes cpnstitucm sen outre
tenia fundamenta I , emboru subordinado no primeiro.

Element#! tmporkirtics do episddio
a\ O armncio da chcguda do tempo messiamco

caracierizado pcla realiza^ao da salvage dc Dews
portadora de alcgria para a humanklade: isso sc
depreende do convile dirigido pelo an jo a Maria; "de-

gra- ie" [gr, chair#}, que 6 o cco dc eonvites armLogos
dirigidos por ulguns profetas a "Filhu de Siao“ tTs-
ruel ) no sen anuncio dos tempos messiatneos cm nome
de Deus (cf. Sf 3,14; Ze 9,9; til 2*21 ,27 u outros) ,

b) A concept e o nascimento do Filho do Alhs-

siroo, do Messias. Filho dc Davi. antes, ainda tnais
radicalnnente, Filho de Deus gramas a uirta intervcn-

gaG extraordinaria do poder do Fspimo de Deus ref .
Lc 2,3{U5), Com nma dura alusao m vaticfiiio mes-

sianico do profeta Nina a Davt (d . 2Snt 7.12- 16) c a
profecin de Is 7 , 14 da “vtrgero (n/nrij7i ) que dara a
Iu7 um filho. o anjo ammeia a Maria a malemtdade
messiunica; antes, coin rcfcrcncia a deseida e a pre-

sent samificame de Deus emre .scu povo com sua
sombra sobre o tabcmaeulo (cf . Ex 40,35; Nm SJ 8.22;
10,34) e com sua nuvem no templo (d‘. 1 Rs 8, 10- 13;
2Cr 5, 13- 14; 6, J : Lv 16, 1 -2), cojmumea-lhe qtic sera
coberta pda somtira do Espfritti Diviuo c que por
isso concebera e dara a luz de maneira completanien-
te qxtraordiniria urn filho que sera o "Santo”, uu
>eja . Filho de Dens de maheira absolmamentc diver^

sa de tudo aquilo que era emendido no contexts das
expectativas messianicas do judaismo.

cj A predile^io singular de Deus piir Maria e a
fnissio particular que Ihc foi por ele confiada. A jo-
vem dc Nazare e a "chein dc gra^a” {keckarit(mtfney
da raw rhtirh, gra^a, favor)* t>u mdhor, a ' agraciada '.
’ pnvileginda”, “favorecid;f de modo unico por Dens
(cf. 2,2Sj, destinadn por de a inaugm^r a era messia-

nica. O particfpio “privilegiada’1 exprime, por a&sim
di /erT o nome novo que Deus da a Maria por meiodo
anjo: indiea 6 favor e o amor divinos sitigulanssimos
para com da; constiKiim a base de toda a reflcxao
teoldgica sobre ela alrav^s dos sdculos.

d ) O assentimemo da "serva do Senhor" com es-

pnito de obediSpcia de (6 aos designios do Senhor:
"Fu son a serva do Senhor, Acome^a’me segundo a
tua palavra!'* US). A resposta aformat iva de Maria
constitui o ponto clilirunante do dialogo cnlre da e o
enviado divine, E d *'foaf ’ da Virgem a seu EXJUS,
mediatut- o qual cla se coloca m munerosa filcira dos
servos do Senhor dc sen povo c sc decLara totalmemo
disposta ,i reaEi / yqao dos designios de Deus a respeito
de si mesma e para a humanidade inteira, colpcandd;
a liberdade humanacm sintonia com o insistente con-
vite do amor divine a !lm dc que por mcio de seme-
Ihante nlianga Dens volte a scr o Scnhr>r da vida do
homem e este faga a expeiiincja da salva^ao , reden-

i;i\o e esperan^a ofereddas por tX;us , Com isso Maria
realize na forma mais autcntica c plena a substancia
da !# na perspectiva bMca: com i*so inicia um
caminho de fe que a Ecvard a compDitilhar com
Filho as alegnas e os sofrimentos (cf, Jo !9,25-27 )

inctunlos na iealiza$5ti da obra de salva^iio do Pat.

A

A Amtncinitio e o evento que abre o NT. Nele
Deu'. diz sen definitive e mais alto Sun a humunidadc
c esfa cm Marin itiaugura sun historia dc amor com
seu Deus feito carnc nda c por ela (Jo l , !4; (Jl 4t4)*
"Dens conosco” dc modo emincntemeiitc mais alio
do que as expectalivas do profeta Isaias ( Is 7.14 L O
ecu beija defimtivamente a terra c csta sc abre ao
abra^o divino cm Maria , dando inictp ao euminho dc
uuiao tmima dc amor com Deus, que encontrard sua
rcaliza^ao na instaura^ao plena e dpfinitjva do Rcino
ttitssianico do Fitho Uy Virgem (cf . Lc 2,33). termo
do cuminho de fe que c disponihilidade para deixar
se guiar por Deus e para construir a propria histdria
sobre a conllan^a posta cm sua palavra. Tanto a pie’

dude como a tcoiogia da Lgrcja no concr dos sccuios
viram na Anuneia^ao esses pioEundos conteudos de
fe e cohicitram no centro esse evento de gra^a di vina,

de dlsponibilidaclc c dc obediencta Eiunuma> . A parttr
da Jdade Media o evento da AnunctuijUO tem sido um
dos tenias preferidos jx;ki represenOIL;ao artisiica de
root}vo eristao.

Nt> que di / respeito ii Anuncia^o como festo li-

tiicgiiM d preciso di/erque a comunidade cti ^la. desdc
o SeCUlo IV, teni celebrado o Natal de Jesu 1

' Cristo e
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corrdativameme lem comejnoni(fc a mensagem do
anjo a Maria . Da celcbragao da Testa da Ammciagiio
em lima data dettttninada, o dia 25 de mango* nao se
lem notlcia antes do s&ulo Vf|r Nao deixa de ser
jmeressame a diversidadc das designators do dia les-
livo: "Anuneiagao da Bem-aventurada Virgem Ma-
rta"

, “Anuncia^ao do Anjo '1 Bertt-aventurad a Vi rgum
Marti”. ^Anooeiatfio do Senhor \ “Anunctagao de
Crbto", '"Concepgao dc Oisio". Nos ultimo? scculos
prevuleceu a "Ammcia^ao da Beui-avenRirada Vjr-
gem Mam”, stnal de que a testa tot entendida prin-
cipalmente cm perspective mariana, Na reforma litur-
gica detenninada peio Vaticano LI jfoi dada a essa
festaj a denominated do “Anuncia0o do Senior", com
Um valor, poriatuo. predoiui rianteineme crisioldgtco,
e com razaa. pois, como ficon dito acinia. o tema
central do epftodioe da respective narrative da Aruin-
ciagao 6 a Encamagao do Filho dc Dens, e a venera-
g§0 crista de Maria radica no fufcq que a gmndcza de
siia missfo e pcssoa esti em ter sido da inserida por
pura gfaga singular e divina no misteno do Jesus Frisco
como Mae do Mcssias Filho de Eteus (cf. LG 67).
Bibt.: R . LAIWIVUIS, Strifetut? el thfe&Ggie fjc Lm i- Ii Pjrb

] 9f4; E- G. MOKJ. I i^tia /Jr Sitm a 5t'A <i ih Juft ) *: , Bolog-
na I 97CJ; P. flfrsoET. t / Atinutuiu:j{ >ni\m f ttvlo-
|u)„ [ ], Roma 1471: A . GtoktE, hludex Uit Voe\tvrr tie

Luc, Path 1979; M.Scut RM \NN. il Sfaiigtto di Lmu. Bres-
cia 1983; E; G. Mofljv Aftminewyone del Signor?, in S. ui

Fkwe-S. MBP, Niiovfj Diziowirin di tfaruHogiq, Rnma
1986. pp. 78-K6.

E o verbo que caracieriza a prodamagao da inensa-
gem nos cusos concretes individuals. Esic vai ai6m
do cardter de mero eftsinamento* pondo cm prdtioa
uma avaiiaeao euja inobservfilnctn equivale a rccusa.
0 primeiro amineto on kerygrtta e desenvotVidb na
diduxbitta on dtijksch? tensinaniunUu douirijut). Essa
trinsmtssao do anuncio e indicpS^ tamhdm como
kntech£sis { i list rugao). F neccssario ddxar clan> o
carater eclesiologito do a nuncio da salva^ao. A Igre-
la nasce dii .agao evangeli^dom de Jesus. Dep^^is dos
aeomectmemos pascalsf a aeoihida e A comunicagao
do amineio sao os acontecimenlos nos quais se cons-
titui it comurthSo celesta] (cf. Do 1 ,3). A igreja £ a
tomimidade que se forma cm tomo do Senhor, itrum-
ciado como o Cruet ftcado Ressutscirado, Fssa mesma
Igreja, dcsi inataria e deposit Ha tics andneio da sal \ra-
fao, e convidada a levar A toilos o,s homens o ulegre
itmlmcio dii saivatao. O lermo com o qual ae imlica
predmninantemenie esse andneio e o de Llcv;mgeii/a-

um (leologismo derivadi> do verbo evangeliiar
OR desdnatarios do anuneio sSo iodos os homens.

Hoju cm dia jidga-se muilo important^ destacar a
forga de libeita^ao contida no anuneio eristao, como
tiunbdm sublinhar sua liga^ao necessaria com a pro
mojito im mana. Eiila-se lam hem do de\ er de fazer
com que o anuneio do FAangelho se encame nas
cuiuiras dos diversos povos, A tarefa do tevaroimijo

cio do Evangelht) eabo a loda a Igreja lef. Ad gent&$y

,35). O anuneio uao c nunea utn faio individual mas
setnpre jim a|o eclesial poifi e sempre reali /.ado cm
xim&o corn a missSo da Igruja e fim nome dela .

fiihl.: PAULO ' I , lixort. Apotl- fcxgfltgeUi nitniiamli ( 8 de
dexemtoo de 1975); JoAo PAULO D, Redemptoris mistto
( 1 de dezembm de 1990).

G. lAMMAkRONE

ANONOO
Em seniido teenico eiiarna-se “amincio'1 u mensagem
que suscita a $6, Joito Paulo H , na crtciclica Rwhwip-

toris Mission Jem bra que "nu realidade complex^ da
missies o primeiro antineit> tern um papel centra) £

insubstitufvei l.. ; A fe nasce do anuneio. e unla
cornu mdude ectesjal extra! sua ongem e vida da ies-
posta pessoal de cada fid a lal aru'meio. dela haurin-
do sua vida” ( n . 44). O ten no estd com ido na prdpria
paluvru b evarigelht )

L' qLte, delivada do grego /'uciftLjtft?-

lion. signdka ^alegre andncjo'l 'lhoy nova"
. QUUMEO

a Igreja, da lem no aruineio do Evangelho s^fa graga
e siSLi vocaglo propria, siia identidude tnais profunda
( Paulo VI ) . No NT* ddn de euauggtiizo (anundar
unia alegrc mensaeem. evangclizan. os dots verbos
com quais se indica t ) anuflcio syo principalmente
aggello (anurieiar), com os senscomposes, c teryss#
[ prodarnkr). O ettanggelton no NT e sempre a men-
sagem salvffica anunciada oralmcnic. IJiLra Jesus, o
A nundo e o advemo do Remo de Deus lef Me !.15
O verbo kerysso, donde deriva tambem o lertno
ken̂ tm (mensagen^ pregagao), sublinha < T aspecto
auioritativo da mensageiri, a quaJ c precise obedecen

VI , SEMERAHO

AFARI^6ES

Com 0 lermo aparigao, cosluma-sc fazef referenda a
uma mauifesm^ao vtsfvd do sobreuaiural no ulterior
das catdgprias cspacio-tcmporais do sljjcdo que £ sen
deshnaidrio

F preciso distingttir Ires formas diversas de upari-
coes. A primeira delas c cs|>ecifieada pelp termo
reoftmia e se encomra freqiicmcmcntc descrila no AT,

Tanto os texlos hisidneos como os jprofedcos fazorn
relerencia a dtversus reofanias para indicai uma co-
municagao reveladora de Iahweh, A mcdiagjioda apa-
ri<;ao c muitas vezes tiiada da natuieza e deserda
com traces simholicos. emhora nao faltein narrativas
cm que a tcofania e apreseniada por meio da desert -
0o dc perscinagens com caraptcrictieas himianas. A
nuvem, o fogt). a moutanha. o deserto. . . sao tidos
como categoric capazes de exprimir a esperienda
incxprimivel que d I'ruto dc elcigao e dc graca por
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Deu&. A historic da lgreja apresema tncessamemenie
apari^Oes diverts,

'em mumemos diId rentes e em
lugiires os mais varhdos; a lereja reconheeeu a vaii-
dade apenas de algumas detus, ao passo que cm re-
la^ jio a outras, aiiiori /oti apenas o culto popular.

E uma vez que as apari^s es&iio sempne ligadas
a revolaqoes, a pamr do V Condiio de Lalrao foram
tornados providencias para limftar a puhiica^ao de
lais pno/eeias. tamo para saKagtiardar a ofttxloxia da
fd como para nao eriar confusSo Su desoriema^aft
enlra os fi&s. Dcsse niesmo Lema tratou o papa Ben-
to XIV {De Servorum Dei beatification?), estabdt-
cendo prindpios que continuant sendo validos ate
hoje, Em vinude dcssa ljga£5fr com a revda^iiQ, re-
quer-se sempre uma criteriologia capaz de deiermi-
nar tan to o grau de veraeidade da apariqao* unido a
garanda dccquilibrio do viderite, como a rda^ao entre
a eventual mensagem comunicada na apart^au e sua
coer£ncia com o deposito da fd.
Bible. K . RAHNCK , Vî ioni e prv0zi£* Milam? ]955: G.

O COU.IMSH Gesu risdria, Brescia 1439,

parte dc Deus. TamMm o NT iruz relatos dc teofa-
nias nos momemos mais sigtiifkativo$ da vida dc
Jesus como por example, o batismo e a Iransfigura-
qao. E uma ve/ que, dc qualqiicr forma, nao sc pode
ver Dens c cotttinuar com vida I Ex 33,20), o AT,
cmhora narrando us teofamas, faz referencia direia a
das como xendo urn fendmeno verbal c nao visual ,

Em resumo, e passive! ouvir a vo/. de Deus c perce-
ber sua presenta. mas nao ver seu rosto. Essa n$S-
visibilidade de Deux e rompida com o NT, que expri-
me o tempo da presen^a corporal da divindade cm
Jesus (Cl 2,9), Agora Deos c visjo t ouvido, pois se
exprime por meio do Filho,

O segundo teirBO e cristqftmicti que especifica a
apart£ao de CriStti depots da sua rcssurrei^ao. As
apari^ocs do ressusdiado sao narradas por todas as
lontes ncotestanwrttarias: mas urn valor todo espe-
cial assume a que sc encontra cm I Cor 15,5, pois
reprtKlu / a pnmeira profissao de f6 crista posta por
escrito desde os infdos da comunklade, por VOILU
dos anus 35-40, Paulo. urdizanJo uma tenninoiogia
tecnica cm uso emre os rabinos, afirma que ele pro-
prid recebeu aquilo que agora transmite; alero do
evemo da morte c da nessurreiqao. cm dois versfeu-
los cle afirma pdo menos qualm vczes que Jesus
"apareccu" fcjq>Gq ) no senttdo dc que sc deixou ver
por Pedmt pelos apdstolos, por Tiago, por mais dc
500 irmaos e, finalmente, pelo prdpno Paulo.0 verba
usado por Paulo nao requer ncce*.sariamente uma per-
cept^ao visual do ressuseilado, setido que esla podc
apenas satisfazer a curiosidade; indica, antes, que sc
esta dtante de um evento de revela^do. Com efeito,
as cristofanfas. como sao narradas pelos evangelhos,
possuent sempre algumas caractenstjcai peculiares
que podem ser assim resumidas: antes de jmais mtda.
o Jesus que sc deixa ver 6 o "re&suscitadoT portamo
com utn corpo no qual 0 prinefpier espia itual agora
pnedomina sobre o material ( ICor 15,42-4^). A insisr
teneia dos evangelistas cm n^ostrar que o objeto da
iipan^ao ndb e farUftstna — e que portanio eles
nao estiio sendo vftimas de urna alucinagao — mas
6 Jesus , aquele incMiiu que tinha morrido e rcssusch
tado. leva-os a desepever o ressdscitadp e sua apart-
^ao cm tennos materials, Al6rn dissnT a crisiofania
esty sfernpne ligada a uma missao confiada a algû m;
por dltiraOv e pit?metula a presenta constantc e a
assistencia do Espirito.

Uma (erceira caiegoria e a que eompreende a a pa-
rity de Nossa Senbora ou dos samos. Teologiea-
mentc falando, e neccssario fa/£r a esse propdaito
uma observa^ao importante: em rela^iio k Virgem,

cremos em sua assun^Sq corporalT p quo nap o o caso
dos santos : surgem, pois, pmblemas rclativos j mo-
dal idade das apari^oes , De per nao 6 possive!
negar tuis apari^oes sent negar a pj(6pria liberdude de

R HSICHELLA

APOCAUPSE
E a transcri^ao Ira liana do substskmivo grego apokti -
lypm\ apancce no inicio do ultimo IJVTP do N3 e tor-
nou-se seu tftulo iradieionai jumasnenre com a indica-
$1$ do autor (Apocoliphe de Jodo}\ bcorre outran 17
ve/es nos escritos do NT como substantive comum
com o sigaificado gcrul de r̂evela^ao”; no uso mo-

demo tomou-sc um termo tdonieo, junianieiite com o
adjeiivodde dcrivado, +lapocaJfpticOT', para indicar um
gcneco litci ario especial , uma mentalidade neligiosa e
uin vasto eon junto de lexios eanonicos e aprkrifos.

( ) voe£ibuto grego apokdlypsis 6 o substatitivo de-
rivado do verbo apokalypw, Composlo pela preposi -

cao iapd (que exprime a ideia de remo^ao e afasta-

memo) c pda rai / verbal kalypto (cobiir, escondcr ):
eiimologk’iimeRic, poist stgnifica lra agio de tirar aqui-
toque cobre ou escorufe L

. isto eh “descobrir, f\
A tradu^ao eoireme Tevda^ao” exprime bem o ato
dc quern tira o veu para mostrar aquilo que eslava
esamdido, Na lingua grega classica o termo upttkd-
iypsis nit? aparece: o verbo corre^pondcnie usado,

mas sempne com valor exekisivamcntc bumandl Os
primeiros lesteimuahos Jo uso dt> sdbsiantivo surgem
no seculo 1 a.C.; mas de qualquer forma s5o FBIOS e
limilados a textos litcriiios menores dc carater esc*
l^rico, alqufmico e astroldgico.

Na Sepiuaginta, tendo cm vista 6 uso fingiiisticn
grego, o vocibulo apokdfypsis e rarissnrto: so apa-

recc cm ISm 20,30 para tradu/ ir o hebraieo ihu-
dez” e tres vczes no Sirdcida 1 1 1 ,2 7 ; 22,22; 4 2, J )
com significaJd anttopoldgi^Pc Nfio cxiste, pois. no

Msterial com direiloa autorals



APOCAUPSE 18

AT, urn substantive hebraico coitespondeiite. Ja no
NT a palavra qppkdlypsis, tradu /. ida habitualmemo
por "revelqSfeT, reaparece cm eShfextOs diferentes
t com mati /es dc significado que podemos reurur
cm lr£s ambitos,

Um primeiro grupo dc gita^ocs reflcte um am-
bient? liturgico e eucplogics: upwAri/vpri.v indica d
manifcsiu^ito de uma y^rdade,|comunica^p de uma
mensflgem iluminadoru (Lc 2,32) que permit? eonhe-
cer (Ef 1.17 ) o projeto etcmo dc Deus (Rm 16,25):
trata-sc substantialmente do prdprio Je*ufi e de sen
evangelho; 30 discipline as rcuniocs tiittrgkas dc
Coiin to. Paulo fall dc "apocalipse"d#m<> de um mek>
edilieante, paralcJo a conhecitnciito. profecja e ensi-
namento ( I Cor|4j&26)- Nas qartas de Paulo, porem ,

o mesmo tenno reioma com uma aecprao direrente,
indicarido uma experiencia cxtniorrfinaria c mistica:
e assim que o Apdstolo define a propria cxpericnciu
no camirtho de Damasco (G! hi2; Eli 33); assiiti
tarnhem; na apologia de si mesmo, aJude a especials
manifestaqoes que 3 he forum Coflcedidus ( 2Cor
12, L7). e e ainda assim que denomina a imuiifao que
I eve de subir a Jerusalem <01 2,2), I'm tcrcciro rig-
rtifkadG de apoiiMygmx e o que ira impor-sc com o
tempo, como senlido prbprin e exclusive; com o valor
de manifesta^ao escatologica, smonimo de parusia
on dc realizable final do piano did no. NaqueJe dta ,

come diz O Apostoio. manif 'estar-se-a 6 just||jiifzo tie
Dens tRm 2,5)* esse dia e esperadp pela comimkliide
cristii (ICor 1.7} e por toda a criagap (.Rm B.19);
sera, com efeito, a gloriosa e definitive maEui'esta^ao
do Senhor Jesus, evemo dc louvor e dc alegna imen-
sa (2Ts L7; IPd L7J3: 4J3).

Colocado no irtfctO do ultimo livro do NT, o vo-
cabulo ftpokdlypm tomou-sc o tftulp dcssc mesmo
livro e, congervando sua forma grega, foi usado du-
rante seculos como terroo [ecnico para dcsignar o
livro inteivo e scu contcudu. Alem dls$o* niio com-
preendendo o valor simbolieo das imagens e mter-
pretando ao pe da Jctra as descriqoes cut usErbficus, os
lei tores, tan to os medievais como os modernos, aca-
baram transfermando "apoealipse" cm sinrinimo de
"cataciismo", “enortiie desaslreh “ftm do mujtdo11;
de fate, na jjnguagern jomalfstica e dnenuilografica
corrente a palavra uptKalipse consenrou esse signift -
cado, disir>rcfdo e errdneo, O livro do Apocalipsti
( RsirUnion Qffenbarung ), pretende, ao contrario, ser
a revclaqao de Jesus Cristo: o grande anuncio da sal-
va^iio operada por Cristo, da interveneso detlriitiva
de Deus na histdria humana, da presenqa ptxferosa e
atuante do Senhor Rcssuscitado nas pnteicas histo-
rjeas are a realizaqao final. E^rcitamente ligado a
liturgia da Igrcja c a nova Eeiiura crista do AT. com-
posto|x>r yblta do scculo I d.C c atribufdo tradicio-
nalmente ao apdstolo e cvangelista Joao, o Apoca-

I ipse e um livro de consolo e esperanga, Ltmn grande
proftssao dc fe no donsfnio cdsmico do Cristo Se-
llhor, vendedor do pccEido e da morte; ao conirailo de
uma higubre previsao de calamidades e desgraqas.

Dcsde a antiguidmie, p livid do Apocalipse foi
muito estiEdado e tambern interpretadt> de mandras
as mais diversas; mas sempre considerado distinto
dos dcinais. como livro canonico t profetico, indc-
peitdentemenie dos desenvoiyUTientos hisroricos edas
formas expressive t cnfmrins da epot:a . Ern fins do
seculo XVJJI o estilde hisi^rico dos textos bililicos
e a eompara^do com textos amilogos cxtrabiblicos
assiiudou, tambem para o Apocalipse, o infdd de
uma nova fase dc pesquisa , A obra de Joao. seu
titulq, SUEI forma literaria c seu coaieudtf foram con-
siderados pn>ibtipo de Um vasto genera Jkerario de-
signado "appcsiKptictf',

A primeira tentative de espansiio do horizotuc hife
idrico e Jiter#rio vemonta a um discfpulo dc SchJeicr-
macher, Friedrich Liicke, que CEII I S32 publicou uma
obra com o strgestivo iiui!i>: Tentativei de uma intradi**
{ do exiiusih'u a Revelti^ao de joiio e a todn a / item
(urn opoealiprUxi. Mas a primeira grande irionografU
d respeito da histtfria da apocalfptica judaica foi pu-
blicada cm 1857 por obi-a de Adolf HUgenfeld; desde
entaoo estudo pros.segui u com muilas e valiosas con-
ii ibui^oes, gramas tambem & dcsoobej-ta e a publica-
(,'fio dc novos c imporlantes textos aptrcalfpiicos.

No entanto, a pesquisa nesle campo corre o l isco
dc cair cm um cireulo vicioso, pois as caracterisltcas
esseneiais da apocalfptica deveriam ser deduzidas de
obtas certamenie apocaJiptic^,e para recDohccef lais
obras, o estudioso devc possuir j|uma no^ao de ap< >-
calfptica. Assim* o ponto de panida foi o Apocaliftjse
de Joao e bpje, depois de seeuIos de pesquisa, ehi,
que den o nome ao gencm, parece ser a menos apo-
caEfptiea dc todas.

Toda a pesquisa ncsse ^ctor parte dc hipdreses niio
plenamente demonsmivcis:c, pois, natural que as opi -
nioes dos estudiosos nao sc jam Concordes, Muitas
quest5es csliio ainda nbertas, sendo obicto de CEilom-
sas discussoes; uma dessas e justamente a propria
defim^lo do tcmio apocalipse. Seguindo a proposta
de Klaus Koeh (1970) jfede-se aceiiar uma distin^ao
enlns "apocalipsc" cotno genero litefSrio0 7apicalip-
tica ’ como movimento religioso-culturai ,

Para pixlet definir um escrilo como "Apocpipsc11^Irirarn enumeradas ulgumas curacicristicas fomkat$ m-
dispcnsivcis: o aulor se apresenta como sendo um
ilustre personagem do passado, portador de uma re-
velaqao divina que Ihe teria sido trynsmitida median-
te VJ&Tes ricus cm sfmbolos e intagens estranhas; o
vidente e penurbado por sua cxperiencm. mas nao
pretende ateiTOri/ar sens ICLTORES; ao contrarib^ quer
consolar. encorn jar e edificai" alem drsso, uma obra

Material con LU totalsniK
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apocalrptica se apnesenta cm fortna composts com
mbitos subgeneros possfveis.

0 mavimcEito apocjlfptico, cpntrariamenie. curac-
teri/ii-se por algumas idtiias bem prcctsas: hcrdeim
da tradigao prohmea e sapiential, c expressilo de uma
visao religion complexa , compartiihada por grupos
qtie ytvem a nwgein da soeiedade com utna fortfssima
EtNpirEiguo n uma vklu ideal. Os upQCttliptigos, pt inau -
to, partem da donstaiugaQ de que o mundo e o tempo
presente pstuu irremediaydmerte corrompklov espcr
ra-se. pois, uma intervengao decidea e definitive Jc
Dcus que inverta tal situacao. Essa: intervengao e des-
ert fa com imagens eatastioficus, pots esse evento re*

presenta a complete reviravolia da histort a: vcncida a
tuta contra o mal e elimination os maleados, os fjeis
podeiuo tiiralmeme gozai a pai paradisiaca cm um
mundo renovEido,

0 moi|njento apocalfptico jtjdatea nasddo logo
apds o exflib, desenvoLveu^consideruvelmeme so a
partir do seculo 11 a.C. mas produzki uma grande
quanddade dc textos epic podemos ehamartie Apot'a-
lipse,r. tendo sido Etlguns inseridos no canon bfbjico
( Is 24-27; 34-35; Ei 38-39: GI; Zc 9-t 4; DnK e
outros apderifos C / Ertoci JubUeus; Tesumwtuo do&
XU Pattiareas; 4 Exdrax; 2 Baruc; e otttros ): Jpdo?
e>ses textos pQSSuem elementos de semelhanga. cm -
bora sejam tnuito dif 'erentes entre si, const it uindo cada
qua! inn caso ii pane,

TambSm a cornuunlade crista do secuEo I assimi-
lou cssa mentalidade. ijue os modcmos chatnaram dc
appeal{plica, tendo deixado textos Jitemrios desse ge-
nem. O fundamental c sen: duvida alguma o Apoca-
iipse. de Jodo, ponto de panida para a pesquka, mas
na realtdade ponto de cbegada dc Um desonvolvi-
mento lilerdrio e leoldgieo. Joao, com efeito, miliza
um pammonio lingiitstioo e simbdltco herdado da
tradigao judaica c faz sohretudo uma Etova Leitura de
loxtos bibJieos vetorotestamenlarios; mas etc se serv-e
dc iiido isso para eomunicar um comeudo radical-
mente novo: a inlervengao decisive e del i nitiva de
Deus na liisiurui deu-sc com Jesus de Nazare, mono
e nessuscitado, Senht>r da liistoria, v iso cm sua Igreju
quo esta a caminho da realszagao final.
Hjhi: D. S, Rr ssn.r, The Method and Mes&ge of Jewish

Apocalyptic, 1464: P. PftlGL>tr, O Apacatipsc- Loyola,
:2( K12 L P. S icclli, Ldftoatimial giutftsic'a e !t ) sun xioria,
1990 .

na apoc$fptica c subfoctido a uma interpretagao glo-
bal. Aapocultptica talvez tenha nascido come herdei-
ra cronoidgica do protot ismo biblico. para fomccer
uma visao escatoldgica da historia teitestit Assim
sikr lidos alguns textos prolctieos (|a apocaiipticos^
do AT:\i/.38-39: 40-48; Is 24-27; 34-35; Zc 1-14;
c tambem p livro dc Daniel. Nclc o pipfeta/s£bio, de
posse de uma ciencia allernativaT Iranseefiderite, in-
terpreta as Visto diumas e oniricas e as ertigpias do
passado, do prescute c do t'umro. losses caracteres
levaram algtins a ver na apoeulfptica mnu derivayiio
da literalLira sapiential, embora conservando fortes
coLiotatocs profcticas. Mais mimerosos sao. porem.
os texted da ^pocalLptica judaica extra-bfblica. Nao
obstante as incgavcis inf I ticnc\as das liicraiuras me-
SupotiUnitus e da diasp< u'a jLidaica no surgimento da
apocalipfica, ela se tornou aulonoma quanto a quat-
quer icniagld dc sincrctismo, desenvoh endorse no
pos-cxilio lardio. na 6poca dos Macabeus ( 170-64
a.CLt , durante a tentativa politico dc fazer degencrar
a Itligiosidade licbraica { sob o reinado tiranico do
p|ig5o Antioco IV Epflanes). A apocaifptica e uma
reagao polemica que interpreta a situagao histonea
dcMiltudu da presenga pi'ofciica. utiiizando mddulos
consolididos a partir Jo AT e evocando a sonho mes-
siinictJ dc um novo rcino de Israel . O vidente toma-
se o sujeito de uma mierpretagSa Ju historic cm sen-
tido Sltemativo e leoldgico. confrontando-a com o
modclo divino, Tudo e recscrito cm senrido meta-
htstdtieo c cm oposigao radical a Iciuini paga dc
revelag&o ( P, Cuelot ). C)s escritos mais rclevantes da
apocafiptica jiidaica sao: o livro de En|jc, dos Jubi-
leus, os Gniettlos Sibilinos, o Testnmento dos XI!
Patriarchs, os Salmon de Salomao, a Assungao dc
Moiscs, diversos escritos dc Qumran. a Aseensao tie
Isaias, o IV Livro de Esdras, O Apivealipse dc FJaruc
e muitos outros. Cajacttrfsuco da apocairpticS e um
g|ands; pcssimismo, taqto histdrico como amropolo-
cicc>. 1-Clido Ei histona present^ EL apocalipdca eaf ^tua vomade dc Deus. o que pemute reaiizar o salto
evolutive: projetar aquela mesma histdria negativa
ruima perspectivu cscatologica. Caracteristico da apd-
cahpdca e tambem o uso dc genems literarios cstu-
pendos, LjLEe o> Ecilores untigos estavum muk CEU COEI -

digocs de dccifrar do que os nuxiemiis: uni rico sim-
bolismo ( que vai haurir sous temas na mitolpgia dc
toda a culuira scnu'tica ), vkoes. sonhos, metaforas
fantisdeas, enigmas e cifras simbtjlicas que compre-
endem objelos; Einimais, plantas, real ]dados asirais c
ouii'os elementos. formulas caMlfstica$+ Um forte
dualismo entre ceu e teira. EI luta escatoldgica eutru
numdo divino c forgus do mal, anjos
( tfLancomunados com os hometis pecadorcs c pagaos )

e assiip por diante. Ivssa luta. que altema viionas
com derrotas panciais cptre as forgas cm confronto,

dl'reito

C. DoGLIO

APOCAUPTICA
A ti tera turn apoealfptica cum conjutito de escritos dc.

revelagiio (cm grego; npokdl ^ psi.^ i a respcito de rea-

lidatfcs transeendentes ou. de qnalquei forma, fora
do a leanee humane. Tudo quanto diz respite EI DCUS ,

a ongem c ao fim do COMno, da JlistOtia £ da pessoa

demonins

n 3t&ri 3l autorais
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cuEmiruini com UTO interveT^ao ma^i^a de Dens t
com 0 iriunfo final das fonjas fieis e a perdsgao dos
mimigos: um juf /.o escatoldgieo sancionari a conde-

nn^ao dos fmpios no fogo etemd, a ressurrci^ao dos
juntos c a fenova^Sp cosmica. O M&ssias c o *ujeiiu
cdesic que vira real tzaresxa obra polemical uma ver-

dadeira baudha cbsmica, inaugurando um j)erene se-
rthorio diving sobre o universo. Uma perspective se-

me Ihame jestS partial mente presente lambent no NT,

Comum a quase Eoda a apocabplka c o coslume,

chamado de ps^udommiiL de atribuir a patemidade
do escriro a um [lustre autor do passado (Enoĉ
Moists. lilias, Isaias, Baruc, Esdras e outros ). reco*

nhcddo uhanimemente como uma autondade profe-

tica OH sapiential , O mesmo acontecertf com o NT.

cujos apocrifos seifo arnbuidos a diversos apostalos.

Atualmenk o conhecimento da apocaHptfca nao e
mais tTanscurado como omrora pela cienqla bfhiiea.
sendo considerado como um importanre auxilio para
o estudo do NT.

Bib!. : D. $yMr Russt-i , I .
'iipoctiHiiirtf giudaica ( 200

iOOdC ), Brescia ]991; P, S*ocm {org. j. Apetcrifi delt’An-
tii -o Testamento, 2 voK . Torino LL>S Ej 19139; M . ES&ETTA
( org.jj Gti apocrifi dai AiT, 3 v , 4. t . . Qasate Monferrato
1975.

tanimopw de 553 { V Condii© Eciimenipo); rendosido
netoraada, no decurso do tempo, quer por algumias
seifas* quer por aiguns tedlogos.

Bibit A. Qephciv DTTOKOT6OTCLOI^, in GLNT, L pp. JOKM052.
(i. M SALVAT*

AP6CRIFOS

Fdrara dcfmtdos pda Igrcja aptiga como apocrifos.
lStO “ocubosT alguns escritos que por suas carac-
terlstica.s e por sua propria composi^ao Ocasionavam
uma leitura distorcida da pessou de Jesus.

Muitoi s£o os textos apocrifos e de diversas natu-

re/as. Torna-se difici! m|a dassifiea^ao deles, pois
de alguns so resUm ft^gmentos; de ouLroS. embnra
uiais extcnsost frequententenle sc tern prova de falsi-
ficagao. Texto* apdcrifos situ assim consijerados um-

to para 0 AT corno paru o NT; aqut srio levatJos cm
coma especialmente aqueles reladvos ao NT.

Os cv^ngdhos apdcnfos foram desde o mfcto
desautpri^ados peta Igreja e nao foram ntinea uTiliza-
dos nits eon E roversias. e menos ainda na liturgia. Emre
os apderifos mais tamosos, mereccm scr kmbrados
os seguinics fescntos que, provavdmenie. foram com-
postos enire o ano 65 £ o fun do seculo 11: o Evatt -

ELIDHO de Pedro, 0 EvurigeUio de Tomt\o Proto-eVcn-
geiho de Tiago e os quatro evangelhos judeu-cristaos
conheeidos com o nome dc Evangetho dos Hebreu^Evangefhv dos Nazeumos, Evangelho dos Ebkmtas
e Evangelho dos Doze Apdstobs.

Os evangelbos apocrifos nao chcgaram ate n6s;
eoiilieeem-se apenus a ]guns trechos e fragmenlo.s de-

vidos Ciipeciulmetttc as ^it^bes recuperad&s ent tew
tos Jos Padres da Igrcja. Enire os Irechtis mais co-

nhecidos, pode-se mencionan por exempt o do Evpii'
gtdho de Tome. Nele Jcatis: 6 descrito como uina crian-

que se diverte Eiioldando pas&arinhos com t>;irro.
Como e di|dc sibado. nao sendo permiddk) d&truf-
tos, ordci^a-lhcs que voem e eles o fazem, Lomandu
VrAt entao a que so id no Evangelho de Pedro:
descreve-se a ressurtei^So como a satda do sepulao
de "tires bomens fahnlosos que era m seguidos pela
cru/"; ou ainda. a rlecisao dc Maria de desposar 6
velho Jose , narrada pelq Proto-evii/ fgelko de Tiago,
por ler verificado quo sgbre o cajado de Jose pousa
uma pomba ou floresce uma tlor, O cardter fabuloso,
freqiieotemente presenle nesses lexLos, umdo a des-

cri^io do minaeulosO e do prtxligioso. dexloca os
apocritbs para fora do horizonre hisibrico que edns-
titui lima das caractetfsticas principals dos evange-
Ihos candnicos. E precisn mendonar igualmente o
taro de que , devido a essas mesmas caracrcristicas,

os apdcrifo$ jajnais foram aptieados it evaiigcii /a^ao.

Os ev^lgelhos Apdcrifos revdam sobreiudo a voma-
de de preeneher um vazio na vida de Jesus, mas nao

Material com direitos autc

A . .STANCAT I

APOCATASTASE
Dti grego aiTotcdStoTFipi (rCstitUir. reintegrar, repor
no tistudo primitivo); o termo est ^ presente cm At T-- K
em urn discurso de Perir<\ no qua I se alinna que no
final dos Tempos st^ ra reslauradu para ttufas us coisus
a ofdem que Deus estabdeoeta e que o pecado penur-

bt >ts . Rssa afirma^&j lorna a fazer eco a um conceito
familiar a cututra hebraica: a iiova criri-^Ho t^sslaiflca.

Um aeefio ao restate cscaloldgk’o da otdctti mi -

ctai parccc estar presente tambem cip oulros lugares
do NT. embora nito ^eja designado com o noihe deapocatastase (cf* ME 19.21 ; Rm S.9-22; ICor 15*25-

28,54-57 ; 2 Pd 3,13; Ap 2 1 , 1 k Trata-se da regenera-

^ao ou “nova cria^iio 1 promebda por Deux, que ca-

racterizara a conclusao da histdria .
A1dm dessa cometa imciprda^ao da apocatlstase.

a hisidna da feotogia regiStra tambem uma outra , in-

eompatfvel corn a te cristS: 6 a chumada origenista. O
grande tedlOgO alcxanjrino Ongenes, inilueneiado pela
perspectiva neoplalonieu, exprime a esperan^a de que
no final dos tempo* desapare^am tunto o pecado oomo
os sens efeitos, enta" os quais a condenasao das ]>cs-
soas e dos an jos. Contra um inferno eierno. OrEgenes
julga possrvel pensar em LIIIKL dorado Jimitada da
punkao do pecado; q inferno durara apenas o tempo
suficiente para a purifica^ao. A apocatastase , cmendi -

da a maneira de Orfgenes, foi condenada pdo SIEKXIO
CONSTINTMOPOLIEUNO de 543 e pelo J 1 Conciho de Cons-
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podem ir atem disso com qualquer pretence dc nar-
ratives dignas de fe ou de texlos sacros.

que se viu Deus “face a face" (On 32*24-31; Ex 33* 1 f ;
DE 34,10) querem apenas expnmir uni enctirttro pes-
soal com um Deus pessoal. envoUo no misterio,

Ainda que haja muttes referencius a incognoscibi-
lidade de Dens nos Padres antMores ao s^culo IVT os
que se expressaram mats claramertfe foram os Padres
C;ipad<3cit>s. Quern deu ocastao a isso IY>i Eunomio
(entre 365 e 385) que professa um otimismo gnosio-
E4gico que o ievava a di/er: “Conheeemos a Deus <JW
mesmo modo que somos por Ele conhecidos’1 eT di-
rigindo-se a seus adversaries, citava u texto de Joao:
“Vos adorais i> que nao conheceis; hds adoramos o
que conhecemos*' 14,22), Etmftmio era urn ifpico re-
preseniante tfaquete corrente de pensamento que,

apotando-se na filosofia aristqtdlicrL ideniificava Deus
simplesmeme com o ser. Portanto, conhecer a Deus
era o mesmo que conhecer o sen Aexperieneia relb
giosa, se "raeioimliztiva", a "mciuc", conhecendo o
scr* so com tsso j£ Unha a experieneia de Deus.

On Padres querem jjjstamente opor-se a esse des-
vio da experienciu religiosa revdada, O Deus dos
llk )solV)s, Eilean ^iido por mdo da rj/ao, niio podia ser
o da nevete^iio. Q Deus revelado era ccmplitumente
outrO ) absolutamente grand to COltlOCxperiejida, pois
sua natuneza era a de ser trinitario, quer dizer, abso-

Iutamente comumonal,
0 primeiro passo que dao os Padres e, pots, o de

i ns istir fortemetile na im' fahilidtide de Deus: di/em o
que Deus mo £, para y presenter em seguiria o que efe
e, e ctitiio se podc alcan^lo. Partindo da mefabit bla-
de dc Deus. eics embasam toda a vida crista oomo
inicio, dese two!vimemo e consumacao eseatologica.

O apofatismo encontra sen apogcu tin Diomsio. o
Pseudo*Areopngjla, o inislerio.so amor do Corpus dip-
fiysiciOufti (provavelmente undo do seen to VI), aquele
que mfluencibu mais do que lodos a mJstica bizan-
tina. Ele distingue dois sisicmas leoldgicus possf-
veis: urn precede por afirmaipies ( teologia catafatica
on positive), o outro por nega^oes (leologia apofatica
on negaiivaj, O pnmeiro levu-nos de fato a cerio
conhedmeirtb de Deus, mas iraia-se de um meio

muito imperfeito* A via apofatica* embora nos eon-
day El u ignorfitjCta perfeita. entretunU? u uniea que
esiii em conformidade com a nature#* iflCOgnoscivel
de Deus, Com efeito, todos os conhecimentojs tem
como objelo aquilo que e, ao passo que Deus esta
aiem de tudo aquilo que existe, Para se aproximar
dde seria preciso negur ludo aquilo que Ihe e infe-
rior. quer dizer, tudo aquilo que e {Namesdivirtas, 4,
PG 3* 641).

Hoje os tcdlt>gos oriemais procuram descnvolver
toda a positividade icoldgica do apofadsmo, alnman-
do, dc um lado, que o apofatismo crisruo c diterente
do platfltiico, Para, o platonismo. A impossibilidadc de
eonbecer a Deus dei ĉndia do fato de estar o liomem

R . FISLCHELLA

APOFATISMO
Apofatismo derive do verbo atrapaotco = atro^pqgu
que signifies negar. Ordinaiiamenie referc-se k teo-
logia; entende-se por “leologiu apofulieLi'' o sistema
teologico que pixx'cde por nega^oes, recusando-se
progressivaraedte a referir a Deus os aiributos torna-
dos do mundd sensfs'el c inleligivd, para aproximar*

se de Deus
das e de todo conhecimeiuo relativo a das
cendendo todo c qualquer eonhecimcnto e conceito.
Ao eonlrbrio, t&ofdgkl cuuifiirioa, propria da Eradi-
fao ocidenial. e o proeedimento teologicO mddiante
o qua! sc referent a Deus os concekos relatives aos
nomes coni OS quais tie 6 indieado: Eats concertos,

extrafdos dos seres demados dc Deus, podem ser
aptieados a Deus como causa primeiia dc todas as
cotsas, niio podendo porem exprinur adequadimsente
sua nature/a. E preoiso deixarclaro que tam-
bem uo Ociderne £ncontr&mo& uma notavel tradibSo
apofiitka, bascando iembrar mesire Eckhan on os
mfsticos espunhors do seculo XVI* on simplesmente
a tradi^o mfstica franciscana, Aqui, enirelamo, que-
remos referirmos ^obretudo ao apofatismo oriental
pOtquc de cneontru sua qualifsca^iio justemerite nes-
sa tradi^ao.

Os tedlogos bizaminos base iam sua doutnna da
visab de Dens em alguns textos bfblieos que se tor-
trnram cMssicos ncsse gencro de litcratura. A prnnei-
ra passagem c u do Exodo (33,20-23), na quat Deus
diz a Moiseis; “Nao pode^ ver a minha face* porqpe
o bumano nao c eapaz de me ver e cominuar em
vida”' Deus faz passar sua gloria enquamo, com sua
destra eobre Moists que esta eni um buraco na rOf
cha; quando Deus levanta sua dcstra, Moiscs o vc dc
costas, sent ter ptidido enearar sua face.

Os icxtos do NT sao ainda mats expifeitos cm
sentido negativo, Eis o que diz, por exemplo* Paulo
a respeito de Deus; "0 dnico que possui a imortyii-
dadc, quo habita uma 3 uz inacessivel . que nenhum
homcm viu ncm pode vcrTT ( ITm 6*16)* E Joao; “A
Deus, ningu^i ]i jamais coiitempftttT ( ilo 4*12). A
mesma expressao encomra-se no Evangelho com o
acrescimo; “[>eus Pi I ho uuico, que esta no scio do
Pat, no-lo revelou" (Jo 1 ,18). O NT exprime esta
transcendenCte absolute de Deus mediante atribttlos
fomiados por meio do alfy (- a ) privativo como
aopQTOs; ( invisivel ) (Rm 1 ,20), appqro^ (iudizi-
vel) (2Cor 12*4), avt^EpsdunTO^ (insondivel . im-
perscmtevel ) (Rin 11*33)^ aTFpoonrojr (iitacessfvel)
( ITm 6,16). As expresses biblica.s n&£ quuis se diz

que esia alem de todas as ooisas cria-
trans-
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aprisiotindo no crirpo, “decafdo”, porquc sua alma
espiritual. prisioneira na materia do corpo. 11cava
impedida de conbeccr a Dens por scr jele ^spiritual.
P;u-Ei v ciisiiiiTiismot ao conirario. item o\ anjos podem
conheccr a natures do Dcus sc de nao rcvda algo de
si mesmo. Por outro bdo, IfirmA-se que a udmissau
da ineoguoscibiltdiidr do pegs nSo signifies agnostt-
ci .smc on recirsa do conheeer a Denis. Trtua-sc princi-
palmente Jo reew$ar-se a reiiu/.ir o cristjanismo a um
sisterna filosbfko que espccula concertos abstratos,

pots 0 eristiamsmo 6 antes de ludo conuinhao com
t>etE-,. Conhece-xe a Dcus contemplandtH), experimen-
tsndo suu presenta. Assirn, por um I ado. o apofuhsmo
evitaria o facioitaftsmo, pois nio so dingo a fXms com
catepor ILLS racionats; por outro Iado. o pamefsmo, pois
nSo Tala ile eomimhiio com a Essencia, mas com as
Energies incriadas dc Deus {—> Palamismo).
BihL\ J . Hucus txF rF. L. Negative Theology Ein Versuck ifer

ptffrisriscfum Bt1griffs< Mursehen llJ 7 G; V. LUSSKIJ. Li it(h

hpo mistica delta Chiest t d'Ori&tii' La Vision* d1 Dio,
1985; K . W SRP̂ Appwcbfcs dc Ditu ddtw id im-

liitiwi nr f f tdwc , Paris 1982; M , hUkl., Lt lungage de
t 'tW /'Wriem t' religietiw chtz lex Peres GrecS, in “Rivista
di steria c leucra^ ura rdlgiinsa '; 3 -1 ( 1977 ) , pp, 5-34; C.

VANNARAS, tgrtoryfim e nmoscettza di DiV>, Milano 1973;
B, THUN, My£ffjfr und negatit Theoiogic. in 'LByzanlicn" ,
24§983), pp. 232-253.

para perdoar os pecados (cf. tambem Me % I -6; 7, 1 -
23). Na redjdadc- cssas narratives seriam fntto da
Igrtja primitive preocupada com encontrar uma so-
lu^ao para as prbprias retofdfts com a lei judaica e
especialmcnie com o sabado,

Ja ox apoftegmas "diddiieos" sao eoldcados nas
narratives propriamenie instrutivas; enmo o gncotitro
de Jesus coni o homem rico ( Me 10,17-22). No cemro
da nnrrativa cncontra-se a pecguitta dc Jesus a tespeito
do abandons das rique/as e do disci pulado din resul -
tants. De igual modo, o difflbgo cmre Jesust o fiiiseu
(Me 12,28-34 ? teria a futu^ao de resscaltiir a impcrt&ft-
eja do rnandamemo do amor. Todavia, ditereniemen-
te Jos apoftegmas b*po]emicos’\ os “diditicos" nao
come^am com a opost^ao dos inl|rloeutores, e sim
com 0 scu desefo de conheccr a mensagem sapiendal
de Jesus, Algo analogo podf? ser euconaadb nas nar-
rativas sapienciais que o judaismo dos sdciilos 1 -113
d.C. atribuiu as escolas rahinicas de Hille! e de
Shammai. AIcm tlisso. j|ssus jrtarrativas exprimlriiiiti a
inten^ao dtdadca e exemplar da Igreja primitiva.

POT fim, Bulimann identiUca enmo apoftegmas "lbi<v
gratlcos^ Eis nairativus que assLEmem uma caracteri /a-
^ao historica, eomo a rejei^ao de Jesus por pane dos
scus con[errLinens (Me fj.1 -6; cf. uunbem a ben^ao dc
Jesus sobre as crian^us cm Me 10,13-16; o& ties t]ua-
dros sobre p discipulado nairados cm Lc 9.57-62),
Portanu ?, esse tjpo de apoftegrruis seria o retlexo da
preocupa^ao propriamente ’‘crisioldgiea '1 da Igreja
primiiiva. A pmhlernaiiea subjaccrte serial "Como ia/cr
piira que a mensageni de Jesus seja aihda atpal?h +

Porumto, sempre de acordo com Bulimann, esses
apoftegmas, enquanlo tais, niio si\o histdricos, e sim
reconstru^ocs da fgreja primitiva, c mais precisameme
da fgieja palestina. N|verdade, Bulimann mo sus-
tenta que detenninudos apbftegmatq crimo, porexem-
plo. os polSrtiicos, nao lenham fundam^nto hisUSnco:
6 iuegavd que tenha|avido controversia enure Jesus
e os fariSeiist saduceus de seu tempo, limretanto. o
problem^ esia em saber sc o modo como esses apof-
tegmas ebegaram ate nos retiete ud comiextn cm jus-
tamente o da Igreja prindtiva+ Em eondus^o, Bult -
mann ^onsider;c tais narralivas coma cnagaO da IgFe-
ja primitiva, preoeupada com a solu ^ao dos aspectos
ittais probiematicos da sua rdat,'ao com o jiidafsmo
ortodoxo. Por isso, a questao crucial nao deveria ser
representada pela historicidade ou niio dc tats aeon-
teeimemos, e sim pela identifrea^ao do “pano de fun-
do" socioldgjco ou o "Sit/ im Lebcn ' da Igreja pri-
mitivu. Tal molivaqfio leva Btfltmann a distmguir,
por exemplo, us ^apoftegmas’' -Jos milagres proprias
dc Jesus (cf. Me 4,37-41; 6,33^44; 8, 1-9; Lc 5,Ml;
Jo 21,1 - 11 )

Na posterior ana3 i.se si i ]optica, osa caialogaffio dc
Bulimann sofreu considci'a veis conicsiloes, sobiu-

V SPITERIS

APOFTEGMA
0 tenno "apoftegma1' vem do subsmmivo grego apof
ihcgtm. quo signifies “semenga 'dito coneiso"% “ma-
xima ^ No NT, embora niio constc esse subslantivo,

aparece duns ve/cs o verbo correspondent^ upof-
theggomai ( At 2,4; 26.25 ) que pode ser iradu /ido [x>r
"prolerir" e que, dependendo do comexio. conl'ere o
dev [do relevo djmensSri da vdrdade sobre o que se
esti afirmando.

Todavia. apartirda ''bistdria da > formas1', ou Form-
geschkhte (—» ,Levangdhos: FG/jRG’'^ Q apoftegma
6 IDEICIONado com os "ditos11 dc Jesus presents uo^
evangdhos. De tato, R. Bulimann (1919), disfibgutn-
do os apoftcgma,s dos "ditos do Senhos". uiiliza essa
denomina^o para indicar os diio> de Jesus que sao
felatados cm breves narTativas, Hotwtmdo nos evan-
gclhos stndplicos. Dc fato. bp I icando o metodn da
“historic das formas" aos evangdhos. Bultmann dc-
linbia lies tipos fundamcmais de upoftegmas. Prirnei -
ramente, sao rcconbecivcis nos evangdhos os apofJ
legmas pokmicos". quer di /crh maximas que sc sl -
tiiam em context OS OU nbitdivas dc comrovcrsias cn-
tre Jesus e seus oposilores, sobretudo os fariseus e os
sadaceus. Por excmplo, o mibgre do para]itico nar-
rado em Me 2, 1 - 32 constituiria uma namliva que
teria comb finalidade Jesuicar J autoridadc dc Jesus
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siao acabariart) se tomando cria^iitj dc tima aborda-
gem existeneialisia da hi storm? Em ultima antihse,

nao se pretende hegar a iffiport&ndS da Igitja primi-
< iva na formatan dos diverso® generov com rela^ao
as difeienies tmrrativyx cvangelicas; iflas udve/ seja
horn repensar sua fun^ao redactanal,
Bihl .: R . BULTWANN, GeHhithtt? dcf synoptiich# Tmditqffi,

Oduihgen 1 %!' : M . DJ^EUI S . Dir Formgesqbiphtedek
hvitiigrtiams , TWbmgen 19761": W, ijKMOii , Das Apeph-
tygmd , Litetarkistorische Siutiirn, Wien-Leipzig I 92T
R . C TAKNiiHEt L.. PrvmintemeittiStudies, Sfemm 2[ ), Mis-
soula l-9Rli

tudo por causa dost pressu postos hermeneuticos.
moiivo pda qua l d eada dia mais posta era discussant
Na realidade, ja Dibe I jus M 919), coniemporaneo dc
Biiltrttdnn e cornum defensor da "hkiorta das for-
mas’' , preferia cha mar essas breves nairadvas Ivan
g£\\cp nao mais de ^apoftegmas” e sim dc "paradEg-
mas”. evidenciando assim a natuteza exemplar dc
mis narralivas e atenuando o nitido contrast? cnado
ppr BuJtmann entrc L'ditos" dc Jesus e infritativasV A
partir de uina verifica^ao ulterior dos dados, corictti-
se que p limitc fundamental da ckissifica^iio tie Bull-
man n udvcz se encontre justamcnte|(|sta ekaJta^Lo
do “qmsrigraa^ era dctrimento da narrative on da his-
toria. Mils uma yez, nSp 6 tdo important# a lemno"

a historic evangelism e eontada, mas sim “o qUe" ela
pretend? comunicir para a fe da igreja primitiva c a
de todos os tenpis. Essa abordagem exislet]end do
material sinoptieo, eomo de toda a eristologia neote^ -

tamentarii, se de urn I ado se lorna atraentc, de outre
acaba depreciando a centra I idade da propria historm
no cvento Jesus,

Ale EU disso. pode-se perg untar ate que ponto 6
Ifcitq a uma exegese das percopes portionlanes bad
xar o pfvet historic? para exaltar o ’’qtierigmalico’"

.

Ou iiEnda* se; ao con[ratio, 0 proprio ttfvel parrativo
se torna comunicador de uma mensagem. A recent?
abordagem 1 narratoIdgkiVda Escritura. einbora usan-
tio de procedi menLos diversifieados, visa justamonte
subllnjtar essa futnj&o significance da narrutiva, seja
ela evangelica ou bfblicsi. Portanto, o pressuposto se-
gundo o qua! tudo aquilo i^ ue c ^dito’ nos evangc -
lhos deva ter preemmencia sobre aquito que e narra-
don estd longe de corrcsjwnder a natureza dos dados
que nos chegaram,

Firtalmenict main uma vez Bukmann pitrcee exai-
lar a ]dm dos limitCS a Igreja pds-pascal, em deiri-
meiitQ da pre-pascal: o unico nfvel capa / Je conferir
urn signiticado aos apofteemas evangdlicos pareee
ser mesmo o &A Igreja primitiva, gramas a qua! esses
acabam por tomar-se uma cria^ao do proprio contex-
ts ^x:ioldgico. Na real id tide, Buttmanri pafeee igno-
rar que ]io\\a exislir um nice] histdrico anterior a
Jesus e a sua coruunidadeT que constitni o ponto de
part Ida de toda narrativa ou dito ev:uigeJicor A e\e-
gese conter i porfinea parece estar oriemada mats para
dar rntiior consistencra justamente ao piano do mate-
rial evangelieo ccntrado cm Jesus.

Pomnttr, LEI! critical dos “apoftegEiias". que Boil-
man EI julgoii dassificar nos evangelho determina a
reformulate jy qucslao fundamental: existEna m no
NT apoftegmas analogos uos Jilt:rat Lira gicco-ro-
man a, entendidus como criy ^de^ das djlversas cscolds
tilosdlkas? Ou. pclo conlratio, os pmprios apofteg*

mas, entboru intdiCSSantCS do pnto de vista da an;i-
lisc dos geriemS literdrios Presentes Jios evangdhos.

A. PITTA

APOLINARISMO
§92), que foi brspoA heresia de Apolinario (c. 315-c

de Laodkdia na SiTia, taz pyrle do contexto das con-
troversias crisioldgicas vigontos no scculo IV Depots
de haver combatido entre os sdculos II e III o docc-
ti$jFno, o qua ] sustentava que o Verbo ti-io se torEiara
hotnem dc forma real e defimtiya, e depths de haver
definido, m> prirnciro concilto ecumenico cekbrado
cm NEccia cm 325, a serdadeira dtvindade de Cristo
cm resposta as teses arianas, os Padres da Igreja cm-
penhaatm-se no debate acenea do mode ct>mo se deti
acfiearna^ao. th protagonistas das discussdes, que se
arrastarao por mais dc um iectilo. perteneem, em li-
nha de principio. as duas cscolas teoldgicas mais inv
portsntes da area oriental a alexaudrina c a arittoque-
na. A prinieira propunhg uma tri&tologia do lipo
“Verbo-came’' , rcservando a maxima atencao a uni-
dade pessoal em dotrimemo, o mais das cozes, da
comp]etude c da attfonamia da humanidtidc assiimidn
pclo Vetbo. A Segunda opuntla uma cristolbgia do
tipq “Verbo-homem" em que, a acentua^ao da intc-
endadc da natureza humana e da distiriqSo extstesite
entre csta e a divtna. ncin sempre se seguia a neces-
siiria aten^ao h urudade dc sujcilo ,

A icoiia propagada js#Ap^lihario peneticc ap lim-
bi to da crtslologia alexandrEna. rcprcsctitaitdo sua
versao mais accitavd . A tese dc flirtdo consistc cm
afir mar que o Verbo. ati encamaf-se, leria octipado o
lugar da alma humana de Jesus. Nao teria, ppts, :is-
sumido uma humanidade integral, mas aponas um
corpo do qua] se teria tornado, cm tudo e por tudo.
o principio vital.

Apolinario esboc^a , u-Ssirtu tub Cristo que nao c
plcnamente hometn, ncm unicamente Dens, e sim um
scr mtermcdiiirio a-suifatuc dn uiftao subsLinciaJ e.n-
Lre Deus, o Filho. e um corpo inanimado. Elc porem
c de opiniao dc que essa concepdia p^lc assumir a
Eiircfii dc salvaguardar a unidade de CfistO* ch sobne-
tudo, siia santidyde pessoal . Com efeito, tafiEjndo a
alma raciotutl, acaha faltando o principle opemivo
Eiutonomo qbc, comn fonte de fiaixbes t de pecado.
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estaria inevitavdmentfe em contraste com o Verbo.

Disso se segue que o Verbo* com nidit a gestAo da
l*came” assumida, podc realizar com cfiticia a obra
da salva^ao.

As realties dos adversaries evidenciam. ao eotura-
ho. que uma cristologia dess£ lipo nao tern condi-
^oes de garimtir 6 valor ioterioldgico do encampdo.
pois nao eonscgue prevcT nem udmiiir a purticlpa£ao
plenamcnte livre e gratuita do homem Jesus.

A hcresia upol inarista foi condenadit cm Viirios sf -

nodos e depots, oficiaimente . no primeiro Conefljo
de Constatuinop I a realizado cm
liibl.- A. AvtATO, CfjA il Salvatore, Bologna I98& pp. 177-

193; A. GPUU.Mfff-R. Cem il Crista rtf I fa fide della Gftre-
sn , v, J, Brescia 1982, pp. 607-629.

ho. Bn suma , a apologetica torna-se uma anc cons i -
derada cacla vez mats necessariu, sobrciudo para a
abenuru que o crisiianisrnd hisiorieameme inieia cm
suo expand evimgdizadora. it difkiJ , a cssa almra,
4etcrm toar com precisao a fronteira enUe apologetica
e apologia: a phmeira, de qualqticr forma, parece
tomar-se a justifi &£iio tehricu da segunda e esta a
causa formal da primeira.

A I dud-e Mt5dia dara inicio a uma dnpla passagem
que marcaro uma reviravolta na compreensio da apo-
logdtica. Antes de mais Eiada, cornea uma roelhor
identifica^ao do destinalurio desses escritos que. uma
\e/T OLE Outra, sao os judeus e o l$!a: alem disso, a
reflexSo leva a identiJica^io de verdades accssfveis a
todos a lira do midigenda c da experience humana,
e de outras verdodes que sk> fruto da revela^, A
ipologficica evolui, devendo proeurar taiito as moti-

vates qtie permitem o reconhecimento de alguns
contcudos de car&er universal — mais direLamcnre a
existsndade Dens e a imbrtalidade da alma — quan-
to as razoes que permitem ao creme inotivar a pro-
pria fe . Tomas de Aquino, coni a Sunttnu Theo famine
e a Summa contra Gentiles — observe-se o subtilulo
pr6fLindamenu- signifies! Seu de veritaie cathoii-
caefidei cotttra Gentiles —„ e um cxemplo bem da-
ro dessa compreensaf ) dc apologetica. Os sdcuios pos-
tenures, cspecuilmcnle com o surginkQto da Kefot>
Ena. verao ern uma apologylica dcentuadamenEe
polemica cm face das djversus professties protesian-
tes. sendo dtssn um exemtplo classiCo o texto de P.
Charron, Les trots verites contre les athecs, idoiatres,
jltifs, mifhomeums. heriniques et schismatiques [ As
ties verdtsdes contra fix ateits, os iddlafrtis, o v ju-
deus. os tmiomettmos, os hvreges e os cisrrtdtic&s] ,

Urn& segunda pre-eompre.ensao de apologcdcu c a
fomccidn a partir do sccnlo XVUP a supremadia e
autonomia da ra /ao passarani a consisti.r 0 desafto
para a fe cristl. A ra/iii> se torna, com el'cito, a ver-
dadeira pantaconisoi dcsse penodo tambtfm parii a
teologia. A^oSogetka e epneebida c estruiorada como
sendo a dlsciplina idonea, capaz de fomecer razees
universais e racionalrncmc validas. A bem da verda-
de. ja Anselmo, em sen Proslotion, percorrefa urn
camin ho scmelhante: segiitbdo a razao» mosirava que
ela esiava em cotidi^oes dc provar coino as motiva-
te^ dirigidas conlfi a fc tram irracionais. Burcum-
to, a apologetica desse penodo nao sc eoloca nesse
cammho: ncla ja bavin amadurecido uma distingo
emre razao e f6t pda qua! via a fe alcan^ar o sobre-
natural c ptirtanto w supra-raciouaf ati pavsti que a
rrizao ora constrangida a permanecer na ordem do
natural, De t'oitm dramdti^a. querendo seguir o per-
curso do rationalismo, essa apologctica concltiiA que
a verdade de fc, em SJ mesrna, nao podia ser raoio-
nalmcnic deinonstrada:mas era possivel fomecer suas

Material com direitos autorais

V BAITAGIJA

APOLOGETICA
Nao e nada fad I (fcfinir a apologetica, uma ve/ que
este tinico nome dc^igna diversas fun^dos que no
decurso dos seen1os deterniInaram os aimos da rdle-
xfio teoldcicjs e d:i praxis eclesial Na histoha desse
concdto, contudo, e lac11 venffep- a cxistcncia de um
denominador comum que permiic definir a ypologe-
IECLI como sendo a ciencia que sc ovtipa da aptilogia
da fe cnsia . isso signitka que, esscncialmcmc, com
a palavm aptilogeiicn faz-sc referenciu a uma ictle-
xuo critics que tcrtia Liprescntar o conteudo da f^ diante
das exigencies da ra2ao.

Podent-se desEacar tres nwjuentos cspeciais dcssc
processq; O primeiro deles cortsliuu a marca carartc-
risdea dos j?niueiros seen Ios da historia do crlstranis-
mo. A apologetica se con.sirhi como a apresenta^ao do
evehto eristao, qLte passa a enlrar ent comato tanto
com o iriundo pigiio como com as diversas escola.s
fdosdftcas, Nesse setitidp, merecem ser lembrados, por
exemplo, 6 Didlogo com TrifUo* escriu> por Jusnno. e
a Apokrgfa dt TeituliariO, juutamentc tom a tarefa de
apresentar ao imperador, ou a ;iu toridado civ i l , o eott -
teudo da fc purifteado tins ataques diiigjdos bontra o.-.
crctues. esses cscritos IT nbam ainda a tarefa de defen-
der nao sd a praxis dos crist&ft mas tambtfm o seu
easlpamentqi Sob esse aspccio, a apologetica lomou-

se uma ttutendca “defesa” da fe diante dos erros e das
caliinias que se trwnavam centra a vida de Jesus uu a
praxis comum dos primeiros cnentes.

1’anlo no Ohentc como no Ocidenle elaboram-se

^iknticos traiados apologeticos que ja levam em conta
as eonquisias do ?;abcr, Orfgenes dahorard o Contra
OZswn, Eusbbio de Cesareia resporidem as ECSCS neo-
platOnicttS de Porfirio. Agustirtho escrevera o De L 'era
Retigione para rcfutar as tescs do ceticismo a partir
das premissas desst: mesino cetieisino, e o De GVi-
tate Dei parn responder as acusacocs dirigLdas contra
os cri&tlps como responsaveis pda queda do tmpd-



APOLOGIA4 3

motivate racionais, que fa/ iam dela a vendadtfra
reiigi&o, Criava-se. assim. um£ sirua^Sp dramatica,

pois fa!lava a tc eomo lat a components quo mostra&“

se scr da propria uma forma do conhecimento coe-
reme com a verdadc da revek^uo. A apologeiica Jes-
se periodo se descnvolve no terreno da credibilidade
dofc smais da ftvek^o. Ida se revcsie de mn caratsr
exirmseco porque, paradoxalmeme. euristroi-se fora
do ounieudo formal da f6.Como lendia a demonstrar
QOUK> sendo rationalmonte vafida sua verdade* per
lor sido alcan^ada justamemo a porrir da razao me -
dizinie a analise do FaLOS "'exteriores'- h vetdade so-
bru natural. ossa apoiogeiica ncabava esquocopdo o
prbpriu fata da revolii^o o a pessoti daquoJe quo
rove]a. Nossa perspective 6 precise lor — lovundo-se
tut devidii coma as diforon^as ontre os autores e as
provoca^te tllosdficus — as nbras do V, PicJ^f; Teo-
login potential , on as Pret£ction2$ the&fogiae dc P.
M , Gazzanica e os vartos traiados compostos no
perfodo da manuahslica.

Hssa caractedstica predominante da apolog^tica rrao
deve fa?cr esquecer que, naquda inesma epoea, ou *

tros autores detootavam os limites dessas eoloca^oes
e as perigo&as eonscqikncias que debts advmham para
a propria fe. Esses autonts fllq fcrain ouvidos e nao
criumm uma cscoia dc pensumemo; ao coniratio,

mn itas vez.es foram contestation e marginal ]/ados; so
heje e poswfvel verifkar quao mais signification e
exeqlifve) era sua intui^o, Eintre os nnines mais re-
prisenjativos dessa correcte tnetecem ser lenibrados
os de Pascal, Simon. Chateaubriand , Newman,

Schleiermacher, Drey, Blonde).
Aieologia posterior ao Ooncflio Vaucano IE per-

mite venlkar urna tercet ra pre-compneensSo dc apo-
togeiica. As nofas caracterfslicas nao pridem ainda
ser lacit meme sistemaii /adas, pois a pesquiia teokv
gtea estu ainda cm sndamebio; dc qualquer forma
podem^e distiuguu polo mcnos ires ambitos. O pri-
meiro deles procura recupcrar a dtmensao nitklamcn-
te teologica da apologctka. Tisia nid 6 uma discipli -
tu possqidora dc tim metodo e um contcudo exterior
a revda^ao e nao se coloca como um hlbritlo entre
teologia natural|tilosofia; antes, e uma discipline
gcrada no interior do saber da fe quando csta trvnni
consciencia dc sun peculiar fuiitjSo de dar ra/ao dc si.
O segundo jmbito c o que individuali / u o dcstinaiii-
rEo da sua rcfloxk ). Ivste nao e apenus 0 crenle LH >
qual elu ce Jirigc. moslrando a m /oabiltdade Jo con-
icLtdo JEI fc a partir J( j futo Dicsmo da revda^iio quu
tru /. cortsigo as notas dc credibilidade^ mas 6 tambem
o “outno” da fc, ao qual 6 necessirio ofcreccr ra ^oes
que permitam realizar a adesao de le como signifies

para uma existencia pcssoai- 0 tcrcdro ajnbito,

enfim, apresenta os ftmdanienlos upistemoldgicos Jc
lixlo saber ciftico da fe+ para Ljue a teclogia possa

comunicar os prdjpdd& dados no organograme cienlt -
fictf universal, trqzendo a sua cantfibui^So peculiar,
tendo ern vista a pessoa em sua rotalidade,

Btbi.: A. DULLES, A History oj' Apiptog&ks, l.xmclon 1971;
G. RUOG^U (ofg.), BncidopaSa d^i Teptogul Fondatneii -
lalc. GenoVa I 9S7; M. SECKLER, Riflejsione fidta leotfr*
yin ftmdwnctMult , in HFTh lVh 5HS-fii3; R. RstCHELLA,
mtrodu$$0 u lenlogia fimdamewaf . Sac Paulo, Loyola,
2000.

K . FISICHELLA

ApQUOOfA
G uso semantico de apologia pode referir-se a um
dupio hoiizonte: o lilosofico t o judiciario. Com o
prirneiro, indica-se principalmente n intenjSd dejus-
iitlcar as prdprias argumciua^ocs e £pnvic^6es: com
o segundo, a propria conduta . 1: possfvd tambem
icconbeeer um semiJo muis gendrico de apoiogm que
indiea simpiesmeiUe o ato de responder a aigucni que
pede explicate de alga A Escritura usa o voeabulo
apologia somente tres ve -fes no AT c cerca de It ) no
NT: o dorttexto em que o texmo e enconirado leva
fioqueniemeFUe a idcntificar o seu hori /onte seiiian-
lico no procesuSimL

O tenno adquire especial imponancia ua teoiogia
fundamental, que vc na apologia sua possibilidade dc
dar ruziio do comeuido da propria le, O lugar classico
a que se faz rctcrencia c que constitui a magm t hat-
la da apologia enedbtra-se em I Pd 3, ! 5 . Ncsse texto
o apostdlc eioria os eristiios a estar “sempre dispos-
los a justificar (epofoghfatt ) vossa esperan^a peratite
aqueles que ddy vos pedem coma L O comcxto dessa
perfeope moslra os cremes em uma siuta^ao de dias-

pora e dc fortes tensdes, das quftis tlaO e &tftp exelu-

ida> sequer formas dc violencia cm sens eonfrontos.

Pedro tbma isso como p<mto do partida para exortar
os cremes a responder ao mal com o bem e a violen-
cia com a henevolencia; a exemplo de Crisio, tanv-
beln sens discipulos dfevem saber que softer mjuSta-
men te peto evangelho 6 causa de hem-avculuraii^a.

Devetn pois estar capaciratios a nao se detxar LEitiini -

dar nem pdas violcneias nem pelas caltinias. mas
aptos a saber responder com '"rnansidao", ^respejttT
e T'boa consciencia" ( ! Pd 3,15-16) a cssas provoca-

a qualquer pessoa e em qualquer ocasiao. Aqui
o termo apoh>gia e expresso por Pedro com o “Its-
ponder '

, “dar explicacao". Mais do que uma defesa
da Fe, como muitas vczes fen mdicado. nesse caso e
oportuqo valori /ar os dados da exegesc orientados
para que se veja nao tanto um sentido proccssual , e
portanfo de defesa, mas de preferencia o semido mais
positivo de lTpresema^uo“. O apdstolo, portamo.
paiecc exoriar os cristSos a saber Jar razoes que
possam provoeur e ednvencer tamb6tn sijus persegni -

dores a \ er o sentido profubdo tpie a fe possui pairt
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$ a ponto de traasformA“la radkalmente, levau-
do as pessoas a iacciiar ate o sofrimento injustamtnie
infligido, tudo em nome do amor. A lembran^a da
"esperan^a quc cxiste em nos", ponanto da for^a que
nos leva a encarar o future), confirms posteriormeule
a interpreting^ de apologia como sundo capac idade
tie apresentar positivamente a eonleudo da fe.

E. BOSI .TTL Apoioxie, in DTE 74- 77: R. FISK:HEU.,V
txt riwlazume; twntti t CmtibHiSt ), Bologna 1980*t

R. FISICHELLA

gidos ao imperadon Em putros de obras de propa-
ganda dirigidus flOK pftg&OS e. em otitros ainda. dc
obras teuldgkas, por lenlar eXprimir o fain cristao
com cutegorias gregas.

Em oulras palavras, essas obras sao diladas por
uma triplice necessidade; apologerka, psiooftigica e
polemics

Sens autores sao na maima das ve^es bbmens
proveniemes do pagaru&mo, Diversos podem tCr sido
os mobvos quo os induriram ii conversao & nova fd ,

-Sem ddvitfft alguma, deve let impressionatio o valor
social dd evangelha Se nos alivermos ao lesiemunho
de Justinn, tambdm encontros o&sioraais com cris-
taos convictos devem ter suscitado neks questiona-
mcntos e simpatia para com a nova Fe (ef, Dijjtfago
com Triftlo 8, 1 ). No mundo antigo, submerso em
erci^as no poder dos demonies, igualmentc nao pode
ser esquecido o papel que tiveram os exorcistos cris
taos na obra de propagate da fc|c'£. 2 ApoL 6,6).

Ohviamente. a1dm do testemunho de vida. torna-
va-se mak incisivo o test^mtuiho da morle sotYida
por nlguns crisiaos em defesa da Id. Tertuliano, alu-
dindo lalvez a uirijl experience pessoat , observa;
“Quern c que, pcrcebendo a sdiida ftrmeza do cris-

tSOt niio e levado poderosameme a procurer saber
qua I e o verdaddro comendo ideal do crMianismo?11

{Apologised 50) , E, util pouco antes: “O sangue e
semcnle de cristAos” ( tb. )

0 fato e que homeus como Jusiino. Atenagoras,

Tenulumo, uma ve2 acolhidp v cristian ismo, lomam-
se sens mais fervorosos propagadores.

Os apolbgistas semidin possuir uma verdade qtie
os espirit0$ mais distintos ao redor deles nao conse
guidni akan ^ ur. Mas comb faz£-la ehegai me elcs?
Ames de mais nadir proctirando uma base comum
com os pagit ?s aos quais se dingiam, e usando uma
linguagem compreensivd a elcs.

Nusse empenho eles linhqm tido prettecessores rut

Ideraumi mtssiondrb judeu-hdenista, I igada fcobretu-
do ao norne de ijflon; na prega^ao tiiissiondria do
cristianismo primitive kf. At I 4J t -17) e na imita^ao
do Protr^ptico de Aristdieks, on seja, no con vile para
tlesprezar o mundo. yoltundo-se para a fdosofia.

Ao aprnximar-se dtis pagSos, os apologistas ado
tarn a fortiiB d< ^

t*di^logo”t em que o esfcSTtp das
partes envoiVidas 6 antes de mais nada o de euiender-
se. Em sumat csfoft;am-sC por dyr as ra/oes da pro-
pria le. adaptandi^->e aos scus lei tores e mt>strandri
COmn a “pislis" ( le ) do cristEanismo nao esui desdtui-
da de loghismrh fradonabilidade). Entretanto, esse
confrooto nao aeomece em urn clima de conflito on
de polemka, Excluem. £ verdade. o dialogo com a
rdigiao pobtefsta de sen tempo, mas sc matitem aber-
Eos a um copfronto com a niosofiu grega que gCtal*
iftente demonstnuti estimar. AEids, 6 impensfivei um

APOLOOISTAS
Rmstmiivdmeiue por vohu de 178 d.C, o pagao Celso
escreveu uma obra anticrist!imitulada 0 diseUfso
vendfcei Esta obra COUstitui a pruneEra impugiia^ao
sistematica feita ao crisnamsmo. tomando-sie depois
fome para todos os polemistas pagaos posteriores.

O porque de tal escrito sc cxplica se obscrvamios
a aten^aq geral despenada por um pequen|grupo de
enstaos no dccurso do seculo [[.

M6 eniao o crisliauismo deixaia a.s pessoas indi-
terentes OU despertara pouco interesse. Prova disso
sao AS escassas aJusoes que tide restam na (iteratura
paga ate meados do secuio U . Porem. a partir dat ete
emerge tumbem por causa das conquistas que faz cm
curias classes cultas, nas quais encontra pessoas ca~
pazes de juilifici-lo e defendi-lo inclusive por mdo
da atjvidade iitcraria,

Testemuuha^ dessa aqao defensiva t propaganda
tica do cristianismo no seculo H sao os chamados
"YipoL ^gislas". autores de obi'as com varias fmalida-
desi geralmente denominadas "apologias".

As mais conhecidas apologias desse tempo s3p:
a) a de Aristides, dingkb ao imperador Adriano,

b) as duas de Justino (t 165)^c) o Discurio ttos gregas de Ibriano (entre 155 e 170).
d\ a xuplica peios Eristaas dc Atenagoras ( 177 ),

e ) os ires Uvros Ad Autolico. de Tc6fifp de Amio
quia (c 180),

f ) a Apologia de Melitao de Sardes (c. 177) (al-
guns fragmemos),

jf ) o Apologetico de TertuEiano (c. 197).
h) o de Mikiido Felix*

rj A Cari$ a Diofitteto (infcios do seculo III ),
j ) o disetrreo defensive do martir Apoldpio (c.

184). defmido por Hamaek coma "a mais dis-
tlma apologia do cristianismo",

kJ uma apologia raisEimente atribmda a Mditao,
compipsta presumivelmenie sob Caikcfala.

/) uma Apologia fa Isa monte atribm'da a MelitSo,
composta presumivelmenie durante o imperio
de Caraeala.

A finalidade visada por eMU'. apologias (i diversa:
em nlgtins C:LSOS tratii-SC de documentor juridfcos diri-
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diatago sejpJ uma avalia^ito positiva do pensautieritfi
humane oomo elemertjo apto a procurar e a conhcccr
a verdade.

E sobre cssa base dc apreeiagno da capactdade
“natural" do hornem que Justino ira ionstroir o dia-
logo <intre cristiarusmo C filosofia paga. girando em
torno de duas idcias principals;

a. a domrina do plagio oil do furto.
b. a doni rina do logos on logoi spennttfikoJ ,

A Uroria do piagio baseia-sc na observing da co-
incideruna enue os dados da ru /iio e os da fe ( Escri-
titra), sendo os prime!ros lomados dos segtmdov

Quanto a douiiina dos logoi spermarikoi. Just mo
afirmu quo UKIO hornem. na qualidade de radona I,
part id pa de certo mod6 da Ruzio diviikvfcf 2 Ap6L
8, I ). Nao hah pois, ruptura etitre pensamenfo homa-
no e pensamento cristao, mas uma eomptdagao do
primeiio no segundo. As verdades parciais do pri -
memo silo assim orieilifidas para a verdade total que
e Crj^io.

Nao si: (Hide ignorar que. para a missiin crista do
seeulo \ l desem^enhada pefos apologises, o proble-
ms central nSo foi a assimilagao ao rnuncto, mas
justamente a iicccssidadc de sc distingnir dele. N'a
(idaptU£5o ha via p perigo de sc perdef a propria cs -
scncia do cristianismo. No emanto, o enstianismo
do.s apologises, despnsandp — por assim dizer — o
hclenismo, SOUbe lambem impur-tht? pguns lint lies,
salvagnardando assifti a propria origin^ I idurie c nu-
umomia rdigiosa,

Biht/. J. QL^SIES, P(rtroh&ia. I. Casale Monfanitfj J9751,
ppr 3 66-22A.

Acomccia, assim. qtie alguns renppciavam y fe pu-
bl leamenu.1, mas nfio cm particular. De acordo com a
culpa cometida ( queimar iticenso a divjndadc: imolar
o sacrificio aos idolos) em-lhes impose lima seveni

penti que, no deenrso dos seculos. levou tambem a
formas ci&iuaticas. Os apb&tat&s que rctornavam a Id
cram chamadds de lapsi. Penns relativas aos apdsla-
tas ainJa sao eneunlradas ate no Cddigu de Direito
Candnico de 1917 (e£d. 1325).
Hibir- TUMAS nr AO' ES'O, Sipiwjn TheolpgUie Jl. ) E, 1 2, E: A.

BEUGNET, Aptiistusie. in D'fhC t. q, |Atl2- ifii 2.
k FISICHELLA

APOSTOIADO
ApL>sioEoH’ e um termo dcrivado do grego c signitica

"enviado". “Apostoiado ’ siguifica, pois. “envit.r , in-
cumbencia", '"a^ao de um upo^ iolo” .

Nro grtLgo classECO, o nomc "ajhistolo" iEidica pes-
soas c coisas que faziikm paric dc uma expedigao
naval on dc uina frota do guerra. Esse uso prevaleecu
no NT, no qua] “apustoJo" indica um hornem "ctu ia -
do" por Dcus on por Jesus, com certos poderes,

l>AposioloJ’ c. pois. a designa^ao cristii do porta-
dor da Boa Nova no NT ( Mi 10,2).

O "apostobdo" fnnda-sc sObre uma autoridade que
remeie a Jesus; 6 nma instiiui<;ao permanent^ que
nap CMa limitada a uni lugur ou a Ltma epocaf mas e
v;ilida setnpre para toda a Igreja: L h constirulu doze
para estarem com ele c pam os enviyr a pregar. com
autoridadc para expulsar os demon!os, E const im in
os Doze*1 ( Me 3J4-16),

O verbo "const itui” rd'ere-se a LEm evento bem
precise. Os i >oze emm cbamados a fazer aquito qitc
Jesus fa/ ia: anunciar o Reinu dc DeuS, exputsur os
dememos como sinal do poder do Reino, Jesus nao
se limitia a instituir disdpulos. mas confia a ejfes um
ministcrio dc testeirinriho escEiUdogieo.

Bibt Vv . Av, Iaid e vim cristhi/ui petfetki , Mibno 1 ^KI7 L
VV.AA., li mtustem v J minisieri second® ii AT, Roma
L977.

a!

L. PADOVESE

APOSTASIA
Do grego apo-ikonindica iirna dcser^ao Jo pnV
prio pa pet on uma remineia ao prdprio esfado, urn
por-sc dc fora, A partir de Tomas de Aquino (Sth II.
JIT L2tl )n a fcologia passou a distinguir ties tipos de
apostasia ; / , Apostasia da !c, qrnmdo se renuncia a IV
crisiii depois dc ter recebidd o bntismo; 2. Apostasia
da religiio, que acontece (jepois de sc ter fetid uma
protUsao solcnc; $. Apostasia du ordern quando se
deixam as i?rdens sagradas,

Na li uguagem teologica eonmm, entretunto, apos-

tasia designa simplesmente a rcmincaa a le crista.

As diversas epocas da historia Ja igreja eonliece-

ram a presenga da apostasia, Em I Jo 2.18-19 e jd
possivel ver utna primeim referencia dos tempos apos-
tdlicos i aposiasta. Mas foi sobretudo nos tempos de
persegui^

'

io qne se verificou um ere^cente uso da
apO.sta.sia por j?;irle sobreiudo de pcsso;is fracas quo
temiam as dorcs c as perms intligidas aos crJstSos.

A , A , TOZZI

Apteroto
0 icrmo Vcm do grego opSstolos e sigriifica ‘vnviti-
dif 1

. O AT nsa-o freqUentemente nessc sentido, in-
thcando a pessoa enviada oilciaintentc peter rei para
rcprcscnta-lo, 0 mesino concetto|usado tarnlie in

para os profeUis sen, entreiaiut ?, s^ r empregado dirc-
lainente tel". Is 6.8; 61 , 1 ), No penodo pds-exflico,

mJquire um sigrtificado mais especifico, gramas ao
qua! tambem Q sacerdote e o levim sao desigiiiidos
como trenvijdt>s" por Deus cum a ftUKjiO de ensinar
ao povo a Toni (2Cr 17,7-9).

atonal com direitos autoroidV
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O NT adoiou, tin uin priineiro momenta, o senti-
do voterotestamenidrio; pease-se, per exempto* em
Paulo. que pede uo Sinedrio cartas para ser “euvia-
do” a Damasco (At 9, 2 ); posieriormente o sentido foi
fletificado e enriquecido. Antes de indiear um litulo,

Como signifies hoje no vocabulAiio L’lm’rne,|> terma
apostola qttis expribhir ulna missao: a dc ser enviado
pom credentials para anunciur o evangelho. E nesse
senlido que o vemos usado na comimidade de Atuio-
quia, como atesta At 15,22. falando de Bamabe e
Silas, cm eniao de B&rnabe e Saulo em At 11,3. Ainda
sem|ualquer 0rtfuse especial, o termo esta p resen re
mis cartas de Pauio. quando o apoMolo faz mengiio
uo falo de ( er sido enviado a ammeiar o evangefho
em virtude de urn chamnrmmto pen parte do Resstis*

dtadb (ITs 2,7; 4,4; 2Cor 5,20: G1 U >. Foi uma
refkxao tenia e commua que permit iu ao apdstolb
indiea r. posterior melife, o grupo dos Doze, viado
U idciUifietLr-.se com des; os evangdhos ja ait'shim a
identificagao oeorrida. Repet idas vczes a teologia de
Mattes upresenta os apostolus cnino scado o faada-
memo do novo povo: Lucas os descrcve como teste-
muuhas especials da rtssurreigao; Marcos Ihcs eonfia
a taitfa dc part icipar da mesma Eutertdade do Mestre
e Judo sublinha o seu vfnculp de dependeneia cm
relagao a Cristo.

Do port to de vista leologko. o termo possui um
peso decisive!para a cumpreensdo da Igreja e de sun
fungao evungeIsadora. A Igreju, com efeito, com-
preende a si mesma e se define como "aposmHcn"

,

quer dizer, nmdudu por CEISIO sabre os apdstolos para
quo a revelac&D vicsse a ser Li'ansmtlidn e mediada
em rodo 6 muado ate sua volt a gioriosa no fim dos
tempos. A note da apostolocidadc 6 uma caracteri /a-
gao fundamental da Igreja, nao indicando apenas uma
funq&ti ^spiritual, mas igualmentc uma dlmensao h :ie-
ttfrquica e msEiUicional: nesse sentido,6 uma esirntu-
ra essencial da comunidade cristii Certamerne, na
qualidade de tiiestemunhtis oculares do Ressuscitedo,
os upbslolos possucm uma peeuiiaridude tqda pn>
pm, carabierizando-se o tempo dos Doze eofcd dife-
rente do rcsto da liistdria da Igreja; sna fungiio des-
dohra-se no tempo atraves de seus sucessores, os
bispe ^s, que for mam o eolegio episcopal c continuant
ininterrupLiimenLc q servigo edesial.
liibt.: K. R . ReNcsrupF, ^postofasj, in GLNT I . 1105-1190:

A Mfcraitibue, Apdtre, in DBStippl l 53? 5^58; K . H ,

SHFH.K£-H. BACHI , Ap&stfit in LTTiK Iv 734-73S,

R. F1SICHELLA

Tnndade, a medida que manit'estam a Urudade do
Ser divine ou dele promanam.

L Trata -se de douIrina qua seeneon tra expltd tamente
na escokhuca Umm Icf, por ex., l^edro Lombardo.
Sent.. 126-36), e que c desenvolvida sobreiudo por S,

Boaventura e por .Sto. Tomas, Os escolasticos —embora com certa variagao lexical e semantica —
distinguem claramehte as"apropnagoes1' das “propric-
dudes '’ e das +'nog6es” Retomundo a doutnna cldssi-
ca patn'stica sobre as idioteles f pmprtedades), desig-
nam, com efeiio, com o termo proprietors as carac-
teffctfcas distintivas de cada uma das Pcssoas disinas
(como a patemidade, a tibagao, a processSo); com
noiitmes essenciais as earaeterfstieas atmves das qtutis
se ehega atO corthccirriento das propnedades pessoais
(inasctbilidade, patemidade, filiagao. comum expira-
gao, pnxessio); e com ctppmpriuiUmes a manifesto
gflo das Pessoas atraves dos atribuios csseneiaisr cxetn-
plo cllssito 6 o da tebedoha que e caradensiica cs-
scjiciaJ de Dcus, c portartto das ires Pessoas* mas 6
apropriada ao hilho tanto a pynir da Escritura (cf.
I Cor L30), como da inten^ctagao psieologica de Sto.
Agostmho — - rciomadi^ e aperfeigoada pda escot^sti-
ca —. de acordo com a quid o Pilho procede do Pai
“per ntodum imelleeiionis vel dictionis’^ e o Lspiriio-j >cr rnpdtJlti unions” (ci. Sto. Tomas* S. 77;., L 39. a,

7-&). Portamo, como explica Cajetatto, enquanto se
dizem ^Vdprias” us caracterlsficas atritmidas u uma
pessoa em especial, de modo tal que nao possam ser
aCribmdas ti outra. dizetn-se ao contrdrio a propria-

as earacteristtcas cornuns as tres pessoas* mas
atribtudus a uma SO Pessoa para uidhor aiaaifesta-la.
das

2, \ import&ncia ieologica dessa doumina e dupla.
Dc um lado. da subliaha a tipicidade da tradigao
triaiiaria ialina, qne pnrte da uniddade da essencia
divina coma pitssuposto da mesma revdagao trinitd-
da ( cf , por ex., sobre o tern a Saheihrici como sendo
comum as tres Pessoas divjnas, por ser expressao do
unico Ser, no cmanto apropri;NcJ ao HEho ja em Sto.
Agostinho, De Ttinitttte, 15, 7.12 ), Por ouiro lado —
C em estreita conexao — sublinha a exigencia de
s&IvagU&rdar 0 mortoteismo bfbtico-cristao. em diale-
tka com a necessirte explicttagao das propriedades
pcssoais de Pai* Fit ho e Espfiito Santo, Isso e cvidea-
te sabjretudo nas duas tomndas de p;isigao do magis-
idrio colcsiaslko LI respeito desse ansunto: a prime iru.
tto Sfripdo de Sens de 1140, em que sc afirma a igual-
dude de pOder das Ires Pessois contra w assergoes
enoaeus do Abdardo IDS 721 ); a segunda, no Con-
cflio dc Florenga. ondc sc afirote o lamoso axioma,

fortnulado por Sto. Anselmo de Canterbury, segundo
o qual cm Deus b +oinnia sunt untun, ubi non obviat
jretatioms opposition, e se rcafinna que as obras de
Deus fora de Si sao rigorosameme comuns sob o

AtPAOPRIA^dES
DonIrina leoldgica seguntto a quid sc justitlea a atri-
buigao, a uma so Fessoa divina. de prerrogativAs ou
abvidades qnc sao comua.s as ires pessoas da SxS ma

Materia com direitos aulorals
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perfil da causa etkiente r̂ ateu ei Filius Ct Spirit us
Sanctus non thy pnnapia crepirae, scd tmtim prin-
cipium") ( DS 1330).

3 Indo mais a fimdo, podc-se concordar com I Auer
que cm tienhum nutro porno, mais do que na doutrina
das ppropria^oes (c das propriedudes) . sc torna evi-
denle ;i xiUta^do gnosiolvyicu tin tepiogicL Coin efei-
to, a douirina das apropria^oes sc siiuu. epislemnlo-

gtcamente fafendo, no porijo de conjun^ao ernre urn
conlicci memo pummente riicional do misieiio de Dens
c a icveh^iio que Deus faz de Si mesmo coroo sender
uno cm tres Persons c como expHcaqati da Lfeidade
de seo $er corno Amor. De um Iado, com a ra /ao d
possivd chqmr nao so a afirmar a c^steucia de Dcus
mas tumbem as perfei^des do sett Sen dc uutro, a
revda^jd cristoldgien e o sen upogeu pascal feam-
ftsiafe o miskriu de Deus eomo L ' nilrino, munifes-
tando as propi iedades pessouis dos Tics. Mas isso
nyo tira a Umdade do Set do Dots: pqf isso as apro
phases ufimiam us proprieoadesde Dens eonio l - no
(e, portunto* cofeuns as tees Pcssous) , atribuittdo-as a
Umu so person, juslamefile coni base nas caraeteris
licas por Ela demonsirudas na revda$uo e depots ,teo-
Logicamente aprofunJudas a Euz desta. Trata -se de
uma perspectiva que deve ser hoje ulieriormctue in-
quinda: seju pdOquc sc refere ; i Vida fellmu da SS,"

Trindade, & medida que as apropria^ocs
base nu revclagik) — nos podem dialer algo sobre as
relmjoes miratrinitafias, seju peEo que diz respciLo a
relapo da pessoa humanfe na gru^a. com cada uma
das Fessoas divinas.

substandalidude com o rui. Depdis de admoestagSfts
privadas por parte do bispo, Ario prosseguiu em sua
prega<jiio, dando ink in muis fiferna Irnente a esse fe-
nnmeno entre os anos 31 £5 -320. Os deslocamentos de
Ario ate u Oriente, mantendo eontaios diretos com
bispos da envergadum de Eusdblo de Cesareia. in-
condiariiiii a regifto com polemicas, us quuis respon-

ds o bispo Alexandre coin dnas curias aos bispos
orientals, nus quais explicusu os erros teoldgicos de
Ario\PG, IS, S47-578) .

Entreincntcs , C’onsninlino derrotura Lieinio. toman-

do-SC senhor absolute do tmpCho t. inlbo-sdembro de
324}. Tetnio sido informado da conrroversia. cntriMc-

ccu-se com isip: a experience do donattsino !hc
mostrara a gravidadc dos dissidios imernns da Igreja
e suns reperenssocs sobre oconvfvio civil . O impera-
dor enviou. pois , ifilediaiamcruc a Alexandria Osio de
Cordoba, com uma carta para Alexandre c Ario. que
ne-.se mcio tempo retomora u snn cidude . Essa carta
se revesle de grande impodanciu: Corstantinp falu
como politico, preoenpado cm restabelecer a pa^ re-

jig iosa; nao se deve esii'unhur que ele edteja pouco
intcrcssado nil substfelcia domrinal du eommveistiL

dado que ndo conhcce quase nuda do dogma chsfeo;
tiih-c/ Eusebio dc Nicemedia fee tivesse apresentado
a controversy do modo partial e simplista. A missdo
de Osio tracassOu, masek teve opoiinrtidadc do eiiLii-
preendcr o alcana: da qliestdo t\ voliando a Nieome-
din, foi seguido por Alexandre e Ario, os quais pre-

tend ium atrail' para si o benepkleito de Constadtiho.

Entrctamo , no final de 324, 5b hispus reunidos cm
Antioqufe para a defeuo do novo bispo. eelehruram
nesta eidude um Coneflio no qua1 Ario fbi condenudo
e expuserum a verdadeira le em uma carta sinodal ,

que envinrum inclusive ao bispo de Roma. Silvcstre ,

que a aprovou juniumcntc com os bispos itaHanos,

Impuflhu-se nm Coneflio para esclarecer dermniva-*

mente a queslao: a ideia provuvdmente brotaru da
reuntlio do.-, bispos cm Antioquia e mlve/ ovc-se vidi ?

proposta a Constantino por Oslo e Afexandre; o fato
e que L > e\eentor do projeto foi o proprio Constantfep
0 qua], por tEnimeras ra /des. de Anciru leve que Vol-
lar a Nicely (325). Ario foi uqui condonudo , Patcn
E eon-sc indiKive a necessidude de daborur um jfevo
sfmbolo, com a ii^trodn^uo do termo homovusios,

0 Omcilio de Niceia foi q primeiro de caoiler
ecnmenico, tendo representado para a Igfeju c para a
ortodo\iu uma grande vitdria. Os bispos nveram cons-
cience disso. fento durante o Concilio como depois
dde. tanto que o chamarfert de "synto", ‘ grande",

“coinna contra toda heresiy”
. A fe de Nieeia deveriu

permapecer puru spmpre. cut qualktade de detiui^ao
solene da le recebida dos pudres. Os bispos i^tavam
tUEcbcm coriscios de que tinliam chudo um novo ins-
titute^ o Cfencilid ecumenico ou da Igrejy universui ,
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feitas com

T. UEL AyL'iNO, rhtola^iue, [ . q. 39, u. 7- 8; A.
Mu XNO, Propriedtides > fiprupiacioftes, in Durumorit >
li’a\o$ico El Dips diristitfiio, Sulamp^a 1992, pp . 1143-

M 79; TL Mnn.v.s. /Vr.w^ itnd Appmptiation Zum tVr-
Miitnlnis (h1* Axiom#: in Den fitntliu tiftif tMU /n. itbi m >n
ohyiat iptwionia oppositio< in “MUncbtuer 1 hc£>logisclu-
Zeitschrift". 16 tl%5}. pp . 36-57,

P. CODA

ARIAMBSWO
Ario nasceu nu Lfbin por volta da mmde do seeulo
111 ( 25(V 2ftO ). Tendu sido Jiseipulo de Luciano de
Amioquia, ou pdo menus tendo estado em eontuto
com ele. foi admilido enEre os clerigos de Alexan-

dria. No tempo do bispo Pedro de Alexandria (30(i+

3 1 1 ) uderiu ao cisma de Meleefe, m:is em seguida se
rccoticil ion com Pedro, pdo qual foi ordenado diaav
no. Aolades o prdepou sacerdote e Alexandre con-

Eou-lhc a Igreja de Buucalis, Nu prega^ao. Ario co-
feC0u a expressur ulgumus idcius sobre u Trindade.

que se reatavam an adocionismo e subordmanonis-

mo dc Luciano de Antioquia, cbegundo a negar aber
tameme a divindade do Fifed, soa etcmidude e a eon-
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pmado de haunts espec iai s, autoridade e direito; isso
fdi pereebido inclusive peios ady^rsarios da defrnL

niccarm, os qua is, pelo metK>S enquanto viveu
Constantino, jamais onsaram impugna-la .

Passadas as vicissitudes dos reinos de Constancio
11 c de Valente, o arianisma pode scr supcrado com-
pktamenie, o que permitiu voltar a orlodoxia de
acordo com a definigao de Niceia.

ftibl:. \L SIMONErn+ La criti uriwui net fflsec. , Roma 1975;
R. WILLL\MS, Hert'sy ami Tnutifion, London 19S7;

M. S]MONETT1t Arift/Aruinesittiff , in DFAC. L pp. 337-4$
G, BGVE

diversas eseolas de pensamento (seculos XILXUI^Dc urn Iado havia a commie fraudscana. que relia
Ajistdtelcs a part if dc prê supostos agostiiuanos (iJo
mina^ao) c da interprctagiio dc Avieena imtdecto
agenic idcntificado coin Deus: Bacon [f 1292 J ). quer
dizer, parundo de pressuposigoes neopktftiicaA; c mdo
isso a fim de integrar a eicneia aristotelica tin um
tmico cam mho revdador para nflo ter qnc separar
3mbites diversos de conheeimento. colccados cm oon-
correncia elitre si (Boavent ura [f 1274 )), De outro
!ado havia a tentative dc Tomas (t 1274 ) de assumir
mats ou menps imegralmcotc a proppsta aristotelica
fpor exempli), a gnosiologia, abandonamio assim a
iluminagao agostiniana e a antropologia na unidade
insepara\ el dc alma e corpo), A estas duas primeiras
contrapoe*sc o aristotelismo heterodoxo ou avemofs-
nio latino (Siger de Brabanle ) It 1280]), que. reto-
mando a tentativa de Aventiik Ija Arisloteles inde-
pendctucmcnic da fc. separando revclagao e razao*

tllosotla fell a tcoria da dupla verdadc).
Duas cram, na pratica, as at inides que caracteriza-

vam a alma crista da escolaslica com respeho a Arts-
tdteles. De um lada estava a admiragao: o Mftl6sofoM
(assim era de definido) dava uma resposta cientiTica
ao real , conferiEuio-Ihe autonomia e sernido, ofere-
cendo sobrtstudo mctodo para urn cotilled mento
denufico, De emtio reinava a suspeita; o tmmdo
expheadt) cientiflcamentc par Aristoieles vivia de uma
natureza autonoma* na qual Deus nao ent ycniio uma.
se bem que a primeha. das causas necessiirias que o
reguhivain, sem porem ter com da dc t'ato uma rela-
9aa livre c providentc. Essa ambiValencia explica a
violent;!disputa quanto a compatibrlidade 011 niio do
pensamento do fiiosoi'o gregoeom a revdafao crist£
e as dtversas condena^oes de tcorias aristotelicas
M 270; 1277}. Todavia a assun^o de Aristotdes pda
culturei erisiij era ju urn fato e isso sobretudo gramas
a obra de Tomas que, mesmo mediante elementos
pJatonieos, transformou o ajristoielismo cm urn ins-
trumemo a servi^o d;i f £.

O debate sobre a eficacia e 0 modo de uliJizar
Aristoicles conti nuou ao longo da histnria da teolo-
gia , sobretudo por causa de certas tentativas qyequi-
seram fazer da sua filosofia ttm iiismtmenro decisi-
ve para a coinpreensao da fe ( cf. as con'entes teolo-
gical neotomistas do seculo XIX que> para respon-
der ao ctemdlcismo de sen tempo, susternavain a
dcmonstrahilidade por via de ra/ao da revdagiio e
dos sens conteudosh O seculo XX levou a um pro-
fundo redimensionameato de mdo isso, De um lado
as lilosotlas da suspeita e a fiJosotia existencial co-
locaram era crise a antropologia e a grtosiologta arts-
lotdlica Tundada sobre cstruturas fixas c mecanismos
dc lipo automdUCO e silogfstico. De outro lado, a
rcnovagfio dos estudos bfblicos e pairfsiicos relaLivi-

m direito

ARI$TOT£U5MO
Aristotelismo ti a iulluencia excrctda ptda filosofia
dc Aristdteles tio longo Ja histdria do pensamento
ocidentid c era paslicular, no nosso caso, sohre a teo-
togia- Osprincipios basieos a partir dos quais se move
a filosofia de Arisidtdes podClTl reduzir-se a dois; a
realidade imdigfvd cm si mestna e 0 homem. poi
sua vez, possui capacidade constituiiva para conhe-
ce-la cientificameme.

A Vferdade das edisas nao reside torn delas, como o
era para Platao, mas tleve scr pAicurada na estrnlLLra
interna dessa mesma realidade, quo 6 regida por Ids
precise e sempre iguais a si mestnas. Isso equivale a
di/er t|ue as coisas possuem um modo de ser. Existe
um <linami,smo uni \ crsal que tem origem na “causa
primeira“, que da ordem e ponanto i nleligibi ItJade a
todas as ccsisas { Dims e o “motor i[n6vd“ que desde a
eternidade c por ncccssidtidc sustenta o tmmdo me*

dianie a rela^ao geral que vtu Ja causa ao efeilo).
O homem, de sua parte, tem em si uma capacida-

dc propria de receber o muudo exterioi e dc abslrair
dele as 1cis quo o rcgulam e que lhe conferem ime-
ligibilidadc.

O universe pippost0 por Aristdieles e, pois, de
carater amonomo; e um nrmndo que niio prccisa re-
corner a nada fora tie st para explicar-se. tamo por
sua nafureza ittterna cditra pda capacidade eognosci-
iiva do homem, a natureza das coisas e da reahdade
pode ser conhcdda cicmificamentc, on seja. de modo
ceno. Da proposia lllosdfka aristotehca pouco se
conhccia no mundo ocidental ate o comedo do seculo
XII . Apenas suas obras Icigicas. traduzidas por Boc-
cio ( t 5241. e uma que outra obra moral cram lisadas
como objeto Je estudo nas oscolas L:m grande e
fundamental impulso na redescoberia de Arisidtdes
veio do mundo arabe e especiahnentc de Avlcena (4
1037 ) e Averrdis (t M 98 ], os quais, embora com
totiicys diferentes, tentamm mediar e rcier as ohms
de Arisidtdes no interior da #£ is I a mica , E:sse esforgo
dc mcdDgaoe integragao da ftlosofia aristotelica, jun-
faroente coin suas tradu^des, passoti ao numdo tx.ri -
dcntal, provocando forte debate e o nascinurmo dc

orais131 r"2I
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zaram, por assim dizer, p metOdP rilogistico cm teo-

logia, para aprcsentar dcia uma plur&lidade conver-
gent? dc contributors ‘"eognoseitivas” que vao ajjfm
do puro dado rational,
IftW.: J , Z&KCHER, Aristotels Hferifc and Grist, mtcrsttchi tttid

dargesieUt von J. ZUither , Pitdcrbont 1952' F. VAN SIIILN-
m .Rotur.v, Aristotle in the Hferf, Louvain 1955; tpi, IA
philosophic au Xiff sijtete,Louvain-P^flS 1966; 8. N,\Fnn.
L ariuowlistmt della seoiostien e i francesconi. m Jri.,
Siudi Ji filo'tftfta Roma 1960, pp. 193-207,

P. MARANESI

evidence a pane tmportame ocupada nessc anibito.

Na arte ocidenEal os prbpiios estilSs principal fpaleo-
crisiilo, romamco, gotico. renascentisia, barrocos sao
detenuhuidos essentialmentc por bferas de career re-

ligiose, e eada um deles rcflete uni inomenio particu-

lar da hi&tiria da rehgiosidade e da f& Verdade e que
a Igneja jamais adotoii qtudqucr estilo artfstico cm par-
ticular antes, "segutido a indole e as conduces dos
povbs e as ^xigendas dos vinos rilos. admitin as for-

mas artfsticas de todas as epocas1' (SC 1231. AssEm,

mesmo atuatmeme admite-se grande liberdade de ex-
pire ssao, contanto que por meio das varias formas ar-
tisticas se s\r\a as exigencias dos ediffcios saems e
dos ritos com o devido respeito e a devitia honra.

Mas a “Igrejl" antes de ser um ediffeiri, e cornu-
nidade. A estrutura arquitetomea deve permiiir e fa-
vtwecer a vida litOigica da cornunidade.cm suas variasi
formis e articulates, Devem. pois, ser distinguidos
o espa^o presbrleral e a parte destitiada a assemble.
No primeiro deyem ser colocados o altar, o puipito c
o kignr da presidency Na maneira mais digna e slg-

niflcama devem ser destuendos 0 Ingar para a inida-
9̂ 0 ClistH com a fame batisriml, o lugar para a recon-

eilia^ito sacramental e o da preseitja eucaristica.
Qs objetos destinados ao cullo. por outm lado.

devem ser realmente dignos. decorosos e hdos: alem
dissot devem ser modemos no que tange aos mate-
riais. as format e as decorafoes; simples> Jiao fansto-
sos, e de acordo com a fui^ao a qua! devem corres-
ponder no eontexto das cdebm^ocs. evitatido o risco
da predominancta dos elememos decoraiivos, Nao e
precise que os varios objetos destinados ao cuUo
(vasos para os dleos. cilice e taqa. galbetas, candela-
bros, asiiersorio e pcqueno balde, turfbulo e tiavcta.
vasos para us flores.. , ) sejam leitos de materials pre-
dosos (sem exckiir entrclanto cssa o^ao), etnbora
nem todos os muteriais possum ser admissiveis: cadu
opqSp devc ser, pis, cuidadosaancme examinada com
o rnsuor rigor e realisnio. Tumbern o uso dos sfmbo-

los e das imagens com finalidade dceorativa deve ser
avaliado com imnia atenqao, pois pode ser fonie de
mal-entendidos, prestando-se inclusive para arbitra-
riedadcs fdwmais.

ARTE
No pensamento est^tico. t? retlexao da experiencia
que p6e a pessoa cm eontato com as l4obras de arte”

ou com o be& A estetica amiga conota omologica-

mente a rtoquo de bclcza, Em Artstdteles, a arte,
mimexis da realidadc, c uma forma de saber Corn
Kant a iirte c expressao do l'genio” e se aftnnam
coEiceitos como cria^ao e gusto qut? levantam a ques-

t$o da recepĉ o instituintc dc.1 significado da ohr:i de
arte, Para Q idealisino c t̂dtico a inttiiqao urtistica c
VOZ do absoiuto originario e a urte e O reconhedmen-

lo da v^rdadc da netigiao; CMTI Hegel, e umu forma
gnosioldgica interior. No scculo XX insistc- sc ein
sett curator ontoldgico: c antedpa^ao dc sentido (Guaj1

'

dintj, prodnz verdadc porqne no rcali/ar'Se du obra
sc modiflea o proprio ser das coisas ( Heidcgger-Ga-
dumer-Farcyson ). No campo tet>![>gicoT H. L'. von Bal-
thasar Ic o pitIdtrum no horizonte da Gloria bfb]|pa,
como evento iostituidor do pensamemo teologico na
din&mi^a da <tpercep̂ io,f e do “extase"; e a arte ico-

nografica, sobretudo no Oricnte, e pttrte intogrante da
teologia por sua dimensao antropoldgica (linguagem
visual e simboiicaj e por uma mzao irietaffsica <o:

bdo e abertura para o Ser}.
fiibl.; M. DuFRrNNt . £lfrJint , in Encklop^iluidel Noveoeri*

to. El , Roma 1977. pp. 811-823;P. N.^DOKJMGV,Teofo-
gia dt' iiu bi' lrzza; f 'tirtr dtit'konu. Roma 1982; R . Fi-
SK MI i ;.A, MfezitiT in R, Uat^gBtlE-Rr ^ISKHEIIA (wgsj,
Dizionario di Teolctgkt FotidamtirtiitUi 1990. ppr
] [)7-IOK.

r DorroLo

Bitjl.: C, PAsJTtO* &fte sacrâ Sao PIHJEO. Loyola, 1986; In.,
Arte sacra - o etpa{o sagrado ftoje. Sao Paulo. Loyola.
1993; to., Guia do esptjgp Xtigrudo, Sao Paulo. Loyola.

J . C. Ar.viE'EOrt. CarsodI? litargut, Sao Paulo,l.oyo-
la, '2hfK);$. VALLL, Pastoral litiirgiai , PauEg, Loyo-
la. A2t>00:Ip.T Airfares do crfebrdfdd lirrirpko, Siio Pau-
lo, Loyola, 22t)0,

ARTE UTURGICA

Liturgia e arte sao dois vaioren que eonsiitnem umu
umca reulidade na edebra^ao cultual crista, Cada ele-

mentoda ceiebra^ao litfngtca trim uma hmdonalidiide
loda sMy rica e artiattoda;e a arte e seu suporte Iitdis-

pensiivel para que chegtie a reali/ar-se. ETestle ( odo o
sempne a arte ueoinpunh e expnmm os setuimentos
religiosos da pessoa, lornandtr- sc elemenio detemii-
nante de rimuiizacao do eulto entre os varies povos,

Foi yssini qire acoriteceu e continua acontecendtj tam-
bem corn o cristiaiu&mo, c a propria liistdria da arte

K GERARD1

ASCEHSAO
De Crtslo ao ecu; designa a exalla^ao da hmnanidadc
dc Jesus Cristo a gloria da vida dtvina. \l um dos

Material coni direitos aotorais



ASCINSAO 52

sust&ios de Crisio, cstreitamemc [igudo a ressurrci-
pp e ao cnvio do E.spirito, mas com sentido teokigb
co proprio.

0 rermo deriva do verho latino ascender#* que
sign:Hea suhir, mover-sc para cim*i, No original gr?-
go ikqfrem verbbs diversos* qub focal i/am o evento
cm diferentes perspectives. Nus fonjes do NT encon-
intnvse as seguimes expressfies: "foi exaltado" (17I
2,9; Ai 133; It 12,3134); foi "glorlficado’, (cf , Jo
7,39; 17, 1 ); +hcntrou na sua gloria” ( Lc 24,6); h +vou
{ jwretiomui1 para o Pai'1 (io 16,28); *subo iatutbaiuo )

ao Pai” (Jo 20J 7 J; ’Toi arrebautdo ( dnel£ ft0hei) ao
ecu & sentoiHc J dforitu dt1 Deus" ( Me 16,19); “ha-
hi la no ecu1' j(£f 2,6 j; "CFtirou nos mis e assCLUOu-se
a duett# do trono dc Dens" ( Hb 12,2). Dcvc-se noiar
a dupla naruuiva de Lucas: ho fmal do EvangdhO se
diz que o Ressuscitado ,lse apaitdu tides (cfr&fej*
sendo arrebaiado iaueferew) ao ecu” (Lc 24,51 ); no
comedo dox AtOS se afirma; aquelc que ”vox foi ar-
rebuiado pare o ecu (e) ha dr yir urn
dia" (At 1,11), Mateus nao fata expJtcitamente da
yscensuo: dr a Mipoc, sublinhatldo a cotltfnua pre-
sen^a do Senhor reSMJSC EGado cm meto aos setts ale o
fim do mundo {cf Ml 2K 21}}.

Do conjunto desses cita^des dedu/-se o seguime:
fala*se dc urn cvemo que nao sc identifies fortnal-
menie com n ressurrei^iio toinn vipiria dc Jesus so-
bre a inorle: a CxalU^ao junio a Deus, :i dircita do
Pai, algujnas vezes c mribuidu dheui e ativuinenie a
Jesus r'suboA “vouA “entrou'l cm outras vezex, nas
formas passives, a Deus pelo podef dc sen Espfiito
(“foi arrebaiado”, “foi kvado para o ecu” etc, ), A
mai<#ia dos exogetas vc na ascensdo uma drmensao
tla passagem dc Jesus Crislo deste mundo para a Vida
elema dc IX'us por meio da ressurrei^ao e cortsklera
o lexto dc At 1 ,3'!1, code se fata da ascensao 40 dias
depots da ressurrei^So, coino uma passagem com a
qua! Lucas tendona llgar o tempo de Crislo ao da
Igreja, faiartdo do ultimo encontro s^nsfvel do Rex-

suscitadt> com os discipulos.
A prega^O crista sempre incluiu a Ascensao no sen

anundo dc CristO, Ttxtos do MagtSttfrio iembram fre-
hjQcnjptentc esse conteLido de fe (cf. cs^iec. DS 11;
30,72; 150 etc ) . Desde o seculo IV a Igreja edebra
tarnhena uma solentdade liturgica a ela dedicada.

A leologia dos Padrt\s valoi'izou esse mAlcrio de
Cnsto cm perspcctiva com A Ascensao
e alcaiKada a mela da Eneymu^ao (a cssc respcilo,

conftra especialmeme Hil&riO de Poitiers. Dr Triii
XL: wttrvpot&gica\ o hotnem nele e glorificatlo e
kvado a dignidade mais sublimt: (cf. Leao L Ser-
mot'\ sobrr a Asdstisaa, 73ss); cmtigtidstica: a Came,
a corporeidadc e salva e ititroduztda plena e defitd-
livameme na vida elema do Deus incormptfvel e
j mortal in respci to dissot confira especiaimemc Sio.
Ireneu, Adv. Haer, 1,101]!

Emrc os teologos cscoldsticos Sto. Tomas de Aqui-
no se distingue ;>elo fato de atribtiir claramcnte valor
saJvffico ao evcnio da subida dc Jesus ao ecu: elc e
causa tie salvai uo para o homein porque alimenta a fe
e a esperarvja erti Crislo, fundumento e nwta da stdva-
(5p plena, escatoldgiea (cf, S. Tk Ill* q, 57. aa, 1 e 6).

A fcologia coruemporanea dedica especial alen^ uo
ao conleudo tcoEdgieo da Asccnsao. Certo numcro dv
tedlogoSj predommantemehte ila area da Reforma,

ipcJirtii-se a \or nos tevtos neotestamentMos lambem
narratives mitologicas que visam “explicar" EL vessur-

( W, Elm, P. Alihaus, W. Joest etc ), A maiof
parte deles emremmo ve nda o testemunho de um
componeak particular do evento dia glorifica^iiO dc
Cristo, pomJo cm rdc\ o aquilo que eta sign if tea para
a esperan^a crista.

Podeinos resumiros resultados mais signifloat ivos
do rcccntc a profit ndamemo icoldgico da seguime
rorina:
/ . A nmdan^-a da iaitagein do mundo na cpoca mtxlcr
rut t a problematics da demiti/agao Jos texios bibEi-
cos e das abmiii^nes da pnega^o crista uadivionyl
que a da sc segum estimularam a (eologiy a voncen-
trar-se unicamcnEc no conteudo dc fc do evento da
Asomsao, relatjvjyattdp imagens e categonas eulm-
rais d;is quais ela for revest)da. Isso di / respeito tanio
ao "deslocamento” espaeiiii e temporal de Crislo glo-
rioso coma tanilk in as imagens com as quais C apre-
sentada a realidadc da suJva^ao espressa com da: por
excmplo. no “ecu” sao vistos Deu$ e a esfera de sua
vidii divina gloriosa e l^atillcadora, nao a camada
supei tor do edifkio cosmo]ogico do muEido; a “diteifa
de IXtis" sao a vjda* a dignidade. a honra d ivinas elc,

2, A A^ensao esti intimamertte ligada u re.ssun'ei^ao
como passagem de Jesus da skua^ao dc cxisteneia
deste mundo { katd s$rka) a do mundo novo, escato-
logtoo. permeada pelo podef vivitlcadbc c gkriitlcador
do Espfnlo {had priiumai Eta e\ prime todavia um
morneiuo e um aspecto fisp^clfleo da g iorifictt^o da
|umiinid&le dc Cristo. pr^samente sua po.si^do jun-

io de Deus* sua de\ at;ao a participa^ao na vida dc
Dcus cm eoimmhao etemu com ck. sua exalia^ao
aeima dc lodas as erlaturas.
i A Ascersao nao e uni

L afastamenio’7 de Jesus da
Igreja, que e seu Corpo, da hisforia humana e do
mundo* mas. antes, ^eu ingresso e sua perniar^ttcia
em uma coiidi^So nov;i de existencia graqys a quat,

pelo podcr do Espiriio divino do qual SIIEI humanitta-
de e.stii loialmentc penetrady. no curso do tempo ptxJu
esiar realmctite presente a cles, embora de forma tuts-
reriosa. na expectaliva de sua luminosa mantfesU^Sa
A eles com SUJ Vinda gloriosa (cf , F! 3,21 L
4 .. A valotiza^So das diversas perspcctlvas postas em
releVD pela tnuJitjao crista, espccralmcme pelos Ra-

Msterial com direitos aulorais;
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dres, cstimulou a tcologia atual a ilustra r o conicudo
doutrmal da ascen$ao na dtica edcsiologica, amropo-
Jrigicae cdsmica. Naqudo que Ji/ respeito b perspec -
dva antropologica, a i-eilexao tco^gica atual nostra
que a corporaidadc do homein, hoje por uni lado lao
exaltada. quase iddkifada, e por outro vivida com
superficial id&de e frequentemente profanada. recche
da verdade de ft da Ascensao uraa poderpsa injcgao
de senlido e de esperttnga: quanto a perspectiva cds-
mica, indica que a inscrgao do homem no mundo,
hqje tao senlida lambdni ern mvtd dt? conseiencia
ecofegica, encontra uraa motiyagao profunda na pers-
pective de xa&agao garamida e promdtida por Deus,

na corporadade humana de JesusT nesga dcste mun -
do. passada da forma de existeneia opaca e eorrupif-
vel do presente a Imuinosa c inCOfttJptfve! do mundo
novo criado pdo podcr do Espfritp divino difundido
no Ressuscitado e exaltado junto a Dcus.
Bibt.i P, Bt .son\ Z.'Au'tvrifrw. rn KB 56 (1949), ppL 161-21)3;

E. Snjj i rhFfmx , A&enjUm mid Pvmet.mt, in Worship
35 { 1960-61) pp.33<i?ts; M. L\rws[, LAstretixitme d( f Wv
Soy rgenti cdhipit'menkiij testiitiortitmze fraty^cdiditz
ir RiyAsiMist l4 ( 1969 ) pp, 53-7ih G . LOHRNX, Idasv&t-
sione di CiesiV. fmenzume < > ixfv'rieny.i?*

Biefieiji 1976: E,

Rucxsnwi , Ri VHwzimc, twdtti-iori*\ ascetixibne di GEJH,
in tel , h Li fiswT£tM)tt£ di Genu Cfista, Roma 1971, pp
] 23-147; J , A. FITZUEVEJL, The Axcettdtm of Christ and
Penmnst. in ThSt 45 (1984) pp. 4* V9 -44( h A . AMAIO.Ge-w
it Signore. Bologny 19&S. pp. 460466.

tambdm de uina caiarse posiLiva que tern em vista a
Conquista progressiva das virtudes. As duas faces da
agio uscdlica supoem sempre urn homem espfritual
que esia a procura de urn progress© pessoal tliilgido
para tEm Absolute e guiado pda graga de Deus que
infundb o ailmfinto da fe, da espei a3it;a e da caridade.
que const itItem a suhstancia da vida espiritual,

A ascese 6 Um metodo, uma luta e um combate
( ICor 9.24-25.27), mas tendo em vista semprt o se-
Euimemo de Cristo por meio da abnegagao, da re-
ndneia e da aceilagao do sofrimento. Este ftltimo
objelivo 6 o evertto pascal que se torna o ponio de
partid;t absolute de u>da AVENTURE aseetica CTL.SEA.

Titdos os Padres e inesires espintuais ncafimiam
que a 'Viencta pnitka” — que £ muito mais uma prfi-
lica ou uni mdtodo do que lima ciencia ou utp teoria
— do pressuposto necessario para se chegar a
rheoretike.ou seja, a contcmpta^ao. A praxis asceiica
consiste na tarefa de erradiear os viciost de plantar as
Viftudcs na alma, valondo-se dc jejttns, tie vigHias no-
tuinas, de urn degapego absolute do mundo e Ja.s cob
sas rnundiims ttue. cmbora boas e bdasT sao eausii de
preocupa^oes e ocasioes de estorvo (afnermmitt
ascetic#)* valendorse ainda da leituia da Bfblia e
bretudo de uma total fideiidade h vocagip piira a sofi-
diio que e urn abandono conriante e a reinserted na
gramidado da vicla evangelica . O asceta £ antes de tudo
o monge Uhiddjd cm sirfaco, monazon e morwkds em
grcg<3) que atraves d;i puriticagao do proprio pensa-
men to. dos prdprios semi memos e eon?o exert icio das
obras de misericdrdja recebe como premk) a afuiifndci*

a pure/.a do com^ao, Nessa perspective, a ascese e urn
excrckio pratieo e penoso UiskdoT At 24. i 6>, urn eorn -
bate do coragaoc da mente{pdnos), um trabalho espi*
ritual podvig cm russo c em sen io).

Dcsdt1 os primdros momentos da vida aseciica, o
monge dedicnva-sc com insistcncia h ora^ao como
cxercicio c Erabalho fundamental + ate cooseguir pas-
SLIT da oragat? ao cstado de oragao. Durante os pri-
meiros passos da vida espiritual a oragSo tiiio pidc
ser a -1ora^ao do coru^ao". mna que esta pode ser
sd o fruto do Espfrito Santo. A pcssoa, porem. deve
esfoTcar-sc para fa/ct o bem, ainda que ^eu coragao
nao 6 queira. pcrmanecendo pueiente nas humilha-
gfies; em resumo, fitzer violcncia a si mesma para
orar mesmo (Sem ainda possuib a oraqao espiritual .
Quamio Deus vir como tie. Euta e faz violcncia a si
prdpho, jusnimeme quando seu coragito nao o quer.
0 prbprio Deits. em sua compaixao. lbe concedera a
verdadcira omglo espitituaL a vtrdadeira caridude. a
verdadeira niansiddo, u verdadeira bonda.de, em uena
pa I it v rti. cnchc- lo-u Jos dons dr^ Esfrfrito Santo (cf.
Pseudb-Macino. Homiltdp espirmuds, T 9.3-4; Ata-
ndsio. Vida t& ArtiitoY A ascese, nessa perspectiva,

nSo £ mera a^ao ijp homem no proprio progresso

G, 1MMAKRONE

ASCESE
“Vigiemos sobre nds mesmos para tUio ahttsar. ^ea‘-
ditando segitir a via cslreila ao pa >.so que tomfimos a
via iurga e espagosa , Os sinais de que algudm optou
pda via estreita sao: o mortificar-se na alimenta^ao,

fazer vigflia noires inteiras, PUIO beber agua senao
com modctaqlq e nio comer pao seniio com parel -
nionm; sorver El pogao purilluadtira das lutmilhagbes;
siiportiir os surujisnios, as zombarias,os graceios; res-
in ngtr a VOillade propria; suportar as contrariedades:
nao munmirar por motivo algtim UICMTIO quaudo ul-
trajado; nat > ter em nenhuma coma os insultos; su-
poitar comjosamente as injustigas; nao indigputr-se
diante das calunias; qtiundo hmnilhado, n3o cneole-
rizar-Se; conbnuur humildc mesmo quando somos ctm-
denados. beli /.es daqueles que seguem esta via. por-
que ldeles c fa. reino dos ecus' ( Ml 5.9-12 V’ (Joao
ClimacoT A Escada do Paratso, 2.13).

His at uni pnograma de ascesc, comum a tradigao
cspirinial de proveni^ncia monastiea no Orientc cris-
Eao. Ele impEca duas faces da praktike , da scinf tict
iictuoiiSy tomo "meiodo espiritual que pLiril’ica a par-
te afetiva da almahL. Trata-se de uma catarse necativa.
querdtzer, de vteios que devem|fe(r extirpados, como

Material com direilos autorais
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cspirituaL e sim urn amergismo dodivino e do huma-
no, a espedfica vpca^ad teandrica do homem que e
a diviniza^ao itheosis ),

Ouiro elemcnto fumlamsulaJ do ascetisino pratieo
6 a solidao ( mdnosis). A solidfto represent a ascesfc
if pica , o sacramento prbprio Jo monaqdsmo; "a
mac da fiJosofitC ( Nilo de Ancira ). quer dizer, da
aut£ntica vida rfflndstica. f: ela que, u panir da tran-
qiiilidade exterior, leva h tranqtHjidade do coru^ao,

prcparando o homem para a uniao conscience com
DeiiS, gerurtdo asCesq e laglimits ipenthos ). Solidao
nao £ passiVtd d̂c: e o pressLtposio, um campo dc
batglh& para a luta contra os dcmonios e os maua
pensamcntos \ fogi Antes do encoiHro plenp com
Deux, Elites de experimenter (atstkesis ) e de gozar
{gfiijis) a pffiK profunda com plena certeza (phrofo-
tio) de que nadu e nmgudm podem perturbsr e que e
a aEividade e a enepgiu do Espiiitp i&tSrgeiti nut Pi\c&->

maios) no homem. viverem sotidSo requer urn exfor-
qo quase sobre-Ftumano; mas sem da, pelo Etieno>
para a tradi^ao (^spiritual tomuin. era impossfvd a
priuiea da perfei^O monastics. ISSG vale, sob dtver-
sos aspectus, tank) para o eeEtobuismo eomo para o
anacoretismo amigo. Ha ires mvds dc solidao: fugir
das pessoas. observer o silendo, man ter gcalma 0igef
face, quiesce. Basilic, Regras breves, 23).

Exisiein diversas praheas ascot icas a disposi^ao
do asceta para proleger a vida de ofa^o e de solidao.
Unta das mais conhecidas esEa ligada ao termo
mkrdteiti , que uhrange ao mesmo tempo a temperan-
9a, a contiiiencia , a absrinencta , com a finqjidade que
SC poderia chamar de auioconlrole. Nao se iraia, e
darot da etikrciieia heterodoxa. oti encratismo, quo,

por forga de ijm dualismo mats ou menos conscieiue
dianre da origem do imindo, coridenava a materia e
lend ia a impor a todos os cristaos, eomo conduce de
salvage, a obrigaqiio de ubstcr-sc de casar, comer
came e beber vinho. Todas essas lendendas. ciiraeLe-
risticas do maniquei'smo, mesmo qitando ameacavam
0 aseebsmo cristao de caiiter popular, cram deddb
damenit rejdiadas pda lereja , Nao se uata sequer da
mkruteia dos fi Eo^ofos pagaos. A enkrdfcia crista "£
o denominadpr comnm de lodas as vtrtudes ' (Diadoco
de Fotica, Cent t aptinfos, 42), sendo suas principals
preoeupa^oes a soliduo espiriltiat c a ituegridadc do
eofpo. e sims praiicas prel'eridas a castidade perfeita
e a modera^ao na alimenta^ao.

Alias ojejurn e outro aspeeto dos rmis importsti-
les da ejikt&teia, muito tfpico d^ ascetisnio primitive ,

Os prdprtos t'ilosofos o prsiticaram e recomendaram ,

B evideule que nilo pode haver vidu intele^iial c oon-
templaiiva, scbl que o homem sc su^neta a uma se-
vere discipline no comer c no beber. Os lextos a
respeito dfessc assunto sao demasiado numerusos para
podcrem ser desprezados, O jejittn e urn uto dc pu-
rLlicagao e ao mesmo tempo uma a^So uientdrik com

a qual se granjeia a Benevotenda de l.“>eus: de "san-
Tit ica '0 corpo e deva o homem uo irono de I3eus“

(Atauysio. De Vi^imtdte 7 ). Mas o jejum deve serao
mesmo tempo imxlcrado e controlado. Contra cerias
tepdencias hetcnidoxas, os Padres nao sc cansam dc
repetir qnc os alimeEitos sao todos bons e que a all-
tude dc desprezar quaJqucr pm deles ,lsem realmente
exceravd e absolutamente diabdlicaPara eles o je-
jum e simplesmenlc um meio tie "frcar conveniente-
mente as partes inllamavets da came e de distribuir
aos pobres o superfluo. provendo-os do suficietite”
fpiidoco de Fotica, Cem cupiuilos,43) e desse modo
adqulrir as virtudes, pnoriuiriiuncttte a c&ridade. A
enkrdrfeia basiliana esta igualmente toda orientada para
essa caridade social

O tea-eiro Slemento da enktifteip, can^terfstico
tlos antigos monges. sao as vigflias nouirnas. uma
prdlica asceiica iuspirada pela ' mtstica1' expectativa
do Esposl ( Ml 25.1 -13). Urn4 forte ressommein nit

especti^jgao ascetica tinha o CatUico dos Canticos
5.2: "Durmo* mas men coragiio vela". O ckfitento
negativo devsa praticu era o de reprimir p sono ex-
cessivo, Na dire^lio positive as vigtlta.s erain dedica*

das ao offeia diyino. canto para dedicar-sc a ora^lopessoal e a medita^ao da Escritura^ como tamb^m
com o ilnico escopo de veneer o desejo de dormir.
Conhecernos a expericncia ecksial nas cqmunidadeS:

basilianas nas quais o povo se reunia nas vigflias
para reehar o oficio juntamente com os monges ( Ba-
st lio. Carta 207, 3). Os monges conhecidos Como
apeipetas (- insones* “aqueles que nao dormcm” ),

proximo.', dos ainbientes messaliimos, praticavam a
ora^ao liidrgica contfnua, revezando-se cm quatro co^

ros fgrego, sinaco, copta e latino) no loUvor n DCLES
dia e noite. Bin sun trajetoria historica. o aseeI ismo
SOTRELE uma grande influ&ncil das ^orrentes daqueks
ascetas que se caracierizyrain pela vigilancia atenta
( nepsi.f ), eonheoidos como os padres nepucos.

A asccse jamais pode ser um llm cm si mesnna-
Ela esta essencialmcme a servi^o do amor. '"Tcxla
aseesc pLte nao tem amor e estranha a Dens” ( Maxi-
mo Confessor. Liber oscetictts? 36). O asccta. uma
vez I i benado do exerefcio aset?tico, entra na vida do
espflitO oomo em uma perpi^tua supera^# de si mes-
mo, inieiando a vida da metjnoia, quo d uma coutb
nua renovacao do espfrito.

U - M. AS. Lvxcetismi> del C&rpo, in H mona-
nhesimo rielle ttrigitiK U- Milano t99(), pp. 17^-227; T.
SHIDI IK, /AJ \piritutiiiie de ROrieni chretien, Roma 1^78,
pp. 199-225,

T. 7. TENSE K

ASCHICA
De um etimo grego. que signifies "eu me exercito” .
a aseeliea pode ser ddlnida eonfo sendo o caminho
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para a perfciyik) crista, on ainda, oconjunto das rodos
i*

quc dcvcm ser usados para a leaned-ta. E cla quo leva
o homerti ;i liberdadg a partir da obseivanda da lej,
mcdiamc o updo fefio pdo prdprio Cristo u renun-
cia, a uhrtegaijao ria lute pelo Reino. Por asect tea
pode-sc lambem entender a parte da teologia que < rma
da perfeftSo crista.

Tomas de Aquino lala da ascctica como de um
coirijKHtumento que loma o homem perfiifo pas suas
relacfe coin Dens atraves do Lima asucnsao de pmor

rf&lizada em Lrfsfases consecutives: a ) a dos princi -
piantes, quo eonsistc cm desapegarsv da pecadtx equk
bbrando a touiiidade do homem com a mortifica^ao
e a penhcEiciEi : //) a dos progressivos, que consiste no
eacruciu de nxias as virtpdes cpttl o predorpmio da
caridade; a dos perfeitos quc. jdepois de terem pas-
sado pda experiencia purgaitvu c iluminativa, unem-
se a Deus com amor fcrvonuso: a uniuo com Deus,
prcmio do esfotf£0 e dom tie Deusi A dlvisa entre
asccsc e j^cciica con4sle no fato quo o primeiro mo
memo LL prfiieo, ao paSsoque o secmidoe descrilivo,

Bibi : [ . CoLom ffltntduzione a!io xtudin c ipsegihitr&nto
della ieofo^ia spirifuqli' . "RIMSU di Ascetica e Mistica '

,

9 i I %5 E . |ip. ?09'532J. G, Mums.J. Jt [ irobh- Hui dtUii leo -

U^Kf tpirituale. "Saida ICiHloJica"". 94 i 1966), pp. I -2-6;
VV. AA.. De thi’olo"ut spiritual! docendat “Sttnmarianf .
! ( 1974}.

reimida pelo-- hobreus uos pcs do Sinai logo depots da
liberuujao do Egito iExf 19-24). As varies assemble!-
as ve^roicsiamcmariiis sao situis demonstratives e
manilVsladores do ppvu da Amiga Aliancu, De fato a
asscmhlciu liEiirgica crisiii cOTislitui imm demonstra-
jao ( pda ^Special da Igreja, novo povode DeustOrpo
imstko de Cristo. IJma dmiensao idemonstrativa toila
especial posStii a a^emblcia liturgica pre> ididy pelo
bispo, dircundado pLjr sat presbiterio e por outres
miuistros ( SC 41). Mats a assembled e ( amhem sinal
ctunprometedor de uma vicb qne tsteja em sintonia
com ;i rcalidadc signil'ieada. coiTespondcndo ao t'im
ultimo paj-a o qua!lendem as agoes litprgicas:a san-
rifica^ao do homem e a gloririca^ao de Deus. 0
empenho da assembleia terrepa acquire pma oriema-

^ao bem prccisa quando conlroEitado tom a realidade
du qua! e imagem;

profetieo daquilo L|tie serf a Egreia depots dos UIJEETIOS
tempos. Rarticipando da lilurg a terrena, participa-se
desde agora, medhmte o sinal. da luurgia celeste .

\ [ daro qua a assembl^ta Imirgiat prtssup̂ e ttma
Igrcja [pcaL uma comsiudaide osLive J de lids, jusia-
mente porque i o seu lugar de encontro. Um te\to df >
Concflio Vabcuno 11 poe muito bein em cvldencia as
caracterlsticas desses asseinMcias: 'T’stas ( as Eeiu'ti -
rnas tomuniduties locar. de fieis) s3o em sen lugar o
jx>V(? novo chamado por Deus. no Espirito Santo e

grande pkniiude (cf . ITs Cab Neias se rednem
us Tie is pela prega^ao do MvapgeJho de Cristo. Neias
sc tcJcbiMi o misierio da Ceia do Scnhor [ , . , 1 Ncssas
comumdades, embora imiitas vczes pequenas c pi>
bres. ou vivendo na JispersaCK cstii piesenlc CiistLi,
por CLL|J virtude sc reune a Igrcja una, sama, eardlieu
t apostdlica” d .G 26). A assembleta, formada por
bati/ados. uao c. poi ^ , unlit massa rmJisimta c mlbr-
mc, mas tun povo founido t: urtlettado, no qua I Uhlos
c cada um tem uma fun^ao.

Hisjf ptiis, detineado o dever que tern 6 fid de
participate de rtiodo atrvo da assemblda. Esie dever e
Lamhdm itm dircito, fundado no batisnio reecbidoi e
OM nature/a dsi igrcja, p< nu real c sacerdotal, quo
paftlClpado sacerdbcio de CriMo: e tEEn Cdfpo duUuiu
dc varies ['undoes. ma> unific 2ida> pelo Espfrito SUEI-
uv Tssii Sinidade se experimenta e sc manifesto |x>r
meio da esaUa tuinum da Pulflvra de Deus, da uniao
na orf$ao, da pariteipa^ao fto cl ia logo c no canto, doa
gesios c das atitudes do corpo. Mas a pariieipa^ao
deve ser aules de ludu interior: pur mcio dela os Tie is
eonformal n MI it merue com as paF&vruS que prunun-
cium mi onvem, cooperando com a gra^a de UCEES.

Alem ditsa, na cefebra^aO euearistiea, os fkfis alcan-
gam o grau ma\iino de participa^ao par meio da co-
munhiio sacramental.

Sc a assembleia L
; a rcuniao fratema e imanime de

urn povo. se ttnlos os seti^ membros sao panicipanics

aterial com di
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G. BOVI -
ASSEMBLE iA
A assernhieia pevde ser definida, em sentido geral,

cornu sendo quulquer grupo de pessoas rcnil Idas para
deftrmiundo prop6sito iponanio, Sma reunion quad -
fteada c de ceno modo cstmiurada ). A assembl^kliturgica c propriamente uma comunidade de Huo hie
rarquteamen Ee coi\si i inida, legk i mamen E c ra E nida cm
determftado lugiir. attamcnic qualit'icada por uma es-

pecial present salvifica de CEISIO.

Fundamental para a compreensao crista de assem-
bleia 6 a descri^uo de LUCLLS da primeira commiEth -
de: ibblcs cram assid uos ao cnsinametUo LIOS apdstu-
los e a comunhao fraterna, a fra^ao do pao c as ora-

r

^oes" (At 2,42 ). R nela* como em toda assembleia
lilurgica. que sc realiza a promessa de Jesus: “Pois
onde dots on uv< esuverem r^unidas cm men nome,

eu estou no meio de)e)>" (Mt I 8,20) r Com efeito, na
edebra^ao da eucansria , na qua! sc perpetua o saerk
fieio da cm/. Crisio csta realmentc prcscnlc,

A assembleia liturgica cristS panicipa du nature/a
do sinal ineiemc ii liturgia: e pt >r isso que ncla estao
presebles as diEncn.soc.s pruprias de todo sin Ell Jinirgi -
co (comcmoraiiva, demonstratiia, com pro;notedora,

escaEokfgicat, A assembly Imirgica cristfu antes do
mats nadft, comemont as assembleias do o dc Dcus
do AT: especialmente a primeira grande assembleia

aisUILI V I fJ
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aitvos, d'A compocta poitm fun^oes diferenciato:
“NflS ceiebni^oes littirgiciLs, cada qual . rtiinislro ou
fid. ao dcseropenhar sua fim0o, fa^a tudo c so aqui-
lo qUe pt'la Eiature /^ da coisa ou pelys normus tiiur-

gicas the compete'1 (SC 28 j, Quer dizer, a u0u litur-
gica iem tun presidenfce, ministry ordenddo* que pre-

side a assembled na pessoy do C’risto t na unidade
da lyreja . EntriP os ministros que e*crtfam u^l servi-
90 na assemble!a Nturgica, alguns sao miiUsUOs da
Palavra de Deus, encarregiidos de prociamar as lenu-

ras; outros sfio nnnistros do altar e do cdcbranre,

oulros esiilo a sen i^o do puvo de modo mais direto.
E e assim que temos difconos, Idtores, acolitos, mi -

niSITUS e*traoidirtirios da conumhao eutSrlstica,
stiltnisins. obreiros, cotneitfadores; e aindu yqndes que
cumprem o servi$o dy acolhida, qiie recolhem as
ofertas, que tomam a si o service do canto.

BibtZ T. M.MKII SS. L'easembtra eristuuitL Doila trdiftRut hi-
btica alia ijastonde del XX scpotcK Torino 1965; A . G.
MASTB* HCT, L'A&wrriblt'ti* in la ChieMi in pnrghiera, ], IHrtX-

cia 1987, pjv 109-132; K . FALSIVI. A-wemhlea , in D7 I. I
423-436; A. G 1V.A. Assembles, in Nt )L, pp. 118-131
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entrou cm crise. pelo que. hojeem dia, exagcrmido os
liinites e as difieuldades dcssa tarda, proem a livrar*

se del& Ny reflexao crista, a assistcncia encontra mo-
tivate come marufesta^ao de caridade , cada diu mais
necess&ii Para sc tornar auicmica e nao irtcorrer em
um "samariiatiismo deterioratin'"

. deve iralem da oti-
ea dos '‘cases piedosos” e da djstribtii0o de ajuda
t media fa (com exce0o de simagoes de emergencia )

para sc tornar a0o politico-economica que irteula
sobre as causas esmnuruis da nuJigencia, sent esque-
cer as necessidades para as quais 6 exigida part iei pa-

gan e pari i Iha interpessoal .

B&L: P. DOSATI, Pubbfii -tu>. pfivato; fi/te di im'aitt’ntafivQ
1 ^78: G . Roisi (org.^ Welfare Stare’ ftrpbUmi tr alter-

native 1983; M. Inso. Chiesa r Welfare State flmagis-
TENJ ivcidle dei pQpi di fmnfe alia rri .it della Sfatn del
henessete^ G MATTA1

ASSUN^AO
Do substanrivo latinb asstimptio (acolhida ) e ames
ainda da rai^ verbal laiiiia adfm-sutno (tomo para
numn acoiliul . Na linguagem teolo^iea crista, designj
o fato dt ter side Maria. Mae de Cristo. iomiida e
act >lhida rta esfera L 3 U vida celeste fK.ir obra dt.j |X?der
divino.

A Assun^iio 4 o evento eulminame da existencia
de Maria . Para a Igreja Caioliea , dqpois da deftm-
gao do papa Pio XIE com a Constitute dogmitica
Munifitentisxittms Deus ( MD), de 1 ° de novembro
dc 195(1, e veixfadc formal que deve ser tida como
verdyde1 de fe. Essa detini^ao porem nao e aeeiia
pdos ciistiios greco-ortod6xos e menos ainda pdas
|ristaos do ambitQ confessiomtl da Reforma : pelos

primdros, porque nao reconbecem no bispo de RoEiia
o pexler dc prodamar dogmas; pelos segundos, pdfw
que para clcs a Assun^ao nao e unu verdade|undn-
meiuada na Sagrada Escritura e par jsso deve ser
considerada urn acresciiTtf> indevido ao patrirnGnio
da fe crista* £ essa grande diversuladc de posi^oes
entre os cri t̂aos que nos leva a expdr com pred.sao
os moltvos o o sentido da posi^ao catdlica e a levar
cuidadosatncnte em coma as vicissitudes dc seu aina-
duredmenro na consdSncia da lgaqa no decorrer
da histdna.

a ) brndumento na ,Nagrada Escrituro e na Traded*>
da Ignijft — As fhmes escrituristicas nao oferecem
tesicituKihos expiftihH t din tos a jrespei^q da moiie
de Maria, da sirn lû urrciqao e do fato dc ter stdo da
acoltlidg na esfera da vid;i divtna com loda a sua
realidade de ser liumimo,

QUAEHO a JradigEo da Igrcja, e preeiso di /er que nos
primeiros ti fe scculos nao se eneontra rrenhuma refe-

re ncLit ao destirio final de Maria. S6 no decurso dos

ASSISTENCIA
0 conceifo dc assi> tencia estti LStritamenie ligado ao
de rtecesskbde . Ely , com efeiio, const!lui uma res-

P<>sra a necessidade insEitisfeita que, sobretudo na
sociedbde eomempfjranea, torna mmtiplas formas e
pcrJ"rs : desde a necessidade eeoiidmica iniediala (de
alimemo. habitaqao. vestuario. trabalho) ate us ne-

cessidades niais profundus tele paiticipagfQ e Integra-
0oj que n5o encOntrum modo de manifcMar-se no
mcreado. A assistIncia £ um insfrumciuo que se pro-
pj5e eomo objelivo liberoir as pessoq^ toil ate os gru-

pos e as proprias comunidades nacioniU) dc f̂ is
nccc>vidydes. muluplas e CiesceStes. A ussi ência
assume dlvcrsas formas, cofifarme se tmie de assis-

lenna privada ou piiblica .

Durance moito tempo prtvaleceti u assistencia pri-
vada e a organicda pela Igrejn, Nos tempos models
nos, ao eoEtirario , o E^rado passou a ^dmiriistrar de
maneira dimta e cada vea mats generalizada a ussis-
tencia , tertdo ehegudo ap pontt> de tomar a forma de
“Estado assisiencial" [ Welfare Sum ), Foi esse Esiado
que se pre.fixou guraruir a todos os cidadaos ( inde-
pendentememe de ^uu situa^ao economica ou classe
social } seguran^a contra a necessidude l'do heiAO ale
o ttimulo", por meio do picno emprego e dc uma
adequada polilica de babiia^ao. snude. previdencia
em casd de deseinpregq;c assim \wr di;mle , Nao tendo
eonseguado cncarar a iroi^hsidao de uma tarefy como
esta c o onus econdmico que dela decoue. o esiado
assistciiciaL buroeraticamcme cada ve?. mais pesado*

M
_
!
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seenIos fife V 6 que coine^tm a apurecer veslfgios da
convk\'ao da sua passagem glorio&a torn alma ecorpo

vida imortal (cf., Su>. FJrem, Timbteo de Jerusalem,
SlQ- Epifanjo, p apdcrifo Tribtsito de Maria do final
do s&ulo V ), A partir do scculo VL gi^dualmente no
Orientc. e a part ir do s&iito Vi I no Ooidente, come-

^ou -se a celebrar a testa da Dormi^ao mi tits TrMsito
fdiver$amente rcpresentadoi de Maria, na maioriu Jos
fugares eomemorada no diu IJf de ugosto; nos tempos
de Carlos Magno, nsi Franca e na Ingbien'iL a festa
tomou a denotninai^Lo de Awimptb Marine, fato que
pressdpiinha a convicgao de sua ressurrei^ao logo
depois da matte. FinaJmente> em toda a ciistambde,

gramas tambdcn a posi^ao doumnal assurnIda pdos
graudes tediogos e douiotts rnedievais. UJ cuttyfe^ao
amadureceu em niceI universal, dc mode qtt£ tambdm
a testa se estendeu a todo o mundo cfistSo oriental e
tridental. O protestamismo. pclos motives acirtia rete-
ridos. sepnpre contestou e continua contes laudo lal
doutrtna e a praxis littirgica a ela ligada.

A partir do stteulo XVIIL no campo catolico co-
rneraram a seif dirigkias u Se Apostdlica peti^des a
fim de que a Assun^iio de Maria fosse proclamada e
ddlnida eomo Vcrdadfe a ser tidu come dogma de te.

Lsfas pcd^ocs aumcmaram muilo nos seenJos segui ri-
tes. ate arn;undo o apogeu sob o pon titleado do papa
Pio XU, que. no dia 1“ de mate de iy46, com a
encfcltea Deipatne Wlrgihts, pergurttava aos bispos
eatolicos de todo o mundo se a Assum^So de Maria
podia *er det'initJa e se desejavam, junlamente com
os fi£is, que ela fosse d&finida. Terido obtido uma
resposia positiva da quase totalidade dos interroga-
dos* procedeu a defmiijia dogmatics com o docu -
ment aeima dtado, Munifiesrftissitmis Dens.

Do ponto de vista caLolico, esse protesso de con-
vie^ao de fe se explica e a dcfmi^ao dogmatica pon-
tificJa se justifies ptlo fato de a Assuncao de Maria
drtcomrar sua raiz impitcita e indirvlti no lesternunho
da Sagrada Escrityra tal eomo ela Foi gradualmente
tida t ^terpretada pelos Padres da lgrejar pelos ted-
logos e pdo senso da fe dos fieis sob a a^io iknui -
nadora do Espfrita Santo, irispirudor da palavra da
Hseritura e fistdor da autemieidadc da fe do povo de
Dcus. A respeito do assuntL >, lanio os teolbgcis como
Pio XU na MD referiafli div^os niotivos e passa-
gens btblieas inspiradores de'.sa convicijacj relatJva ii
passagem de Maria deste mundo para Deus. espedal-
metne o motivp da uniao sntima e perfeita dda com
a sortc do seu Fiiho,

h\ Conteudo doutrimit da verdade de fe da
— O ^nOcleo dogmiiiko” dessa verdade mariana e
tbmeeido com roda a etareza j>do texto de Pio XfB
"PronuncSamos, declammos e defiflimas set dogma
de fe por Deus revdadq qtie a lnine u I ada Mae de
I 3eus sempre Virgem Maria, terminado o turso da

uda lertena, foi elevada a gloria celeste em alma e
corpo’1 { DS 3^03). Afiima-se que Maria terminou o
curso da sua vida terrena. desm e.vistencia Humana
como a conhecemos; iuo se di/., entretaruv como
isso se tenha dado: se atraves da morte ou naa (En-
tre os reologos, ha via naqude tempo diversidadc do
opinides, e o papa nao qms favoreeer uma debs etn
detriment? da outraf Aerescenia-se que Maria, ler-
minado o arco da sua exisccncta terrena. por for â do
pcwler de TXius, encosura-se na esfera da vida divina
com e m> sea ser humano integral t"alma c eorpoMf
Sua rcalidade humana integral com a passagem deste
mundo a gtoria da vida divina alcan^ou a saiva^ao
plena, definitive Tgloria celeste"), aqueia cm que ja
entfara. precedeEido-a, sen l ilho que subira ao ecu c
estava sentado a dineila do Pai.
c ) Aspectos desta verdade mariaan

1 . Crisiologko: a Mae e 'Lassemclhada 1 ao FilHo
glorioso, tendo-o seguido na fase definitive c glorio*

sa de sua exisiencia.
2. telesiologico: a Igreja, que tern em Maria seu

inkiq e sua imagem perfeita, naquda quo subiu ao
ceu pt >de comemplar scu Futuro c ver neb uin sitsal
de consobt,’ao e de segura espcran<fa da propria reu-
liza^ap. ( Esse aspeeto c especial mente dcsiacado pdo
Vaticano II: cF LG (tB.)

I Marioiogico: Maria alcan^ou u plenitude dc sua
salva^ao e a reali /a^fto dc sua existSucia como crin-
tura huEnana amada por Deus de niodo sublime.

4. Ahtrupologteo: o humano, ou. para sermos tnais
preeisos, O Teminino-huTiumo" akan^'ou nda, por
favor divino, a pleniiude da suy realizijtao integral:
neja pode, pots, eontemplar o futuro a de prpmetido
por 13cus e nessa contem pia^ao reavjjvar o desejo de
aleanga-lo.

Nestes uhimos anos. bntretanto, algumas propos-
als de rddEura das asser^oes ant ropologteas rebtivus
;io futuro do homem (escatotpgia) ttveram re^rcus-
sao wa fonmdn\dn da verdatte dogttlilica da Assun-
<^fc> de Maria asseverada na traded e recehtda [ um-
hem mi MO: a Assun^io dc Maria com todo o sen
xer kumemo a gloria celeste constimi, com exce^’itode Jesus Crista, uni privibgio insigne rebtivamentc
a todos os outms seres hu manas. os quais somentc
no fim da historia serfio plena c integralmente salvos
mediame a ressurreiijao dos "corpas 1.

Por motiva^oes escrltunsticas fvtsao biblien da uni-
dade profunda do EiOEtiem em e com iodas as sna ^
dimensoes ), fiJosolkas tuuidade estrutural do ser hi-
manq e sua saida da dinterMo da teu]p[>ralidade coin
e depois da inoric), cullurais { ivenso atual da corpo-
reklade como dimensio que o ser humano tern, mas
sobretudo ri. vArioti tcologos lan^aram a hipdtese de
que o homem , pdo poder saivfficti do Espfnto de
Dcus, ressurja coni rodo o rer na morn* . Seme-

Material com tiireiios autorais
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lhante hjpotese, porem, parece esvuziar a importan-
cia do privilegip conccdido por Dcus a Maria ejevi-
da a vida gloriosa divma na sua partida deste mimdo.

Alguns tetflogos eniretanlo s&o de opiniao que a ver-
dade da Assunyao eonserva udo o seu signlficado,
cunutnto que nip seja visia na mtecipa^ do temporal
da salvayao escatotdgica cm Maria, e sim cm sua
jP/em'rwdtf c
BibL: Omstituiyao Dogma!ica de Pio \ iJH Mimiftcftuissimus

Detts , in AA5‘, 42 (1950), pp . 753-771; A. B &A , hi Surra
St rittura “ultima fondttrrteitto** deldogma delfyfeswizmn*,
in Ĝivilti Cauolica". 101 J 1950), pp. 547-56!; A Rosen i -
NI , w dogma di‘ii ' AsiunL‘iaut\ RoFna 1950: t\ BEfrn, ta
"MmiticetUisdmus Deu\"

<: tprvbiemi trotogid comtftssi,
in Vv . A \., Prohicmi i uriemainenti di teologiu dogflinU
rn. Milatiq ] 957 r IL , pp. 47,V544; I . CoiABl JG, AssuhiiOfte
di Maria , in "Serwro della Purtj|r±” 70 H975). pp. 31 -37;
A . SERKA-D. SAKIOR, Assiinut, in XDM, CtniscHo BaJsamo
1986, pp, 162 185.

menos conhecidos na cpoea anterior a mcrttemidade:
trata-se de urn feuomeno genera] izado e nm de elite,
e de urn fenfltttetto pr&ICO, e nao apeAftS tedrtco,

a) A “uuwriomia” do homem como afirma^ao de
Na raiz do fenomeno moderno do atefs-

mo esta a descobcrta da uiitonomia do sujeito huma-
no. nasce do recon hecimertto da libcrdade que
o homem nao so tern, mas e, e que se exprime como
nao-dependeneja gm relayao a nutrus e como com-
promisso pda transformayfto do cosmos e pda pro-
jcyao da histdda: da jdeseoberta cartesiana do sujeito
a ctmcepgao dcmiurgica do hoixiein eni perspective
hegeliano-marxista. da iibertayao psicanaUtiea dos
condidonamentos do inconsciente a afirmayao ab-
soluta da Siherda.de cm Nietzsche e Sartre. O portto
nodal esta cm que tal "historia do sujeito- homemlT
aconteee como emiincipayao da tuteia rdigiosa, que
gonserva o homem cm esiado de perene menoriJa-
de, ty portantp, tambem ern diaiciiea com a f no
Dens cristao,

b) Da afirmp£O0 da (thenhide ao compromise
pelu IthertQg&o hisforicn da htimafudade

berta e a teidndica^o da aiitonottua do sujeito leva
ao compromisso pda liberta^ao histdriea, economica
e social do SUjeitO ( marxismo), Daqui nasce uma ul-
terior erfdca radical $ rcligiao: ela distrai a pe.ssoa do
comproEnisso pda liberta^osocial humuna & tnedida
que prega a fuga mutidi t o rdugio em uin Dens
situado al£m da histdria. Li , joaUmente per isso, ador-
mcce as mjisciencias, aliena-ast ou, pior ainda, jus-
lit’ica jdeglogicamente p Status quo de injusti^a: e o
"dpio do poviV\ servindo ao sisiema injusto. Alias,

alem da critiea marxista a religiao, tambem a critica
iluirttnista-liberal coloca completamcttte entre paren-
LCSCS qualquer referenda a Deus no desenvotvimenio
da pessoa e da sociedade.

t)Dm pteistnO ' humamsfa e postulaute —

Em resumo, na base do atcismti moderno csia a as-
pira^io h liberdadc-libcrta^ao do homem eraandpa-
do e adulto, TrEita-se, pf >is+ de. uin aie^mo essencial-
mente (lumanista, qtier di/er. de al'irma^aot' de libcr-
ta^ao do homem; e taEiibem de um ateismo post uIan-
te, quer dizer, quo nasce de urn apostil I ado": para que
{} homem conquisie sua aiKonomia e realize sua li-
bena^ao. £ precise pustular a nao-existencia de Deun,

porque — se exislisse — I3eus nao so esmagaria o
homem com a sua infmita oiupotenda Inao permit ] n-
do, portanto, ao homem ser livre), mas ate o desvia-
ria do esfor^o para projetar uma hiscoria de hberta-
q&o da himianidade: se Deus e “alguem que esta
acima. onde niio exisle rnmhum homem'\ entao ele e
absolutamente inaceiiavc! ( E Bit>ch ).

di Or uma tdgica LiCfmf 1ifuosa u a uirui idgica “do
Na base do ateismo modemo existe, pois,

uma variame do problem ^ fundamental da pessoa,

Material coni tiireitos aotorais

Uberdade

G. IAMMARRONE

ATEISMO
Adesco-Para a elabora^ao de um di&curso siniecico sobre o

atcjspiO, oomo tiega^ao tedrica e/oti pratica da CXJS-
tenoia de Dens sob o aspect® teoldgico e como
feuBmeno lipuamente int^derno —. fazetnos referen-
da, como a um fio condulor. a utu Lex to respeituvd :
a breve, mas lucida atialise. dcsenvoivida pda Gau-
diurn ei spes* nn , 19-21: um texto que J. Ratzinger
ddmiu oomo sendo +1um|das dedaragoes mats int-
portames do Concilio \
/ . Formas e causas do atidsmo
jkzem-se tres afirma^des dc carder geral: a relas'So
enire o homem e DOLES 4 oridnaiia e essencial ao ser
humuno; o aiefsmo nascc ou do faio de alguus DJO
consoguircm pcrueher a presen^a de. Du us ( conbed*

memo) ou do faco de 0 rejeitarem por UEH alo livre
(re-conhedmento); - Lo atefsmo esta entre os probk-
mas mais graves de nosso tempo”. Passaic cm seguii-
da a uma fenomenblogia do atcistno modemo em suas
principals manifestaboos: nega^ao expbeita de Deu.s;
agnosticismo; n^opositivismb logico; denrismo; rela-
tivismo; historicismo; niilismo: amroporentmmo;
nega^ao de unt que nao e o dos Evangelhos;
indifereEi^a religiosa; piotesros violemos contra o mM;
idoiaEria . . . Finalmente, propoe-se Uma ebave de IcitU-
ra da gettese do aleismo, expliuilitndo ^ uas causas fun -
dameiiiaES: a causa moral , a rea$ao critica contra as
rdigides, o contexlo st>ci (x:ultura3 mtxlerno que, por
estar centrado no valor da imurtfcncia historical obsuu-
rece a percep^ao do misterio dc Deus
2, O aiei.mo mtemdtka modemo
seguida identificaf qua! a fonna fuudamentiil do ateis-

mo do nosso tempo. A aualise leva em coma duas
curactenstieEi.s que 0 espuciHuain cm relayao aos feiid-

Antes de tudo.

Piocura-se cm

amor
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pcrmanentemenp:tenmd^ a interpretin'sua rclagao com
Deus de acordo com uma logica dual-conflitiiosa do
aut'OHt: ou Deus ou o homem; ou eu ou o outro,

Ema logics da qua! a cxpcrifnriu do pecadn nfto esad
isenta: mu ho ao contrario. Nao esta justamente nmo
a esscncia da 'Mevolla ’ contra Dens, tal como descjri-
la no Genesis: querer ser ‘Vctno Deus". sein file ou
ale contra Ek? Isso implies unta imagem ahenadora
do proprio Deus, forjada nnm mode36 antropologivo
tambdm viciado: do mesmo modo quo a pessoa se
auro-afirma. asshn tambern Dens e auteKifimii^Ho
absolute de st. contra a pessuu, As vezes, ate uma
apresente^ao nao phr (lament? evangelica do rosto do
Deus chegoti a provoear essa reafSo do recitsu. So
uin Detis cupaz de denubar essa logics do coitflito
para transforma- ]a mtttia idgica do amor — porque
so o amor toms possfvd ao inestno tempo a afirma-

de si e do ouiro — mostrando uni novo rosio de
Si e da pessoaT di/emos. pode responder ao desafio
do aidsmo modemo. E. per outro ladot so uma pes-
soa quo. aeolhendo esse rostO de Deus, projete o seu
prdprio existir nesta hiz ,

3. Atitudes. d(t fawjti rfiditu do oieiQno — A resposta
conciliar an ECU I a-sc de acordo com as duas caracte-
rfsiicas fiindamentafs do aleismo acima indicate:

Main ? 198% E. Jnsou . Gotr als Gjeht' invnis t/cr Welt.
Attr Begtifeuitojg dcr The&togti? dei Gtkreû Jgien ini $twit
zwfccktn Thasmus und Alhaiimns, Tubingen 1977.

P. CODA

AlO DE Ft
De acordo com a tradU,30 lomist^ o at<? de fe e de-
terminado polo objeto no quat se ere: Me /us fidci
zpecificat&r ah objecto '1

, IntervEm nessa ijxplid^io
diversos dememos qtie poieiri ser coricfensatjos em
dois seiorcs: o ohjeto em que se ere e a pesso# quo
realize o afiqi dc d£e|Quanto ao primeiro aspecto, de
e essendnl porqu? quuliftca A quali^bde e a imensi -
dade da pessoa que quer crer. Desde o AT, t> j^to dc
le e visto essencialmente Como sendo um Abandonate
se jm maos de Deus.Q Deu$ que ace na historic do
povo e que niostra os sinais dc suai preseu^a & o Deus
em quem se cortfia, pois w nek- sc descobre a salva-
^ao. Assim foi coin Abraao. que diante do chama-
menlo de Dews deixa Ludo e o segue (Gn I 2.1-4) t

( undo o rnesmo se passado com Moises. que e con-
v idado a tr lihertar o puva iEx 3, 1 -20}, e com ttxlos
os piofclBs que recebem a missed de anuneiar sua
pulaua ao povo, mas lam bum com cada pessoa em
pankular que o professa nos diversos momentos da
vida ( Di 6,20-24k 0 ato dc fe, pdo menos para tun
jsraelka, nao e um momen to ocastonal ou esporadi-
co; an comrano, ele attnge a ex islenda cotidiana.
de;erminundo-lhe o sentido e a oricmacao.

Puia o NT a fc e dada na pessoa de Jesus de
Nazartf em quern se ere como enviado do Paj, tem -
se confian^a em sua palavra por scr da a propria
paliivra de Detis; aquiloque elc diz t faz* com efeilo.
eie o viu e OUVJU junto do Pai {Jo 3,36; 8.26). Objelo
|?eojliar da fe sera o evento pascal da morte e Evssur-
rd^ao do Senhor ( ICor 15, 1 - 11), porque nesse mis-
leno Deus revda pknamenie a si mesmo, Dc todo
modo, ninguem podc realtzar esse alo se Deus, por
primeiro, nao o ebama a si e o atrai com seu amor
( I J o 4.1 (1: Jo 12,32). O contexido de fc nuo pode
pcrmanecor tieulro. mas deve ser anuEiciado a todps
p cm to<Jos os tempos para que a todos seja ofececida
a possibilidade da sulva<;ao ( Ml 28,!9; C! E .46). A
tcoiogiu paultna sublinha que chega 3 fe porque se
00ve e se acolhe u palavra que e anunciada: fidrs c *
andifu ( Rm 10,17),

Eoi a panirda teologia medieval que sc reeuperou
uma fcliz fomutla^iio da tradi^ao agosriniana que
pefinite Stnteii /.ar a complesidade do aio de tc em
tecs ditmmsoes: t :nrdsre Dea, ctrdene Drum, creditre
in Deum Com credere Deo preiende-se expritnir a
plena conlum^a. pois 6 o prdpE'io !)eus que se revela
e que sc faz llador da verdadc que exprime. Com
Cntlcre Dciim. qualified-sc o objelo da fc, quer di-

Male

Deus nap se opoe a dignidade-!iberdade da pessoa:
ncin a esperanga etn Deus contrast* com o edmpro-
misso pda liberla^ao na hi Moria. E isso porque a
pessoa e ao mesmo tempo uma mterroga^ao e LIEU
misicrio que remete radicalmeiue para alcm de si
mesmu: por isso a digmdade da pcssoa, e tambem
sua liberdade, exigem, para serem plenamerrte luruJa-
das e reali/adas, a cxisteneia de Deqs. Ele e, com
fileitp, A 'Vondi^ao" para que a|>vs.sOii seja pcssoa:
Deus e a "liberdade da pcssoa". coino di / ia Bcrdjaev
A resposta do atefsmo irnodemo, tamo pEira os crentes
como piiiii os nao-crcntes. brom, poi.s. de uma abor-
dagem da pcssoa dc Jesus Crisio, e tambdm da sua
mensagem, despro^jda de pfeconceiios: Ek, hli ]ovo
Adao, na mesrfia revela^ao do misicrio do Pat e de
sen amor, manifesto, plenamente a lunncm ao pmprio
homem e The descobrc sua altissima vtiea^ao” (GS
22). Crislo Jesus, yerdaddro Deus c vcrdadciro ho-
rncm, c o +1ugarT' pcssoal o escatoldgico para se
penetrir na revefeao autEntica e definitive de Deus
como Aqueic quc. cm uma log Ecu de amor, funda e
salvi A dignidadc- tibcrdacle da pcssoa. Nessa pers-

talvez opectiva
aleismo coniemporanco. la t>nde nao e obiusidade c
sim rebeliao piwiHeadora, podeha ser assumido c

como aHr rna 0. Clement

transformado cm uin camtnho" para o conheeimento.
mas oonhecimento purificado, di> ydSiaieiro rosto dc
fJeus como Tcindade dc amor.
Bibi .: C. TvBiio, hitroduzionc p// uteismo mtnienuK 2 vnls.,

Roma 1%4 1969: W. KASEI^K . Da Gott Jew ChrwL

toraisn C neitosrid.i riU
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E essa dimensSo que pcrmite ao creme saber que
seu alo e um ato plenamente livre, tie sabe que a
liberdade nao c tuna scquenda fragmenthrift de atosr
e sim um ato que se lorna cada vez mais livre a
medida que se uhre para urn espagti de liherdade cada
vez maior do que a propria [ iberdade, Ao confiar na
verdade de Deus, que de conhcce — e isso yA Ihe
permit^ LIEU primeiro ato de liberdade — descobre
t am bein que sua vida podo realiz*r-se someme no
risco de urn abandonar-se ao tuluro. que de nao
cbnhoce plenamente, e quo jamais jHxlera conheeer
de maneira defmmva; e e jimameme a fe que Ike
garanle e ?,sy conditio: sua liberdude Je eonfur no
mistCno Como espa^o de Uberdade cada vez major,
mas, ao mesmo tempo, uma liberdade que Ihe permit
!e eonstruir seu futuro sempre e somenle mediante
um ato de abandono em que de esqjj pessoalmente
empenhsdo, sem a menor possibillJade de delcgafSa

O ato de fe possui. enfim, mais uma qualitlca^ao
essential: o caratetf eclesiaL O creole, no momenta
em que reahza o ato que livrememe Ihe permits aco-
Ihcr em si p miste-rio de Deus, nao c mais um suieito
individual, e sim um sujeilo edesiaL porque por lor-
^a da id ele se tomou parte tie um povo A fe crisis
niio c dada ao indivfduo, mas a toda a [grcja que
rccebeq de C .’risto a missiio de Lransmiti -la e afltinda-
la a todo o mundo ale o iim dos tempos. O ato de fe.
Por foi^a desta conoia^ao que qualifiea a fe crista
eomo "ft? ecte$i^:\ deve ter em si lamhcni essa nmus
sob pena de Hear incomplete 0 prdprio alo de ftf,
liibl .: J . AIFARG, Crtstoiogiv cm attfropvhgtia, Assisi 1973; II.

U. VON h .M.iKvsvk, la fwn iT.iwitr dalin f -'otnm , in: Gin
ria. ^inestetica teolagfcdi Milano 1975; U. CASAIF,
L iivveitfitia detia fed?., Torino 1988; W KASPER* hum-
duzione aitojtiii. Brescia 1972; J , RVTZLNGBJI* intrndu -
zione id cristiarKsimô ftnescia 1969: R . SANem^-Cn^-
MOSO , I fflttdami’nfi deliti nostra fedeT Assisi I 9&3; R.
FJS^ 'HELE.A , hiiroduzitmt- alto unio^ ki fotutomeitfaĥ
Casale Mdrifernato 1992; !i >. foa^, Cifdiamt?, Pef 'mta
teotogia deU 'itfio dt fede, Ronut 1993.

zer, o proprio f9eus em sua vida interpessoal e o
misterjo de sua revela^o. Com Credere in Deum
quer-se txplicitar a relaqao mreipessoal e de amor
que se interpCe entre Deus e o erentc; da c dinamtea
e voltada para sun reali/a^ao Jelmilivu na eoiminhiio-

Naquilo que diz resperto a pessoa que ere, teolo-
gicamentet devenvse exp] id tar dcuns dados. Primei-
ro, 0 aio dc ft? s6 6 possivel a partir da gratia que
pennite entrar em eomunieu^an com Fkas e aeolber,
ad mesmo tempo, os evemos da a^ vela^ao como
eventos saivilieos. A pevsoa. poremh deve tunheeer
esses eventos como condi^uo prdvia para um ato de
fe que possa ser pcssoal. E 6 nessc memento que
intervem a relagEo entre fd e conkecimento que som-
pre foi explkilada a panir da Escritura.

"Conhecer que lahweh 6 Deus'' (Is 43, 101 pwle
ser tido eoino o leitmotiv de todo o AT para expflrimir
que crer e uma forma de couheelmento; a teologia
joansna|a paulma reeuperam panieulanneme essa
dimensito, insistiiulo EIO fato de que erer 6 urn cbnhe-
cer p um saber de ial forma verdadeiro e real que, se
assim nao fosse, Vjria a faltar a propria fe fcf. Jo
6,69; 10,38; 14,20; Rm 6,8; 2Cor 5, li Hxistem na
pcssoa diversas formas de conhecimento mediantc as
quais cada uni explicit^ a si mesmo ao eneontrar a
rê lidadfr. Quando nos cncontramns com o tnisidrio
de miia pessoa — pins hingudm poder& jamais des-
cobrir a propria refclidade e a realidade do owtro fora
desta i>erspeetlva — enttio a forma de conhCcimento
mais coerenre, capaz de eompreender a globalidade
desse conteutio. e dada pela fe, Ela provem do pro-
prio mistdrio eotno forma quc esta em conduces de
exprim ido e de compreende-lo,

A fc na pessoa de Jesus implied, por pane do
erente, a reaUza^io de um ato que seja em si mesmo
pfempnente livre tambern se iuserido na a^iio da gra-

^(i, A liherdade desse aio so e possivd se tie cum-
prir uma dupla exigcJicia: que CSteja em CCtmespop-
dencia com a verdade e que abra para o semido
ultimo e definitivo da existenciu. No que dt / respeT
to a verdade, o creme a ve realizada na pessoa de
Jesus de Nazare que disse ser ele proprio a \erdade
(Jo 1 J 4.17: 14,6); elc proprio se lorna fiador dela.
nilo havendo necessidade dc outros testemunkos, a
nao ser o do Rai, pois a fd i^ xige a plena aeeita^uo
da suy pcssoa. Mas d ncle que a verdade enira na
hisibria; pela primeira e uniea vez Deus se revela,
assumindo a hiMoria como sendo o lugfcif em que

r

exprime a si mesmo. E isso que perm he a cada qual
poder cneontriido jem todos os lugares e eth todos os
tempos, e eonhece-lo progressivamenle dc acordo
com as diverse formas de conquista do saber, pt>r-
que o eonkecimento que dde se tern e dinamica-

meiUc voifado para a plenitude que so no futuro sera
dada (Jo 16,13).

R. FISICHPiLA

ATO HUMANO

Com a expressao Lato humano" pretende-se designar
o agir proprio da pessoa que, como tal, podc sc tor^

nar objeto de avaliaqiio moral. Essa del'iniciio tirastia
origem da distin^ao, ja presente na teologia medic-
val, entre actus lumiinise acuts humtuuts.0 primdro
e um ato trazido ii cxislenda peta pcssoa, mas que
nao depende ( pelo menos imediatamentc) da sua
vontade deliberada . Pertencem a cssa catcgoria os
varios prc.x.'eftsos HsioIAgief ^s e o conjunto das a^oes
provocadas por dinamismos biopsfquicos nao contro-
lavcis tsonhos, iiques nervosos etc.). 0 sesundo e

m direitos automateI j
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urn nio qtie brota diretamente das fact]Idafc superio
res da pessoa fintdigeneia e vonladc) pelo qua I da e,

portanto, responsive I.
A teologia moral imeressa-se evidentemetitc ape-

rtas por exta ultima tapologia do ftos, pois neles evta
implicada a iiberdade pessual.
L A estruiura do agir hamatto — 0 ato humano
exige ser julgadu moralmen to. Mas o jufao tftloo nsSu
pode ser dado sem uma profunda penetrable no seu
si^ niriuiuJo F. evidente que o gray de conhecimenlo
c de liberdadc vario do acordo com a diversa consis-
toncia cbjetiva dos atos e do diverse gran de partid-
pa -̂ao stibje.itva. A reflgxjgs moral sempre pus etn
evidence a necessidade de eonsiderar, de um lado. o
dado objciivo {materia ) e. do qytro, o subjet ivo ( per-
cep^iioe. consentimertfo). A avalLogfio do ato humanu
deve ser feitft rdadonando entre si esses dois aspec-
tos, puis umbos concorrem para determiner o seu
eariter etico, Nos manuals Lradidonais de leotogh, a
panir do s£cu(o XVII. pirevaleceu enlretanto a ten -
d&npa a dar maior imponanda ao aspecie objetivo-
materid. subestimando { c frs vez.es aid descujdajido
completaroente) $ aspects subjelivo, A pesquisa moral
contemporfinea conferc, ao contrario, uma importiin -
cia cada yea maior a dimensao formabpessoal do
agir, quer dizer. esfonjanefese por remontar do alo
ao mtmdo do stijdto para eaptar-ihe os ntveis efeii -
vus de autoconhcdmento e de liberdade, de intends
nalidade e de finalidade.

Nessa perspective o ato fmmano estd esmumcnie

relaeionado coin o frumdo interior da pewia, colhida
cm tuda a riqueza do sett dinamismo expressivo.

Results, pots, eomo sendo uin mometuo de urn am-
plo proeexso de autu-redizciguo pessoal, quo precise
ser cuktadosamenie analisado, tamo no piano diuero-
nico como no sincromco, para conseguir penetrai-lhe
u signifieado mats prof undo. Sob cstu otica, adqui-
reffi uma important;ia cuda vez major as tniUtdes ndes
subjacentes e, mais rad ieaI merite, o projelo global de
Vida i cf. Oppio fim(hmental }, L esse modo noyo e
mais penetrants de interpret o ato humano, remnn-
tando a sua estrutura fruima, que pemiite superar a
tenta^ao de unta lTmoral dos aios'\ que acabott por
"'coisiFicar" e "alomtzar” o agir humano.

2. Os elertieptas de definite ao do ato humemo — Na
raiz da avaHa^ao moral do agirexistem eiementos de
eonheeimento c liberdade aos se aerescenta. na
visSO crista, a realidade da gra^a. Todos esses ele -
mentos inleragem antes de mais riada enlre si. de
acordo com um dinamismo tmiiario. que potle ser,

ate certo pontot decomposto, O elememo cognitive
assume uma impottfincia deeisiva , Mas e k>nn lem-
hrar que o conhoc imemo moral m\> se idemif tea com
o menu conhecimcnto inteleclual: trata -se de um co-

il hecimento muilo mais existcrteialmeme envoiventc,

q qua! comporta um julgamento subjciivo de valor,
t, etn outras palavras, coubecimento estimativo, que
brtila da asslmiJa^ao do valor na experiencia pesSOftl
e reforifado pda praxis.

Do mesmo modo a liberdade. que e sempre situa-
Jy e portanto condicionnda. nao e conccdida uma\ez
por todns, mas sc desenvolve e cresce dentro de um
cam in bo caracterizado por eta pas diversas e por div
ferentes modulidadcs dc atua^ao. Mais mistenosa airt-
da se torrid entao a influencia da graga, que age no
profundo da pessoa como Hemento que respeita o
cuiijuiuo dos dados naturais, inieragindo, ao mesmo
tempo, com e!es+ cstimulamlo ao exereicio da carida-
de Como doa^iio de si mesina y lXxus e aos lirmaoS*

0 ato humano eT em suma, o resultado de um entre’
la^amento comptexo de latores qite devetn ser aterv
lamerue pondcrados na sua incideuciii, procurando-sc
captar as intera^5u$ reeiprocas no quadlo de mna
leitura global .
j, Criterios de avaiia^do moral — A uteo^iio privi-
leguida ao aspccio subjedvo do ato nao deve lazer
esq never a imponanda que o dado objetjvo revesie,

Doutra forma existc o risco de se eairem uma moral
da “pura iuten^So1^ esquccida a densidade real da

6 verdade que, em ultima andltse, a moralida-
de pcrlence k interioridade do sujeito e ck, mais oti
menos hem, a exprime nos seus atos. Mas nem por
isso se pode esqueeer a importancia decisha da agaoT
que coflt̂ m por si mexma repefcussdest positivas on
negatives, sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o
mundo. Isso equivale a di/er que o ato, no seu con-
teudo material, ufio 6 indrfencntc. Atitude interior e
Comportamentp exterior sao ambus dados constirmi-
vos da moralidade. a qual e, puis, o finto do emre-
lagameoto de intendonalidade e de eficacia histdri-
ca. O primado conferidu a atitude imd ou boa ) nau
unula a exigcncia de Veiifkagoes do oomportamento
[ reto on cnoneo). Por nutro lado, t preciso reeonhe-
cer que a entidade da materia sobre a qual recai a
esc £>lha e normalmente decisive lambem com rcla-
gao a delermtnagao da atitude subjetiva , La pode a
ag5o d cm si mesma m;iis comprometet!i>ra deve-se
geralmente $upor que exista tarn hem um maior em-
penho do sujeitu.

O julzo moral do aio humano £t por issoh t> 3iesui -
tado de um porneto ordeiumcnip dos diversos ente-
l ios* sent cnU?tanio esquccer a prioridade Jy pessou
e do seu mumio interior, jamais ttHalmente suseeli-
veis de objelivagao.
Bibi : J. ur Esstii xur Vagif huiftaai. Roma 1962;

D. CxTONf , L'uomoi peixotui in Cmto, Rologna 1973;
F. BOCKI ; . Mvmt funtltmii'ntti!. Sfut Paulo, Lmnb,

J Ferns, Essere del Signore^ Roma 1981 .
G . PIANA
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ATOS DOS APdSTOLOS 62

ATOS DOS AP6STOLOS
Os Atos dos Apostolos sao a continuagltO do Evange-
Iho segundn Lucas ( ci. Ec I , I -4; Ai 3 , 1 -2) e devem
ser atribttitios; ao meUBO autor (sejft ou nar> o desig-
nado pda tradigio). Pensa-se geraiments quti tenham
sido eompestos depths do Evangelho, nos uIlimos
trinta anos do sccuio 1,

A Euensagcm dos Aids nao csta scparada da do
Evangelho; trata-se sempre da a^ao de Deus cm Je-
sus Grisio na historic da corttinuidade e ffcri&Jo entre
o povo de Israel e 4 comunidade dos que oreem em
Crrsio; v£m cm pritneim lugar a for^a do EspfritO e
da palavra tie Deus.

Discute-se sobre a finalidade dos Mbs. E justa-
mente a rejeigati de Jesus por parte do povo de Israel
e a tensao entre os cristaos de origem hcbraica c os
de origem paga que poderiam constituir um mrivel
detemunante para n amor Sem drivnda, nao sc pqde
esquecer os tins indicados cm Lx tj-4, e e iguaE
mepte eeno que O autor n3b pretend i:t apenas escre-
ver uma hisidria das origins da Igreja (de atordo
com a hmoriografia da epocaj, mas dirigir-se aos
cremes, apresentando sua mensagem per meio da nar
rativa, Pareee improvEivd que os Atos sejam prind-
palmentc dirigidos* como apologia do crisiianismb
(pq de Paulo de modo especial). ao imindo pagJa

Sem entmrmos na disbussjo acerea do piano da
6bra, pode-se indrear a suetss&o de ulguns blocos da
narrative quealiema diverse* mbduJos feenas, resu-
me*, discursos., . ); comp tifrma uniturio pode-se indi-
car (cf. L8; 23,11 j o tesieinmiho. que sc alarga de
aeordo com uma linha geogralica (cf . ja no Evange-
Iho a viaacm de Jesus para Jerusalem). Como prota-
genistas sobressaem Pedro e Paulo,

Esquematicameme: Pro&mk) e apresema^ao do gru-
po dos apdstolos (cap.1);em Jerusalem ( 2-5: os apos-
tolos e i\ primeiru conumidudc; 6,1-8,3* os diaeonos e
Esrcvao); Filipc na Judeia e na Samaria (S.4'40); "con-
versfio" de Paulo f9,1 -30): viagens de Pedro e inicio
da imssao entre os pagaoa (9,31-11,18); Antioquia
(1iJ9-3QJj perseguigao sobHerodes Agrijxi M 2 ); via-
gem de Paulo e Bamabe (13-14;; o 'Concilio de
Jerusalem (!5J -35); segunda e teCceira viagem de Paulo
( 15,36-21J 4); Paulo prisioneiro dos romanos em Je-
rusalem { 2 U 5-23,35 K em Cesareia (24-26) e em HO'
ma (27-28 ): cm 27.1-28J6. narra^ao de viagem),
Hihl.\ R. F; -LFU-MS^ . Aids ifos Afuistelos, SJo Paulo, l.x>yolar

1991:0 Si.stSLtLiKR. ( Hi An; degli Apoxfoli, 2 Vpls„ Bre> -
cia 19K5 - 1986; R Pr.st a, Atti d^UApostolL Assisi 1992
(or. at I9R6),

enquamo Deus, por derivarem da sua esseneia. e que
sao distimamente eognoseiveis e fprmuliveis segun-
do as regras da analogic,

Ja na Icoiogia contcmpoianea, sohretudo a partir
de K, Rahner, acresccnla-se a essa EtogSo a dos "Ires
modos de agir de Deus“

, entendendo por modos de
agir de Dcus as propriedades di> Ser dc Deus que nos
sao manifestadas na histoha da salva^ao.
L Um esbo^o da doutrma dps atribuios dc Deus 6 ja
cncomravel, desde os apologistas, na teotagU patrfs-
tica . sobretudo atraves dos conceiios negativos ( in-
criado. a-espacial, ineompreensfveL impassive),. r ) nao
s6 para refutar falsas representa^des de Deus, mas
tambem para atlrmar positivamente a iranscendeticia,

a plenitude e a irtfirtidade de Ser, Mas t coni a esto-
listica, c sobretudo com Stu. Tomas. que o desenvol-
vimento da doutrina dos atributos de Dens atinge uma
grande precisJo metafisiea. Da defmigSo de Deus como
scudo Atp puro de Ser, Tomas passu a deduct) dos
atnbutos divinos, dividindo-os cm quieacenlia e ope-
rating refermdo-se os primeiros u esseneia divina e
os segundos ao ugir divmo. Entre os primeiros estao:
a simplietdade, a perfei^ao. a bondude, a infinidade,
a onipresen<jah a iniutabilidade . . .; entre os segundos:
a ci£neia* a vida, o amor, a jusliga. a misericordia
(cf. S. Th.r I , q. 2-26), Essa doutrina, que salva a
transcetidencia e a incompreensibilidade do misterio
tie Deus (“major dissimilkudo in ranta similitudine'T
foi afirinada pclo IV Coneflio de Latrao (1215) t re-
tomadu petd Vaticano 1 ( 1870): "‘Gremds firmemente
c confessamos abertamente que um so e o verdadeiro
Deus, etemo e imenso. onipotente, immavel, irteom-
preensivel e inefavd” (DS 800; cf DS 3001).
2. A redescoberta da historic da suka^ao e da neees-
sidade tie uma reaiticula^ao entre Trindade economic
ca e 'frindade imanente fez reilcbr sobre o perigo de
uma concept^ dos atnbutos di vinos demasiado ahs-
trata c desvinculada (pdo menos em parte ) da reve-
la^'ao. A aquisii^ao fundaEiicnEal que dda derive^ e a
de que ,bu dootrina tbologioa completa a respci to de
Dcus so pode ser adequadamcnEe elaborada na eoor^

denagao necfproca de atribuitis e livres modos tie agir
de DeusT nas quais, pnrem, Eiem 0 descuvolvimcnto
dos atrihutos imLitaveis dc Dcus pode eclipsar os
modos de agir livremetiic histdricos nem estes po-
dem scr vislos sem o pano de fimdo de uma naiurc/a
divina dessc lipo1- (M. Lohrer ). De modo especial, a
revela^ao cuimfna — cm Cristo — na mattitesta^ao
de Deus como agape (cf, IJa 4,8.16) atraves da
gh$nd$i& da Encaniagafr (cf. Jo l J 4) e da kenosis da
cruz (cf . frl 2,7- 13 ), E e, porcanto. a luz desta reve-
lagao escaioldgica do Espinto de Dens como amor
trinUario que — sempre no hoiizonte da divindade
dc Dous — deve scr aprofnndada u rcla^ao entre os

Material coni direiDs autorais
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F. MAMNI

ATRIBUJOS DE DEUS
For alriburns de Deus a reologin escclastica entende
as caractcTESEicas proprias que i3 i /em respeilo a Deus
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BUtt.z P. PALAZZM, Vila sacramental?, I I / I . Roma 1976; A.
PKJLANU. ;Attrizione, EC II, pp. 372-375; J . RAMOS ftfc.oi-
HOR.H siicrtinitnfa della Pentiem#,Torino-LctLETiaJin: 1971.

R. GERARD1

atribmos de Deus, mis como e!es podem ser afinxia-
dos baseando-se na criagao,e os livrc& modbs de agir
que nos sfio tesiemunhado& na historia da salvagao
comp tlflinite^o da vida trinitaria.
Btbl .\ J. ACER, It misterp di Dhot Assisi 19&2, pp, 47fo-742;

M. LflHREft, Rifles* iom dogmaticin 1 SMgU attributi c sui
moth di ti \>irc di Dio. in Afysterium Solaris, Brescia 1969,

pp, 37040(1

AVTOCOMUNICACAO
Na rdkxao de K. Rahner. equivale ao que a tpplogia
imdicionui indicacom oiemio graga , Coin efeiio. ela
4ipretende si^nifLcar realmentc que Deus. em sua rea-
lidade mais profunda, sc transforma no conslimit vo
mats Cnbrno da propria pe$$oa' gramas a da que a
pessoa pariicipy reulmente da vida diviny, tanto du-
rame su:i existencia lemma, como na btiin-aveniuratt-
ga: graga e visao comportam uni “afernir” e llpos-
suir ' realmen te Deus e consiituetn "duns lases da
uniea autccormmicygao de Dens aos homens". Ela
pocjc ser acolhida OU recusadapela pcssoa: porem, tla
aceitagao da graga (e) tainh^in da uni evento da
propria graga”.

Embora comunicando'se a pessoa, Deus continua
sendo +ha realidade infinity c o misterio infinite"1 e a
pessoa nao ccssa “de ser o existente finite, distimo
de Deus"; so Deus e capaz de dar-se realmente, sent

larder-sc, do mesmo mpdo que somerttc Ele e capuz
de dar a existencea a seres distirttO$ de si sum subor-
dinar-se a des.

A antoeorminicagao, como escreve K, Rahner,"prtv-
du / efeitps ‘divinizadores' no cxistenle finite a que
sc dihge. efeitos esses quo. por serem determinates
de urn sujeito divino, devem ser por sua\ci conce-
bidos eomo fiuilos e criados”. A ajtUocomuniftlo*
na qual Dcus e ao mesmo tempo ^doador, dom e
fundamemo da aeciia^ao do dom". tem um career de
absolute graluidade, c "indebka r, cmhora ten ha como
destinatario um ser (a pessoa ) que. por vontade de
Dens, csta ' aberto'1

A ela. Disso sc segue que a
toco^unica^So possui lam hern utn carrier universal
o que significa que toda pessoa e potencial destina-
idria deia .

A mensagem crisiit tzonsidem a pessou cotIK) “o
evento da auFnconumica^ao absolute e remissbriu da
parte de Deus”.

Bibh K. RAJ^LR, CV'^ST? fbtidamtnkik della fedc. Roma 1977
G M. SALVATI

F. CODA

ATBI?AO
Do latim attritio (atitrv, abaioT esmago) indica a
contri^ao imperfeita Fura sc couseguir o perdao no
sacramento da penttcncia c preeiso UEiia dor pelos
pecados aluitfa ao prop6sito de n§o voltar mats a co-
metedos e dc tugir das ocasioes pro\ i mas de pecado.
Acontece, porem, frequemememe que a tontii^ao nao
e perleita. mas apenas Sticipiente e de lodo psxlo
imperfeitiL Ehquanto a comri^ao perfeita nasce da
considcra^ao do pecado como sendo eonirario a 19eus
sumamemc bom c perfeito (ittcluindo, portanto. um
alo de amor pericilo|. a atti^ao nasce do amor imper-
feito que £az com que se aine a Deus por causa dos
dons que efe nos dispensa, isto e, na medida cm que
ele e bom para conoseo, Esse upo de contrigao surge
por causa da deformidade moral do pecado; ou pelo
medo do infemo, das pettas etcmas e dos castigos, Se
leva a abundonar a vontade de pecar e contem a es-
peranga do perdao, cmao, longe dc tornar a jicssoa
hipocrita e de agravar sna culpa, deve scr antes con-
siderada cftlttp um dom do Senhor e um tmpulso do
EspiVito Same, que move 6 peniteritf para que se
encaminhe para o estado de graga, Por ser movida
peJu gragu, a coutrigao imperfeita sc refere aopecado
do pt^nui de \'isla crisioIdgico, eclesiaj e social; dcssc
modo, orienta o pecador para a jnanifestagao e rea-
lizagao de sun coiiversao na esfera eclesial do Sacra-
mento da penitcncia. Torna -sc assim eomrigao per-
feita. nccessaria para o perdao divtno e para a recu-
pemgao do estado de graga . f.i attriio fii conirijus;
com a chegada da graga, com a qua! esta conesa a
euridade infusa, o utrito se cnconira nas mesmas
eondig5es do cqhtrito: quer dizer, justificado e na
possibilidatfe dc fazer um ato de amor perfeito iconic
afimia a douuimi do ^atricionismo1').

So com a atrigfio, os pec&dos veniais podem ser
ca neelidos tambem sem coutissao, para aquete que
se senfe etn esrado de gfjga . Mas a acusagao dns
pecitdos Vejiiais com a eonfissao deve scr uconscJhn-
da. sobretudo se eles sao comet idos de propdsito de-
iiberado. De Tato. com isso exprime'Se melhor a dor,
reforga-se a dimensao eclesial de cada pecado, e 6
penitente, com a ajuda do confessor e sobretudo com
a grag u sacra mental pode eslbrgar-se melhor no ca-
niinho da perfeigao crista.

AUTO-EROTISMO
Por aulo-erolismo culciide-se de inuneira geral a pro-
CUras na prdpriu pessoa, de sbnsagoes ou einogoes
darameuie sexuuis ou redtELiveis a um SlgHlficado
sevuai No sentido mais espeeifico, e a provocaguo
mecanica da cxeilagiio sexual realizeda peJo indn' i -
dU0 so/ in ho. de maueira conseienie e mais OU menos
deliberada, iiormalmcnLe no ConteMo de fantasias c
desejos erdtieos. Usa^se tumhem 0 termo "liiasiurba-
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fao para sublinkir o aspect# material da ahvidade
sexual auto-crotica, geralmeniiB eonfinda a exerekios
manuals .

0 autO'Ciotismo £ um fcnomeno muito comple-

Mi evolve a pessoa tanto rip plane Ffcico come ne
psko-exisienciai; diz respeito tamo aos homens quan-

to its mu I heres. manifesta-se «.as mars diverts Ha-

des, e esb rebdonado a estadas patologicos; final -
memo. pode cJar-sc tom final idatfes de diagnostic# e
de procriagao ,

Saberse que o auto-crotismo 6 muito difunrfido,

especialmenu; enure os adoiesceiij^Causas biOlogk
cas* psicokjfgicas e sociocultuFais podem interferir
nesse cotnportameat0; O uutoerotismo adolescent?
pode rer urn significado evolutive, como passagem
para yma sexual Unde mats madura, aborta ao cEicon-
tro heterosexual mas pode center i&mb£m o per Igo
de flxar em nfveis nardsicos o desenveK imenio psi -

cossexual . O auroeronurto pode assumir, aiem do
scxuid, omros significados e ser sintoma de simagoes
exisienciuis as mat$ diversus fangustia, frustrate, so-
lidao afetivu, comp]exo de infenendadt eic. j.

No que nespeita i avaliufao dtica, tmta-se de fbr-

mulir o juf/o cncn hase mman serin coniideftiguO des
valors rdackmados com a situate concrete em que
vivc u pessoa . Com retag JO a eerlas (ormubgoes ti a-

dicionuis, a avaEiagao cl lea deve ser ennquccida com
novas molivafoes e consideragoes,

Abumas motivagScs de passado. como a frustra-
iao e 6 semen humane, a pra /er desordenadb, os efei-

(es paLoldgicoft. parevem hoje em dia insustentavds.

A reformuJagau do juke sohre o auto-crot ismo e
hoje feita inima perspective personalixta. O auto-ero-

lismo e julgatfo pelo Magisterio celesta! como sendo
+ +um aio intrfnscca c graveineme desordenado", por-

que "seja b qual For o motive, o uso deliberadb da
faculdade sexual fora das relagoes coniugais normals
Qonfcr&djz essencialmcnte a sua finalidade". A esse
uso, de Faro, falta a rdagao sexual requerida pda
ordem moral ou stja, nqueta que real i /a, num con-
texte de amor verdadciro, o seutido intcgro da doa-

fao mutua e da procriagSo humanu, E sememe a cssa
rdafao regular t;ue deve ser rcstrvado qualquer txer-
cido ddiberado da sexualidadc (Pdl 9).

Nessa linha de pensamemo, a rcllcxao teoiogica,

deixando ebro o podcr do obla^ao e de dlilogo Siten-
pessoal e social prtfprio da scXUalidade , Lende hoje ft
bascar cuda vez mais a negalividadc moral de fttllO-
cmitsmo na SUU separafio eStTUluml tk> amor, come
comperlarue Etlo narcisico cm comradi^ao com a Idgi
ca interna da propria sexualidade . Mas, visio na di -

llarnica real pĉ soal, o auto-crotismo 6 julgado de
modo diversificado dc acordn com o mode come cb
sc apresema: corno smtorfta dc um eresc imemo cm
ate, OU cniao como um comportamonto muito radical

( hahiiol ou iiindai como uma atirude mental profun-
damente negativa (mentalidade aulo-erdtical

A csrrai(5gia educativu. sem dramatica^ocs ma$ tftm-
bem sem minimi/afbes, deve estrmularo individuo a
urn empervho gradual pore EH ex igene Sem esur fi-
xando a alenfSo no fato masturbfttdrio, deve (evar a
pessoa a rover o prdprio estilo dc vida, as simafoes
de tensao ou de depressao, a sair do prdprio mundo
da fantasia , a ter confianfa em si mestna e em Dcus,

No qw rcspeita ao auto-crotismo p^ira fina|Made
Je diagpdstico e de procTiufIot nao Obstante a posi-
fao po^&ibilista dc varies moralistas no period# pos-

terior ao CobcftiO Vkticano IE a Congregat^o da Fe,
no documenlo Dotium vitete ( 1987)* realirmbu a dou-

trina tmdiciotial relaiiva a iEicimdc dcssc tipo dc mas-
turba^ao ( Ut6K
BihL: A . b.s -A. RtVA - L. Ros$], IM rtuisturbu-utm' . I %B;

CufiOltEGAZiONi FtK L EpUCAaoNE CVITOUCA, Griermi-
menh i t t fac t t f i v i jfylfr'ntmoir amuno, 3983. nn. 98- lOt.i,

G , CARPEL LI

AUTONOMIA DA RAZAO

0 problema da autgnomia da ra^ao esta intimamente
conexo com o do ato dc Fc. Uma ve/ que se deve
jusdficar o Clio de f£ como um ato plemunenie pes-

soal realiZado, pois, nti libcrdade, pergunta-se de que
modo este pode ser reali/ado sc . no iundo, iem-se a
afao da grufy que move y Te. Par oulro lado, uma
\e/ que a Fe tem como ohjetn uma realidade sobre-

nalural , surge inevilftvdmefite a pertunia a respeito
de como pode a razao conhccer autonoinainente esse
conteddo. F beste hoiizonk que sc coloea q proble-

ms de cotub pode a $uao intervir e de eomo pode da
serauEonomu ao procurer, realizftT $ justillcar a esco-

Iha de te sen) ser obrigada pchi evidencifl da verdade
da nevelagao.

O tema esti presente desde os primdros seculo^
do crismnismo, No im'cio da Igreja nao constitui um
problema , uma\a?. que os cremes viam no qiierigma
o sentklo de vida ultimo e deFinitivo que Ihes era

ferecido e que se iraduzia no fato dc aceitar o ba-
lismo como forma visfvd da sua conVersa#* Foi SJ6
mais tarde, quartdo esses mesmds crentes se virum
imerpebdos peki pensumento filosofico, que o pro-
biema sc eolocou eto termos hem claros. ENsetKia] -
menie, duas itmcl^ndas ocabarum se formando: de
um I ado, defendiy - ^e a inedmibzlid^de da fe a todo
e qubJqiief conhecimcnto lllosbllco (a escob siria e
a africami): de outro Jado, ptmsava -se que a raẑ o
ajudussc a te a cxplicitar o prdprio comedo f .lustino,

Minlick FVlixi Uma primeira sintese foi alcangada
com Agostinh# e sua intuigio express^ nt ) credo ut
ikteitegCfn c ittcilego lit credatti. A ra^ao nao conira-
diz a fe, muito ao contrario: a Fe c vista como um
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Btbi: H. J. POTTMEYERI* Der Glttube var dem Atupruch dir
Wissenuluifr Freiburg l%8 ; J . ALFAHO. Fide& Spcs, Ca -
rifa\ , Roma 1968.

momento do eonhecimenLo e se baseia na autoridade
daquclc qtiq cornuniciu a I cancando posterior men tc
tain bem a nuao que leva a um conheeimeiuo iritdec-
tti&L Em resumo* tb-se uma convergence da fe e da
raziio na dircgau da dniea Verdade que e alcanguda
por mdo dc diversos caminhos.

No period? medieval. Anselmo de Aosta dari a
solugao tpelhor a respci to desse assunto com o seu
firfes guoere/ts mt^UecUtm. Isto dt a ra/uo a]cancam

O apice da sua atividade e autonomia ao com preender
que o objeto am que ere e compreensfyeL

A primeira sisternal izagao que sc encomra no pe-
riodo modemo deve-se ao Concilia Vaticano 1 no
documento Dei FiHus (DS 3G09-3D1Q ct canones),
onde se gfirma que a ffc nao e um "movimemo eego
do cspifiEo*', mas dove ser acompauhada da razuo. 0
qoncflio se enconirava na eondi\:k> histories dc rejeb
tar a conceptao de urna complete autotiomia da razae
tal comb fora eoncebida a pariir das teorias llnminis-
ms e racionalistas* dc aeordo com as quais a autoiuv
mia so poderia ser fida como tal* prescind) ndo-se dc
qualquer forma de autqridade (cf* as teses de Her-
mes. Gunther en no campo oposio mas levundo as
mesmus condusites, as dos trudieionalistas LEI me Et-
na is e Bantam ). 0 coneilio ntafrrma qiie na fe nao sc
podc ter esta acep^ao dc autouomia da razao* pois
isso equivalent a pnvar a revcluqao do sen caratcr
Iranseendente. A razao, por suit vez, pode chegar a
cofihccer a Dens como eriador; a verdade. emretamo,

deve ser alean ^ada utraves do eon hecimemo de fe
que penniiie chegar ao sobrenauiral . Contra uma au-
tonomist da razao que pretende preset ndir de qual-
quer rela^ao com a verdade dc fe* o coneRio reafmtwt
A obedienda a “antoridade de Deus que se nevela"
(djj|3008). Nao existe, pois* umu uutonomb absoluta
da ra/Jo. dado que os mtstdriô divinos, por sua na-
turCza. superam scm pre toda possivel explica^Kb dada
pela ra^ao. O iito de l c, de uxlo piodo^ t* livre, pois
a raz.iio chega a conheecr os assutttos c os fates da
revela^o — no easot para o concRio* os milagres e
as profeeias “-quegarantepu a razaoestar na presen -
(,va de uni evento sohrenatural e transcendente.

Do ponto de vistb do Vaticano f, ponantoT afirma-
sc quo os nnstcrios superam a razao; esLa, porem.
pode comprcendc-Eos cm parte * pcis nao cxistcm duas
verdades. e sim uma "dupla ordem de conhecimem
tos” fDS 3015) que nao podem entrar cm choque
emre si* uma vez que so ha uma verdade.

O Cqncilio Vaticano 11 nao aborda esse problema,

assumindo pJ^nameflU o ensinamento do Vatkano 1
(GS 59L A crise cm que se esteontra hoje a centralt -
dade da razao e a preset)^ cada vez maior das [esc*
do pfc-niodemismo obrigam a never o problema a
luz de um conceito mais amplo de conhectmento
pcssoal e de aulononua da m/ao.

K FIS1CHELLA

AUTONOMIA/HHIRONOMIA
Em setitido geralt o termo "autonomi[f ’ e usado hoje
em dia para afEjrmiir n legittma emancipa^uo cm rela -

^ao a mensagem cnstfi dos diversos ambits em que
se artiada a vida do hontem no rmmdo (cieneia*

politic^ cukyra eic. ) . Em semido mtiis especffico de
dcsigna, nn campo da tcologiu moral * o proeesso de
ebboragao da diea normariva a parttr dc criterios ’

purarticmc racionab. E esta ultima aoep^ao do termo
que explica sua oposi^ao ao termo "heteronomb '

*

com o qual se preiemle, ao contrario, aftrmar a direia
dependencia de aigimuis normas rmjrfiis do cristSo
cm rda^iio a reveb^iio e it tradi^ao eclesiaL A ques-
tiki; esta * pois, cstreit̂ mente rciacionada com outra,

relative ao k'especifico+1 da moralidade crista.

A primeira ibnuulafSo da aulonomia da eticu re-
monS a Kaiit . C'om deito. Kant acredita que a razao
kutnana sejan por st me&ma, capaz de funditr uma
diea universal cm nome de uma estrutura formal (o
impemtivo categories) quo a define como ra/ao moral .

A teologia moral aprotundou* nesses uitimos dee^-

nios. esxa irrttirfio k antiana. A autonomia da dtica e\
com efciio, afinnada nilo cm oposi^iio ii teonornia,

mas* antes;como conseqiicneia da sua rai /. teottoma .
O piinctpio ao qiud se recorre e o da crb^aoT que
confere pindamcnto a iiberdade do homem e a pos-
sihiiidade* por parte da razao. de produzir nomias

obfetivus. Autonomic opfte-s& eniao, a hetcromnnia*
cnlcndida esta ultima como proeesso de imposi^ao* a
partir do exterior, dc normas eticas com base apenas
no principio dc autoridade.

A categoria dc autonomia assume grande impor-

tancia para o desenvolvimcmo do pensamento teolb-

gico. E ela, com efdto* que permit^ de um lado,

recuperar a altcridadc do crislianistno diante de todo
o sistemii humano* sein exduir o etieo, coiocando* de
outro lador o acento na intrinseca capucidade da ra-

z5o humana, ^omo ia/ao chada c redimida. de abrir-
se para a verdade e para o hem e, por isso mestfto,
de acolher a proposta crista .

Pihi.: V v . A v . . Fede crisiitmu t ngirt morale tore , por K.
Bemmer^B. Schiilleo, AssLi 1^6 tef* sobretudo as con-

tribukoes de A . Auer e D. Mongillo): K. R, Intn?'

(lu^do it St't )l( ff>io nigral , Sw Panto, Loyola* 1999.
<3. PI ANA

AUTONOMIA/TEONOMEA

Tornados uo pc da lettu, os dois vocabulos .signill -
cam * respectivamenie* o poder que tem a pessoa de
dur uina lei a si mesnui Uittuh - si mesmo; n/ntios =
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lei), ou 2 depcEidencia moral e ontuiogica da pessua
coni rcla^ao a Deus , Contrapostos. os dois termos
eiprimem a dial^ tica ttpiun do pensamenu> mtxJemo
que proeura a "emaunpack" com rela^ao a Deus.

Enquanto ligados, Emma Lcnsuo paradoxal, eles ilus-
tram a problem*t$o!6gico quc nasce da ttfirma^ao da
iiherJade e da ra/ao da pessoa humana, de urn lado,
e da sua depcndcncia radical da voniadc e do Sec de
Dens Criador e ftcckmor, de outro.
1. O tcrino autonomy surge primammente, EU>
/ip /fio.vcv/TFY>, coEti 1. Kant que, em .sua Cniira da
ruzaa pniticti, usa-0 para designar a indcpendencia
da vootade cm a todq desejo e sua capacida-
rk de amodeierminarse dm Confonnidade com uma
lei dad* pela razao. De maneira mais gerai . a partir
do lltirninismo, o ^ensamento moderlrk) eleva a ra/ao
i\ criteria e arbitro de jiifeo do conhcccr c do agir do
homem, cm conttiposi^So ;t mr estado de menorkha-
de c dependcncki da pe$$oa human* cm rdi^io a
Dens { J f i f twmic i ) proprio da Iradi^ao religiosa e so-
cial pre-nuxJenut, incluindo-se a/ itesmo a lradti^30
crista. t'omo consequent:]a des$& COrttrapOSi^SO que,

assumidu posit ivamenie. represent* Lima jusEa valor f -
z.ii^io da Itberdade c mmbcm da finitudg humana.
Cfinstituem scu lado negaiivo — quaiido ahsolmizada
— pdmeiramentc q defsmo (como recusa de uma
influencia de Dcus nos "negdeios" Euiruanos) e lam-
bent 6 aidsttin postulatdrio ( para allnmu a plena au-
tonomia da pessoa f, ou* de qualqucr mtmuira, nma
fdrrtia de antropocentrismo c imanentismo como ft-
chamento da pcssoa a todo horizontc dc hcuirono-
mia. Dpnde o perign dc implosao do imanentisrno
modemo no niilkmo ou tambep na forma de tim
gnostic!smo renevado, covno desconhedm&nto da
tWisao dn SLT humano para a AUeridade c para a Traill
cendenciiL Pot ESSO loi possjvi] fajar da neecssidade,

para a cultura netdental, de redescobrir hojc iim pro-
fdndd liprincfpio de heteronomia1' (sob peua da sua
antodestrui^ao) (G. Lafom )

2, No Campo teoldgtzQ, depois da rceusa c da con-
[ rajx>si^ao (sobretudo com rcla^ao ao valor dieo da
autonomiaK foram pcrccbidos sou signifkado antro-
pol6gico e. fmalmente, tamhem tcologico, clicgando
a colocar-se a rda^5p entrc autonotnia c tconamsa
de mode ttao mats conflttuofto mas dc comela^ao
reciproca, a lflz do snistccio eristolbgieo c trindaho,

Esta c, de rtiodo especial, a pcrspcctiva tundamenEa]

iluslrada pclo CoEicfJio Vat lea no li na Gaudturn et
Spes. Scgundo o Concilio, o autSntiCO valor e signi-
ficado do agir humano no mundo deve husear-se, em
ultimo analise. numa exata epneep f̂o da auionomia
das realidades terrenas fcf, GS 30 L que
prindpk de eria^ao — poderfamos defmir comp sen-
do a consistencia propria da ejdstBncia encarnada da

pessoa coniQ scr-no-niuiido. Alem disso, ju&tametne
o mistjSrio da Infinita proxinnidade de Ikns em rela-
<;ao a pessoa humana — a Encarna^ao —, que csta
no eentro da ft crista, mostra qne quanto mais o
humane c assttmido por Dens, tanlo mais elc in-
eremen iado e Eii>eiiado rut sua idenddadediberdade
propria (cf , GS 22). 0 mesmo sc passa ctmt tudo
tiqutloque participa da exhienda humana; a sua his-
toricidade. o seu plastico insent-sc no COSETIO infra-
humane, a sua sociahiHdade. Crisdficados na entar-

c no dt.̂ m pascal do Espirilo. tocios esses as-
peetos da exklencia humarm, longe de serem moni-
llcados ou mesmo “aniquitados '

, sao eomo que do-
senearcerados na sua auienrica. autGftom;i consisten-
da e pentidade, Tudo isso remete ao misterio da
“filia^ao" dc Jesus Cristo c, conseqiientemenie, a
estruitira +ltrirntaria” da rcia^ao cmre Deus PEU e as
pessoaa que, pda pni^a, nos 6 COrtiuntcada pdo Es-
phito Santo.

Jesus Cristo. com efeilo, na globalidade do seu
evenro. nos mostm que o estamio da e\istencia int-
mana e o da filia^ao, Para compreender q sigEttikado
dessa filia^ tio, e predso dedmpedir d campo das. eon-
cep<£oes erradas ou pelo menos redutivus ou distore i -
das dessa ultima, para as quais nos chama ram a aten-

a ptikaniltse e a soeiologia: rnaih olhando bdm
para J cxiskneia t paro o querigma de CYislo, nao
pwle haver dtiGda dc que a fiEia^ao t aquiJo que
explicu, ay mesmo tempo, a consistencia aut6noma
quer da pessoa humana (compkiameme diferente do
Pai e, como nos mostra o prdprio Cristo. a Ele, por
graqa, Eomada igual cm dignidade, SCJO esnretanto
achaiar a dtsun^aoh qqcr da sua inevitavel rehs^ao
com o Pai. como Aqude do qual ela reccbe gratuita-
mente a si propria c na dire^ao d<i qua] lermina a
teEtsiEu do dom-de-st, a lensao dimunica da sua auto-
tfLmseettdencia no amor. O estatuto eristolbgieo da
antmpblogla crista e urft cstattho jntrinsecamehte
unhitrlo: a pessoa, como aqucla que, em Cristo, se
recebe. se coqsti|ii em sua autonomia pessoal, c se
doa ao Pai, E soraente ttessa perspcctiva cnstoJdjgica
e [ nniLiria que os “direitos’" de Dcus e os ltdirdto.s"
da pessoa, a aulonumia c a Leonomia do sen ser e do
seu agir deixam de ser contlituosos ou comraditbrios
Sibl .: L BAI SAWO, fcierOTjtmia ed ouipnomia neNii item#

del imiMt'imi moral?^ Ktura^i 19(52; E, &0CKLE, fheonpmit
itmi Autufunnif dvr Vertiitqft, in Wr OELMOI LEX torgj.
F0jl$Ckritt wohitt . 1 Zum Pfpfetettr d%r Nirrmfituitwy itt
dcr fdumU 'TJ Gexe^hafi^ Dtisseldm l' 1927* pp, ^-Sb-

P. CODA

AUTORIOADE
0 eonceito de autoridade dcrivu do inundo romano
em que go/a de uma impottaocia fundamental umio
no campo jurfdico comb no politico, IXrivando cti-
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(LG 24). 0 tema da auloridade na Igreja csia
entre os ECMAS cent mis no dMlogo ecumenieo. Veto
irievitavelmcnie a tona toda vex que xe uborda o lema

do minisleno eelesiastico,

mologicamenle do verho latino (tugerc (aumentarT a
auEoiidade situa-se num mvel djferente do dofruniot

no

do ppder* elitendidos CORK) oprexsau ou cpmo eaer-
qUo. O termn “autoridade'" foi introdu / ido na lingua-
gem ccldgjgt porTertullano, Na Igrajii possueni 5uto-
ndade os apdstolos e as tradioes jjue com de$ es@0
relacionadas. FotiterionnefHe passbu a referir-se a pe >-
soas ( papa c bispos) ou a inslim (goes (coneilios) qtic
detem na Igreja, o poder de tomar dectsees. Ohvia-
mente o tenuo ctimo la] nao pode eneomrar-xe no
NT, mas ha nelc outr&s que exprimem a mesma idda.
Por exemplo, o termb epifage* quo indiea a autorida-
de TUI comandb que tern n poder de virtculai os ou*

tros (d. Tt 2,15). Nfels usado c o lemo exousia que,
apticado a Cristo. iadieu a autoridade & a capacidade
de agir Cutiferidus pdo Pai e que eEe comuuica a seux
disetpuios. Erti alguns textas (como Ml ]0J , Me 3,15
etc. ) trata-se do pOtler de expulstir os demonios: em
outros. irma-se da e.wttsia mdispetisivel para o exer-
cicio da autoridade apostdlica, Nesse senlido, vejam-
so 2Cor 10.8 e 13,10. Cristo Ressuscitado transmile

Bib! . : Y, La grranhia come \&ofulv i; JVT
e i docutuenti della ratk/tfiFw, in VV. AA.. L epiacoppfo
c la Chiesd universale. Roma 1965. pp, 87-127; J. R .o ^

/IVIER . II nuam papotb M Dio. Brescia 197! .
M . SEMERARO

AUTORIDADE ( WETOOO DE)
Situad# up horizoftte da teologm de Melchior Cano
\ seculo XVI)i do qua! reccbe substantia]mentea ins-
ptra^ao, a leologia mumndfsErci] se desanvolve sob p
signo da adtoridadp (anctoritiis ) , refer Ida nos date
da Escritura e da Tradigte sendo esta ultima iden -
tificada no penodo que precede p Vat icarlo II com
as itUerVPnij&es douirinais do Nlagistdrip- S ma -
nuais tet>Js >gict '> seguetn uma formula bem precisa:
Cnuntia-se a test, exinddg te relativos docume^tos
magisteriais <jpe a expressaram; itidlcai^sc os a el -
versa rios que a contestam; passa*se a provar a "iesCL
afinnada com base na.s (Uttritidaties: tlex Scriptural
“ex 1ruddione' : e o argmoento “ex ralione thcolo-
gicub'. F:i milmonte consideranvsc putras obje^oes par-
ticularcs. conc!nindo-sc com urn coroldno ou “scho-
lion pEOtaiis'V

Este modelo l unda a leologia sohre a autoridade,
e a ratitt c usadij apenas para a conl irnuigao c repe-

tfeto daquilo que jj foi esiabelecido peia autoridade.
Tfata-se da ifnpostaijlo poMtivo’escolasnca da teolo-
gia. Nutna 6uca com< ^ essa, a preoenpa^p predomi-
nante e dada pda ypntade dc olaborar proves racio-
OBIS apologcticns, como rea^ao as correntes raciona-
listas e. agd^sricas do petisatiiento modemo. Deve-sc
sdbliiihar de modo especial o usp apologeltco das
fbntes da Revdacao (Escriiura e Tr;idigao) pant sws-
tentar as intervengfies dogmaticas do Magisictio, e
ao mesmo tempt) o limiie de escolher de mode de-
masiadn rest ri U) alguns lexEos dj Eseritura c tht Tni-

e de ver ncles dados t afinnat;oes que uao
estfio dieics- eontite explicitamemc ou a niio levar
em coma putros pontos dc vista e fmpeios de refle-
xaopelo si ITT pies Inotivo que nao: pureciam meis para
a defesa da lese doutrinyi em questio.

Obscrva'sc, alcm disso, na tcologia dos manuals,
a rcndcn£ia a justapor de modo urn tamo cxtrinseeo
a quciorifas e a ratio, torhaiKjo a maoritai nnune it
cn'tica t faxendo da ratio aperas uma Confirma^o
daqtiilo que jti fuj aduttiidn pela ajnvscnia^ Lui Jos
dados tin auctoriuts.

jos DEVC o ptiiler aposidltco para o tempo ila Igreja
(cf. Ml 28JB-20: Jo 2! ),

A outorga de uma autoridade esta , pois, [mplfcita
na insiilui^ao do apostolado op̂ rada por Cristo. O
terma que no NT descreve a forma que devc assumir
o exereteio da autoridade cut re os discipuios de lesus
e o de didkonia (servtgo). Tram -sc dc urn eonceiio
que coniem sempre cm s:i urn cco trisloldgiCO- Fun-
damental a e.sse respeiio c o icxto de Lc 22,26-27:
“Mas o maior emre vds ( ome o lugar do mertOr, e o
qyecomanda, o lugarde qtEcrn serve Ora, quan-
to a num, cston no meio de vos no lugar daquele que
serve". Em eclesiologia o termo ^autoridade” esta
ligado ao de “pnder" , No easo dos pasiores sagratios,

de deriva da brdeua#h sacramernal . Traia-se dc uma
autoridade Tormd '. entendIda como panieipa^ao na
autoridade de Cristo e que e ao mesriio tempo caris-
matica e juridica. He aOOrdo com a doutrina catolica,
a “supremit ^ntoridade” na (grejfi reside no Bispo de
RoFna , sueessor de Pedro e chcfe visfvel da Igi^ ja
universal. A ordem dos Bispos, “junio com scu che-
fe, o Romano PottliTice. e qutlCa sem dc. e tamhem
dctenlora do poder supi'emo c picno sobre a Igreja
tntcira'1; no caso do Ê olegio ou coipo episcopal “to-
ilavia este ptxlcr nao pode scir cxerrido senao com p
consetiiiMento do Romano Pontfftce., /1 IL.G 22 ). Aos
bispos indtvidualmcEttc tornados e conftada, “sob a
Autoridade do Sumo Pomdice", 6 cuidado de umu
Igivja particular (CD I I ) , Futidandfcse no testemu-
nho Jtrfblico c no fundamenm erislologico, t > Coficflio
Viuicano !J faz questao dc IcmbrarqiEc a missao con-
fuida pclo Scnhor aos pastures do scit povo +'c um
verdadejro servtgo, que nas Sagrad&s Escrituî s sig-
nific^tiv a merue se chnuiu ’diaconij1

, isto e, ininiste-

Bibl.: G. COLOMBO. Li ivofoght mattUdlisiiiAiT in VV.AA., Lt
teofogui Uuihitw oxxi. Brewiii 1979, pp, 2? - 2(e J. M.
CONGAH, TheQfogie in "DTC". X W l , Paris !l>4f}.

PO^zo
iatfL,f| i cnrenoa oraisI ILlI \ Liu1
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AUTORiDADE DAS ESCRITURAS
Pretende-se fblar aqui do valor normal!vo que tern as
Escrituras sagradas nas divnsas expresses religio-
sas. Naquilo que diz respeito ao cnstianisTm), a auto-
ridade da Escfitpa e confirmada em diverse® nfveis,
A tradi^ao dos Padres e 6 midtemipto ensiuamemo
do magisierio e dos leologos. que chega ate o Con-
L'dio Vatican ® II, afirma que a Escmura, como lexto
inspirado, coniem a verdade que Deus quis dar a
CGJihecer k hu munidade para a .̂ua salvfrjad c , t u ro-
bem coiiip tah e normative para a f£ de todos c do
cada urn (DV !1 ),

A uu tondade du Escritura na Igreju denva antes do
mais nada do faio que ela e a Pa lavra definitiva do
Deus dtnglda a humanidade e tomada “came
pessoa dc Jesus Cristo f E J h lj-3|£ Na qualidade de
pakora escrita htstorieamcntc tin urn CotiteXto reli-
gioso. cultural e lingutsiico peculiar elaesti subme-
liila aos timites prbprios de lodu expressan human;];
o fau> de ser invpirada, enLretamot a situa cm nm
horizonte defirdiivo da vgvdade no que diz respeiio a
salva^io da hum HUEJade, prometida e rb&li /ada na
pcssou do Filho de DCUS. A autofidode da Eseriium.

de qualqucr fjfrma, nyo fica dimimti'da pula imerpre-
[a<^uo da Jgreja no deeurso dos sdculos (DV 12). Ela.
com efeito, procure o verdadeiro sentido que o autor
sacro quis conk nr. procurando siiperar os fimites
tmpostos pelos divertos genetos literinOS. sem es-
queccr que o Esplrito a segue e protege ne>sa mesma
procure da verdade (Jo 16, id ) . Aautorklade da Lscri-
tura , por ferca de sua inspira^ao, deve ser considera-
tea nonnativa c nao sujeita a uina norma; logo apos
vem a da Tradif&o, c ambas exprimcEft a linica Pala-
vra de Deus revelStJ^Uma auibridade assEm conecbida esiimula a Igreja
a progredir na oompreer^uo da rcvcla^ao e a desco
brir novas formas modiame as quais a salva^ no de
Jesus Crtito pode ser aindiexpress A autoridade da
Esemura nao pode, pois ser eompreendida cqmo
forma coenpiriva da jiberdadc pessbaJ; aoeomrario. c
dom coitfiado h Igreja para que e(a amaJtire^a na re
e cres^a na comunhito, A compneensan da fe exige
alguns prinefpibs umficadores e orientadores para a
consccu^So da verdade quo sc prpetira; a propria CO'

munhao eciesia! que se gosta do testemunbar tieees-
sita Je LIIII ideal ao qual se eoufonuar para a vtrifi-*

ea^ilo da poipria orienla^ao. A Eseritura toma-sc, pois,
tantt> para a coEiipreensao da fe como para a pi axis

Jc cojnunhao, pnncfpio que explicita, confirms e
oriema para a rcali /a^an plena e coerento da vidii de
fe eclesiaL Constttui, pots, o pdncfpia dc unidade
que as dtversas Jgrcjas, nos diferentes eontextos cuF
luraiss oleFecem a eada um COmo sinal da "ealobei
dade'L da fe crista .

Hibl.: K . RAHSELR . Sitil'ispirviUmedeltaSacw Snitniru, fires-
cia 1967: !L U . VON BALTHASAR, Werbo* Siritmtu, Trttdi-
zione. iti titrbum C artt* Siitfgi Tsoiô ki-, F Brescia I97EF,

pp. 17-33.
R. FIS1CHELLA

AUTORiDADE DO MAGISTERIO
A uutoridadc na Igreja configura-se no modelo Vi-cente do Cristo Senhor qite no Bspfrito exerdta a
exemia (Jo 1 , 12} sobre a humamdade e sohre toda
[I histdria ate a plenitude dos tempos. A autpiidadc
dc Cristo tbi transmitida a Igreju desde a sua iirnda-
^ao, a Jim de que esteja en’i conduces de cumprir a
sua missao. Essa autoiidade significa que a Igneja,

hitrarquicameme entendida e const it u ida, possui a
capaddade stiva, vineuEatlva, juridicatnerije Isabili-
tadij para tornar sempre alual o lesion ]imho da revu-
la^'do de Dens cm Cristo. A [grtja, lomada cm sou
cO'Eijunlo, c.\ prime sua a u Loridade ao dar teslemunho
tla verdadc de Cristo rnorto e ressiiscitado de uma
nianeira dupla. e nao obstante unitaria: na unidade
dc loilo O coiegio episcopal si>b a autnridade do Papa
c etri uniio tom dc, uma vez que e o eolegio epis-
copal que exprime a conimuidudc com o colbgio
apostolko consiituido por Jesus; e da unidade do su-
ccssor de Pedro como chefe do cotdgio ( DS 3074;
LG 22), A plenitude da auloridade e do ppder dou -
trinai penence, assim, ito episcopado em sen con]un-
to na medidft em que elc Ibrma uma so coisa na
enmunhuo dos seus membros tnine si e com o Cbefe
e Venice pessoal do colegio; e penence tamhem ao
Pupa, ctttfto Chelb. e rtao como mere representante
do colegio episcopal.

Historicameme o termo "Magisterium", empre-
gado para designar a fungao do papa e do episc<?pa-
do c reecutc, icndo suhstmiido o icrtno '‘auctoritas".
dc ckrivaf&O plurissecular. Alem disso, a vocSbuJo
“Magisterium" c hoje acompanhado peJA expressao
“imEtius docendr (LO 25 ), que se refere ao ensina-
mento em sepudib citriio, E predso, atom disso, ter
em mente que o ctmeeito dc "auetoritas", aplieado
an Sumo PorttiTice e ao episcopado visit) no sen con-
junto, incluia st^mpre tanto a fun^ao de ensinamento
como a fun^ao discipiinar A panir do momento em
que c introduzida a palavra l +Magistentm“ para irs-
dicar os mesmos assuntos. costuma-se admitir esia
nova palavra par;i signtfiear apenas a fun^iio tie cn-
sinamento. PORTAEUO. e nccessario jembrar que a uu-
torjdade na Igreju di / respeilo tamo ao '^nunus tra-
dendi dtKtrinam” imatins dorendi) como :i "poicstas
iumdiedonis”, ou seja. a tun^fio propriamente de
governo e disciplinar (nuip^ regt'ndi), cotno tan^ -
been a funqiio de santifiear medianIt a sagrada litur-
gia (ww/iw.t sctrictificandi ).

na
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BAIANISMO
Perspective leolo^icii de Miguel 13aio { 1513- 1589},

catedratico helga, relativa no modo de interpreter a
liberdade humana. B&JO propde algumus ppiniSes teo-
Ij^gicas novas, refuLidas t corukiiadas pela autorida-
de eclesiMica, Tbma c< >mo pressuposto Je sua posi-
^3o o modo do entender o estadb do horncm antes e
depdis do pecado original E!e pensa que antes do
pecado original a huinankbdc se cneonfraVEI cm uma
condi^ao de integridude. Je retidao, de conhecimemo
pleno da lei divina, de obediSncia aoCriador* de suh-
missao dajs formas mferiorca da alma as super!ores,

constituindo essa imegridade patrimemio nrdmarie d*i
naturexa humana . Ja coin o pecado original essa in-
tegridadc foi perdida pela human idadet que se tomod
sujeita a coneupisceneia e indinada inesi stiveInterne
para o mal. Depois do peeado original c impossivel
|humanidade pratiear o bem moral on veneer as teu-

ta^oes; da nao passa de cscrava do pecado, Assim,

mesmo as ^5es quo panecerti justas tta realidade sao
pecamittosas e merecem a rcprov^ao de DELES. FUZ-
se pecessdria a obra redentora tie Crislo, a £ im de que
a humanidade possa realizar boas ii^ocs e mereeer a
vida etema; de fato. o bem moral so pode scr reali-
zado pur uquele que age movido pela amor de Deus;
OE'a, isso s6 e poWve! quaudo beus e cotthecido nu
fe e amado com amor de caridade. Cumo consequen-
tsa, aqucles que ignoram a Deus OLL TULO L > amain com
amor dc caridadc comctem pecado em mdo o que
fazep. llm duas intervetoes pontiffeias contra Baio
(Pio V, bula Ex omnibus (if]lU:ti< )nibus. 1567: GregtS-
rio XJB, bub Provisionis nostrue, 15801 sao afinna -
das, outre outras, as segui rites verdades de I'd: a ) o
livrc-arbirrio. sem a ajuda da gra^aT nab se presta so
para peear, como afirma Baio; 0 jjecado esla em ce-
der a urna mdimieao perversa & quid a pessoa teria
podido resi.stir: tambem o pecador conscrva uma au -
tentica liberdadc: as pessoas nao situ lotalmente do-

minadas pebs mis indina^oes, a ptjnlo de se sentir
eompelidas por uina necessidade interna: b) os prd-

nrios infieis podem realizar boas obras; e falso afir-
EUEtr que 'ltodas as obras dos inlieis sao pecados e que
as virmdes dos fildsofos sao vieios” (DS 1925), c) e
possfvel, mesmo para aqueles que se cneontram atuab
njente em peeado, serem impulsionad £ >s pela carida-
de a fealizar boas ohras.

Com essas intervelides, reafirmava-se prindpal-
mente a pertuanen^a, na pessoa, do livre-arbiirio,
mesmo depois do peeado original. Alem disso, reco-
nheee-se a posstbilidade de realizar boas obras inclu-
sive para aqueles que uao conhecem a t>eus on nao
vivem aOjalmente ejn estadu de gra^a. Nas duas bubs
eitadas, sao rejeitadas lambein outras teses de M.

Baio, relatives a problemas Je amropologia teoldgi -
ea , Contra a opiniao segundo a qual a justiflea^ao
consiste apenas cm umai mudan^a do eomportamento
moral, afirma-se que a grai^a e UEU dom do alto, que
nao so resiiiui a pcssoa a perlei^ao piimitiva, mas
eomunlca urn DOVQ modo de sen a panicipaqao na
vida divina, C’onrra p principiO segundo c > quat , antes
do pecado de AdaoH a vida etenna jxxieria ser ineTe-
eida* so com obras moralmeme boas ( pdo que a gra^i
( ei'ia se Lormido necessaria para gozar da visao bea-
fifiea somente dept >3s do peeado original ), sustentit-
se EI necessidade absoliua da mesma gratia em reia-

^ao ^ vida sobrenatural.
Bit>1.: P. X , JVS'SLS, 8ains vi !<- huimisme, Louvaiti 1931 ;

G - C’ot .oMiin, M. thiio i> .'iopruntiitirale, in "La Stuola
Catlnliea", 93 (1965), PP 299-330.

Ci M SALVAT1

BARUC
0 liyrp de Baruc e um dos dcuteroeanoaiieos ausen-
tes da Bfolia hebraiea. E sit undo pda Bfolia groga
enire jtretiiias e as Lam^tttagdei[ pela Vulgata, Je-
pois das Lairtenra^ocs. Trata-se de Lima eole^ao de

jireiio uioraisr i LI i > Li
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fragmentos, provavelmeme do seculo II a,C.„ chega-
dos atd nos somente em grego. E atribmdo a Uaruc,

discipttlo de Jcremias, lllho de Neriy, Coition uma
introdugao histories que procure situar o livro nos
primeiros anos do eraidi uma prece de oonfiss^o e
de esperunga 0,15-3,8 ): um pocma sapienctal ( 3,9-
4,4) que tende a identifies] a Sabedoria divina com
a Torah; urn dkcurso de eiurorajamenio £ac eorifian-
ga dirigidn por Deu$ e por Jerusalem aos exdados
(4,5-5,^ ), cm resposta ji situ eragiio. A VuJgata inclui
no livro leap, 6>, tint texto intiuilado Cam dc Jeret
mias< Tml^se de uma dissertagio apologdtica contra
o jCUllo dos idotos. Fste ultimo escritu parece poder
ser daUtdo entre os anas 350 c 120 a.(_\ O livro dc
Bamc, partindo da eoristaragao de que a rebeltao
individual c cole Li va, o pecado, levpSl an desastre do
exllio, indicaeomo remedio a volta sincere as ordens
do Senhor, na confianga cm Deus misericord inso e
fklT na oragao de todos os memhros do povo, na
especial Eva e respeilo do piano divino,

HibL: L. LtuwwuUH. Gen-mitt . Barut\ Roina 1979; A . STKO
lid..Getvtrm, bimentazfcni, Baruci ContogUe pt:r Gent-
sfllemme. Assisi 1989.

Jesus e de Pfcmecosies, e por meio do batismo que os
homens podem ter a remis.sao das culpas e a renova-
qao do Espjtrita Me I 6.1> ) 6 e Mt 28,18-20 referem
que 0 Ressuscitado confiou aos apdstolotf a missan
de "fa/er discfpulos lodas as na^Ses’1

, Ugado a essa
mUsao estd o batismo "cm Ddme do Pai c do Filho
e do Espmtq Santo" Por mdo do batLsmo, cm nome
da Trtndade 6 possfvel participar do misterio da Pas-
coy tie Cristo e obter a salva^ao.

O epdstob Paulo de$cavd}veu copiosamente a ieo*

logia do batismo. Fste e uma imersao (scptiltura) na
marts de Cristo, para que “assim como Cristo results-
eitou dos monos pda gloria do Poi, tambem nos le-
vemos uma vida nova" <Ktn 6.4), Do fato fundamen-
tal de sermos baEi/ados na mode e ressunrei^ao de
Qtisio dcrivam numerosas conseqUetieias: acabu uma
existeneia, o ser carnal 6 reduzido a impounda e
cojnega ufEia txistfinda nova; a nova cnamra csta agora
reconciliada cofn Dcus: "Foster favadost fostes sami-
flcados, fbstes justificados" 11Cor 6, 11); cmra-sc na
cqmunidadte animada pelp Espfritode Crisio rcssusei-
tado, que d a comunidade messianica; nssim como ;i

circtincisao congregava o pou > da anbga alitm^i, us-
sum UmbdiD o batisroo, nova circuorisao (Cl 2+ l l ) fasc
entrar na mmumdude de saiva^ao que e ^ l^fcja do
NT; o mesmo EspErilo e o sulo que Enarca 0 bali /ado
(cf Ef 1J3) h isto e, que o distingue fcomo pertenga
especial de Deus; o batismo qualifies e deieimina a
vidn do cristao: caininhui e vtver segundo o Espirito*

Desde os primdrdios a Jgreia tern butizudo I At
2.38; 8,16; 10^8; 19,5), O prdpiio Paulo foi b ^ti /a-
do depoi^ de sua conversao ( At 9.18; 22.1Gf e a
seguir bati ^ou Crispoe Gaip c a fomflil de Estefanas
( ICor 1, 14-16) Os Lesiemunho', do s^CUlo III (eape-
Ctalmente a Traditio apostalica de Hipohto) atestam
que na yjgflia pascal p batismo era sokneipentp ad-
ministrado, juntamente com a ungao da crisma e n
parrlclpagrio eucunstica . Os adtdtos a ele admitidos
devlam preparar-se sena merue para issn tiled in me uin

Iongo perfodo de ‘ 'Catecumenato'V Mas essa mesma
Tradiiio fain tambem de batismo das criangas. A pra^

xis tlo batismo das enanqas j£ conhecida desde as
origins, cm bora tenha havido um retrocesso no de-
curso do s^culo IV. Naquda epoca, com efeito, quan-
do prdprios adultos marduvam a inictagau eriMa
tpor medo das culpas tuturas, dada a unicidade e a
severidadle da penitenda ptiblica ), muitos puis, por
esses mesmos motivost adiayam o batismo de sous
filhos. Mas os proprios padres da Igrcja hati/ados
em ulade aduha (como Basilio. Ambrosio, Joao Cm
sostotno. Agpstinho) reagiram energicameitte contra
scmelhame deseuido, sublinhando a necessidade do
batismo para a salvagio.

A seguir. com a difusSP do crislianismo, o baits-
mo dos adultos e a instituigao do catecumenato len-

G. LORLTSSO

BATISMO
Tem» derivado do ercgti haptizo (on rncrgulho ). de-
signu o primeiro dos sole siicramentos ctistAos, aque-
k que o crisEao, abrindo a porta para Lodas as
outras fontes de skfttifidagio sacramental, que o pres-
supoem e o exigem. F. O sacrumen to quo instiltti a
vida crista , contcmlo em si a germe de todo o seu
future desenvolvimento.

O judaismo conhocia _ja um batismo, o dos prose-
litos, aWm de varitos riios de ablugSp Mas fpi espe-
eiaJraeme Joao Batista que pregqu LLmn batismo de
convcrsiio p«sra o perdao dos pecados 1 (Me 1 , 1-5 ) .

TYatava-se de um batismo “escatologko", iticdiauie
o qual ele prdtlnmava que os ultimos tempos estu-
vam para cumprii^se, com a vinda do Messias, Aid
Jesus, no inkiu de sua vida publiea, iaz-st bflii/ar
por Joao, Com a leofania a ele rdaiionada. o butiS"

mo de Jesus esta repleto de signillcydos fund;imen-
tais: munitesta sua solidaricdade para com os peca-
dores. prenunciando assim o acontecimentofpie mar-
C3 sua reali/agao, o 1 batismo com que seri btitiyado"

(Me l (JJ8), quer dizer, sua paixyo t morie; Jesus e
consagrado como Messias, filho prediktodo Pai ( Mo
1, 10-11 ); sobre dc desec do ecu t> Espirito como
uma pomba, permanecentjo sobre ele (Jo 1.32 > . Esta
vinda manifests 6 poder criador e salvifieo de Deus:
roplcto do EspftCto Santo e consagrado Messias L Je-
sus pode exerc^T seu ministorio de sulvagao, arreha-
tar a tuimiUiidade da espravidho do peqado c rcstau-
rar a soberania de 12eus. [Tepois da ressumeigao de

Material com direitos aLitorals
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ttipme csta Uieia perdcu muiio de smi I'or^n. Efitre os
v4rios sjgnffkados teoldgicos. a tpndcacia prcdofl -̂
nante c a|'ue considers o baitsmo como insert na
eomimidude dos crentes*

0 fato de reeebc-lo em uma idude em que e impos-
sfvel nao so a livrc escolhu; mas tambdiri a consrien-
cii leva a atetifUar aiflda mais o car&ee de ttxla a
exislanda crista como venftcagao* aproprta^aoc te ^ te -
munfto permanente da vcracidatjp do propf so hutismo.

Quanto a dimensao erica do batismo, depreendc -
sc espemlmeme das ptifyiesms bmisntois. que ex -
ptessani o cornprtnmsso de criar cm si mesmo o no
mando as condi^oes para a iicolhidu da ohm de Deus
e a liberdade do Espiritk e ao tnesmo tempo ftmdam
& caiifcr sacramental da moral crista* ainda qnc - e
ta]voz jusiomenu? por isso — as promessas lembrem
que o ser cristao tiuo j>ode de forma algutiia redn/ir-

se ao faio moral, Bias compreendennt segibido uma
praxis que remonta aos primeiros seculos do cn>ita
nismo, duas partes; § primeint £ negativa i reminoia
ao mal oti a satanas ] e a segundy. positive ou seja,
adesao a Crislo.

Renunciar ao fid. nJo obstante a forma negstiva,
consritui UTtl compromisso que sc re] ere it vtda crista
cm stta plenitude, implieando uma gama dc positivi-
dade praticamentc Uimitada. Ketutnoiar ad mal n^t
signifies upenas esfor^arse por nao cOfaet£-lo. mas
empenhar-se em comhater arivametfle D pecado. nao
so jqude pelo qual podemos ser eventbalmertte ten-
tudos comp individuos* mas mmbcm o pecado pres
sente e operante mi histortn. ou mdhoi\ (runst'orman-

tlo o mal em uma ocasiilo superior tie km, As>im. a
adesiio a (’risto express:* com o , L( 'redo'" nao v: rediw
a admit!r que ccrtas prerrogaiivas de Crislo sc jam
uma rcutidadc, mas implicit a aeeila^ao do proprio
envokimento total e direto nessas m^smas rcaiida-

des. lJyra d creme JCMIS Cristo nao e simplcsmente o
modelo do agir, mas a fotitc do ser. Portanto. as pro-

messiis balismats sao primordialmenui xtflfus* e nao
meros ‘'atos

1'.

deni a (tesapareeer, generaiizandchse a praxis do ba-

tismo admiui îtrado aos recem nascidos. Em cottsc ^

qiiencta, no Oeideme a untiao com a crisnia c a par-

ticipa^ao da cornunhao cueanshea sac trailsfendas
para a idade do "distemimento1'.

0 atuaJ rito do batismo das crian^as desetivoIve-
st cm quairo momentos: acolhida. titurgia da pa la-

vra. liuugia do Sacramento, condusao. A acolhuta e
feila JOS pais e atis padrinhos que apresentarn a crian^a
para o batismo. nssummdo o compnomisso dc eduea-
la na fc. A palavra de Dens £ proposta em urn bom
ntimero dc lextos. nos quais estao progenies os gran
des tetnas do novo nasdm^rtto* da \ ida tie Cristo cm
nos, da penen^a a Igreja. A ora^ao c a utl^ao com o
dleo dov catccCmicnos, segue-se o iiifo batismal pn>
ptimnente diro. Hen7.c-se a agua, remmcia- sc ao mat
c sc faz a profissao de fe na Trindade, Q novo it to
mvalorize o gc^to da imersao, que £ sem duvida &
mais expressive; mas o gesto mais comum c o do
dernimamento de igua. Seguem-sc a unt^ ao cbm o
crisiiia (para sign!Hear n npva dignidade de cristdo).

a smposkao da vestc hranca (si^Kibotb de imortalida-

de e de mcorruptibiltdadc), a entifega do siual da luz
(o cristao c urn "iluminado1'|. Com a redta^ao da
cranio do Senhor e a ben^ao enccrra-sc o rito, O
batismo e orditiarijmenie adminKirado por um mi-
nisiro ordentsdo* mas cm case de ncccsstdade qua!'
quer pcssoa podc exetcer a fttn^rio de minisiro, eon-
tanto que ienha a inlcn^ao de faz.er o que faz a Igreja.
E como o hatismo marca a como pertcaceme
A CristO e a torna aptu a pariicipar do culto rui Igrcja
fe o dom do "cardtcr"). o batismo nao c rdteravel
Suit efeitp £ a ptfriftcag&o loiat, J remiss^o de bsdos
os pecatlos, original e atuais.

Normaimcute nevessario para a sah-at^ao. o batis-
mo normaJmentc adininisirado pode ser supridp pelo
bacismo do sanguc (martfrio sofrido por um creme
ainda nao bati/adot ou pelo batismo dc dcsejo ique
supne. jutltamenie com a Fe, um dcsejo de receber
seu seJo, cuja efetivaypjp so c impedida por cirouns-
tancias independent's da vontadc do SUjeito),
firbi : I -. . RCKHNI , ll twiteaimO nello Spmtp, bn'ipio 1975; R

GRPAJRI)], Rmuti nell acqua e ndlo Sptriio, NtifNili 1982.
R , GtiRARDt

L SEBASTIAN!

BATISMO DE JESUS
O termo batismo provcm do verbo hdptein-bapu'zein
que significa "imergir" ou "bvar". mdicando simho-

lieameme uma puriflc3£&0 que ocon'e por mcio da
aguj; e um dado comum na i'cEtometiologla das rdi-
gibes. O que aqui esta cm questao c o seguime: JCSLLS
teria mcsiiio sido batizado? Ŝc o foE que valor repre-

senta seu batismo para a teologia?
Obscn:e-sc antes de lnai^ nadu que a simhologia

da purjficafjab por mcio da agua cs[;j firequeruemente
prescnlc fio AT,I'

JIUL tlas cartas de Pedro ve ru l:IGUA
do <JiUiv io um sinaj prdigurutivo do batismo HPd
3 *20-21 J; na :igua que puril'ica, Ezequtel pressente a
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BATISMO (ASPECTO MORAL)
tiohsidcrado hope no quadro global dji inU Ut^aa cris-

rdr o batismo e o sacrartkllto da vida nova. Fde ;issi -

nala tamb6n o ingre^ so na coimmidadc dtis remidos
em Crtsto e, portanlo, aJem da tradtcional ahordagem
de pertenga da tcologia sacramental, presta-se iam-

bem a uma reflcxao de ordem moral,
Nti praxis da Igrcja primitiva, pttvafcccu no simbo-

tismo batismal a idcia do novo nascimcnto", AtuaJ-
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HEM 76

Nil AT. a bele/.a e expressa junto corn a bundade.
De fato. o lermo hcbraico 0b 6 traduzido tanto j>or
beleza como por boudade; o texto de tin \3, pt? r
cxetnplo, pcxle st'T traduztdo exatanicntc por "Deus
viu qnc a luz era bcliT, Juntamentc com a bek/.a,
Dcus revela tambem seu amor e a liddidade a sua
paiavra; ele d o Dens que inlroduz. na "beta terra
untie corre kite c md”, por fcnfa da promessa fella.
A bek / a nao permanece fechada em si, mas deixa-^e
eontcmplar: sob esse aspecio. assume urn valor todo
especial a referenda a kabod,

Kabod e a gloria do ircadiar-se de Iahweh em todd
O uspkndor tie sua bekza , Uma bekzu que nao sc
deixa ver diretank rue, permaneoendb sempre vduda
e ocufta, pois so assim e que se contimia voltado para
a dinihmeu contemplativa que sabe perceher e ir seni-
pre aldm na identifkaifao da beleza.

V. nesse semido que e possivel ver aplicacta a Jesus
de Nazure a ex pressao do saimista: Tu es o mais bdo
erurc os filhos do homein" (SI 44.1), precisamentc no
iTiomertto em queT para dizemn^ com o PSuierO-4safes,
seu sem blame esta de tal forma desfignrado a ponto
de nao pofleeer nfeis sequer 0 rosto de um homero Us
52,14), o do inocente pregado na cruz.

Na teologia contempot&nea o utiieo autor a repro-
por com coragem e audaefe essa perspective fbi H.

U. von Balthasar, A primeira parte de sua tfilogia
indtulada Gloria reproduz Lima leiton da revekufao a
hjZ da estetica . Desse modp e possivel ver represen-
tado dm dado leolbgieu de extrema importfinefe: a
gramidadc da pcrcepqao da revelagao c a rosposta
COCrente do crente que aconieee por eonleiuplaifao.
Com a bdeza c possivel ver estabekeer-se posterior'
meme uma ponk enrre a teologia e a literatura como
forma de uma reflexiio apta a eorreiadonar o valor
da fe no interior da linguagem simbblica da cultura.
Bibb; H U. vo\ B M n I AU. , ( dorw. Un &reiica te&fagict*J

v. I - VII Milano 1975-im

quer acpftte^a da ao agemc, qqcr seja provocada
por ek Nesse ultimo easo fakmos de Qg&i enteii’
dendo com isso a capacidade de introduzir mudanifas
no muildo conlraptisto ao su jeilo agente. triesmo quan-
do ele age sobre si mesmo,

No agir das pessoas em gcraJ e preeiso iturodnzir
uma divisao poster]or : o fazer ( priests^ facere) e o
agir em semido estrito ( praxis, agere ). 0 primetro se
refere csscnciaJmejue h a^3o quo Lemtina em objetOS
nao-humanos (on |?do mertos nao tidos como tais ) N

ao passo que o scgtmdo tern como objc&vo da niu-
dnn^a nma pessoa humanat ou suas capacidades. As-
sim, para Arisrdtdes o agir consistia somerue na a^fio
polftica e tomunicativa do eidadao livre, d iforonetan-
do se do fazer, ou seja. da atividade do escravo So
no agir em sentidy esiriio 6 que o agente (ou aquek
que julea o agir de um outTO agente 'j encara o pmble-
ma set aquilo que fcifqmt preiende fazer e hem ou
mal. Quando me pergunto set tiz bem ao consertar
sozinhb minim hkideia, posso dar a essa pergunta
dots tipos de resposta. fVimeiro: assim poupei di-
nheiro, assim poderei ir amanhft a tal lugar de bici-
cleta. as.sim mostrei a minha gttroia minha capuetda-
de, 0 segundo, :io contrario, podcra ser: pentpei di-
nheiro com o qual poderei eompror um Uvro: e mc-
Ihor nao depender dos outros por puro comodismo. A
primeira espccte de resppsTa remote a uma conside-
ra^ao de ordem puramente pragmdfica, islo e, a pos-
sthilidade de chegar, com tal mdo. ao fim que eu
mesmo me propns; sO a segunda induz ;L uma consk
demgao moral : Ji/ respeilo aos fins que eu posso. ou
nao, aceitar. mas nao decidir, determinar, Os fins
morals sao aqueles que o sujcito agente pode eseo-
Eher ptir si mesmo, mils ntso estabekeer. Conslituetn
fms do bomcm cm nhsoltEto. valorem universais. atem-
porais; induem-se elitre des a justi^a distributive a
fidelidade, a generosidatic, a njuda aos mats fracos.
?iao os objetos das\\nudes, concretizados atraves de
normas morais, em rdaifao a sit naifoes hiimauamente
relevantes, As espressoes que indicam valores sao.
ppis, imtlUyeis (n3o na I'orma linguistica* mas cm
sua estrutiira scmanlica ?, ao passo que as expressocs
que exprimem norm its sao por ddlni^iio mutavcis.
cpniendo uma descri^ao que Lam be tin pode tmidar, e
que, portanio, deve scr eventualmcnte ajusiada. Ai-
guinns hormas, as chamadas normas absolute nao
podetn rrtudar porque; em sua parte desertiva refe*

rem-se a urns sittlftgSo que sempre se repete: por
cxculplo, "ajudar aqude que esta cm perigo de vida
imediatp, a nao ser que is^o leve a grave risco a
mmha propria vklif sera uma norma semprc vdida,

pois a situaifao descrita e uma siiua^ao univcrsaT
O bem moral 4 pois, aqude que um ht^mein pode

desejar considerando sua naUireza nbsoluto; e o
bcin que diz rpspeiio ncs dcsenvolvimento da pessoa

K . HISICHELLA

BEM
O icrmo < lbcin-> carrega cm si Eoda a histdria da re-
flexao humans. Assim, S diffcil aplica-lo. sobretudo
poiquc c rnais fScil reavivar comde emotes do que
indiizit a ^ rgumemaifdes. FJe se refere st aiguma coi-
sa ou esiado de coisus (simaifoes) posilivo no mundo;
positive signified referido a pessoa envolvida, por
meio da quid o obsenxidw pretendc apontjar $ todas
ax peAxoas em stiucfdes rernelhantes; no immdo nao
indica nccessaribmente o costno, e sim o objetivo, o
niio-imaginaiio. Mesino mudanifas internas relati \'a -
mentc ao sujcilo humano podem scr objciivas: pur
exemplo, pertJer certa atjtude em rcla<faa a determi-
nadu pessoa, aprender ingles e butras,Q tenno, pois,
indica algo quo tem a ver com mna possivel mudan-
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BEOENGENHAREA GENETICA ao

Podemos apresentar de forma rcsmmda lima sene
do mirmagoes que do forma sisiematica nos most ram
a rcElcxao sobre o canon (cat^logc) dos J ivros inspi -
radox por Dens),

A Jgreja scmprc tcve consciencia de possjiir livros
normativos para a f6: dlssod&u lesiemunha os Padres
dos primeiros quatro seeulos,

(3 mirnero Josses livros o detemunado era oata lo-
gos precisos c depois defiimivamcnlc cneerrado j[cf.
os Li In miis eoncilios ecumenieosT

0 critirio para determiner quais sao esses livros
tbi eonsianicmeme a Tradicio e a Igreja, Noio-se que
no comeqo os enteritis para o reconhecimentp e para
o uso da Esemura, como livros normal!vos, a panir
dos pouvos elemcntos a nossa disposigao, parecem
ler sido a ortodoxia c a origcm apost6lica.

A Igreja sempre reconhceeu, contra tod a e qual-
quer tentative de Hieracqui^ao c dikrenciagao, como
sendo iguaEmenie normal i vos todo -̂ os livros tamo do
AT como do NT, Os deuterocauonicos sao justamen --
te um caso especial da confirmagno do reconheci-
mento db igual valor de todos os livros de am bos os
Testamentos.

Os problems dos eoncdios ecumenicos (Cfrncilio
de Floren^a: DS 1334ss; Conertio de Trento:iDS 1501:
Conci'lio Vaticarto I: E3S 3006) sempre disscram
peiro apenasia feuensao daSugrada Escritura (catalog
dos livros), a sua naturcza c a seu papcl na economic

da rcvelugao divine (inspiraguo- l'ungao da Bfblia)
4 Verdade e ejUdcia da Htblia
passado u rcspeito de ittendmia da BEbtia. e nvtn sfc-
quer se pcrcebia quc sc propunha com vim expressao
negative ( a ft folia nao eon tern erro). unia canictenSti -
es eminentem^nte positive a saber: a hfoliu t* verda-
dcira, tern sua propria verdade, profunda e radical .

ftxsa PaJuvra tie Deus enderegada nos homens por
tneio de imtorus “inspiredos” por Deus (e, port unto,
tendo como verdadeiro an tor o proprio Dens ? possui
a mesma verdade da revelagao divina. quer di /er, o
see contend^ e o misie.no da salvaq&o leyadit a efet
to em Jesus, o Senhor, e esfi.a verdade c qualificada
por cncio de um progressive* dcscnvolvimenio da re-
velaqao arraves de milenios de hisidria. da qiiEil os
livros biblieos sao ficis c aicnias testemup^as Desse
ponto de vista, pode-se eapiar uma scric de caracie-
nstiCHS tia verdade da Bibha: de cEiraier semiiieo.

para o qua! { onhtrer SIGNILIEEJ cxpcrijnciitar. cncott-
irar-sc, amar; mna verdade tipicamente retigiosa: unta
verdade que o homcm tkscobre com Csfor^O c gramas
a sett empenhp pessoal e sua colabora^ao com o pro
jeio do Deus: uma verdade que. como ja salientamos.
ppogride, icniando exprimir o inexprimtvcl.

Como palavras inspiradas pelo Espiriip Sant® os
livros biblieos fn>ssuem unia format toda especial; a
ctloacia tnesmH da Palavra de l>eus que suscita a fe

em Icsus. Cristo e Senhor, ajudondo a ituerpretar a
historic e a vida pcssoal 4 luz tia diaieika da Pascoa ,

As palavras bi'blicas. como conjunto de normas
para toda a vida da Igreja, guiam c animam os minis-
ter]os do anupcio e Eodo o pci^S tit; Deus na ora^ao^no tesiemunho e servigo para rodos os irmaos.

( Piua a interpreta^ao da Bfblia, Hermeneutica bh
bticd —*}.
SihL: 1* BofriArrf -C. M. MvurtM, ft messazgift Jeifa stttvezzu-

pitmdttzione generate, Letuti îin-Tennc 19761: V. MAN|
NLCCI. Bibbia come Purota di Dio. ttUrodiK.ione genera-
te nthi Sticru Scrifiunt , I9S 1 : 1,. PACOMiO, Sirifru-
rtt (5), in Dizjonnrio teplogko interdisctpUnore. vqT f
Torino 1977, pp. 204-236-

L PACQMlO

BlOENGENHAREA GENETICA
E o ensinO dos Eric[<xlos uptos para modificar ahiH-
cialmerue os processes da henedifariedade e da repro-
dufSo, agindo dirctamcntc sobre o palrilfibnip gene-
tico, Ncssa defmi^d emram todos o ,̂ tipos de mani-
pulit^iio em materia de transmissao d:i vida. lev undo-
se em coma nfio apenas as intervencocs atualmente
possfveis. mas tambem aqucbs que no moment# nao
passam de hipbleses, reaEi /aveis iipcuas no fulLiro.

A bioengeniiaria genelkii ptxjlc agir tanto no m'vd
molecular, imroduzitido mn gene cm nma ccluhi,

como no mvel celubi’, agindo d L rctamentc sobre os
nuckos e modificaudo todo o patrimdrtio genclico de
uma eelii|;t . Nas perspectives pnsiitvas Jesse cumpo
de pesquisa pi >deiii esiar presemes as seguinies trna-
Jidadesi modificagao, imrodugao e eltminagao de
genes patogenieos; melhoria das espdcics vivas: in-
tervengSo cm palolog ias be red ilarias; solugao dos
gramies problcmas medicos. Cada uma dessas firtili-
dades dove ser isoladn e exam i Hilda ospetitlCEirncnic
pelo morallsta. ao qual Compete o jui/.o sobre a lici-
tude moral da imervengao a hit de criterios univer-
sa!s e dii amiribrngao do vonheeimemo empirico. As
coEtquLstas da bioengenharia genctica podeqt tra/er
bcnet'icio h lutmimidade, mas tambem sao pcrfeihi-
tnehte previslveis consequent ias negatives,

A respeito disso a Donum Vitae e explieita: “As
teenkas tie feciindagao in vitro ptidem abrir a possii
bilidadc para outras formas dc manipulagao biologi-
ca ou gcndica dos embnoes humanos, lais como;

tontabvas ou projefos dc fccundagao entre game( as
humanos e animais c dc gcsiagao tie embrioes himiii-
nos cm titeros de animais; a hip6tesc ou o projeto de
consmiqiO de titeros artificiais para o embriao buma-
no. Todtis esses procedimemos sao tola ] men te con-
trarios a dignidade de ser Immano propria do em -
briiJo e, ao mesmo lempo, lesam o dircito de toda
pessoa dc see conccbida c de nasccr no matrimonto
c do matrimonio. Mcsmo as lentativits ou as hipdte-
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Muilo sc faiou no
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BRAHMANA 34

o sign!lieado "potter sacro e absoluto", que 6 iyrn -
hcm gr^fado Brahma pdo$ orient*]istas, pary disim-
gui-lo do primciro Mgnificada EncoMra-se nos Veda
ktmbem a palavra, (m.) com o signiilcado
do "peva >:i dotada do poder syero*' f —> ftrahj7UU!d}+

Nos Upanishad, Brahman 6 frcqUenteroente con-
pebidocomo "o funj)amento do tndo aquilo qtie ex is-
le" Essiconeepgaoe posteriormerue modificada nas
v;iri:ts escolas teoldgicas c filpsrificas do hindmsmo.
Nos sistenias rrionfsticos, Brahmatn e eonsiderado
como id£ntico a AfmaM to “si" ) (constinbndo asstmo
fundamemo tamo do macrocosmo fhumane) como
do mjcnxosmo. Nos sisremas tefsta^ Brahmin c re-
presentado coin qualidades personis o divinas.
BihL : C Como. L’lnduisnjg , Milana 9=84; M. ST IMJ-A J.

Si I i>tEV , Dizittimriu drltfrujitism*!, Rorny L9S0: R . C.

ZAHRNLK. Hinduism, London 1906.

2. Otigem
culo VI a.C. vem do norte da India, na epoca cons-
lituida palco do surgimento de diversos novos moVi-
mentos rcligiosos, O midco hixidneo de sua vida (c.
5$6-4S0) pode ser resa mido como segue. 0 jovem
Sidartu deixou a propria easy e inicipu umy "vjda-
sejaa-casar' a procura do sentido do sofrimenkx Hxer-
dtiva-se on varias praticas asc£tica$. E fei ussim
que se tomoU um sabio t muni) e, apb$ a a hertura dos
olhos da merite sob a arvore da figuetrn iPippdta) cm
Rod h gayit, urn iluminado \ buddha \ . Deporsdessu ex-
perienda pan tit imediiiiWiente para Benares para dar
if ticto ao sen ensinamemo, apdandn pan a auiorida -
dc que Ihe fdft colderida pda iJmnma^ao. Na prega-
gao cm Benares foi dcscnvolvida a doulrma das qna-
Iro nobles verdndes £ da uvia intermediariu" crurc o
ascibtismo exagerado e uma vjda dominada pelo& p#k-
zeres dos senlidos*

3. Idemeiuos da doutrina — A mensagem de ftuda
Cttrresponde a sua c\ perienda de tluwinagao. Sen
dharmu pier '', ““doutrina"!articoN-se nas "quatro no-
bres vcrdtides". 11 A primein dcssas verdades afirma
qtie tmla a existenda dtts seres vivos e sofrimenlo. A
existenciu c con ^s'bida no comcviu da amropoiogia e
cosmologia tnJicionais da India, afirmartdo a let r;lo
\amsiOti (ociclo dos naMi' mientosj. 2 ) A segjunda vqr-
dadc explica a (tfigem do sofrin ion to com a ignoran-
cia iavidya ) e a desejo ( klesa ). 3 ) Para superar o
sol rimtfnto. a icrcein verdade enstna LJ Tteecssidade
da extirpa^ao dc todo desejo, [sso leva ao estado do
“pa/ imove!" (nfmriui), sijhre o qual nSo se podem
fazer declara^oes posipvas- 4) A via que conduz it
vitdria sohre o sofjimentQ c o camin ho “dos oito pas-
sos1, exposic* na qumta verdade reto eonhccimemo,
rct;i iiilen^ito, TVIO iahtr. rtla reta OCupa^ap, reto
esfor^o (ascetico), reta aten^ao. reto rccolhimemo.NSo
.se traty, nessa enumery^ao. de estydos consccmi-
vos, mas do aidudes que se condicjpaym nxiproca-
mente. Tmdiciortalmcnte distinguem-sc tres grupos: a
mqcalidade isda: ifnlar, agir, ocupttr-scL o recolliimctuo
{ .wmdithi\ esforgo ascetico, atengao, recolhimemo) c
SabedOfU { Prdjm: conheci memo|intengao),

Desdc os primeiros tempos do btititsnio tem sido
importable a artieulagao du comunidade di ? ^ seguido-
res perfencentes no estado monasiico e a dos peiten-
centos ao ostado leigo. O momaejuismo chamou a si
y trip!ice tiird'y do vdsr pc I a tradiglo, difiiodir y dou -
trina e renovA*t^ em lempos de crise.
4. Dtsenvotvimeriio
diu-se rapidameme na India e. cm seguida, em y$rius
parses ih Asia . A diver^ idude de eul' turys ;LV quais o
bfdismo Love de adapui'-se e a falta do um magi.ste-
rio tin ico e cemraJiiado favorecoxam o aparecimento
de v^nfls escolaa. Podcm-se dt$tingu±r aiualmeitje ires
correrttes principals:

A ongem do budtsmo remonti ao $&-

A . ROEST CROLLIUS

BRAHMAHA

1 . A palavra vcdici fymhmirt (mj gradualmente ce-

deu o f ugar a fkahmami . para indicar “sacerdole".

Com o advento do sistema das —> eystas, um indivi-
duo penencenie a casta dos saeerdotes passod a ser
cliarnado com esse rtome ( port .: britmaNet ,

2, Nome ustido para indicar a clause dos escritos sa-
^erdotais que no decorre r dos scculbti foram sendo
acrescentados aos Veda.Contain descries dv>s riios
vedicos, coin algups treebos de ea ruler myis (edrieo.

E ^sas reftexoes seijSo elaboradas »o\ Upanishad,

Bihl, . eI . linihmun.
A ROEST CROIXIUS

BRAMANISMO
Em sentido restrito dcstgna y cotretlte Jy religiao
hinda i|Ltc .se busvia nos Bmhmafta, ciiracieri/ada pOf
uma enfase do rijlial ndes descrito. Em senddo I ato
a paktvra 6 (impropriamente) usudy pani indicar o
hindufsmo como Ml ,

Y ROEST CROLLIUS

BUOISMO
1. O lermo

eumpdia denominon afdigiao fundada por Ruda, que
c conhceidy nas vdrias Imguas astaticas como '"doit
Irina de Bitda". "Buda'1 signifiea lilumiTi:ido"
sendo, pois, um nome proprio, e sirq q titUlo que
reccbeu Sidarty (ehamado la rubein de Glut lama), da
casta Kahdtriva dos Salt) a (cribo que \ iveli m> sudes-
le do atiuil Nepal >„ depois haver alcungado a dummy-
gao. EJe c conhecido tambem como Syk^ mnuni, “o
sabio (silencioso) dos Stikyy) \

liudismo e 0 lermo com que a eicnem^

iiuo A mensagem de Buda ditiin -

Material coai direitos autorais
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CANON

£ aleunravel p<ir aqueles i_jLLe cpnflam no pefdao c n;t
misericdrdia dc Deus. Trata-se de Jons coneedidos
aos deltas que se ahandonam ffi ern Cristo, dnico
mediador emre Deus e pt homem. Mas enquamo con-
tinuant pecadorfe, Dens os reconbece CCMTH> JUSLGK.
cm virtude dos merecimemos do Cristo qae !hes s£k>
aplicadus, Muilo mins do que Lutero, Calvino sgbli-
nha a imporiancia da &ajnufica£<&o, entenderJo que
da se da simultapearoeftte a jusiiQcaqSo, Tal como
csta eserito na hwiiiui^tur. Pqifcnto, Cristo nao HIS-
lifica ningudrn sem ao mejsmo tempo samiileu-Uv
(/list 3, 16. I ). A sanddadc de vida 6 neeessaria para
ns cristfiOS, tantO|Ui vidii particular como tias Marias
rfcla^rics quo constituent a trama de sua existeneia
social Embora concorde oom o reforniador de WU-
teuberg que u Igreja de Cristo esul presents onde a
palavra de Deus e pregada COrti pure/a c os sacra-
mentos do batismo e Ja ceia do Stenhor s|d cclobra-
dos com pureza, a op^uo de Calvino £ por uma visao
da Igreja rauito mats esirmurada. Esta* bascada no
cnsinamtmU) do NT, compreende pastures, anci^os,
doocriles c diaeonos. Essa vasla distribuijfari tie in-
cu#ib£ncias aos leigos estava em nftido contraste n!io
so com a pratica initial do luteninKmo, mas tarnhem
com a do caidicismo rot nano. Rmbora os estudiosos
estejam divldita a respeito de qua! a interpnet&fip
dada por CalVino quanto a pnesen^a real de Cri.ski na
ciicuristia. sao concords cm adtniiir que Etquilo quo
nle ehama do "presence espiritual” 4 dil'crctuc do quo
entendem Lulem e Zwinglio.
Bibk: G. CAL.VSM ), htifuzhne delta rvligume crixritltta, To-

rino 1971 ; J . T MCNEILL, Vre 'History and Character of
Calvinism* Michigan 1973: J . CADIFJL Cmfvino, Torino
3964 .

a thdicar o proprio denco normaiivo do* Byres do
Amigo e do NT quo possucm esta caractcrisbca: sao
inspirados! [Cf, Concflto de Laodiccia, c, 360: “Na
assembleia nao se dtvem reciter snlmos privados on
livros ndo-candTticoft mas $6 OS livros candiiicQS do
Novo c do Amigo TestartiemtC (can . 59+ EB U : no
can . 60 esta a list a desses rnesmbs livros, EB 3 2s) j.
Decisive para e^e uso Je canon foi o conecrio do
norma, imp)id to no lermo, ou seja, o con teddo objto

L ]vo dos livros inspirados , entendido como "norma
da verdade ensuT . Os livros inspirados, isto e, BSCIV
ios sob a irtspira^cto Jo Pspfrito Santo, sao denomt’
nados livro\ icui6iiictu < porque rcconhccidos comi.>
tais pda Igreja e por da propostos cotno norma de ie
e rie vida.

O fmo dc que na Igreja sc indicate a cxistencia
de semelhartte norma indiea que desdc ps primeiros
SECLLEOS existia urn principle dc autoridadc. Essa eons-
tata^lo tern originado as maiores disettssocs nos am -
bibples protesla rites. O canon Jo AT foi-sc fbi'manrlo,

tendo SILIO reconhectdo sucessiVas ctap3S, Ha uma
diveigenciai de opinioes quando sc traia dc aceiiarou
reeusur como C£p6mms algutls Inros taino do Anti-
go como do NT Dcpois do Concilio de Trento. SiMo
de Sena ( t 1569 }, para indicar os livros nao-aceitos
pelus Rerormadotcs cm sea canon, introdyziu|a lin-

guEigctn toologic[i catoliea a icrminologia pouco \c-

!i / , mas ainda em uso, de protocanotik os t demno-

cufidnifos , expressocs quo podeham Icvar a pensar
que ha iivros que entraram no canon desdc am pri-
niciro momeiuo, no passu que outros EICIC teria rtt
entrado mais tarde, Entrc os autores cristiios gregos
usava -sc urna torminolocia majs apropriada: cliama -
vam de hamalagoumeiwr (Isto c. nnanimemetue re-
conhneidos ) os cscritos conhccidos entre nos como
Hprotqc^honjeos"\. e do amite$cment>i ( isto e, con-
truvertidos) ott amphiballorfienot ( isto eT Jiscutidos)
os livros chamados do "deuterocanuntcos1'

.

Os deuterocanonicos sio sete para o AT c sete
para o NT. Quanto ao Arl ', aJem de algunms se^oes
cscritas em grego nos livros de Daniel (Dn 13-14 } e
de Bster ( Est S 0.4-16.24): Tb, It, t e 2 Me, Br e a
eptstola de jeremias (= Br 6}, Sr, Sb. No quo di^
respeiio ao NT: Hb, Tg, 2Pd, 2 c 3 Jo, Jd, Ap. O
canon dos Hchreus exdni do AT os deuterocanonicô
acima crunnerados. Mesmo esses, do qualqucr forma,
foracn livros lidos em nubia oonslderacao. So aos
poucos, tambenS os indous dcterrtiinaram com preci -
sao o seii canon (praticameme no i'inal do seculo 1 da
noss|era erarrj tidos como sagmdos 22 ou 2-1 Eivrosi,
o qual flcou ddlnitiva e rigidamente fixado s6 por
Volta do final do seculo 11 on L!O cornc^o do seenIo
IIL Bnir^tlientes, circularuin yafios canones, sertdo
conheeido COETSO "alcxanjnno" o mais aherto c "Pa-
lestineuse11 a mais ri'gido. O erisiiunisino nascente

Material com direitos autorais
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CANON
BTIIEIIDC-sc por ciinort das Sagfadas Escritures o den-
C6 precisu dos livros nus quaisa Igrcj[i. assistida polo
I’spfrito Santo, rcconheecn marcas de Deus e de
seti propno Bspirito, livros esics quip propfie ao pavo
crente paru quo conho^a o proĵ tQ dc Dcus cm t'a \ror
da humanidade e o realize.

A pulavra vettl do gregu ânon c sigEtifica fun-
daincntalmentc ^rcgitif , “’EitcJida” (como jinjdade dc
friedida usada sobreludo pelos caipintciros ou pedrei-
ros) "regra", "metro”, "norma”, l.:m geral , canon tern
no con rex to teoldgieo o sigml'icado sirblirnc t arnpto
dc ludo tjuanio compEUia o seguifttento dc Cristo, e
nip so a verdade virteiiladora, fal como anynciada
pvda Igreja; hha regra da fe ' on "ivgra da verdadc", O
conceilo e apiicado de modo especial k 'Yegra” com
base na qua! £ ppssivel identiilcar qua is livros deveni
ser coEtsiderailos Jionniilivcjs para a !c. Numa lasc
posterior — ja no xeeulo IV — Q termp canon chega
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CARRIER9!

mentc hegemon icas, devido a stias constitutes crises,
era prenunciado como proximo oficn di> capitalismo.
Entreutnlo, depots da derrxtcada do modeJo economi-
do cotetivista nos paises do -‘soctalismo real”, o ca-
pitaEfcmo surge para muitos como modelo veneedor
e, praticamerftef i nsubsiitufvel.

Diante dussc quadra a doutrina social da [grejn
assumiu uma posi^ao de grande equtlfbriG, distin-
guindo enue a eeonomia social livre, que se mow
deniro de urn cfrculp de valores eticos e de normas
jundicas, e a ideologic do capita I ismo seEvagem, ins-
piradp no princfpio do primado exclusive do incro e
feehado as instSndas dc jusii^a e solidaricdadc.
Bibfs. M. Wi ULU, A ctica p/Qtertante e o espiritAdo capita-

iisma. Sao Paulo* 2001; O. V. NFU, B*EI-NJNG, CriticQ
de! capita 'isma, 1979; M _ NOV/J-K, IJJ spiriio del £)tipi-
inform* dentoi.Tiiticv e il crisiitittiOiimtK I 9S7.

prtxluz a gratia. Ha um efeilo hatismal quo e prodti-
zido indisiimameme ein todos e independentemetue
da gra^a ( a qual nao e rccebida senao pcios “bons
I isle deito e permaneme e indcEevei. Por issoT aqne-
Jcs qtEc receberam validamenu; o batismo conservam
o carrier e 0 Sacramento nao pode ser nepetida Batis-
TIKI. confimui^iio c orJem deixam na alma a marcu do
earater sacramental _ Agostinhu Q eomparu ao cLEU ho da
mtwda ou a tatuagem com que sao marcados os sol-
dados e os animats. Na teologia posterior aeon mou-
se o proecsso de interior!za^ao do earatcr, insist unto-
se no fato que cle e mais res do que sacrameniwn;
embora nao esquecendo que de e sinal, sublinhoii-se
muis sua espiritual idadu. Sta, Tomas afirmou que o
carater pertence acaiegorta da qtiulidade, c principut-
tnente a especie do poder; com tfeito. o fim essendal
do carter nao 6 o de preparar a alma para a grafa,

e sim o de tomar a pessoa eapaz de reatizar os atos
do culto. Os sacramentos forum Enstitutdos nao so
para tivrar a pessoa do pecudo, mas tambdm para
consagra- la *o culm da rtligiao crista; e essa consa-
gru^ao concrcii /a-se por mcio do cardtcr. Este Lem,
poisH pt>r 11 rtuliJade, tornar a pessou eapaz tanto dc
adininistrar como de rceetor os sacramenlos; c uma
participate! efetiva no sacerdtkio de Jesus Crisux
Por meio do camter, os fi^is siio icvesddos de uin
sacend io tjue dcriva e participu do de Cristo. O
curdter “modilieu’' intritisccamente a alma lSto. To-
rn^is diz; as ptuencias e faculdades da ilma, t espe-
cialmente a laculdade intelcctiva) H que de algum modo
e coiiftgLiiada por tie, a scmelhan^ de Jesus, sumo
saeerdotc, como a moeda e cunhada com a rnarca
legal. O card ter c. assim, uma fisionomia da alma; e
o reflexo na aima do sacerdocio de Cristo,

Muitos leologos modernos, retomando e desen-
volvendo as rcflexocs de Sto, Tomas, considerum o
carater em snu osscncia, como uma relafSo rca * C0iri
a Igreja. divers^uicnte deierniinudii pdo batismo, pda
confirmato C pela ordem. Tal relatj&o consiste na
pertenga h igreja: mas como a Igreja e comunidadc
visivel e hieraiquica de s;dvat° e dc t;ullo. o carater
e uma deputa^io t <ida especial u uma advidade visf-
vcl de samtfica^iki e de eulio, 6 o que toma perene-
mctUc vtsivcl o ato salvffico saer^mcntaJ mediante o
quffl o sujeito sc ton^a menihro do povo de Deus, Em
certoientido ele cons[imi e esffutura hierarquicamente
o prdprio povo.

Nfl atividade sacramental a Igreja se dcscrevtt sc
consu'd i e sc cstratura: os sacramentos sao a ativida-
de com a qual a Igreja gem seus filhos, e por sua viz
6 geruda. Mas sc tllo se quer redu/ ir A Igrcju a uma
dimensao purLinienie espirituaL e sc sc quer preservitr
sua visibilidade. rut eeonomia da cnotrnatao e precis
so distingtiir, entre os etcitos sacraineuiais, aquilo
que, const itumdo e estmluruLido tima Igrcju visfvel,

Maiorial com direi^>s autorais

G. MATTAl

CAEATER
Carrier e nm efdto especial que o batismo, u confir-
urn^ap e a ordem imprimem na alma. Emboria seja,

por so3 vez , uma giffia, disiingue-.se do ifeitn verda-
j*

deiro e prdprio da gra^a sacramental ( rru. E indele-
vel, ra /ao jH'la qua! os ires sacramcntos que o impri -
mem nSt? se podem repetir tDS 609), O termo e ttsit-
do pe!o Concilio de Trento no sentido que a palavra
possui cm grego; deriva do verbo kardss# (gravo ),
signifioando, portatito, a marca Feim fK >r um grava-
dor que tixa a imugem e mna infocma^ao sobre o
metal ou sohre a pedra, Em Ap 7,3; 9,4 Fala-sc do
sinial da fan icru ^ ) impresso na fronti itios deltas. Em
2Cor 1.21“22:Ef 1,13; 4.30 se fata do sineie impres-
so pejo Espirita A ideiu suhcnLendida c a tfc uma
eonsagru^iio irrevogavel e que nao pride scr perdida,
mas unpiica tambim uma senidhunga com Jesus, o
Ungido por cxcdcncia, O termo atrater foi introdu-
/ ido na terminoJogia reoidgica por Sto, Agostinbo.
Antes dele os padres latinos falavam de .tign&Liduttl,
ao payst? quo os gregos usavam o termo sfrd$h&

Mas Agostinho contvibEiiu tumbetn para o pritnei-
ro esclarepimemo da cssencia do carater na (Jolemiea
contra os donatistas. Es;tcs. segutndo a tradi^ao cons-
tante da Igreja, admitiiun que n buiismo. a eonfirma-

^’ jo e a ordem, uni;i ve/ recchidos validamentc, nao
podiatn ncm duviam ser rcitcrados; mas negavam que
pudcs&et^ ser admlnistrados ou reeebidos valldtftacn-
le no seio do cisma ou da heresut. De aconlo cum
elcs, o batismo era nulo St o buti /ado nan reccbusso
a gra^a do Espirito Santo (e aqueies que estao scpa-
i^dos da Jgrcja estSo separadns do Espfrito Santo).
Agostinbo loi, pots, levado a exphear pt>r que o ha-
ti.smo (como tambem os oum.is dois sacramentos },
uma vez confcrido segnndo o rito edesial nao pode
nuncascr icUerado. sendo vaiido fcambim quaEtdo nao
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CASUiSTICA97

sex u ill i dado envoi v-endo iifetivifiade leaL comproroe-
lida, respeitosa da silua^iio de cada urn . E at uudu re-
elmemo interpessoat ufetivo em hamiunia de vafoies.

Erii sentidodtstio, a casLitbde 6 dam dti Espinto.
que faz amadtEreeer 8 poicnc i ill Ld;tt1tr sexual em afe-
tividude, agape, no rexpeslo no ptfojeto criudon e
ajuda em forma do grctga, quo torrb possivel a res-
posta do amor quo cada qtml 6 ehamado a dar; c an
mesmo tempo dom divine e conquiata pessoal.

Enquanto o dememo formal da castidade
seja, a disposigSci habitual para vatori /.ar C exercer no
mode jLisin a sex traFidude. dc acordp com as ex i gen
ebs do amor ameiiiico — £ necsssalriamertte iaua!
em todov loebvia, o rtmdo de live-la coocreiamonu1

que vfta dc acordo coni os di versos estados de vida.
A pessoa casada dove, iem grande parte. VLver segun-
do normas material diferentes das da pcssoa n&o-
C&sada. Entre as pessoas riao-casadas existent por sua
vez diferenfas nobveis. conforms alguem esteja se
propa rando para o vasamcnio on esteja ja notvo, on
vjvetido no estado de yiuye/, on se ter ilia consagrado
a Dcus de mandxa particular por meto do ynto da
conhnencia perpetuu.

A eastidade cotnu equilibria psicossexual exige o
domimo de si, a forrms^ao do card ter e t * espiriio de
saertffeio. Nessa perspectnta, vigilaneb., pmdenvm,
ora^au e recut so aos sacramentos con^titUem as cofidi
qoes Eieeessanas para urn amadurecimento cristao da
sexualidade.

Tamhe EH o pecado sexual. COmo utiliza^ao negati
ya da sexuulidade. Jevc ser unahsado nutria perspec-
liva personal is:a. Sua gravidnde depcride da desor-
dem que introduz na dimensao pessoul e mterpes-
soal , Sc a castidadc e 'buto-educi^ao do amor''. o
pecado contra a eastidude c rtega^O do amor. A pti-
tenciaJidade sexual, cm vez de ser reuEt / uda em uma
doEiquo ufetiva, comptpmetida, respeitosa do proteto
de Deus e du,s situates pessoais, e usada em sentido
negative para uma satisia^ao egofsta e caprichosa.

tiibl .: A. Ptfc, yila ti ffetlvti c riisiitn. lL16s. f i TAHI. Morale
sessuate; educazione detPamore, !L>7cj: GoNORtGAt,^FARA v EOI CACAO Cn'trt. it'A . Orii.- ffitinu' tift i'dacativt
suit diitOn utjHiHO , 1983 ,

exempkx signifies a cojtipila âo das ohserva^Vs EC -
ILIE is JS a dcierminadus doen^as; na jurispmdencia, em
que n£o so us icis sno aplieadas isobdametue a casos
i^oncrctOs. mas ^mb6m as senten^as conctetas eontri -
buem para a determina^ik) do proplib direito; enfim,

nas diverse religidCs qut con tern sempre um con jun -
to de ptvsertebes rituais c morais. tr^tando-se|iitSo
de encontrar a jusia aplica^lo pnru cada uma das si-
tuu^xies du vida, Eis por que a casufeucai sempre es-
teve preseme nu traded hfbLico-ciisti^

C’omo eontiEigeneia da tcologia moral, a casufMica
so so deseavolv^u a partLr do seen to XV|quant I o. eni
obedieneia1prcscri^io do Cone t ho de Trento de deVer
etintessur tntegrulmeme lodos os jpecados mortals.
cnnmcrando-o:s tam born L!C acordo com o mljfTiero, a
cspecie e us circunstuncias, forum encurregudos, para
a formu^uo dos ftituros eonl’cssos'cs. professores cs-
[veiuhncnlc prepurados para a diseus-Cio dos divei'-
sos caSits r(7Ti\r:enU(te em parte tirados da vida reuE
e em parte ftcticios.

Em seguida, cram puhlicudos volumosbs compen-
dttis de casos de con.seiencia. por meio dos qnuis,

com imia metodologta precisa, partitidb das leK divi-
nas c humanas e com a ajuda dos "prinetpios refle-
xos” $isfemaj mardis) proeuvuvu-se respiVer o
ea>odando nma rcsposia quantp ao problemtE da exis -
tenera oq nuo dc cert us obng^oes morais (efi a kmga
lisia das publicacdes em DThC. v. 2. col, 1872- 1876 ).
l>o ponio de vista atuul. poder-se-ia ver nessus TVS-
posias u tentutiva de gujumir ao indhridup certa mar-
gem de Eiherdude em meio it sodedade dc entiio, uh -
Soljtixb e coLopEeluFoctUe rcgidudii por rsomius. 1 -̂so.

no entuEtto, indub lumtvm o perigo itc limitar-sc ao
minimo exigldo para .is obrigadfics morais, e its ve/es
ule eeder a po$i(5es "luxistus". de iul motlo qnc ulgu-
tnus dcssus cok^oes (k CUSps aeubarain no

Contra a moral casUislu, levttniaram-.se a.s cdticas
das esco(as de moral com lendertciu a poii^des rigo-
risias, em primeiro lupur o jEinsenismo. O aiaque li-
terurio mais conhbcido e o das Lettres it sm provin-
cial de E^ Luisc Pascal ( 1656/1657). Tamb6m a moral
protestunte reeusa a casuistica de modo geral, por ver
nda a exprassuo do espirito tdrisutco que exulta a lei
em detriment*) do Evangdho, E por isso ute liojc a
casuistica 6 consider^du como iegalisbv minimalists
e, dev tdo a certos CELSOS ficticios por ela for judos,

distuntc dbs problemas reals das pessoas.
ToJuviaH uma seriu rellexaoetica nao podera deixar

de amdisar cm todos os seus elemeritos a expertencin
iTiorut cfciLjadu nils divei sEss dceisiVs da \ iJ:s . sobnetu-
da cm simu^oes dift'ccis, privurando, assim, chegai a
glim ‘tluttum do fK-' iisiimcnto ctirteretb" ( Deiinner ].

Airdu que a decisilq rm sima^uo cnncrctu nao possa
nonca ser compneendula como mera [ipJica^uo da cien-
cia mofiil. urna vei que na propria sirua^ iio vneon-

M ater ial com riireilos au torsis

ou

G CARPELL]

CASUISUCA
0 tenno, dcrivado Ju pulavra ktina txisus, signitlcu
em primeiro lugar EI aplica^ao de conbecimeiuos ou
norm[is gcruis a ftnomenos on futos partieulajes iVe-
qucnicrrienic com o objelivo pedagbgicb dc propc*!-
cuspur ujtida puru uma decisSo responsiveI Cm casos
andlogos de cqnfUto.

O terrho, de ucepcao uuO-UrtiVbcu, c usud(i cm di-
versus campus do saber bum:mo: mi medicmu. por
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CELE&ftACAO/FESTA101

crito? do ST.. Hoje em dia, no conte?UG da catolici-
dadc da Jgreja, sublinha-se tambem sua eapacidade
de partid par das riquezas cultural dos homcns. aos
quais tc ammcEndo o Evangdho (ef, LG 13), Com
esse significado reaparece o semido profundo do
kathofon, on seja, + na perspecliva do lodo”.

fiihl.: V. CONGAR, Ptvprietd della CftUsa, in Mys-
leriurri Saltiiis , VII, Elreseia 1972, pp. 439- 707,

M SEMERARO

efeito: os sacraments nao comun team por si mes-
mos a gra^a, mas
— movem moralmente Deus a comunicar a graga
quaudio .sao|dministxados. Fmalmente, a eficdcii in-
tenrional 6 defendida sobretudo por L. Billot, a qual
Busina que o sacramento, por si menmo, n;tu produz
rm alma senao a prpdisposi^ao a gra^a. por ettja in-
trodu^ao Deus comuntea a gra^a.

Na teoiogia hodienia exists ccria difkuldade para
sc falar de causalidadc. deddo inciusivt a mudan^as
sohrevindas no proprio concetto de causa lidade ( pur
exfemplo, a causalidade eficieute cxpEicadn de manei-
ra dcLermimSLah A validade do prmcipio njcEafisico

de euusalidade foi questionada, entrc ouiros, par Hume
e Katlk por ruzoes e&tritametlfb gn6sioldgica£f que os
tevararn a concebcr o princfpkj de modo suhjetivo.

Mas mima cuneepgao realista do conlieeimento pare-
ce jjmpos&Lvel Cblocar em dtivida o valor ohjetivo do
prmcipio do catisalidadc: o cteilo depende necessa-
riamente da causa, c tsto fa? parte do prdprio conceit
to de causa e efeiux
fiihl : A . GAROC/Y, Carnality in pp. 84^85 L B. HARTMANN.

Manual? di Teotogid Dagjmiwjfi , 111 , Aiba 1949.

por sua digmdade e santidade

CAUSALIDADE
A causalidade indica Lra rela^o entre um principip
agcitlc e o efeito por ele prodLizido”. De acoido com
o prtncipio metal isico de causalidade, tpjfe Objctrf
lent uma causa (aquilo quo influi etlcamcmc sbbr^o ser de outra coisa ). Ora, sendo Deus o unico ser
qtie traz cm si inesmo sua propria causa, e causa sm
(eausa de si mesmo); e o unico scr nccessario. en-
quanio todos os outros seres sao contingcntcs. Dcus
e a causa prime]ra de ludo quanto exisie, mas crioti
os seres comtngenies em rela^oes reciprocal de Lai
forma que uns cxereem qausalldade uns em rela^iio
aos outros.

Tomas dc Aquino adotou a domrina arisiotelica
das quatro cansas, i'alatido, ponanto, de causa mate-
rial . forma I , edetente e ( inaL Cprppletou, entreianlo,

a concopgao de Causalidade com a causa exempbir
( que evoca funglo de roodelo das ideias piatonjeas)
e cotn a causa instrumental (que indiea a uhli /a^fto
instrumental de uma causa pot parte de outra causa
superior).

O Magteterio da Igreja servilii-se da domrina da
causalidade sobrciudo no ConeHio de Trento, para
expltear as causes da justifica^ao; causa final e &
gloria de Deus e de Crisio, e a vida etema; causa
ctictenle 6 Deus misericordioso. que praiuitamente
purifica c santiflca; causa mentoria c sen tfileifssimo
Ft I ho Unigenito: causa instrumental e o Sacramento
do baiismt >, que e o sacramento da 1e; causa fonnal
6 a justly Je Deus, com a qual ele nos torna ju>tos
fDS I 529J.

A teologia catdlica vateu-se da nt.^ao de causal i-
datte especialmetue para explicar a et'icacia dos sa-
cramcmos Tres slioas principals leorias e laborsdas a
es.se respeito: eficdcia ffxicu, moral e ijitcncional. De
acordo com os delensores da eficacia fisita (tomis-
Eas, Bclannino. Suarez) lima causa age fisicamerue
quando prfxJuz o seu cfeito imediate e direLameme:
no sacramento Deus infonefe uma vinude tal que de
pn>dtiz a gra^a na alma irnedtftameme. Scgundo os
di1tensores da efica^ ja moral (scotislas, inuilos jesut-
tas) uma causa age moralmente quando nao o
et'eito de imediato, mas so mediatamente. agitido so-
bre um ser rational e determinando-o a pipduzir um

R. GERARD!

CELEBRA^AC/FESTA
O termo C^lebra^ao (fat. celebratw ) pode signifies*:
aglomera?aot conctirso numerose, afluenda de pes-
sOfls / edebraqao, solenidade / estima, apre^o, favor.
Na linguagem crista, o termo cdebra^ilo c emprega-
do no comexto liturgico (em estrdta rda^So com a
aenjao de testa ) para Endear a reaJjza^ao rituy! do
satcrifteiQ cucarisdco. ou ainda a soleuija^ao de uni
dos mistcrios da salva^so (ou do dies nataUs de um
sarilo ou Jc um martif) mediante a cucarislia , que 6
o rito eciesial por exedencia.

Celebrar e sempre um “aiu publico" ligado J uma
comunidade e reali /ado com certa solenidade: a ce-

febraflo ItEiirgica e a actio por excelencia que a igre-
ja reali /a ate a parnsia. no anuEtcio e na atuaqao do
misEerio, c que toma o hotnem de lodos os tempos
participc da salva^ao a de dadn por Dcus.

O objcict da testa da Igreja e, desdc os inicios, o
cvcnto Cristo;e c da cetebra^iio de sett memorial que
aiaiiccm c sc dcscnvolvcm as fiestas cristas. E tnesmq
cada atode culto dos crislaos+ i n d i \ i dualmen re torna-
do, c um modu tie edebrar a vida etn Giisio, sua
passagem em nos c nossa passagem para ete. Dos
rilos Jo cLiLeeumeiuito aos sacrameruo.i de inicia^Uo,
a evolu^lp pessoal e assumida enn Cristo na Igreja de
aeordo com as clapas I igadas ao crescimeniO da pes-
soa. Alias, a edebragao sacramental do penjSo de
Dcus alcanna a pcssoa tios momcatps do pccado e do
convcrsao, do mesmp tnodo qttc o sacramcnto da

Material cam direitos autorals
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CEU
/ . O temio ecu e usado em div^sas adeptjdes; desde
firmamemo a morada de Deus, desdc vida lierna f^)
a pamfso < —> > . Na tradi^Io rdigiosa tins povos, ecu
indica a morada do AlEfssinruj. das potjencias celes-
tials. simbcli^ndo iran.scendSncia, inBrito, poder; fne-
qii^lemente designs lambem a morada dos antepas-
sadbit falecidoi e das almas dos jusros,
2. Para os hdbreus o ecu e antes de mats nada Lima
parte do Old verso, uma abdbada que envoive a tena
e c sustentada por cdurtas < Jo 26,111 b por aHcerces
(2Srfi 22*8)* provida de reservationos para a chuva. a
neve, o srunizo. o vento (JtS 38.22; 37.9; Si 33.7).
munida de "janelas" c dc '+cd usasT\ das quais de.S “

Bern todos os elemented sdbf$ a terra (Gn 7J 1 ; 2Rs
7,2; Ml 3s 10). No firmamemo esiilo fixadas ix^ esire-
tos (Gfl 15,5), qLie, com a regulandade da SUU oidem,

teslemuEituim u poderda arqiihelura diyjma ( Is 40,26;
Jo 38,31).

O eeu mdiea o misterio impendravel, pois nin -
guem janmis subiu ate la ( Jo 3.13}. Os Bibos do AdSo
tem edlmo sede a terra , ao passo quo bibweh tem os
ceu$. Estes sao sua morada (Si ) 15.16), sou trono.
btldd cle convoeu sun coEle. seu excrcito, quo execuia
suas ordens ate os confins do mundu { IRs 22,!9).
Deus c o Deus do ecu ( No 1,4; Dn 2.37), Em aleuns
tcxiov ecu o sinothmo do prdprio Dens, pois os he-
breus nao ousavam proferir o nomc dc Dens. A mo-
rada celeste de Dcus e daramente Lima imagom para
mdicir Mia Lrunscejidihtcin, suaonipoleneiu e tarnhem
suu present^ nuriio p0£ir$i. Aloans textos relacio-
nam expljrCitaittemc a dishineia com a proxirnidade
do Deus. como a escada dc Jaco, que *'sc erguia da
terra e cujq topo athtgia 0 ecu" (Gn 28,12), e o ora-
culo prt^dtied de Isaws: lO ecu c o men irono. . .
Qua! 6 entao a casa Ljuc havends do cousEruir para
mim '

.’ . . . Estandp com yqudc quo 6 ostnagado c que
no sou espfrilo so seme robaixadtf ' ( fs 66.1: 57,15 ).

E do ecu. cotno morada de Deus, quo desce a
s^Iva^Q esperada ]Kir Israel ( Is 63.19}j e no ceU que
os viderues tk> Apooallpsc, Ezequiel, Zacaria e sobre-
tudo Daniel fecebem a revcla^o do mistcrio da sul-
vat,Lao dos povos (Drt 2.28 ); e 6 ao ecu, como a urn;]

comufihlo dc vjda e dc salva^ao, que s^io arrcbatados
Henoc (Cm 5.24) c Elias (2Rs 2. M ).
3> Jesus e o ecu presentc na terra . Be fala do reino
dos ecus, da recompense reservada nos ecus (Ml 5, 12},
do tesouro qtjc se devc acumular nos ecus ( Ml 6,20:
19,21 ). Ele c p Pilhfl do Hnmem* que eMa no ecu c
que desceu do ceu LJO 3.12 ). para dar a \ i d u crema,

a vida do Pai .

O ceil 0 ohjeto da espemn^a crrsLi. "Poi \ a nossa
patria Csta nos ccu >. dc onde espemmos. como salva-
tlor, o Senltor Jesus Cristo quo ha dc transllgurar o

Material com direitos auto

scgumlc di> illative wnse como porno de convergent
cut dc dados lidos a luz do uxlo. Na filbsofii analt -
ticai o saber funda-sc sobre o factual cujo critcrio de
terteza c dado pela confirmagao dos enunciados
empfricos A cericza c lltMuyntc c “confcctural", tor-
nando-sc uma qucsiao mats do sujetto que das asser-
tivas aplicaveis, Para a icologia. a ocr[e/.a pcrtcuce
ao aetus ftdei que se hascia na Rcvelayao na qual a
existcncia sc abre para a gra^i. A Revelai^ao e evi-
dcncia objcLiva que exige um as.sentimento cuja cer-
teza e adequada a sua "esirutura", A fi5 e unut oerte/a
nao subordinada a cspcrjencia do individuo, Ettas
mareada pda evidencia inirfnscca ao SUjeito mesmo
da rcvcla^ao e a Ettodalidade de sua manifesta^ao,

Wbl .: J Ai l -AKO. Fede, in SacffyittenttiniMundi, III . Brescia
1975. pp. 729-750; S. CAHVMJ .] LA . Cftiezza* in Eucicb-
pedia Fibsojica. II, Firenze I 9S2, pp, 193 - 197; H, H
Hu MOAFnsrR, VeriuVCiTie -̂ e in P, EKUCE (s> r-g , ? , End-
dupetfb Tei4p$ica, Brescia L9S9. pp. 1 [ 58- Jt 66, R
FISICHI I .LA, MJWJNAN Jttfin tiertfy* in R . LATOUSELLL-FSSJ^

cm 1.1 v ' urgs.). Dizimufio di Teobyia F<?ridame#rate,
Assisi MX)!}, pp. M 23-S7 K; G- I -Eire, Cerlezza, in Ibid .,
pp. 145- 148.

C. DOTQLO

CETICISMO
Do KTCgo kipsis, reflexilo, busca, d a amude de ]>eu-

samenfo que adota como sislcma adioida c a tmpos-
stbilidakle do conhccimcnto eerto. HisioricamcrUc o
cerkismo antigo divide sc cm ires cscolas: o pirro-

nismo, que afimta uma incerteza dc signit'icado da
reultdade a qua! LICVC comesponder a suspensfto dc
todo jufzo acerca do real ; a Nova Academia, proptig-

nadora dc uma skepsh ahsoPtct J que negava a tesc da
evicjcncia como critcrio dc vcrdadc. alcgando o cara-
ler ilusdrio dos seulidos e das idcias e defendendo o
probabilismo como orientalan na praxis; |>or firb; a
ceticismo moderno, que com sen figrv&sux in infini-

tum confere a nega^ao urn vaior absolute, expresso
lia classMca^o das possfveis "obje^ucs"

. O ceticis-

mo modemo altrma a subjetividade da couscicncia
no campn do conhecimeiuo. Para Montaigne, o co-
nhecer, L^ UC uma lei natural ., nac? pretcudc obter leis
universais a paitir do real; para Mume, a presen^a de
f'atorcs extra logic t.is e nao rucionais attuna u prcieii-

sao 1.1a razair dc possuu conhccimcutos objeiivos cm
si . O eelicismo conlcmpoi'anco susEcnia, na Vnse da
razao". a impossibiltdade dc captar a (oiahJade do
real, em si mfesruo coniraditorio , argumentando qae o
verdadeko nao possui em si o caraicr da vcrdadc .
fiibi.: A. GAHOANJ . CW.VJ thdfo tdgione, Turmo 1979; M.

HL ?SSJH.S'( 'FI .UC}<, Sdeftfi* in K. (CmNqs-H. M. BAUMOAKT
sr-.R-t". WILD (orgs. ) . Cpiusetii foTiddrtU'nitili di fUosofin,

III. Brescia 1982, pp. 1853-1862; A. C' AkACCUjL .rf , Nit hi-
lismo t'd t ffca, Genova 1983.

C. DOTGLO
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f?; Bm epoca pmerior ao uso dcs&e fcrmo, o concerto
da imitua exislenoia das Pessoas divinas esta jl pre-
sente Eta Patristtca latinu. sohretudo com rdereneia
nos lextos esctitLmsLicoj, duvsicus de JosSo { 10,30: L'Eu
e o Pai somos uin” 1 (138: “O Pai etfa em mim cotno

:cf.tamb6n 14.9.11; 17,21 ). Hilario

do'Sc a uma formulaic dc Fulgcneio dc Ruspc (ue
Fide ad Pnmm sen de reipda fulei 1,4) e a conheci -
da tormuJii ariseIndiana \De pn>ce\Mone SpiritUS S&HCti
1 ) que iri descrever a muma e.xistencia dos Tres nos
seguintes temios;

_
'Estas trfe Pessoas sao urn so Dens,

nao tres deuscs, pois dos ires uma so c a substantia,

uma a essentia, uma a efemidade, e todas as catsas
sap uma coisa so, ornlc nao sc opuser a reto<;ao, Por
essu unidade o Pai csta todo no Filho. todo no hspi-
rito Santo; o PHho lodo nb Pai, todo no Espfrito San-
to; o Espiiito Santo csta todo no Pai. todo no Filho”
( DS !330-1331 ).
it A tcol^gia trinit6ria modema e confempcrajiea pds
novameme m grande relevo essa dnuirinu teolbgica,

favnrcccndo o sen aprofuncUinlento tainda cm agao)
sob pdo menos tres aspectos:

Antes de mats nada, sublinhou-se qu£ a ttiutua
existencia dos Tres s6|concebfrel a panir Ja sua
recfptTOca kctiosis ftjpas^tticu VOFUO atua^ao do scr dc
Dees que 6 Amor, revetado em loda a plenitude cm
rifvd histdrico-saJvffico no evento pascal de Cristo,

Assim, por cxempio, segundo aiirma S. Bulgakov.
“nds sabemos que o Amor trinltario e mutoamente
saei iHcai, que cada hipbsttise renunda a si para cccn -
Contrar-se cm sua reuli/a^ao nas omras. Sob esse
axpccto, o Amor ( rinhario. pode assim ser compreen-
dido como uma Itenanix supra-eicma. superada elites-
tamo por roda hipostase do amor trirtitario comuni,
na plena t>em-aventuran^a" ( A EspoSU do Cotdeiro),

Em scgundo Iugar, aceiiiuou-se a convic^iio de que
a pericorese dos Tres deve scr coinpi'eeixhda e apro-
t’undada cm perspective personalis (a, coino Ihuo da
m'iproe 'tdade mfyUdria lquerdi/erTa Tresh pida qua]
eada mn d F.lc prbprin nos OulTdS. ern urn estase
radieul de Si mcsnni ). e pelos Otnros e dcvolvtdo a Si
por meiq sio sea tfep$e, em rcsposia ao dai--sc deles
(G, M. Zanghi ) ,

Finritnetlte, Linlo na teplogta catdlica ( desde M.
J . Scheeben. R. Guardini e M . .Selmous ale chegar
aos cmitem porancost quanto fla evangelica ( J. MolT
mmiiu c. por anitga tradtijao, tambetn na ortodoxa , A
munaa exi.stcncnj das tres Pessoas divinas f’hasejda

cm Jo 1 K.21 - 23) e hojo qpresentada cotno espa^o c
modelo da mndade a quid sao ehamadas as pessoas
hunt ft nas, fundamentada cm sua inscr^ao na vtda
mestna do amor trinitirio. E cmblcmfUica a afiitda-
^50 do Vaticano 11 na Gmulntm el Sp£s,24: “Quando
O Sefihbr Jesus rc /.a at> Paj que ‘todos sejam uni . , . ,

como nos sotnos urn ' Uo 17.21 -22 ), abre pcrspecti *

vas tnaccssiv ^ is a razao humana. sugerc alguma se-
ttielhan^a entre a UniaO das pessoas disrina> e a nniao
dos mbos dc Dens na verdade c na caridade. Esia
semelhan^a manit'esm que 0 homem. a unica ertamra
na terra qile Dens quis por si rnesma, mo pode se
fincorUmr plenamet tic sen no por um dottl siricero dc

Material cam direitos aulorais

a aeu cstou no Pm
dc Poitiers dedtea a cssa doutrina q terteiro dos sens
doze livros sobre a Tnrxdade; afirmaEtdo, clitre outras
coEsas. tpte "aquilo que eslii no Pai csta turn hem n{i

Filho um {deriva) do ouiro e jambos sao uma so
eoisa hies S5D recipfocimente cm si (lu se invi-
cem)n H )e Triti. III. c . 24); Sto. Agostinho retoina it
mestna JouirtEui em seu Ve Tritutatel “Na suprema
liindadc tuna coisa sdo tSo grande L]LiaH!t> ires COESELS

juntas , c duas alisas nao sao matores do que uma so.

A Jem dissof sfio em si inexmas inTmi ti »s . Assim, cada
mna delas eslii cm todas , todas cm lodas e todiis sao
UEttit so coisa (ita et singutu iiuttt iti\inguU$ e\ omnia
in singulis el singula in omnibn.s el ntnnia in amnihus
et unica omnia)" { VI, 10? 12; cT, IX, 5* 8b

S. Boavenlura usa c.xplitiilameiite 0 lemio circu-

mincessio. afiTtnando que “as auttiridades e os argu-
rnejitqs de mzao demonstram qtte entre as Pessoas
divittas reina uma suma e perfeita ciniOfiincdssio'\ no
lempit cm que "um c.sta no outro c vice-versa'1

, c que
"isso se da em sentido prdprin e perletui so cm Dens ,

porqde css^ circiwiinressio nd scr cstalvlcco ao iriCS-

mo tempo distin^aa e unidade; so cm Dens se efeuta
a nuiis a Ita untdade com distin^ao, dc lal fojina que c
possiVd fe/er essa distin^ao sem Enescla t css;t unida-
de sem separa^ao'1 (Sent; I D. 19 p. I q . 4). Sto, To-
mas. embora nao utib/ando o tcmio, irata amplamcEt-
ic tki questto “sc o Filho csta no Paj, e vice-versa”

L

rospoftdendo que "no P:ii e no Filho hi ties cthsas a
$ercm considcmdas: a cssencia, a rela^ao e a origem.
e segLindo cada uma dcssas tres: o rrilhu csiii no Pai e
vice-versa'1 (5. Tft I, q. 42. a. 2), Tan to Boaverltum
como 'Joinits conl'innam que. pam cdnipreendcr cssii

mdaia exisienna, nao s|b utili^aveis analog ias erta-
das, nem as oilo poS-Mbitidadcs do L’ser em" reennhe-
cidas por Aristdteles.
c. Quanto ao significado dessa douirina ctassica. e
preciso soblinhar que cfo — alnn da diferen^a de
enfase cmre a postuni grecu diante da pceichon'^ ix,

n^tomtida pelqs seguidorcs de S. Buu \ cEEtum (que paaie
das pessoits ). e a !atina. diamc da circunufisrssio (cen-
trada em geral na unidode da substantia ) — 6 dc
cxltenta itnportSticia por excluir quaisquer possibUi-
dades dc trilelsmo c dc nuxiftlisrno. umu ve/ que as
tres jicssoas sao “inconl'undiveis c itidi visas'1. Ade-
mais. Sto. Tomds, — - como jj ohservamps — tentari
dc aleuma forma sinicti /ar as duas posi -̂oes classi-
cal, haseandoa itpHua ex 1st e neta tauta ua UEtidadc dc
suhsiiinciu como nas re taboos c scmelhatujaS dc bri
gem. Sera o Cc^ciUa dc Floren^a ( 1442), repOii^V
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COLEGIO EPISCOPAL[ 13

forma p^rmanente muis antlg# da colegiatidade epis-
copal. acrc&ocntajido \m chamado Cthfer6n@;*s
episcopais, que *podetr ser hoje portadoras do imii-
tipla e feeut|da com rihu1910 jpara que esse desvelo
colegiaI seja levado a aplicanoes conereins".

Quanto & cologuLlidade episcopal, e precise ainda
acrcsccntar qtie ela, pelo fato de estrait sua urigem
do eolegio dos Doze, tim si rial da apostolicidadc da
Igreja. Lxisie, alem disso, um vfiiculo insepanivci en-
ire a eoleg(alidade episcopal e a k re jit como misierio
de comunfuio. De t'aio. a eclesiologiu de conumhao
forties o fundamemo sacramental da colegiilidadee
a colegialicLide 'Vonsmui, por assim di /er. o aspedn
ministerial exterior {pode-se di/er tambem: t> aspecto
celesta! interior ) da commuHjo-Unidade sacramental"
(W, Kasper). I'ma forma de co I cgialidade analogs a
episcopal e. port unto, cm uma forma qua!tead \ anjieFi-
le difereme, existe tarn bein no nfvel das Igrcjas par-
tleu tores nas quais os presbfteros formam coni sett

bispo urn tinteo preshiierio icf. LG 28; PC 7 ).
Bibt : Y, Cj 's.' iAR ( orflj. ) , La cvUvgialiti rpisaywU1. Hisfplrw

el fk£( ff$jgip<. Paris 1965; V Bnn. Ui iltuirin(i sail
copato del Concilia Vatican# //, Rorft.i ] \i#4L

Irente do qua! e preposio cotrto there o bispo de
Roma, sucessor de Pedro. Por isso mesmo, 0 episco-
pado e lambent uno e indiviso e cuda bispo possui,
pcsson! mas solidariamerue, o sarmenio da rai|:apos-
tdliea. sem quo o episcopado venlrn a ser dlvidido,

Entre tis formas representatives da colegialidade epis-
copal, o Concflio Vattcano 11 lembra a praxis conci-
liar existente no longo dos seeuios e o amigo eosiu-
me de convocal mats bispos para panicipar da enn-
sagiit^ao de um novo elei to uo minisicrio episcopal .

A colegialidade impliea umaduplu ordem de rda-
toes: as existemes entre os membros: do colegio epis-
copal e .seu chefe e as de lodos os membros en!re si .
Lssas tmituas relates nao amilam cevtamente a rda-

de lodos e de cad a urn coni o cbde do tTolegiq.
ao contrario, pressupdem-na como condi^ yo indis-
pensavel pajpt stiii autendcidade, felas possuem toda-
via uma dimensfio mais eXplici&mertte liori /omal no
sentido em que se rmmtfesiam e Se reaEi / arn no nivd
das tgrejai panicnlares, com inevitavcis re11exos so-
bre a Egreia uniyersal. Bias yn nao se apdiam siinple>-
meiHe sobn? a HEISC de um Clemento moral on fraur-
no (coleg talidado nfcliva )+ mas sobre a realidade leo-
ldgica de eada membro do cobfgio; on scj;th basciam-
se im tnestm reEilidadc sacramental da Ordem epis-
copal e constituem sun expressao concrete O objeto
principal do rexto da LG 23, no qual sc tratEi prcci -
sameme das redoes emre os bispos no t menor do
colegio, e a aElnnacio de que, s,; 6 indubtravelme|te
chamado a exercer MIJ missao sobre a por^ilo do
Povo do Dens a ole c<mf1ada+ nao obstante, mtxivado
jieb indivisi'vel e sobretmiural tinkladc do episcopa-
d<3, todo l>isipis icm tambem o dever ‘' psir instiEul ^ao
e pncceito de Criftlo... de /elur por toila A 3 oreja com
uma solieinide quo cm bora nao exercida por atos do
jurisdk^o, e todavia sumamentc proveitosa para a
Jgreja universal". O fundameruo desse dever e ainda
a indole eolegial do eplsoopado. Trara-se de uma so-
licitude com carater de universa!idade. pois tnvolvc
toda a vida ^ ativtdade da Igreja. Concretamemc. tm
la -se de salvaguardar e de promover a unidadc de te
e a rliseiplina comum de toda a igreja. educando os
frets no amor a LtxJo o Corpo mfstico do Ciisto. es-
pecialmemo. aos mats pobres, promovendo lambeni
todas as iniemtivns proprias de loda a Igreja, espe-
cialmeme as que se voltam para o cresetmemo da te.
Trala-seh idem Jisso, do uma solicitude missionana,

pois os hispid ostfio individualiiftcnta obrigados u co-
inborar entre si e com o sucessor de Podro para i[ ue
o evangeiho seja amuiqiado por todEi a parte, C'onere-
tamente. neste caso a solicitude sc manifestsra "esv
yiahdo ns missocs tan to rnissioiuirios quanto uuxilios
esptrityais e material^ e "prestando de boa vontadc
sua a]uda fra terna iis dernais igrejas'1. finalmonte, o
texio iembru as aniigas Igre. jas patriarcais eomo a

M . SHMEtRAKO

COUGID EPISCOPAL

A pafavra Eat in a collegium ( colegtn ) lem MJLI origem
no diredo romano no qual. scgunJo a definite de
Uipiano. indiea um grupo de iguais ( ryrti\urit &us fern
potestaih ), A NO?Q exfilicativa previa ( J I. ! ) ao capi-
tLito III da eonstituiciio sobre a Igrcja do Vatieano IE
csclarece que cm rela^ao no colegio cjnseopal o icr-
mo deve ser entertdido nao ein um sentido rigorosn-
mentis jaridko, e sim como *'grupo esuivel" cuja es-
trLitura e autondadc devftm ser dcdu ^idas d;j di \ ina
Revda^fio. Com essaexpressaoenlende so a unidade
estavel institndona! e constituc&nal que os bispos
formarn com o Papa e entre si. Hd ouiras expressocs
analogas y L ,c(dcgio episcopal", tais como “ordem epis-
copal" e [

'COTpO episcopal". A realtdade do coldgio
episcopal baseia-se na lei da suecssao apostt>bea. ele-
vendo, por isso niesmo, ser iida como setldo “de di-
reitL > diviriO“, Adoutrina a fespeito desse assunto es(a
contida principalmeme no capilulo III da Lumen gen-
tiuiit. "O Senhnr Jesus escoilieu os Apdslolos e os
consimim a manctra de colegio ou grup^ csuivel a
cuja !reate colocou Pedro, escolhido entre eles... As-
sitirt como S. Pedro c os outros Apdstolos constituem
Lim Colegio Apostdlieo por disposi^So do Senhor, de
igLtal mEineira o Ronin no Pont bice, sucessor de Pe-
dro, e os Bispos, sucessorcs dos Apdstolos. cstao
unidos entre si' h

in, P). 22 ), A incorpora^So no cole-
glo episcopal dc todos os bispos indiMintajucnLC aeon-
tece por fonfa da cotisagragao sacramental. A da, que
leu) um valor dc causa eficlente, deve-se acreseemar

Maiorial com direiL>s atitorsis
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COMMUNICATIO tDIOMATUM117

A teologia catdlica iwo t̂scolislica, que deu a md-
xini;i Einpn.>rtaitcia h doutrina da uniiobipostitica c as
Mias coEtsequencias em Cristo.era scus mamiajs sem-
pre kmbrou corn reserve as regras que devem presi-
dir a L +coEiimtipcatto idjora^ufti", fomeccndo inclu-
sive uma rica exemplifica^iio dctas,

Tealogja do "communicario idiomaium" — A
'kommunicatio idiomatonf * que adquiriu dure/a no
decur&o do cum mho hist6rko da cristologia. deve ser
considered* corao conceito lundamenta] da teflexao
tcologica sohre Jesus Crista Kb lem sua Tuiz e sua
jusiifica^o na uniao do VertxVFilho de Deus com a
reaiidade huma no-historica Jesus do NLizard sCgundo
a hip6stflse/pessoa (ufliSfo hipostatica ). Uma vez due
a pessoa divina do Verbo/Filho e o sujeito que cm
liltima a utilise "carrega eonsigo" tamo a nature/a di-
vina cotno a humuna, nelu untdas intinwneme mas
nao misturadase fundidas. d ao LogOK/Fdho que per-
tencem (ontologicamente) e que, portantaj podem e
devem set atribufdas (logtcamente) (into as proprie-
dudes da uatureza humana eomo as da ndtureza divi-
na; pgrtanto, pode haver urn i meream bio entre as duas
esferas de existencia dc Cristo devido a ideruidade
do sujeito de ambus.

A aplicat^to concrete da doutrina, entretanto, nao
e iat; LI e VKtn sempre foi corrcLimenic posta em prtV
lica. Por isso a teologiu estabdeceu algumas regras
quo podem ser expresses subsUmcialmenle nos se-
guintespOilKWi I ) as propriedades podem set atrihu-
tos de um e mesmo sujeito: 2) o sujeito e a raiz c a
sustenticulo da eomurthiio das pmpriciiadcs, e nao as
nanirezas; por isso os atribmos nao podem ser inter-
eambiados curre a$ naturezas; 31 o inlercambio so e
coireto quando estabekeido entre codcreto e conciti-
K> e nao crure abstram e abstrato ou abstraio e con-
creEo; 41 as afirriia^oes que dtzem nespeito ao "vir a
set1 da unifio hipostal iea nfu > podem set refe ridas ao
homem Jesus Cristo, pois dizem respetto ao sujeito
divino.o Logos/f’iiho Idprimeiro exemplo eneontra-
se em Jo IJ4).

De ttido o que acinia fjrcou dito se compreende a
importance desta tematica enstoidgica, spai&nfemenlE
um lanro formal e abstnua , Hla supoe e guia uma reta
COmpreensSo do mislcrio de Jesus Cristo, quc. coma
ensina o CancfHo dc Lfeso, 6 ifnperscrutAvd para a
menle humana. Mas incidc lambem sobre a com-
preensao da fun^ao sakffku de Cristo, do pidprio
mistecio de Deus, dc Maria (como demonstra o caso
de Nesiorio) e ate da Igreja.

No que conceme ao misierio de Deus em especial,
hoje cm dia escreve-sc c ouvG-se fahtr muitOda ’’n^ortc
de Deus’1. da "paixao de Dens”, do "‘abandono do
I:iiho de Deus" por parte do Pui etc, Trata-se de ex-
pressoes que nao suscitam agora o escandalo ou as
intenogacocs que surgkaril enttt os cristaos dos pri-

Material com direilos autorais

Agostinho e Leao Magno). Na primeira parte do
seculo V, a con troversia surgida em tqrno da projpos-
ta de Nestdrio. pairiarca de Constantinople de negar
qqilquer validade a atribur^ao do u'lulo The&tdkos
i mite de DeusJ a Maria Mae dc Jesus deu icifcio ao
aprofundamento ledrtco da tematica.

Nestririo suptmha que as prt>priedades divinas do
lj:>givs/Fi ]]io mo podem ser atribuidas ao homem Jesus
nem as humanas ao Ijogos/I’ilho, peln que nflo se
pode dizer q11^ l} Verbt] uftscei^ foi geradoh morreu e
que Jesus e imortal. So >c pode admirir tmi "inter-
cam bio" dc propriedades sc nos rafenipos a pessoa
ikf Cristor sujeito psicdjdgipo surgido da tiniao ulti-
ma ifnsdo) espi ritual dt> Verb<i etemo com o homern
Jesus dc Nazare (cf ., por exemplo, M, Mercator, Se*

cuttdti Nestorii Epistula ad $< Cyrillum, PL 48, pp.
820-822). Com base nessa posi^o, etc ^ustentava
que Maria n£o devia ser venerada nem invocada cpmo
Theotokos, c sim eomo Christoiukos (mac de Cristo),
Em suit interven^ao contra Nestdrio, S. Cirilo de Ale-
xandria se opus decididamente a essa teseT indicando
a unraq hiptistadca como base da atribui^ao das pro-
priedades hUtuana|ao Verbo e das divinas ao homem
Jesus Cristo (cf. M, SimonetLi, Cirilh di Alessan-
dria^ in DPACh L uoJ. 691-696) ,

Pode-se dizer, era geral, c^ie a orienta^So nesioria-
na tend ia a negar a “eouununkado tdioniaium". ao
passo que a eotTcnie teolrigita oposta , a trionofisita,

Eendia a ensinar a idenlidadeVfusao das prupriedades.
Os eoncilios de Efewj (431), dc Catceddnia {45 ] ), de
Constatitinopla II (553) e IK (6H|), embora nao teo-
rizem a doutrina da "commimicatio' V em sua lingua-
gem a ensinam daramente, subliuhando em especial
y panilha das experkneias humanas por parte do
LogosTFilhu gramas a uniao da natureza divina com a
humajin “segundo a hipdstase ' pessoa, S. Jofio Dg-
masceno, 0 didmo elo da cadet a dos grandes Padres
gregos, ve o t'undaniemo da lLa >mmuniciiiiu idioma-
tunr ' na “periconese", on ml imaneneia e na intima
eomunhao das duas naturezas em Cristo Verbo En-
ctirnado (cf. De fide orth- > 3,3s; PC 94, £93- lOOQ|

Tanlo a primecra ocotastica cumo a da fuse atirca

rdletiram sohrt esse teraa crisloldgico. A primeira
instituiu o intercam bio na doutrina do "assumptus
homo" (com alguns acentos nestorianos) e na da
subsist&ncia da natureza humana na pessoa divina
(com algUEii acento monofisita). A segunda, prind-
palmeme com Sio. ' I omits, ehiborou darametue as
regras que devem regular o intereumbio, apoiando-
as na doutrina da iiniiio hipostarJca. Tambem a Re-
forma interessou-se pelo problema. Lurero conferiu-
Ihe um significado real, ao passo que Zwfnglio,

apenas verbal; Caivtnp deu um sentido real, mas
nio baseado na utiiao hipostiitica, e sim no ofl'cio de
medtador de Cristo,
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CQMUNtDADE121

emi unites. Alem de setecksnada, u miileiia tS tamb£m
“modulate" nu maneira rnais adequate a convene
e obier, por parte do* reeepiores, comportment
vintoni/ados com ns objetivns do* transmissores. Estes
assumein, pois* o papel de opiniontmuitcr e opf /ifori

featfe?, fazedores e guias de opinions
EEiquanto a eotfiumcatjac interpt>Mnd e levate pc la

preocupa^ rk) de transmitr irtforma^fles a otitru pes-
soai, a iomumca^uo social ocupa-se em prefixur mu-
danijas na mental!dude e no mode de ser dos recep-
tores. para induzi-los a seguirem determinates mo-
ddos de compurtamento.

As grander inovastest tecnolbg teas i silicic. libras
6ucash sai^Htes artificials) nao so permit iram a I cam

^ar alrisiiitias vdoddades e impressLonante quanti-
dude de dados em redn/idissmios espa^os na trans-
rttesuo das niensugens, mas abfiram &Jiibdn§ novas
possibilidates quanto ao eomrolc de sua d'icacb e
impueto >obre ns reecp<cne*F A itenicu dw feedback
eonsisit" juManicnte no emprego de meins cada vez
Ella is sol'istieados para se la/er imsa ideia uao sti da
eniitede numeriea da dudiincia, mas (ainluiEu da sua
receptivitede, rtedtantc pesquisas de opiuiuu . A r \-
tiaordmiria difus|k> dos iusirumetuos da com tin ion-
(3§j social e. em especial, do mcio tdevisivo ( rpcsind
nas areas sdbdesenvoJvidas teTerceiro Mundo ). aca-
bou iransfomundo o planets enj it mu "pequenu al-
deia \ a medida que ml 'omuwjoes. notibas, I'ilmes.
puhheidute e propaganda a I can (jam simwliai^ameiite
urn cnorme publico. fazendo-0 yibrar* ^rttUsiasiiiar-
se, edmover-se ou indignar-se em uufssono. induutirt-
do-o, assim, a comportamento* homogenens.

As in^dHas possibdidades dos r#a$$-ij$dhi e ^ pti-
ea.nl amigos e hod ten1os entj&iusmos por pane dos
chamados "inicgrndosmas JtttfUicam tambem scu-

ffles diverse, As aprcriaffles criticis re I a Li vas a eo-

muiriteafiLo dc massa vem ganhando espayo junto a
observadores quit, embora longe de merccercm aqua-
lificafdo de ipocaJfpticos'' (V . Eaj)t dcEumciam. no
entanto, Lima profttTkb ense na comuniou^uo social .

Ncla o mein vale m;iis do que a mensagem. nuiis que
isst>. e a prc >pria mensagem (Me Liiban}. Na opiniao
desses enticos, a eonumica^ab social teria criado o
bomcm massificddo c despersopalizado, hetcradirigi-
do, iuborditmdo a tecnocracia, alienadd e ' de Lima
dimensiio so 'Justatnemc aquela 'Induzida" pelos qpi-
nimmaetter,

A sobcecaiga de infonna^oes pode facilmcnte trans-
formar^e cm jiao- inrorm:L(jiioh pois mensagens en-
trccruzam - se, sol^epdcm-se e eontradizem -se. Alem
disso, sendo 'Tdtrada e visada .̂ a inform*;iio aeaba
se tomapdo I’raearncme objetiva t forte MEEUC “unidi-
reeLonal". dado que o u.suario wm pbpeas possibili-
dades de quosttonar e boscar fontes alternate vas dc
infprmadtq,

Em vinude dc sna extraordnuiria I'or^a de suges-
Elo1 OS media tomaram-se presa eobicEida pelo podcr
politico e pelos grander potentates da economia. Os
politicos usam-no* para consegeir e eonsolidar eon-
sensos. Os scgundsis vateni-se deles para maxjmj/ar
os Ineros. aduztndo EIOVEIS necessidates ( necessidii-
dtis ittduZtd&s ) e estiniukmdo com & publicidade o
txmsuffip de pfodoU?S apios a satislaze-liis.

Os problemas suseitados pela modema coEtuimea-

0o social, inclusive de ordem moral , sfio gpvmi*

mos, tomandCHse, portamo. objeto de uma reflexao
Cada nu^ aienia por pane da tcnlugiic dti pasto*

ra! e do rtiagisltfrio social da Igreja.
Dados peeu Hares dizem respeito tamo aos tran^r

mifisorcs como aos leeepfores, Estes liltimos formam
um imi \ erso tSo divcr^ilicado cqmo nuncn houve*

vai dos nials pequenipos ao$ artcites* das pessoas
incultas aos inidecuiats, e assim por diame. IniejTo-
ga^tes dt extraordinartLi alcancc sao I'ettas em rela-
tpid a erhm^a.s, fOvem e adoIescdhtOS que ereseem
nesta era llelc\' isLvaL ' e Mirgem pree^u’emente "com-
pntadorizados '. Educar esses mcnores para 0 espfrtto
Crflico e esietico. toma-los capa /.es da decodtficEi^ tio
das mensagens e dc um distefnimento deltas, uido
isso lepiesenu uma tarefa urgente da lamdia. dii
escola c d £ t Igreja . SCEU esse proecsso educalivo. os
mcnores 11cam eApostos ao risco da dcpcndenpi|da
tclevisao e das sugestoes negativas da cxalta^ao da
vialeneia. da vulgari /.£n;ao do ses^o, da eonfusao emie
softho c realidade . Para os ti^smisspres, a etica do
respeiio a venkde* da pesson dos usuirios e da de-
mocraeia tern especials extgenetas.
Btbi: U , Eco, Twtado geral de i&kiotictt, San Paalo, l\ rs-

peetfvj. 2tKM ) . M MCUAHN, <Jii sintmenti th l canyib
tunin' , MLIDJKI ] 47^^ ; L . BfMI, Tfologia v tmdiovisivi*

1 ^71 )-; M . McLuuXN-P. liMLis , UIHTITJ mtovfl , crixtiuno
rnttno net! 'em figtt /Vfth a, IbSlH C. M NUnusi . If lembo
dehwmtcifc 199$

Cl . MATTAi

COMUNIOADE
/. A cptniffiidtitle de Jerusalem

Os Atos nos mostram a lbrma0o da primeira co-
mutridad^ "Unanttnes e assfducs a umcao ’. A fc.
para a cotnuiiidate de Jerusalem, c a resposta a utna
triplice reveb^ao: pascal. evangeEica. escrimnsdca.

a. Pan til — A comijnidade toma conseicneia dc
qilp JesusH O Ressiisetiado. esta sentadb a direita de
DetiSp em cornunhSp dc tuituitza e de ^tributes com
o Pal f At 17*56).

h. Kscniunstita A Escrimra e os ditos dc Jesus
servem-lhei pan tesiemunhar que HJe c realmente Q
Messtas. A n>munidade sente presente o Cristo quan-
do invoca scu nome ( At 9.U’2 h guiada pelos apds-
u>!os, que 0 tomaitt vivo, palpitante, presenk.
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CONCIUO12 S

COMCI LIAR ISM©fact <W pai humacio indicum nan so tom palavras,
mas na rangihilidadc da Vida bumana. uma sd e
mesma coisu: Dens e O Deus da gra<;a livre, o Deus
que [ids, com tgdos os iUttaoa esfprijos, nao podc-

mos arrcbatar e agarrar, o Dons que sd podemos
roccbt]" cornu gra^a. com a qual ele sc nos da de
maneira inexprtmiveInterne Jivre. Em Maria essa
realidade nao devia ser vivida apenas nas disposi-
$5es de sei|cora^3pr mas cvprimir -se em lodd o seu
ser tiUf na corpordelude: devia scr mamfcsliida e re-
presemada em sua existvneia corporal . E pur j$so
quo Maria e virgoin unto no espiriu? quanto no cor-
p u m c a ent todo o piano de Deusf \ J , Ratzinger,
per sua vez. afimia: MKja VisSoblbJica, o tiiiscimento
virginal pretende, decisis ametue, afinnar a pura gra-
tuidadc daquite que at]a i acdjjtBce . E o simbolu da
grafa*\ 0 propriu K . Barth, tedlogo protestante, es-

cneve a esse rcspciio: "'0 homem Jesus Gristri nao
lem pai , Sua conctpqao riSo dcriva da lei comtun.

Sua. cxtstencia cornea com a jivre decisao do prd-

piio Deas. precede da I i ben.]ade que caiactenza a
unidade do Pai & do Frlho unidos pdo amor, isto e,

jT

pdo Espiriio Santo. rr Eesseo vasiovampo de liber-

dadc dc Deu$, e e LICSSJ liberdade que precede n
exUtencia do homem Jesus".

Cpnciliarismo v a doutrina scgumlo a qua) a conedUJ
ecumfinieo ou geral representa Ldda a j-greja e obtem
di retameme de Cri$tO seu poder. ao qual estaq sub-

mciidos e devem obedecer todos os Eieis e lainbem
os membros da hierarquia, inclusive o papa.

A ( voria cone i barista tom sua$ prefbhsas nos
multiples fatorcs dr indole histories pOlftiCpL, canoni -
ca e sobretiido eclesiblogica qtte, estandu ja presen -*

tes na £pocii medieval conlluiram depois na grande
crise que atacai* a vida da Igreja nos seen I os XIV-

XV e que traz o none de cisma do Ocidente ( 1378-
1417 ) . A via attitilii pareeeu a tin tea vjdvd para
conseguir o resiahclccimetuo da unidyde. 0 Cpncflio
de Omsun^a ( 1 - 114- 1418) foi eoiivwxido preciiamen-

ie com essu tinalidade . lodavia. as forjnas mais ra-
dicals do coneiliari ^mo maaiifesiaratn-sc no dccurso
do ConeElio de Biisileia . quando se dedapou ser ’liiijia

verdade de fe catoliea
suhre o papa Csessao XXXIII. 1439). Tese.s analogs
as conciliahsUi RESISTIRAM ao episcopEilismo. ao ga-

Eieanisno e ao fehroniuntsmo , D aonciliarismo f< u
defmitiva^ente debelado COEU A defini^do do Vatica-

no I sobre a no£urez£ e o valor do primado do Roma -
no Pontitice ( 1870]. Do ponto de vista tustorico, o
jai/o sobre o eonciltanismo eominuii muilo discutido .

ifitr’W.: H. JETUIN,Gt:whiihtti de$ iKonztlt VCJFJ Triertt. ]. 1^51i
V. CONGAR, L*£giise, 19701 A . ANTON , 7.7 misterio tft
fulesiu. I, f^6.

sttperiondade do conc^o

2, Quanto ao tarter dr pobrczti* eis Como Max
Thnriiin. irmSo da Corrmnidade de Tai /e convenidti
ao eatolieismo assim escrcve: "Maria & virgeiu para
exprimir ami prceisExi que e Dens que gepbu Cristo.
que o Salvador nao 6 um super-homcm, fmto do
esfor^o bumano para a libertaqao . Nefti o sangue, ou
seja, a hered itarieda.de humanu] nem a vonfade do
bornem, isto e. a decisao de um psii humano. cstao IYA
origem de nos.su salva^ao elcrna, mas so DeiJs em
sen designio etemo, que predestinon J Virgen Maria
para gcraj1 rtda e dels fazer nascer seu unico Idho,

Sah ador do jmmdo. Tudt) provem dele e par ele Jiesse
ano prime!ra da Eijearnu^ao. A virgind^dc de Marla
e , poisf um sinal da po^reza e da meapacldadt do
homem de openir a sua lihena^ao, de fazer aparccer
o ser perfeitq que podera sulvd-lo" (Para cssus pnssa-
jjens veja-se L. Meloui , Maria hi Madre ttei \ i\enti .

Leumann-Torino !98bp pp. 146- 147) .
Bibl.: K . RAUNLR, Vf/gwriui in f >arlu , ; 3l Saggi di erisJoio îti

e di fnariotri^kif Roma 1 LX>.S. pp. J6MH; R . BHOWN,
corkrp^do virginal r ti %e&$uFttfi^Cio coqxwt dr
Situ Paulo. Loyola, 1987: ID.. IM rutuim del Messkt se-
nnuJo fffoheo e Luca, Assisi J 98 k G. Rotcx, In perprtua
Yi-rxinidi di Markf ntdkt diacUssioru oattoiica dt qtir \ fs

lilrimi zinni. in EphMar (1977), pp, 177-214 ; L SenriT-
hf flaadtd Yt rgittulc: fnndwm'nto fcihtitu e

permanetite, in "Cbitiunuito";37 j l ^78 i, pp! } 145:Sr. UL
\nsis-A. SE-.RKA, Vetkin#, m\l .t\i , C’iniselki W^i6.
pp. 418-476 {cons ampllssima bibJiografla).

M SbMERARO

CoNduo
O lermo rde dimojbgia inccrtu) designs cm yenlido
genii Lima assembly ia eonvt vada com o fun de delibe-
tar colegmlmeme acerca da vida da Igreja, compose
pt>r aqueles que nela j^xertein o mmisterto do govern;}

t do magislmo. Um concilio denominu-se "ecume-

nico" (dc oikowr.rtie - mutldo liuhitadiii Ljuandu cele-

bradd por toda a Jgrejii , R^unindo os hispos do mundo
intciro, sob a autoridade do Papa. Cjiarfia-Se 1 'particti-
lar” q contflio quc se restringe a uma parte du Igreja.
no Ljual so iiHcrsem seus respectivos bisprjs .

O concfHo ecumeiiico e a forma mais soleire com
quo o coleuio episcopal evcTee seu podfif supremo
sobre toda a Igreja . turner: gentiuitt 22 ensina: "Ja-

mais pode haver conei I to eemnimico que eomo taJ
mio seja confirmado, bu ao menus recebido pelo
Sucessor de Pedro: c c prerrogaiiva do Romano Pon-
oTice convocai' Mis concflios, presidi -tos e coniirma-

los” Niio cxiste Lima rebciio oftvial e deiinitiva
coneflics f̂ecum&tiicos*' , O Oi ietue e o Ocidentc tcm
em comum sete "^onpflbs ecumenicns": Ntcim ( >25),
Constantmopla I ( 381 ). Efcso ( 431 U ( ' ulcedonia ( 451 ),
ConstaEitinopla El e III ( 553 c 68) 1 Niceia El (787k

Material cam direitos altorais

U . [AMMAKRONE
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IV, e o prestutero que reaiiza todos os rilos de inicia-
para mauler a nnidade do rilo sacramental , lim

Roma , at) invifs, sao reservados ao bispo. diefe da
Igrqja lot.- a] c sinal de unictade, os gCStOS “conclusi-
ve^- da celebrate de micia^ao: a imposi^ao da mao,

a imi^ao sobre a Sbute com referenda explicila ao
dom do EspfntO, a sigrtatio , Mas a distin^ao entre
baiismo e confirm:^an foi tritroduzida na Igreju do
Ocidente jiao sem problemas e hesila^’oes,

0 Concilio de Trento defuiiu que a eonfirma^ao
um dos sole saeramemos, £ conferida mediame o cris-
ma+ sendo o bispo seu ministro ordinario (DS 1601
1628-1630). A LG 26 ebama Q bispo ministro “origi-
nario1'. A forma atual no rito romano e a anliga forma
bi/amina, com a qua I sc exprime o dom do prdprio
Espfrit<>, rdembrando sua eftisao em Peniecostes:
"Recebe, por este sinaf o Dom do Espirito Santo’ 1 .
Esias palavras acompanham a Un£ao do crisma sobre
a fronts, que se fiu com J imposc^ao da mao.

Tipido da eonfirmanao6 o aperlei^oamemo do ba-
tismo: a comunica^Tio do “dom do Rspirito aos fie is.
que no batismo fomm regenerados para a vida nos a
em Crisio” E o dom do Espfrilo upetetecostaT\ me-

diante o qua) o crismado e ofidalmeme bitrodu/ ido
na vida e na rnissfto puhlica da Igreja. Com efeka
com a cbnfirma^ao os cristSos se obrigant rigorqsa-
mente a difundir e a defender a fd (cf . LG 11 ) , na
qualidade de verdadeiras testeimmhas de Cristo: e a
habilitate radical , gendrica mas ofictal , ii proiissao
public* da fe,

fiihL : R . GHIARIX, Rwiut ntil’aiquQ e neUo SfArilo, Napoli I
R. FALSM, In icresiraj deilo Spirito, Milano 1972.

R. GERARD1

Ribl.\ GHUPO DE DfJMEtt.s. Per la conversion? Jell? Chif*eT
Bologna 1991 .

M , SEMERARO

CONHSSAO
A palavra lahna confe^io significa “dedara^ao"

,
‘rc-

conhedmento publico 1 Aqui* pordn^t, por confissao
entende-se e.speeilicumente a confissao dos pecados,

um dos ires arcs esscnciais do peniteme no sacra-

mento da penitencia. Elc confessa os prdprios pcca-

dos dianle de Deus pda media^ao da Igroja. repre-
sentada ptir um sacerdote munido dc faculdades,

O verdaddro semido edestal da mntlssao nSo d,

entreianto, ode tima rcjKti^ao mecanica de lima lis,la
de pecados comciidos: e , antes, sinal , encarna^ao e
e\pressaoeclesial do arrependimento interior. E acu-

sa^ao, e nao mera narra^ao de pecados .

Quartdo a acusa^ao c sinal sacramental da Vontode
de conversaor e sobretudo da lomada de consdenda
do prdprio ser pecador diante de Dens, enlao da se
loiita "conlissao" no scnrtdo biblico do termo: cum
alo explfciro, uma proMssao de fe: £ um hi no a mi -
sericordia de Detis e da jusdfa OU fidelidade ^s suas
promossas salvificas; e o reamhecimemo da propria
natures pecaminosa. e, ponanio, ttma auto-acusa-

^iio. Trata-se, pois , de uma ( conHssao de fd " e “eon-
frssao de louvor por meio da cotifiss&o dos pecadns”:
quer dizer, gloriTicai^ao de Dens santo. justo e botit,

cuja vomade e o nosso bem, dondo a nossa renuncia
ao pecado. At’irma o novo Ritual que “tanlo o exante

cuidadoso da propria eortsciencia como a aeusa^fpexierna devem ser fcilos k luz da misericordia de
Deus- t ( Rdp 6 ).

A neeesMdade da conf^sio e solenemerue atirma-
da pclo Condlio de liento: para se benefkiar do
remedio salutai do Sacramento da pcniiencia. quer
di /er, d;s absolvii^ao e do perdao dos pecados. £ pre-
cise L’Oulessar "Itxlos e cada um dos pecados mortais
de que o fid, mediant^ o exame de consciencia, se
kmbraT' ( DS J 679, ml ; cf, DS 1707). A confeao
separada de Itxlos e cada um dos pecados gra^'es,

inclusive com as cireunstancias que mudam a espe-
cie, e necessiiriy ipre divino. O poder de perdoar OU
reter os pecados pressupoe uina forma de jtuzo, e por
isso exige no peiutente “a vontade de abrir o cora^ao
ao mirlistiiia de Deus, t no mimsiro de Deus a fomiu-
lat^ao de um jm/.o espiriluaf com o qual, cm virtude
do poder das chavcs de petdoar ou reter os pccados,
ele pronuncia hi persona Christi a semen^a” tRdP
6b ). De acordo com o deerelo dt> IV Concflio de
Lturao, de 1215, retoinado pdo Concilio de I rento,

a cnpfissSO dOS pecados imirtais £ obrigatoria pdo
mcnos uma vez ao ano < D5 812 ), Por sua Vcz: o CIC
prescreve: t -0 fiel tern a obriga^&O de confessar,
quailto a espeoic e ao ntimero, todos os pecados gra-

Material com direiios autorals

CONFESSIONAL/ACONFESSIONAL
0 termo “eonless itmitj“ adquire um stgnilieado pecu-

liar nt> contexts da Reforma proteslante. A parrir da
paz rdigiosa de Augusta, cm 1555. a palavra "conf 'is-

sao- ' adquire o semido de uma conutnidude crista que
tambern socio^gi^jamentc se delitnita em rela^ao a
butros grupos ciistaos, O termo "aconfessional 1', ao
comrario, Indies a vomadc subjeiiv a de nao pertenccr
a nenhum gmpo rdigioso socialmenle eonsiiuudo.

sendo lambdn aplicado a uma assoeiagtio na qual
nao se leva em coma a perten^a rdigtosa de cada um
dos seus membros. A Jgreja Catdlica jamais Conee-

beu a si mesma comt> uma “confissatV, c .lim uma
comurtidade socialmente organizada na quai subside
a untca Igreja de Cristo (cf. LG 8 ) . Nro dialogo ecu-

m £nieot enquanto se distinguti entre “confessionali-
dade'T pomo reconJiecimentia de perten^a a uma igre-

ja historic^ e “confessionLilisnKf tchamado tambem
de 'deuominticEortalismo1') entendido como cnrijcci ^

memo da idenddade confessk I em uma atiHide de
autojustificacao, reconhceern-se tattibem os limites.
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CONSAGRA^AO133

3. A (ercdra posi^ao supera as pre-compneetisoes dc
Bui tina nnT demnsiado dHermintfdas per pressupnsto.s
filo$6ficos, apontandd para a recupera^iio do material
histdried que, atrav^s do^ evangelbos; 6 possivd fa-
zer vir 3 toEta, para o eonheciinenio de Jesus. Dados
jit ccrtos e mdisculiveis. re.sullado do uma cribea. quer
tnteriorcs quer exreriorcs a<y> texios,|>ermitem gdqui-
rtr o conhecimrnto de Jesus, pdo mends quanto aos
segunites dados' o artibienie historteo. cultural, Fin -
giifslico, social, politico e rdigioso erri que de vivcu;
OS ti'aqos fundamentals de stia atiudade de pregador
o apelo a conyersao* a pregaijao pdas diversas cida-
ties e regtoes , o entusiasmo iniela I das mu Hidoes e a
rejdqito oposta a sua mensagem; as causas da mane,

etitre as quai.s principaimente a hiasferula por ler
ehamado Deus tie "par .. come lambem os momemus
drama!Icos do processo e de sua paixao; o contciido
de sua prega^ao que era o anuncio do reino de Dens,

aeompanhado de sinais que const!iuuun uni estiuiuio
a crer nele: sua iderUificagao com os pobrcs, com os
rnjrginajizijdos e os pecadores publicos; 0 e< invite
feito a urn|rupo de pessoas para que vivessem com
de e compaitilhassem tudo de sua existencia; o estifo
de suas uarrativas e de seu COEU portamento.. . Fm
surna. nao se pede eserever UEUU biogratia do Jesus a
partir dos evangelhos, mas dele sc tern urn conhcct-
mento que permits basea r a fe nele sobre uma sene
de falos inegavelmenie hsslorieos.

Fm uma segunda aeep^ao, earthedmemo de Jesus
indica o CtmhecimehtO que Jesus tin ha de si mesmo.

de sua missao, do Pat e das pessoas com as quais
v inha a se encoutran NessC sentIdo, inlerpoem-se di-
\ ersos problemas de eristoiogia que devem CODCiliaf
an mesmo tempo a naturcza divina e Humana de Jesus
com a tmteidade de sua pcssoa como Til ho de Dens.
A partir 46s. evangelbos, subemosque Jesus tinha dos
sens coEUemporaneos LEETJ conhecimeuto i media to ,

direto e Iranspareme; Oii seja, estuva ern uotidi^des
de percebei prbntameme suas interims antes que eles
sequer abrlssem a boca. Quanto a suit missao. cle
deinonstra t|mar conseieucia dels progressivameufe ,

levado pelos acotnedmentos aos qua is ele daramen-
tC etiufCi'e um semido que leva a pcrccber de que
mandril de conecbe a missao que I he foi eoufiada
pelo Pai e eomo via nela a sua vontade.
fiibi : J . Jf .kl .Ml It prohli'tmi ( fet (Jesti stories< Bresci|

1964; Jo^ ti messagio CtuffdU dpt NT. BrescU 196S; S.

ZEODA, / vangeti e in trisim oggi . i - lI, Treviso 1 ^70; R .

LATbURHi^t A ( Itrw't pttTQversb i vangelt , Assisi l ^7(>.
R FISK’HBLLA

servada. inviolavel. O mundo de DeuS e 0 ambieEite
do ^siigrado'" p<ir exceleneia ; e dele que o di /ernos
cm seruido prioriiario. ao passo que de lodas as ou-
iras eoisas nos o dizemos someme a medida que se
di /em rela^ao e eone.vao com Deus; ou porque >ig-
uiEleam. nu porque faeilitam, ou porque realizaEii sua
piesen^a - A paDvra “consag^lo" designa o ato que
tine iilgneni on algo ii divindade triediante um vfneu-
lo de tal forma estreilb que faz com que essa coisa ou
pessiKi sejn se pa radii do seu mundo c daquilo que a
possula. sendo posta a parte para ficar reservada a
Deus.

Uma vcz que tudo aqtiilo que exisle 6 obra de
Ueus, parik' ipa^ao e â velacao dele, disso se segue
que tudo e em verio sagrado. Tsso vale de
mode lodo especial para o homem que e 'Imagcm de
Deus". Mas quando hilamos de cousagfa^O quere-
mos relerir-nos a uma ulterior interver^ao de Dens,

aiem da cria^ao, Isso signiftca dizer que a consagra-
tj’do admite gratis que poderiam set apiesentadbs cot no
eirculos conceiurteos.

Com a E:iieama^fi[> do Verhn toma detiriUivameuEe
corpo o design to eterno dc I>;us que e o de 'Yeuntc o
Liniverso inieiro sob um so cbefe. Cristo” (cf. Ef 1 A-
10). No AT Dens formou e rcservou para si um povo
airaves Je intervenes puxtigiosase continuadas, mas
agora se lorna pdsstialmeute presente em sou Filho,
“adqurrindo para si” (cf Ef 1, 14) o povo nao com a
fonja do scu j>nder. triits pagafldo por isso pessoah
merue, li e assim que pasce o novo povo de Deus
queh a partir Jesse MOENEMO, d o povo de Crtsto.

Tudo isso e sacTamernalrnerue espresso e imeta!-
meule realizadb pdo sacr;mienUi do BattSmO que In-
sere cm Crisio eomo rnembro no eorpo e ( jumamcme
com a confuma^ao que pcpmpleta na ordem dinami-
pa) poe no ehamado o sek> da total e definitive per-
teii^-a ao sen Cbefe. at raves da tmpressao de um cvi-
r&ter iuddevel (cf LG 10-12; 34-36) c a consequen-
ts participaq^o cm sua qdnsagra^aa Aquilo que do-
tine a Jgreja e todos os sens membros e jusramemc
e.ssa cspeelfica c definitiva rEUrodin;ao no mundo clt:
[ >eus c relativa peneiu;a a FJc em Cristo,

O fato de toda a leroja ser uma "coEmtnidadc dc
mdole sagrada" nit) impede que deienninado iiicm-
bro. pof espial disposi^aO de Deus, possa ser cha-
mado u encarnaj de modo especifico um aspect0
particular da sacra IiJade edesial. O Scnhor escolhc
a Eg ims pary scguMo mats de perto e partkipaf de >ua
vida e de sua missao de um modo rodo especial
"Chama aquelcs que ele quej'ia; para eslarcut eoni de
c para os enviar a pregar” ( Me 3,13;of. Lc 6, 12-15).
Isso mostra nao si6 o I'LETI tinmento. mas a nocossidude
de *espeeLais'' consagra^es.

Ao chamado "espeoiar para partiei ]5ar cio "minis-
tecio" ou na "forma de vida" de CristO segue uma
consagra^ao que a dc correspond^

CONSAGRA^AO

O lermo consagra^ao vein de "consagrar”. que signi-
Ilea "lomar sagrado", "Sagradq’’ ^x>r sua ve/ e nquilo
que pertence a uma ordetn dc coisas sepnrada, re-

rt -al jefn direito auioraisi =ii
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a Educate Crista . Paj^ akan^ar s^etis objetivos, o
conse I ho esta dividido em tres granges “uuictades de
programs": fe clestemimbo, justi^a c sendgo, editca-

c renovaijaa O propdsito de lodas as suas ativi -

dadcs 6 “convoatr as Igrejas para a meta da unidade
visfvel em uina fe e cm uraa fratemidade euearistica
expressa no culto e na vida comum cm Cristo e ea-
minhar para a unidadc a Jim do quo o mundo creia"

(da cortstititi{ itf > do Conse Iho Mondial de Jgrejas).

MaU do 300 igrcjas pertencem hoje ao Conselho . A
cada sete on oiio anos, os delegados dessas igrejas
associadas so cncontram para rever o trabalho do Con-

sdho e para ekger novos lidenes Jit houve sete as-

semble ias gerah: Amsterdam ( 1948 ), Evanston ( 1954),

Nova Delhi f 1961), Uppsala ( I 968), Nairdbi (1975),

Vancouver < 1983) c Camberra ( 1991 ),

Bibh W. A . ViSstK i HOOFT, Urzpriifig urtdEniziehttn# des
okumtui-Srhen Rates tfar Kirrhen. Frankfurt 1983.

J 13 119: J . M. R . Tin.Alto, Dai'anii a Dio per U mpndo.
J! pwgetio dei reUgipsi, AI bis 19753, S. OF. BORE, Const-
tcv(fngcitaT tq NDSP, Roma 1982. pp. 242-262.

G . BOVE

CONSEQUENC1AUSMO

O termo, nem sempre unfvpco, 6 usado por alguns
fildsofos e moralisrasT sobreuido de lingua ingk'.sa.
parai qualifier um pensamento moral segundo obual
a bondade ou a malfcia de urn ato depende nao da
qualidade que o aio tem em si mesmo, mas de suas
consequences * snbmetidas a uma avaliagao global.
E chainsdo tambem de proporcitmalismo. pois traia -

$e de estabdccur uma propnt^ao jnstificante ou mna
predominance dos eteitos positivos sobre os negati -
ves da a^ao.

O problems 6 disculido na Hlosofia dos ulttmos
du/ctilos anos sob o home de utilitarismo que re-

moina como si&tema ctico a J . Rentham ( 1748- 18321,
J. S. Mill ( 1806- 1873) e H. Sidgwick {1838- 1900), O
efdio posibvo, ou melhor. o exito positive do ealcu-

lo global dos efeiios scria o "util ” rcierido ^ felicida-
de do ifidivadtio ( ticdonismo) ou de toda a w>ciedade
fsocial -eudainionismo). Questionado sobreiudo por
Karii . que I he opbe um fundiUTtenlO LldeoEUot6gico”

(de fie<m = dever) da norma, o utilitarismo desenvol-

veu-se posieriormente, estand<} presente ijs'rn varias
reorias eticai do mundo angle-saxtmieo, algUmasi das
quais de grande seriedade ( por exemplo, L) rut?-
uiifikmsm}, Diverts moral!sta.s cate I icos, a partir do
llnal dos anos i960, tern explkado que rta pr6pria
tradi^fio esia presente a avalbqao das conseqijcncias
tie urn alo, propondo qtic se ehame, cotn 0 . Schtiller
semdhaiite argumenta^iio de tdcclogica (de tehs -
iim ). Geralmenie , poretn, esses moral istas acham quo
para a fimdamenta^Sq da nonea tiSo basta a avalia-
^ao das ctmeqiiencias, mas d preeiso tambdm uma
fundamental deontologies sobretudo no quo diz
respeito ao proprio teloi {= fnn), ao qual mdo deve
ser rderido (o amor universal ou ainda o respeito
absoluto a dignidadc do homem).

fiibi.: CK. CX«|AN+ Der UtUitarf&fus and die heutige Mo-

naltke#tpgi£ , in “Cendliam” 12 ( 1976) f F. FOR-

L.: ^ Frh Hiu Ethik begrtin&t. Detmtoii > gii: umt Ttfeotagie
— Hintergrund m 7Yagweite diner aurndtheologisc£fn

AujevumaeFsetzMti#' 1984; S . SCKFFTLE- R torgo, Conse-
qiictiiiatistii md Us Critics, !989 .

W. HENN

CONSEIHOS EVANGEUCOS
A exprcssiio se refere a dupfu conccpijao daqudes
que seguem o Senhor mediante os “tnandamentos1'

e aqueles que pretendem akanqar a perfei<;ao do
seguimento por meio de estitos paniculares de vida .
O Vaiicano II fez questao de ddxar claro que *^0-
mentam tambdin a santidade da Igreja, de joodo es-

pedaL os muitos dj&nselhos eu|a observaneta o Se-

nhor propoe a seus disci pulos no Evangelbo” ( LG
42 ) . Esse texto parcce estender os consdhos evan-

gelcos, para alum Ja. trfade mondslica. aberta a to-

dos os crisiaos como catninbo e meio efieai do pro-
prio scgLtimemo .

Nu traditjlo evangelica nao existe semio uma so
via para a perfe^ao, que coincide com o ser cristao,

tanto no senlido de Paulo como tip do Mateus ( I Cor
2,6; 3, L2; Ml 19,21 ). Aigumas reduces leoldgicas.
quu virgin no celt bait )/virgindade Opiuptium da vida
segundo os eonsdhos evangelkos ^ nao parecem CEI -

contrar nos textos qualqucr fundamento solido, O
proprio “conselho" do eelibato peto Reino nao pane-

re ter Mdo pibposto no comexto dc uma vida estivel
ou eomunitiiria, negulado por votos, uma vez que esse
aspecto da Vida rdigiosa precisu de algumas media-

£oes Instortcas no contexto eclesial que expliciia os
modqs e as Enotiva^oes desse mcsino consdlio.

Uma Idturn “sapient iaT dos cottselhos evangeli -

cos repropoe o lema da voca^ao crista para a sami -

(Eide, exeqtifvd nos rnodos e uas divcrsificadasexpe-
rtendas historical cmre as quais a vida religiosa
cldssica representa uin inomento significatiyo, mas
nao absoluti /Jvel
iiibl , : E . Urii-tlH, C&fotUs t ;vunfieliqmr.s ii'iipr^s Ir Connie.

in “Revue des Conrniunames re!tgtenses", 37 ( t%5). pp.

C. GOLSER

CONSIST6RIO
A origetrt do Consistdrto. tal como a da ConjgregajSo
para os Rispos, quaiuo a sua esscndalidade funcio-
nalt provem da "Congrcga^iio para a ere^ao das igre-

jas e as provisoes consisroriats^, desejada por Sisto V
cm 1588 com a fhtmensu aeierrti Dei , por meio da

Material com riireilos autorais
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CQNTEMPLA£AO1 4 1

pagno que esquadrmha coin os othos Uido o que estri
a seu nl^ancc cm uni determinado lugar sagrado. A
palavra grega correspondente e da qual a
pa Lavra contemplayiio e a iraduyao correnie; da sig-
nifies pois, visao ou aten La considerable , CIcmcmc
de Alexandria, por cxempJo. diz: “Nos que icmos o
usb da visao coniemplamos uquilo que se [ he apre-
senta no olhar" { Strotn . 1,16). No piano filosdlko o
termo podc scr defimdo como “simp!ex minims ve-
rilalis" (S. ThIl-Il, q 180, a. 3. ft), pelo fate de
conotar urna ({pica experienew de posse tranquila e
fmiliva da verdade.

A comemplayao e de natureza esttStiea quando lem
enmo ob;etivo propria a bele£a; filosdtrca,, quando
tern comb objcco a verdade: religiosn , qnando sc
orient para a experieTicia de DCLLS ou das eoisas

^spirituals, No ambito religioso, a coruemplayiio e
sempre lid.ii como seudo um alo de aUtssima espiri-
lualidade que penetra IUL esfera hmiinosn das verdm
Jes divinas, noblliiundo e transfermandq o espirbo.
No ambito cristao, a ctiEUernpLayao fembra o desejo
de ver Dcus c contemplar o sen rosto, etfracterisiico
dos iusios do AT. mas tainhern a experience dos
apdsLolos e diseipulos quo puderam go/ ur do conhe-
ctmenLo e da visao Jo Vetbo FTicarnado: mesmo
depots da A-scemTu ) do Senbor o crertLe pode ter. a
eomeyar j£ desla \ ida, unia experienciy do divino;
isso aeon t tree modian to o dom da nova ahanya no
Bsprrito, coin a contempltiyao do misterlo. poi \ “Deus
brilhou cm rtpssos corayocs para Inzer resphmdcecE' o
eon heeimemo da sua gloria que fesplandece no rosto
de Cristo1' (2Cor 4,6).

Muitas silo as defmiyctes de comemplayito. Guigo
II nu Scuki i 'lintsiralium (PL 184. - t 75-484) ypresen-
ts*a como sendo o quarto gran da lectio divinu: "A
contemphyao e. por assim dizer. wmA subida dnllfna
que se eleva acima de si meMna cm direyuo a Denis,
saboreaiido as alegrias da eiema docura", S. Joao da
Qirz, por sua vez.? fa I a -nos do alea nee do conheci-
mento dc i>etis e dos SCLES mistdrios por nteio da f
e do amor, deriuindo-a como LlnoiiLLEa geral e amo-
rosa de Dens ’. Ja Paulo VI assim a desefeveu: *hO
esfor^o de fixar em Deijs o olhar e o eeraciio, que
nos etiamamos de coTitempla^lo, torna-sc o a to mats
clevado e mais complete do espinio. o att) que ainda
goje pode e dove hitTarqnizar LI imensa ptrainide da
atjvidade humatia” {9 de dezembro de 1965, Homr-
lia na 9^ sessiio do ConcHib VaUeano If ). A Cob-
Jtentpla^io c um ato si in pies de fe e de amor que rom
a ayao tie EispiVito Santo e Jos sens dons, de modo
especial mediante o dofnf da sahednrja. permit^ ao
create entrar cm eomunhao com Dens e com seu
misterio. Os aulores distinguem eture uma comcm-
playlo miciat, as vezes ebamada de L ,adqLiFrida”

+ c
utnu contempla^ao iofusa < iu mistica. O cristSo esbi

quqlitlcatk) para a comempLyfio dos mistcrios da te
mediante a iltirninta^o batismal. A carta da Cortgre-
gayao para a Doutrina da Fe, Onithtiis formas ( 15
de oulubi'o de 1®9), yl'irma: lJNo caminbo da Mda
eristil para a puriftcayao segue-se a iiuminayao.,.
[)ii:sde a atidguidyde enstii sc la/ rcftTencia a iluini -
nayao peccbida no bat ismo. E da que iturodu / os
fieis, j4 iniciados n d i v i n o s mistdrios, noconbeci -
merito de t’risto mcdMlc a H que age por mdo da
earidade. AIguns escritorcs eelcstasiicns chegjim aid
a fylar de modo exphVito da iluminaqao recCbick no
batismo eomo sendo 6 luridamento daquele sublime
conKetimeniri de Crislo (cf. FI 3,8 ) quo e dcfmidO
c|mo iht’oria ou conicinplay^r tn, 21 ) . A contem -
playao infusa. ou mfstica, c um dom ou carisrna
especial do Espirito que qualifica a pessoa para um
conhecimento £ Cxperiencia Superior de Deus e das
eoisas ctfvinas, semprC poreEH medtante a fti e no
ambito das realidados revehidav Ela d Imlo de pDjV
ftcqgao e itumina^ao ulteriores do Hspinto Santo, e
se abrc para a esperanya mfstica em todas as suas
format ; nao ram a pa Lavra comemplayao e eniendida
stm^lesTtenie cumn mfstica. abrangendo todo o
ambito da exj^criencia sobrcnatural com a conoia-

de eonhecEmento. sabedorcii, fniiqao do ftttsterio*

midiante a fe c o amor.
1 . Aq&o e cotilempia^iio, ou vida ativa e vida eim-
templativa; "ao duas expresses da vida da Igreja , as
ve/es represent;idas puhi exegese dc Lc 10,38-42 a
res pcito da at it ude das duas innas dc Hctania. Marta
e Marta. SC 2 pfirrtiy que a Igreja cm sua lotalidadc
c L‘opeo7sa na ayao e desntada a eon tempiayaiV, mas
Eiela esta sitbordiimda
cd i uemp I ayao, alem disso, e uma das funyoes com
qtie a Igrcja tipi^funda o deposito da revelayao (DV
8). A espiritualidade procurou sempre superur as
autinomca". imlicando a a^ao em algumEJs turmulas
como t'ruro da contempJayao. como por exemplo:
+’coiiiemplata pi is tradere" (cf. LCi 41 c PO \3& Hoje
tende-se para a unidade dc vida que ve a ayno unida
a. contemp!ayao: ser - VonLemp(ati \ os na ac;W.
2. Fiea tambem superada a artificial polenuca entre
iituigjgkt t' contempla^-iio, A liturpin . com el'eito, tende
a contempLayiu), pode lomnr-se uniu eontemplayao;
Cla com porta a atuayao da vida teologal c uma ayao
interior do hsplnto; alem disso, merguiha suas raizes
ria graya batismal e ruitre-se da cnear is Li a, da Pahvra
c dn orayao da Igrcja .
H\bl : VS . AA., Contemploiion̂ in Dictifmrfmrede

II, pp. 1643^2193; J. e K . M\ttrj.Ms-r Visa prrghiercL
Uiurifuni iwii'itifiliKitmf . Rottia (9St); J. H. NETa \-S. CV>d*
tettfplutioq el '. if fonSfinpimirr rn Chffi< tiii!ii'iitu\Fribourg
[980; CuteciMno da l$rijd Caiohfu. n. .27(l^'2^ S 4= r

J CASTELLANO

Material cam jdlrfeitos aulorais

aySo a comemplayao1'

. A
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CONVtVlNCIA145

santidadc dos cristate e outro demen to que atraiu
TTluitftS pcssoas a abru^arem (.1 crisikiniMTio, N|o s6 aii

primeiifs gcra^bes foram tocadus pdo cspctaeulo da
comuntdade nascente de Jerusalem ( At 2,44-45; 4,32-
34). As converses ao ascetisino, de grandes monies
comb Ant&j, Basil io 0 outros, e lodo o programs de
vida das comuntdades monaslicas antigas baseavam-
st? na samidade e mi koirwniut da tgneja primitiva,

Bibik G. BARDIC, 1M ti&iwrsione nl cristianeswto nei priwi
tre wroli, Milano 1935, I ^SK ' P pp. 12 MG3; ft. CAKTALA-
MESSA. CtiiHatte'iifmf c enloti temtni, Milano I 97f>, pp,

65-75.

“O rrtundo greco-romuno niio se pOnvettCU a ne-
nhuma das religidcs orientals que. sucessiva ou ii-
muItaneamente, stilitit&iam sua adesiio: tampotlCO se
converted a filosnllu. apesar da prega^Sd e dos e*em-
p!os cstdicos e dos cinicos; nao se convmeu an Ju -
daismo, nao obstante a propaganda da lei mosaics
mas se convertsui no ^ristianismo"’ (G. Bardy). A ma-
caviJhosticonversao de Paulo, as comovedorys narra-

da nevdaf -ao de iesus Orislo que sacudiu e mudou
sua vida (At 9J49; 22,3-21; 26,9-20; Gl IJ 1-17)
sao um estupendo ixtfcio de uma fila. inremiindvcl de
convertidos an crisLumismo que infl uenciarum:t con-
vert a 0 do mundo greco-romana Apenuts un\ trinta
anos apds a morte do Senhoc, nu cornu n Hade de Rojna
encontramus uma multidao lmctisa de mMircs. O
testemunho de honiens cultris, tireratos. tilosolbs Como
Justino. Taciano, Cipriauo, ComodiaiK), Ffrtnico
Murerno, Agosdnho, Hi lario de Poirier-, e de muitos
OUtJOS most ram-nos a exceptional noviditde do cris-
tianismo que imidou suns vidas. Mas ha tambem
omros tamos entre as pesaoas comuns, escravos, cp?
pierciantes, marinheLros conquistados pda cru / de
C risio, de cujii conversao nao temos testemurfhos,
mas que nao sao testeliumhas means msignesda piti-
paga^ao da conversao ao crLstianismo,

Intre as principftis ra/bes que atfafraiti tamos es-
piritos ao eristianisrno na antiguidadc , a primeira e
sem dovida o desejo da verdadc, Foi esse desejo que
condu/ iu ao catohcismo Agostinho, Clemente, Jusii-
Eto, Taciano, Todos tstes dirigiraiii~se primeiramenic
a liiosofia , que foi Uma cspecie de propedcurica fCtc-
mente) ou “Semina 1fefbr (Jî tino), para descohrir a
verdade. Outro trtoiKo que atmi as pessoa> a ahra^ar
a rdieiao crista e a liberta^ao da [atalidade e do pe-
cado; Os espfritos I an to dos gregOs como doS roma-
nos estavam obeecados por certo deterrninismo i>do
qua I o homem e domiuado. Os prbprios termos:
iieitnutititne (fataiidade), (yihe (ma sortej. amifikt
(destino). firnm (fado), tomum temi'vd p estado de
iriimo daqude que pmisa no proprio filturo, Por isso
o recurso a$trologia go âva de Lima conHan^a quase
pivefsal na amiguidade paga, No emanto, o homem
da antiguidadc nao encontra nem na lllosoHa, nem
uLLs religious pajjas. o ptiderost.i susLeitt ^icuLi> que aos
fudeus e aos cristaos e proporcionado peia fe na Pro-
videncia. Alias, uma das paiavras mais freqdentes no
NT c justametue a da libendade interior oterecida a
tc>dos, e sobreiudo a liherdade da escravfcU# do pe-
eado e da morte. A partii do memento em que e
fixndoeritual do babsrno, mu!tipEicam-se as cerimo-
11 ias expressivas da liherta^an. No momenio crucial,
antes do batismo, ein Mopsueslia o neocouvertido,

revestido apenas de ttma yeste de saco, njodhado e
com as maos eslendidas e os olhos voltados para a
ceu, fa/ia sokdcmcnte a rcndncil ao dernonio, A

T. Z TENSEK

CGNVIVINCIA
Por convivencia ptxlc*se entertder antes de tudo a
convivencia IViUema. isto e, a condi^ao de vidti co-

mum, sob o mesnio teto, de um homem e de inttft
mtilher, que se tratam COITIO irmaos, nutria rela^ao.

portanio. que se distingue da rdagao existeme emre
esp<iso e esposa. prjrqite na<^ se pennitem nao so <>
ato coEijttgal , mas nem mesmo os aios de confideEtc ia
e de irberdade que sao prtiprios diis conjuges.

Por£m. na maioria das ve/es, enteiidfc-se por csbij-
vivcncia a coabira^ao ftrtre um bomem e um;i mulher
que mtmtem entre M nma rda^fio dc tipo conjugal
scan nenhum vinculo institucional publicamcttie rc -
conhecido, nem civil nem rcligioso; ou ainda a coa-
Ijiia^aq dc catdUcos unidos upenus pehv mariim^nio
civil Do ponio de vista ddeo, e dlwia a imoralidado
dc lais silua(;6cs i ETCgulares. pt >is Helas esfcfi auscute
a ditnensrio social da sexualidade e. parti os crentes,

tambem a dimensao sacramental Pastoralniiente e
oponuno “conbecer tais simagoes e suas causas oon-

aetas. caso por caso; aproximiir-se dos convivas com
discri^io e respet to; csfor^ttr-se com untu a^ao dc
pacic- nie itumini^ao. de candosa cprteffio, de teste-
numho familiar cristSo, que ppssa aplainur-lhes o
caminho para a rcgulari^iio da situa^ao” (PC St )-
Mas sobretudo c preciso fazer um trabalbo de pre-

ven^ao jumo aos jovens para que valorizmi a iiisd-

ttticao matrimonial , que nao cstfi em oposi^So ao amor,

e para que compreendami a rica realidade humana c
sobrenatural do tnatriinonio-saeramcnio .

Dc acordo com as nonrtas da TgrcjaT ns que vivem
assim jrregularmente nao podern ser admitidos aos
sacramentos enquanto perdurar a suua^ao dc irrcgu-
iaridade . fi onde utis unioes nao podem set sanydas

com um verdadeiro matrtmonio eh poroutro lado, por
gravfssimas razoes (como a educa^io dr^ Idhos. a
ajuda mutua etc.) niio podem ser inEcnxjmpida.Sj do
ponlo dc vista moral lmpde-se a conviveneia fiatema .
fiibi : D- TE rtAWAMZu //J paMorale delta CHuig v̂ r-j^c? te

sitUQzipni Hiairimotiiiili irregtiliiri , ll>79.
G CAPPBLU

Material com direitos auforais
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CRED1BLUDADEf 49

CREDIBIUDADE
O tcrmo, aplicado ao (ema da revelagiio* partee sur-
gir pda primeira vez no SI 93,5: h %Teus ensiriiimemos
sao dignos de crddiio” . Cred ibiESdude equivale, ames
de mats nadu, a ver reali /.adjs uma aerie de condi*
q&eS que permitem ao iujeito confer plena e tivre-
mente a revetogao de Dais. Crivel se toma sinon 3 mo
de digno de fe, cap&z tic levar a pessoa a um com ^

promise de vida que seja total; credtbilidade, pois*
significa saber decidir-se por aquilo que e percebido
Como digno de atengao e esld cm condrgties de orien-
tar a existencia. Com 0 tefroo credibilidade, de quab
quer forma, estamos diante de uina terminologia am*

pla qitc reune divert objetos que, de forma mevi-
t£vel, dciermirtarn o prdprio grau de dqagao por parte
do sujeito. Faiar de eredibilidadc. com efeito, srgni-
!ica lalar de 2.000 anos de historic dc Igreja . (3 quo
parecc mama untdo <> tema tf a expressed petrina:
"Estai sempre dispostos a jusdllcar vossa espaanga
peranLe aqueles que dels vos pedem eonUf ( I Pd 3,15 ).

Falando de mode mats sisitmat i /ado, a credibilidade
sc ioma objeto de reflexSo e de estudo dos apologe-
tas dos primeiros seedos que Lintuim como objetivo
apresentar a fd crista cm .xua pureza e longe das acu-
xagdes que, de varias partes, sc Ihc opunham. Duran-
te todo o perfodo pmnstdo, a ssntcse mais signifies-
tiva ilea sendo aqnela que sc repona a cradigao agos-
tiniana; fa la -sc de credjbilktode porque a fd $t ha.sem
cm Deus, tern Deus como objeto e tefide para tuna
rcla^fto iticessante dc amor con] c!c: eis a feliz sinter
se quo sc encontra no $ermo di1 Sytnbolo: l*Uma cotsa
d erei a dc: ontra, credo; ouiffl airtda, crer nele. Crer
a cle signiften crer que c verdadeiro tudo aquilo que
de disse; credo signified crer que cle proprio e Deus;
crer nele equivalc a ama lo" (PL 40, 1190'1191 ).
Quanto a btstdria do lema, esta se resume na cretb*

bilidade apljcajy a diversos comeudo.s espcciTicos:
entre os mais imponames, & possfvel deteciar pelo
menos tres;

/ . Credibiiklade da fe
momenta culminantc na formula^ac] da constiuu^ao
dogmadca Dei Fitiux dt> Concfl^V&ticano1. Ele cbe-
gavfl ao fim dc um longo prooesso quo via nos nomes
de Suatez e De UlgO suas expressoes mais significa*

livas; depois do Vatiearto I. duas pos^ocs vEfiarn a sc
confromar. on seja, a dc A. Gardeil c a de P Rous-
selot C3bjetocspccitlco da credibilidack da te 6 aque-
le que tendo A mosintr as razoes pcias quais nao so
nao exisic nenbuma oposi^ao entre a gru^a que sus-
eita a ftf c a naturez£ Immana do crcntc. mas que,

sobreiudo, no alo de era o sti jeilo e plenamentc livte,

2. CredibUid&de do crisTianism< r
ref]cxao+ a I ids cafdo em desuso, e o de mosttar a
origem divina do cristiaEiismo. O argumento se basea-

va de modo especial na consratagao do fendmeuo
mtlagroso da expansao hisldrica do cristiuiiisrno o na
impossibilidade de se pbder explicar como um pc*

queue grupo de pessoas. os Pescadores da CiaUl^in,
teria podido encouirar a forga e a capacidade para dar
vida a um acbtftectmento lao dco e complexo que
desafiava todos os critdrios de interpretagau histdriea.

2. Credihilidtuie da Igreja
credibilidade da Igreja ja e mais recente e teve ieu
ponio alto na formulagio criada pdo cardbal Des^

champs: signutn levalum in juitiones.Com eteito, essa
rdlexao e espceiaimaite rica e eompiexa, articulada
cm lomo de diverse® tanas que dizem respeito tanto
a sua origeni di ^ ina eomo as suas noiat\ isto d, as
cal^ttensticas com as quais da senipre foi definida.
mesrnp a parltr das primetras definigdes de fe: Lina,

santa, cmclica e apostblica.
Como tema leoibgicu. a credibitidade deve levar

cm coma, antes de qualqner outra dimensiio, a da
revelagao. L ftmdatnental que tenia e qualquer ouett
expaissao de aedibilidaiie que diz respeito k id crista
e a seus conteudos esteja tundada na credibilidade da
revdagao e dela brotc, pois nda e Deus mesmo que
se coitiunics £ se faz eonhecer. tornando-se por isso
mesmo foilEc de erabbilidade para quem quer que
seja que queira acolh£-lo.

A credibilidade da revdagiio tndiea, pois, que da
iiao se funda primatiurnenre sobre as razoes que o
erente conseguc produzir a panir de sua reflexao,

mesmo quando rt:alizada a luz da fd; na verdade, iela
depende mesmo e unieamente da pessoa de Jesus
Crixto que constitui, para a fe. a unidade essencial de
rcvelador e revelagao.

Jesus mesmo nao tern necessidade de nenburna
razao de credibi lidade atcEn daquela que de pmprio
traz, eonsigo e exprime ao revdar^e. B isso 6 ftmda-
mcEita! para que a liberdade e a transcendencia de
DebS nao sejam corn >mpIdas e determinadas peia sub-
jetividade do create.

O tenia da credibilidade da revehgao cobca-se,
iKsjm, como primiirio diame de quaiquer DUtTO con*

teiido g&S&fvd . Ela esta buseada no acomecimento do
mistcrio pascal que, erh termos humanos, exprime a
propria rtaturexi do amor de Deus. Para xermos mais
diretbs, o misterio piiseal indica a prdpria verdade da
fe, bastando di/er que a suu eredibtlidadt; brota da
importfincia central da pessoa de iesus que em sua
monc indica a doagao total da qual Deus e capa/ por
amor. ma$ em sua ressurreigao evidencia que a mortc
esu dertotada para xempre. O evento pascal, porta n-
to. tomA-se princlpio de credibi lidade porque permits
ver realizada a unidade mesma da revelagio, a ccn-
tralidade da pessoa de Jesus Cristo e o evento s(jyi-
llco de stia encarnagito.

A demonstragao da

Esse atu conheceu sen

Objeto dcssa

Maiorial com diroilos aulorais
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CRISTAOS ANdNIMOS153

anti Ia. mas apcrfek'oft a eriaturu e a participant) na
vida de Peus ( —^ divim /a^ioi, embora senda urn dom
que supers infmitamexne a herra^a cnatural. devolve
o homein a si proprio: a rcden^lO crista. de fatu , nao
e libem^ao a partir da, mas da crialurulidude.
Bihl \ K. RAHMS. Sag fit di antropidpgia soprannai^̂ le,

Ruftiu IW

piegiifiin do Evangelho, nan podem tfjamar-se "cris-
taos". A expresŝ e tambrifj o tiiulo dc um tivro de
A. Roper, publicado cm I %3.

K . Ruhner puutc da euntfata^iio de que, nao obs-
tante todos os sous esfor^os Hiissrion^rios, a Igreja
nao passu ainda. para usarmos uma exptvssao evan-
gelica. de um "pequeno rebanho". Por outro bdo. o
crislao esta turnhem firmementc per$uadido que so
dc Cristo vem a salvage e que, cotTiO se exprime
uma aniiga formula, bifora da Igreja fj|n ha sy l va-
cuo". A pergunu e se, justamente por isso, se deve
ter como certo que uma imuneravd ihultidSo de
homeus tifto fiCd exehrida da sulvy^ao etema. Uma
primeira resposta, pelo nreno.s teorica. deriva da pro-
pria Revcla^ao: Detts quer que todos os homens se
Salve® (cf. ITm 2,4). A composkao desses princi-
pios. uparcntemcmc coiurapostos, leva a afintt3L<po
dc que todos us homens. pelo mentis sob detenu ma-
do pontri de vista* devcm poder pertencer a Igreja e
que esia sua faculdade deve ser eruendida hum seiv
tido real e bisioricamente concreto. Cbnsider&hdo,
alem disso* as vanus fonjios prasfvris de pertencer a
Igreja (a quaf nao e mmda uma realidade meisrnente
interior ). Rahncr chegu a condusao dc que deve po-
der csistir nao so um ‘'tefsta” mas tamhem um "cris-
tao andnimo”.

"J «dopendentemente daquitu que afirmu em sua
reflexflo concepmyl , tebrico-religiosa. uma pessoa e
realmente crente quando nao dii em seu comedo
f cornu fa / o lesiuEto ' dos Satmos): "Decs nao exis-
le' . mas atesta , an irives, a present^ dcsse mesmo
Deus at raves da radical aceiia^iio da propria existed
ciii , Ora, quantfo etc ere ativa e real metric no sagra-
do mistdrid dc Dcus. nao sufocando essa venlade
mas dandodhc ampio espa^o cm suu Cda, a graca
dcssj verdade pcI a quaf dc sc dtixa ^ uiar c sciupte
a gra^a do Pai em scu F'ilho. F aqnde que sc deixoq
apanhar por ussy gryt^y pode. Cora plcno dirs'ilo, ssjr

por nos chamado tie *cnst5o aubnhno"' { K. Rahnen ,

Obviamemc, pyiy K Rahnijr irata-sc de uma sifua-
que dinamEcameiuc tende para a expliciui^ao do

scu vcidadeiro uome . Por outro lado, a leoria nao
Ppde ser utill/ada para diminuir ou vnlatili /.ar a
irnpuriaucia tla rnissao, da evangefl/a^ab c da expli-
cita perterjrja ii Igreja.

A expressfin tiri^tianistno an6mmo'T e iingnima
dc otrlru, “cristiamsmo implfcilo”, rnys, rdytivyincu-
tc a csta. subhnhy L > carater impltcito do cristianismo
de um “mdividuo1' diantc dos “outros* ccmponemes
da socicdade.

G. M SAI.VATI

CRISTANDADE
Forma histdrica que o crislianismo toma quandi^ Igre-

ja c socicdadc tendcin jxira uma uniJade recfproca;
cmlxrra com finaiidudcs distintas e meios especfficos.

O pressuposto basico e o dc uma homogeneidade
substartcial entre te crista e cultura,

A partir da Igrcja constantiniana, a idcia dc cris-
landade .se concretiza bisioricamcntc emre os sceu-
los VII e X com a cristandade carolfngta, ria qual o
ser ei istao touia o Sugar do dVvr romamts do amigo
imperio Modelo exemplar disso e a res publics
cfirutiarUt medieval. Foi com i.utcro c seta doutrina
do.s dois fkitwa que sc tevc UJULI primeiry erisc devsa
idem. No ŝ culo XIX cssy conceptao c represemada
cOmo modeJo universal meme vdlidtp de rdai,’oes
entre Igreja e sodedade; do jK>nto dc visla leologi-
co. eJa irtspira alguma.s evprcssucs cdesioldgicas qEie
na perfecta sin ten /am a insianciy Liniversy-
iisLi da cristandade.

Foi J, Mari tain, cm scu iivro Himuinisma integral
( I 936 j, qi|c rctomou c reformukxi a idcia de uma
"novu crisumdiide'1 bascyda na cOtivicajao de que a
verdade ertsty e capa / dc uma liistoricidadc sempre
renovada c no encontro emre teisniQ c human ismo.

Nessa dtica e posvfvel uma illosoj|a da liistdria na
quy! uma nova conscicuria de Igrcja possa dar lugar
a tun provesso de refonna icligiosa e pohrica . Segun-
dp outros. a era da sccu lart /acao ja despeda^OU ine-
tnediavejtincnie a klcia da eristandade. sobrcbido por
causa do desrnoronaincnto idcohigico d.is instituiq&fcs.
de u® pltivatismo das "visoes do mundo" e de um
pluralismo religiose.
Bibi.. 1. DEUJISIEAI . Critfumiiii i> cHsttortifoidcw f/ff ititic-

rQrifl iforicfy Casale Mottferrju), IMM.^ VS .AA-, Forme
? pjwhitttii cUtttali dr! fa rrislipniid, in (?rktitWtr\imqpeffa
koria1 3 h 19^4. pp. 29-l66r G. CAMI'AMM - R NFIJ1!, i'risth-
tutii e tnodemifd. Religion# c spcieia civile ta- l\ 'cpin\i

&M w(wfariz&izioFiG, Rorna 1992
C. E50T0E.0

CRISTAOS AN6NEMOS

Devc-se a tomnda ao ted logo K. Rahner que y em-
pregou para dcscrcvcr a situa^uo dyqudes que vi^ern
cm estado de gra^a c ilc justilku^ao pm que. nao
tendq ainda chegado a urn contain ex pi kilo com a

Hthl . . K . Cfistiitn< xitnt ) t rciiv '

utm not; crudtiinci i:i

Suggi di ftptwffolctfit'i i / ' pftwwiturale, Roma 1965, pp ,

5 .vv572: In.. / ( rb'tioniohot)imi, in V̂ tnvS&ggii I . Ruma
!%S, pp. 7?9-772.

M SEMERARO
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CftlSTOLOGIA157

ta c plena liumankfadc. <3 grande dnutor, Agosiintio.
integrou cm sun reflexao essas exigencies, trarsmj-
tindo ao Qcldente medieval uma erhiologia comple-
XiVflmCnte equllibrada.

A respeifo tte. crtstologiu medieval podejnos tiotar
du&s orierUii^oes signifieaiivns: a rnondMica c a eseb-
]uslieu. A primeiru, especiafmente na escola cisicr-
dense* retie(in sobre o misterto tie saKa^ao de Jesus
C.Visto no eottteJMo da velebracio dos raisterios divi-
nos na liturgia e do caminho espirituul do mongc
como "segttidor". “diseipukC do Cristo. 0 sqgundo
inserui sua meditaeao sobre ele no comexio da refle-
\ao sobre a revela^ao crista daborada com firialida-
do M Momadea nos Comet ftdtios cu>\ U\TVS das Sett -
tengtis de Pedro l .omhardo ou nas Samos tetdd^iras.
das quuts a de Fortes do Aquino CpfisLitui a expres-
sao mats ampla e perfdM, O tra£Q ontotdgibo, ja
televante na rdlex&o dos Padres. adqpriu tiaqucla
icflexao (eolodca o predouumo; a mdixlologlg dtn-
tffica aristotdica, centrada na dedugao do conseqhen-
cias o condtisoos a papir do printefpi^fs e axsnntos
universalst impelI u, antes, para a margom a dimensao
histories* existenceI. 'Yspbituaf do nusterio de Cris-
to, valori£ada. ao i lives. decisivumente polo testemu-
iiho do vida dos SEUUOS [S. Francisco de Assis ) e pda
pmdLu^H)

l'espmtual'\ mistica (porexerapio, os opus
culos rmslicos do S, Btfaventura o de outros au tores).
Menice scr I cm brada a contribni^ao do Futcro, que
tieve sci1 qualillciida eomo sendo cristoienirka e
existential. O reformador procurbii e prodamou o
“solus Chlist us": suWinhon fortemente que ES vida
erisia c: n verdadcira teologia eomo refkxao a rcspei -
to dda docom idimcmar-se sbitiente da hunianidade
o da cm/ de Cristo e de tudo aquilo que tje fa/
expcrimemar c di/er sobre Heus e sobre o homem; o
Cristo que eonta. alias, 6 aquote que so "a terra'' e 6
transformado cm motivo tie Vida para e na fo tidu-
eial, Hsse radical!stno fixisteneial Uucramc portadpr
de instantiias vaiidas. se bem quo tomadus unilate-
uti ^, caiu no estJuecimeTtfo inclusive emro t ^s protes-
[ iiuLes. As ohdas do roa^ito crisuildgieLt “piedsur EIO

scio do profetantismo tkvem ser eonsidcradas como
sondo tentative de rctomo a irtspira^io existerdlal
iulcrana origindria.

A cristolqgia eofitempOfSnea disiirtguo-se pehi ro-
cupera^ao Ja cotoea^o do evento Jt^us t.Yisio no
come \ to JEI hiMori u da salva^iui (cf. especialmente
O, CttiJrnannS; ^>da a t e d o a dimcn l̂o humanji in-
tegral de Jesus mas, difereiitenicMe do pcnsamento
dn epodt paftsttcu c medieval^ corn uma decidida
inclusao dc sua instoriciLlade, cvistcucialidEide , mun-

danidade, cosmicidade, sooteJidEide c polSticidadc: pot
mnu niais dani vEilort /acat ) da totalidadu do misttirrn
de Cristo (euearUpfap, vida histdnea, praxis c dou -
Irina, inorte, rcssurrci$aq eomo evento escaioldgico

n dl'rieitDS aulorais

esta encermdo na Simples eonlissao de fe Jesus fde
Seizure ) e o Cristo* ou seja^ o Unyiitn, o Envhulo
ultimo de Peus a luirrmniLiade, segundo a cxpectaliva
messianica de Israel

Tddn o N ! d uma confissao de f 'd rclativa a Jesus
de Nazanf conio Cristo, VIessias . Salvad#, Filho de
DeusT e a respettO de sua missao salvifica cm hene-

tTcio do iiomem . Nos viftjis livros neoiestamentanos,

enlretfUltO, apiireecin diseursos de te dtverso> sobte
Jesus, o que ICVEI a erie^iio de v£nas erislologias,

Todavia. a plufalidade de imagens de Jesus e de dis-
cursos sobre ele n5o prejudica a imidadc e a idertti-
daik da conlissao de 1'^ a seu respeiio.

A epoca dos Padres da Igreja (seculos II-VUI) foi
um perfodo dc flarescente teflexfio crisioldgica. Foi
nessa ^poca que a Igreja universal celebroit concflios
eeumenieos quo tiveram ^oino leina prineipalmeute o
misterio de Jesus Cristo e, portanto. em e por ele. o
misterio de Dcus e do hornetn; o Corucfiio de Nieeia

i

(325) defjrtitl contra Ario/ariatiismo a consubstmao-
tidode de JCMI> Crisio a l^eus Pai; o de Caleedbnia
(4511 a verdudeira dis iiidude e a veritadeira humaiu -
dade dele na unid tide da Pcssou: 0 COE IS[antinopol lla-
no If (553) EJI dnidade “por composi^ao1' dft$ naiure-
/.as diyina e humana tetegras c LncojfiferMifvcis na
hipdfiiase/pesspa divifta do Verbo/Fitho: o Consiami-
rtopoLitnitb IH (6Sl)T :t pieset^a cm Jesus Cristb e a
opera^ao cspontanea da vontade/Hberdade Humana
junto a tlis' ina c "sob" ela . A ahordagem [la realkhjde

de Jesus Ciistt > nesse ]>eriodo feve urn acenliiadt>
carrier omoUmcih ertibora o horizonte ten ha come
ttuado senJo hisbiiico-salvffico, Rssia priema^3o le-
vou a certo decidscimo dc iulcres.se pelo aspCCtO his-
tdneo, iimiimico. siH. ia] c Umbdm politico do cvento
Je^ns CristO. Aldm disso, n prevaleccnte (llSo exciu-
si va > EiLen^ao ptusEutb a cncamLi^ia ) do Vcrbo de Dens
ent Cristo levou a Igreja do1- Padres a meditar a rcs-
pcilo do caritcr espccitlco do Dcus crislao (Dcus
comtmhab de Pessuas* Deus Trindadc que no Filho
enirou na hjstbrla c sift tev Isome ml e sohre a dignidu-
de e o devado destino do homem (divmtzayao do
homemi, mas fe/ repredir ;dgttm lanlo a ateu^ yo pres-
tada aos conleudos eoncretos d^s mislerios da vida
hisldrtea de Jesus, ao misterio pascal e a tensiro da
histdna ua dtre^ao da futoja sinda gloriosu do Crisio.

No am hito dessa sistcmaLl/agio de rellc\uo e dc
antincio crislologicos aconteceram diterenda^oca
nificativas: a escola asuHica (Tedfilo de Anboquia .
Ircncu, Jystino) foi uuiis sensivel k dimensiio histori -
co-salvr'HcEi do misieno dc Cristo: a esa ? la alexandri-
ne (Clemente, Orfgenes, Atanils joT Crrilo e oiitros)
e> te \ e rriiis preoedpada im ttestacar a v^idatteifa di-
Vindade de Crisio; a escola antioquena (Nestbrio, Jbao
Crisdslojno, Teoddte dc Mopsuestiaf cuidnu sempre
pan que fosse salvuguiirduda MIU verdadcira^ eoncre-

iVlateriinl
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CRISTOMON1&MO161

CftlSTOMONISMO
Tenno um (ante recente no campo teol6gic6 com o
quat sc designam diverts coisas. Eamo)ogicamente
ckriva de Christd? (Cristo) e rhinos (so, unicamenife),

Historicameiite tem-sie o “solus Chris-ius^ de M.

Lutcro c do lutcranisma Com ESSO quis-se C; quer-se
aindit signiftcar o primado e a unicidade da media£lo
de Jesus Cristo para que o homem alcunce e viva
tuna rela^ip de gra^a com Deus. Essa pasi^ao pode
ser adotada tamtam pda teologia e pda espirituali-
dade catdlica, se nao excluir a medico sacramental
da salvaguo de Cristo por parte da Igrejat como tam-
bem a livie auto-entrega do homem a Deus que se
revela e ofercec como Pai e Scnhor tie sna vida em
Cristo, Todavia , corn o termo ciistortiomsmd indi-
cam-se forma I menle algumns posi^ftes ou [etldencias
ideokSgicas bem determinadas.
L A tendeiicia teologica caiolicu, na upiniao dc a ]-
guns tcologos ortodoxos desk scculo (V. Losky e N .
Nissiotis), de relackmr a realidade da Igreja Unilate-
ralmente a Jesus Cri&tb Como sen funjador e prinvi-
pio dc vida1 nao valori/ando Mifieierltemettle a mis-
sao c ftmqao originals do Espirito Santo para sua
aniniaqao carismatiea: um cristomonlsmo eclesiold-
gico em que sc tern uma Igreja ligada fundamental -
meme s6 a Cristo, sendo que an Espfritp Santo r$P
e reconhecida nenhuma km^ao constiuutva Esfca
posi^ao ectesioldgica teria a sua raiz na posi^ao ea~
tdttca sobre a proccssao do Espirito Santo a parti r do
Pai e do Pilho como dnico prmcfpio de expira^ao no
scio da divindadc ( Filhque ),

Dcversos tcdlogos cafritcos nos ultimos decenios
reconheceram a verdade partial dcssa observa^ao erri
tica, tendo sc empenliado cm valorize mais adequa-
damcnlc na cdesiologia a funquo essential que com-
pere ao Espirito Santo m vida da Igreja . Numerosos
passes dos documents* Jo Vaticano If constituent uma
supera^ao desse cristomonismo.
2. A tendeiitia presente na teologia dc K . Barth. fa-
/endo deliver todo o diicurSO tenltigico sobre Deus
t- sobre o homcm a panic da reflexao sobre Jesus
Ciisto Verbo Encamado como fundamen to, centto e
ftrii da revela^ao c a nao dtiibuir nenhuma valcdade
no oumpo tcoldgico a ludoaquik ? que sc podfi COahe
cer a respeilo de Deus e do homem por outran vias
(H . Lh von Balthasar: “estrekamento teohSgieo"),

3. A tendencia quet segundo afguns tediogos das re-
ligidcs, absolutize de tal forma Jesus a panto de trans-
forma-1o em uma ilgura comraposta a outras figuras
rdigio$as,

Ik YDS R -UTHASAR, Kesri Bunk . VorsteHung stiner
Thcpjtygie, Keln )95l;Y CONGAR. UI ParoUi e il Soffta.
Ronu 14^5. pp. 126-150l pdl OWHt}f Criifomoniypo
f pi'iu-trthituh .' Hia o cristoctmirismo e fratiltYA m "Tco-

Mateifial com direiios auloraifi

eonsitttuivamente ligada a atlvidade terrena do tnes-
tre A teoldgia fundamental , segura da sua mctodolo-

gian esta em condi^rks de estabdeccr 0 next) enrre
umn serie de atividades. gestos e palavras de Jesus
que revelam siut idcia central dc querer um grupo dc
pessoas quo depois dele contimtassc sua obra de anun -

cio do Reitio e de apelo a conversao. E nessa pers-

pccti|a que se pode fafer de "funda^iioh: da Igreja por
obra de Jesu^; Lssp nao deve ser entemlido cotnO Um
atojun'dico que J[i prinefpio il Igreja, e sim como um
eoiijtinto dc fates que permitem remeter dirctamente
a Igreja a Jesus k'risto como seu fundador fLG 5),

Uma4, O valor universal da pessoa de Jesus
CUtra caracteristica, que provem da crisiologia funda-
merrtaj, 6 a desooberta dc dados que garantem a jus-
tificai^ao da preteilsSo a universaEitfadc do OVentO Jesus
Cristo. EnquantO a icologia fundamental estuda u
revda^’ao em todoi os sens components, devera iairt-
hem upr&ientar a peculiaridiide da pessoa e da obra
salvjfvcjst de Cristo diunte das outras religiSes quo
apreseniani a tnesma preiensao,

5, Gtisuijjjpgia e epistemo&kiu — O ultimo elememo
que sc disiinguc como caracteristica de uma cristo-
logia fundamental e o esludo do nexo entre erislok)-
gia e teologia em sett estatuto episiemoldgico. Esse
dado parcce tamo mais important^, quundo mais a
teologia se coloca em rda^ao com as demais cien-
cias na jusdfica^ao do seu objeto de estudo. Uma
vez que a tcologia ustuda o misterio dc Deus, da
tera dc avaliar dc que modo, para poder assegum-io,

deverii passar incvrtavelmente pdo evento Cristo, Por
ter a teoiogia como sen refere.nle a {£ crista, dy

deverd, aldm disso, aptesciiiiar as razoes que a jusli ^

fleam como reflexao de uma fd prpfessada na pessoa
histdrica de Jesus Cristo.

Acristologia fundamental surge, ponanto, como a
reflex50 Ecologies que nao sc Limiia ao estudo s6 do
dogma ou s6 dii exegese; ao eonEtdrio, partindo do
dado da revelaqlio, cla l£ c interpreta csscs clementos
na unklade de um duplo referentc cpistemologico: o
da idemldado enire revda^ao e revdador que cneon-
tra em Jesus sua concilia^ao; e o dc lima Jeitura his-
tdrica c exegettca dos dados que devem porem ser
infegrudos no conhecimento LLI fe. Numa palnvra*

parecc emergtr nesse estagio o realismo da encarn^^io; isio nquele cm que o miskno assume a com
di^io pcssoal c histdrica. tendo em vista a comunita-

^i±o de si tnesmo para a comunhao,

Htbl .: K. RAWIER, Problem! di erimdogia oggi, in $&ggi di
L f v f^apobgia^ Roma 1 ^67, 3-f) U VV. AA .. If
prvbtema etistoiogico torgki, A.VSJST 1973; M , BOROONt,
Gesii di ijazpretl r sivnqr? e Crista , f: Introduzione alla
cristotogia; fauna 1985; R. MSICHF\.i\,Cnsurbgia jdndv
ntentuh* in DTF pp. 232-238,

R. FISrCHELUA
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CftdNICAS 1 E 2if)3

tiuos dedicaram pouqa aten^ao a esia obra (basta di-
zer QUO o primeiro eomentario complete remonta a
Rabano Mauro, seeulo IX ). isto para nSo fahrmos dit
liturgia. Atualmente, tin entunto, i/2 Cronicas 6 umu
ubra valorizada como testtmunho preciosp da excge-
se bfbliCA levada a efeito jai no interior da propria
Bfbha e cntendida como rekitura e reapropm^ao do
passado cm fungao do preserve. A histtiria crotusqca
c o mais native! exemplo vetemtesLamentirio de re-

da^ao como interpret u<;;ioL ftliSm de modelo de debo-
ra^iio narrative! do util texto considorado respective I
{ ft&ggadak^ e isso segundo uma tendencia j£ clara
na fonte principal do cronista, a obra historica deu-

terononustica W Deuteronomista).
A reda^So principal dus livros remoma a _150-3G(J

a.C ( Rudolph. 4tX); Gatling, Kiltel e outros, 3( K>? e
sua forma defimliVa dove ser datada pirovavtimente
per volta de 2(MJ a .C No periodo posterior an exilic).
Israel, composto quasc cxduMvamente pda tribo <fe
Judd e pelo que sobron da ( ribo dc Benjamin, vive a
sua fd em tumo da Jerusalem rceonstruida c do tem-
plo. 0 rtnioo vinculo c a Jtnhagein e a fe; a tend£ncia
eeniripeta e esoterica e inevjtivel; o aganramento aa
patrimonii) traditional, uni dado vital, E e aqiii que
gun ha consistency a reda^o das trudigoes historicas.
Depois do Pentateueo (que reline J . £. P. D) e da ohm
historica dcuteionomisui (que retine K Jz, t/2Sm, 1 /
2R$)„ 1/2 Cromca.s e Esdras e Ncemias sao a ultima
grande cole^ao de tradi^ocs histdricas do hebraismo,

I’aEiibcm o cronista revisits o passado a partir de Adao,

reesereve a "historic sagrudsT tendo diante dos ulhos
o ideal de um povo sauio, que vive mrnia comunida-
de regidada pet a lei divina & 6 respeitoso das nomas
cultures, com o primado absolulo da rdigiao. do
ctiElo e do mo, quase como o sonho de uma cornu-
nidade monastica.

Esta nova rcdaqao da historic sc inspira em eri te-
rms mierpretulivos e em mecamsmos de simplitica-
9^0 espiitilosos, com unj uso as ve/es desinihido dos
dados h ( 5K>rieosn dos documentos de arquivo c das
genealogias para LEGULMAR situafocs e institui^Ocs
aiuais, Dddrcritomentc da etwrente s^cerdptah o mo-
dulo dc comumdadc do cronista nao e o povo do
dcserto, com Mr.dses, e sim a eomunidade de David,

yerdadeira utopia realizada de Israel, arquetipo e
forma exemplar das configura^ocs t'uiuras da coniu-
nidade escolhida. Donde a idealizai;ao da cptx;a da^

vidico*salomojiica cm chave tiMrg^Orritiialista: Is-
rael, unidp em uimo do remplo, do culto e do sacer-
docio de Sadoc, A soefedade. por sua vez+ asisemhlcia
liturgica; nehi imperam us ctusses saccrdotais, espe*

cial&nte os levitas. A instmii^ao dessas classes re-
monta a David, visto como o fundador das instilui-
tj'bes salvificas Ja cum unidude veuprote$tament£riA,

fuutor do Israel hiernrqulco com suas classes, cerran-

Mstorial com direilos aulorate

ser mais proxima do original, admilidas as provd-
veis Lentativus de simpLifjca^^o pnrn tomar o texto
daro'

— lectio principalis praeferendu csr. a variante que,

em uma ou mais familias de codices, motiva us
outras, deve ser consideradu como a mais respei-
tavd; com etcito, t£ mais fuci! cxplicur as outras
variaveis a partir desta do que O eontririo;

— 1lectio ciissifniiix praeferendtt tst[ csta regra diz
respeitu a duas ou mais passagens qne sc referem
ao mesmo even to; a variant? que nao concurda
com urna passagem purulela deve ser pret’erida
iiqueia que mais Eho corresponde, e isso contra a
tcndencia dos copistas de procurer harmnthTar ulem
dos limites-
Essas regras de crftica textual nao devem ser usa-

das de mod0 mecanico, Isso signifies que crabora a
critica textual seja considerada como sendo a disci-
plina biblica mais objetiva ou asseptica, conlinua
sendo valido tambem para ela o horizonte. literario e
tenldgico no qual ela se situu.
Bib!.: B. M. MerzrjEjt , A Textual Cotnuterttary mi the Greek-

Ntw Testament, LondomNew Ytid; 1975!; R . WoNN ^BHiE-
i'iL- ] : r Ufuietstutzdifig iiihiin Hebniica Stuitga/tenMa, SuKBib
8, Roma 1 b84; T. FONBLBG, Textual criticism and comm;
some problems, in ST, 40 (198b), PP 45-^3.

A. PITTA

CR6NICAS 1 E 2
Na BfhJia hebraica 1/2 Crwiiais era um so livrb com
o utulo cepher dibri kayyamtm (LiviO dos fatos cn-
tidinnos. anais)+ A Septuagittla ua/ como tjtulo Pura-
teipomeiiu.no scmido de k'

*is eoisas omitidasT’ (em 1 -
2Sm c i -2Rs). dividmdG a obra cm Pamleipamenan
a, b, divisiio posteriormente adotada par Lutero e par
outras tradu^des e kiesde 144K iTUrodu/ ida UEnbem
no texto hebraieo. Jeronimo, no Prologue Galeatus,
define a obi a como chtwiicon toiius tiivirtac histo-
ric (er6nica de toda a histtiria divina ), seguidp nissb;
pela Igreja latina ,

A obra faz hqje parte do chainado ^gnipo cronisti-
co", que aiem de 1/2 Crdnicqs compreentle tambem
Esdras e Neemids. Narra a historic do povo escolhido,
partindo de Ad^o ate a restaura^ao api^s o exdio. A
exposii^au de i/2 Croninis come para]ela s Gn
2Rs, com a omissao de quasc todos os dados relatives
ao reino do Norte, Ao enves disso, no que se refere a
Davt L- SaJomao, como lambem a outros reis do ftIno-
de Suf o Cronista suprime muitos aspeeios ncgativos.
0 aimir cita numerosas Ionics que os estudiosos redm
/em ou d duas ou a uma so. O maierial prdpriri c
const itufdo por quase cinqtiema por cento da obra.

A tradi^ao da Jgreja considera 1/2 Crontcof como
uma copia quase inutii dos livros histdricos prece -
dentes. Tainlo os Padres como os cscritores cclesias^

1/
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Por sua vc7, a fc recebe das diversus culniras os
dados reals mediate os quais et& alcanna urn ennhe-
rimento cada ve? mars profundo da humanidade, de
suos exigencies e de snas orientopSes; juftfftinente com
issOi suu- lhe fomccidos os qiiestiooamentos e os ins-
trumcutos captizes dc comunicar pknameitte ao tuv
mem de cada epoea e Je cada culture o vcrdadeiro
sentido do evangdbp.

E uma vez quo as cultural sao fortemenle marca-
dax pdu tdcnica e pelo progress*) dent if im, a fe, de
siia parte, nao devera falhar ao indicar o sentldo mais
amplo do vcrdadetro progresso, que MJO pode ficftT
limitado apenas is for Elias irmneiitistav De qualqucr
forma, urn principle) fundamental que o concilio corn
fiou aos ere rites de hoje £ u da autonomy da derma

e da culture, sendo que por autonomia nao it deve
extender o desimeresse rcccproco, mas o reeonheci -

mento da complemetuarkJade e dy diferenga das
metodoJogias que uada qua! deve produ/ ir de aeordo
com as proprias competenetas. Scja eomo for;cultura
e fe, quartdo lendeib para o hem ultimo e Verdadeiip
do homemt nao podem entrar em cortflito; devem
rcconhecer-se reciproCameute pelo menos na base
JessJ aspire*̂ )*) comum qite as poe a service do ati-
temico progress^ duradouro da hmnanidade.

J . M RttigU ? ? t uUura, Brescia I%3; Vv .A .v.
CW.Tfurpterimtf e cultura, Mr Latin E ^7b; H . Bni kcurus, Jj'

culture rfi fronted ChiTo, Roma £9B1; R . SQOONEHN; Mf .\ -
suggio ewmgelico e cuhuw, Rotna ] 481

R . FESICHELLA
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DECISAO T 74

pus transforms pablatinaraeife 3 chnvc dc icitura dos
rnandamemos. Rasta lembrar o enqufer&mento do de-
ed logo tio simhito do direilo natural, pfpposio por
Slo. Tomas (Sttnima. il-TI. ] < X>. I c) e pela teologia
moral tradidonal que. ate recentememe, estrtitumu
sens eontehdos de acordo cow o esquema dos man-
damemos. Ainda huje nao faitam tedlogos quo VeectL
em lal modelo o mstruinenLo mais apropriado para
superar as $&peculagoes arbilririas no campo tin moral.
Mas a grandls&ima maioife dos tedlogos hodiemos,

cm situonia com as cotrentes humanistas dc nosso
tempo e com as direlxi /.es do Concftio Vaticano l [
(OT 16) 4 dc opiniao quo a moral dcve voitar a ver-
dadeira fame crista, isto e, a Id de Cristo, quo nao
anuto os mandamemos, mas assumc-os em sua posi-
lividade criadora.

G. LOHHNK. II cotnandamenio aptvnon nelFAT* in
*' Bitihiii e Oriente” 7 ( 1965) pp. 49 60; ID., E$ege$i bibli-
cct in camfriumento, Brescia 1973, pp. 111-135; O. H.
Ph .'iiiE, [ )ia'i cowontlwu'/iil. BreNi’ia 1978: E 3 . SOIUNGEL-
STHA UMAjjN, Oecploga e cnma*t$ffnenli di Dio, Breccia
!977: D. W 11.LEAMSOM , !l "nuoru" n$\ confexto drl "ficor-
do" : yutpve solutiont dwunte ifo antirfu jpri/ tcipi moroli
rtclfc leggi deU'AT, in L AUARE# VF.KDES. II probtemitdel
Mnovo netIn itutlogia antrufe, Roma 198b, pp- 129- ISO.

L. ALVAREZ

mente, dos esudos de humor inconrrolavds. mas do
grau dc generosidade, de maturidade, de bondade
moral. Em qualquer situagao, o sujeiio se deddini
peto hem de quo e capaz, sendo que o grau dc capa-
citladc depemlera lambent de sua vida prceedeiue.
Essa visSo da deersau comoiescplha (de origeni aris-
fetdllca} nao 6, pois. passfvel tie recondugao a uina
teorift da dccisio futidadn cxdustvamenie nut maxi-

do util e na redOfSo dns perdasotf dos nseos
de perda. A decjsao moral e racional, mas nao ctm-
cerne ape tuts a radonalidade tlos meSos. Ao contra-
rio, invplica antes de ludo um eonhedmenio dos fife
e a orienta^at) concrcta para a realizfeao da prdpria
bondade moral.

jM

E camaerfstico da iradi^ao catolica considerar o
sttjdro moral uma pessoa que deve desenvolver a
propria dignidadc reali ^ando o piano de Deus n scu
respeilo, conipleiando o que csta eserito cm sua es-
truiura profunda.

Por isso n^o e suficiente a ix>a imen^ao; fcquer-se
M

<i trrcprecnsibilidttde do atO, E o mesmo que dizer
que nfu't sc devo perder de vista a vertj&dci que e uni

carder distinlivo da cscot ha e da dccisao moral. Nao
e sufiderfe pondcrar as circunstaircias, mas tambetn.
c principakneiiie, os valores humanosT os objetos da
vtrrude, a replidade do projeio dc Dcus a rcspeito de
lode homem e a respeito dc todos os homens.

A teoria kierkegaiirdiana da dccisao que se dcsen-
\o1ve dentro dc uni horizonte dc sentido, onde teitl
iipgar a Eihcrdatic ftmdamcmal. c mais uma icoria do
dm do que da dccisao, Nao sc revda portamo, inuito
uti] para csclarcccr a responsabilidadc variegada e os
componenies pt>liddricos da deeisao real,

Nem mesmo a tcoria social tie Carl Schmitt, se-
gundo a ijual a dccisio pohtica nao et inthibitavei-
mente snscetivei tie racionaliza^ao. por imphear mn
evitfcnte voluntarymo, leva a urn verdadeiro esdarc-

cLmcnfe Afirmar que os prinetpios cticos fundamen-
— c, poitanto. tafebdm o cariter tftico da tlecisao

nao sao ufteriormente jostificaveis nao signiftcar
por isso lfesmo> afarmar que cies sao froto dc mera
dectsio. A tradii^ao icbldgica caldlica reconduzin Uiis
prinefpios fundamentals h estrutura profunda do bo-
mcm, criatura livrc, deshttada l\ propna realiza^ao
com a ajuda dccisiva dc Dcus.

Objcto da decisat? so ptxle ser algo que o siifciio
jtdga poder realizar; tudo o m;us d simpksmentt: ob-
jeto de desejo.

E evident que ha diferen^a cmre aquilo que pode
scr realtzfeo imeduttameme e aquilo qtie s6 pode se-
lo ylravds de uma .T^n> longufosima tie me\os\ por
excmplo, tornar-sc cngeiihcim aeronautjeo para um
jovem que csta iniciando o ensino medio. O easo e
diferentc sc a tscolha for dc lipo formal : querer tor-
nar-se tolerantc, Devcr-sC-d collar cm pratica nrda

Material com riireitos autorais

DtctsAo
Com cstfi lermo cmende-se o ato pclo qua! um sujeito
humano escolhc realjzar ou deixar dc praiioar uma
agio. Essa agiio nao precisa scr neccssjriamente ex-
terior ao sujeito: pode-se decidir tarnhem adefer Uttiu
atitude interior. Mesmo nesse caso a decisilo opera
mm mudfega iio reaJt LstO e, enj real estado mentjl.

A rfedtda que cada fast da decisdo tmpEica hberdade^
voluntai icdadc, responsabdidadc. clu se toma objeto
do reflexSo etfca. A decisao. al£m disso, nao se eniefi-
de apenas como um ato predso, mas como ttm pro
cesso. Sendo eia uma deeisao situatfe aquilo que a
precede e o eontexto historic^ gcr;i ] e a const iuiigao
biopsiquica do sujeito: esses dados nao podem ser
livrcmcnte eseolhidos. A lihcrdatle explica-se pclo
nivel dc autocontrde conscicntc, de mauiridade 3tu-
trtana, de generosidade moral e dc infomtagao cxigi-
da para o ato. Eundamcnialnicme EI dccisao desenvol-
ve-se em ires moinento.s succssivos: rellexao sohre <>
fim/obfctivo que sc tem em mira;apropriagao do ftm
como proprio; escot ha dos nteios para alcai^Jdo,

Alem da responsabiltdatlc qtie se pbc cm agao
nessas passagens1 cxislc ainda uni;^ ontra. mais am-
pin. A dfeisao tom sempre em vista um ohjetO preci -
se^ que se apresenia como bem. Oru, os bens sao
bens do homem: n >as o horncm nao d capaz dc tomar
deeisites a rcspeito dos bens hutnanos c moifes sem-
pre dc^ mesmo modo. Nao falamos aqui, evtdente-

tais
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DEMOCRACY 178

(w mid wasJ, os Jatm de sua vida (Histone) tiao

fem valor alburn* o que import* e s6 ofato {(lass) de
sua exisl&neia e o signifjc$jdo que ela tern para mim
(Geschichre ),

Essa proposta de BuEmiann. duramente refuutda
pci.os tcoltigos. tamo cuttflicos como proleslantts (Kli-
scmami, Barth. Molimanm Marie c outros), hojc pode
ser con^iderada defmiliv-amente superada, sobreiudo
por algtms do seas limites obietivos, como por exam-
ple a pobrezg das categories filostifieas que sepuram
a existcncia do ser, o cetieismu radical cm relabel k
possibdidadc de eonhecer o "Jesus da histdna", uma
concep^ao demasiado imimistd a individualista da To
$em a inenor ateiu;ao a historic e it praxis.
Biblj R BUUMANN, ft'HOW Testantcnw e miiofogia. ii mo-

tiifesto detin demilizzazitm^ Brescia !9&5\ la . , Credent
e compr?rufert\Brescia J 977: 3 . \KNCIM , Ungitaggio e
sahrzza, Mi lain# I9ft4. $obi\j a dcrnttitf^0 eni {j^od-
cf. tLiinhtrni as At35 JLLS vendors minuriii^ pnm|(pvid$5
por Enrico Caste!I i enEre ]% i e 19? ^ .

a democracy capitalist!], ftmdada no reconhecimenici
do livre eomercio e da coneorreiuda, a dcmocr&ift
socialists ( tarnhem ghamada lprogressisla’b de prai-
^ao economics coktivjsta: a democratia formal e a
democratic substantial ; a democracia jolftica e a
sod id; democradp direta c dempCTHCiu indireti* de-
mocraiia parlamentar e denwcracii presidential e
assini por diante.

No que se refere a atitude da lgreja e da reflexao
teoj ĝicb-moral cm materia de democrat i;it observe
se que, depdiS de DM km|g periodo cm que prcvak-
eeu o principio da indifcren^a quanto as diversus fnr-
mas de govemo (no que eoneerne a seus aspectos
kcnieo-formais ). coiilumo quo sc muiuivessem ein

linhu com as finalidades da comunidade politico (a
serVi£o do fem comum e no r&peilo aos d incites
fundamentais das pes.soas e dos grupnsl, veto se
ddineando urn cpre^o cada vez mats cvidcnte pdo
regime demotratko. Nao obstante a propalada thdi-
fcren^a da Igreja para com diversus formas de regi-
mes politicos, Piu XI e Pio XU fizeram com que
Mirgisscm fortes recriminates as involu^Ses totali-
iiiri;is dos estados na/ istas* fascistus e comunkta$.
Pio XH expE'imia, na mensagem de Xata! de 19441
embora com certa cautela, uma avalia^uo positiva da
dcnu >cracia e da panicipa ^ jio popular que eki permits
e garajite , Essa avolia^aa foi I'tfor^ada cm dwumen-
tos sucessivos ate a Cenlesimus minus de Joao Paulo
II. O PontiTtce, enquanto cxpiinte aprova^Io no regi-
me democrat (to, que aarante aos cidadfios a jfibssibi-
lidade de eleger, controlare substintir de modo patf-
t'ico, quando for este o caso. os prdprios govtmantes,

salietua entretatuo, ao mesmo tempo, a exigeneiEi de
que uma dejttocraeii]. para ser auEtintku. seja baseada
uo fstudo de direitb e em uma reta concepgao Ja
pcssoa humana .

G. TOSEOLOH DvritocnizUt tr rriMiunesimo. Ciniceiis e
iruiiri:zi - 1949:i MARET ^IN . Cnsiiarti' SSfrto nfcrmnrtiziit ,

1950; G. BURURAL , Gi dtmocralic, I%6; G. SARIORI,
!h’ fn(tcrti:iu e definiziotii , 19fi0: t i . MoitrATl, Le forme- dt
gov&iMi 1973.

G. OGCKIPINTI

DEMOCRACIA
Etimoiogieantentd signdlca domfnio, soberania, su-
premacia do povo e const a na antiga triparti^ao ai ls-
totelica, que se tomou das.sica n:i historia das ilomri -
nas polflicus: monarquiEi, arisUxTBCiO; democracta.

A mat mente. o terrrfco Jemocracia denota uma for-
ma de estado e de governo baseada na distin^ao dos
ptxieres (legislativo. executivo e judiciark ). caractc-
ristica do "estado de direitoT: nas eIci^oes tivres i sem
diserimina^oes de sexo ou de patrimonto ). por meto
das qtEais 0 povo esco3 he seu.s repiescntantes; na plu-
rultdEide dos partidos que permitem ao povo partki-
pur advamente dos rumos da poiilica nacional.

Portanto, governo do jwvo, pdo povo e para o
povoT a democrat!a representa uma forma de cstado
e de governo amiteiica cm rda^o aos regimes abso-
lutist;^ e dc.spoticos, nos qtiata a participa^ao do povo
na coisa publiga ou c cxdukla, oti entao extrema-
mente reduzida t insnllcientemente garamida.

A deimjeraciu moderna leve origetn tut Europa a
panir da praxis parkmen tar inglesa e frtLncesa, tendo
cneontrado sen alimentd ifleoJdgico no pensa met no
de Locke t de Montesquieu. EnlretaiUo, os historia-
dpres Jus doutrinas politicas advertent que, sobretu-
do nos moddos continentals, a democratia, a despei -
to da propalada soberania popular, kfluenciada pdas
inspijf^Ses' irtdividfelistas do estado Eibera ), iicabt>u
sc tomando escassamettte representative do povo c
das suas exigences.

Koje os cstados modentos dizem-se todos demo-
crat icos. Dsversas, pordm, conttnuam sendo as ucep-
^5es de democracia; com efeitoT e prsssivei distinguir

G.MA1TA1

DEMONGIOGIA
O termo se refere A reflexilo a respeito da existctida
de seres espirituals, dotados de personal!dade sobre-
humana; criados bons c tornados maEigttos por prd-
pria culpa, inimigos do Dens e do homcm, A JPtevc-
la^So o:s cousjdeta como realmente exisiemes. a tal
ponto que Deus di intcio a histdria redemora do ho-
mem para snblrat -lo ao influx© c ao dommio tirfmico
tic Satanas c dos demonios.

A demonologi a bfbtica c certarnente itiEuenciada
pelas demondjogias semit teas, mas e preciso subli -

jdl'rfeitos autoraisilatt LI I
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DESC1DA AOS INFERNOS t

pots, aconieeer, pelo menos nessa perspective que
seja necessurto on oponuno fazer seguir as formulas
dogmaticas do passado aci ŝcimos ou integral5es ou
explieitagoes, cdntinuando o stgnificado das enunc#
goes dogmatsc&s sendo sempre verdadciro c cot:rente
com o depfailo da (£ c com o eusinamemo global da
Igreja a respdto da verdadc revelada {cf. ME 5) .

E bom, ertflm, sublinhtir que 0 Cuncflio Valicano
II declare que o depdsito da fe £ confiado a toda a
Igreja : “A sagrada Tradigao e a Sagrada Escrhura
constituent utn s6 sagrado depdsito da Palavra de
Deus contiado & Jgreja Mamendo-se fid a esse dc -

pAsiio lodt> o povo sanio, unido a sens Pastures, per-

severa assiduamente na (Jotitrana dos Apostolus tta
uniao fratema, na fragilo do pau e nas oregoes, '' ( UY
10}. Nesse scntido, o Magistent) hierftrquieo nao deve
ser consideredo como um oftcio isokdo pem criador
do ensmamenro da lgreja, Ele tem a tarda especfOca
de interpretar autentieftmente e de expor fldmente u
depdsito da fe, alento is expressoes teoldgicas e en -
camando a mensagera nas novas situagoe.s historical.
Na autoeompreensao atual da lgreja. o depdsito da fe
6 uina realidade complex̂ porem vivificame e, sc -

gundo a afirmagao de Pauio Vlt lte um depdsito vivo
cm virtude da fonga da verdade e da graga divina que
o constituent e por isso e preelso considera-lo como
sendo completatjnem|capaz de vivifkar todo aqude
que 0 recebe devolameme para tirer dele alimenio
para a vida' L ( Enchiridion Vuricanum, I , 448}.

J. K. GBLStktANN, position fidei. in LThK. 111. pp.
2,16-2.18; J. WCCKS* // dep<mtQ fella jede: tin comethi
mttolico jbndamentfet , in k FISICHELLA tore. ) OJH Ri-
veliUfjtF . Casale Monfenrato !98S. pp. 100- 119.

COttio iPd 3J 9-20 ('Vestituido a vida segundo o Espf -

nto; enliio e que ele foi pregar ate aos espiritos que sc
encontravam na prisao, aos rebeldes de outrora , quan-
do se proiongava a padeneia de Deus nos dias cm que
No6 construia a area, na qual poucos. islo e, oito pcs-
soas fonam salvos peJa igua") c 1 Pd 4tft ("Esta d de
Eito A iaz3o por que ale aos mottos foi anuncUda a
ixxi nova, para que. cmhora julgados segundo os ho-
mens na came, vivam segundo Deus pdo Espidto )r

eonsiderzidos durame muito tempo os verdadeiros tCX-
tos bfblicos probai6riost hoje considcrados lugares
alusivos ao aleancc satvfftco do Crtsto rcssuscitado
"tornado vivo no espmto+\ a asser^ao encontru ap^io
cm outras passagens neotesiamentiirias, como Mt 1 ?,40
L pois assim como Jonas esteve no ventre do monsiro
marinho tres dias e tries nodes, assim o Filho do llo-

mem estard no seio da terra tres dias e Ires mites); Ai
2,27-31; Ef 4,B40; FI 2,540 e Ap 1 , 18, que diz;

"Esdve motto, cis que estou vivo pdos seculos dos
seculos, e tenho as chaves tki morte|do Hades' 1 .

Os esemos ap6crifos e diversas obras da epocu
patrisrica represetitaram nos modes c nas formas majs

vivazes a descida de Cristo ao reinu subterrftneo dos
mortos. sua dimensao vitoriosa diknte dos poderes
mfemais e seu ateance salvffico para todos os juntos
mortos antes de Cristo.

No decurso da histdria da conilssao crista, esse
anigo de fe, como ja ficou dito, foi um tanto dcsoi-
rado, Lalvey ale porque tudo aquilo que elc contem ja
foi impikitamente emendIdo e abrangido na afirmâ

^ao expheita sobre a verdadetra morte de Jesus, por-
tad<)ra de salvage para todos os homens . A teologia
contemporanca reeuperou-ti e procurou apreender todo
O scu pn^fundo alcanee doutnnal E o fez cm um
comcxto cultural profundamente diverso do da epock
antiga e pre-modcnia, O fato e ate o programa da
demitizagao dos dados de fe teve como ponto de re-
ferencia esse dado doutrinal de modo todo especial .

Com a queda da obviedade da imagem do nmndo
andgo. na qual o mundo suhterraneo (taqto na cult#
ra semJtka como na greco-romana } fazia pane inte-
grant do cosmo, a retlex;io crista!bgica t soteriol#
gica teve de. separar coinpEetamente c> invdlucro
"mitko" da verdade de fe e isso, tudo somado, em
proveito da autentiddadc e da credibUidade desta
liltitha, Vejamos entao que comeudo de fe se !e na
"descida de Cristo aos infernos*1.

Os "infernos** nan sao um determinado espago cm
rcsemitdrio unde estariam reunidos os defunfttf que
teriam vivido antes de Cristo. e sim as “profundezas"
da morte, do abandono, da derrdigao , da desolagao
Ctn que a morte langa o homem por causa dc sua
cAduridade c de seu pecado. Sao a herattga eKistencial
dc tcxlo homcm ao qua) , com a mortc , sao tolhidas
toda c.speranga e toda iigagao e cornunhao de vida .

G. POZZO

DESCFDA AOS INFERN05

Os infi&nps aqui devem ser entendidos como seudo
o reino da mcTrte e da perdigao, cm hcbraico xheol „
cm grego ftmie.f , cm latim inferos c infefiut .

Trata-se de uma afirmagao que prettnde indicar
uma dimensao do alcance salvjTtco da morte/ressur-
rcigiio de Jesus, ndo m^ncionada explicitaEiieme no
simho Io niceuo-cOnstantinOpolitanov porein presentc
tm outros tesumds antigos da fd crista e cm interven-
goes do Magisterio da Jgrcja do scculo IV em diante
icf. DS 27-30; 76; 369; 738 e outras). Tambem o
Credo apostoHcd fsdculo V ), assim reza: ” . . . mor-
tuus el sepultus, fesce/ulit ad tnfema" .

Nesra afirmagao de !e a I lament? significaiiva, mas
por muito tempo dcscurada, (listinguem-se com da-
reza scu revestimento simbdlico espacin-temporal c
o profundo comeudo de fe de cariter cristologico-
soterioldgico.
Fumfomenro hihiten da verdade doulriruit d$$$Q UJ-
serg&o - Mais tjuc as passagens neofestamen!alias,

Matefia com di ilos aulorais
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OEST1NO 186

PtSTSMO ta, quaodo sc ( rata de caracteres Hereditarios nas cs-
pedes c nos indivfduos,

Em eieneias da rdigiHo, 0 determini^mo si^ctijica:
a\ a consdencja ou eonvic^ao dc que a vanedade Jos
atontec i memos e o resnitado de uma ordem preesia-
Ixdveida c imutavel; b ) a tonmda^ao doUlrica I dessd
convic^&a Quemdo a ordetn preesuihelecida 6 conce-

hida dc maneim impessotd c intrCriseca j nature /.a
(por exempli). a rta na religiao dos vedax ), pode-.se
faJar tie fapaUsmo Quando, ao invds* cssa ordem c
vista como ligada i\ deeisao dc uma divindade irans^

cerideiite (pouf exempln, a ordem divina iwir no Alco-

mo), eniJio o termo pnedeslHut^ao stria mais exato.

Quanto a area de fenomcnos inckudos sob o imperio
de uma ordem preestabekdda, podem-se distmguin
O deterjnimMno rosmolri# ic(bhistOficO- que leva cm
coDta o necess&io evoluir Jos cielos do mmido: o
deivnmmsmo fisuthbiolb^ko, que admite a exisien-
eta dc tuna ordern superior que age sobre os fenome-

nos rclacionados com a vida corporal humana: e o
detejminhmo morxd que afirmu a iniiistutfvel predc-
iermirta^ao dos atos humanos. A magin p(xfc ser vista
tomo uma tentative do mudar odesLino estabeletido.

Na revcla^ao judtui -crista . a nexponsabilidude bu-

rn <ma e concehidy no come\to de um dialogu eonfjE
nuo entre iiberdade diving e Eiberdade human);; A
vida humana 6 assim emendIda como sendo tun cres-

Cimemo na libcEdade, que tie um Iado deve scmpie
str eonquistado em uma lujfr com presides de toda
espdcic, e que dc outro nao alcanna a sua perfci^ao
a nao ser no pleno neconhecimento e ua plena ucei -

lag&o da Hbcrdade Litvina tomt > voniude de amor, Nis
elabora^ies teologieas, os li mites da Hberdade huma
na ioram formulados com aoentua^des diversas.

Nos tempos modemov, pode-SC obs^frvar um ijpvo
tipo de determinisms, mspirudo pels psacolo^is so-
cial , e que hs ve/es parece reduzir o ato humano ao
rcsultado dc uma variedade de fatoi sociais .

A . ROEST CROLUUS

Dti grego maim, cujo tema sc define como Urphano-
men da visio grega do mundo. Em suas personifies-

^ocs miticas ( Erfiii^Nemesis, Moira ete. ), a ideia e
o sciuido do desiino estSo cm rda^ao com a divrttda-

dc e com a incetiezti do fpturo, PoMcnormemc o
dcstino visto COftib lei que neguiLi b proeesso da
vida; esfera omeontpreensiva que da a vidn a forma
dc mil cosmo ordenado: tempo cainaerizado pda
eterrut dreutarjdade . Nessa^rspectivu o destine pio
estti estreitamentb ligado ao tltvino, ainda quo os
douses ou demonies fa^arti parte dele, Para os esioi -
cos. o (iestiiiQ prccstabdcctdo pda etemidadb 6 urit
enircla^amento de eausjis e efeitOS que deixa trans-
pareceroin no iempt> todas as coisas segtmdo uma
repeli^ao cfdica . Pie c, ao mesmb tempo, piano di -

vino e tor^a que ago no universo Com Possiddnio
{ seculo I a^C. }j 0 tetna do dost ino c idjspoito teenioa-

mente. com os euneeiios de presciencia c dc omnis-
cient:tu. mzdo |iclu quaL so J mente divina eomptvcnde
0 destine em sen cturela^ametuo causal , Contra o
determinismo estdieo, as escoks platonicas e penpu-

Ecticas susientavijm o postlll&dodo livrc-ilrbflno como
condifao do destine de lodo indiMtiuo em sua res-

ponSdihllidadc titiL' a . Sc cm PJolind a deshno e sim-
bolo da provtdeticia das realidades inl'eritires. para
BCVIJCEO O destine £ a ordem desenvolvida no tempo
que a prov idem;ia estabeleceu, Em A. Schopenhauer*
o destine e determituido pela Vontadc LLI vida que
luEa na eontraddo, assim como para Kegel e uma
neceŝ idade mecanicu Na reUev^O cMstondalisia, o
desdno esti ligado a dcstina^ao da pessoa: em M.
Heidegger, £ condt^So do autoprojetar-se da pesstia

tuidadti" do prdprio scr, lomando aulentica a
historiefdade do existir, em K , Jaspers, o desiino
aobnttk a identidadc da pcssoa na busca do sentido.
Em resume, para a filosftfia o destine nao e cego.
' porque e o reconlicetmento e a accita^

'u ) delibcrada
da situiNfaO dc neCeSsidade" (N. AhbaenaEto ) .
ifibL: N. ABIJ - U .SXN£ ' , Destina. jn ID., Dieuvidnu dt fth±o-

jiu. Sat> Puulu, pp. 227-22#; E R. Dt>n»sf I Grec i e0:\rrQ

ziortale , Firenze 1971; A. MAORIS, Videa tii deXftiux nd
pettaiera aimt&i vr t: Dttfk* origim til V Stc. a.C- z vr U:
Du Phiorw & S. Agostinfy Udine I 9S4-S5; S . ZE-ICCHI

Estetk# '9 /. $Ul de$tbio> Bologna 3991.

no

DEIIS
O cojihecinicnto e u rcla^ao que a hiirnaiiidade tern
com Deus podem ser ilustrados sob opticas diversas:
a fenomenoldgica (o que rcalmente entendeU e eti-

tende A humanidade com o termo "Deus'1 e como a
Ele se reportou); a filosdt'lca (o que e que a imeltgen-

ci;i Humana, exercituda crilicamenle , compreendeu e
dissc daquele que Lodos chamfim Dens); e a da fe ,

COmo acblhida da revcla^ao L]tte Dens fez de Si (o
que e que Dcus nos dissc dc Si c o que e que, & parrir
desta rescla^ao, nos podemos saber c di /er dde'l .

/ . Deus na fenomenohgia do faio religiose
evperiencia dc Dems c um dado originario e incomes-

le da expcriencia humajia. E.|>ois, possfvel i.soiar - ihc

C. DOTOLO

DlTEftMINlSMO
O lenno fqi hiicnilmente usado no campn da ffstta
matematica. Pierre Simon de la Place ( I 749- IS27)
expos a Eg Lunas regms fundamentais, especial mente
cm sua obra Thetitle antilviitfue de$ frrpbi ]hitiles
f ! 795 l, para prxler ideniificar as constantcs cm uma
ElmkipEici dude de fenomenos. O termo e esado ram-
Exitn nos bampos da btoiogia c da leoria evolucionis-

A

tVSaterial com dire-itos aulorais
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DEVO^AO 190

foram consideradas retoques de somenos importan-
ce, obra|e redaiores que, iuspirando-se no Deutero-
nornio, l in ham intervifvdo ein Eivros jit Ofgani^dos.
Entretanto, M. Noih (1943) mostrou que tiis tiechos
fodtiiam umu moldura hlstdrica eompacia, fimtiotiati-
do come plasma coneciivo de irudieoes anligus di-
versas. Ele sublinhou a homogeneidade cstillstica c a
contenda de perspective iusiorico- teoiogicy suhiaeme
a esses Iloros, evidencedas rtas reflexoes inseridas
nos pOrttos nodals dos aconlecimenlos e na maioria
das vezes expressas por personagens de destaque (cf,
por exemplo. is 23: ISm 12: IKS 8, i 4ss), Para M .
Noilr. ponanto, encomramo-nos diante de urn todo
organico, fbrmada pelos ISvros de Jtazes, 1/2
Samuel c 1/2 Reis, imroduzido pelo Qeuienmomh,

Tralase de Lima pbra dmea, que comprcende nada
menos que seie livros e leva a posrnUir, em sua ori-
gem, a present nyo de mems redatores, e rim dc urn

a

autpr propriamenre dito. 0 ^Detjjfer^ornista \ E Lima
obra historiogriiflea de enonne valor, que abaroa um
perfodo de historic de Israel de ccrca de scteecntos
anos, Jcsde a entrada na Palestine ate os imeius do
exdio babilonico. A ic.se de Noth Ontrap6e-s£ a le-
oria crilico-ljter&ia do Hevuteucn (O. EissfeUit), que
ve no livtO de Josue a ccnclusau necessarin tfd Pen-
tateiicu, reconheeendo ode as quatro forties ja pre-
sented nos cineo livras de Moists.

O Deuteronomisia on os peuieroriotinstas
se Hate de um movimemo mais on inenos organiza-
do.oil sifiiplesiiteme de ujiia gerd^ao de ted logos com
ou sem representantes de primeico piano - repre-
sentam, de qualquer forma, um momento hisiorico
central da historiografia orieimil. alem de serem les-
iemu n has pnvilegiadas e ao mesmo tempo protago-
nists do uma aiividade de reda^So que e j;i lam bein

mterprcla^ao e yiuaSriy^io. feiiorneno esle que Lem,

de eerto inodo. sous antecessors btblicos no JaVista*
no Eloi.sta e no CoJigo sacefdotaL mas afestado no
AT com especial evidencia no {Tunisia. Quanto ad

os au lores da obra historica deuteronom jsta

on no pcriodo imediatamente posterior as exflio.
A inda sob a irnp^ssfto da eatastrofe que tinha posto
fim h autonomia poldiea de Israel , o Deuteronomista
apresenta o deslmo de Israel ct>mo Ltrn ereseendo de
deserves da parte de. Iahweh, de "infidelidade1' ao
pacto pelo despre/o da “iei" (estamos nos referindo
sempre ao DO. ao que labweh ivsponde com adver-
tencias c pLmiqoes t finalinente com o aniquilamento
tola I . Mas nem por isso Deu.s p )de ser qcusado de
infiddidade e injusti^0 Jim pobtico de Israel deve
ser atribuido ao prdprto povo clcito c a sua concima ,

RtbL O . PissitLnr. Iniiyxfuzionc ait'AT, P Brescia 1970,

pp. 267-2S5: 1 L im pp. 154- 1 ^5 (com tiibl.Y, A . ROS.LA.
lib ft xttiHeL Mi Ut Bibbia. version*? dtxi wtti
prig!mils, 1 Atftico Teskimenio. Pemiuenco- him siorid.

Torino 1993 , pp. 569-575 (coin iiibl.).
Vr GAT'D

DEVOCAO
No decurso dos seculos. o termo devo^ao icve varios
sieniticados, Derivado da ruiz Eatina vovev, devoveo.

exprime na buimdade clissica a atilb.de dc eonsagra-

^ao, Oblagfto, SECrificio com qtEe se <iferece lima ho-

menagem a divindade para loma-la propi
'cia . Na lite-

ramra ctista aniiga. o lermo podc scr identificado
com outros vt>cabulos que lembratn o served e o
cnlto divine. No LEKO liturgico prirniiivo, a deV0£&>
e\prime uma parte ou um ato do eullo, OU eruao. Eias

cenmonias eucoJdeicns romanas. uma atimde espe-
cial de oblagao. de rcspeito. de aten^jjio que acompa-
nlia o ten] to dtvino . Rsse signil'tcado permanece amda
hoje rtas composi^oes liturgicas qwe herdaram a lin -

guagem da dpoca tin ;rea do rito romano. bm um seih
lido mais preeiso, signifies Ltma consagra^ao espe-
cial da pessoa ao cnllo divino on a vida monasi tea ,

ou lain be m, num seniido mais ah rangenie, as dispo-
si^5es penuanernes de sei'viijo prestado a Deus, de
dedtoUj'ao convicia e generosa ao cumprimento de
SMEI vomade, ate a submissao fervprosa e total i lei
dc Dcus. a cxempio da devoqao dos cscravos e dos
soldados a sen senhor ou ao imperadp|Tais signi-
flcados syo enconirados nos auiores errslaos primiti -
ves, desd© Laiando ate Ambrdsio e Agostinho.

Mas c a Idadc Media que desenvolve t> sentido
compkxo da devo^ao. indicando ncla o conjunt<> de
lodos os exercicios virtuosos, o fervor da caridade . o
afeto que nasee da medila^iio dos mislerios de Dens:
ela icin cotno ohjelo prrneipairnejue { >s misEcrios dit
humanidadc de Cristo, para a qua! so yoJta cada vc/

com maior boa vontadc a piedado dsterdense c a
inmciseana na Idadc Media, nao dospi'ovida dc as-
pcctos sens i ve is de CL.mipaixao. de htgrimas. emuslas
nios e ontras exjiericncias qne, a seguir. Ievam a talar
de uma dev09^sensivet HnaJmente. 6 siuopimo dc

Mattvial com riireitos autorsis

qticr

mitF ?. ,
irabEilliEiram com base em tradi^dcs preexistentes, stir-
gidas prcdcminantcmcnte no net no do Norte e que —
apos a destru ]^ao do reifto do Norte (quedu de Sama-
ria, em 721 a.C.)
tor mada entSo em um precioso centro de colela e de

^laboragao do pat rimonio rdigioso e jundico de Is-
rael . Em Jerusalem operavasu gmpos de escribns. (na
coslc), de sacerdotcs lao redor do templo) c de pro-
fetas. I’m desses grupos. ligado de modo especial ao
movi memo profetico. cUltivou y ^ 1 radices ora is e os
documentos ja jjtwuw por escrito que t intiam suogido
sobietudo em atguns ceniros cultuais eomo CJaleala.
Siquem e Siloh, e que diziam respeito aos acouleci-
ntentOS lelativos a conquista da Terra; A obra histo-
rica deuienmoinistis nascc por volta do fim do exilio

conllmiam para Jerosylem, tj^jis-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.



DtACOttO ! 94

cial do artundo do EwuigeJlKi e na rdlexao
ca, se a euJiaral do homcm c dc nature/a tal
que duf possa derivar um intpcdimemo ao conheci -
memo do mistcrioda salvacao. InaJudsvel. enueranlo.
e a referenda ao din bo no posterior aprofundamento
calc.Ljueiieoda sotenolpgia e da eristobgia . Seju como
for, a existence do diabo perma^ece um dado certo,
porquanto poivcm direlameme da Reyda^o divina
recebida t mterpretada na Igroja.
ftifri ,: W K.MLSR-IL I tMMAiSM fwgs.), Diabo. dtm&nip. po\

w.iia«, SSa Paulo, Loyola, J98fc; A. CIM T^5SLVAMO, Ii
diiivi .’ /o xtrn}rutii Citr- egtititwrUt / #UK etUt drfLi ChifsQ,

Roma !3w4; Satan, numerp especial de Etudes CannC
titaSkes, (13% Paris [948.

grau uiais alto na hicrjrqiliiL, preferiarti pcriiiunccer
dukonos por loda a Vida. .Assim, na Igreja Latina o
diueonato permanent? acabou desaparcccndo quasc
por complete. Mas o Condiio Vaticanc* li rfe&olveu
restibelecer odiaconato como orefem permanent .̂ A
LG 29 EipTtisiiiHa as linhas principals prrtprias do
diaconjio: "Os diieonos esiao no gran inferior da
himrquia. Saodhes impostas as mios nao para o
sacerdcXio, mas para o itlinistdrioV Porquantoy for-
ia Leeidos com a gra^u sacramenial, servem ao g6vo
de De«S na diaconia da liturguq da pulavra e da
curidade, em comunhao com o BispO e seu presbi-
terio. .. E- sle diaeonaUs podc ser confeiido a homens
de idade muis mad Lira, mesano casados, on a EIU^OS

idoneos, purEi os quids, pOtemjj deve conlimior l irmc
a lei do celihatoX A oraqiio de ordenyqao dos diaco-
nus & inspi radii na nova elafrora^ao douirinal de LG
29. Depois de tor orado a Deus Pai , para LJLEO I'U^ EI
crosocr a Igreja como eorpo organizado e tempo
sen rdispuseste qi]£ mediame os ires graus do mi*
nistcrUi por li instiuudo cresfa e se edifique” }, lem-
bra-se a constitui^ao dos levitas (cf, Nm ^6’9 ) e a
§scofha dos seie diiconos por parte dos apdsudos
r‘com a onHj$n e a impc>si^iio das maos conl'iaram
a eles O servi^o du caridade", At 6, E -fd; e se supliea
a Dens Pai quo seja propicio aos novas diticono.s. A
epiclese — formula sacramental do consagn^ao —assim d i /: “Nds Te suplicamos, d Senhor, derrama
Sobne eles 0 Esplfito S;mlo, quo os for Li Gquo com os
sett dons da tua graqa. para quo eser^am fieJmcntc
a obi a do minisierk>T’ Mediant a intercessao de
Jesus Crislo* pedc-sc finu^mentC quo o.s riovos diii-
conos posflam excrcer adcquadamcme sou minisic-
rio, e que sojam revesltdos diis virtudcs uocessuruts
para esse fmv

Partanto, ooncluindOs 0 didcono n&o cbmpaftillm
n iuttgao do bispo como gyia da cormtEtidade. nem
sequ^r sua funqao sacerdotal, Lie pjnicipa do mi -
nisrerin do bispo sublinhando a represenraqao do
Crisio oomo SOE' VO, e por isso c chamado sobretudo
para scr confiagrado ao sorvi^o, de forma a animar
o espfrito de servi^d na Igreja. Entre as diversus
funqoos quo o diikono pode ter na comUrddade, alcm
do cnidado pastoral dos doentes e do seroiqo da Cni-
ridade fratema enire os fki>. devein scr lembtadas:
Ei preparajio dos cateciimonos para; o batisino c a
cdebraqilo do proprio batismo; a presenqa n|cele-
brag^o do tnairim6nio LIOS fie IS eomo Jelegado
bispo ou do paroco; a cdcbmqiio dos fuiierais; a
distrihuiqao da eomimhao aos ficis, especialrncttte
aos enfermos; a presidency das celcbraqocs da pa-
lavra de Deus e a prega^ao,

liH / t.: Vv.A -v . // diaconato p&ntumtitv? , Napoli S.

Z.vKrx>Mh t {liuvtmi nellci Cfuesa , BdogiU I 9R2.

T STANCATt

DIACONO
Do gmgp dinkoftos (fiqoele que serve). O duieonn e
o minktra consugrado que rccebcu o primdro grau
da ordemt e ao qual sao confiadss de modo especial
as obi,a^ Jc fahdadc. Os termos diacono e diaconia
sai> usados correntemente no NT no sent Edo geml de
“servo+‘ c tic “serv i^os". Paulo sc confident semi Je
Denis para o amincio do evnngclho de Crista HCor
3.5; 2Cor 6,3) e das pessoas (Km 15.25; 2Cor 11,8).
Mas em R [ J e cm [ Tin. 3,8-13. corn diacono quer-
se indicar lima fun^ao particular, um minister!j|ede-
sial. assfH-’iiido aos bLspos e a aos pmsbfteros

Admite-sl geralmenie que jps primeiros diacouos
cristate tenham sido os sete ientre o^ quais Estevao)
ditados em At fvl -b, in£tii»fdos pelos apdslolos por
mcio da imposi^So das maos e da o r p a r a sc
dedicarem A caridade icspecutlineme ao serving JLHS.

mesas) . Mas o te\ to nao Ihes di o nome de diiko-
niK, scmlo que alerti dissi> eles exercerani um minis-
lerio do prega^o tinportai^lssimo. Em bora 6 Concf-
lio de Trento bid os iuelua na hierarquia, todavia o
testemuuho da iradi^io 6 constable e unanime cm
admitir que o diicorid ŝ ja de instituiCSo divinu tpelo
mends apostolical e seja uiiia ordem sacramental
Os Padres apoatdlicds tios dizern que os diaconos
estao a serving da Igreja de IX'us, como mmistros da
cucari ^ Eia c Eijuda ao bisf ^o na prega^io da paiavra
cle Deus c com o ministerio da caridade . Esse minis-
idrio encontra a sua expressEio maxima no SCCLLUN IE I ,
quEindo EIO diacono e conftrtda uida EI adiniFEislia^ao
e n orgiini^a^ Ho dsis obras caiitgEvas da Igrejti c do
bispo, Mas desde o seeulo IV o desenvolvirnenlo
monastieo leva a uma irEmsfcrcnciu das obras dc
Caridade PEITEI os niosic.irgs, c o diEicono perde pt>ucp
a potico seu sigEiitlcado, con E innando ripe ruts COEEUI

mitustro da cucaristia.

LnquEmEo nos primeiros seenlos o diaconaio era
LEfu mini.sicno permanenfe, cm seguida foi dEminu-
indo 0 ntEEncrt ) daqudcs que. cm tie subii1 a um R . CIERAHDI

Materia om direitos aulorsifi
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DIGNIDADE HUMANA 198

mal. Des$e mode e teconbeoido o poder discricfona-
rit.i deixado j( ?s indMdttOS £, inii fnlu / imto a dritinesq
entre “necessSrio” e “possucr., a hherdyde ertstu fjca
salvaguandada do jjugtJ da necessidade ("Se tu podes
cairegar complelamente o jugb do Seuhor. scitis per-
fciLo; ca$o contrurio. fait o quanto podes*1 Did 6 ).

As instTUfoes lit&Fgicas ( barismo. jejum, orikSes)
e. em espectaJ. as bra^&es eucartedcas (caps, 9- 1 Q).
siio inspiredas nas bentos judaicas pronunciadas no
Ctmtexto Jy ceiit Etifim, as indiea^des disciplinares
snbrtr apostolus profetas e doutores const ituem urn
preciOM) testemuttfro a rexpdto Jo deseflvolvimpute
dos mini .serins ria l^r-eja primitive. No testemunho
ofereetdo pda Didaqudi os bispos e os diaconos siio
escolhidos pela cornunidadu e t£m encargos pruticos.
N?LO obstante, podetfi assumif o lugar Jos mestres u
dos prefects [^t lnuiiiia £cf, Did. 15). ADidat/ ud ates-
ta. assim. a puysagem de uma fast dc evangelizai^ao
realizada por profetas e por mestrus itinerantes para
inna fase de orgpttiza^io interna da comunidade do-
tada permaneiHemcnto de bispos e de dideonos,

O lexto t\ pi )ish de incompaFtivcl valor bi&UfriCO
pelys qjuestdes tratadas e pdo tempo cm que $e sima.
Bibt. J P. Auuirr, La Dida£htJ fyuitrucifans dtrs Ap&tnes\Paris

J 95S, Wr RORDORF, Didochi. in DPAC\ L pp . 947-94».
L. PADOVESE

bres e dos indef'esos mostrou sua mi.sericordio&a
benevoldncia. Essa proximidade de Deus que por wT
ja engraiidece a pessoa, ioma-se ainda maior gramas
ao envio do Ftlho de Deus que se laz came para
libertar a humanidade do pecado e para deva- la a
nova cont%ao de filka adorna. Com a tneama^ibdo Verbo, alem di.sso, Deus nao so mostioti que nao
despreza a human!Jade* mas ate assnmin sua eondi-
^ao,

l'COrttagi îido+' as criaturas com sua propria san -
tidyde. E quando, em virtuds1 da moitc e ressurrei^fio
de Cristo e do envio do Espmio Deus qbama
a peseta para panicipar da pnipria vida i 2Pd 13-7)

< —> divtniza^ao)* realiza-se o maximo de dignidadc
possivet y umy ciiatura: uma ekva^o infimta. que
perraite transport errtb;>ra sem anulada, a condi^iio
hurnana. Da dignidade da pessoa nascern alguttifrg
tarvfas irrecomveis: imeht e respeiio radical enq>c-
bbp constante $ neeusa de toda fnrmu Je rcdu^ao ou
Je entorpecirtlento do ser humano.

BiM.i 0 >S«SSAO 15.01.0010 IKIERNAJCIONAL, Digniiu c dintii
Jetict persona in Enchiridion Vaticitmirn. 9 h

Bologna 1937. pp. 1 G36- 1063.
G M SALVATI

DlMENSAO [SPIRITUAL
O sneerdbcio enstao provem do sacerdoejo de Cristo,

<\itc e o unieo sitcendoie elerno e Universal- Jesus d
sempre o sacerdote c o ugente principal up sacnftcio
eucaristico e nos varies sacraments realizados no
tempo pxir scus ministros. LG 5 afiima que h JesusL
depots de soirer a mortc na cruz pelos boirtcnst rev
suscitou* ypareccu como Senh<^r> Messias e .Sacerdo
te etemo*1.

Cristo e o sacerdole, o saeriiido. a vftirna, porque
real ) /a a vonlade do Pai (cf. lib lG,7) Ele e o pystor,

o guia e o rei que, na Pasc^ ja. cumpre a sua missao
a realiza assim a nova Alianga, revelando-se "sumo
sacerdote” (Hb 3J ). Cristo e 0 profera — saecrdoie
— pastor que se sacrifica por seu povo (cE Jo IQ. I 4-
15 ), o retina e o nutre com a sua palavra dc verdade.

a. MmL'dino ordenado. A existencia de um minis-
icrio na lgreja estii ligadn a const ]mi^riio do grupodos
Do/e por pane de Jesus. Os Doze integram a Igreja.
de que Cristo e a "pedra angular1

, um:i vez qut\ com
sua Te e sen servi^o m:iEnsterialN consrituem a base
dessa Igreja (cf. Ef 2,20), o imcio, o fundamento £ o
apt>k>. Eles se tomam L

LI -C » mesmo tempo a semente
do novo Israel c a origem da -̂ agrada hieranjuia”
( AG 5a ). A.ssim , a parti ]' de Cristo se chega a igneja.
eonstitutda pelbs que ereem cm sou name, at raves
dos apostilos que. polo bem do povo de Dcus+ exer-
cem um service especfficOy destinado a prokmgar-se
no ministeiio ordenadoT ortlculado em eptscopado.
presbjterado e diaeonato.

DlGNIDADE HUMANA

Indica o valor singular e a grander da pessoa que.
segundo a codCep^ao biElica. tern como fundamemo
sua provenienefe de Deus, o fato de ter side feita a
suu "imagein e sefftglhim^a” e de ter o prtiprio Cria-

T

dor coma fun. E por fol^a dessa idenridade que. todo
ser humano. sem distm^ uo de idadc, sexa, condi^ao
SOCnil, posi^ao ideologic^ e port ador de vaiones in-
trfnseeos e inviohtvcis. Sendo por isso sujeito Je di-
reitos inaliendvets. Alcm de constiluir um ruflexo da
bondade e do poder do Deus trinitirio, toda pessoa e
Um ser dotado de inteligencia e vontade. capttZ de
inicialiva no amor, de acolhida e de comunhiio com
outro ser difereme de si; 6 dotada da eapaeidade de
compreerider, transformor, embelezar o immdo em
que fpi coiocada. a Sim de que haja comli^oes de
vida cada vez mats adequadas a propria singular!da-
de e grandeza.

A dignidade nanmd da criatura humaha £ exalla-
da, segundo a visao bfbbca, pela prescnga c pdo agir
de IXUS na histdria. Com efeito, Aqude que quis que
o homerp estivesse L um pouco abaixo dos anjos” e o
“coroa de gloria e de esplendnr" <SS ^i.6-7)T em sua
tamdade indinou-se sobre a hu man idude e com amor
pateiito, inatento e conjugal falou pela boca dos pro-
fetas, guiou Israel para a liberta^ao. nianifestou sua
vontade. fcz-sc “pareme proximo ’ siobretudo dos po-
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DIREITOS DO EMBRIAO 202

AgO&tiniana encomrou £ua iradu^ao juridica especial-
mente cm Graciano (secuios X1-X1I). para o j^ual
"ias nalurale CM quod in lege et evangeho continc-
tur1' ( Deer., D. 1 ) : aqui ye-se ctaramertfe que para
conhecer o direito haturaJ e pieciso basear-se necessa-
riameme na revela^So sobrenatural: e Ilea tambem
evjdeme que. para evitar interpreters engnttosas
da Estriiura. e pfcrtanta laIsas normas, e precise aver-
se ao magistdrio edcsiastico. que pode entender de
maneira aui£ntjc£ a Revdaeao mesnuu indieando com
Ceffe£& as normas de

StO, Tomas, poretit , jifirma que “a gra^a supoe a
natures e a aperfei^oa” (51 Tk, , I . q , lT a , ft, ad 2am;
I-1L q . 99, a, 2, ad lum): dai deriva que o hotnem
cstii cm conduces de perceber amonomanicrue. em
|iftudc do Jom dc Deus. as nomias correspondents

ii vonfade do Criador: nessa luzf a propria reve!a<;ao
sobrenatural da vonlade de Deus assume um carter
de evidcneEa justanicntc porque o bomem nelas dis-
eobre aqttilo que c cxigtde pda propria razao. Puder-
se-ia di/er, com Sto. Tomas, que o homcm age eomo
ser realmeme livre, no momemo am que evita o mal
c espolhe o bem. ti3o s<5 porque Deus asstm querr
mas tambem porque muonhece essa exjgencia em
virtude da propria razao (cf. Exposit. in II epist: ad
Corv ini 3),

Uma corrcnte de pensamento que se forma no
scado XX 1crubra a necessidade de nao anterider o
direito natural como sendq urn con junto de normas
imutavdE, e si in corpo uma permanente aten^ uo para
confomw os eompurtanientos e as lets ii razao: e a
chant&da doutrina do direito natural “de contedJo pro
gressivo". que supoe uma vjsao Historic*! e nao fixis-
ta da pessoa,

J. MARITAIN; / dir im dft f '

i t t i tTW ) ( la legge naturale*
Milano W. KORFT,\:it!ure/Dnrii nuiund /m Dii i i tW -

nuin.' de Thdotogfe, Paris IQflft, pp. 456-162.

tualmente exposto no momemo a partir do qual o
emhriao se toma pessoa Humana, com resposias que
variam de eonform i Jade com os diversos pontos de
vistas sob os quais se aborda a questao.

A Dwtuni vitae afirm|quo cm bora ' ncnhnm dado
expertmental possa ser por si mesnio snricieme para
fazer deteciar a cxist^ncta de uma alma espiritual*

entrelanto as eouclusikis da cifincia a rcspeilo do em-
briiio hurnrfflo fomecem uma indica^iio preciosa para
se poder discemir racionalmenEe uma present pcs-
soal desde esse primeiro surgimento de tuna vida
humtina: comp urn individuo ftumano ti^o seria uma
pcssoa humana? 0 magistcrio niO se empenhou ex-
pressamente em uma afimia^ao de fndole fiios^fica,
mas vein reafirmando consLuntcmcntc a coudeua^ao
moral de qualquef tipo de aborto proVinrudo. Ir'sse
ensinametito nao mudon ncm mudara jamais. Ptmn-
to, o fruto da gera^ao humana. desde p prinjeiro ino-
mento de sua existencia, quer dizer, a parttr da for-
ma^ao do ovo. exige o respeito incondicionat que e
moral menle driyido tut ser humano em sua total idade
corporaE e espiritual. Is.so signirica que o ser humano
deve ser respeltado e tratado como uma pessoa desde
sua concept^ ^ portamo, desde aquek exato mo-
mento se I lie devem reconheccr os direitos da pessoa.
entre os quais, antes de mais tiada, o direito inviohi ^

vel de todo ser humano inoeenie h vidu ',

Bibt.: E. BOLROCLT, Ser em g/tsfa^Ho, Sao Paulo, Ix>yoEa.
2002 .

B. MARKA

DlREFTOS DOS POVOS
Com essa expressao. J ';]7-se referenda as exigencias
fundamcniais que ftevem ser rcconhcddas (e garan-
tidas ] nas rela^oes intemacion^is a todos os sujcitos
dc ta I prdfem: nao so itos Estadbs-^a^ao que gerab
mente sc julga serem os dmcos titulares dc direitos
intcrnacionais, mas lasubcm as ernias as qttais. en-
contramlO’Se demro dos cstados tuiiuiirios ou fede-
raisK nao se orgamzaram ainda cm forma poOrica
autonoma.

Como dire;tos dos povos enumcrarn-se ; a direito
ii existencia (e, portanto, 0 direito ao resjx:ito n stta
identidade nacion^jj e cultural, o direito J posse paci-
fica do terriidno e ii. protecao contra toda-t qualquer
forma Jc genoef^j^, os direitos eeunbmico-sociais.
especialmentc o direito a autodclcmiinncao polftlca,

i paz e ao desenvolvimemo.

Os (.firviios dos povos. eomo sc coniprccndc facil-
mentc. longe de se oporum aos duvilus humanos. sSo
simplesmen te uma imegra^ao e ate um pressuposto
desses mesmos direilos, pois, sem sen efetivo rcco-
nlecihiento, ate os dtreilos LIEIS pessoas ficam grave-
menle amea^ados.

CK M SALVA7 J

DtREITOS DO EMBJtlAO
E a tutda moral e jurfdica devida ao individuo da
espeeie tmmana ein sens primeiros estiSsids de de-
seuvolvirnentfij depois da fecundn^Sp do ovulo por
obra do espennatozdide.

Articulada e complexa e a discussSo a respeito do
estado do embriito. BiologicEimcntc fala-se de indivi-
dualdude com referencia, ao organKmo que, priijdo
tlm a urn processo de cisao, propde-se como realida-
de indivjsfvel e nao passtvet dc fusao com OUtTOS
realidades, 0 que se pergunta e se o embriao e um

ohjcit>" hioidgtco. portante passive] de mani-mcro
pula^ao, ou se e, ao contmilo. um verdadeiro sujeitn .
possuindo. por conseguinie. aquela dignidade pes-
soa] que exige absolute respetto. 0 problema e hahi-

Matehal com direltos autorals
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DIVINIZACAO 206

rcm. esiao scmpre presumes, pdt> menos implicita-
menle, mi pessoa que alcanna a justifice^ao.

O Coucflio de Trento acresterna que os atm dis-
positives t6m uma mtidfcncia positiva tambcm cm
rdaqao a rique/a da justiftea£io. que e dada a cada
urn ‘Tegundo a medida que o Espirita Santo prtxliga^

li/ar J cada um COmb quiser e de acordo com as
disparities e a coopera^o de cada urn' L ( DS 1529);
Bibl.\ J L SBUUNDO, Gratia f condizwhe nmatia. Brescia

E ‘9'74; G , C.RJI t.\SJ , Anbppologie ftdl&gica, L'ttomo. pfifa-
dosso e Bologna 198£.

votaftAfrid, on $eja, Lima livrc coopcraqao com A gra-
^a, que se CAPRIME, antes de tuddj cm um assertso ao
que Dews revdaT unido ao tumor, a esperan^ft, a urn
infcio de amor c ao propbsito de recebtT os saera-
mentos e de observer os inandamemos. Essa convic-
^ao foi aprofundotia sobremdo pela teotogia carol tea
posterior ao Cbntflio de Trento, no qual 6 rejebada
ran to a tese protestanle da juslillcaijao s6 pela fd,

coino a convic^dO luierana da absoluia impossibili-
dade, para o peeador, dc preparer-sc autonomamente
para a salva^ao. O homcm. segundo os Reformado-
res, nao pode realizar atos que o apmxitncm de Deus;
pode viver apenas a chumuda fe fiducial, quer dizer,
o abandono total c confiante e a expectadva da mi-
sericdrdia de Pens, A fu fiducial e dom de Deus,
gramas 30 qual a pessoa assume a justi^a de Cristo;

DEPOTK do pecado original, as obras humanas sao pc-
caminosas: por isso, niio lem nenhLim valor para a
finaiidude da jusiifica^ao.

No Concilia sle Trento, sao apontadas Como erro-
neas as seguinies alimia^oes; a ) rta jusLifiea^ao, a
pessoa e puremunte passivsi e niio coEabora cm nada:
b) a pessoa 6 just i lieada so pela Id. com a qual da ere
c espera que, pda jastj$& dc Cristo a da imputada,
todos os pecados I he forum perdoados; c) antes da
justificu^ao, a pessoa ndo c eapaz Eteirt dc Jesejar a
gra^a, netii de real tzar atos que a pie p a r e m para da.
Coiitm tais afirma^oes, os Padres tridentmos defmein
que. depois do pocado original, o tivre-arbftrio niio
esia cstinto e nao e capaz apenas dc pecan dal pm-
vein a possibrlid^fe de cooperar com & dispon-
do-SC, preparando, assim, it justifica^ao. Tratundo, cm
seguida, da prepara<;ao para a justifica^ao, o Conedio
dc Tncrno lembra antes de tudo i\ iniciudva u a prio-
ridailc divhta, para logo depois afirmar a necessidade
da cooperatab humana. Umu Vez tepdida comb fatsa
a opiniao segundo a qua! ludo aquito que a pessoa
reali/a antes da justil'ieauiio 6 pecado, os Padres
tridentmos enu.uieram os utos prupariUbiios para a jus-
tillcatSo que t> pccador pode rcalizar sob o inl^ uxo da
gru^a (cC ITS 1526): i t } a f i entendida como rtsposta
A Dcus que sc revda, com a qua) livreniente nos
orientamns pnra Deus, admitindo como verdadeiro
aquilo que Ele revelou e prometeu! u antes de tudo
qtie Be nos salva por mcio de iesus Cristo; b ) o
impulse que nasce da conseienciy da propria condi-

^fio de peeado e df ^ Lemor da justly divina; c ] a es-
peran^a de que Dcus sc mostrara propfeio por causa
dc Cristo; J ] um comedo de amor, medianteo qual se
ama a Dcus comp fomc dc toda jtistiija c Se rejeita o
peeadci como realidude odiosa; e ) o proposito de re-
ceber o hatismo, inlciando uma nova vida c observan-
do os mandamemos divinos. Hsses atos nao precisam
neeessariatncnlc vctiflpar-sc todos ao mesmo tempo c
de acordo coni a ordem indicada: alguns deles, po-

G - M SALVATI

DfVINFZA^AO
0 !urmo indica, na teologia urista , a panicjpa£&o da
pessoa na Vida divina, tom&da possfvel pelo Deus
trinitario, Gramas ao dom do Filho e do EftpfritO leito
a humanidadc pelo Pai miscricordiosu, a nature/a hu-

mann nealmente renovada. transformada, clevada
gratui Lame rite a comunhao bcaiificiidora com Dcus,
partieipaudo dc sua saniidade, sern por isso perder as
pnbprias caracterfstica,s ontolbgicas.

H essa novtdade de v ida, lornada pujssivd p<ir i!>et[s,

que c indicada no N'F com as espressdes revertent-
$tio. nenovti^iin no Espinio Santo fTt 3,5); nova erht -
tara (2Cor 5.17; Gl 6.15C hdscimento do alto on th
Esptrito (Jo 3.3-8) , nascfrneitfo dc Dcus (Jo 1,13 ),

Em 2Pd K3-7 recone-se a pa lavras de career extre-

mamente indsivo, para exprimir essa nova silua(;ao:
a pessoa se toma paitfcipe da nature/a divina . Nesse
(exlo, retomando Lima expres.sao di fundida entrc Os
fiEdsofos gregos. o aulor afirma a possibilidadc. para
os Cremes dc go/:ar de propriedades que sao carac-
tedsticas de Dcus. Os Padres da Igreja, cmbora evi -
lando dur ^ diviniza^ao um senttdo pantcista. nao
hesilaram cm entcnde- Ja cm um sentido bem real;
contra toda e qualquur imerpreta^meramente mo-
ral e metaforica da participagao na vida dc Dcus por
parte dos remidos, atlmm-sc que des sao realmente
dcvado.s a esfera do divino e que Dcus csta rcalmcn-
te presente na pessoa. Avaliando globalmente o pen-

samemp dos Padres, e preciso reconbeecr que ties,

adotundo uma perspecti \ Li de indole piaUbniea, eonsi-

deraram a diviEU/^ao s< .ibreuido no semido de uma
regeucTa^ao. do Lima parbcipbfao na ilumimi^ao di-
vina (Joao Datoasceno), de uma sen >e1ham;a toda es-

pecial com Deus. Mats tarde, qnando a teologia udo-

tar a perspective filosbfiCU arisiotetica, a rea1 i dado da
diviniza^ao sera expressa em termos nuns rigorosos.

Sto. Tontds, por cxefnplo, cnlendcra a gm£0 oomo
'sp£irticipLi^ati na natureza divina nao so moral , mas
ffsica, nElo so virtual^ mas formal , embora analogic,

que imita imperfeitatnente* como acidente;aquiloque
cm Dens e sufctancia1' ( R . CJarrigou-Lagrange ): ela

direilos autorsi^Material
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D0NATI5M0 n o

teologt^ o “dogma ' i tima dnttjfina na qua I a Igreja,
quer L‘om uni jufzo sortie, quur medianle o magistd-
rio ofdjtiirib e universal, propoe de mandra dcliniit-
va uma verdadc revclada* em umuft forma quc obriga
o povo cristao cm sua lotaEidadc, dc ihodo que sua
nega^aoe repdida Como heresta e estigmatizada com
an;itema ( trf . Const , dogm. Dri Filins 3; DS 3011),

No dogma ern sentidd estrito eonvergejn um compo-
nents doutrinal e omro relative a disciplina, No eon-
ceitn formal de dogma q£tao, puis. presented esses
dois clemenlos ILITI damentalsi o fatO de pcrlcncer a
verdade ensmada a Revda^iiu divina (on seja, a Pa-
lavra dc Dcua cscrila ou Irknsmitida oralmenle pela
Tradi -̂ao) t sua proposi^Ho como verdade nevdada
por pane do supremo orgao magisterial (Romano
Ponrifite/Colcgio Episcopal; do forma express e
deftititiva (jufzo de fe ). Dogmas .sao, per exempto, os
itnigos do'Vmbolo de fe4 ' e muitos enme os canones
eondliares (cf , os cfunnies das duas constitutors
dogmiticas do Concilio Vaticano h. Os prnmtncia-
mentos dogmaticos da aritiguidaie foram predomi-
nanfemente anii-herctieos. Msis racememume. sua
prodama^ao rem a forma de um alo doxologieo: tats
SJIO os dogmas marielogices da Imaculada Concd^ao
( Pio IX, 1H54) e da Assun^ao fPio XII, 1950), jun-
tameme com "dogma'4 usa-sc tambem a expressao
“proposi^’iio dogmatica" para inchear um juiVo ckm-
tfftco qUe ptfopoe, legiiima e expEicita eonteudos da
fe crista litadiados pda Igreja on prepara o terTcno
para itm future pronumbamento dogmatieo,

A exprescan ‘'teologia dogmatica" aparece desde p
comedo do soaflo XVII com o semido origindrio de
expostgao somonte do ensmamento da Igreja , deixan-
do de ladd, portanto, as quosloes academical e con-
troversas. Iloje sc entemle por teolOgift dogm&ica a
exposi^Sp com picta da fif crista ftwida adiamc com
enterics cientifieos mclodologicamenft adaptados e
prdprios da reflexao teoldgica. Na atual sistematiza-

das disciplines leoldgieas, a teologia dogmatica
sc difcrcncia da letdogia ftUidamentaL da tixegesc
b:1>iica, da tcologia moral ( embora abordc tambeit],
com refeflJncias a csta ultima, algumas rematicas ati-
netltcs a essa disci pit na, eomo por excmplo a gra^a,

as virtudeS teologais) e das outms ciencias teoldgtcas
0 Concflio Vaticano 1L no decreto pptatam lotins lb
apresenta importantes bidica^oes itietodologicas para
o descnvolvimcnto dos tratados du dogn^dtica . E pos-
siveJ distinguir nela um momento "positive^ de es-
clarecimentp tematico, corner undo pelo t nontento
biblico, patrsslico, histdrico-dogmdtico e uin momen-
lo mais pjvphamcnic "siuemaiico" ou espccublivo,

Nesse momento (que alias c 0 sen prdprio, indicado
pda denomina^ao de "teologia sistematiea' ) dcscO'

brt'SC nda a present aiiva dc um duplo principin:
um printciro printipiri^ aroijiietbnicô eonsistc na as-

sun^ao de uma verdade cenrral da ft: crista como
verdade cm torna da qua! e a partn da qual desen vo!-
vcm-se e comprcendcm-se todas as outran um sc-
gundo, hennenentico, tirade da fiiosolia on da etikio
ra cm sernido geral como instruments mediante o
qua I se inicrprcta a verdade cristil cm lormas relevan-
tes para o hometn contempr>ranco, Nas faculdades
tcoidgicas, o ensitio da tenEogia dogmatic;) e dividido
em varios tratados; gnosiologia tcoI6gica e introdu-

^Lao ii teologia dogmatica. douirina sohre Dous c so-
bre o misterio trinitario, cristologEa-soteriologia, an-
tropoiogia icoldgica (que hoje dbnipreende habitual-
menft os temas Je protologia, antropologia, teologia
da gniga* escatologia), raariologia. edesiologia, teo-
logia dos sacramentus e tLssim por diantc.
Btbi.: W. Oognuaii stnJierea. Regensburg I9S5;

K . RAHNFR , Dogma t Djegmatica, in SucrmrmithtrTi Stun-
til Id. Brescia 197 ^, pp. 294^ 312: W. KASF'I -.K. Ii d̂ gma
sattn in puwfa tii Dio, Brescia

M, SEMERARO

DONATISMO
Cisma ct>nsumado na Igreja da Africa do Norte, liga-
do a persegttigao de 303-305. qtiando biSpOS e clero
ernregaram as autoridadcs os livois das Escriturafit,
com reflexos soclbccop^niicos e rciigkjsos que ultra-
passaram O espa^o africano, passando. embora com
inodesta exptessao tuimcrica, a Italia , Espanha e Galia,

onefe sao lembrados ainda nos inidos do seculo V[.
A questao dOLtirma] enlrc donutisfas e catblicus Ver-

savg sobre a nature^ da Igroja cnquanio sociedad^ e
sobre as vela^bes desra com o mundo. Emboia ini-
cialmcnle ten ha sido um moviiricnlo religioso, que
tenckmkva defender e conservar a pureza da Igreja,

apoiando-se especialmente em Tertulinno e Cipriano,

e considcrando Donato ttm reformador c purificadt^da Igreja, o donatismo explodiu tamWm com notavd
fascfiuo socioeukoral: de um porno de vktu psietdo-
gico, o donatismodbnfigurou-se como um movimen-
to de protesto e dirigiu-sc as classes rurals da Africa
do Norte que mal digeriam o fiscalismo da reforms
administfativa de Diticlectauo e Constaniino. IniciSi-
de conto uma tenlativa- revolt*! para conservara pure-
za da le e da Igreja contra aquefts que haviam ccdido
durante a persceuicao, o donatismo oontinuou como
culiura e movimentp dc protesto contra a cpoca com
siaminiana, fortemente atrebdo ao tradicionalismo
tcologioo da Igreja norte-ufricana, de noiavel fdfego
puriiano, Se tt&o se transformou na rdigiaodos none-
africanos, conic o monofiiismo pani os capias, isso
se deve a ;Circxmstftincja de ferem os donatisias, com o
fracasso da revolts dc Gildao (39Wjt se enconirado
diante de uma Igreja caidlica queT alem de ser guiada
por Sta Agostinbo. podia conltir com o puder coertt -
tivo do imperio e com uma renovada organua^So

Material cam direilas autoral(i
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DOUTtUNAS POLiTICAS 2 XA

cos'*. ^empre retornados e desen vol v idos nt^ outros
teTCl-LkS; magisterial des podem ser orientados para
as seguijil&s considerates: i ) o homem ErabaEhador,
por sua ermnente dignidadc pessoal. nao podc ser
eqiiipai^do £s mercadorias submeiidas a lei da pro-
|ura e da oferta; 2) a eeonomia e inseparavd da

moral e, portanto. dos imperatives da justi^u e da
oaridade; J) a Egreja tern o direito e o dever de in-
j&brvir na “questao social" , pots esta nib d apenas um
prohlema tecnice, mas revesle-se de perfis efioo-re-
Ngjbsos; 4) nem o socialismo nem o libera Iismo eco-
nomico constituent autfintkds remedies para os pro-
blems sociais; 5) o csiado, comp comunidade que
tern como finalidade o bem comum. tem o direito e
o dever de inteevir na questao social com uma tegis-
la^ao que garama aos trabalhadores (e a suus fami-
liar) conduces justas de salano. de vidu e de segu-
mi^a social; 6 ) os oper&rios, aholidas as corpora-
ls* nao podem ficar isoI ados diantp do enorme
poder patronal , redu /.idos a L <condi<;ao pouco menos
que servile mas tGro o direito de associar-sc para a
salvaguarda dos sens direitos, rccusando. pordm, a
luta de classe e qualquer tipo de a^ao violcnta, cm
grupos nap so ''rnistos" mas tarn hem exclustvamen-
tc de trabalhadores*

Os principals documemos nos quai$ a doutrina
social da Igrejl encoplrGu sens ulteriores desenvolvi-
menios com uma dinarnica de comtouidade mos file-
memos fssenciais) e de inova^oes (ditadas pels mu-
dan ij’a de situates e por novas aquisi^oes cull urais,

dcntificas e Leoldgieas ) suo sobrcUido as graiides eh-
dclieas soeiaiv geralmente publicadas por ocasifc
dos an i versanos da I%er&n navarum: Quadittgesimo
atmo (maU> de 1931 ); Radiomcnsagcm de Pto XII
com a data de IHh de junto? de 194!; Mater ei magis-

tra, de maio de 1961 e Pacem in terns* de abriE de
1963, assinadas por Joao XXIII ; a Gaudiutn it sp S ,
consihui^ao do Concilio Vattcano IE ( 1965 ); a carta
Ortofje.rimfi cidvimitrLK < maio de 1971) e a click’lica
Populomm pmgtessio dc Paulo VI e, tlnalmeme, as
ires enctdicas sodais de Jo3o Paulo II ; Laborem
exencerts* de 14 de setemhro de E 98 I ; Solliciiudo ffi

socialis , de 3! de dtvembro de 1987; (.'entesiirms
atmus, lrt de main dc J 99 L por ocasiao do primeiro
cenienario da enciclica leonina.

Essa longa s^ric de testos. porem, esla longe de
ser CMtusiiva , pois nao traz outms nmuerosas e nfa
raro muitq significative interven^dcs dos pupas em
malaria social, como lambeni as tomadas de posi^o
de comissdes episeepais, de sinodos c conlerencias
|itgumas dc notdvcl refevo e iniluenda, como as de

Medellin e Puebla na America Latina) e de alguns
hispid iiidividualmeme , Todo esse rico material da
dcusidade ao magisterio social da Jgrejar migistdrio
autentico e "verdadeiro", que empenha a consciencia

dos cremes, embora nao seja mareado pda nota da
infalibilidade e da infifonnalnlidade.

A doutrina social da Igreja segue uma metodolo-
gia queT com o andar do tempo, vcio assumindo um
caroler cada dia mais indiLlivo* aberto a desenvolvi-
mentos. dialogo e is coniribuboes dos leigos e
das dencias humanas.

A douirina stjcial da igreja, ai^ m de oferectr e3e-
metiuis doutrinais , demonslra cslar preocupadA com
a sua encama^So historica por ohra dos cremes e de
UxJos OS homens de boa vomade. Assume por isso
mesmo um caraicr jLpraiico'L

. Segundo uma respeila-
ve E expiica^ao de Joiio iJaulo 11 (na SnlliciUido rei
socialis, posteriormeme reafirmada na Cer&ksimns
annus ), o ensinamemo social da Igrcja pertence 80
saber icologico c, cm especial , a reflexao teoldgico-
moral. Con) base nessa defini^aq epistemologies tka
agora daro que a doutriua social da Igrcjtt nao deve
ser con.siderada coino uma ideoEoeia ( no sentido
pejorative de origem maiTtista). estd kmge dc scr uma
“lerceira v i a q u e r di /er, um siMcma social, orguni-
camente elaborado, a jmeio eaminhoolitre o liberalise
mo e o coleUVisma* cujo objetivo seria o de eonsti-
tuir um& “sociedade crista" .

A moiiva^ao brisica do douirinu social da Igreja &
a antropKdogia crista que se j^xprime em uma visao
da pessoa humaita, nao mul i lada nem reduliva, a qua!,

a !u/ da palavra de Dcus e de uttia sa fllosofia, reco-
nheee \empre. em todp ser humano c em todo esragio
do sen desenvoivimento, o incomensu ravel valor da
Imago Oeit toda pessoa humana c +'iccme dc Deus1" e
“via da Igreja’"

.

Depois de cento perfedo de crise ( nos anos I 960),
hoje a douErina social da Igre|a swscita grande tote-
resse e aparece como um ponto de referencia nao so
para os cremes, aos quais e prqposta como instru-
ment da "nova evangeliza^c'Mt mas tarabcm para
os nao-crentes e para todos os homens "de boa von-
tadc " aos quais* alias, desde 0 tempo de JoSo XXHJ,

os dodutnehtos sao expressamerite enderc^ados.
liib!.: (.

‘‘. b . R. A .S , , ft discontf fOeiate della Chiem da I zone
X i f l a Qiovatmt Paokf fi. 398S; Th. Hjiftk, Ut donrimi
socfale delhi Chiesa, t9Sfi: V v . A . Dunrhin sm-itile dtlhi
Chie.Ktt , J 99f).

Ci. MATTAI

DoinftlNAS POLiTICAS
Dourrmas ptdilteas sao as teorias, mais ou menos
sistematicasT elaboradas no passar do tentpo por ftlo-
sofos, logos^ funs [as e sociologos, tendo como
objeto o poder, as formas de cstado e dc govemo, a
moral politica.

Reveste-se de especial import^ncia a analjse das
douirinas politicos no pensamento gregO (especin!-

M aterial corn direitos aiitorais
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EBIONISMO
0 nome designa a eofrente de pensamento que sc
consul idotr no mcio do crlst i unismo formadti por con
vcrtidos do judaismo e uegav|a divindade de Jesus,

vendo nele urn simples homcm . Seria o easo de iden -

tiflear os dcfensores de.u-a doutrioa coiiio judeus de
Colorado crista, passive!merue esscnios convert idus
rtfiigiudos na Transjordania depois do ano 70. que se
mantinham fieis uos costumes da lei , mas eram hos-

its 90 tempto. Ineneu taz referenda expressa a sen
rcspeilo (of, Contra as herestas, I, 26, 2).

Ongenes, no Contra Cvfso iJH dmmu a aten^'ao
para sua fidelidude a lei, esclarecertdo que ebim cm
hebraico signifies “pobre"

. Ainda Otlgenes, ivconhe-

cendo Com CeLu que Mlguns aeolhem AMIS. mas
querem continual1 vivendo segundb a lei dos judeus.
Como a multidao dos judeus", explica qu£ existem
du:ss facades de ehiomtas: *'A dnqudes que, como
nos, admitem que Jesus naseeu de uma virgem e a
daqtides que, at> cbntririt), erecm que elts nSo nasced
desse jprtqdo, mas como todos os outnos homens’1 { ibid. .
V 61 ) Para esies uliimos Jesus seria fruio do matri -

monio tie LLEIIA
l 'jovem” com uni homem (urn carpin-

toiro, uin soldado ronaanO). Pek> Vtsto, elcs liam Is
7,-14 nao segundo a Septnagint ». mas de aeordo com
a versao dc Teodociao de Aqutla que tradum por
govern'L em vcz de 'Virgem '’ f “a jovem eoncebera
urn filho ') . Para estes, Jesus scniia a indinaqao para
O pecado como todos os horriens e Sua eld^ao. pre-

nuneiada pejus proAras. deyia ser atrihuida a sua boa
conduEa. A iusltiica^ao, enfim, provinha uinda u ape-

nas das obras da Lei ,

Dc acordo com cssa concept5o, os ebionitas dcssa
faofaOs enquumo aceitavam o evangel ho de Maieus
( exceiu Ml 1 ,23 Ofbdfc se fab da virgem). ai> mtrsrno
tempo rejehayam Paulo por causa de seu posieinna-

memo contra :L Lei; JoiSo, por euusu de SCU reconhe-

cimento da divindade dc Jesus; Lucas, por causa de
sua exdlaqao da virgipdade de Maria .

A outi'iL taeyfw dos ebionilas da qua! fab Ongenes
natj' fazii bbje^ito a virgindade de Maria , pois nSo a
mterpretaya como seitdo uma prova da filia^ao Jivi -

na de Jesus . Este* um homem como qualquer ourrtx
ou a dltjma das sete reeiicamaqOes dc Adiio, (cm a
missao de levar ao conbedmento da l̂ i . pois e so-

meme hela que esji a salta^Jio . A doutrina ebionira
scdi [ncntou-se nas Homitws e rias Recagriftianes < A -

Scu ponto de partida e u dillcnldadc, m&is roligio-
sa que fliosoftca. de conciliar J divindade de Crlsto
com o dogma biblico da unidade e da tmteidutie de
Deus. O monarquiaoismo que o ebionismo professa
pode scr coresideratio ComO sendo a heresia ifpica du
alma judaica do criMianismn.

fiih!,'. A - Om., tfit/Wtuci irin a /fit tfoldgfa th: ft >s Lagios II y
HI . Roma I A; (!!PEF . L Ursa if ( 'ri .-itu itelin fed?
MIa Chipsti . 1/ 1 . Brest iu 1982, pp. 244-248 .

L . PADOVESE

EcCLEStAM SUAM

Primeim encfdica de Paulo VI (6 de agostb do 1%4 J
sobre a Jgrcja, sera rebrfao com o muEKto e o tiialogo
que da nao dove ccssar de manter com eler

Paulo Vi hitvia procurado prcparu- la C publicEi-ia
antes da seguinda sessao do Chneflio 129 dc setembrd
de 1963 >, Havia irabaihado nisto fcbrilmente, reuni n-
do lambkin dezenas e de/enas dc folhas com “notes’1,

pro-memdria”
, ptrgunias feitas aaporaamcjKos ,

si tnesmo, um dossie complcto.
Em sua reda^ao find, a encfcltca apanece sum notas

Eiem citagocs, hagagem doaunentaria ineviSvet em
unui enddica. com a finalidade dc da r-1he mais aiti-
da uma forma pcssoul e “diaEogal"; mas nos neferidbs
apontamentos particular aparcce clam o aparato dc
pesqui >a c as fontes nas quais principahnemc se ins-
picou . AInis, utn estudioso pode concluir suns pesqui-
SEIS afirmando que "csta enciclAa ioi pensjdu, com-
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ECOIOGIA12 i

cciino sinal do navo povn c antmfta£3o do Remo
future, u proniessa do Espirilo que teria eonduzido a
comtuiidade e a miwuo junta ao$ pagios, que eons*

dml uma abertura para a universa!idadc do anuncio
do Ev angelho, Sob estfe aspect*̂ de especUt] interesse
ti o doeumemo Ai$#tia* questdes d? edeslotogia, que
a ComissJO Teold^iea [ritemaciorud lomnu publico
cm 7 de outubro de 1985.

Em segundo lugur, devtir-se-a evitkneiar 6 peso
revendor desses gestos de Jesus de Nazar£ e o modo
como u Igrcja se torna iTK#a^ao da reveta^ik^ Den-
tro desse temainserem-se obviamente teixi^iicas como,

por exqtnpk), a do valor da lYadUpU ) e os c ritenos
que autorizam sua inanutet^ao t sua inter pie Ut^lo
normaliva para a vida da Igreja no coffer dcs seen-
los. E demro dcssc mesmd rionzont^ que se dove
apresentar o lugar que dcupii a Eseritura que a Egreja
venera eomo inspirada e santa na vida edesial ,

Nao pof tthimo, pek> monos cm razfio da utuaiida-
de de que este tenia come^a a revestinsse no Oenk'n -
re, hivera de sc esi^dar a cspcdfudidatk do amimiio
e do agir da kreja diante das outras idigioes e sua
pretensao como reltgiio salviika tinica e universal .

Juntumenle corn o tenia da medm^ao da revda<;3o,
coloca-se c da Igreja como sujeito da ft5 e coma co-
moriidade no interior da quid sc real i /a o aio pessoat
de fe de [tidos os cremes. E uma ve/ que a (tf e
tambem seitipre ^telesiaT'. a tCOlogia tUhdatnCrttul.
que cstudu o aro de fe. deverf mosiraf-K capay do
paterrtcar sua eelesialidade como dado constjjutiiti
para o pr6prio ato de fth

A telesiologin fundamental nao substitui a auto-
apresenlacao que a Igreja faz de si mesmu a luz da
(e perspeetiva dogmatic”! — querCfldo apeuas
procurer a reveladoraquecla tem com p Jesus
historic^ e de que modo e ]a Ne ^ itua no tIUtndo. eomo
sujeito e mediaeio de reve^ao A meLodoiogia
|mpregada pela teologia lundatnema! permiie que

essc.s dados ohttdos possuom um vdt>r tnais extensj-
yo e nniveisaJ. inclusive fora do amb i to edesial
tlthtji S. fnHuitit tic icotitvai JutHtwtiimtii, .S;tlu-

TiiLini. il Gta3 IVS5-
pp. 321-521; E S. FiotiEWA. Fota&palitmat Tftto!og\:
hsux anti the Chunk. Ne* York 1935: HFTh Ell: Tnts-
taift salty i hiextii Breseiti 1990.

outros. como na relayso com OS seres :nfra-htiEiiaros
do pifipiio ambknte

A ecologfa loriiou-se objeto de afen ^ao por parte
da teologia apos o agu^ar-str do problems ambien-
tal, spbretudp no Ocidenfc^Os' fcremes apereeheram-

se; a ) dti rteeessidade de mtetfogar-se a respeito das
proprias eventuais tesppnsabilidai|cs em relaeao ao
insurgir-sc: c dar ct>ntinuii.iade a aiimde gredaforia
quo a civipza^ao ocidentij^ sobretudo a partir da
revolu^o industrial , adotu cm rebijao a nature/a; t )

da urgencies de tpmar posi^ao diante dos PROBLEML> S

dt^ ambienfe. A accessidade de uma ttiudan ^a dc
atitude diame da nature/.a iusdfiea-se ptura os ereri-
tes iifio >6 ein ruzao da am?a£lt que ptiira sobre a
humajlidadc devido ao desasire ambiertlaL mas luin -
bem com base cm uma corrcta interpretafao do dado
revekido. A Eiblia eerlamente alunui a ^i / i^ ithindu -
(k do homein e o dominio que cxerce sobre as ou-
Lra'i eriaiLiras: mas estti longc de dar sen aval a uma
visao do hotitem CQrno iJesfriuador e senhor abstdu -
to da uuture/.a; a ordem de “dominar a terra" ( Gn
1.23 j indica a neeessidade de tflimentar-se e de viver
daquilo que a terra produ /. O domwin que a pessoa
e ebatnada a cxereer, unuktpment^ ao Jt> ( Yiador.
deve ser ‘Nenhoriar. de l'si)StenUgaoT\ de respeito
as erialLiras; *Lo doin in u> concedido h pcssoa peio
Criador piiio e um poder ahsoluto. nem se pode faiar
on libeidade de ‘usar e abusaf ou de dispor das
coisas eomo irfelhoi I he aprouver, A Hnma^ao Sm-
posta pelo prdprio Criador desde o prittefpio. e e\ -
pres'ta sirnhofiCLiuieme com u proibi^iio de V'omer o
fnito da urvore" icf . Gn 2T 3 fcs)T mosiru com sulV
ciente clare/a L|LLC, di.anlc da nutnreza visivci, esla-
mos submetidos a Icis riSo so btoloptcas, mas tam-
bdm morais. que nfio podem ser impunemente trans-
gredklas" (Joao Paulo El ).

Devc-se, a tern Jisso, salicmar que\ segundo a re-
vela^ao bi' bliej, a suptrioridade da pessou cm rela -
(,‘ao iis eriatliras interiores iiao poderii pmuds irans-
iqrmkf-se em disiineta ou 4e^interes.se, ou simples
memo ei?fl despre t̂o peLos outo^ sen^ exjsterites; a
pOsii^ao da pes$oa em reload a ctia^ao e sefocSbanlc
a dp iardinctro. qLie "cuJliva e g^anda", sdfo ’"praticar
rapina ou saque"; e semeUiante a do artesao. que
IraijsUigur#1 a tmiteiia . mas sem *"desfigur4-la'

Ademtus. de acordo com u dado blblico, us pes-
soas devem vivtrr ern ^olidaricdaLle com as outras
L-i- i- LILT £ t'Lis , inclusive jTor causa da ^ngulmid.ade de sua
natureza; por sua JupSa chmensao, eorpdrca e espin-

tuai . a pessoa e ‘parente”

fanto da tcua como do ecu;
entbora settdd. cm certo sentidpi iudepebtknte crr>
nelii^no a num p ti oittio. cla nfio pode separar-se de
mna nctn tie outro. 0 de$imd da pessoa, segumjb a
visao hfblica. IIEIO podu prescindir da justa rcla^5o

Material coni ciireitos autorals

K RSICHELLA

ECOLOGIA
Do gregb OIXOY e Kayos ( discurso sobre a casu.
sobre o ambieiuei; mdkd geflpricamcme pesiudo das
Seis que caractcn /:un as relays reciprocal emit: os
viirios organismos vi ^ os. De maneira especial,a ter -
mo itldica o estudo das condi^Oes em que sc desen-
volye a villa Eiiimuina, tarlto em sua reJa^au com os



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.



£DUCA£AO MORAL121

R^L:SE-S. C . Nf.iL.L [orgs.h $toria ffct tnovirtie'rito vuirne-

mco. Dal 151? al 1948,3 vols- Bologna 1967; J. VER-
a teologia ccumt-tin'i^ Loyola, Sao

Paulo, 1998 .

Em perspective estriiamente tenlogtea, pyde-se pen-
$ar a a^ao de Deus na historia coma urn lortgo e
amoroso cm penho educative; algtms teblogos chegam
a interpreter a gra$a justamente comn Ma^So edneado-
ra" de Deus cm rela^ao ao homem, (CL Grcsbakc ) .

NP anibito da educaijao pare a fdT d decisive o
papel Jo tesienumhn pcsson[ dos cienles, que, tmido
a feta profissiio da le, permite Lima fccundit inset^ao
na vida da comiinidade edesiaJ c na histdria humana,

Hib!.'. H.-i . MARWX . fftitutiit ilu cdnLd{ ilv na aniifciiakuit >

EPU, Silo Paulo, s .d.; (\ BISSOLJ. Bibbia fd eiluca+ione,

Owiribvia Hvtico-vrisico ad rma tioltigia deli’t'dw'aziow.
Roma ml

W, HHNN

EDUCA^AO
£ o eonjumo das a^ttes e Jos comportamemos que
i&m |x>r tinalidade promover o descnvolvlmenlo da
pessoa Humana c di/ respeito is multiples diineusoes
da vida Humana ( fjsiea, moral social mldivlua] , re-
iigiosa), tendo comp tncta a reuliza^ao cada vez mais
bonsumada da consciencia e Jo dominio de si e ao
mesmo tempo a capaeidadc de eomuuiCEir- sc e cola-
borer com as outres pessoas.

O termo educa^ao remete aos verbos etlere tali-
mentar-se ) e ex^ducert Itiiar para fora, extrair); isso
injica que da com porta sempre dois aspectos que
nao podem ser suprimidos: Je um I ado. um l" nutrir“

,

“criar", “crescer, "guardar'l "euiJar"; de ouiro, a
neecssidadc dc fivorecer EI eonquivui Jy maiuritiadc
e o exeretdet das tmiltiplas poteneiallJades Je que
mJo ser Humana e dotftdo. O ponlo de cbegad£1 da
cduea^au 6 :: mtiiutiihide da pessoa 1mmyna.

Em todas as a^ocs educativas mostra-sc como fun-
damental o aspccto da comunicw;:aa, Hrafeorai CXES-

taitl reta^aes de proxijnidade entre a eduCflf ^O, e
oulras alividades como incullura^iia, a yeLilluraqao e
a sociali^agao, existe entre ela.s uraa diferen^a subs-
tanciai: a educa^ao tende a favoreccr a orientâ ao
auLl&ioraa para valorem, individual i /.ados gramas ao
cxercicio da intdigcncia cofTciamcutc tonnada, con-
tra loda adesflo con tormista. veriJades picMimidas on
pscudovalorci impostos a partir do exterior.

A lUividade educativa . conxnameutc entettdida. co-
Inca o indivfduo cm mua coijjdi^ao Jc conimuidodg
cm rela^fio ao passado c dc aberiura j>ara o tuturo:
cm nenhumy atividide volrada para 0 favoredmento
da cduca^iio pode-se alriir bkSo das verJades, dos
Valorem: e do patrimdnio acutnulaJas no decursii do
tempo; nesle senddo, a fulAid&de e uma yirtude im-
prescindfvd Jos sujeitos da eJucn^aa (cJucaEtdo^-etiu-
eadores ). Ao mesmo tempo, a educa^So deve scEitprc
aliment a r o impulso para o futures a eypacidaJe Je ir
alcEti do que jd foi coOLjtitstado; nesse sentido, coru-
yetu c A otttra virtude quo, presctUe no mestre, deve
ser SltSCU tarnhem no discipulo,

A respeito da rek^ao enttt mestn e disctpulo, c
cv' idenle 0 carat?r ptwixorio da funqats do pnrnciro
cm rcla^ao ;to scgumlo; os nscstics existem. . . para
Jesaparecer, ou seia, para de> pcitar nos discfpulos a
console tiein JEI propria identidade e dijrnidadc c a
capaddadc de orienuir-se Euuonatnametitc na cx [ic-
rî ncia e na busca cotufnua da x na exerefeto
da responsabilidadc c das rcla^ocs com o ambteme.

r; \1. SALVATI

EDUCACAO MORAL
O problems da educa^So moral e^ta cstieitamentc
ligado ao da consdencia c de sua forma^ao,

Pixie-sc ate dizer que as formulas educate moral
e formate da eOEtsei^ncia identifiearn-se.

Mas o que sign ill CM educar e former a couscidi-
cia? Que conscicncia e predsoedticar e como devera
ser formada a propria consciencia 1

A conscienda tou p sujeito moral ) devera antes de
mais nada ser fomiada do ponto de vista intelfiCtivo
para proem ar £ encontrar a vontade de l>eus e a t>r-
dent moral ubjetiva e para sober fortuular os verda-
deiros jufzos morals.

Nesse semido, cducar a propria consclencia equivat-
Ip, pOtrJiiiitiOy a cducar a prdpn^ iiitdigencia para A yma-

vao do processo, tipigo da ctica ndtrtmtiva, que visa ao
estabdecimetlto do juiVo moral: apfende-se a sjsber
usar as capaciJades argumemativas para klentiftcar o
que c moralmen tc bom nu propria atitude e o que ltd
de moralmen te reto no pnL>prri > comportamento.

ls>o nilo significa ser mclhor Jo pbritp de vista moral.
Com efeiio, a bandade moral de umu pessoa sedi-

mcEtta -sc rta esfera volifiva c. partanto, sd se a cons-
ciencia for educada tarn hem cm sua ftmqao voliriva
e que se podera Ldar de ediEcnciia moral em senlido
plcno. Surge ttqui o problems dc saber se e como
podc ser educada a vontade albeia; enqaanto educar
a propria consc icue E a como jntdecliva JcpeTi-
dc fundamentalEncntc da ajtida dos snttros, do estudo
e da rdlexao, educar a propria eonscicEtcia comp I nn-
<jao volitiva Jepcnde exelasivamcnte de cadEt pessoa
imenessada e da sua propria vontade.

Formar a propria conscicnciy CUTUO fim^ao VOIid
va signiftcara quejicr scr tnoralinenie cada vez me-
Ihof^ exercitarse pa vida moral, tender para a plena
|Hisse das vt milies. ineEhorai' a propria alitude. con -
vcrtcr-se eonlinuamentc.

Nesse sentido pode-se tambern allrmar qtte nin-
guem podc ter iniluencia decisive sobre a consnen-
dn dos tiutros c que cla tiao podc scr jamEiis eondi-
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EUEf^AO2 1 ]

Pai; 6 de que esia na ongem tanto dos necessarian
dinamismos inEradivinos { processes ), Como das dina-
mismos Uvres (pf(5e.s ad extra )\ ;i elci^ao e os dcitos
sao o testemunho vivo do amor infinito do Pat cle-
mentfssitno,

Jesus, o Filho encarnadu, e aquek no quai por
meio do quai t tm vista do qua! flcohtice a defgScj
(Ef 1 ,4-6,11). Ele e aquek que desde sempre, en-
quanto Filho, objelo da henevolenciu do Pai e re-
cebe dele a vida divina, tendo-se feito hometn, Cris-
lo se torna o eleito por exeeleneia; nlnguem. mats do
que de, se bend'ieia da gra^a e da present de Deus.
Pt>r esse motive de podc ser, de urn lado, 0 media-
dor adequado da eleituo, aquele gramas at) qua! a
bondade do Pai chega ale a historian e de outro, o
modelo a imagem do qua! o Pai quer lomiar os ho-
mens. Fiei^ao e lornar-se “filhos no Filho' h

. "filhos
adotivos" que chamam a Deus ltAbhd" (Rm St29; Ef
1.5). Kao se deve esquecer que a eki -̂ao em Jesus
Cristo se realka pcla : < via do Calvino", qtier dizer,
uiravtfs da obediencia e da humilhaguo do Filho “ate
A morfce e mode numa cmz 1 [ FI 2,8); Jesus “foi idem
tideado com o pecado. pOr ntV1 (2Cor 5,2 E ), sofreu
6 ahandono do Pai (Me 1534), aiiulou o documento
do nosso debito por meio da cruz ( Cl 2.14), Eomou
sohre si as nossas dores (Is 53,4) e o t +nao” do Pai
at) pet-ado do homem. Nesse sentklo, lalar de efii-
^ao £ f<dar de cm/. A eldgSo e os deitos sao 0

testemonho tangtvel do amor infinite, humildc e
ohedieiuc Jo FJIho.

Enquanio escolha graiuitu e chamamento a salva-
ge por pane do Pai por meio do Filhcu a deiflo
remote ao Espsnio Santo; 6 somentC gramas a sua
obra, com eleito, que os homens ptniem neconhecer
o senhorio de Jesus ( lCor 12,3), nascer para Lima
nova vida (Jo 3,5-6). tomai-se “filhos adotiyOB1> e
chamar Deus de"Abba" (Rm 8,15; Gl 4,61. fesomen-
te gramas ao Espfriro que os eleiios podem receber a
divina consola^ao da voc^So a uma vida ' sama no
5anto+\ Nesse senddo. a eleii;ao 6 os eleitos sao 0
testemiEnho vivo daquele que e o amor do Pai e do
Filhct o Paraclito. Cbnscio do amsterio da clei^ao. o
crentc vive antes de tudo a abenura para Cristo. sa-
bendo que someme nele ha salva^ao, F chamado,
aleiit d3sst)t a dediear-se a j)p6prm salva^So '‘com remor
e tfimor'1 ( R 2, 12), sabendo que resta para ele a
possibilidade de recusar on subest imar a oferta do
Pai . Vive, cnfnn, na esperan^a, sonhando de olhos
abertos e no enipenho amorost> e vigilante o termino
da obra que o Deus irmitario iniciou,

Bibl.. J. G. DE PISCINE, VtKuzivnc ed elegant1 nelfn Hibbio,
Roma 1968; M. LOHKER, La grazia di Dio nella sua
azieme <lt etezion? e iti giusrificqzjiffie dell 'uotno, in Afys-
trrium Saltitisf IX , Brescia 1975, pp. 217-295-

icxla c qualquer forma de pelagianismo e semipda-

giumsmo, insistmdo na absoluta gratuidade da pro-
pria elei^ao.

A dei^fia por parte de Deus possui uma dimensao
pfX>toldgicat no sentidp de queh antes da sua realize
(;AO conerela in c per Jesus Cristo em favor da huma*

iiidade, supoe a etema vontade beneFtca do Pai ; nes-
se semido e possive! entender a elei^ao como pre-

destinacao eterna, ou seja, por pane do Etcmo. em
rela^ao £ histdria,

Ela leiu taTttbein uma dtmensao escutofogkv. no
sen tido de que indica o destino ao qual Deus chaina
a pessoa. Protologia e eseatoEogia da elei^ao eslimu-
latn a ft no projeto e na bondade de Deus e a espe-
ran^a' na realizagab certa de seu designio; ao mesmo
tempo, a elei^ao pmVoca tanto b erente quanU^ a co-
munidade para o atnor e para o compromise pessoal
como re^posta ao chamamento de Deus. Destmatirib
da dei^ab e a comuuidade ( Ef 1,4-6 ); a Igrcja 6 a
unitfade daqudes que foram "eleitos segundo os dc-
sfgnios de Deus Pai, pda sanltfica^ iio do Fspfrito,

para obedecer a Jesus Cristo e ter parte na aspersao
de seu sangud' ( IPd 1 ,1-2). Como Israel c o povo
eldto por Deus para ser na histbria < lluz" pma os
pOVOSp assim tambem a Igreja foi cleita em Ciisto*

por pura gra^a de Deu$* para ser+ por sua vez, no
mundo, sinal e instrumenlo do amor divino. Dsn sig-
nifies enire outras coisas. que a dei^ao nao pode ser
considereda comn tuna prapriedade ou uma posse:
por isso, enquanto se devo afasutr qualquer presun-
fao de ser algucm elei to por causa dos prbprios
mentos ou de ser, de alguma forma l+conduzido a
salva^ao'\ mesmb que nao tenha havido adesao ao
projeto de Deus, assim 1amhem deve ser dc.scariada
hxia forma de desespero. pois Deus e fiel e nao falta
is promessas de scu amor. Alent disso, a comunidude
que experiment^ a elci^ao deve saber que nao esta
tivre da [enta^ao; “a dd^ao tem urn earn ter Jo luta
( . . . ) esta no campo dc tensiio enire fe e infidelidade"

(M , Lbhrer), Fmborj alilDentandp a eerte/a da elei-
g3ot os credues deverao sempre bunir de si a falsa
segurun(;a, mantdf^se vigilantes quanto as prbprtas
traicSeii com rela^iio i bondade divirta; quando live-
rem sido fieis, deverao dobraf os jpelhos e Jar gloria
a Deus, que permite a sens filhos corresponderem
samamente a seu chamamento,

A deiijao e tambem principle) de servigo. Do amor
de Deus nasce a escoiha, mas esta e o inkio de uma
tarefix: como para Israd, assi in trim bem para a Igreja
a elei^ao nao cotlStitui um privil^gio a set desfrntado
egoisticamenie. e sirn princfpio de respt^nsabilidade a
ser exerrida no mundo.

Pam se compreender hem a eleigao, tf precise le-

Var cm conta [amhem que sua causa c sua fonte 6 o G. M. SALVATI

Material oor jireiios autorais
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meme reconhedda por iodos. produ/.imlo tnjlos de
bcm para o horoem, especialmente para ns mats po-
bres. Mas a maior nbyidatte do anuncio cristao sobre
O cdn future diz respeito a sua present na historic
gramas a propria pessoa de Jesus; "E atraves dek que
o eon futuro se estende ja a este eon, pois na sua
pessoa e no seu talar e agir (.. . ) a vontade de Deus
se tomou e^eqiifvel como oferta definitive, pois as-
sim j£ come^ou !o reino escatoiogico" ( A, Vbgtlei
M>/.: t>. CUH.MANN. Cri$f$ e- it fwtipn. Boto^nu 19ft?.

G. M. SALVATI

Na b£ripo da dgua batismai ora-se ao Pai para que
pda infunda "por ohra do Espirito Santo, a gra^a do
seu unico FiUu>". Como tambdm se ora para que
"des^a nesta jUgua o poder do Espirito Santo*1

. Na
conEirma^ao invoca-se o Pai para quo infunda o “Es-
pirito Santo Paradito: cspirilo de sabedong e de lti-
leUgentutu espfrito de consdho e de Ibrtaleza, espfri-
lo de cicncia c piedade". E para ser dispensado CiOFrtO
dom af esni “o solo do Espfrito Santo". No Sacramen-
to da pemt&neia o ministro ora a Dcus *’Pai de mise-
roeordia que . .. dcmimou o Espfrito Santo para a re-
in issao dos peeados” quo conceda o perdao e a paz.
Na un^ao dos enfermos, quando se trata de benzer o
61eot pede-.se a Deus, Pai de toda oonsola^ao. que
etivie do iku o ‘'Espfrito Santo Paradiio*1. E durante
a nn^ao se diz: +lPor esui sania un^ao c pela sua
piissima misericordit te ajude o Senbor com a gra^a
do Espirito Santo". Mas £ sobretudo nos riios de
ordena^ao que e posta cm relevo a a^iio do Espfrito
mis epicloses de consagragiio. Sobre o bispo; "Denra-
ma agora sobre este eleito o poder que vein de tj

h 6
PaL o teu Espinto que rege e guia: tu 0 deste a tea
dilcto Filho iesu ^ Cristoe eJe o transmit in aos santos
a p d s i o l o s, S o b r e o presbftero; "Renova neEe a
ctusao do teu Es;pinto de santidade". Sobre o diaco-
no: "Derrama nele o Espfrito Santo, que o fonifique
com os sele dons dc iua ptura que cumpra E-
elmente a obra do ministcrio".

Alias, nao pode haver a^ao de consagn^H) sem a
invoca^ao do Espirito Santo, associuda ao gesio apos-
tblico da imposi^ao das miios, Pode-se eoncluir que
loda aulentica a^ao litilrgica epiclose do Espinto,
epifania do Espirito, sacramenio do Espfrito.
BibL: A . M. THIACCA, SpiritSartso, in ft’DL. pp. [405- E 419.

R. GERARD!

IPICLESE
Do grego epictesis (verbo epikaleitt ~ invocar sobre),
Umu vez que nenhuma iiturgia e possivd sem o
Espirito Samo, a epidese e uma dimensao funda-
mental de tod a cetebrajik) liturgka. Como o Espfrito
Santo esta prosente c age na vida de Cristo, do mes-
mi itiodo a sua presenta e a^'ao e cxigida pda vida
dps membrps do Corpo de CristoT especialmemo ondp
esla vida sc constrdi, cresce e se desenvolve, quer
dizer. na a^ao liturgico-saeramemal . Em todq Sacra-
mento ou a£5o linirgica, Cpmo aeontcciJTrcFUos de culto
da nova economia de salva^fto “em espfrito e verda-
de ’. o Espirito Santo esta sentpre presente e age em
toda a stia plenitude: acontece sompre o envio do
Espirito Santo por meio da mvoca^ao da sua prosen-

(epiclese),
Na etiearistia o Espfrito e invocado para que os

dons oferecidos^ pao e vibho, sejam consugrados, isto
e, se tomem o Corpc^ e o Sstngue de Cristo. E para
qtie a vilima imolada, que se reeebe na comunhao,

eontribua para a salva^ao daqudes que nda partici -
pam, e aj<t sobie a comunidadc edesial ceiebramc,
invoca-se urna segunda vev. o Espirito, Na participa-

nos samos misterios a assemhlcia pode entao
coda vez mais|mra propria unidadc com Cristoe no
vmeulo recfproco, atingindo o maximo fruto dc gra^a
c de suntiilca^ao. Assim os ttois cfeitos (objetivo sobre
dons e subjetivo nos participanics) estao em estreita
dependenda do Espfrito invOcadO, Em bora no Canon
Romano nao haja men^ao explicita ao Fispiriiu San-
to, ha porem oraffles analogns que insistem especial-
mente na ideia de ofena do sacrillcio. Os orientais
atribucm a epic[esc cucarMea um valor propqpmen-
te consccratorio. ao passo que os ix;tdemais airibuem
sobretudo as palavras da instilui^ao da eucanstia a
virtude dc transubstanciar os ckmemos do pao e do
vinho no Corpo e no Sangue do Senhor. Dcve ainda
scr sublinhada a a^ao do Esptrito nas outrits epiclcses
sacramentais e oraises h turgica.̂ . Em cada sacramen to
ou a^4o tilurgica u Espfrito csta sempre presente,

agindo cm sua plenitude. A celchra^ao c o Itigar por
excelencia onde o Espfrito Santo £ invocado e doado.

EPIFANtA
O verbo grego epiphaiuo lem o signitlcado ativo de
'hmostrar’L ; in transit ivamente csta no tugar de umOs-
trar-se". Dele deriva b substantive epijpkan&ki, quer
dizer, “apuri^ao”. No grego classico e helenfstico, o
lentio d usado em diferentes ainlextos. sobreiudo dc
caratcr militar. Em tais casos eie jnudica o improviKbe
iflesperado aparcdmcnio do inimigo, capa/ de dceidir
a sortc da batalha. Junto com o uso lingufstico militar,
i' pijatihi indiea tainbem a apari^iio Salvador^ da divin-
dude. Assim sendo, uma inscriqao cm Cds atribui a
apari^ao Jo dens Apt>3o a dermlu sofrida pelos gaule-
ses em Ddfos cm 278 a.C. Nu histdria das reiigioes
e eonhecida uma festa d:i epibniu, o “dia da chegadd
de Apolo”, edebrada cm muitas cidades gregas na
primavera ou no principio do verao Divindadc

^pifanica por excdencia, no quudro das cxpcricncias
estaticas proprias a seu culto, era Dionfsio,

Material com dire-itos aiiforais
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EPI5TEMOLOGIA TEOLQGICA2.19

assuinido e nimbi hoje assume diterentes nomcs e
tarefas; por isso, tambem FIO otgatiograma teologico
atual eh rcqucr sempre. alem de uma justificagajp
peculiar, tumbem um escktreeiinento prcyjf> por parte
do tedlogo.

CosUima-se lUrihnir o sutgurtento destc t ratafia A
Melchior Cano em sua ohra Dc IAK' 1\ Theologtar. a
panir duf , e possfvel constatar um real fEorcscimcnto
|e esmdos ne^te sefor Cer$a de trima anos depois de

CanO* T, Stapleton e.screve Priiieipiorum fhlei (&c0r
iKtiium dernOTPitfutio ftiethndiia ; mats rcccntcmcntc.
devc-se a M. j

r Scheeben a retomada sisLemuika desse
tflma que 6 abordado logo no inieio de sua Dogma-
tics Thcotngische Prkentitnisiehre . Drools dis^o. a
apologetica chssica passara a inserir m\dcrnoristruijo

eiiiholica uma parte retailVO* justamenle. atis ternas
de cpisiemologia,

Hoje em cl la sad iidotado* diversos nomes: gno-

siologcti tcoldgioa, domrina dos grindpios teoldgi -

cos. tcoria do conhecimento icologico, r , sendo que
eada um deles expresvt turnbem uma vi<fto espeef fl-
ea da episierrioiogia: de mode especial vfiem-st: da-

ramente algumas perspective que assun podcm scr
resumiths: f . Uma teoria gerai do conhecimento reo-

Idgieo que sc rtpofta aos prineipios da Ibgica fiios6-
flea e procure exprimir os dados oh jet ivus da fe; 2 .

Uma teoria da teologia a In/ dos principles funda-

mentals da episteme: J . 0 esiudo dos principal do
crist ianismo.

A prolercneia pelo uso de episieiunlogia teologica
justiftca-se sc fbraiti mantidos presences os dados se-

guinies. A leologia. antes de mais nada. exige uma
justiikaciio da propria preiensao cierntfica; exta so lhe
pode advtf a partirdc uma aiitojustinca^aoenjosprin-

cfpios scjam ei icontrades no interior da propria cicn-

cia. O proved ]memo deve ser rcali / iido, poreik de
mode ta! qtte os eonteddos alcangados sejam eoimini -

cavyis e portanlo uniyersais. quer di /er, piemimente
oi^fufEldos. E e aqui que entrain diversos fatones que
tendem a colocar as condicdes para um cometo uso
das anJIises, dos ccnteudos o das mclodologias .

Uma ve /. que a leologia antes de mais nadah
uma procura que a fe cvlesial reali /a a respelto de si
mesmii a In/ da inicligeneiii eritian dever-sc ti esia -
beJeecr quais s5o n s snjcitos qualitlcados para ossa
fun^ip episarniea: os tcdlogos. o magisterio , o povo
de Deus, A escbl^u do 5u]eito ijnplica, incvitavcl -

meute . tambdrd a determinEi^ao do c< m1eudo da epis -

temologk c de sen significado
Mats dinetLuoente . a cptstemologia teoldgica leva

cm^nsidera^ao tis teinaticas que consiituem o SLiber
te^gico como tai e os principles a qtje so reportam.
Antes de mai ^ nada, a primeira tarefa da epistemolo-

gin dccera scr a de justificar sua presentja e o papel
que dove tCr no eonjnmo do discurso teotnglco. Iv^o

IVSaterial com direifos aulor îis

tamhem como urn fatq qne, cm certos aspectos. e
idctuico sempre e em loda a piine, ou entao ditcrcntc
sempre e em toda a paric . Tanto a identidade como
% diversidtfde aparecem phiriesmi[ incada> de nma
seric de cfrculos concentricos t diacentricos cm que
o dertommador comum vein a scr sempre identreo e
sempre diverse em sua identidade.

Tanto na origem desse fenomeno quanto no mi>
memo de sua verificabilidade. esta jgresente a dtmen-

sao Introspective da pessoa , Dcsdc as origens de sua
historic pessonl e social o homem percebeti e conii -
Fiun pereebendo o apelo daquele bem qpc habitn nele:
o homem sempre se confrontou com ele e airtda sc
confront;!, peroebendo-o ate mesitip cm toda a su;]

inevittibilidade
Em lermos bfblieo-teoiogieos , podemos di^er qae

foi Deus qne plantou no cora^ao do homem a arvore
do bem e do mal . A linguagem da nairattva biblica
poe cm evideneia a eria^ao par parte de Deus de um
scr eapa/ de conhecen tanto como tensao intdeetiva
quanto como volitiva , o bem c o mal .

Fiiialmcntc. refletir sobre a episiemologia moral
do ponto dc ySta (coldgico signitka perguntar-sc se ,

por quc. quando e de que forma deva o tedlogo
moralistEi rceorrer as Fofttes Tht'OlOgiCijS Moralis. di -

versas das Potties moralitatii,
Euquanto sc entendc por fotitfs da moralidttdc o

sedimentar-se da bondude no interior do sujeito mo-

ral . aquilo que fa/ a pessoa humana tornar-se boa.
pelo menos Jo poulo de vista moral r on aquilo com
que se idcntifica sua bondade moral en(endc- se por
fontes ( fa te&togia moral o lugar onde o Uloraltsta,
como teologo. devera ir busenr as ba>cs susteIsado-

ras de sua refle âO. o fundarnento e a garantia de
vcridicidade para cada uma de suas assenjoe^Esias ultimas dkirngueni-se em fontes prinuirias
( Sagrada Escriluoq Tradiijao, Magi ^krio .le seeundii -

rias ( ra/ao. lei natural eicncias hum;inast aptropolch
gia , sociodogla, psicologia etc. , como tarnbein filoso-

fia, etica. histdria CtCL O Vdiienno It , no proemio a
segunda parte da Gaudittm ct spes (n . 46) . limita-se
a afirtnar a neeessidade de rccoiTer <i tuz do livan^e -
im e da experitricia humana.

Rib!.: S. PRIMURA. Dtiirexfieriniza alia morale. It probte -
met esperienza it; Ttrtlogici Morale^ Palenim 19^5; In.. U
loitr morale del! uottw. Aavio alio stifaiio del! ‘etna fih> -

sofiai e teoiogicti . Palermo 1991. B. Scjin.i. t -.Ef . L'ubmo
ii^ra^ffpire uorno, Li < fiwensbwv etiea deli'uotno nettei
dimensione &phgica Wjt'etiaii Palemm ] vii7.

S. PRl VITEK .A

EPISHMOLOGIA TGOIOGICA
Erttende-se j >or epistemotogm teoldgica o e^udo accr-

ea dos fundameiHos do saber tcoldgico ivali /ados k
lu/ da fe edesial . A ^pistemologia tcoldgica tern
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ESCOLAS TEOLOGICAS ALEXANDRIAA E ANTIOQUENA243

ESCOLAS TEOL6GKA5 ALEXANDRINA
E ANTIOGUINA
A escola tetil6gid& alexandrina estA tigada aos nomes
de Pnmeno. Clement e Origenes. K com eles, cmre
i> final do ŝ culo Jl e os inicio$ do seculo III. que %e
ddineia em Alexandria um ecniro de estudos supe^

r tores de cxegese e de teologia submetido ao controls
do bis^ local e onentado para a i]tatrw;ao dos cate-

anneno*.Entni as flnalJ&ides dessa escola ou Juki .\ku-

ieion eSlava a ihtcnfio de faztr comraste com o pre-
domfnio cultural que o gnosticismo, rtiuito difundtdo
cm Alexandria* tinha con&eguido cmre os erisiaos
eulius da cidade. Tratava-se de dar origem a uma
llgnoselL ortodoxa, mas cuituralmente abena. Um si-
tiiil daro ikssa abertura foi a ubli/ j^ilo do metodo
rational filostifico apHcatfo a douirittu revdada, comer
tambdm o emprego do m£todo fiiqi6gico cm rda^ao
aa lexto sacra 0 sistema que mats influenciou a
escola alexandrina foi o platonisma

A imdl^ao ictemifica Panienoe Clemente como os
primeiros mestres desse didaskaleimt* mas Uido indi-
ca que sc tenha iratado ainda de uma escola 'priva-
<Ja"H So coni OrigenesT por violla de 220, a escola
alexandrina, dhidida cm dois nfveis (um elemental.
|xtra a forma^ito dos gatectitnenos, e outre superior,
de aprofundamento) voltsftf a functonar. Acontribui
cflo de CMgenes para a orkntatjao cultural niamida
por uquda escola coEtlinuard sendo fundamental. E
4e, com efcjlo, que ussumira e cskndera a verterite
dualista e espiritualism propria do piatomsmo a am-

bitus diverts: em relafaO is realidade, disiingutndo
dois pianos, um senstvel e outro inteligfvd: em rcla-
t^ao as pessoas, divjdidas emre si cm simples e per-
mitas; em rda^aq ao prdprio Crislo, considerado na
sua realidade httmanoAlivina, em relatjao a mfsiiea.
eniendida coma uma fuga progressiva do mundo cor-
pdreo, e ate mesum em rela£SQ a Eseriuirn interpre-

tada literal on espirityalmenLe.I: esse dualismo '+sis-
rentalico" que conferira carrier unitaria & cultora ale-

xandriEuu Constit LIE uma "chave de Icitura" que for-
neeera a da rique^a e rigor mctodologiqb. Por causa
de sen carter intclcctuatisla* de sua abertura para a
filosofia pEatuuica e da utiliza^o da linguagem reli-
giose daqnele tempo,ciemenft|e Origenes consegui-
ram driblur a gnose heteroddxa que se erguta sobre a
prestn^Lio de uma"Miperiondade'’ cognitive c eletiva,
de quo na dpoea ate os catdiicos mosiritvam estar
iittbuldos. Naoe de esiranhar, pois, qne entee os eris-

laos "simple^ alguns olhassem com desconfinnan um
enipreetEtlimcmo intdecUial dessa esptieie frA mulli-
d£o itni medo da lilo&ofia dos gregos, do rnesnio

modo eomo as crian^as tem medo de assotrtbra^rio,
temeudo que esta as kve embora"', como di/ Clc^

mento em Stromata, VI X+ KQ ), Prova disso teremos
na eondena^ao de Orsgenes c cm sen afastarnento de

Alexandria. Nesse eentro, eiureiamo1 a escola dirigi-
frd por personagens eonto Hemda, Dionfsio, Pierio,
Didinto, Rtidito, levara adianre a orierna^ao do mes-

ne, pc.mdo de 3 ado apenns ulgutis aspectos de seu
pensamento (por exemplo, a doutrina a respeito da
preexisteneia das almas, a ressurrei^ao cspiritual...)

0 confronto que a orienta<£ao espiritualista ale-

xandrina terd com a eulturu asiatiea de tragos mate-
rialistas e o posterior conftoflto eon^ a esepia teol|^gica ami<x|tiena. crftica em rda^ao ao alcgorismo,
levarid a tmidan^as na orienra^ao teologiea alcxandri-
na, qae fori sentir ttxlo o sen peso nas disputas cris
tol[>gkas do seculo V (acemua^ao em CVisio do elc-
mento divino sobre o humacto ) ai6 chegar ao mo-
ruifisisiiio. radieali/a^ao extrema da oristologia ale-
xandrina.

Ao passo que a escola de Alexandria crcseeu no
contVonlo coin 6 gnosticismo e sc dcsenvolvcu sob
influcncia da Ulosofia platonica, a escola dc Amio-
quia percorreu mn caininho diverse*. Mais licada ao
arisiotelismo e. de utu ponto de vista fitoldgico, ao
judaismo rabmico, nao constituiu uma *'escola1’ em
septido rigoroso,mas deve ser considerada como lal
na medida cm que em diversos autores cncoittrainos
a mesena inflexiio exeg^tica e teolrtgica,

Por imiito tempo julgou-se que o ptieshitert] Lucia-
no de Antioquia. mestre de Arid e defensor de urm
orieniaqao esegetica lircralista. livesse sido o fiindador
da “escob+‘ teolrigica aniioquena, mas o que sabemos
dele e muito pouco, para podermos comprovar tal hi-
prttese. Nio ha ddvjda dc que entne os seculos JJMV
em Afltioqufc veio a kma — quec ppr causa da persis-
leneia da cultura asidtka.r qiter dome re&plo ao orige-

nismo aksandrino urna lendenda pura a exegese
litpralista e, em a Cristo. uma plena vulori/a-

de seu CLimponente hunuino L - m representatue
ripieo dessa tfupla orientai^lo fei,por exeinplo.Lustdcio,

hispo de Andb^uia (323-330^ Portemenu; polemko
diarue de Ortgcnes, qae ek iictisou de ter alegori/ado
toda a Escritura, e prudettiemente proximo das posi-
ifries de Paulo de Santosets (ntonarquiartismo modera-

do), Eustacioexerccu um papcl de primeira importan-
ce na condena^ao dc Arid em Niceia (325).

Mas parece que o ^rdadeiro iniciadL>r da escola
anUOqikna Eenha sido Diodoro de larso ( t 394), o
primeiro a formular aqueh que depots sera ehatnada
de a "eristologia aritloquenjaf’, inclinada a separar em
Jesus Cristo o fillro dc Dens do fdho de Maria, em-
b0ra negando que sc irate de Tdois fllhoC'. Discfpulo
dc Diodoro Je Tarso fbi Joao Crisdstoino,COiKO tam-

b^m Teodoro dc MopsuCstia. Ao passu que o priirhri-
ro nio se sobressaiu porcspcciais contribuboes don-
trioais, mas antes por sua advidade pastoraJ, Teodo-
ro, lemlo se tornado btspo de Mopsuesria em 392,
deve ser considerado o represcntanle mtixirno da

aterial coni direii autorals
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ESPERAN^A247

I-1 I )T afirma que a Lei Nova coasiste prineipalmente
na graga de Cristo e $6 secundariameine em obras e
preceitds, que prepain ou seguem o dom da graga
e que sen fiindamentp ha lei natural ,

Na Alemanha, onde, mais do quo em outjftg luga-

res, se desenvolvcu o debate originario sobfe a espe-
Cifiddade da moral crista, a lei natural do Tomas era
interpretada no sentido de que a ra^ao.. cm qualquer
Optica, distingue o verdadeiro do falso e, no caso da
moral , o que e correro ou erradp, convenient? ou
ineonvenknte ao homem em dctenninadas sitlt^oes.
HisLoricametlte, Tomas linha sustentado a irmuabili -
dude substantial da natures e > portanto, de alguns
Mementos gerais da lei natural , ao pa.sso que os no-

vos tedlogos (e tllosofos ) chegaram a dizer quo nao
e nunca possfvel dizer a priori se determinado atO e
correto ou errudo (—* Intrinsece malum )

0 debate — que poe em questito dados fundamen-

tals tomo it reviravoltn antropoldgica em teoEogia. a
assun^ao das novas epistemologias e filosofias da
cienda, o confronto torn a antropologin cultural e a
h]stona da vida crista realmeme vivida
se depots para frentes mais ainplus. Foram se deli -
ricando teorias novas„ ligadas aos resultados das pcs-

quisas sobre a moral do NT, Chegou-se, assim, a
articular o problems subdividendCHD em outros, dele
Cfenv&dos: COtUtnua cmretunto a existir certo constn-
so diftisti a respcito do falo dc que a moral conereta
dos cristaos , tomada em seu conjunro, tern uma espe-

cificidade historic^, urn peril 1 inconiundivd, Lmbora
eada norma em particular, em seus diversos graus de.

aprofumLtmemo. estivesse present? em outras cuL
turas e em nutras eticas, eomo a alervjiio preferencial
pelos pobres , o amor aos mimigosT r> conieudo esca-

toidgico e coisas semelhames. nao obstante, o con
junto e cspecifico.

Os problemas ulvez sejam hoje ainda mais radi-
cals, 0 plural ismo e a menor homogeneidade cultural
dos ambient?s de vida, os problem** novos e cada
vez mais impulsive* (engenharia genetics, pOcexerri-
pio) acabar;tEit levipdp nao poueos tedlogos a const *

derar que a bondade da M|o SO existe na tnten^ao, ao
passo que o ato em si nao e nem mau, mas
apenas eerto ou errado. de acordo com uma postura
urn tanio similar % adotada pc]as filosi>|1as que acei -
tarn o utilitarismo das normas. Essa lendeneia nao se
opoe si que aquete que tem boa intenc^ao deva procu-

rar ivalizar o vendadeiio hem daquelc que e o desh-

natario da propria a^ao, mas negit que sc possa falar
dc norma verdadeira ou falsa,

L>e um ponto de vista pratico, isto en da vivenda
moral, as vartas posiqbes tedricas suo inreievantes, a
nao ser qtte sc irate de casos extiemos, Rcvcstesu-se,

toduvia. de grande importaheua tanto pm rda^ao a
coucep^ao do homcm quanto no temeiio da determi-

nai^ao do papel da lgrcja e de seu magisi^no moral.
Se aquilo que e esperifico dove ser entendklo, em
ultima and I i sc. somente cm rclaiso i graf^a e bs vir-

tudes teologais , todoo amhi to iutraterreno. das vittu-
dcs cardeais, t? virtualmcnte subirnido a competfitjcia
do magisterio. Tentativas de medb^ao tem side fei
tas a partir de diverts setores, para distinguir, por
escmplo, as proposu;des de valor das propost^des
pormativasy sem que se tenha entretanto ebegado a
urn consenso aceitavel , Trata-se, de iato, de proble-
mas tigados tamo a discussoes morals que estao ain-

da etn andamemo, como dos que di/em respeito ao
service edcsial do tedlogo, eomo, ainda, a questoes
tedricas tais como o estatuto do conheeimento do
real , a rela^ao entre rcvela^ao e texto btblico, o vulor
da tradi^ao imra-edesia].
Bibi ,: S. BASTIANI S . , U caraitzrt sptcif&o delta rncuale cri.s-

liana, 1975; RArzotiiiR; SCHUKMAN^; VON BALTHASAR.
Prwpetiive di morale cristkuw , ) 986.

F. COMPAGNON1

ESPERAN^A
A esperan^a e uma das ires virtudes chamadas "teo-

logais”, ou seja. que exprinnem urn modo dc ser de
pessou que a vincula ao rmsterio de Deus. Chamam-
sc tcologais tumbem pirrque d ndas que sc exprime
A salva^ao que 13cus reaiiza cm favor das pessrjas^
uma vez que a fe, a esperan^a c o amor sao dons da
grd£a de Deus por flteio dos quais eScperiraemaJtios
sua salva^ao.

NormaInterne assoeia-se a esperan^a a yritude da
pessoa ou da sociedade que espem conseguir no fu-

turo um hem precioso1 dif&il. do qual dcpciide sua
alegria ou fdieidade, O perfii da esperan^a d, assim,

muitp adpico: Trata-se de viver no presente projetadixs
no futuro, de lender para uin belli euja posse e a
nega^ao da virtude que o sustentava t o valorizava.

Viver na esperan^a signifies entio, eslar situndo entre
o “ja -e-o-ainda-nao”, estar situndo na historia. subine-

tendo-se a sua Idgica. mas. simuUaneamente, com a
ccrteza de poder transeendc- 3a; viver toda e quaiquer
especie atual de felfcndadt como algo provisdrio c
ineoncluso, poiiador de supera^ao e de pleniiude.

Os eristaos pusenm em Cristo sun esperanga , era-
bora a histdria da esperanga tenha tido imeio muito
antes: a Kist6ha da salvagiio e, antes de mais nada+

um crescimento da esperanga que sc afirma de modo
inequfs'oco rnestiu^ cm sitttagoes de pecado. Dens
acornpanha sen povo na dinamica da promessa; dcs-

dc Adao c Eva me o ultimo dos profetas, passando
por Abralo> Moiscs, Davi , cm todo o AT 6 parceptf-
vel a mesma maneira dc agir do Deu^! ique propara
sen povo c u conduz entre andneios que se referem
ao pi&sado c que superam o pieseme. -C'rtsio condux
a reaUzagao loda uma serie de promessas, embora a

destOCOU-
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