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Apresentação

Estas páginas são uma compilação das homilias que Bento XVI proferiu na Vigília
Pascal durante os anos de seu pontificado; sete ao todo, de 2006 a 2012, tiradas do
site do Vaticano (www.vatican.va). A única adição refere-se ao título que
acompanha cada homilia, que de certa forma tenta dar uma ideia de seu
conteúdo; só uma ideia, porque um assunto tão rico não pode ser resumido em
um enunciado breve, quase jornalístico.

Sete. São poucos..., podemos pensar ao nos aproximarmos deste livro; certamente,
diremos quando terminarmos ..., mas são substanciais, cheios de sabedoria
teológica e de conhecimentos catequéticos. Lendo-os, é fácil concluir que o Papa
nestes escritos, se me permitem expressar desta forma, apostou tudo, sabendo o
que o cristão – e o cristianismo, como um verdadeiro encontro e comunhão de
vida com o Ressuscitado – está em jogo neste artigo do Credo, fundamento de
nossa fé em Jesus Cristo e auge da História da salvação.

Com a Ressurreição do Senhor Jesus no terceiro dia, todas as Escrituras fazem
sentido, como Ele mesmo explicou aos discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35); o
acontecimento da cruz assume todo o seu significado; a teologia do domingo
decola: “O domingo, o primeiro dia da semana, apoia-se diretamente em outra
fórmula cronológica do Novo Testamento que foi recebida no credo da Igreja:
‘ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras’ (1 Cor 15,4). A tradição primitiva
tomou nota do terceiro dia e assim preservou a memória do túmulo vazio e das
aparições do Ressuscitado. Ao mesmo tempo lembra – e, portanto, acrescenta
‘segundo as Escrituras’ – que o terceiro dia era o dia anunciado pelas Escrituras,
ou seja, pelo Antigo Testamento, para este evento básico da história mundial, ou,
mais precisamente, não da história mundial, mas da saída dela, da saída da
história da morte e mortalidade, e o início e o nascimento de uma nova vida” (J.
Ratzinger, Un canto nuevo para el Señor, 76-77).

Com estas premissas, não é fácil sintetizar o conteúdo destas homilias em poucas
palavras, nem vou tentar fazê-lo. Gostaria apenas de sublinhar dois aspectos que
me parecem de particular importância. O primeiro é que estes sete textos são joias
vibrantes da homilética, que adornam a Noite Santa, mãe de todas as auroras,
onde a escuridão dá lugar ao brilho, a escravidão à libertação, a tristeza à alegria,
o pecado à glória, a morte à vida, o silêncio ao aleluia.

O segundo é que, enquanto o Catecismo da Igreja Católica aborda a verdade da
Ressurreição de Jesus a partir de uma perspectiva bastante doutrinária (Artigo 5,
Parágrafo 2: “No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos”, nn. 638-655, dentro do
segundo capítulo, “Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus”), Bento XVI aborda
a questão de um ponto de vista existencial-catequético, por um lado, aderindo à
vida dos cristãos e, por outro, inspirando-se nas fontes de nossa tradição: o
batismo como nova vida em Cristo, a explicação dos símbolos usados na Vigília
Pascal, e também perguntas como por exemplo, “O que significa ressuscitar?



É por isso que penso que o título que demos ao livro, A Luz da Ressurreição.
Homilias na Vigília Pascal, encaixa bem e abrange os vários temas abordados pelo
Papa. Pois o próprio Jesus Cristo é a Luz que ilumina todos os homens; e, do
mesmo modo, todo cristão é chamado a ser luz para os outros, pois, como diz um
conhecido escritor medieval, “não existe o corpo sem a cabeça nem a cabeça sem
o corpo; nem Cristo total, cabeça e corpo, sem Deus” (Bem-aventurado Isaac,
abade do Mosteiro de Stella, Leitura Patrística da Liturgia das Horas, sexta-feira V
da Páscoa). Ou, com a força da poesia de um autor contemporâneo: “Filhos de
Deus. Portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das
almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou
sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, para que essa luz ilumine... De
nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos
que levam até à vida eterna” (São Josemaria Escrivá, Forja, n. 1).

José Manuel Martín Q.
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Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o Vivente

Sábado Santo, 15 de Abril de 2006

“Procurais Jesus, o Crucificado. Não está aqui: ressuscitou” (Mc 16, 6). Deste modo
se dirige às mulheres, que vão ao túmulo procurar o corpo de Jesus, o mensageiro
de Deus, revestido de luz. Mas, nesta noite santa, o evangelista diz o mesmo a nós:
Jesus não é um personagem do passado. Ele está vivo, e como vivente caminha à
nossa frente; chama-nos a segui-Lo a Ele, o Vivente, e a encontrar deste modo
também nós o caminho da vida.

“Ressuscitou… Não está aqui”. A primeira vez que Jesus falou da cruz e da
ressurreição aos discípulos, estes, enquanto desciam do monte da Transfiguração,
perguntavam-se o que queria dizer “ressuscitar dos mortos” (Mc 9, 10). Na Páscoa,
alegramo-nos porque Cristo não ficou no sepulcro, o seu corpo não conheceu a
corrupção; pertence ao mundo dos vivos, não ao dos mortos; alegramo-nos porque
– como proclamamos no rito do Círio Pascal – Ele é o Alfa e simultaneamente o
Ómega, e, portanto, a sua existência é não apenas de ontem, mas de hoje e por
toda a eternidade (cf. Heb 13, 8). Todavia, a ressurreição está de tal modo colocada
fora do nosso horizonte, que, reentrando em nós mesmos, percebemos que
estamos continuando a discussão dos discípulos: Em que consiste propriamente o
“ressuscitar”? Que significado tem para nós? Para o mundo e a história no seu
todo? Uma vez, um teólogo alemão afirmou ironicamente que o milagre de um
cadáver reanimado – se é que isso verdadeiramente se verificou, fato em que ele,
porém, não acreditava – acabaria sendo irrelevante precisamente porque não nos
diria respeito. Com efeito, se tivesse sido reanimado uma vez apenas um tal, e
mais nada … de que modo isso teria a ver conosco? Mas, a ressurreição de Cristo é
exatamente algo mais, é uma realidade diversa. É – se nos é permitido por uma
vez usar a linguagem da teoria da evolução – a maior “mutação”, em absoluto o
salto mais decisivo para uma dimensão totalmente nova, como nunca se tinha
verificado na longa história da vida e dos seus avanços: um salto para uma ordem
completamente nova, que tem a ver conosco e diz respeito a toda a história.

A discussão, que teve início com os discípulos, incluiria, pois, as seguintes
questões: O que é que sucedeu então? Que significado tem isso para nós, para o
mundo no seu todo e para mim pessoalmente? Antes de mais nada: o que é que
aconteceu? Jesus já não está no sepulcro. Está numa vida inteiramente nova. Mas,
como foi possível acontecer isso? Que forças intervieram lá? Decisivo é o fato de
que este homem Jesus não estava só, não era um Eu fechado em si mesmo. Ele era
um só com o Deus vivo, unido de tal modo a Ele que formava com Ele uma única
pessoa. Encontrava-Se, por assim dizer, num abraço com Aquele que é a própria
vida, um abraço não apenas sentimental, mas que englobava e penetrava o seu
ser. A sua própria vida não era própria apenas d’Ele, era uma comunhão
existencial com Deus e um ser inserido em Deus, e por isso não podia realmente
ser-Lhe tirada. Por amor, pôde deixar-Se matar, mas precisamente assim rompeu



o caráter definitivo da morte, porque n’Ele estava presente a dimensão definitiva
da vida. Ele era um só com a vida indestrutível, de modo que esta, através da
morte, desabrochou de novo. Podemos exprimir a mesma coisa uma vez mais,
mas partindo de outro lado. A sua morte foi um ato de amor. Na Última Ceia, Ele
antecipou a morte e transformou-a no dom de Si mesmo. A sua comunhão
existencial com Deus era, em concreto, uma comunhão existencial com o amor de
Deus, e este amor é a verdadeira força contra a morte, é mais forte do que a
morte. A ressurreição foi uma explosão de luz, uma explosão do amor que desfez
o nó até então indissolúvel de “morrer e transformar-se”. Aquela inaugurou uma
nova dimensão do ser, da vida, na qual, de modo transformado, se integrou
também a matéria, e através da qual surge um mundo novo.

É claro que este acontecimento não é um milagre qualquer do passado, cuja
realização ou não, no fundo, nos pudesse ser indiferente. É um salto de qualidade
na história da “evolução” e da vida em geral para uma nova vida futura, para um
mundo novo que, a começar de Cristo, incessantemente penetra já neste nosso
mundo, transforma-o e atrai-o a si. Mas, como se verifica isto? Como pode este
acontecimento chegar efetivamente a mim e atrair a minha vida para si e para o
alto? A resposta, à primeira vista talvez surpreendente, mas totalmente real, é: tal
acontecimento chega até mim através da fé e do Batismo. Por isso, o Batismo faz
parte da Vigília Pascal, como se evidencia também nesta celebração com a
administração dos Sacramentos da Iniciação cristã a alguns adultos originários de
vários Países. O Batismo significa precisamente isto: que não está em questão um
fato do passado, mas que um salto de qualidade da história universal chega a mim
envolvendo-me para me atrair. O Batismo é algo muito diverso de um ato de
socialização eclesial, de um rito um pouco fora de moda e complicado para
acolher as pessoas na Igreja. É também mais do que uma simples lavagem, do que
uma espécie de purificação e embelezamento da alma. É realmente morte e
ressurreição, renascimento, transformação numa vida nova.

Como podemos compreendê-lo? Penso que será mais fácil de esclarecer o que
acontece no Batismo se formos ver a parte final da breve autobiografia espiritual,
que São Paulo nos ofereceu na sua Carta aos Gálatas. De fato, as suas palavras
conclusivas encerram o núcleo desta biografia: “Já não sou eu que vivo, é Cristo
que vive em mim” (Gal 2, 20). Vivo, mas já não sou eu. O próprio eu, a identidade
essencial do homem – deste homem, Paulo – foi modificada. Ele existe ainda, e já
não existe. Atravessou um “não” e encontra-se continuamente neste “não”: Eu,
mas já “não” eu. Com estas palavras, Paulo não descreve qualquer experiência
mística que porventura lhe tivesse sido concedida e que poderia interessar-nos,
quando muito, do ponto de vista histórico. Não, esta frase é a expressão do que
aconteceu no Batismo. O meu próprio eu é-me tirado e inserido num novo sujeito
maior. Tenho de novo o meu eu, mas agora transformado, trabalhado, aberto por
meio da inserção no Outro, no Qual adquire o seu novo espaço de existência.
Paulo explica-nos a mesma coisa, uma vez mais e sob outro aspecto, quando, no
terceiro capítulo da Carta aos Gálatas, fala da “promessa” dizendo que esta foi
feita no singular – a um só: a Cristo. Só Ele traz consigo toda a “promessa”. Mas o
que é feito então de nós? Vós tornastes-vos um em Cristo – responde Paulo (Gal 3,
28). Não um só, mas um, um único, um único sujeito novo. Esta libertação do
nosso eu do seu isolamento, este achar-se num novo sujeito é encontrar-se na
imensidão de Deus e ter sido arrebatado para uma vida que saiu, já agora, do



contexto do “morrer e transformar-se”. A grande explosão da ressurreição
agarrou-nos no Batismo para nos atrair. Deste modo ficamos associados a uma
nova dimensão da vida, na qual nos encontramos já de algum modo inseridos, no
meio das tribulações do nosso tempo. Viver a própria vida como um contínuo
entrar neste espaço aberto: tal é o significado do ser batizado, do ser cristão. É
esta a alegria da Vigília Pascal. A ressurreição não passou, a ressurreição
alcançou-nos e agarrou-nos. A ela, isto é, ao Senhor ressuscitado nos agarramos,
sabendo que Ele nos segura firmemente, mesmo quando as nossas mãos se
debilitam. Agarramo-nos à sua mão, e assim seguramos também as mãos uns dos
outros, tornamo-nos um único sujeito, não apenas um só. Eu, mas já não eu: tal é a
fórmula da existência cristã fundada no Batismo, a fórmula da ressurreição
dentro do tempo. Eu, mas já não eu: se vivemos deste modo, transformamos o
mundo. É a fórmula que contrasta todas as ideologias da violência, e o programa
que se opõe à corrupção e à ambição do poder e do possuir.

“Eu vivo, e vós vivereis” – diz Jesus no Evangelho de João (14, 19) aos seus
discípulos, isto é, a nós. Viveremos através da comunhão existencial com Ele,
através do estar inseridos n’Ele que é a própria vida. A vida eterna, a bem-
aventurada imortalidade, não a possuímos por nós mesmos nem a temos em nós
mesmos, mas por meio de uma relação – por meio da comunhão existencial com
Aquele que é a Verdade e o Amor e, consequentemente, é eterno, é o próprio
Deus. A mera indestrutibilidade da alma não poderia por si só dar um sentido a
uma vida eterna, não poderia torná-la uma vida verdadeira. A vida vem-nos de
ser amados por Aquele que é a Vida; vem-nos de viver com Ele e de amar com Ele.
Eu, mas já não eu: é este o caminho da cruz, o caminho que “cruza” uma
existência fechada apenas no eu, abrindo assim precisamente a estrada para a
alegria verdadeira e duradoura.

Deste modo podemos, cheios de alegria, juntamente com a Igreja cantar no
Precônio: “Exulte de alegria a multidão dos anjos (…). Rejubile também a terra”. A
ressurreição é um acontecimento cósmico, que engloba céu e terra e os associa
um à outra. E ainda com o Precônio podemos proclamar: “Jesus Cristo vosso Filho
(…), ressuscitando de entre os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz e
a sua paz e vive glorioso pelos séculos dos séculos”. Amém!
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A Páscoa, festa da libertação do pecado e da morte

Sábado Santo 7 de Abril de 2007

Queridos irmãos e irmãs!

Desde os tempos mais antigos a liturgia do dia de Páscoa começa com as palavras:
Resurrexi et adhuc tecum sum — ressuscitei e estou sempre contigo; puseste sobre
mim a tua mão. A liturgia vê nisto a primeira palavra do Filho dirigida ao Pai
depois da ressurreição, depois da volta da noite da morte ao mundo dos vivos. A
mão do Pai sustentou-O também nesta noite, e assim Ele pode levantar-se,
ressuscitar.

A palavra encontra-se no Salmo 138 e ali tem inicialmente um significado distinto.
Este Salmo é um canto de admiração pela onipotência e onipresença de Deus, um
canto de confiança naquele Deus que jamais nos deixa cair das suas mãos. E suas
mãos são boas mãos. O orante imagina uma viagem através de todas as dimensões
do universo — que lhe acontecerá? “Se subir aos céus, lá Vos encontro, se descer
aos infernos, igualmente. Mesmo que me aposse das asas da aurora, e for morar
nos confins do mar, mesmo aí, a Vossa mão me conduz, e a vossa direita me
segura. Se eu disser: ‘ao menos as trevas me cobrirão...’, nem sequer as trevas
serão bastante escuras para Vós [...] tanto faz a luz como as trevas” (Sl 139[138], 8-
12).

No dia de Páscoa a Igreja nos diz: Jesus Cristo cumpriu para nós esta viagem
através das dimensões do universo. Na Carta aos Efésios lemos que Ele desceu nas
regiões mais profundas da terra e que Aquele que desceu é o mesmo que também
subiu acima de todos os céus para encher o universo (cf. 4, 9-10). Deste modo a
visão do Salmo tornou-se realidade. Na escuridão impenetrável da morte Ele
entrou como luz – a noite fez-se luminosa como o dia, e a trevas tornaram-se luz.
Por isso a Igreja justamente pode considerar a palavra de agradecimento e de
confiança como palavra do Ressuscitado dirigida ao Pai: “Sim, viajei até às
extremas profundezas da terra, no abismo da morte e trouxe a luz; e agora
ressuscitei e permaneço para sempre seguro pelas tuas mãos”. Mas esta palavra
do Ressuscitado ao Pai tornou-se também uma palavra que o Senhor dirige a nós:
“Ressuscitei e estou contigo para sempre”, diz a cada um de nós. A minha mão te
mantém. Onde quer que possas cair, cairás em minhas mãos. Estou presente até
mesmo nas portas da morte. Onde ninguém já não pode acompanhar-te e onde
nada podes levar, ali eu te espero e transformo para ti as trevas em luz.

Esta palavra do Salmo, lida como diálogo do Ressuscitado conosco, é ao mesmo
tempo uma explicação do que acontece no Batismo. De fato, o Batismo é mais do
que um lavar, ou uma purificação. É mais do que a inserção numa comunidade. É
um novo nascimento. Um reinício da vida. A passagem da Carta aos Romanos, que
acabamos de ouvir, diz com palavras misteriosas que no Batismo fomos
‘enxertados’ de forma semelhante à morte de Cristo. No Batismo nos doamos a



Cristo – Ele nos assume em si, para que depois não vivamos mais para nós
mesmos, mas graças a Ele, com Ele e n'Ele; para que vivamos com Ele e, assim,
para os outros. No Batismo abandonamos a nós mesmos, depomos a nossa vida
em suas mãos, para poder dizer com S. Paulo: “Já não sou eu quem vivo, é Cristo
que vive em mim”. Se nos doamos deste modo, aceitando uma espécie de morte
do nosso eu, isto significa também que o confim entre morte e vida se torna
permeável. Tanto nesta vida como depois da morte estamos com Cristo e, por isso,
daquele momento em diante, a morte já não é um verdadeiro limite. Paulo diz-nos
isso de forma clara na sua Carta aos Filipenses: “Para mim o viver é Cristo. Mas se
permaneço nesta vida, ainda posso trazer fruto. Assim, vejo-me apertado entre
estas duas coisas: ser libertado – ou seja, justiçado – e ser com Cristo, seria bem
melhor; mas permanecer nesta vida é mais necessário para vós” (cf. 1, 21ss.).
Tanto nesta vida como depois da morte ele está com Cristo – já não existe uma
verdadeira diferença. Sim, é certo: “Estais à minha frente e atrás de mim, sobre
mim repousa a Vossa mão”. Aos Romanos, Paulo escreveu: “Nenhum de nós vive
para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo [...] Quer vivamos, quer
morramos, pertencemos ao Senhor” (Rm 14, 7ss.).

Queridos batizandos, esta é a novidade do Batismo: nossa vida pertence a Cristo,
não a nós mesmos. Mas precisamente por isso não estamos sós nem sequer na
morte, mas estamos com Ele que vive sempre. No Batismo, junto com Cristo, já
fizemos a viagem cósmica até às profundezas da morte. Acompanhados por Ele,
aliás, acolhidos por Ele no seu amor, nos libertamos do medo. Ele nos envolve e
nos leva, onde quer que formos – Ele que é a própria Vida.

Voltemos à noite do Sábado Santo. No Credo professamos a respeito do caminho
de Cristo: “Desceu à mansão dos mortos”. O que acontece então? Visto que não
conhecemos o mundo da morte, podemos representar este processo de superação
da morte somente com imagens que permanecem sempre pouco apropriadas.
Porém, com toda a sua insuficiência, elas nos ajudam a entender algo do mistério.
A liturgia aplica à descida de Jesus na noite da morte a palavra do Sl 24 [23]:
“Levantai, ó pórticos, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos eternos!” A porta
da morte está fechada, ninguém dali pode voltar para trás. Não existe uma chave
para esta porta férrea. Cristo, porém, possui a chave. A sua Cruz abre de par em
par as portas da morte, as portas irrevogáveis. Elas agora já não são
intransponíveis. A sua Cruz, a radicalidade do seu amor é a chave que abre esta
porta. O amor d'Aquele que, sendo Deus, se fez homem para poder morrer – este
amor tem a força para abrir esta porta. Este amor é mais forte que a morte. Os
ícones pascais da Igreja oriental mostram como Cristo entra no mundo dos
mortos. A sua veste é luz, porque Deus é luz. “A noite é clara como o dia, as trevas
são como a luz” (cf. Sl 139 [138], 12). Jesus que entra no mundo dos mortos leva os
estigmas: as suas feridas, os seus padecimentos tornaram-se poder, são amor que
vence a morte. Ele encontra Adão e todos os homens que esperam na noite da
morte. À sua vista parece até ouvir a oração de Jonas: “Clamei a vós do meio da
morada dos mortos, e ouvistes a minha voz” (Jn 2, 3). O Filho de Deus na
encarnação fez-se uma só coisa com o ser humano – com Adão. Mas só naquele
momento, em que cumpre o extremo ato de amor descendo na noite da morte, Ele
cumpre o caminho da encarnação. Com a sua morte Ele leva Adão pela mão, leva
todos os homens em expectativa para a luz.

Contudo, agora, pode-se perguntar: Mas o que significa esta imagem? Que



novidade realmente aconteceu ali através de Cristo? Sendo a alma do homem por
si própria imortal desde a criação, qual foi a novidade que Cristo trouxe? Sim, a
alma é imortal, porque o homem de forma singular está na memória e no amor de
Deus, mesmo depois da sua queda. Mas a sua força não basta para elevar-se até
Deus. Não temos asas que poderiam levar-nos até aquela altura. Porém, nada
pode contentar o homem eternamente, se não o estar com Deus. Uma eternidade
sem esta união com Deus seria uma condenação. O homem não consegue chegar
ao alto, mas deseja-o: “Clamei a vós...” Só o Cristo ressuscitado pode elevar-nos até
à união com Deus, onde nossas forças não podem chegar. Ele carrega realmente a
ovelha perdida sobre os seus ombros e a leva para casa. Vivemos sustentados pelo
seu Corpo, e em comunhão com o seu Corpo alcançamos o coração de Deus. E só
assim a morte é vencida, somos livres e nossa vida é esperança.

Este é o júbilo da Vigília Pascal: nós somos livres. Mediante a ressurreição de Jesus
o amor revelou-se mais forte do que a morte, mais forte do que o mal. O amor O
fez descer e, ao mesmo tempo, é a força pela qual Ele se eleva. A força através da
qual nos leva consigo. Unidos ao seu amor, levados sobre as asas do amor, como
pessoas que amam descemos juntos com Ele nas trevas do mundo, sabendo que
precisamente assim também nos elevamos com Ele. Rezemos, portanto, nesta
noite: Senhor, mostra hoje também que o amor é mais forte do que o ódio. Que é
mais forte do que a morte. Desce também nas noites e na mansão dos mortos
deste nosso tempo moderno e segura pela mão aqueles que esperam. Leva-os para
a luz! Permanece também comigo nas minhas noites escuras e leva-me para fora!
Ajuda-me, ajuda-nos a descer contigo na escuridão daqueles que estão à espera,
que das profundezas gritam por ti! Ajuda-nos a levar-lhes a tua luz! Ajuda-nos a
chegar ao “sim” do amor, que nos faz descer e por isso mesmo elevevarmo-nos
juntamente contigo! Amém.
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A nova Páscoa de Cristo no cristão

Sábado Santo 22 de Março de 2008

Amados irmãos e irmãs,

No seu discurso de despedida, Jesus anunciou aos discípulos sua morte e
ressurreição iminentes, com uma frase misteriosa: “Vou partir, mas voltarei para
junto de vós” (Jo 14, 28). Morrer é partir. Embora fique ainda o corpo do morto –
este pessoalmente partiu para o desconhecido e não podemos segui-lo (cf. Jo 13,
36). Mas, no caso de Jesus, há uma novidade única que muda o mundo. Na nossa
morte, a partida é uma realidade definitiva, não há regresso. Pelo contrário Jesus,
falando da sua morte, diz: “Vou partir, mas voltarei para junto de vós”. É
precisamente partindo que Ele vem. A sua partida inaugura um modo totalmente
novo e maior da sua presença. Com a sua morte, Jesus entra no amor do Pai. A sua
morte é um ato de amor. O amor, porém, é imortal. Por isso, a sua partida
transforma-se numa nova vinda, numa forma de presença mais profunda que não
acaba mais. Na sua vida terrena, Jesus, como todos nós, estava ligado às condições
externas da existência corpórea: a um certo lugar e a um determinado tempo. A
corporeidade coloca limites à nossa existência. Não podemos estar em dois
lugares diferentes ao mesmo tempo. O nosso tempo tende a acabar. E entre o ‘eu’
e o ‘tu’ existe o muro da alteridade. Certamente, no amor, podemos de algum
modo entrar na existência do outro. Mas permanece a barreira intransponível de
sermos diversos. Pelo contrário, Jesus, que agora fica totalmente transformado
por meio do ato de amor, está livre de tais barreiras e limites. É capaz não só de
passar através das portas externas fechadas, como narram os Evangelhos (cf. Jo
20, 19), mas pode também passar através da porta interna entre o ‘eu’ e o ‘tu’, a
porta fechada entre o ontem e o hoje, entre o passado e o amanhã. No dia da sua
entrada triunfal em Jerusalém, quando um grupo de Gregos veio pedir para O ver,
Jesus respondeu com a parábola do grão de trigo que, para dar muito fruto, deve
passar através da morte. Predissera assim o seu próprio destino: Ele não queria
simplesmente falar então com este ou aquele Grego durante alguns minutos.
Através da sua cruz, mediante a sua partida, por meio da sua morte como o grão
de trigo chegaria verdadeiramente até junto dos Gregos, de tal modo que estes
pudessem vê-Lo e tocá-Lo na fé. A sua partida torna-se uma vinda no modo
universal da presença do Ressuscitado, no qual Ele está presente ontem, hoje e
para sempre; em que abraça todos os tempos e lugares. Agora pode ultrapassar
também o muro da alteridade que separa o ‘eu’ do ‘tu’. Assim aconteceu com
Paulo, que descreve o processo da sua conversão e do seu Batismo com estas
palavras: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gal 2, 20). Por meio
da vinda do Ressuscitado, Paulo obteve uma identidade nova. O seu ‘eu’ fechado
abriu-se. Agora vive em comunhão com Jesus Cristo, no grande ‘eu’ dos cristãos
que se tornaram – segundo definição dele – “um em Cristo” (Gal 3, 28).

Queridos amigos, deste modo resulta evidente que as palavras misteriosas de



Jesus, no Cenáculo, agora – por meio do Batismo – se tornam de novo presentes
para vós. No Batismo, o Senhor entra na vossa vida pela porta do vosso coração.
Já não estamos um ao lado do outro ou um contra o outro. Ele atravessa todas
estas portas. A realidade do Batismo consiste nisto: Ele, o Ressuscitado, vem; vem
até vós e une a sua vida com a vossa conservando-vos dentro do fogo vivo do seu
amor. Passais a ser uma unidade: sim, um só com Ele e, deste modo, um só entre
vós. Num primeiro momento, isto pode parecer bastante teórico e pouco realista.
Mas quanto mais viverdes a vida de batizados, tanto mais podereis experimentar
a verdade desta palavra. As pessoas batizadas e crentes nunca são
verdadeiramente estranhas uma à outra. Podem separar-nos continentes,
culturas, estruturas sociais ou mesmo distâncias históricas. Mas, quando nos
encontramos, reconhecemo-nos com base no mesmo Senhor, na mesma fé, na
mesma esperança e no mesmo amor, que nos formam. Então experimentamos
que o fundamento das nossas vidas é o mesmo. Experimentamos que, no mais
fundo do nosso íntimo, estamos ancorados à mesma identidade, a partir da qual
todas as diferenças exteriores, por maiores que sejam, resultam secundárias. Os
cristãos nunca são totalmente estranhos um ao outro. Estamos em comunhão por
causa da nossa identidade mais profunda: Cristo em nós. Deste modo, a fé é uma
força de paz e reconciliação no mundo: fica superada a distância, no Senhor
tornamo-nos próximos (cf. Ef 2, 13).

Esta natureza íntima do Batismo como dom de uma nova identidade é
representada pela Igreja através de elementos sensíveis. O elemento fundamental
do Batismo é a água; ao lado desta e em segundo lugar, temos a luz, que, na
liturgia da Vigília Pascal, sobressai com grande vigor. Lancemos apenas um olhar
sobre estes dois elementos. No capítulo conclusivo da Carta aos Hebreus,
encontra-se uma afirmação sobre Cristo, na qual não aparece diretamente a água,
mas, vista na sua ligação com o Antigo Testamento, deixa transparecer o mistério
da água e o seu significado simbólico. Diz o texto: “O Deus da paz fez voltar dos
mortos o Pastor grande das ovelhas em virtude do sangue de uma aliança eterna”
(cf. 13, 20). Ecoa, nesta frase, um trecho do Livro de Isaías, onde Moisés é
designado como o pastor que o Senhor fez sair da água, do mar (cf. 63, 11). Jesus
aparece como o novo e definitivo Pastor que leva a cumprimento o que Moisés
tinha feito: Ele conduz-nos fora das águas mortíferas do mar, fora das águas da
morte. Neste contexto, convém recordar que Moisés tinha sido colocado pela mãe
num cesto e deposto no Nilo. Depois, pela providência de Deus, fora tirado para
fora da água, trazido da morte à vida, e assim – salvo ele próprio das águas da
morte – podia conduzir os outros fazendo-os passar através do mar da morte. Por
nós, Jesus desceu às águas obscuras da morte. Mas, em virtude do seu sangue –
diz-nos a Carta aos Hebreus – foi feito voltar da morte: o seu amor uniu-se ao do
Pai e, assim, da profundidade da morte Ele pôde subir para a vida. Agora eleva-
nos a nós da morte para a vida verdadeira. Sim, isto mesmo acontece no Batismo:
Jesus levanta-nos para Ele, atrai-nos para dentro da verdadeira vida. Conduz-nos
através do mar frequentemente tão obscuro da história, em cujas confusões e
perigos não é raro sentirmo-nos ameaçados de afundar. No Batismo como que nos
toma pela mão, conduz-nos pelo caminho que passa através do Mar Vermelho
deste tempo e introduz-nos na vida duradoura, na vida verdadeira e justa.
Agarremos bem a sua mão! Suceda o que suceder, não larguemos a sua mão!
Caminharemos então pela via que conduz à vida.



Em segundo lugar, temos o símbolo da luz e do fogo. Gregório de Tours refere o
costume, que em diversos lugares se conservou durante muito tempo, de tomar o
fogo novo, para a celebração da Vigília Pascal, diretamente do sol por meio de um
cristal: luz e fogo recebiam-se novamente, por assim dizer, do céu para depois, a
partir deles, se acenderem todas as luzes e fogos do ano. Isto é um símbolo do que
celebramos na Vigília Pascal. Com a radicalidade do seu amor, no qual se tocaram
o coração de Deus e o coração do homem, Jesus tomou verdadeiramente a luz do
céu e trouxe-a à terra – a luz da verdade e o fogo do amor que transformam o ser
do homem. Ele trouxe a luz, e agora sabemos quem e como é Deus. De igual modo
sabemos também como estão as coisas a respeito do homem: o que somos nós e
para que fim existimos. Ser batizados significa que o fogo desta luz desce ao nosso
íntimo. Por isso, na Igreja Antiga, o Batismo era chamado também o Sacramento
da Iluminação: a luz de Deus entra em nós; assim nos tornamos nós próprios
filhos da luz. Não deixemos que se apague esta luz da verdade que nos aponta o
caminho. Protejamo-la contra todas as forças que pretendem extingui-la para nos
lançar novamente na escuridão de Deus e de nós mesmos. De vez em quando a
escuridão pode-nos parecer cômoda. Posso esconder-me e passar a minha vida
dormindo. Nós, porém, não somos chamados a viver nas trevas, mas na luz. Nas
promessas batismais, por assim dizer acendemos novamente, ano após ano, esta
luz: sim, creio que o mundo e a minha vida não provêm do acaso, mas da Razão
eterna e do Amor eterno, são criados por Deus omnipotente. Sim, creio que em
Jesus Cristo, na sua encarnação, na sua cruz e ressurreição, se manifestou o Rosto
de Deus; que, n’Ele, Deus está presente no meio de nós, nos une e conduz para a
nossa meta, para o Amor eterno. Sim, creio que o Espírito Santo nos dá a Palavra
da verdade e ilumina o nosso coração; creio que, na comunhão da Igreja, nos
tornamos todos um só Corpo com o Senhor e, deste modo, vamos ao encontro da
ressurreição e da vida eterna. O Senhor deu-nos a luz da verdade. Esta luz é ao
mesmo tempo também fogo, força que nos vem de Deus: uma força que não
destrói, mas quer transformar os nossos corações, para nos tornarmos
verdadeiramente homens de Deus e para que a sua paz se torne operativa neste
mundo.

Na Igreja Antiga, havia o costume de o Bispo ou o sacerdote, após a homilia,
exortar os crentes exclamando: ‘Conversi ad Dominum – agora voltai-vos para o
Senhor’. Isto significava, antes de mais, que eles se viravam para o Oriente – na
direção donde nasce o sol como sinal de Cristo que volta, saindo ao seu encontro
na celebração da Eucaristia. Nos lugares onde isso, por qualquer razão, não era
possível fazer-se, os cristãos se dirigiam para a imagem de Cristo na abside ou
para a cruz, a fim de se orientarem interiormente para o Senhor. Com efeito, em
última análise era deste fato interior que se tratava: da conversio, de voltar a
nossa alma para Jesus Cristo e, n’Ele, para o Deus vivo, para a luz verdadeira. Com
isto estava ligada também a outra exclamação, que ainda hoje é dirigida à
comunidade cristã, antes do Cânone: ‘Sursum corda – corações ao alto’, fora de
todos os enredos das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nossas
angústias, do nosso alheamento – ao alto, os vossos corações, o vosso íntimo! Nas
duas exclamações, somos de algum modo exortados a uma renovação do nosso
Batismo: Conversi ad Dominum – sempre de novo nos devemos afastar das
direções erradas, em que tão frequentemente nos movemos com o nosso pensar e
agir. Sempre de novo devemos nos dirigir a Ele, que é o Caminho, a Verdade e a
Vida. Sempre de novo devemos nos tornar ‘convertidos’, com toda a vida dirigida



ao Senhor. E sempre de novo devemos deixar que o nosso coração seja subtraído
à força da gravidade, que o puxa para baixo, e levantá-lo interiormente para o
alto: para a verdade e o amor. Nesta hora, agradeçamos ao Senhor, porque Ele,
com a força da sua palavra e dos sacramentos sagrados, nos orienta na justa
direção e atrai para o alto o nosso coração. E rezemos-Lhe deste modo: Sim,
Senhor, fazei que nos tornemos pessoas pascais, homens e mulheres da luz,
repletos do fogo do teu amor. Amém.

Voltar ao índice



Os símbolos da luz, da água e do aleluia na Noite da Páscoa

Sábado Santo 11 de Abril de 2009

Amados irmãos e irmãs!

Narra São Marcos no seu Evangelho que os discípulos, ao descer do monte da
Transfiguração, discutiam entre si o que queria dizer “ressuscitar dos mortos” (cf.
Mc 9, 10). Antes, o Senhor tinha-lhes anunciado a sua paixão e a ressurreição três
dias depois. Pedro tinha protestado contra o anúncio da morte. Mas agora
interrogavam-se acerca do que se poderia entender pelo termo “ressurreição”.
Porventura não acontece o mesmo também a nós? O Natal, o nascimento do Deus
Menino de certo modo é-nos imediatamente compreensível. Podemos amar o
Menino, podemos imaginar a noite de Belém, a alegria de Maria, a alegria de São
José e dos pastores e o júbilo dos Anjos. Mas, a ressurreição: o que é? Não entra no
âmbito das nossas experiências, e assim a mensagem frequentemente acaba, em
qualquer medida, incompreendida, algo do passado. A Igreja procura levar-nos à
sua compreensão, traduzindo este acontecimento misterioso na linguagem dos
símbolos que nos ajudam a contemplar de algum modo este fato impressionante.
Na Vigília Pascal, indica-nos o significado deste dia sobretudo através de três
símbolos: a luz, a água e o cântico novo do aleluia.

Temos, em primeiro lugar, a luz. A criação por obra de Deus – acabamos de ouvir
a sua narração bíblica – começa com as palavras: “Faça-se a luz!” (Gen 1, 3). Onde
há luz, nasce a vida, o caos pode transformar-se em cosmos. Na mensagem
bíblica, a luz é a imagem mais imediata de Deus: Ele é todo Resplendor, Vida,
Verdade, Luz. Na Vigília Pascal, a Igreja lê a narração da criação como profecia.
Na ressurreição, verifica-se de modo mais sublime aquilo que este texto descreve
como o início de todas as coisas. Deus diz de novo: “Haja luz”. A ressurreição de
Jesus é uma irrupção de luz. A morte fica superada, o sepulcro escancarado. O
próprio Ressuscitado é Luz, a Luz do mundo. Com a ressurreição, o dia de Deus
entra nas noites da história. A partir da ressurreição, a luz de Deus difunde-se
pelo mundo e pela história. Faz-se dia. Somente esta Luz – Jesus Cristo – é a luz
verdadeira, mais verdadeira que o fenômeno físico da luz. Ele é a Luz pura: é o
próprio Deus, que faz nascer uma nova criação no meio da antiga, transforma o
caos em cosmos.

Procuremos compreender isto um pouco melhor. Porque é que Cristo é Luz? No
Antigo Testamento, a Torah era considerada como a luz vinda de Deus para o
mundo e para os homens. Aquela separa, na criação, a luz das trevas, isto é, o bem
do mal. Aponta ao homem o caminho justo para viver de modo autêntico. Indica-
lhe o bem, mostra-lhe a verdade e o conduz ao amor, que é o seu conteúdo mais
profundo. Aquela é “lâmpada” para os passos, e “luz” no caminho (cf. Sal 119/118,
105). Ora, os cristãos sabiam que, em Cristo está presente a Torah: a Palavra de
Deus está presente n’Ele como Pessoa. A Palavra de Deus é a verdadeira Luz de
que o homem necessita. Esta Palavra está presente n’Ele, no Filho. O Salmo 19



comparara a Torah ao sol, que, nascendo, manifesta a glória de Deus visivelmente
em todo o mundo. Os cristãos compreendem: sim, na ressurreição, o Filho de Deus
surgiu como Luz sobre o mundo. Cristo é a grande Luz, da qual provém toda a
vida. Ele faz-nos reconhecer a glória de Deus de um extremo ao outro da terra.
Indica-nos a estrada. Ele é o dia de Deus que agora, crescendo, se difunde por toda
a terra. Agora, vivendo com Ele e por Ele, podemos viver na luz.

Na Vigília Pascal, a Igreja representa o mistério da luz de Cristo no sinal do círio
pascal, cuja chama é simultaneamente luz e calor. O simbolismo da luz está ligado
com o do fogo: resplendor e calor, resplendor e energia de transformação contida
no fogo. Verdade e amor andam juntos. O círio pascal arde e deste modo se
consome: cruz e ressurreição são inseparáveis. Da cruz, da autodoação do Filho
nasce a luz, provém o verdadeiro resplendor sobre o mundo. No círio pascal,
todos acendemos as nossas velas, sobretudo as dos neo-batizados, aos quais, neste
sacramento, a luz de Cristo é colocada no fundo do coração. A Igreja Antiga
designou o Batismo como fotismos, como sacramento da iluminação, como uma
comunicação de luz e ligou-o inseparavelmente com a ressurreição de Cristo. No
Batismo, Deus diz ao batizando: “Haja luz”. O batizando é introduzido dentro da
luz de Cristo. Cristo divide agora a luz das trevas. N’Ele reconhecemos o que é
verdadeiro e o que é falso, o que é o resplendor e o que é a escuridão. Com Ele,
surge em nós a luz da verdade e começamos a compreender. Uma vez quando
Cristo viu a multidão que se congregara para O escutar e esperava d’Ele uma
orientação, sentiu compaixão por ela, porque eram como ovelhas sem pastor (cf.
Mc 6, 34). No meio das correntes contrastantes do seu tempo, não sabiam a quem
dirigir-se. Quanta compaixão deve Ele sentir também do nosso tempo, por causa
de todos os grandes discursos por trás dos quais, na realidade, se esconde uma
grande desorientação! Para onde devemos ir? Quais são os valores, segundo os
quais podemos regular-nos? Os valores segundo os quais podemos educar os
jovens, sem lhes dar normas que talvez não subsistam nem exigir coisas que
talvez não lhes devam ser impostas? Ele é a Luz. A vela batismal é o símbolo da
iluminação que nos é concedida no Batismo. Assim, nesta hora, também São Paulo
nos fala de modo muito imediato. Na Carta aos Filipenses, diz que, no meio de
uma geração má e perversa, os cristãos deveriam brilhar como astros no mundo
(cf. Fil 2, 15). Peçamos ao Senhor que a pequena chama da vela, que Ele acendeu
em nós, a luz delicada da sua palavra e do seu amor no meio das confusões deste
tempo não se apague em nós, mas torne-se cada vez mais forte e mais
resplendorosa. Para que sejamos com Ele pessoas do dia, astros para o nosso
tempo.

O segundo símbolo da Vigília Pascal – a noite do Batismo – é a água. Esta aparece,
na Sagrada Escritura e consequentemente também na estrutura íntima do
sacramento do Batismo, com dois significados opostos. De um lado, temos o mar
que se apresenta como o poder antagonista da vida sobre a terra, como a sua
contínua ameaça, à qual, porém, Deus colocou um limite. Por isso o Apocalipse, ao
falar do mundo novo de Deus, diz que lá o mar já não existirá (cf. 21, 1). É o
elemento da morte. E assim torna-se a representação simbólica da morte de Jesus
na cruz: Cristo desceu aos abismos do mar, às águas da morte, como Israel
penetrou no Mar Vermelho. Ressuscitado da morte, Ele dá-nos a vida. Isto
significa que o Batismo não é apenas um banho, mas um novo nascimento: com
Cristo, que descemos ao mar da morte para dele subirmos como criaturas novas.



O outro significado com que encontramos a água é como nascente fresca, que dá a
vida, ou também como o grande rio de onde provém a vida. Segundo o
ordenamento primitivo da Igreja, o Batismo devia ser administrado com água
fresca de nascente. Sem água, não há vida. Impressiona a grande importância que
têm na Sagrada Escritura os poços. São lugares donde brota a vida. Junto do poço
de Jacó, Cristo anuncia à Samaritana o poço novo, a água da vida verdadeira.
Manifesta-Se a ela como o novo e definitivo Jacó, que abre à humanidade o poço
que esta aguarda: aquela água que dá a vida que jamais se esgota (cf. Jo 4, 5-15).
São João narra-nos que um soldado feriu com uma lança o lado de Jesus e que, do
lado aberto – do seu coração trespassado –, saiu sangue e água (cf. Jo 19, 34). Nisto,
a Igreja Antiga viu um símbolo do Batismo e da Eucaristia, que brotam do coração
trespassado de Jesus. Na morte, Jesus mesmo Se tornou a nascente. Numa visão, o
profeta Ezequiel tinha visto o Templo novo, do qual jorra uma nascente que se
torna um grande rio que dá a vida (cf. Ez 47, 1-12); para uma Terra que sempre
sofria com a seca e a falta de água, esta era uma grande visão de esperança. A
cristandade dos primórdios compreendeu: em Cristo, realizou-se esta visão. Ele é
o Templo verdadeiro, o Templo vivo de Deus. E é também a nascente de água
viva. D’Ele brota o grande rio que, no Batismo, faz frutificar e renova o mundo; o
grande rio de água viva é o seu Evangelho que torna fecunda a terra. Mas Jesus
profetizou uma coisa ainda maior; diz Ele: “Do seio daquele que acreditar em
Mim, correrão rios de água viva” (Jo 7, 38). No Batismo, o Senhor faz de nós não só
pessoas de luz, mas também nascentes das quais brota água viva. Todos nós
conhecemos tais pessoas que nos deixam de algum modo restaurados e
renovados; pessoas que são como uma fonte de água fresca borbotante. Não
devemos necessariamente pensar em pessoas grandes como Agostinho, Francisco
de Assis, Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcutá e assim por diante, pessoas
através das quais verdadeiramente rios de água viva penetraram na história.
Graças a Deus, encontramo-las continuamente mesmo no nosso dia a dia: pessoas
que são uma nascente. Com certeza, conhecemos também o contrário: pessoas das
quais emana um odor parecido com o dum charco com água estagnada ou mesmo
envenenada. Peçamos ao Senhor, que nos concedeu a graça do Batismo, para
podermos ser sempre nascentes de água pura, fresca, saltitante da fonte da sua
verdade e do seu amor.

O terceiro grande símbolo da Vigília Pascal é de natureza muito particular;
envolve o próprio homem. É a entoação do cântico novo: o aleluia. Quando uma
pessoa experimenta uma grande alegria, não pode guardá-la para si. Deve
manifestá-la, transmiti-la. Mas que sucede quando a pessoa é tocada pela luz da
ressurreição, entrando assim em contato com a própria Vida, com a Verdade e
com o Amor? Disto, não pode limitar-se simplesmente a falar; o falar já não basta.
Ela tem de cantar. Na Bíblia, a primeira menção do ato de cantar encontra-se
depois da travessia do Mar Vermelho. Israel libertou-se da escravidão. Subiu das
profundezas ameaçadoras do mar. É como se tivesse renascido. Vive e é livre. A
Bíblia descreve a reação do povo a este grande acontecimento da salvação com a
frase: “O povo acreditou no Senhor e em Moisés, seu servo” (Ex 14, 31). Segue-se
depois a segunda reação que nasce, por uma espécie de necessidade interior, da
primeira: “Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor…”.
Na Vigília Pascal, ano após ano, nós, cristãos, depois da terceira leitura entoamos
este cântico, cantamo-lo como o nosso cântico, porque também nós, pelo poder de
Deus, fomos tirados para fora da água e libertos para a vida verdadeira.



Para a história do cântico de Moisés depois da libertação de Israel do Egito e
depois da subida do Mar Vermelho, há um paralelismo surpreendente no
Apocalipse de São João. Antes de iniciarem os últimos sete flagelos impostos à
terra, aparece ao vidente “uma espécie de mar de cristal misturado com fogo.
Sobre o mar de cristal, estavam de pé os vencedores do Monstro, da sua imagem e
do número do seu nome. Tinham na mão harpas divinas e cantavam o cântico de
Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro…” (Ap 15, 2s). Com esta imagem, é
descrita a situação dos discípulos de Jesus em todos os tempos, a situação da Igreja
na história deste mundo. Considerada humanamente, tal situação é contraditória
em si mesma. Por um lado, a comunidade encontra-se no Êxodo, no meio do Mar
Vermelho. Num mar que, paradoxalmente, é ao mesmo tempo gelo e fogo. E não
deve porventura a Igreja caminhar sempre sobre o mar através do fogo e do frio?
Humanamente falando, deveria afundar. Mas não, e enquanto caminha ainda no
meio deste Mar Vermelho, ela canta – entoa o cântico de louvor dos justos: o
cântico de Moisés e do Cordeiro, no qual concordam a Antiga e a Nova Aliança.
Enquanto, na realidade deveria afundar, a Igreja entoa o cântico de
agradecimento dos redimidos. Está sobre as águas de morte da história e, todavia,
já está ressuscitada. Cantando, ela agarra-se à mão do Senhor, que a sustenta por
cima das águas. E sabe que deste modo é guindada fora da força de gravidade da
morte e do mal – uma força da qual, sem tal intervenção, não haveria caminho
algum de fuga – guindada e atraída para dentro da nova força de gravidade de
Deus, da verdade e do amor. De momento, a Igreja e todos nós encontramo-nos
ainda entre os dois campos gravitacionais. Mas desde que Jesus ressuscitou, a
gravitação do amor é mais forte que a do ódio; a força de gravidade da vida é mais
forte que a da morte. Porventura não é esta a situação da Igreja de todos os
tempos, a nossa situação? Sempre dá a impressão que ela deva afundar, e, todavia,
já está salva. São Paulo ilustrou esta situação com as palavras: “Somos
considerados (…) como agonizantes, embora estejamos com vida” (2 Cor 6, 9). A
mão salvadora do Senhor nos sustenta e assim podemos cantar já agora o cântico
dos redimidos, o cântico novo dos ressuscitados: Aleluia! Amém.

Voltar ao índice



Remédio da imortalidade

3 de abril de 2010

Amados irmãos e irmãs

Uma antiga lenda judaica, tirada do livro apócrifo “A vida de Adão e Eva”, conta
que Adão, durante a sua última enfermidade, teria mandado o filho Set
juntamente com Eva à na região do Paraíso buscar o óleo da misericórdia, para
ser ungido com este e assim ficar curado. Aos dois, depois de muito rezar e chorar
à procura da árvore da vida, aparece o Arcanjo Miguel para dizer que não
conseguiriam obter o óleo da árvore da misericórdia e que Adão deveria morrer.
Mais tarde, os leitores cristãos adicionaram a esta comunicação do arcanjo, uma
palavra de consolação. O Arcanjo teria dito que, depois de 5.500 anos, viria o
benévolo Rei Cristo, o Filho de Deus, e ungiria com o óleo da sua misericórdia
todos aqueles que acreditassem nele. “O óleo da misericórdia para toda a
eternidade será dado a quantos deverão renascer da água e do Espírito Santo.
Então, o Filho de Deus rico de amor, Cristo, descerá às profundezas da terra e
conduzirá o teu pai ao Paraíso, para junto da árvore da misericórdia”. Nesta
lenda, faz-se palpável toda a aflição do homem diante do destino de enfermidade,
dor e morte que nos foi imposto. Torna-se evidente a resistência que o homem
oferece à morte: em algum lugar – repetidamente pensaram os homens – deveria
existir a erva medicinal contra a morte. Mais cedo ou mais tarde, deveria ser
possível encontrar o remédio não somente contra as diversas doenças, mas contra
a verdadeira fatalidade – contra a morte. Deveria, em suma, existir o remédio da
imortalidade. Também hoje, os homens andam à procura de tal substância
curativa. A ciência médica atual, incapaz de excluir a morte, procura, contudo,
eliminar o maior número possível das suas causas, adiando-a sempre mais;
procura uma vida sempre melhor e mais longa. Mas, pensemos um pouco: caso se
conseguisse, talvez não excluir totalmente a morte, mas adiá-la indefinidamente,
como seria chegar a uma idade de várias centenas de anos? Isto seria bom? A
humanidade envelheceria numa medida extraordinária; não haveria lugar para a
juventude. A capacidade de inovação se apagaria e uma vida interminável não
seria um paraíso, mas uma condenação. A verdadeira erva medicinal contra a
morte deveria ser diversa. Não deveria levar simplesmente a uma prolongação
indefinida desta vida atual. Deveria transformar a nossa vida a partir do interior.
Deveria criar em nós uma vida nova, verdadeiramente capaz de eternidade:
deveria transformar-nos de tal modo que não terminasse com a morte, mas com
ela iniciasse em plenitude. A novidade impressionante da mensagem cristã, do
Evangelho de Jesus Cristo era, e ainda é, dizer-nos isto: sim, esta erva medicinal
contra a morte, este autêntico remédio da imortalidade existe. Foi encontrado. É
acessível. No Batismo, este medicamento nos é dado. Uma vida nova começa em
nós, uma vida nova que amadurece na fé e não é cancelada pela morte da vida
velha, mas só então se tornará plenamente visível.



Ouvindo isto alguns, talvez muitos, responderão: a mensagem sim, eu escuto, mas
não tenho fé suficiente. E, mesmo quem quer acreditar perguntará: mas, é
verdadeiramente assim? Como devemos imaginá-la? Como se realiza esta
transformação da vida velha, de tal modo que nela se forme a vida nova que não
conhece a morte? Mais uma vez, um antigo escrito judaico pode nos ajudar a ter
uma ideia daquele processo misterioso que tem início em nós no Batismo. Neste
escrito se conta que o patriarca Henoc foi arrebatado até ao trono de Deus. Mas,
ele se atemorizou à vista das gloriosas potestades angélicas e, na sua fraqueza
humana, não pôde contemplar a Face de Deus. “Então Deus disse a Miguel – assim
continua o livro de Henoc – 'Toma Henoc e tira-lhe as vestes terrenas. Unge-o com
o óleo suave e reviste-o com vestes de glória!' E, Miguel tirou as minhas vestes,
ungiu-me com óleo suave; este óleo possuía algo mais que uma luz radiosa... O seu
esplendor era semelhante aos raios do sol. Quando me vi, eis que eu era como um
dos seres gloriosos” (Ph. Rech, Inbild des Kosmos, II 524).

Isto mesmo – ser revestidos com a nova veste de Deus – é o que sucede no Batismo;
assim nos ensina a fé cristã. É verdade que esta mudança das vestes é um
percurso que dura toda a vida. Aquilo que acontece no Batismo é o início de um
processo que abarca toda a nossa vida –torna-nos capazes de eternidade, de tal
modo que, na veste de luz de Jesus Cristo, podemos aparecer diante de Deus e
viver com Ele para sempre.

No rito do Batismo, há dois elementos nos quais este evento se expressa e torna
visível, também como exigência para o resto da nossa vida. Em primeiro lugar,
temos o rito das renúncias e das promessas. Na Igreja Antiga, o batizando virava-
se para ocidente, símbolo das trevas, do pôr do sol, da morte e, portanto, do
domínio do pecado. O batizando virava-se para aquela direção e pronunciava um
tríplice “não”: ao diabo, às suas pompas e ao pecado. Com a estranha palavra
“pompas”, ou seja, o fausto do diabo, indicava-se o esplendor do antigo culto dos
deuses e do antigo teatro, onde a diversão era ver pessoas vivas sendo dilaceradas
pelas feras. Portanto, este “não” era o repúdio de um tipo de cultura que
acorrentava o homem à adoração do poder, ao mundo da cobiça, à mentira, à
crueldade. Era um ato de libertação da imposição de uma forma de vida que se
apresentava como prazer e, contudo, levava à destruição daquilo que no homem
são as suas qualidades melhores. Esta renúncia – com um comportamento menos
dramático – constitui ainda hoje uma parte essencial do Batismo. Assim
removemos as “vestes velhas”, com as quais não se pode estar diante de Deus.
Melhor dito: começamos a depô-las. Com efeito, esta renúncia é uma promessa na
qual damos a mão a Cristo, para que Ele nos guie e revista. Quais são as “vestes”
que depomos e qual é a a promessa que pronunciamos fica claro quando lemos,
no quinto capítulo da Carta aos Gálatas, aquilo que Paulo denomina “obras da
carne” – termo que significa precisamente as vestes velhas que devem ser
depostas. Paulo as designa assim: “fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria,
feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções,
invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas” (Gal 5, 19ss). São estas as
vestes que depomos; são vestes da morte.

Em seguida, o batizando na Igreja Antiga se virava para oriente – símbolo da luz,
símbolo do novo sol da história, novo sol que se levanta, símbolo de Cristo. O
batizando determina a nova direção da sua vida: a fé em Deus trino, a quem ele se
oferece. Assim, o próprio Deus nos veste com o traje de luz, com a veste da vida.



Paulo chama a estas novas “vestes” “fruto do Espírito” e as descreve com as
seguintes palavras: “caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
lealdade, mansidão, continência” (Gal 5, 22).

Na Igreja Antiga, depois o batizando era verdadeiramente despojado das suas
vestes. Descia à fonte batismal e era imerso por três vezes – um símbolo da morte
que significa toda a radicalidade deste despojamento e desta mudança de veste.
Esta vida, que em todo o caso já está voltada à morte, o batizando a entrega à
morte, junto com Cristo, e por Ele se deixa arrastar e elevar para a vida nova, que
o transforma para a eternidade. Depois subindo das águas batismais, os neófitos
eram revestidos com a veste branca, a veste luminosa de Deus, e recebiam a vela
acesa como sinal da vida nova na luz que Deus mesmo acendera neles. Eles
sabiam que tinham obtido o remédio da imortalidade, que agora, no momento de
receber a sagrada Comunhão, tomava a sua forma plena. Na Comunhão,
recebemos o Corpo do Senhor ressuscitado e nós mesmos somos atraídos para este
Corpo, de tal modo que ficamos já guardados por Aquele que venceu a morte e
nos conduz através da morte.

No decorrer dos séculos, os símbolos tornaram-se mais escassos, mas o
acontecimento essencial do Batismo continue sendo o mesmo. Não é uma mera
limpeza, e menos ainda uma acolhida um pouco complicada em uma nova
associação. O Batismo é morte e ressurreição, renascimento para a nova vida.

Sim, a erva medicinal contra a morte existe. Cristo é a árvore da vida, que se fez
novamente acessível. Se aderimos a ele, então estamos na vida. Por isso, nesta
noite da ressurreição, cantaremos com todo o coração o aleluia, o canto da alegria
que não tem necessidade de palavras. Por isso Paulo pode dizer aos Filipenses:
“alegrai-vos sempre no Senhor; eu repito, alegrai-vos!” (Fl 4, 4). Não se pode
mandar a alegria. Somente pode ser dada. O Senhor ressuscitado nos dá a alegria:
a verdadeira vida. Já estamos protegidos para sempre, guardados no amor
daquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra (cf. Mt 28,18). Assim,
seguros de ser ouvidos, peçamos como diz a oração sobre as oferendas que a
Igreja eleva nesta noite: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso
povo, para que a nova vida, que brota do mistério pascal, seja por vossa graça
penhor da eternidade. Amém.

Voltar ao índice



Páscoa, dia do encontro com Cristo

Sábado Santo, 23 de Abril de 2011

Amados irmãos e irmãs,

Dois grandes sinais caracterizam a celebração litúrgica da Vigília Pascal. Temos
antes de mais nada o fogo que se torna luz. A luz do círio pascal que, na procissão
através da igreja encoberta na escuridão da noite, se torna uma onda de luzes,
fala-nos de Cristo como verdadeira estrela da manhã eternamente sem ocaso, fala-
nos do Ressuscitado em quem a luz venceu as trevas. O segundo sinal é a água.
Esta recorda, por um lado, as águas do Mar Vermelho, o afundamento e a morte, o
mistério da Cruz; mas, por outro, aparece-nos como água nascente, como
elemento que dá vida na aridez. Torna-se assim imagem do sacramento do
Batismo, que nos faz participantes da morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Mas não são apenas estes grandes sinais da criação, a luz e a água, que fazem
parte da liturgia da Vigília Pascal; outra característica verdadeiramente essencial
da Vigília é o fato de nos proporcionar um vasto encontro com a palavra da
Sagrada Escritura. Antes da reforma litúrgica, havia doze leituras do Antigo
Testamento e duas do Novo. As do Novo Testamento permaneceram; entretanto o
número das leituras do Antigo Testamento acabou fixado em sete, que, atendendo
às situações locais, se podem reduzir a três leituras. A Igreja quer, através de uma
ampla visão panorâmica, conduzir-nos ao longo do caminho da história da
salvação, desde a criação passando pela eleição e a libertação de Israel até aos
testemunhos proféticos, pelos quais toda esta história se orienta cada vez mais
claramente para Jesus Cristo. Na tradição litúrgica, todas estas leituras se
chamavam profecias: mesmo quando não são diretamente vaticínios de
acontecimentos futuros, elas têm um caráter profético, mostram-nos o
fundamento íntimo e a direção da história; fazem com que a criação e a história se
tornem transparentes no essencial. Deste modo tomam-nos pela mão e conduzem-
nos para Cristo, mostram-nos a verdadeira luz.

Na Vigília Pascal, o percurso ao longo dos caminhos da Sagrada Escritura começa
pelo relato da criação. Desta forma, a liturgia quer-nos dizer que também o relato
da criação é uma profecia. Não se trata de uma informação sobre a realização
exterior da transformação do universo e do homem. Bem cientes disto estavam os
Padres da Igreja, que entenderam este relato não como narração real das origens
das coisas, mas como apelo ao essencial, ao verdadeiro princípio e ao fim do nosso
ser. Ora, podemo-nos interrogar: mas, na Vigília Pascal, é verdadeiramente
importante falar também da criação? Não se poderia começar pelos
acontecimentos em que Deus chama o homem, forma para Si um povo e cria a sua
história com os homens na terra? A resposta deve ser: não! Omitir a criação
significaria equivocar-se sobre a história de Deus com os homens, diminuí-la,
deixar de ver a sua verdadeira ordem de grandeza. O arco da história que Deus
fundou chega até às origens, até à criação. A nossa profissão de fé inicia com as



palavras: “Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra”. Se
omitimos este início do Credo, a história global da salvação torna-se demasiado
restrita, demasiado pequena. A Igreja não é uma associação qualquer que se
ocupa das necessidades religiosas dos homens e cujo objetivo se limitaria
precisamente ao de uma tal associação. Não, a Igreja leva o homem ao contato
com Deus e, consequentemente, com o princípio de tudo. Por isso, Deus tem a ver
conosco como Criador, e por isso possuímos uma responsabilidade pela criação. A
nossa responsabilidade inclui a criação, porque esta provém do Criador. Deus
pode dar-nos vida e guiar a nossa vida, só porque Ele criou o todo. A vida na fé da
Igreja não abrange somente o âmbito de sensações e sentimentos e porventura de
obrigações morais; mas abrange o homem na sua integralidade, desde as suas
origens e na perspectiva da eternidade. Só porque a criação pertence a Deus,
podemos depositar n’Ele completamente a nossa confiança. E só porque Ele é
Criador, é que nos pode dar a vida por toda a eternidade. A alegria e gratidão pela
criação e a responsabilidade por ela andam juntas uma com a outra.

Podemos determinar ainda mais concretamente a mensagem central do relato da
criação. Nas primeiras palavras do seu Evangelho, São João resumiu o significado
essencial do referido relato com uma única frase: “No princípio, era o Verbo”.
Com efeito, o relato da criação, que ouvimos anteriormente, caracteriza-se pela
frase que aparece com regularidade: “Disse Deus…”. O mundo é uma produção da
Palavra, do Logos, como se exprime João com um termo central da língua grega.
“Logos” significa “razão”, “sentido”, “palavra”. Não é apenas razão, mas Razão
criadora que fala e comunica a Si mesma. Trata-se de Razão que é sentido, e que
cria, Ela mesma, sentido. Por isso, o relato da criação diz-nos que o mundo é uma
produção da Razão criadora. E deste modo diz-nos que, na origem de todas as
coisas, não está o que é sem razão, sem liberdade; pelo contrário, o princípio de
todas as coisas é a Razão criadora, é o amor, é a liberdade. Encontramo-nos aqui
perante a alternativa última que está em jogo na disputa entre fé e incredulidade:
o princípio de tudo é a irracionalidade, a ausência de liberdade e o acaso, ou
então o princípio do ser é razão, liberdade, amor? O primado pertence à
irracionalidade ou à razão? Tal é a questão de que, em última análise, se trata.
Como crentes, respondemos com o relato da criação e com São João: na origem,
está a razão. Na origem, está a liberdade. Por isso, é bom ser uma pessoa humana.
Assim o que sucedera no universo em expansão não foi que por fim, num
angulozinho qualquer do cosmos, ter-se-ia formado por acaso também uma
espécie como qualquer outra de ser vivente, capaz de raciocinar e de tentar
encontrar na criação uma razão ou de lha conferir. Se o homem fosse apenas um
tal produto casual da evolução num lugar marginal qualquer do universo, então a
sua vida seria sem sentido ou mesmo um azar da natureza. Mas não! No início,
está a Razão, a Razão criadora, divina. E, dado que é Razão, ela criou também a
liberdade; e, uma vez que se pode fazer uso indevido da liberdade, existe também
o que é contrário à criação. Por isso se estende, por assim dizer, uma densa linha
escura através da estrutura do universo e através da natureza do homem. Mas,
apesar desta contradição, a criação como tal permanece boa, a vida permanece
boa, porque na sua origem está a Razão boa, o amor criador de Deus. Por isso, o
mundo pode ser salvo. Por isso podemos e devemos colocar-nos da parte da razão,
da liberdade e do amor, da parte de Deus que nos ama de tal maneira que Ele
sofreu por nós, para que, da sua morte, pudesse surgir uma vida nova, definitiva,
restaurada.



O relato veterotestamentário da criação, que ouvimos, indica claramente esta
ordem das coisas. Mas faz-nos dar um passo mais em frente. O processo da
criação aparece estruturado no quadro de uma semana que se orienta para o
Sábado, encontrando neste a sua perfeição. Para Israel, o Sábado era o dia em que
todos podiam participar no repouso de Deus, em que homem e animal, senhor e
escravo, grandes e pequenos estavam unidos na liberdade de Deus. Assim o
Sábado era expressão da aliança entre Deus, o homem e a criação. Deste modo, a
comunhão entre Deus e o homem não aparece como um acréscimo, algo
instaurado posteriormente num mundo cuja criação estava já concluída. A
aliança, a comunhão entre Deus e o homem, está prevista no mais íntimo da
criação. Sim, a aliança é a razão intrínseca da criação, tal como esta é o
pressuposto exterior da aliança. Deus fez o mundo, para haver um lugar no qual
Ele pudesse comunicar o seu amor e a partir do qual a resposta de amor
retornasse a Ele. Diante de Deus, o coração do homem que Lhe responde é maior e
mais importante do que todo o imenso universo material que, certamente, já nos
deixa vislumbrar algo da grandeza de Deus.

Entretanto, na Páscoa e a partir da experiência pascal dos cristãos, devemos ainda
dar mais um passo. O Sábado é o sétimo dia da semana. Depois de seis dias em
que o homem, de certa forma, participa no trabalho criador de Deus, o Sábado é o
dia do repouso. Mas, na Igreja nascente, sucedeu algo de inaudito: no lugar do
Sábado, do sétimo dia, entra o primeiro dia. Este, enquanto dia da assembleia
litúrgica, é o dia do encontro com Deus por meio de Jesus Cristo, que no primeiro
dia, o Domingo, encontrou como Ressuscitado os seus, depois que estes
encontraram vazio o sepulcro. Agora inverte-se a estrutura da semana: já não está
orientada para o sétimo dia, em que se participa no repouso de Deus; a semana
inicia com o primeiro dia como dia do encontro com o Ressuscitado. Este encontro
não cessa jamais de verificar-se na celebração da Eucaristia, durante a qual o
Senhor entra de novo no meio dos seus e dá-Se a eles, deixa-Se por assim dizer
tocar por eles, põe-Se à mesa com eles. Esta mudança é um fato extraordinário,
quando se considera que o Sábado – o sétimo dia – está profundamente radicado
no Antigo Testamento como o dia do encontro com Deus. Quando se pensa como a
passagem do trabalho ao dia do repouso corresponde também a uma lógica
natural, torna-se ainda mais evidente o alcance impressionante de tal alteração.
Este processo inovador, que se deu logo ao início do desenvolvimento da Igreja, só
se pode explicar com o fato de ter sucedido algo de inaudito em tal dia. O primeiro
dia da semana era o terceiro depois da morte de Jesus; era o dia em que Ele Se
manifestou aos seus como o Ressuscitado. De fato, este encontro continha nele
algo de impressionante. O mundo tinha mudado. Aquele que estivera morto goza
agora de uma vida que já não está ameaçada por morte alguma. Fora inaugurada
uma nova forma de vida, uma nova dimensão da criação. O primeiro dia, segundo
o relato do Gênesis, é aquele em que teve início a criação. Agora tornara-se, de
uma forma nova, o dia da criação, tornara-se o dia da nova criação. Nós
celebramos o primeiro dia. Deste modo celebramos Deus, o Criador, e a sua
criação. Sim, creio em Deus, Criador do Céu e da Terra. E celebramos o Deus que
Se fez homem, padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Celebramos a vitória
definitiva do Criador e da sua criação. Celebramos este dia como origem e
simultaneamente como meta da nossa vida. Celebramo-lo porque agora, graças ao
Ressuscitado, vale de modo definitivo que a razão é mais forte do que a
irracionalidade, a verdade mais forte do que a mentira, o amor mais forte do que



a morte. Celebramos o primeiro dia, porque sabemos que a linha escura que
atravessa a criação não permanece para sempre. Celebramo-lo, porque sabemos
que agora vale definitivamente o que se diz no fim do relato da criação: “Deus viu
que tudo o que tinha feito; era tudo muito bom” (Gn 1, 31). Amém.

nto, 23 de Abril de 2011
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A Páscoa, festa da nova criação

7 de Abril de 2012

Queridos irmãos e irmãs!

A Páscoa é a festa da nova criação. Jesus ressuscitou e nunca mais morre.
Arrombou a porta para uma nova vida, que já não conhece doença nem morte.
Assumiu o homem no próprio Deus. “A carne e o sangue não podem herdar o
Reino de Deus”: dissera São Paulo na Primeira Carta aos Coríntios (15, 50).

E, todavia, Tertuliano, escritor eclesiástico do século III, a propósito da
ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, não temera escrever: “Tende
confiança, carne e sangue! Graças a Cristo, adquiristes um lugar no Céu e no Reino
de Deus” (CCL II, 994). Abriu-se uma nova dimensão para o homem. A criação
tornou-se maior e mais vasta.

A Páscoa é o dia da nova criação, mas por isso mesmo, neste dia, a Igreja começa a
liturgia apresentando-nos a criação antiga, para aprendermos a compreender
bem a nova. E assim, na Vigília Pascal, a Liturgia da Palavra começa pela narração
da criação do mundo.

A propósito desta e no contexto da liturgia deste dia, são particularmente
importantes duas coisas. Em primeiro lugar, a criação é apresentada como uma
totalidade da qual faz parte o fenômeno do tempo. Os sete dias são imagem duma
totalidade que se desenvolve no tempo, aparecendo os dias ordenados até ao
sétimo, o dia da liberdade de todas as criaturas para Deus e de umas para as
outras. Por conseguinte, a criação está orientada para a comunhão entre Deus e a
criatura; a criação existe para que haja um espaço de resposta à glória imensa de
Deus, um encontro de amor e liberdade.

Em segundo lugar, na Vigília Pascal, a Igreja fixa a atenção sobretudo na primeira
frase da narração da criação: “Deus disse: ‘Faça-se a luz’” (Gn 1, 3).
Emblematicamente, a narração da criação começa pela criação da luz. O sol e a
lua são criados somente no quarto dia. A narração da criação designa-os como
fontes de luz, que Deus colocou no firmamento do céu. Deste modo, priva-os
propositalmente do caráter divino que as grandes religiões lhes tinham atribuído.
Não! Não são deuses de modo algum; são corpos luminosos, criados pelo único
Deus. Entretanto já os precedera a luz, pela qual a glória de Deus se reflete na
natureza do ser que é criado.

O que a narração da criação pretende dizer com isto? A luz torna possível a vida;
torna possível o encontro; torna possível a comunicação; torna possível o
conhecimento, o acesso à realidade, à verdade. E, tornando possível o
conhecimento, possibilita a liberdade e o progresso. O mal esconde-se. Por
conseguinte, a luz aparece também como expressão do bem, que é luminosidade e



cria luminosidade. É de dia que podemos trabalhar.

O fato de Deus ter criado a luz significa que Ele criou o mundo como espaço de
conhecimento e de verdade, espaço de encontro e de liberdade, espaço do bem e
do amor. A matéria-prima do mundo é boa; o próprio ser é bom. E o mal não vem
do ser que é criado por Deus, mas existe só em virtude da sua negação. É o “não”.

Na Páscoa, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Deus disse novamente:
“Faça-se a luz!”. Antes tinham vindo a noite do Monte das Oliveiras, o eclipse solar
da paixão e morte de Jesus, a noite do sepulcro. Mas, agora, é de novo o primeiro
dia; a criação recomeça inteiramente nova. “Faça-se a luz!”, disse Deus. “E a luz foi
feita”.

Jesus ressuscita do sepulcro. A vida é mais forte que a morte. O bem é mais forte
que o mal. O amor é mais forte que o ódio. A verdade é mais forte que a mentira.
A escuridão dos dias anteriores dissipou-se no momento em que Jesus ressuscita
do sepulcro e Se torna, Ele mesmo, pura luz de Deus. Isto, porém, não se refere
somente a Ele, nem se refere apenas à escuridão daqueles dias. Com a
ressurreição de Jesus, a própria luz é novamente criada. Ele atrai a todos nós,
levando-nos atrás de Si para a nova vida da ressurreição e vence toda a forma de
escuridão. Ele é o novo dia de Deus, que vale para todos nós.

Mas como isto pode acontecer? Como é possível chegar tudo isto até nós, de tal
modo que não se reduza a meras palavras, mas se torne uma realidade que nos
envolve? Por meio do sacramento do Batismo e da profissão da fé, o Senhor
construiu uma ponte até nós, pela qual o novo dia nos alcança. No Batismo, o
Senhor diz a quem o recebe: Fiat lux – faça-se a luz. O novo dia, o dia da vida
indestrutível chega também a nós. Cristo toma-te pela mão. Daqui para a frente,
serás sustentado por Ele e assim entrarás na luz, na vida verdadeira. Por isso, a
Igreja antiga designou o Batismo como “photismos – iluminação”.

Porquê? A escuridão que verdadeiramente ameaça o homem é o fato de que ele é,
na verdade, capaz de ver e investigar as coisas palpáveis, materiais, mas não vê
para onde vai o mundo e de onde ele vem; para onde vai a sua própria vida; o que
é o bem e o que é o mal. Esta escuridão acerca de Deus e acerca dos valores são a
verdadeira ameaça para a nossa existência e para o mundo em geral.

Sem Deus e os valores, a diferença entre o bem e o mal permanece na escuridão,
então todas as outras iluminações, que nos dão um poder verdadeiramente
incrível, deixam de constituir somente progressos, mas passam a ser
simultaneamente ameaças que põem em perigo a nós e ao mundo.

Hoje podemos iluminar as nossas cidades de modo tão deslumbrante que as
estrelas do céu deixam de ser visíveis. Porventura não temos aqui uma imagem da
problemática que toca o nosso ser iluminado? Nas coisas materiais, sabemos e
podemos incrivelmente tanto, mas nas coisas que estão além disto, como Deus e o
bem, já não o conseguimos identificar. Para isto serve a fé, que nos mostra a luz de
Deus, a verdadeira iluminação: aquela é uma irrupção da luz de Deus no nosso
mundo, uma abertura dos nossos olhos à verdadeira luz.

Por fim, queridos amigos, queria ainda acrescentar um pensamento sobre a luz e



a iluminação. Na Vigília Pascal, a noite da nova criação, a Igreja apresenta o
mistério da luz com um símbolo muito particular e humilde: o círio pascal. Trata-
se de uma luz que vive em virtude do sacrifício: a vela ilumina, consumindo-se a si
mesma; dá luz, dando-se a si mesma. Este é um modo maravilhoso de representar
o mistério pascal de Cristo, que Se dá a Si mesmo e assim dá a grande luz.

Uma segunda ideia, que a reflexão sobre luz da vela nos sugere, deriva do fato de
a mesma ser fogo. Ora, o fogo é força que plasma o mundo, poder que transforma;
e o fogo dá calor. E aqui se torna novamente visível o mistério de Cristo: Ele, a luz,
é fogo; é chama que queima o mal, transformando assim o mundo e a nós
mesmos. “Quem está perto de Mim, está perto do fogo”: assim reza um dito de
Jesus, que nos foi transmitido por Orígenes. E este fogo é ao mesmo tempo calor:
não uma luz fria, mas uma luz na qual vêm ao nosso encontro o calor e a bondade
de Deus.

O Precônio, o grande hino que o diácono canta ao início da Liturgia Pascal, de
modo muito discreto chama a nossa atenção ainda para outro aspecto. Lembra-
nos que o material do círio tem a sua origem, em primeiro lugar, no trabalho das
abelhas; e, assim, entra em cena a criação inteira. No círio, a criação torna-se
portadora de luz.

Mas, segundo o pensamento dos Padres, temos aí também uma alusão implícita à
Igreja. Nesta, a cooperação da comunidade viva dos fiéis é parecida com o
trabalho das abelhas; constrói a comunidade da luz. Assim podemos ver, no círio,
também um apelo dirigido a nós mesmos e à nossa comunhão com a comunidade
da Igreja, que existe para que a luz de Cristo possa iluminar o mundo.

Neste momento, peçamos ao Senhor que nos faça sentir a alegria da sua luz, de
modo que nós mesmos nos tornemos portadores da sua luz, para que, através da
Igreja, o esplendor do rosto de Cristo entre no mundo (cf. LG 1). Amém.
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