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2006

Amados irmãos e irmãs!
A luz que no Natal brilhou na noite iluminando a gruta de Belém, onde

permanecem em silenciosa adoração Maria, José e os pastores, resplandece
hoje e manifesta-se a todos. A Epifania é mistério de luz, simbolicamente
indicada pela estrela que guiou a viagem dos Magos. Mas a verdadeira
fonte luminosa, "que das alturas nos visita como sol nascente" (Lc 1, 78), é
Cristo. No mistério do Natal, a luz de Cristo irradia-se sobre a terra,
difundindo-se como círculos concêntricos. Antes de tudo sobre a Sagrada
Família de Nazaré: a Virgem Maria e José são iluminados pela presença
divina do Menino Jesus. A luz do Redentor manifesta-se depois aos
pastores de Belém, os quais, avisados pelo anjo, vão imediatamente à gruta
e nela encontram o "sinal" que lhes fora preanunciado: um menino
envolvido em panos e colocado numa manjedoura (cf. Lc 2, 12). Os
pastores, juntamente com Maria e José, representam aquele "resto de
Israel", os pobres, os anawim, aos quais é anunciada a Boa Nova. O
esplendor de Cristo, por fim, atinge os Magos, que constituem as primícias
dos povos pagãos. Permanecem na penumbra os palácios do poder de
Jerusalém, onde a notícia do nascimento do Messias é levada
paradoxalmente pelos Magos, e não suscita alegria, mas temor e reacções
hostis. Misterioso desígnio divino: "a Luz veio ao mundo, e os homens
preferiram as trevas à Luz, porque as suas obras eram más" (Jo 3, 1)).

Mas o que é esta luz? É apenas uma sugestiva metáfora, ou a imagem
corresponde a uma realidade? O apóstolo João escreve na sua Primeira
Carta: "Deus é luz e n'Ele não há trevas" (1 Jo 1, 5); e mais adiante



acrescenta: "Deus é amor". Estas duas afirmações, colocadas juntas,
ajudam-nos a compreender melhor: a luz, que surgiu no Natal, que hoje se
manifesta aos povos, é o amor de Deus, revelado na Pessoa do Verbo
encarnado. Portanto, os Magos do Oriente são atraídos por esta luz. No
mistério da Epifania, ao lado de um movimento de irradiação para o
exterior, manifesta-se um movimento de atracção para o centro, que leva a
cumprimento o movimento já inscrito na Antiga Aliança. A fonte deste
dinamismo é Deus, Uno na substância e Trino nas Pessoas, que atrai a si
tudo e todos. A Pessoa encarnada do verbo apresenta-se assim como
princípio de reconciliação e de recapitulação universal (cf. Ef 1, 9-10). Ele é
a meta final da história, o ponto de chegada de um "êxodo", de um caminho
providencial de redenção, que culmina na sua morte e ressurreição. Por
isso, na solenidade da Epifania, a liturgia prevê o chamado "Anúncio da
Páscoa": o ano litúrgico, de facto, resume toda a parábola da história da
salvação, em cujo centro está "o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e
ressuscitado".

Na liturgia do Tempo do Natal recorre com frequência, como refrão,
este versículo do Salmo 97: "O Senhor anunciou a sua vitória, revelou aos
povos a sua justiça" (v. 2). São palavras que a Igreja usa para realçar a
dimensão "epifânica" da Encarnação: fazer-se o Filho de Deus, o seu entrar
na história é um momento culminante da auto-revelação de Deus a Israel e a
todos os povos. No Menino de Belém, Deus revelou-se na humildade da
"forma humana", na "condição de servo", aliás de crucificado (cf. Fl 2, 6-
8). É o paradoxo cristão. Precisamente este escondimento constitui a mais
eloquente "manifestação" de Deus: a humildade, a pobreza, a mesma
ignomínia da Paixão fazem-nos conhecer como Deus é verdadeiramente. O
rosto do Filho revela fielmente o do Pai. Eis por que o mistério do Natal é,
por assim dizer, uma total "epifania". A manifestação aos Magos não
acrescenta algo de alheio ao desígnio de Deus, mas revela uma sua
dimensão perene e constitutiva, isto é, que "os gentios são admitidos à



mesma herança, membros do mesmo Corpo e participantes da mesma
promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho" (Ef 3, 6).

A um olhar superficial a fidelidade de Deus a Israel e a sua
manifestação aos povos poderiam parecer aspectos entre si divergentes; na
realidade, são as duas faces da mesma medalha. De facto, segundo as
Escrituras, é precisamente permanecendo fiel ao pacto de amor com o povo
de Israel que Deus revela a sua glória também aos outros povos. "Graça e
fidelidade" (Sl 88, 2); "misericórdia e verdade" (Sl 84, 11) são o conteúdo
da glória de Deus, são o seu "nome", destinado a ser conhecido e
santificado pelos homens de todas as línguas e nações. Mas este "conteúdo"
é inseparável do "método" que Deus escolheu para se revelar, isto é, o da
fidelidade absoluta à aliança, que alcança o seu auge em Cristo. O Senhor
Jesus é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, "Luz para se revelar às
nações e glória de Israel, teu povo" (Lc 2, 32), como, inspirado por Deus,
exclamará o idoso Simeão apertando o menino entre os braços, quando os
pais o apresentarão no templo. A luz que ilumina os povos a luz da Epifania
provém da glória de Israel a glória do Messias nascido, segundo as
Escrituras, em Belém, "cidade de Davide" (Lc 2, 4).

Os Magos adoraram um simples Menino nos braços da Mãe Maria,
porque reconheceram n'Ele a fonte da dupla luz que os tinha guiado: a luz
da estrela e a luz das Escrituras. Reconheceram n'Ele o Rei dos Judeus,
glória de Israel, mas também o Rei de todas as nações.

No contexto litúrgico da Epifania manifesta-se também o mistério da
Igreja e a sua dimensão missionária. Ela está chamada a fazer resplandecer
no mundo a luz de Cristo, reflectindo-a em si mesma como a lua reflecte a
luz do sol. Na Igreja tiveram cumprimento as antigas profecias relativas à
cidade santa de Jerusalém, como aquela maravilhosa de Isaías que ouvimos
há pouco: "Levanta-te, resplandece, Jerusalém, que está a chegar a tua luz...
As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua aurora" (Is 60,
1-3). É isto que os discípulos de Cristo deverão realizar: ensinados por Ele a



viver no estilo das Bem-Aventuranças, deverão atrair, mediante o
testemunho do amor, todos os homens para Deus: "Assim brilhe a vossa luz
diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o
vosso Pai, que está no Céu" (Mt 5, 16). Ao ouvir estas palavras de Jesus,
nós, membros da Igreja, não podemos deixar de sentir toda a insuficiência
da nossa condição humana, marcada pelo pecado. A Igreja é santa, mas
formada por homens e mulheres com os seus limites e erros. É Cristo, só
Ele, que ao conceder-nos o Espírito Santo pode transformar a nossa miséria
e renovar-nos constantemente. É Ele a luz dos povos, lumen gentium, que
escolheu iluminar o mundo mediante a sua Igreja (cf. Conc. Vat. II, Const.
Lumen gentium, 1).

"Como poderá acontecer isto?", interrogamo-nos também nós com as
palavras que a Virgem dirigiu ao arcanjo Gabriel. E precisamente ela, a Mãe
de Cristo e da Igreja, nos oferece a resposta: com o seu exemplo de total
disponibilidade à vontade de Deus "fiat mihi secundum verbum tuum" (Lc
1, 38) ela ensina-nos a ser "epifania" do Senhor, na abertura do coração à
força da graça e na adesão fiel à palavra do seu Filho, luz do mundo e meta
final da história.

Assim seja!
 

Voltar ao índice



2007

Queridos irmãos e irmãs!
Celebramos com alegria a solenidade da Epifania, "manifestação" de

Cristo às Nações, que são representadas pelos Magos, personagens
misteriosas que vieram do Oriente. Celebramos Cristo, meta da
peregrinação dos povos em busca da salvação. Na primeira Carta ouvimos o
profeta, inspirado por Deus, contemplar Jerusalém como um farol de luz,
que, no meio das trevas e entre as neblinas da terra, orienta o caminho de
todos os povos. A glória do Senhor resplandece sobre a Cidade santa e atrai
antes de tudo os seus filhos deportados e dispersos, mas ao mesmo tempo
também as nações pagãs, que de todas as partes vêm a Sião como uma
prática comum, enriquecendo-a com os seus bens (cf. Is 60, 1-6). Na
segunda Leitura foi-nos reproposto o que o apóstolo Paulo escreveu aos
Efésios, isto é, que precisamente o convergir de Judeus e Gentios, por
iniciativa amorosa de Deus, na única Igreja de Cristo era "o mistério"
manifestado na plenitude do tempo, a "graça" de que Deus o tinha
constituído ministro (cf. Ef 3, 2-3a.5-6). Daqui a pouco no Prefácio
cantaremos: "Hoje em Cristo luz do mundo / Tu revelaste aos povos o
mistério da salvação".

Transcorreram vinte séculos desde quando este mistério foi revelado e
realizado em Cristo, mas ele ainda não chegou ao seu cumprimento. O
amado Predecessor João Paulo II, ao iniciar a sua Encíclica sobre a missão
da Igreja, escreveu que "no final do segundo milénio, uma visão de
conjunto da humanidade mostra que tal missão está ainda no começo" (cf.
Redemptoris missio, 1). Surgem então espontâneas algumas perguntas: em



que sentido, hoje, Cristo ainda é lumen gentium, luz das nações? A que
ponto chegou se assim se pode dizer este itinerário universal dos povos em
direcção a Ele? Está numa fase de progresso ou de regresso? E ainda: quem
são hoje os Magos? Como podemos interpretar, pensando no mundo actual,
estas misteriosas figuras evangélicas? Para responder a estas perguntas,
gostaria de voltar aquanto disseram em relação a isto os Padres do Concílio
Vaticano II. E apraz-me acrescentar que, logo após o Concílio, o servo de
Deus Paulo VI, há precisamente quarenta anos, a 26 de Março de 1967,
dedicou ao desenvolvimento dos povos a Encíclica Populorum progressio.

Na verdade, todo o Concílio Vaticano II foi movido pelo anseio de
anunciar à humanidade contemporânea Cristo, luz do mundo. No coração
da Igreja, a partir do vértice da sua hierarquia, sobressaiu impelente,
suscitado pelo Espírito Santo, o desejo de uma nova epifania de Cristo para
o mundo, um mundo que a época moderna tinha transformado
profundamente e que pela primeira vez na história se encontrava a fazer
frente ao desafio de uma civilização global, onde o centro já não podia
continuar a ser a Europa e nem sequer aqueles a que chamamos o Ocidente
e o Norte do mundo. Sobressaía a exigência de elaborar uma nova ordem
mundial política e económica, mas ao mesmo tempo e sobretudo, espiritual
e cultural, isto é, um renovado humanismo. Esta constatação impunha-se
com evidência crescente, uma nova ordem mundial económica e política
não funciona se não há uma renovação espiritual, se não nos podemos
aproximar de novo de Deus e encontrar Deus entre nós. Já antes do
Concílio Vaticano II consciências iluminadas de pensadores cristãos tinham
intuído e enfrentado este desafio epocal.

Pois bem, no início do terceiro milénio encontramo-nos no âmago desta
fase da história humana, que já está tematizada na palavra "globalização".
Por outro lado, hoje damo-nos conta de como é fácil perder de vista os
termos deste mesmo desafio, precisamente porque estamos envolvidos nele:
um risco grandemente fortalecido pela mídia, que, se por um lado



multiplica indefinidamente as informações, por outro parecem enfraquecer
as nossas capacidades de uma síntese crítica. A solenidade de hoje pode
oferecer-nos esta perspectiva, a partir da manifestação de um Deus que se
revelou na história como luz do mundo, para guiar e introduzir finalmente a
humanidade na terra prometida, onde reinarão liberdade, justiça e paz. E
vemos cada vez mais que não podemos promover sozinhos a justiça e a paz,
se não se nos manifesta a luz de um Deus que nos mostra o seu rosto, que se
nos apresenta na manjedoura de Belém, que nos aparece na Cruz.

Quem são portanto os "Magos" de hoje, e a que ponto está a sua e a
nossa "viagem?". Queridos irmãos e irmãs, voltemos àquele momento de
especial graça que foi a conclusão do Concílio Vaticano II, a 8 de
Dezembro de 1965, quando os Padres conciliares dirigiram à humanidade
inteira algumas "Mensagens". A primeira destinava-se "Aos Governantes",
a segunda "Aos homens de pensamento e de ciência". São duas categorias
de pessoas que de certa forma podemos ver representadas nas figuras
evangélicas dos Magos. Gostaria de acrescentar a terceira, à qual o Concílio
não dirigiu mensagem alguma mas que esteve muito presente na sua
atenção na Declaração conciliar Nostra aetate. Refiro-me às guias
espirituais das grandes religiões não cristãs.

À distância de dois mil anos, podemos portanto reconhecer nas figuras
dos Magos uma espécie de prefiguração destas três dimensões constitutivas
do humanismo moderno: a dimensão política, a científica e a religiosa. A
Epifania no-lo mostra em estado de "peregrinação", isto é, num movimento
de pesquisa, muitas vezes um pouco confundida que, definitivamente, tem o
seu ponto de chegada em Cristo, mesmo se algumas vezes a estrela se
esconde. Ao mesmo tempo, mostra-nos Deus que por sua vez está em
peregrinação em direcção ao homem. Não há só a peregrinação do homem
para Deus; o próprio Deus se pôs a caminho em direcção a nós: quem é de
facto Jesus, a não ser Deus que saiu, por assim dizer, de si mesmo para vir
ao encontro da humanidade? Ele, por amor, fez-se história na nossa história;



por amor veio trazer-nos o germe da vida nova (cf. Jo 3, 3-6) e lançá-la nos
sulcos da nossa terra, para que germine, floresça e dê fruto.

Gostaria hoje de fazer minhas aquelas Mensagens conciliares, que nada
perderam da sua actualidade. Como por exemplo onde, na Mensagem
dirigida aos Governantes, se lê: "Compete a vós, ser na terra, os promotores
da ordem e da paz entre os homens. Mas não vos esqueçais: é Deus, o Deus
vivo e verdadeiro, que é o Pai dos homens. E é Cristo, seu Filho eterno, que
veio para nos dizer e fazer compreender que todos somos irmãos. É Ele, o
grande artífice da ordem e da paz na terra, porque é Ele que conduz a
história humana e que, pode induzir os corações a renunciar às paixões
pervertidas que geram a guerra e o sofrimento". Como não reconhecer
nestas palavras dos Padres conciliares o vestígio luminoso de um caminho,
o único, que pode transformar a história das Nações e do mundo? E ainda,
na "Mensagem aos homens de pensamento e de ciência", lemos: "Continuai
a pesquisar, sem nunca renunciar, sem jamais desesperar da verdade" é este
de facto o grande perigo: perder o interesse pela verdade e procurar apenas
o agir, a eficiência, o pragmatismo! "Recordai-vos, continuam os Padres
conciliares, das palavras de um vosso grande amigo, Santo Agostinho:
"Procuremos com o desejo de encontrar, e encontremos com o desejo de
procurar ainda". Felizes os que, possuindo a verdade, a continuam a
procurar, para a renovar, aprofundar e doar aos outros. Felizes os que, não a
tendo encontrado, caminham rumo a ela de coração sincero: que eles
procurem a luz futura com a razão de hoje, até à plenitude da luz!".

Isto foi dito nas duas Mensagens conciliares. Os Chefes dos povos, os
pesquisadores e os cientistas, hoje mais do que nunca, devem apoiar-se com
os representantes das grandes tradições não cristãs, convidando-os a
confrontar-se com a luz de Cristo, que veio não para abolir, mas para levar a
cumprimento o que a mão de Deus escreveu na história religiosa das
civilizações, sobretudo nas "grandes almas", que contribuíram para edificar
a humanidade com a sua sabedoria e com os seus exemplos de virtudes.



Cristo é luz, e a luz não pode obscurecer, mas apenas iluminar, esclarecer,
revelar. Portanto, ninguém tenha receio de Cristo e da sua mensagem! E se
ao longo da história os cristãos, sendo homens limitados e pecadores, por
vezes o traíram com os seus comportamentos, isto faz sobressair ainda mais
que a luz é Cristo e que a Igreja a reflecte unicamente permanecendo unida
a Ele.

"Vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorar o Senhor"
(Aclamação ao Evangelho, cf. Mt 2, 2). O que nos surpreende sempre, ao
ouvir estas palavras dos Magos, é que eles se prostaram em adoração diante
de um simples menino nos braços da sua mãe, não no quadro de um palácio
real, mas na pobreza de uma cabana em Belém (cf. Mt 2, 11). Como foi
possível? Que convenceu os Magos que aquele menino era "o rei dos
Judeus" e o rei dos povos? Certamente persuadiu-os o sinal da estrela, que
eles tinham visto "surgir" e que tinha parado precisamente ali onde se
encontrava o Menino (cf. Mt 2, 9). Mas também a estrela não teria sido
suficiente, se os Magos não fossem pessoas intimamente abertas à verdade.
Ao contrário do rei Herodes, tomado pelos seus interesses de poder e de
riquezas, os Magos propendiam para a meta da sua busca, e quando a
encontraram, mesmo sendo homens cultos, comportaram-se como os
pastores de Belém: reconheceram o sinal e adoraram o Menino, oferecendo-
lhe os dons preciosos e simbólicos que tinham levado consigo.

Queridos irmãos e irmãs, detenhamo-nos também nós idealmente diante
do ícone da adoração dos Magos. Ele contém uma mensagem exigente e
sempre actual. Exigente e sempre actual antes de tudo para a Igreja que,
espelhando-se em Maria, está chamada a mostrar Jesus aos homens, nada
mais do que Jesus. De facto, Ele é o Tudo e a Igreja existe unicamente para
permanecer unida a Ele e dá-Lo a conhecer ao mundo. Ajude-nos a Mãe do
Verbo encarnado a sermos discípulos dóceis do seu Filho, Luz das nações.
O exemplo dos Magos de então é um convite também para os Magos de
hoje a abrir as mentes e os corações e a oferecer-lhe os dons da sua busca.



A eles, a todos os homens do nosso tempo, gostaria de repetir hoje: não
tenhais medo da luz de Cristo! A sua luz é o esplendor da verdade. Deixai-
vos iluminar por Ele, povos da terra; deixai-vos arrebatar pelo seu amor e
encontrareis o caminho da paz. Assim seja.

 
Voltar ao índice



2008

Queridos irmãos e irmãs!
Celebramos hoje Cristo, Luz do mundo, e a sua manifestação às nações.

No dia de Natal a mensagem da liturgia ressoava assim: "Hodie descendit
lux magna super terram Hoje uma grande luz desce sobre a terra" (Missal
Romano). Em Belém, esta "grande luz" apareceu a um pequeno grupo de
pessoas, um minúsculo "resto de Israel": a Virgem Maria, o seu esposo José
e alguns pastores. Uma luz humilde, como faz parte do estilo do Deus
verdadeiro; uma chama pequena acendida na noite: um frágil recém-
nascido, que geme no silêncio do mundo... Mas aquele nascimento
escondido e desconhecido era acompanhado pelo hino de louvor pelas
multidões celestes, que cantavam glória e paz (cf. Lc 2, 13-14).

Assim aquela luz, mesmo se modesta ao aparecer sobre a terra,
projectava-se com poder no céu: o nascimento do Rei dos Judeus tinha sido
anunciado com o surgir de uma estrela, visível de muito longe. Foi este o
testemunho de "alguns Magos", que do oriente foram a Jerusalém pouco
depois do nascimento de Jesus, no tempo do rei Herodes (cf. Mt 2, 1-2).
Mais uma vez se reevocam e se respondem o céu e a terra, a criação e a
história. As antigas profecias encontram confirmação na linguagem dos
astros. "Uma estrela sai de Jacob, e um ceptro flamejante surge do seio de
Israel" (Nm 24, 17), tinha anunciado o vidente pagão Balaão, chamado a
amaldiçoar o povo de Israel, e que ao contrário o abençoou porque revelou-
lhe Deus "aquele povo é abençoado" (Nm 22, 12). Cromácio de Aquileia,
no seu Comentário ao Evangelho de Mateus, pondo em relação Balaão com
os Magos, escreve: "Aquele profetizou que Cristo teria vindo; estes viram-



no com os olhos da fé". E acrescenta uma observação importante: "A estrela
era vista por todos, mas nem todos a receberam" (ibid., 4, 1-2). Sobressai
aqui o significado na perspectiva histórica, do símbolo da luz aplicado ao
nascimento de Cristo: ele expressa a bênção especial de Deus sobre a
descendência de Abraão, destinada a alargar-se a todos os povos da terra.

O acontecimento evangélico que recordamos na Epifania a visita dos
Magos ao Menino Jesus em Belém remete-nos assim para as origens da
história do povo de Deus, isto é, para a chamada de Abraão. Estamos no
capítulo 12 do Livro do Génesis. Os primeiros 11 capítulos são como
grandes afrescos que respondem a algumas perguntas fundamentais da
humanidade: qual é a origem do universo e do género humano? De onde
vem o mal? Por que há diversas línguas e civilizações? Entre as narrações
iniciais da Bíblia, encontra-se uma primeira "aliança", estabelecida por
Deus com Noé, depois do dilúvio. Trata-se de uma aliança universal, que se
refere a toda a humanidade: o novo pacto com a família de Noé é ao mesmo
tempo pacto com "toda a carne". Depois, antes da chamada de Abraão
encontra-se outro afresco muito importante para compreender o sentido da
Epifania: o da torre de Babel. O texto sagrado afirma que na origem em
"toda a terra havia somente uma língua e empregavam-se as mesmas
palavras" (Gn 11, 1). Depois os homens disseram: "Vamos construir uma
cidade e uma torre cuja extremidade atinja os céus. Assim, tornar-nos-emos
famosos para evitar que nos dispersemos por toda a face da terra" (Gn 11,
4). A consequência desta culpa de orgulho, análoga à de Adão e Eva, foi a
confusão das línguas e a dispersão da humanidade sobre toda a terra (cf. Gn
11, 7-8). Isto significa "Babel", e foi uma espécie de maldição, semelhante à
expulsão do paraíso terrestre.

A este ponto tem início a história da bênção, com a chamada de Abraão:
começa o grande desígnio de Deus para fazer da humanidade uma família,
mediante a aliança com um povo novo, por Ele escolhido para que seja uma
bênção entre todas as nações (cf. Gn 12, 1-3). Este plano divino ainda está a



decorrer e teve o seu momento culminante no mistério de Cristo. A partir de
então iniciaram os "últimos tempos", no sentido de que o desígnio foi
plenamente revelado e realizado em Cristo, mas pede para ser acolhido pela
história humana, que permanece sempre história de fidelidade da parte de
Deus e infelizmente também de infidelidades da parte de nós, homens. A
mesma Igreja, depositária da bênção, é santa e composta por pecadores,
marcada pela tensão entre o "já" e o "ainda não". Na plenitude dos tempos
Jesus Cristo veio para cumprir a aliança: Ele mesmo, verdadeiro Deus e
verdadeiro homem, é o Sacramento da fidelidade de Deus ao seu desígnio
de salvação para a inteira humanidade, para todos nós.

A chegada dos Magos do Oriente a Belém, para adorar o recém-nascido
Messias, é o sinal de manifestação do Rei universal aos povos e a todos os
homens que procuram a verdade. É o início de um movimento oposto ao de
Babel: da confusão à compreensão, da dispersão à reconciliação.
Percebemos assim um vínculo entre a Epifania e o Pentecostes: se o Natal
de Cristo, que é a Cabeça, é também o Natal da Igreja, seu corpo, nós
vemos nos Magos os povos que se agregam ao resto de Israel, prenunciando
o grande sinal da "Igreja poliglota", realizado pelo Espírito Santo cinquenta
dias depois da Páscoa. O amor fiel e tenaz de Deus, que nunca falta à sua
aliança de geração em geração. É o "mistério" do qual fala São Paulo nas
suas Cartas, também no trecho da Carta aos Efésios há pouco proclamado: o
Apóstolo afirma que "por revelação me foi dado conhecer o mistério que
acabo de vos expor" (Ef 3, 3) e ele está encarregado de o dar a conhecer.
Este "mistério" da fidelidade de Deus constitui a esperança da história. Sem
dúvida, ele é contrastado por impulsos de divisão e de subjugação, que
dilaceram a humanidade por causa do pecado e do conflito de egoísmos. A
Igreja está, na história, ao serviço deste "mistério" de bênção pela
humanidade inteira. Neste mistério da fidelidade de Deus, a Igreja
desempenha plenamente a sua missão unicamente quando reflecte em si
mesma a luz de Cristo Senhor, e assim ajuda os povos do mundo no



caminho da paz e do progresso autêntico. De facto, permanece sempre
válida a palavra de Deus revelada por meio do profeta Isaías: "... a noite
cobre a terra e a escuridão os povos; mas sobre ti levantar-se-á o Senhor, a
sua glória te iluminará" (Is 60, 2). Aquilo que o profeta anuncia a
Jerusalém, realiza-se na Igreja de Cristo: "As nações caminharão à tua luz,
os reis, ao resplandecer da tua aurora" (Is 60, 3).

Com Jesus Cristo a bênção de Abraão alargou-se a todos os povos, à
Igreja universal como novo Israel que acolhe no seu seio a humanidade
inteira. Contudo, também hoje continua em muitos sentidos a ser verdade
quanto dizia o profeta: "a noite cobre a terra" e a nossa história. De facto,
não se pode dizer que a globalização seja sinónimo de ordem mundial, ao
contrário. Os conflitos pela supremacia económica e pelo monopólio dos
recursos energéticos, hídricos e das matérias-primas tornam difícil o
trabalho de quantos, a todos os níveis, se esforçam por construir um mundo
justo e solidário. Há necessidade de uma esperança maior, que permita
preferir o bem comum de todos ao luxo de poucos e à miséria de muitos.
"Esta grande esperança só pode ser Deus... não um deus qualquer, mas
aquele Deus que possui um rosto humano" (Spe salvi, n. 31): o Deus que se
manifestou no Menino de Belém e no Crucificado-Ressuscitado. Se há uma
grande esperança, pode-se preservar na sobriedade. Se falta a verdadeira
esperança, procura-se a felicidade no êxtase, no supérfluo, nos excessos, e
arruína-se a si mesmo e ao mundo. A moderação não é então só uma regra
ascética, mas também um caminho de salvação para a humanidade. Já é
evidente que só adoptando um estilo de vida sóbrio, acompanhado do
compromisso sério por uma distribuição equitativa das riquezas, será
possível instaurar uma ordem de desenvolvimento justo e sustentável. Por
isso, há necessidade de homens que tenham grande esperança e possuam
muita coragem. A coragem dos Magos, que empreenderam uma longa
viagem seguindo uma estrela, e que souberam ajoelhar-se diante de um
Menino e oferecer-lhe os seus dons preciosos. Todos temos necessidade



desta coragem, ancorada numa esperança firme. No-la obtenha Maria,
acompanhando-nos na nossa peregrinação terrena com a sua materna
protecção. Amém!

 
Voltar ao índice



2009

Queridos irmãos e irmãs!
A Epifania, a "manifestação" de nosso Senhor Jesus Cristo, é um

mistério multiforme. A tradição latina identifica-o com a visita dos Magos
ao Menino Jesus em Belém, e portanto interpreta-o sobretudo como
revelação do Messias de Israel aos povos pagãos. A tradição oriental, ao
contrário, privilegia o momento do baptismo de Jesus no rio Jordão, quando
Ele se manifestou como Filho Unigénito do Pai celeste, consagrado pelo
Espírito Santo. Mas o Evangelho de João convida a considerar "epifania"
também as núpcias de Caná, nas quais Jesus, transformando a água em
vinho, "manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele" (Jo 2, 11).
E que deveríamos dizer nós, queridos irmãos, sobretudo nós sacerdotes da
nova Aliança, que todos os dias somos testemunhas e ministros da
"epifania" de Jesus Cristo na santa Eucaristia? A Igreja celebra todos os
mistérios do Senhor neste santíssimo e humilde Sacramento, no qual Ele ao
mesmo tempo revela e esconde a sua glória. "Adoro te devote, latens
Deitas" adorando, rezamos assim com São Tomás de Aquino.

Neste ano de 2009 que, no 4º centenário das primeiras observações de
Galileu Galilei ao telescópio, foi dedicado de modo especial à astronomia,
não podemos deixar de prestar uma atenção particular ao símbolo da
estrela, tão importante na narração evangélica dos Magos (cf. Mt 2, 1-12).
Eles eram provavelmente astrónomos. Do seu lugar de observação,
colocado no Oriente em relação à Palestina, talvez na Mesopotâmia, tinham
observado o surgir de um novo astro, e tinham interpretado este fenómeno
celeste como anúncio do nascimento de um rei, precisamente, segundo as



Sagradas Escrituras, do rei dos Judeus (cf. Nm 24, 17). Os Padres da Igreja
viram neste singular episódio narrado por São Mateus também uma espécie
de "revolução" cosmológica, causada pela entrada do Filho de Deus no
mundo. Por exemplo, São João Crisóstomo escreve: "Quando a estrela
chegou ao ponto onde estava o menino, parou, o que podia fazer apenas um
poder que os astros não possuem: isto é, primeiro esconder-se, depois
aparecer de novo, e por fim parar" (Homilias sobre o Evangelho de Mateus,
7, 3). São Gregório de Nazianzo afirma que o nascimento de Cristo conferiu
orbitas novas aos astros (cf. Poemas dogmáticos, v, 53-64; pg 37, 428-429).
Isto deve ser totalmente compreendido em sentido simbólico e teológico.
De facto, enquanto a teologia pagã divinizava os elementos e as forças do
cosmos, a fé cristã, levando a cumprimento a revelação bíblica, contempla
um único Deus, Criador e Senhor de todo o universo.

É o amor divino, encarnado em Cristo, a lei fundamental e universal da
criação. Isto deve ser visto ao contrário em sentido não poético, mas real.
Assim o via o próprio Dante, quando, no verso sublime que conclui o
Paraíso e toda a Divina Comédia, define Deus "o amor que move o sol e as
altas estrelas" (Paraíso, XXXIII, 145). Isto significa que as estrelas, os
planetas, todo o universo não são governados por uma força cega, não
obedecem às dinâmicas unicamente da matéria. Não devem ser portanto
divinizados os elementos cósmicos, mas, ao contrário, em tudo e acima de
tudo existe uma vontade pessoal, o Espírito de Deus, que em Cristo se
revelou como Amor (cf. Enc. Spe salvi, 5). Se assim é, então os homens
como escreve São Paulo aos Colossenses não são escravos dos "elementos
da criação" (cf. Col 2, 8), mas são livres, isto é, capazes de se relacionarem
com a liberdade criadora de Deus. Ele está na origem de tudo e tudo
governa não como um motor frio e anónimo, mas como Pai, Esposo,
Amigo, Irmão, como Logos, "Palavra-Razão" que se uniu à nossa carne
mortal de uma vez para sempre e compartilhou plenamente a nossa
condição, manifestando o poder superabundante da sua graça. Existe



portanto no cristianismo uma peculiar concepção cosmológica, que
encontrou na filosofia e na teologia medievais altíssimas expressões. Ela,
também na nossa época, dá sinais interessantes de um novo florescimento,
graças à paixão e à fé de não poucos cientistas, os quais nas pegadas de
Galileu não renunciam nem à razão nem à fé, aliás, valorizam-nas a ambas
profundamente, na sua recíproca fecundidade.

O pensamento cristão compara a criação com um "livro" assim dizia o
próprio Galileu considerando-a como a obra de um Autor que se expressa
mediante a "sinfonia" da criação. No interior desta sinfonia encontra-se, a
um certo ponto, aquilo a que na linguagem musical se classifica "solo", um
tema confiado a um só instrumento ou a uma só voz; e é tão importante que
dele depende o significado de toda a obra. Este "solo" é Jesus, ao qual
corresponde, precisamente, um sinal real: o surgir de uma nova estrela no
firmamento. Jesus é comparado pelos antigos escritores cristãos a um novo
sol. Segundo os actuais conhecimentos astrofísicos, nós deveríamos
compará-lo com uma estrela ainda mais central, não só para o sistema solar,
mas para todo o universo conhecido. Neste misterioso desígnio, ao mesmo
tempo físico e metafísico, que levou ao surgimento do ser humano como
coroamento dos elementos da criação, veio ao mundo Jesus: "nascido de
mulher" (Gl 4, 4), como escreve São Paulo. O Filho do homem resume em
si a terra e o céu, a criação e o Criador, a carne e o Espírito. É o centro da
criação e da história, porque n'Ele se unem sem se confundirem o Autor e a
sua obra.

No Jesus terreno encontra-se o ápice da criação e da história, mas em
Cristo ressuscitado vai-se além: a passagem, através da morte, para a vida
eterna antecipa o ponto da "recapitulação" de tudo em Cristo (cf. Ef 1, 10).
De facto, todas as coisas escreve o Apóstolo "tudo foi criado por Ele e para
Ele" (Cl 1, 16). E precisamente com a ressurreição dos mortos Ele obteve "a
primazia sobre todas as coisas" (Cl 1, 18). Afirma-o o próprio Jesus
aparecendo aos discípulos depois da ressurreição: "Foi-Me dado todo o



poder no céu e na terra" (Mt 28, 18). Esta consciência apoia o caminho da
Igreja, Corpo de Cristo, ao longo das veredas da história. Não há sombras,
por muito tenebrosas que possam ser, que obscureçam a luz de Cristo. Por
isso nunca falta aos crentes em Cristo a esperança, também hoje, perante a
grande crise social e económica que atormenta a humanidade, perante o
ódio e a violência destruidoras que não cessam de ensanguentar muitas
regiões da terra, perante o egoísmo e a pretensão do homem de se
considerar o deus de si mesmo, que conduz por vezes a perigosas alterações
do desígnio de Deus sobre a vida e a dignidade do ser humano, sobre a
família e a harmonia da criação. O nosso esforço de libertar a vida humana
e o mundo dos envenenamentos e das poluições que poderiam destruir o
presente e o futuro, conserva o seu valor e sentido escrevi na já citada
Encíclica Spe salvi mesmo se aparentemente não tenham sucesso ou
pareçam não ter poder face ao predomínio de forças hostis, porque "é a
grande esperança apoiada nas promessas de Deus que, tanto nos momentos
bons como nos maus, nos dá coragem e orienta o nosso agir" (n. 35).

O senhorio universal de Cristo exerce-se de modo especial sobre a
Igreja. "Sob os seus pés lê-se na Carta aos Efésios [Deus] sujeitou todas as
coisas e constituiu-O cabeça de toda a Igreja, que é o Seu corpo e o
complemento d'Aquele que preenche tudo em todos" (Ef 1, 22-23). A
Epifania é a manifestação do Senhor, e de reflexo é a manifestação da
Igreja, porque o Corpo não é separável da Cabeça. A primeira leitura de
hoje, tirada do chamado Terceiro Isaías, oferece-nos a perspectiva clara para
compreender a realidade da Igreja, como mistério de luz reflectida:
"Levanta-te e resplandece, chegou a tua luz; / a glória do Senhor levanta-se
sobre ti!" (Is 60, 1). A Igreja é humanidade iluminada, "baptizada" na glória
de Deus, isto é, no seu amor, na sua beleza, no seu senhorio. A Igreja sabe
que a própria humanidade, com os seus limites e as suas misérias, ressalta
mais a obra do Espírito Santo. Ela não se pode orgulhar de nada a não ser
no seu Senhor: não é dela que provém a luz, não é sua a glória. Mas é



precisamente esta a sua alegria, da qual ninguém a poderá privar: ser "sinal
e instrumento" d'Aquele que é "lumen gentium", luz dos povos (cf. Conc.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,1).

Queridos amigos, neste ano paulino, a festa da Epifania convida a Igreja
e, nela, todas as comunidades e cada um dos fiéis, a imitar, como fez o
Apóstolo das nações, o serviço que a estrela prestou aos Magos do Oriente
guiando-os até Jesus (cf. São Leão Magno, Disc. 3 para a Epifania, 5, pl
54, 244). O que foi a vida de Paulo, depois da sua conversão, se não uma
"corrida" para levar aos povos a luz de Cristo e, vice-versa, conduzir os
povos a Cristo? A graça de Deus fez de Paulo uma "estrela" para as nações.
O seu ministério é exemplo e estímulo para a Igreja, a fim de se redescobrir
essencialmente missionária e renovar o compromisso pelo anúncio do
Evangelho, sobretudo a quantos ainda não o conhecem. Mas, olhando para
São Paulo, não podemos esquecer que a sua pregação era totalmente
alimentada pelas Sagradas Escrituras. Por isso, na perspectiva da recente
Assembleia do Sínodo dos Bispos, deve ser reafirmado com vigor que a
Igreja e cada um dos cristãos podem ser luz, que guia para Cristo,
unicamente se forem alimentados assídua e intimamente pela Palavra de
Deus. É a Palavra que ilumina, purifica, converte, não somos certamente
nós. Da Palavra de vida nós somos apenas servos. Assim Paulo se concebia
a si mesmo e ao seu ministério: um serviço ao Evangelho. "Tudo eu faço
por causa do Evangelho" (1 Cor 9, 23). Assim deveria poder dizer também
a Igreja, todas as comunidades eclesiais, cada Bispo e presbítero: faço tudo
por causa do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, rezai por nós, Pastores da
Igreja, a fim de que, assimilando quotidianamente a Palavra de Deus, a
possamos transmitir fielmente aos irmãos. Mas também nós rezamos por
vós, fiéis, porque cada cristão está chamado pelo Baptismo e pela
Confirmação a anunciar Cristo luz do mundo, com a palavra e com o
testemunho da vida. Ajude-nos a Virgem Maria, Estrela da evangelização, a



realizar juntos esta missão, e, do céu, interceda por nós São Paulo, Apóstolo
das nações. Amém.

 
Voltar ao índice



2010

Caros irmãos e irmãs
Hoje, Solenidade da Epifania, a grande luz que irradia da Gruta de

Belém, através dos Magos provenientes do Oriente, inunda a humanidade
inteira. A primeira leitura, tirada do Livro do profeta Isaías, e o trecho do
Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, colocam um ao lado do outro
a promessa e o seu cumprimento, naquela particular tensão que se encontra
quando se lêem em sequência trechos do Antigo e do Novo Testamento. Eis
que aparece diante de nós a maravilhosa visão do profeta Isaías que, depois
das humilhações padecidas pelo povo de Israel por parte das potências deste
mundo, vê o momento em que a grande luz de Deus, aparentemente sem
poder e incapaz de proteger o seu povo, surgirá sobre toda a terra, de
maneira que os reis das nações se inclinarão diante dele, virão de todos os
confins da terra e depositarão aos seus pés os seus tesouros mais preciosos.
Então, o coração do povo trepidará de alegria.

Em comparação com esta visão, aquela que nos apresenta o evangelista
Mateus parece pobre e modesta: parece-nos impossível reconhecer nela o
cumprimento das palavras do profeta Isaías. Com efeito, a Belém não
chegam os poderosos nem os reis da terra, mas alguns Magos, personagens
desconhecidas, talvez vistas com suspeita, de qualquer maneira não dignos
de atenção particular. Os habitantes de Jerusalém estão informados sobre
aquilo que aconteceu, mas não consideram necessário preocupar-se, nem
sequer parece haver em Belém alguém que se interesse pelo nascimento
deste Menino, chamado pelos Magos Rei dos Judeus, ou por estes homens
vindos do Oriente que O vão visitar. Com efeito, pouco depois, quando o rei



Herodes faz compreender quem é que efectivamente detém o poder,
obrigando a Sagrada Família a fugir para o Egipto e oferecendo uma prova
da sua crueldade com o massacre dos inocentes (cf. Mt 2, 13-18), o episódio
dos Magos parece ser eliminado e esquecido. Portanto, é compreensível que
o coração e a alma dos crentes de todos os séculos se sintam mais atraídos
pela visão do profeta do que pela sóbria narração do evangelista, como
testemunham também as representações desta visita aos nossos presépios,
onde aparecem os camelos, os dromedários e os reis poderosos deste mundo
que se ajoelham diante do Menino e depositam aos seus pés os seus dons
em caixas preciosas. Todavia, é necessário prestar maior atenção àquilo que
os dois textos nos comunicam.

Na realidade, que viu Isaías com o seu olhar profético? Num só
momento, ele vislumbra uma realidade destinada a marcar toda a história.
Mas também o acontecimento que Mateus nos narra não é um breve
episódio insignificante, que se conclui com o regresso apressado dos Magos
às suas terras. Ao contrário, é um início. Aquelas personagens provenientes
do Oriente não são as últimas, mas as primeiras da grande procissão
daqueles que, através de todas as épocas da história, sabem reconhecer a
mensagem da estrela, sabem caminhar pelas veredas indicadas pela Sagrada
Escritura e, assim, sabem encontrar Aquele que é aparentemente fraco e
frágil mas que, ao contrário, tem o poder de conferir a maior e mais
profunda alegria ao coração do homem. Com efeito, nele manifesta-se a
realidade maravilhosa que Deus nos conhece e está próximo de nós, que a
sua grandeza e poder não se manifestam na lógica do mundo, mas na lógica
de um Menino inerme, cuja força é unicamente a do amor que se confia a
nós. No caminho da história, há sempre pessoas que são iluminadas pela luz
da estrela, que encontram o caminho e chegam até Ele. Todas vivem, cada
uma à sua maneira, a mesma experiência dos Magos.

Eles levaram ouro, incenso e mirra. Sem dúvida, não são dons que
correspondem às necessidades primárias ou quotidianas. Naquele momento,



a Sagrada Família certamente teria tido mais necessidade de algo diferente
do incenso e da mirra, e nem sequer o ouro podia ser-lhe imediatamente
útil. Mas estes dons têm um profundo significado: são um acto de justiça.
Com efeito, segundo a mentalidade em vigor nessa época no Oriente,
representam o reconhecimento de uma pessoa como Deus e Rei: ou seja,
são um acto de submissão. Querem dizer que a partir daquele momento os
doadores pertencem ao soberano e reconhecem a sua autoridade. A
consequência a que isto dá origem é imediata. Os Magos já não podem
continuar pelo seu caminho, já não podem regressar para junto de Herodes,
já não podem ser aliados com aquele soberano poderoso e cruel. Foram
conduzidos para sempre pela senda do Menino, aquela que lhes fará ignorar
os grandes e os poderosos deste mundo e que os conduzirá para Aquele que
nos espera no meio dos pobres, o único caminho do amor que pode
transformar o mundo.

Portanto, os Magos não só se puseram a caminho, mas a partir daquele
seu gesto teve início algo de novo, foi traçado um novo caminho, desceu
sobre o mundo uma nova luz que não se apagou. Realiza-se a visão do
profeta: aquela luz não pode mais ser ignorada no mundo: os homens
caminharão rumo àquele Menino e serão iluminados pela alegria que só Ele
sabe doar. A luz de Belém continua a resplandecer no mundo inteiro. A
quantos a acolheram, Santo Agostinho recorda: "Também nós,
reconhecendo Cristo, nosso rei e sacerdote morto por nós, O honramos
como se tivéssemos oferecido ouro, incenso e mirra; só nos falta dar
testemunho dele, percorrendo um caminho diferente daquele pelo qual
viemos" (Sermo 202. In Epiphania Domini, 3, 4).

Por conseguinte, se lemos juntos a promessa do profeta Isaías e o seu
cumprimento no Evangelho de Mateus, no grande contexto de toda a
história, parece evidente que o que nos é dito e que no presépio procuramos
reproduzir, não é um sonho, nem sequer um inútil jogo de sensações e de
emoções, desprovidas de vigor e de realidade, mas é a Verdade que se



irradia no mundo, mesmo que Herodes pareça ser sempre mais forte e
aquele Menino pareça poder ser incluído entre aqueles que não têm
importância, ou até espezinhado. Mas somente naquele Menino se
manifesta a força de Deus, que reúne os homens de todos os séculos, para
que sob o seu senhorio percorram o caminho do amor, que transfigura o
mundo. Todavia, embora os poucos de Belém se tenham tornado muitos, os
crentes em Jesus Cristo parecem ser sempre poucos. Muitos viram a estrela,
mas só poucos compreenderam a sua mensagem. Os estudiosos da Escritura
do tempo de Jesus conheciam perfeitamente a palavra de Deus. Eram
capazes de dizer sem qualquer dificuldade o que se podia encontrar nela a
respeito do lugar onde o Messias teria nascido mas, como Santo Agostinho
diz: "Aconteceu com eles como com as pedras miliárias (que indicam o
caminho): enquanto davam indicações aos romeiros a caminho, eles
permaneciam inertes e imóveis" (Sermo 199. In Epiphania Domini, 1, 2).

Então, podemos perguntar-nos: qual é a razão pela qual alguns vêem e
encontram, e outros não? O que abre os olhos e o coração? O que falta
àqueles que permanecem indiferentes, aos que indicam o caminho, mas não
se movem? Podemos responder: a demasiada segurança em si mesmos, a
pretensão de conhecer perfeitamente a realidade, a presunção de já ter
formulado um juízo definitivo sobre as coisas tornam os seus corações
fechados e insensíveis à novidade de Deus. Sentem-se seguros da ideia do
mundo que formularam para si mesmos e não se deixam abalar no seu
íntimo pela aventura de um Deus que deseja encontrá-los. Depositam a sua
confiança mais emsi próprios do que nele e não julgam possível que Deus
seja tão grande a ponto de se poder tornar pequeno, de se poder aproximar
verdadeiramente de nós.

No final, o que falta é a humildade autêntica, que sabe submeter-se ao
que é maior, mas também a coragem genuína, que leva a crer naquilo que é
verdadeiramente grande, mesmo que se manifeste num Menino inerme.
Falta a capacidade evangélica de ser criança no coração, de se admirar e de



sair de si mesmo para seguir o caminho indicado pela estrela, o caminho de
Deus. Porém, o Senhor tem o poder de nos tornar capazes de ver e de nos
salvarmos. Então, queremos pedir-lhe que nos dê um coração sábio e
inocente, que nos permita ver a estrela da sua misericórdia e seguir o seu
caminho, para O encontrar e ser inundados pela grande luz e pela
verdadeira alegria que Ele trouxe a este mundo. Amém!

 
Voltar ao índice



2011

Prezados irmãos e irmãs!
Na solenidade da Epifania, a Igreja continua a contemplar e a celebrar o

mistério do nascimento de Jesus Salvador. Em particular, a celebração
hodierna sublinha o destino e o significado universais deste nascimento.
Fazendo-se homem no seio de Maria, o Filho de Deus veio não só para o
povo de Israel, representado pelos pastores de Belém, mas também para a
humanidade inteira, representada pelos Magos. E é precisamente a respeito
dos Magos e do seu caminho em busca do Messias (cf. Mt 2, 1-12) que hoje
a Igreja nos convida a meditar e a rezar. No Evangelho ouvimos que eles,
tendo chegado a Jerusalém provenientes do Oriente, perguntam: «Onde está
o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e
viemos adorá-lo» (V. 2). Que tipo de pessoas eram, e que espécie de estrela
era aquela? Eles eram, provavelmente, sábios que perscrutavam o céu, mas
não para procurar «ler» o futuro nos astros, eventualmente para obter disto
um lucro; eram sobretudo homens «à procura» de algo mais, em busca da
verdadeira luz, que seja capaz de indicar o caminho a percorrer na vida.
Eram pessoas convictas de que na criação existe aquela que poderíamos
definir como a «assinatura» de Deus, uma assinatura que o homem pode e
deve procurar descobrir e decifrar. Talvez o modo para conhecer melhor
estes Magos e compreender o seu desejo de se deixar guiar pelos sinais de
Deus consista em deter-nos para considerar aquilo que eles encontram ao
longo do seu caminho, na grande cidade de Jerusalém.

Em primeiro lugar, encontraram o rei Herodes. Certamente, ele estava
interessado no menino de que os Magos falavam; no entanto, não com a



finalidade de o adorar, como quer fazer entender, mentindo, mas sim para o
suprimir. Herodes é um homem de poder, que no próximo só consegue ver
um rival para combater. No fundo, se meditarmos bem, até Deus lhe parece
um rival, aliás, um rival particularmente perigoso, que gostaria de privar os
homens do seu espaço vital, da sua autonomia, do seu poder; um rival que
indica o caminho a percorrer na vida, e assim impede que se realize tudo o
que se deseja. Herodes ouve dos seus peritos nas Sagradas Escrituras, as
palavras do profeta Miqueias (cf. 5, 1), mas o seu único pensamento é o
trono. Então, o próprio Deus deve ser ofuscado e as pessoas devem reduzir-
se a ser simples peças para mover no grande tabuleiro do poder. Herodes é
uma figura que não nos é simpática e que, instintivamente, julgamos de
modo negativo pela sua brutalidade. Mas deveríamos perguntar-nos: existe,
porventura, algo de Herodes também em nós? Acaso também nós, às vezes,
vemos Deus como uma espécie de rival? Porventura também nós somos
cegos diante dos seus sinais, surdos às suas palavras, porque pensamos que
Ele impõe limites à nossa vida e não nos permite dispor da existência a
nosso bel-prazer? Estimados irmãos e irmãs, quando vemos Deus deste
modo, acabamos por nos sentir insatisfeitos e aborrecidos, porque não nos
deixamos guiar por Aquele que está no fundamento de tudo. Temos que
eliminar da nossa mente e do nosso coração a ideia da rivalidade, a ideia de
que conceder espaço a Deus constitui um limite para nós mesmos; devemos
abrir-nos à certeza de que Deus é o amor todo-poderoso que nada tira, não
ameaça, aliás, é o Único capaz de nos oferecer a possibilidade de viver em
plenitude, de sentir a verdadeira alegria.

Sucessivamente, os Magos encontram os estudiosos, os teólogos, os
especialistas que sabem tudo sobre as Sagradas Escrituras, que conhecem as
suas possíveis interpretações, que são capazes de citar de cor cada um dos
seus trechos e que, por conseguinte, são uma ajuda preciosa para quem quer
percorrer o caminho de Deus. Contudo, afirma santo Agostinho, eles
gostam de ser guias para os outros, indicam a vereda mas não caminham,



permanecem imóveis. Para eles, as Escrituras tornam-se uma espécie de
atlas a ler com curiosidade, um conjunto de palavras e de conceitos a
examinar e sobre o qual debater com sabedoria. Mas, novamente, podemos
interrogar-nos: não existe inclusive em nós a tentação de considerar as
Sagradas Escrituras, este tesouro extremamente rico e vital para a fé da
Igreja, mais como um objecto para o estudo e o debate dos especialistas, do
que o Livro que nos indica o caminho para alcançar a vida? Na minha
opinião, como indiquei na Exortação Apostólica Verbum Domini, deveria
surgir sempre de novo em nós a profunda disposição a considerar a palavra
da Bíblia, lida na Tradição viva da Igreja (cf. n. 18), como a verdade que
nos diz o que é o homem, e como pode ele realizar-se plenamente, a
verdade que é a senda a percorrer no dia-a-dia, juntamente com os demais,
se quisermos construir a nossa existência sobre a rocha, e não sobre a areia.

E agora consideremos a estrela. Que tipo de estrela era aquela que os
Magos viram e seguiram? Ao longo dos séculos, esta pergunta foi objecto
de debate entre os astrónomos. Kepler, por exemplo, considerava que se
tratasse de uma «nova», ou de uma «supernova», ou seja, de uma daquelas
estrelas que normalmente emanam uma luz ténue mas que, de repente,
podem ter uma violenta explosão interna, que produz uma luz
extraordinária. Sem dúvida, coisas interessantes, mas que não nos orientam
rumo àquilo que é essencial para compreendemos esta estrela. Temos que
remontar ao facto de que aqueles homens buscavam os vestígios de Deus;
procuravam ler a sua «assinatura» na criação; sabiam que «narram os céus a
glória de Deus» (Sl 19 [18], 2); isto é, estavam persuadidos de que Deus
pode ser vislumbrado na criação. No entanto, como homens sábios, estavam
conscientes também de que não é com um telescópio qualquer, mas com os
profundos olhos da razão em busca do sentido último da realidade, e com o
desejo de Deus impelido pela fé, que é possível encontrá-lo, aliás, que se
torna possível que Deus se aproxime de nós. O universo não é o resultado
do caso, como alguns querem fazer-nos crer. Contemplando-o, somos



convidados a ler nele algo de profundo: a sabedoria do Criador, a fantasia
inesgotável de Deus, o seu amor infinito por nós. Não deveríamos deixar
limitar a nossa mente por teorias que chegam apenas a um certo ponto e que
— se olharmos bem — não estão de modo algum em concorrência com a
fé, mas não conseguem explicar o sentido derradeiro da realidade. Na
beleza do mundo, no seu mistério, na sua grandeza e na sua racionalidade
não podemos deixar de ler a racionalidade eterna, e não podemos deixar de
nos fazer guiar por ela até ao único Deus, Criador do céu e da terra. Se
tivermos este olhar, veremos que Aquele que criou o mundo e Aquele que
nasceu numa gruta em Belém e continua a habitar no meio de nós na
Eucaristia são o único Deus vivo, que nos interpela, nos ama e quer
conduzir-nos para a vida eterna.

Herodes, os especialistas das Escrituras, a estrela. Mas sigamos o
caminho dos Magos, que chegam a Jerusalém. Em cima da grande cidade, a
estrela desaparece, já não se vê. O que signfica? Também neste caso, temos
que ler o sinal em profundidade. Para aqueles homens, era lógico procurar o
novo rei no palácio real, onde se encontravam os sábios conselheiros da
corte. Mas, provavelmente para sua surpresa, tiveram que constatar que
aquele recém-nascido não se encontrava nos postos do poder e da cultura,
embora naqueles lugares lhes tenham sido oferecidas informações preciosas
acerca dele. Ao contrário, deram-se conta de que por vezes o poder,
inclusive o do conhecimento, impede o caminho rumo ao encontro com
aquele Menino. Então, a estrela orientou-os para Belém, uma pequena
cidade; guiou-os entre os pobres, entre os humildes, para encontrar o Rei do
mundo. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios dos homens; Deus
não se manifesta no poder deste mundo, mas sim na humildade do seu
amor, daquele amor que pede à nossa liberdade para ser recebido para nos
transformar e nos tornar capazes de chegar Àquele que é o Amor. Mas
também para nós, as coisas não são tão diferentes de como eram para os
Magos. Se nos fosse pedido o nosso parecer sobre a forma como Deus



deveria ter salvo o mundo, talvez respondêssemos que devia manifestar
todo o seu poder para conceder ao mundo um sistema económico mais
justo, no qual cada um pudesse dispor de tudo o que quer. Na realidade, esta
seria uma espécie de violência sobre o homem, porque o privaria de
elementos fundamentais que o caracterizam. Com efeito, não seriam
interpelados a nossa liberdade, nem o nosso amor. O poder de Deus
manifesta-se de modo totalmente diferente: em Belém, onde encontramos a
aparente impotência do seu amor. E é ali que nós devemos ir, é lá que
havemos de encontrar a estrela de Deus.

Assim, parece-nos bem claro também um último elemento importante
da vicissitude dos Magos: a linguagem da criação permite-nos percorrer um
bom trecho de caminho rumo a Deus, mas não nos concede a luz definitiva.
No final, para os Magos era indispensável ouvir a voz das Sagradas
Escrituras: unicamente elas podiam indicar-lhes o caminho. A Palavra de
Deus é a verdadeira estrela que, na incerteza dos discursos humanos, nos
oferece o imenso esplendor da verdade divina. Caros irmãos e irmãs,
deixemo-nos guiar pela estrela, que é a Palavra de Deus; sigamo-la na nossa
vida, caminhando com a Igreja, onde a Palavra armou a sua tenda. A nossa
senda será sempre iluminada por uma luz que sinal algum nos pode
oferecer. E também nós poderemos tornar-nos estrelas para os outros,
reflexo daquela luz que Cristo fez resplandecer sobre nós. Amém.
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Queridos irmãos e irmãs,
A Epifania é uma festa da luz. «Ergue-te, Jerusalém, e sê iluminada, que

a tua luz desponta e a glória do Senhor está sobre ti» (Is 60, 1). Com estas
palavras do profeta Isaías, a Igreja descreve o conteúdo da festa. Sim, veio
ao mundo Aquele que é a Luz verdadeira, Aquele que faz com que os
homens sejam luz. Dá-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus (cf. Jo 1,
9.12). Para a liturgia, o caminho dos Magos do Oriente é só o início de uma
grande procissão que continua ao longo da história inteira. Com estes
homens, tem início a peregrinação da humanidade rumo a Jesus Cristo:
rumo àquele Deus que nasceu num estábulo, que morreu na cruz e,
Ressuscitado, permanece connosco todos os dias até ao fim do mundo (cf.
Mt 28, 20). A Igreja lê a narração do Evangelho de Mateus juntamente com
a visão do profeta Isaías, que escutámos na primeira leitura: o caminho
destes homens é só o início. Antes, tinham vindo os pastores – almas
simples que habitavam mais perto de Deus feito menino, podendo mais
facilmente «ir até lá» (cf. Lc 2, 15) ter com Ele e reconhecê-Lo como
Senhor. Mas agora vêm também os sábios deste mundo. Vêm grandes e
pequenos, reis e servos, homens de todas as culturas e de todos os povos.
Os homens do Oriente são os primeiros, seguidos de muitos outros ao longo
dos séculos. Depois da grande visão de Isaías, a leitura tirada da Carta aos
Efésios exprime, de modo sóbrio e simples, a mesma ideia: os gentios
partilham da mesma herança (cf. 3, 6). Eis como o formulara o Salmo 2:
«Eu te darei as nações por herança, e os confins da terra para teu domínio»
(v. 8).



Os Magos do Oriente vão à frente. Inauguram o caminho dos povos
para Cristo. Durante esta Missa, vou conferir a Ordenação Episcopal a dois
sacerdotes, consagrá-los-ei Pastores do povo de Deus. Segundo palavras de
Jesus, caminhar à frente do rebanho faz parte da função do Pastor (cf. Jo 10,
4). Por isso naqueles personagens, que foram os primeiros pagãos a
encontrar o caminho para Cristo, talvez possamos – não obstante todas as
diferenças nas respectivas vocações e tarefas – procurar indicações para a
missão dos Bispos. Que tipo de homens eram os Magos? Os peritos dizem-
nos que pertenciam à grande tradição astronómica que se fora
desenvolvendo na Mesopotâmia no decorrer dos séculos, e era então
florescente. Mas esta informação, por si só, não é suficiente. Provavelmente
haveria muitos astrónomos na antiga Babilónia, mas poucos, apenas estes
Magos, se puseram a caminho e seguiram a estrela que tinham reconhecido
como sendo a estrela da promessa, ou seja, a que indicava o caminho para o
verdadeiro Rei e Salvador. Podemos dizer que eram homens de ciência, mas
não apenas no sentido de quererem saber muitas coisas; eles queriam algo
mais. Queriam entender o que é que conta no facto de sermos homens.
Provavelmente ouviram falar da profecia de Balaão, um profeta pagão:
«Uma estrela sai de Jacob, e um cetro se levanta de Israel» (Nm 24, 17).
Eles aprofundaram esta promessa. Eram pessoas de coração inquieto, que
não se satisfaziam com aparências ou com a rotina da vida. Eram homens à
procura da promessa, à procura de Deus. Eram homens vigilantes, capazes
de discernir os sinais de Deus, a sua linguagem subtil e insistente. Mas eram
também homens corajosos e, ao mesmo tempo, humildes: podemos
imaginar as zombarias que tiveram de suportar quando se puseram a
caminho para ir ter com o Rei dos Judeus, enfrentando canseiras sem
número. Mas, não consideravam decisivo o que se pensava ou dizia deles,
mesmo pelas pessoas influentes e inteligentes. Para eles o que contava era a
própria verdade, não a opinião dos homens. Por isso, enfrentaram as
privações e o cansaço dum caminho longo e incerto. Foi a sua coragem



humilde que lhes permitiu prostrar-se diante dum menino filho de gente
pobre e reconhecer n’Ele o Rei prometido, cuja busca e reconhecimento
fora o objectivo do seu caminho exterior e interior.

Queridos amigos, em tudo isto é possível ver alguns traços essenciais do
ministério episcopal. Também o Bispo deve ser um homem de coração
inquieto, que não se satisfaz com as coisas rotineiras deste mundo, mas
segue a inquietação do coração que o impele interiormente a aproximar-se
sempre mais de Deus, a procurar o seu Rosto, a conhecê-Lo cada vez
melhor, para poder amá-Lo sempre mais. Também o Bispo deve ser um
homem de coração vigilante que percebe a linguagem subtil de Deus e sabe
discernir a verdade da aparência. Também o Bispo deve estar repleto da
coragem da humildade, que não se interessa do que a opinião dominante diz
dele, mas por critério toma a medida da verdade de Deus, comprometendo-
se com ela «opportune – importune». Deve ser capaz de ir à frente
indicando o caminho. Deve ir à frente seguindo Aquele que a todos nos
precedeu, porque é o verdadeiro Pastor, a verdadeira estrela da promessa:
Jesus Cristo. E deve ter a humildade de prostrar-se diante daquele Deus que
Se tornou tão concreto e tão simples que contradiz o nosso orgulho
insensato, que não quer ver Deus assim perto e pequenino. Deve viver a
adoração do Filho de Deus feito homem, aquela adoração que lhe indica
sem cessar o caminho.

A liturgia da Ordenação Episcopal exprime o essencial deste ministério
em oito perguntas dirigidas aos Ordenandos, que começam sempre com a
palavra: «Vultis? – Quereis?». As perguntas orientam a vontade e indicam-
lhe o caminho a tomar. Gostaria de mencionar aqui, brevemente, algumas
das palavras-chave desta orientação, nas quais se concretiza aquilo que há
pouco reflectimos a partir dos Magos que aparecem na festa de hoje. A
missão dos Bispos é «praedicare Evangelium Christi», «custodire»,
«dirigere», «pauperibus se misericordes praebere», «indesinenter orare». O
anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, guardar o depósito sagrado da nossa



fé, ir à frente e guiar, a misericórdia e a caridade para com os necessitados e
os pobres nas quais se reflecte o amor misericordioso de Deus para
connosco e, finalmente, a oração contínua são características fundamentais
do ministério episcopal. A oração contínua significa nunca perder o
contacto com Deus, deixar-se tocar sempre por Ele no íntimo do nosso
coração e deste modo sermos permeados pela sua luz. Só quem conhece a
Deus pessoalmente é que pode guiar os outros para Deus. E só quem guia
os homens para Deus é que os guia pela estrada da vida.

O coração inquieto, de que falámos inspirando-nos em Santo Agostinho,
é o coração que, em última análise, não se satisfaz com nada menos do que
Deus e é, precisamente assim, que se torna um coração que ama. O nosso
coração vive inquieto por Deus, e não pode ser doutro modo, embora hoje
se procure, com «narcóticos» muito eficazes, libertar o homem desta
inquietação. Mas não somos só nós, seres humanos, que vivemos inquietos
relativamente a Deus. Também o coração de Deus vive inquieto
relativamente ao homem. Deus espera-nos. Anda à nossa procura. Também
Ele não descansa enquanto não nos tiver encontrado. O coração de Deus
vive inquieto, e foi por isso que se pôs a caminho até junto de nós – até
Belém, até ao Calvário, de Jerusalém até à Galileia e aos confins do mundo.
Deus vive inquieto connosco, anda à procura de pessoas que se deixem
contagiar por esta sua inquietação, pela sua paixão por nós; pessoas que
vivem a busca que habita no seu coração e, ao mesmo tempo, se deixam
tocar no coração pela busca de Deus a nosso respeito. Queridos amigos, foi
esta a missão dos Apóstolos: acolher a inquietação de Deus pelo homem e
levar o próprio Deus aos homens. E, seguindo os passos dos Apóstolos, esta
é a vossa missão: deixai-vos tocar pela inquietação de Deus, a fim de que o
anseio de Deus pelo homem possa ser satisfeito.

Os Magos seguiram a estrela. Através da linguagem da criação,
encontraram o Deus da história. É certo que a linguagem da criação, por si
só, não é suficiente. Apenas a Palavra de Deus, que encontramos na



Sagrada Escritura, podia indicar-lhes definitivamente o caminho. Criação e
Escritura, razão e fé devem dar-se as mãos para nos conduzirem ao Deus
vivo. Muito se discutiu sobre o tipo de estrela que guiou os Magos. Pensa-
se numa conjunção de planetas, numa Supernova, ou seja, uma daquelas
estrelas inicialmente muito débeis que, na sequência duma explosão interna,
irradia por algum tempo um imenso esplendor, num cometa, etc. Deixemos
que os cientistas continuem esta discussão. A grande estrela, a verdadeira
Supernova que nos guia é o próprio Cristo. Ele é, por assim dizer, a
explosão do amor de Deus, que faz brilhar sobre o mundo o grande fulgor
do seu coração. E podemos acrescentar: tanto os Magos do Oriente,
mencionados no Evangelho de hoje, como os Santos em geral pouco a
pouco tornaram-se eles mesmos constelações de Deus, que nos indicam o
caminho. Em todas estas pessoas, o contacto com a Palavra de Deus
provocou, por assim dizer, uma explosão de luz, através da qual o esplendor
de Deus ilumina este nosso mundo e nos indica o caminho. Os Santos são
estrelas de Deus, pelas quais nos deixamos guiar para Aquele por quem o
nosso ser anseia. Queridos amigos, vós seguistes a estrela que é Jesus
Cristo, quando dissestes o vosso «sim» ao sacerdócio e ao ministério
episcopal. E certamente brilharam para vós também estrelas menores, que
vos ajudaram a não errar o caminho. Na Ladainha dos Santos, invocamos
todas estas estrelas de Deus, a fim de que brilhem sempre de novo para vós
e vos indiquem o caminho. Com a Ordenação Episcopal, vós mesmos sois
chamados a ser estrelas de Deus para os homens, guiando-os pelo caminho
que leva à verdadeira Luz: Cristo. Invoquemos, pois, agora todos os Santos,
para que possais corresponder sempre a esta vossa missão mostrando aos
homens a luz de Deus. Amen.

 
Voltar ao índice



2013

Amados irmãos e irmãs!
Para a Igreja crente e orante, os Magos do Oriente, que, guiados pela

estrela, encontraram o caminho para o presépio de Belém, são apenas o
princípio duma grande procissão que permeia a história. Por isso, a liturgia
lê o Evangelho que fala do caminho dos Magos juntamente com as
estupendas visões proféticas de Isaías 60 e do Salmo 72 que ilustram, com
imagens ousadas, a peregrinação dos povos para Jerusalém. Assim como os
pastores – os primeiros convidados para irem até junto do Menino recém-
nascido deitado na manjedoura – personificam os pobres de Israel e, em
geral, as almas simples que interiormente vivem muito perto de Jesus, assim
também os homens vindos do Oriente personificam o mundo dos povos, a
Igreja dos gentios: os homens que, ao longo de todos os séculos, se
encaminham para o Menino de Belém, n’Ele honram o Filho de Deus e se
prostram diante d’Ele. A Igreja chama a esta festa «Epifania» – a
manifestação do Divino. Se considerarmos o facto de que desde então
homens de todas as proveniências, de todos os continentes, das mais
diversas culturas e das diferentes formas de pensamento e de vida se
puseram, e estão, a caminho de Cristo, podemos verdadeiramente dizer que
esta peregrinação e este encontro com Deus na figura do Menino é uma
Epifania da bondade de Deus e do seu amor pelos homens (cf. Tt 3, 4).

Seguindo uma tradição iniciada pelo Beato Papa João Paulo II,
celebramos a festa da Epifania também como dia da Ordenação episcopal
de quatro sacerdotes que daqui em diante irão colaborar, em diferentes
funções, com o Ministério do Papa em prol da unidade da única Igreja de



Jesus Cristo na pluralidade das Igrejas particulares. A conexão entre esta
Ordenação episcopal e o tema da peregrinação dos povos para Jesus Cristo
é evidente. O Bispo tem a missão não apenas de se incorporar nesta
peregrinação juntamente com os demais, mas de ir à frente e indicar a
estrada. Nesta liturgia, porém, queria reflectir convosco sobre uma questão
ainda mais concreta. Com base na história narrada por Mateus, podemos
certamente fazer uma ideia aproximada do tipo de homens que, seguindo o
sinal da estrela, se puseram a caminho para encontrar aquele Rei que teria
fundado uma nova espécie de realeza, e não só para Israel mas para a
humanidade inteira. Que tipo de homens seriam então eles? E perguntemo-
nos também se a partir deles, não obstante a diferença dos tempos e das
funções, seja possível vislumbrar algo do que é o Bispo e de como deve ele
cumprir a sua missão.

Os homens que então partiram rumo ao desconhecido eram, em
definitiva, pessoas de coração inquieto; homens inquietos movidos pela
busca de Deus e da salvação do mundo; homens à espera, que não se
contentavam com seus rendimentos assegurados e com uma posição social
provavelmente considerável, mas andavam à procura da realidade maior.
Talvez fossem homens eruditos, que tinham grande conhecimento dos
astros e, provavelmente, dispunham também duma formação filosófica; mas
não era apenas saber muitas coisas que queriam; queriam sobretudo saber o
essencial, queriam saber como se consegue ser pessoa humana. E, por isso,
queriam saber se Deus existe, onde está e como é; se Se preocupa connosco
e como podemos encontrá-Lo. Queriam não apenas saber; queriam
conhecer a verdade acerca de nós mesmos, de Deus e do mundo. A sua
peregrinação exterior era expressão deste estar interiormente a caminho, da
peregrinação interior do seu coração. Eram homens que buscavam a Deus e,
em última instância, caminhavam para Ele; eram indagadores de Deus.

Chegamos assim à questão: Como deve ser um homem a quem se
impõem as mãos para a Ordenação episcopal na Igreja de Jesus Cristo?



Podemos dizer: deve ser sobretudo um homem cujo interesse se dirige para
Deus, porque só então é que ele se interessa verdadeiramente também pelos
homens. E, vice-versa, podemos dizer: um Bispo deve ser um homem que
tem a peito os outros homens, que se deixa tocar pelas vicissitudes
humanas. Deve ser um homem para os outros; mas só poderá sê-lo
realmente, se for um homem conquistado por Deus: se, para ele, a
inquietação por Deus se tornou uma inquietação pela sua criatura, o
homem. Como os Magos do Oriente, também um Bispo não deve ser
alguém que se limita a exercer o seu ofício, sem se importar com mais nada;
mas deve deixar-se absorver pela inquietação de Deus com os homens.
Deve, por assim dizer, pensar e sentir em sintonia com Deus. Não é apenas
o homem que tem em si a inquietação constitutiva por Deus, mas esta
inquietação é uma participação na inquietação de Deus por nós. Foi por
estar inquieto connosco que Deus veio atrás de nós até à manjedoura; mais:
até à cruz. «A buscar-me Vos cansastes, pela Cruz me resgatastes: tanta dor
não seja em vão!»: reza a Igreja no Dies irae. A inquietação do homem por
Deus e, a partir dela, a inquietação de Deus pelo homem não devem dar
tréguas ao Bispo. É isto que queremos dizer, ao afirmar que o Bispo deve
ser sobretudo um homem de fé; porque a fé nada mais é do que ser
interiormente tocado por Deus, condição esta que nos leva pelo caminho da
vida. A fé atrai-nos para dentro de um estado em que somos arrebatados
pela inquietação de Deus e faz de nós peregrinos que estão interiormente a
caminho para o verdadeiro Rei do mundo e para a sua promessa de justiça,
de verdade e de amor. Nesta peregrinação, o Bispo deve ir à frente, deve ser
aquele que indica aos homens a estrada para a fé, a esperança e o amor.

A peregrinação interior da fé para Deus realiza-se sobretudo na oração.
Santo Agostinho disse certa vez que a oração, em última análise, nada mais
seria do que a actualização e a radicalização do nosso desejo de Deus. No
lugar da palavra «desejo», poderíamos colocar também a palavra
«inquietação» e dizer que a oração quer arrancar-nos da nossa falsa



comodidade, da nossa clausura nas realidades materiais, visíveis, para nos
transmitir a inquietação por Deus, tornando-nos assim abertos e inquietos
uns para com os outros. O Bispo, como peregrino de Deus, deve ser
sobretudo um homem que reza, deve estar em permanente contacto interior
com Deus; a sua alma deve estar aberta de par em par a Deus. As
dificuldades suas e dos outros bem como as suas alegrias e as dos demais
deve levá-las a Deus e assim, a seu modo, estabelecer o contacto entre Deus
e o mundo na comunhão com Cristo, para que a luz de Cristo brilhe no
mundo.

Voltemos aos Magos do Oriente. Eles eram também e sobretudo homens
que tinham coragem; tinham a coragem e a humildade da fé. Era preciso
coragem a fim de acolher o sinal da estrela como uma ordem para partir,
para sair rumo ao desconhecido, ao incerto, por caminhos onde havia
inúmeros perigos à espreita. Podemos imaginar que a decisão destes
homens tenha provocado sarcasmo: o sarcasmo dos ditos realistas que
podiam apenas zombar das fantasias destes homens. Quem partia baseado
em promessas tão incertas, arriscando tudo, só podia aparecer como
ridículo. Mas, para estes homens tocados interiormente por Deus, era mais
importante o caminho segundo as indicações divinas do que a opinião
alheia. Para eles, a busca da verdade era mais importante que a zombaria do
mundo, aparentemente inteligente.

Vendo tal situação, como não pensar na missão do Bispo neste nosso
tempo? A humildade da fé, do crer juntamente com a fé da Igreja de todos
os tempos, há-de encontrar-se, vezes sem conta, em conflito com a
inteligência dominante daqueles que se atêm àquilo que aparentemente é
seguro. Quem vive e anuncia a fé da Igreja encontra-se em desacordo
também em muitos aspectos, com as opiniões dominantes precisamente no
nosso tempo. O agnosticismo, hoje largamente imperante, tem os seus
dogmas e é extremamente intolerante com tudo o que o põe em questão, ou
põe em questão os seus critérios. Por isso, a coragem de contradizer as



orientações dominantes é hoje particularmente premente para um Bispo. Ele
tem de ser valoroso; e esta valentia ou fortaleza não consiste em ferir com
violência, na agressividade, mas em deixar-se ferir e fazer frente aos
critérios das opiniões dominantes. A coragem de permanecer firme na
verdade é inevitavelmente exigida àqueles que o Senhor envia como
cordeiros para o meio de lobos. «Aquele que teme o Senhor nada temerá»,
diz Ben Sirá (34, 14). O temor de Deus liberta do medo dos homens; faz-
nos livres!

Neste contexto, recordo um episódio dos primórdios do cristianismo
que São Lucas narra nos Actos dos Apóstolos. Depois do discurso de
Gamaliel, que desaconselha a violência contra a comunidade nascente dos
crentes em Jesus, o Sinédrio convocou os Apóstolos e fê-los flagelar.
Depois proibiu-os de pregar em nome de Jesus e pô-los em liberdade. São
Lucas continua: Os Apóstolos «saíram da sala do Sinédrio cheios de alegria
por terem sido considerados dignos de sofrer vexames por causa do Nome
de Jesus. E todos os dias (...) não cessavam de ensinar e de anunciar a Boa-
Nova de Jesus, o Messias» (Act 5, 41-42). Também os sucessores dos
Apóstolos devem esperar ser, repetidamente e de forma moderna,
flagelados, se não cessam de anunciar alto e bom som a Boa-Nova de Jesus
Cristo; hão-de então alegrar-se por terem sido considerados dignos de sofrer
ultrajes por Ele. Naturalmente queremos, como os Apóstolos, convencer as
pessoas e, neste sentido, obter a sua aprovação; naturalmente não
provocamos, antes, pelo contrário, convidamos todos a entrarem na alegria
da verdade que indica a estrada. Contudo o critério ao qual nos submetemos
não é a aprovação das opiniões dominantes; o critério é o próprio Senhor.
Se defendemos a sua causa, conquistaremos incessantemente, pela graça de
Deus, pessoas para o caminho do Evangelho; mas inevitavelmente também
seremos flagelados por aqueles cujas vidas estão em contraste com o
Evangelho, e então poderemos ficar agradecidos por sermos considerados
dignos de participar na Paixão de Cristo.



Os Magos seguiram a estrela e assim chegaram a Jesus, à grande Luz
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem (cf. Jo 1, 9). Como peregrinos
da fé, os Magos tornaram-se eles mesmos estrelas que brilham no céu da
história e nos indicam a estrada. Os santos são as verdadeiras constelações
de Deus, que iluminam as noites deste mundo e nos guiam. São Paulo, na
Carta aos Filipenses, disse aos seus fiéis que devem brilhar como astros no
mundo (cf. 2, 15).

Queridos amigos, isto diz respeito também a nós. Isto diz respeito
sobretudo a vós que ides agora ser ordenados Bispos da Igreja de Jesus
Cristo. Se viverdes com Cristo, ligados a Ele novamente no Sacramento,
então também vós vos tornareis sábios; então tornar-vos-eis astros que vão
à frente dos homens e indicam-lhes o caminho certo da vida. Neste
momento, todos nós aqui rezamos por vós, pedindo que o Senhor vos encha
com a luz da fé e do amor, que a inquietação de Deus pelo homem vos
toque, que todos possam experimentar a sua proximidade e receber o dom
da sua alegria. Rezamos por vós, para que o Senhor sempre vos dê a
coragem e a humildade da fé. Rezamos a Maria, que mostrou aos Magos o
novo Rei do mundo (cf. Mt 2, 11), para que, como Mãe amorosa, mostre
Jesus Cristo também a vós e vos ajude a serdes indicadores da estrada que
leva a Ele. Amen.
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