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DUAS CULTURAS AFINS!

Jacir de Freitas Farias

A modo de introdu€5o: ``A hist6ria dos tres an6is"

Falar sobre a experiencia de Deus 6 falar de mim mesmo, sobre a minha cultura.
Ondeestou,afestaaminhaexperienciadeDeus.Religiaoeculturacaminhamjuntas.
A religiao 6 caracterizada pela cultura. Sou cristao porque meus pais o sao ou foram.
Falo portugu6s porque nasci no Brasil e nao na China. Durante a vida posso aprender

::Vin°:u[dp;o°vmo?,Sa:::::Cee::su::nshpa:Vv°es£'a:is£:S::s:,£vceai:e°r::fi¥rgn:n:e?:i::::aa:::tnudr::
da experiencia, 6 ter a consci6ncia que o novo sempre se tomara velho e o velho, por
mais velho que seja, sempre sera ``novo". Mudamos, mudo eu e muda a minha cultura.
Vivemos  em urn processo  constante de  mutapao  cultural.  Valores  vao e  vein.  Em
nossos dias, isso esta ocorrendo de forma veloz.

Deus se revelou no passado e continua se revelando em nossos dias. Ele fez
hist6ria com o povo da Bfolia. Este guardou na mem6ria essa experiencia humana e
divina e a escreveu para que o tempo nao apagasse a palavra criadora de Deus. Tres
grandesreligi6es:Judafsmo,Cristianismoelslamismo,saooresultadodaexperi6ncia
cultural de varios povos com o Deus bfolico e monoteista. Qual delas 6 a verdadeira?
Essa  pergunta  foi  feita  em  Jerusalem,  lugar  onde  conviviam  judeus,  cristaos  e
mueulmanos, no s6culo XII, pelo sultao Saladino ao sabio Nata. Este, depois de urn
tempo, voltou ao sultao e lhe contou a seguinte hist6ria:

``Um senhor possufa urn anel de inestimavel valor: a j6ia nele engastada tinha

o misterioso poder de tornar agradavel a Deus e aos homens quem usasse o anel
com esta disposieao. 0 senhor determinou que o anel ficasse para sempre em
sua famflia. Ele o deixaria em heranea a seu filho predileto; este faria o mesmo,
e  assim  sucessivamente,  sempre  passando  o  anel  de  pai  para  o  filho  mais
querido. A16m do mais, o herdeiro do anel teria ainda a dignidade de principe.
E assim aconteceu durante longo tempo.

Por tim, o anel foi parar nas maos de urn senhor, pai de tr6s filhos. Aconteceu
que ele anava os tr6s igualmente. Ora parecia gostar mais de urn, ora de outro.
ora do terceiro. Chegou a prometer o anel a cada urn deles. Na hora da decisao,
nao querendo decepcionar a nenhum dos filhos, mandou confeccionar mais dois
an6isiguaizinhosaoprimeiro.TaToiguaisficaramquenemelemesmoconseguia
distinguir qual anel era o original. Chamou cada filho em particular e entregou
urn anel a cada urn deles. Depois morreu.
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ilccitlil.. ^i)ck`i.i`lii I)N.ii tijui/,. Cada uni jurava quc seu ancl era o autcntic(): tinlia
a  piikLvi.Li  dti  piii,  (]u¢  scria  incapaz  de  mentir.  0  juiz  ouviu-os  longamente.
Dep{)is pondel.ou:  `0 anel aut6ntico, pelo que consta, tern o poder de tomar seu
dono agradavel a Deus e aos homens. Digam pois: qual de voces 6 o mais amado
pelos dois outros?' Eles ficaram calados. `Como 6, esta acontecendo o contrario?
Cada qual ama s6 a si mesmo? Entao nenhum dos tr6s an6is 6 autentico... Fapam
o  seguinte.  Cada  urn  recebeu  urn anel  de  seu  pai;  cada  urn continue,  pois,
convicto de que o seu anel 6 o original. Talvez o pai nao quis que em sua casa
continuasse a tirania do anel tinico, por ama-los todos igualmente. Sigam, pois,
o seu caminho; porfiem, os tres, em amar sem restrieao. Quando o poder do anel
se manifestar aos filhos de seus filhos, daqui a milhares de anos, que eles voltem

:::::tnec.Part:i:::::;nAc:T,;,:Staraassentadoalgu6mmaissabiodoqueeu.Eie
"Sigam, pois, cada urn o seu caminho", esse foi o conselho dado pelo juiz. 0

iititor do livro dos Prov6rbios fala de tr6s coisas que o ultrapassam e uma quarta que
i`le nao compreende. Nas quatro situae6es aparece o substantivo camz.#foo. Caminho
tln aguia, da serpente, da nave e do homem. 0 substantivo hebraico rortz`. traduzido
iior Lei, na verdade significa c#s!.#czmc#fo, cczunz.#foo que Deus mos da para seguir. 0
iudeu Jesus, no Segundo Testamento, vai dizer que "feliz" (bern-aventurado) 6 o pobre
iiue anda nos "caminhos" de Deus, no seu Espfrito (Mt 5,3).

A reflexao, que ora empreendemos, quer analisar o caminho seguido pelo povo
tle Israel, seus erros e acertos, suas tentativas de sempre querer manter-se no caminho
de Deus. Vamos procurar beber no po€o do judaismo, nossa fonte primaria. 0 nosso
caminho 6 o do cristianismo, o que nao mos impede de, numa atitude ecumenica, buscar
luzes  que  possam  mos  ajudar  a entender  as  mutap6es  culturais  de  que  falavamos
iLnteriormente. Judaismo e cristianismo sao como mae e filha. Procurar entender como
tl culturajudaica interpretou a Palavra de Deus 6 beber no pr6prio pogo da fe, 6 buscar
luzes que mos possam ajudar a sair do fundo do pogo, onde sonhos, esperaneas, utopias
tomaram-se  sin6nimos de apatia,  marasmo. Vamos procurar compreender como a
Bfolia judaica, o Primeiro Testamento, registrou a experiencia de Deus; quais luzes
essa experfencia mos oferece para entender a nossa pratica crista hodiema.

I. A base da teologia crist5

Na visaojudaica, Deus criou o universo e os povos, e dentre esses escolheu Israel
como  povo e  terra,  para que outros  povos  e terras,  por meio de Israel, pudessem
conhecerDeus.Aescolhaimplicatestemunho.OspilaresdoPrimeiroTestamentosao:

I. Resumido de G.E. LESSING, "Nathan der Weise" ( 1799). 3° ato, 7-cena.
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poderemos  entender  o  Primeiro  Testamento  e  hem  tampouct>  ti  ,`i`}i,uiitlti.  Como
entender a comunidade dos primeiros cristaos como ``Novo Israel" sc I)tlti c`7mpreen-
dermos  a formapao  do povo  de  Israel?  Como  entender Jesus  como  sclido  a Tora
encamada,  se nao conhecermos  a To fa do Sinai? Como compreender a categoria
"Reino de Deus", sem o entendimento do que seja a Terra Prometida? Como entender

a presenga de Deus em Jesus, sem compieender o Templo como morada e presen€a
de Deus na terra? Tais premissas nao querem, de maneira alguma, chegar a conclusao
de que n6s, os cristaos, somos o verdadeiro povo de Deus. Todos n6s, judeus e cristaos,
somos o povo de Deus. Os rabinos -analogamente a Platao, no Banquete -ensinavam
que Deus criou o ser humano andr6gino e o serrou ao meio. E 6 por isso que todo
homem  (masculino)  vive  a procura  de  sua  parte  perdida,  a  mulher  (feminino),  e
vice-versa. Assim acontece com o cristianismo e o judafsmo. Assim como a humani-
dade 6 homem e mulher, o povo de Deus 6 formado pelo oriente judeu e o ocidente
cristao. Infelizmente, a nossa hist6ria foi marcada pela ruptura entre cristaos e judeus
e nao por uma integracao entre esses.

Oslimitesdesteartigonosimpedemdeanalisarcadaumdosquatropesqueformam
a mesa do Primeiro Testamento. Vamos priorizar a Tofa, visto ter sido essa o objeto de
estudo dos rabinos, ap6s a destruieao do templo, no ano 70 da era comum (dc).

1. I . A Ford: sua revelacdo e trarrsmissdo

Na concepeao judaica temos duas To fas, a oral e a escrita. A Tors escrita 6 a
8 folia, a qual esta dividida em tres partes : To fa, Profetas e Escritos. A Torn 6 composta
pelo Pentateuco. Neste Deus se revela. Os rabinos ensinavam que se voc6 quer saber
o  que  Deus  quer,  basta estudar a To fa.  Por Profetas  se  entende profetas e  livros
hist6ricos. Os profetas foram enviados por Deus para recolocar o seu povo no caminho
da Torn, na vivencia dos ensinamentos deixados por Ele. Os profetas sao como a luz
de Deus que se projeta sobre o ser humano. Os Escritos sao os Livros Sapienciais e
os Salmos. Nestes, o ser humano reflete sobre a vida a luz de Deus e lhe responde em
forma de orapao.

A Tofa oral 6 a interpretapao da Tora escrita. Mois6s teria recebido a Toff escrita
no Sinai e as regras de sua interpretapao, as quais foram transmitidas de gerapao em
gerapao, sem descontinuidade, ate chegar aos sabios do Talmude (s6c. IV dc). Se, por
urn lado, parece clara a definigao das duas To fas, por outro, existe no judafsmo urn
ponto paradoxal: a Tors oral precede a escrita. A Tofa oral estava incluida na escrita.

2. A literatura rabihica

Depois da destruicao do templo de Jerusalem, no ano 70 dc, teve inicio em Israel
urn movimento que visava recolher por escrito a tradieao oral de interpretapao da Tofa
escrita. Desse movimento nasceram obras como Mishna e o Talmude.
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•l;IIi(era(urajudaicaqucrctilic5seculosdetradi€ao(300aca2codc).DepoisdaBililiil,
``ki ¢ o documen(o religioso mais importante dojudafsmo. Mishna vein do verbo .``/7tiiiti/I
iiiicsignificarepetir.Maistarde,recebeuosignificadodeestudarefoiaplicadoaoc.`ludti
` I:i Tors oral para indicar o seu m6todo pr6prio: a memorizapao e recapitulapao.

Composta de 6 ordens, a Mishna trata de temas referentes a vida: sementes (leis
iJiil`erentes a agricultura); tempo fixo de festas; mulheres (casamento, div6rcio, votos);
I li`iios (leis civis e criminais, do pecado, da idolatria); coisas santas (abatimento ritui`l
ilc animais, templo, sacriffcios); pureza (leis de pureza e impureza rituais).

I.i,.2. Os I;almudes

Redigido mos s6culos IV e V dc, o Talmude 6 o comentario e discuss6es dos
iiibinos sobre a Mishna. Existem dois Talmudes, aquele redigido em Jerusalem e o dtl
llabil6nia. 0 de Jerusalem 6 o mais antigo.

Os comentarios aos textos da Mishna sao varios. Muitas vezes eles sao contrfl-
tlit6rios. Para urn mesmo assunto existem varias opini5es e todas elas sao respeitadus.
^ssim 6 o judafsmo a cultura, por excelencia, da discussao. i urn modo diferente de
*c posicionar diante dos fatos. Todas as opini6es sao importantes. Nao existe umu
vcrdade a ser seguida. Vejamos como exemplp o comentario talmridico de Jebamot
(i I b-64a (ordem das mulheres, na Mishna) sobre a importancia de cumprir o devcr
*iigrado da procriapao:

"Urn homem nao deve abster-se de procriar, a n5o ser que ja tenha tido filhos.

A escola de Shammai diz: dois meninos; a escola de Hillel: urn menino e uma
menina; na verdade se diz:  `Macho e femea o criou" (Gn 5,2).

Logo adiante, a discussao continua:
"Uma outra doutrina diz que Rabi Nata disse: A escola de Shammai disse: urn

menino e uma menina. A escola de Hillel disse:  urn menino ou uma menina.
Disse Rabi Raba: qual motivo da Rabi Nata para a escola de Hillel?"2

2.3. A Halakd e a Hagadd

A literatura rabinica se divide em dois grandes grupos: a Halaka e a Hagada. A
primeira compreende as discuss6es e decis6es de ordem jun'dica. A segunda 6, por
eliminapao, tudo que nao 6 Halaka.  Na verdade, Halaka 6 o que conceme as  leis,
preceitos dados pelos sabios para serem seguidos. 0 entendimento dos rabinos era
que Deus deu a To fa, mas ela deve ser interpretada. Deus deu a lei "nao matar", mas
saooscasosqueseenquadramnessalei.Seeu,porexemplo,cravarumafacanopeito

2, 0 texto segue com as argumentap6es.
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nao  o  povo,  procuram  encontrar  resposta  para  casos  coimj  ct:``i!,   Vi.i:Iiii`ix,  como
exemplo,  a  Halaka  dos  rabinos  sobre  Lv  24,17:  "Se  urn  homem  gitliti`,ill.  urn  ser
humano, quem quer que seja, devera morrer":

``No caso que urn homem tenha sido golpeado por dez homens com dez bast6es

e tenha morrido; caso a aeao de golpear tenha sido realizada em conjunto ou
cada homem tenha golpeado urn ap6s o outro, eles estao livres.

Rabi Yehuda filho de Batyra diz: se urn golpeou depois do outro, o culpado 6 o
tiltimo, porque 6 ele o causador da morte.

Disse rabi Yochanan: todos eles fundamentaram as suas opini6es sobre o mesmo
versfculo  bfolico:   `Quem  golpear  urn  ser  humano  de  morte...'  (Lv  24,27,
literalmente: "toda" ou "toda a vida de urn homem").

Os rabinos pensavam:  `toda a vida' -ate que toda a vida esteja nele.

E Rabi Yehuda, filho de Batyra; pensa:  `toda a vida' -tudo aquilo que ainda tern
vida„.

A Hagada,  ao contrdrio,  tendo a preocupagao didatica,  6 formada de est6rias
rabinicas de cunho bfolico, vida dos sabios e her6is da hist6riajudaica. Imaginaeao e
humor nao  faltam nessas  est6rias.  A Hagada preocupa-se tamb6m com  o  fim dos
tempos, anjos, dem6nios, messias, etc. 0 texto foagcz'd!.co, mais do que ser hist6rico,
tern urn cunho moral e ate mesmo folcl6rico. Para mostrar a importancia do estudo da
Tors, os rabinos contain a seguinte Hagada:

"Se diz ao sensual:  por que voce estudou a Tora? Quando ele responde: ~  `eu

era muito bonito e por isso  me preocupei com os desejos';  responda-lhe:  por
acaso voce era mais bonito que Jos6?

Conta-se  o  seguinte do justo Jos6:  a cada dia a mulher de Putifar procurava
seduzi-lo com palavras. As vestes que ela usava de manha, por amor a Jos6, nao
as usava a noite. As vestes que ela usava a noite, por amor a Jos6, nao as usava
de manha.

Ela disse-lhe: escuta-me! Ele respondeu: nao!

Ela disse-lhe: veja que te mandarei prender!

Ele respondeu: Faga justiea aos oprimidos (Sl  146,7).

Eu seduzo o seu corpo!
`0 Senhor levanta quem caiu' (Sl  146,8).

Eu cego os seus olhos!
`0 Senhor abre os olhos do cego' (Sl  146, 8).

Ela lhe deu dez nil talentos de prata, de modo que ele pudesse ceder e `deitar-se
com  ela'  (Gn  39,10);  mas  ele  nao  aceitou  deitar-se  com  ela,  `unir-se'  neste
mundo;  `oferece-se a ela' no mundo futuro".
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0 Midr£Lxc 6 o ct)mi`iitt`Liiti I.ahfnico da Bfolia feito de modo que o .`cntido ticul(a
ilii Tora possu ser cntcndidtt por todos. Recorrendo a vdrios generos literfrios como
ii{ii.raeao, parabola, hagada, etc., o Midraxe tern como objetivo aclarar o sentido difi'cil
tlo texto bfolico e com isso ensinar e encorajar o povo de Deus. 0 Midraxe designa o
t`t)njunto da antiga exegese judaica3. Urn exemplo interessante de Midraxe 6 o feito
;itrav6s de letras. Os rabinos procuram encontrar o sentido oculto ate mesmo de uma
li`,Ira. Na mentalidade rabinica, nada esta por acaso no texto bfolico. Foi assim que urn
ilifl Rabi Yona perguntou em nome de Rabi Levi: Par g4!e a mz/#do/oz. crl.czdo com (J
/tttwh4? Tat pergunta proporcionou vdrias respostas, tais como:

a) "Assim como a letra beth 6 fechada de todos os lados e aberta na frente (a),
assim tamb6m nao te 6 permitido perguntar: que ha em cima, que ha embaixtt,
que ha em frente, que ha depois? Mas tu nao podes indagar sobre o que se passa

:::d::::i::5:ada°nre:£nod[:epn°t:,?5S.[nda8ardesdeodiaemqueforamcriados,mas
b) "0 beth corresponde ao ntimero 2 em hebraico;  assim a criapao do mundo
com ela tern a fung5o de evidenciar que existem dois mundos: este daqui e o quc
ha de vir".

c) "0 beth 6 a letra da bengao (berakha) e o aleph a da maldigao" (arira).
d) "0 beth ten duas pontas, uma para o alto e outra para atras e embaixo (a). A
pergunta quem te criou? ela mostra com a ponta do alto e diz: Aquele que esta
no alto, foi Ele quem me criou. E qual 6 o seu nome? Ela mostra com a ponta
de tras e diz: 0 Senhor 6 o seu none (Elohim)"6.
"Rabi Eleazar bar Avina diz em none de Rabi Aha: Durante vinte e seis gerac6es,

o aleph queixou-se diante do trono do santo, Bendito seja ele, e dizia-lhe: Senhor
do mundo, sou a primeira das letras e tu nao criaste teu mundo comigo! 0 Santo,
Bendito seja ele, respondeu-lhe: 0 mundo e tudo o que ele cont6m foram criados
unicainente por causa da Tora, como foi dito: 0 Senhor fundou a terra sobre a
Sabedoria (Pr 3,19). Amanha virei dar a Tors, sobre o Sinai, e comeearei contigo
e com mais ningu6m, como foi dito: Eu7 sou o Senhor teu Deus" (Ex 20,2).

Se o beffo teve a honra de iniciar o relato da criapao, o cl/epfe tern o privil6gio de
tier a primeira letra da revelapao do Sinai, coisa nao memos importante.

:I Para urn estudo sobre os Midraxes e citap6es destes feitas por n6s nesse artigo, cf. E. KETTERER-M. REMAUD.
a ml.drurc.  Documentos do mundo bfolico, 9. Sao Paulo: Paulus,  1996.

tt. A letra beth (i) 6 a segunda do alfabeto hebraico, a primeira 6 aleph (t` -transcrito como ').

.i. 0 hebraico 6 escrito da direita para a esquerda.

(i. A primeira letra de Elohim e o aleph.

7. Na revelapao da Tors, as primeiras palavras sao essas de Ex 20,2 e a letra inicial 6 o aleph do pronome pessoal cu
('noRT).
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Na  literatura  midrdxica  podemos  encontrar  varios  pi.occililiii`,iitu*.  ti.i  quais
revelam  os  m6todos  exeg6ticos  usados  pelos  rabinos.  Destacamo,I  o  "Colur"  e  o
"Raciocinio por analogia" e a "alegoria". 0 primeiro, ZJczrz.za, procura reconstituir a

unidade da Escritura como reflexo da unidade de Deus. Por isso, de urn mesmo tema
ou assunto, forma-se urn colar de versfculos das trfes partes da Bfolia hebraica (Lei,
Profetas e Escritos). 0 segundo, Gczcrcz sfoclvcz, consiste em aproximar passagens da
escritura que apresentam pontos comuns no vocabulario, na sintaxe ou no conterido
global. Ja o terceiro m6todo, alegoria, procura explicar as possibilidades de interpre-
tapao metaf6rica dos vocabulos, independentemente de seu uso bil]lico8.

Nos vdrios m6todos de exegese rabinica encontramos nfveis da leitura.

3.1. Os n{veis da leitura rab{nica dos escrituras

A exegese rabinica apresenta quatro niveis na leitura dos textos, a saber: literal
ou simples; alusivo ou insinuapao; meditapao; mfstico.

a) Literal ou simples (Pcsfea/)

Consiste em ler o texto no seu sentido literal. Se o texto diz: "Jac6 desceu ao
Egito", esse 6 o seu sentido. Se necessfrio, pode-se fazer uso da gramatica ou filologia
para entender o sentido do texto.

b) Alusivo ou insinuapao (JiGmGz)

Nesse nfvel, o texto 6 interpretado com a ajuda de outros versfculos que tratam
do mesmo tema. Por ex.: Gn 2,7 diz que Deus criou o homem do p6 da ferr4. Ja Ex
20,24, falando sobre o altar de sacrificios, diz que ele devefa ser construfdo de fer7icz.
A interpretapao feita pelos rabinos 6 que fomos feitos da terra e com ela seremos
redimidos.

c) Meditapao (Dcr¢sfe)

0 terceiro nfvel procura meditar o texto para descobrir o seu sentido oculto. E
daf nasce o Midrash, de que ja falamos anteriomente. E preciso atualizar o texto para
que os ouvintes possam compreende-lo. Raul Ruijs, biblista franciscano de saudosa
mem6ria, assim contava as parabolas9: "0 Reino de Deus 6 como a luz el6trica. Para
quem nao liga, nao clareia" (Mt 5,14-16; 6,22-23). Ou ainda:  ``0 Reino de Deus 6
semelhante a uma garrafa de cerveja. Uma vez aberta, nao pode ser guardada, pois
perde o seu sabor" (Mt 5,13; Mc 9,13).

8. Exemplos desses m6todos encontram-se em: E. KETTERER-M. REMAUD. a Mf.dncz^::c.  Documentos do mundo
da Bfolia. 9. Sao Paulo: Paulus,  1996.

9. Cf. R. RUIJS. Pardboho, in: INFORMAC,  1974. p. 45 e 49.
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11)  M'stic() ('\',?'/)

Con``istc em clic`iiill'til. ti Hcgredo do texto, fazer uma experieiicia com o tcxto.
Poucos rabinos atii`gii.iim c*se nfvel.

Os quatro nfveis procuram levar o estudioso da To fa a uma plenitude simb6licfl,
ao parczg'so (em hebraico PaRDGS, formado de modo acr6stico). A intexpreta€ao du
Torn possibilita o retomo ao parai'so perdido,

4. A espiritualidade judaica

0 estudo da Tora Escrita (Pentateuco) e da Oral (Mishna, Talmude e Midraxe),
bern como a questao da "Terra de Israel", constituem o caminho r6gio da espirituali-
dade judaica]°. Nesses dois eixos move-se o judafsmo, criando uma espiritualidade
festiva,  espontanea,  feita  de  corporeidade,  simbolismo  e  mem6ria.  A caridade  6
fundamental. Confessar os pecados 6 confessar a miseric6rdia de Deus. Todos devem
lutar para restaurar a imagem de Deus e buscar urn equilil)rio social.

Vejamos como exemplo as quest6es da caridade e da imagem e semelhanea de
Deus.

4.1. A Caridade

Uma Hagada tirada do Talmude babil6nico conta a hist6ria da filha de Rabi
Aquiba e seu ato de caridade que a salvou da morte. Assim diz o texto":

"Rabi Aquiba tinha uma filha. Os caldeus lhe disseran:  `No dia em que ela entrar

no quarto nupcial sera mordida por uma cobra e morreri' . Ele ficou profundamentc
inquieto.Nodia(doseucasamento)elatomouoseuprendedordecabeloeocolocou
na fenda (da parede); ora, a ponta fixou no olho de uma cobra. De manha, quando
ela o tirou, a cobra estava presa e veio junto. Seu pai lhe perguntou: `Que fizeste?`
Elalherespondeu:`Ontemanoitinha,umpobreveioeimploravaaporta;mastodos
estavam entretidos com o jantar e ningu6m ouviu. Enfao, eu me levantei, tomei a
poreao que me cabia e the dei' . Ele lhe disse: `Tu cumpriste urn mandamento' . Rabi
Aquiba saiu e interpretou:  `A esmola liberta da morte' (Pr 10,2) e nao somente de
uma morte estranha, mas da morte ela mesma".

Essa est6ria mostra a importancia da caridade. A pequena noiva, talvez com os
seus doze anos, salvou a sua vida por causa do seu ato de caridade. Quando todos
estavam preocupados com a festa, ela ouviu o clamor dos pobres. Seu pai Aquiba
compreendeu,  entao,  que  o  cumprimento de urn dos  613  prescritos  na Tora,  o da
esmola, livra da morte. Aqueles que fazem o bern sefao salvos.

10. Cf. P. DE BENEDETrl. "A espiritualidade do hebrai'smo", SJwd!., /afti.,  ri.cerofec  13 ( 1981 ).

I I. Cf. T.B.  Shabat  156b.
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4.2.  A  illlll8clll, e'  `stulll'lhllllcu llc  I)c!Ils

Em Gn  I,26 encontramos o famoso texto da cria€ao: "E I)ou8 tli,`"i  `Fa€amo.s
o homem a nossa imagem e semelhanga, que eles dominem sobrc o* I)cixe.s do mar,
as aves do c6u, os animais dom6sticos, todas as feras e todos os r6pteis que rastejam
sobre a terra' ".

Nao vamos aqui entrar em todos os pormenores da intexpretacao rabinica desse
texto. Queremos simplesmente entender a questao da imagem e semelhanea e a sua
relagao com o verbo "dominar". Rashi, grande sabio judeu e comentador da Escritura
e Talmude, interpretou "imagem" como "segundo o nosso (de Deus) modelo". Desse
modo,  a  concepgao  coloca  o  ser  humano  na  condigao  de  imagem  de  Deus.  Ja  a
semelhan€a 6 vista como algo a ser adquirido. 0 ser humano toma-se semelhan€a de
Deus na medida em que ele assume a sua condi€ao de co-criador com Deus. Deus lhe
confereessacondigaofazendo-oasuasemelhang.a.Nessesentido,entende-setamb6m
o  sentido  de  "que  eles  dominem".  0  verbo  dominar  em  hebraico  (ndfo)  significa
dominar e descer. Se o ser humano, tendo consciencia que 6 imagem de Deus, lutar
para que a semelhanga possa tomar-se realidade, ela sera urn co-criador e dominara
as criaturas, i. 6, vivera em harmonia com elas; caso contrario, essas o dominarao e
ele descera, tomar-se-a como animal, e sera destruido pela natureza.

AcreditamosqueessachavedeleituranosajudaaentenderoSl8etodaarelapao
doserhumanocomanaturezaesuadivinizapao,expressaemformadeorapaonossalmos.

Em nossos dias, estamos vivendo urn processo rapido de destrui€ao da natureza
e com ela do ser humano. Nao seria isso reflexo do nao-entendimento do que seria
esse ser "imagem e semelhan€a de Deus"? Rashi mos ilumina, quando interpreta Gn
1,27 desse modo. Agrava-se ainda mais a questao quando tomamos consciencia de
que recente pesquisa descobriu que o ser homem comega a ficar impotente. A cada
ano o homem produz 2% a memos de espermatoz6ides. Urn homem nascido na d6cada
de  50 produz  150  milh6es  de  espermatoz6ides  por ml.;  urn da  d6cada  de  70,  75
milh6es;eumdad6cadade90,somente50milh6es.Quandochegarmosa20milh6es
afertilidadehumanaestaracomprometidaeafentaoseratardedemais.Pesquisadores
chegarao a conclusao  que a causa dessa infertilidade,  bern como a de canceres de
mamaedepr6stata,6apolui€aodanatureza.Assubstanciasqufmicasdespejadasmos
rios nao ficam na agua, elas vao para os peixes e os destroem ou os transformam em
hermafroditas. 0 ser humano esta sendo contaminado por produtos qufmicos arma-
zenados nos plasticos, o que lhe causa infertilidade e feminilizapao .

Infertilidade leva ao nao cumprimento da ordem divina expressa em Gn  1,28:
"Cresceiemultiplicai-vos".Procriar6deversagradoparaojudafsmo.Ningu6mpode

abster-se de procriar, quem nao o faz 6 urn assassino.

5. A modo de conclus5o: urn caminho ensina o outro a estar no caminho de Deus

1.OMidraxecomseujeitosimplesebemhumoradodeensinarcolocaemxeque
o nosso modo de evangelizar. Vivemos em tempos de informatica.  Hoje, nao vale
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iil i.`*`ix discur.`os teol6gicti.` iliacc.`Sfveis e pouco atualizados. Falta-mos a consci€I`ciii
ili.  tiiic  o  modo  como  uma  mensagem  6  transmitida deve  ser  adaptado  ao  tipo  dc

iMIIilic{i, por6m, a mensagem deve ser sempre anunciada de forma vibrante e apaixo-
nHilii. Cremos que devemos passar por urn processo de revisao do modo de ensintlr
I l\.ut`.  0  ensinamento  rabinico  nos  ensina a valorizar os  fatos,  ate  mesmo  aquele,i
hliLiis, mais que a vcrbor7ie'z.cz de nossos discursos repetitivos.

2.  Hoje  se  faz  necessino  encontrar urn caminho  exeg6tico  que  possibilite  a
iiili`graeaodosmodosdeintexpretarasEscriturasjudaicaecrista.Issonospossibilitar£
i`Iilunder os valores cristaos do Segundo Testamento em relagao aos do Primeiro, sem
ili`mierecer nem urn nem outro, mas entender todos como manifestapao da vontade
11`.  I)eus para o seu povo do oriente judeu e do ocidente cristao. Os futuros pastore\`
I li` iiossos semininos teol6gicos deveriam ter uma formagao academica voltada para
iinidialogointer-religioso.Naoseriaahoradecolocarnocurrfculoamat6riajudafsmo
I iti cxegese rabinica?

3. A exegese rabinica se mos apresenta como cultura da discussao. Cada rabino
I tilde dan a sua opiniao. A discussao permanece aberta. Uma escola ensina uma coistl
i.  `iutra ensina  o  contralio.  E  todas  t6m razao.  Esse  modo  de  proceder  muito  mos
il`iinina. 0 dogmatismo da fe ocidental parece ter esquecido a sua origem. A verdade
nilo esta comigo, nem com voce; ela esta entre n6s.

4. A leitura popular da Bil)lia, que muito anima as nossas comunidades, parece
t`iicontrar semelhangas no seu modo de proceder na exegese rabinica. Todos falam,
Ii}dos inteapretam. Cada texto, dito e redito, lido e relido, sempre traz luzes novas. Sao
i`t)mo fotos  envelhecidas  que dao fonga para o presente,  que urn dia tamb6m  sera
itiissado. Nesse sentido, nao seria interessante dar condie6es as nossas comunidades
`le  fazer urn estudo  que  resgatasse os  valores  da fe judaica presentes  no Segundo
Testamento, o que mos possibilitaria entender os valores cristaos, sem desmerecer os
judaicos? Por que nao comecar pelo evangelho de Mateus?

5. Na cultura rabinica a dedicapao ao estudo da Tora, o desejo pelo saber, sempre
I`oi de fundamental importancia. A To fa 6 vista como sendo a ``outra"[2. Em nossos
dias assistimos cada vez mais a uma desprofissionalizapao dos nossos lideres religio-
sos. Os profissionais se preocupam com a reciclagem, menos os padres. E nao seria
isso uma das causas de tantos discursos de altar vazios, sem qu6 nem para qu6? A
maioria de nossos estudantes de teologia esta mais preocupada em receber o diploma
de "Melquisedec" do que em se preparar ben para a missao que irao exercer. Poderao
ate vir a ser bons profissionais do sagrado, mas nao #o sagrado e, portanto, estarao
fora do caminho de Deus.

12. Cf. BOYARIN, D. /srae/ Ccima/. Lc"do a scxo "a cw/fwra rfl/m4('dJ.ca. Rio de Janeiro: Imago,1994, p.  145-208.

57



6.  Na virada do  milenio,  o  tema em  Yoga parecc  ``ci. {i  tlu i`i.Liiimlii«i`t),  o do
dialogo. V4rios textos bil]licos, como Am 9,7; J61,I ; Is 42,6; 5(i,7; tt* livl.os de Rule
e Jonas, sao profundamente ecumenicos. Eles apresentam propoL`tas dc dialogo entre
os vdrios grupos que se formaram ao longo da hist6ria do povo de Deus. Ap6s o ano
70  dc  sobreviveram  o  grupo  dos  fariseus  e  o  dos  cristaos.  Esses  brigaram pela
legitimidade.  Os  fariseus  se  organizaram  nas  Sinagogas  e  os  cristaos  criaram  as
Igrejas. Anos, s6culos se passaram e as diferengas ganharam corpo. Em nossos dias,
a busca do  dialogo  inter-religioso  parece  apontar para urn ecumenismo  social.  0
Messias, na visao judaica, vifa quando a era da paz se estabelecer,  isto 6, quando
houver justi€a social. Para n6s, os cristaos, a luta e realizap5o dessa paz significa a
concretizaeao do Reino anunciado por Jesus. Nao residiria nisso a possibilidade de
integrapao dos nossos caminhos, tidos como opostos, mas que na verdade apontam
paraomesmoDeus,oSenhordaVidadetantosetantasquesofremabeiradasestradas
de "Jeric6"?
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