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DI]US JULGA OS DHUSHS
Leitura do Salmo 82

Sebastiao Armando Gameleira Soares

1. Qe!±s sc /cvczJtfcz na assembl6ia cJz.v!."cz
r\o me±o dos deuses julga:

2. "Ate quandojz4/gare!.a a iniqtiidade
e com a aparencia dos pcrverfos sereis complacentes?

3 . Julgai o oprimido e o 6rF~alo,
ao pobre e ao miseravel/czzc!./.WSJJ.fcz,

4. Iibertai o apr!.mJ.cZo e o indigente,
da mao dos pervcrsof arrancai-os".

5. Nao querem saber e nem entender,
em trevas preferem caminhar
-abalam-se os fundamentos da /errcz.

6. "E!± declaro: Dcwscs v6s sois
e filhos do Altfssimo fodos.

7. Contudo, como homem de barro morrereis
e como qualquer das altezas caireis".

8.Levanta-te,D±§±±s,julgaa,terra,
porque Tu tens propriedade sobre fodos os povos !

2. 0 vocabulario

0 poema comeea e se conclui com a palavra Dcws. No v.1, em contraste com
os cZc4tscs.  No  v.  8,  em vez de czez4scf,  estao  "todos  os  povos".  Faz-se relagao clara
entre o conjunto dos povos e a assembl6ia celestial. "Levantar-se" acha-se mos dois
versfculos, assim como o verbo "julgar". Tudo isso revela que nao se pode ler o v. 1
sem ter presente o v. 8. Os dcwscf reaparecem no v. 6 como sin6nimo de ``filhos do
Altfssimo". 0 v. 6 estabelece o contraste entre deuses/filhos do Altissimo e ``homem
de barro"/'altezas".

Uma palavra-chave de todo o poema 6 j±±|ga[. Aparece quatro vezes, o que pode
sugerir universalidade.  0  sentido do  verbo  nao 6 meranente jun'dico,  de pronunciar
sentengas no tribunal, mas prevalece o se"fz.cZo foc!.cz/ c po/!'fi.co de govemar de acordo
com ajustiga, a partir da praxe mondrquica antiga que ve nos govemantes os administra-
dores da justiga e por isso juizes. Muitas vezes, ``julgar" e "govemar" sao equivalentes.
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Nit poemii, sup6e-se que os govemantes sejam encarregados de restabelecer a justiea
em favor das categorias pobres e necessitadas, o que seria, teoricamente, a precfpua
tarefa do rei. Daf, o verbo pode ser traduzido, neste cas6, por "restabelecer ajustiga"
(v.1.8)  ou  ate  "defender"  (v.  3:  "restabelecer a justiga em/czvor cJc...").  No  v.  2,  a
tradugao poderia ser "defender a iniquidade", posicionar-se em favor da iniqtiidade.

0 termo abstrato "iniquidade" (v. 2) esta em paralelismo com "a aparencia dos
perversos". Por isso, parece melhor traduzi-lo, nao no sentido de "julgar com iniqtii-
dade", mas "julgar a iniquidade". Sugere-se, assim, que os perversos personificam a
iniqtiidade,  os  infquos  sao  a  concretizapao  da  iniqtiidade,  sao  eles  que  the  dao
consist6ncia hist6rica.

perve`r`sAo:I::ea::::sit?sip:erfeerresnocs].;.';gecveer:]£:::at;addeu::dftoe|[tqe:a:::nat[e£:r:`ao::::,dao:
monarca humilhava-se diante dele, de cabeea baixa. 0 monarca, entao, podia, com-
placentemente, levantar a face do ofensor, em sinal de benevolencia. No contexto do
poema, isso sugere compreensao em face da injustiga, complacencia, cumplicidade.
A frase anterior, em paralelismo, 6 "defendeis a iniqtiidade". Poder-se-ia traduzir por
"fomore!.f o pczr".do dos perversos". "Face" 6 aparencia, aspecto exterior. Trata-se de

fazer acepeao de pessoas ou grupos.

No v. 3, "julgar" 6 claramente sin6nimo de "fazer justiga". Em contraste com a
"aporG#ci.a dos perversos", aparece a terminologia que faz desfilar diante de n6s a

apaff?#ci.a dos que necessitam realmente de justi€a: magro (oprimido), 6rfao, pobre,
miseravel, indigente (mendigo).

0  v.  4  nao  deixa  dtividas  quanto  ao  sentido  de  "julgar":  Ji.berfar  e,  mais
enfaticamente ainda, Ji.vrczr  "c}r7~c!#cclr", como se livra a presa dos dentes de uma fera.

No v. 5 o vocabulario sugere a cegueira: nao saber, nao entender, cczmi.#feczr em
frevcis.Comonaohaluzdondealuzdeveriavir,estabelece-seocaos.0panodefundo
6 a simbologia da Criagao: trevas, "fundamentos" da terra, caos.

No v.  6 volta o vocabulario relativo aos deuses:  deuses e filhos do Altissimo.
"Altfssimo"  sugere  a  altura  divina  e  celeste  a  qu6  os  deuses  se  elevam.  Mas,  na

verdade, quem sao esses deuses? 0 v. 7 responde: nao passam de foomcm dc barro. 0
textooriginalcont6mapalavraadciffl.Ora,adczm6otermomasculinocorrespondente
a c!d¢#t¢fe (terra, barro). Morrer 6 justamente voltar a dissolver-se no barro da terra,
como se pode vcr em Gn 3,19 e S1146,3-4. "Morrer" contrasta com "deuses", pois o
carater tipico da divindade 6 a imortalidade. "Altezas" (principes, elevados) corres-

ponde a "filhos do Altfssimo". Mas qual 6 o seu destino? Cair, desabar das alturas.

Naconclusaodopoema,oDeusquerestabeleceajustiganaterra6oreidequem
todos os povos sao a propriedade. A a€ao hist6rica de restabelecer a justi€a em favor
dos oprimidos (v.  1-4) tern como fundamento tiltimo o pr6prio ato criador: tudo 6 de
Deus, 6 Ele o dono.
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l`:I)l].i`  `i,`  v.  (I   H  u  `i`xtti jogiL  ct7ni  t>``  I)I.onoi``ch  I)c````uiLi*.  C\tliict.iL-w  :ti.i`IitLiill)il`i

a solenc deckil.iitflo ilivina: E!± declai.o. E fez-se urn evidente e ir6nico c{intl.tlste entre
"deusesvt;.t.sois"e"Tutenspropriedadesobretodosospovos",oqueindicaanulidade

daquelas falsas divindades, ou seja, "s6 Tu 6s verdadeiramente Deus".

3. Estilo e expressividade do texto

0 texto consegue criar uma atmosfera de solenidade. Estamos no ambiente do
tribunal. Quase se ve o rei-juiz que se levanta e langa em rosto dos acusados o seu
libeloacusat6rio.Aperguntainicial6perguntaret6ricaqueequivaleaacusapaoformal
no processo. Nos v. 3-4 a repetieao pelos paralelismos sinonfmicos enfatiza o objeto
da acusa€ao.  A16m disso,  a terminologia usada para designar as categorias pobres,
cuidadosamente escolhida a partir da tradigao, consegue fazer desfilar a nossos olhos
a trag6dia:  oprimidos e miseraveis feito presas, como se fossem came de animais a
ser devorada; homens poderosos feito feras; suas maos, garras de que os pobres devem
ser "arrancados". E o texto consegue transmitir o  sentimento de impaciencia:  "Ate

quando?",  e  de  urgencia:   "Arrancai-os!",  como  se  se  dissesse:   "Apressai-vos  a
arrancar!" E indica-se o contraste entre o que esta acontecendo (v. 2) e a tare fa que
deve ser assumida (v. 3-4).

0 v. 2 6 particularmente expressivo. Como ja vimos, o paralelismo sinonimico
sugere a equivalencia entre "iniqtiidade (substantivo abstrato) e "perversos" (substan-
tivo concreto), como se a iniqtiidade fosse personagem hist6rica. Os homens perversos
sao, na verdade, a encamapao concreta da iniqtiidade. 0 mesmo que vemos na Epfstola
aos Romanos quando se personificam a Lei e o Pecado. E esta subjacente uma amarga
ironia: os deuses, supremos juizes, por incrfvel que pareea, "defendem a iniqtiidade".
Finalmente, a cumplicidade se expressa pela cena de corte que se reproduz a nossos
olhos: criminosos prostrados diante do rei que, com complacente benevolencia, lhes
levanta a face e os ergue a sua altura. Poderfamos ate traduzir: "Ate quando s[!sfe#fcz-
rei.a a face dos perversos?"

Veremos que o v. 5 tern lugar especial na arquitetura do poema. A repetigao dos
verbos quer enfatizar o espetaculo da cegueira: nao querem saber, nem entender, em
trevas caminham. Ressaltam-se as trevas. Nao ha luz donde deveria vir a luz, isto 6,
dos  deuses.  Por  isso  nao  ha  ``mundo",  "cosmo"  (harmonia,  beleza,  organizacao),
espalha-seocaoseaspr6prias"colunas"daterranaotemfirmeza.Ora,saojustamente
osdeusesquedevemcomunicarsolidezeordemaouniverso.Essequadrodeescuridao
e caos aparece bern no centro do poema. Muda o sujeito que falq e o destinatario. Pode
ser o  salmista que  se volta para o ptiblico  que  assiste  ao julgamento e  comenta a
gravidade do que esta em jogo.

Do v.  1  ao  v. 4 usa-se repetidamente o quiasmo que chama a atengao,para o
elemento central: a assembl6ia divina (v.  I ), os perversos (v. 2), os pobres (v. 3-4). E
o v. 5 se constr6i de tal maneira que deixa no centro a expressao "em trevas":
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"nao sabem, nao entendem

em trevas
caminham, abalam-se..." t

Muito expressivo 6 o contraste que se ve mos v. 6-7:  deuses (imortais) x adam
(barro mortal); filhos do Altfssimo -altezas (elevados) x queda.

Dopontodevistaestilistico,6interessantenotaradiferengadetomentreosdois
versfculos correspondentes, no infcio e no fin do poema. No v. 1 contempla-se o fato
(indicativo) de Deus se levantar na assembl6ia; no v. 8 inteipela-se (imperativo) Deus
a levantar-se. i como se a certeza do que se passa no c6u (a natureza de Deus: ±!±s±Q)
fosse o fundamento para esperar que Deus atue na terra sem demora. E no tiltimo
versfculo  emprega-se  uma  palavra  especialmente  densa  do  vocabulario  de  Israel:
"propriedade", "heranga", a #ofoci/czfo (aqui aparece o verbo rofo/), estendida a univer-

salidade dos povos da terra (cf. Ex 19,3-6; Sl 47).

Ja se mencionou o contraste Eu-Tu-v6s (v. 6-8).

4. Genero literario

0  poema  se  aproxima  dos  textos  de  processo.  Levanta-se  o  rei-juiz  (v.  1),
proclama a acusagao (v. 2-4), enfatiza-se a circunstancia agravante (v. 5), declara-se
a sentenga de condenagao capital (v. 6-7).

0v.86umaprecequeconvocaDeusaatuarconformeacertezadefeproclamada

ffen:I.I::;eMoas;sd:::rErsecpeor6:Ice,:Traagf€:,sotvTe;_t4o,TaEoc[ou£:rsdeosojupf:::,epvr:[s::teercae:
julgamento, no rim se manifestasse aclamando o Deus que se levanta "para julgar".

5. Estrutura do texto

Paradeterminaraestruturadopoema,6precisoteremvistaalgunsdadosimportantes.

0 v.  1  e o v. 8 formam uma evidente inclusao pelo uso intencional do mesmo
vocabulario:  Deus, levantar-se, julgar. Ha, por6m, uma mudanga:  no v.  1  a cena se
passanoc6ueosacusadossaoosdeuses;nov.8acenasepassanaterraeosacusados
sao"todosospovos".0poemaabarcatodaaamplidaodohorizonte:c6ueteITa,deuses
e  seres  humanos.  E mais  ainda:  parece  dizer que  o julgamento  dos  deuses,  n6s  o
percebemos no julgamento dos povos, como se se tratasse de dois planos do mesmo
julgamento. i o que parece claro pelos v. 6-7.

Irfe 6 claramente o fio condutor do texto. 0 verbo aparece quatro vezes e em
momentos estrat6gicos: v.1, 2, 3 e 8. E ainda ecoa em sin6nimos: "fazerjustiga" (v.
3), "libertar" e "arrancar" (v. 4). 0 ntimero quatro pode indicar universalidade.

in uma clara inclusao entre v. 2 e v. 4, com o termo que designa "os perversos".
E a construgao joga com o contraste: em vez de complacencia com os perversos, o
clever dos "deuses" 6 ``arrancar" de suas garras os oprimidos.
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()  v.  `i  *i` tli`xl:Ii`ii.  Ni`io ten conio sujeito gramatical a S€gulitl:I  iii`„`*`iit tl{) verb(),

mtls tl tci.ccirti. I I; Iiilo 6 Item acusagao, nem condenapao, mas tern o lt]m dc comentario
voltado para o ptiblico que assiste ao julgamento. Leva a questao a seu ponto mais
radical e profundo: "os fundamentos da terra".

0lhando o conjunto da construgao, percebe-se que essa se faz em quiasmo. 0 v. 1
e 8 se correspondem claramente como ja foi indicado. Os v. 2-4 forman urn cfrculo pela
inclusao  delimitada pelo  termo  "perversos"  e  correspondem  a  peea de  acusapao  no
processo. Nos v. 6-7 vein a correspondente condenapao a morte. Entre v. 6 e 8 ha uma
articulapao intencional pela palavra "todos": "deuses" e "filhos do Altfssimo" 6 a altura
arrogante a que se elevam os povos. Sentimento semelhante tern os pn'ncipes no S12. 0
v.  5 permanece isolado no centro da construeao, ressaltando as trevas da cegueira,
verdadeira condieao dos poderosos, obstinados em seu nao saber, nem entender. Na
Epistola aos Romanos fala-se que os povos "se perderam em vaos raciocinios e seu
insensato coragao foi c#fe"cbrecz.cZo (mergulhado em trevas)" (Rm 1,21 ).

Poder-se-ia fazer o seguinte esquema do conjunto:

V.  1 : Solene abertura: Qg!±s se levanta paraj!±|gar os Deuses

V. 2-4: Requisit6ria: Acusacao dos deuses
Proclamapao do direito dosJ±a£Qs

V. 5: Ceoueira/Caos na terra

V. 6-7: Sentenga de morte: deuses (imortais) x homens (mortais)
filhos do Altfssimo (elevados) x altezas (caidas)

(A sentenga declara que os "fortes" sao fla£Qs)
V. 8 : Solene aclamapao: Dg!!s se levanta para j!±lgal os pQ!£Qs

6. Mensagem do texto

0  ponto  de partida do poema 6  o  imaginario  religioso cananeu.  No panteao
celeste ha urn Deus supremo - El - que preside a assembl6ia divina e se encarrega
particularmente do restabelecimento da justiea.  Essa dimensao celeste  (mftica)  do
govemo do mundo 6 o fundamento de sua dimensao terrestre: a terra deve correspon-
deraoc6u("Assimnaterracomonoc6u...").Eexatamenteessaaestruturadopoema.

Que  seja  a justiga urn dos  atributos  mais  essenciais  de  Deus  6  o  que  s,g  v6
abundantemente  na  BIT)lia.  Basta  reler  os  textos  profeticos.  Mas  nao  se  parte  do
conceito formal ou abstrato de justiga, como se "todos fossem iguais perante a lei".
Parte-se  realisticamente  do  conflito  hist6rico  entre  ricos  e  pobres,  opressores  e
oprimidos. De urn lado, estao os "perversos", identificados como ricos e opressores';
doutro lado, desfilam os ``magros", a gente sem proteeao, os pobres rebaixados ao p6

I::t,:,€::tsreoqdueeES:I:¥o::#j:o°s,'i#;:,ap:I:o°_8Sf:tfnf:faeti:::ef:eaniefoa[[f:e[:teenjt:;,tc°are<PpeeTveer:s°;,::o:C#::°esodpareBs:'.a':

sanguinato e violento.
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da  lerra,  inferiorizados  (cf`.  Am  2,6s),  as  pessoas  indigentes,  de,`pi.ovitlii`  Ili`  nitlo
miseraveisemendigas.Osv.3-4assimapresentamosoprimidos,empregi`iitlov:il`ios
termos,  como  se quisessem enfatizar a trag6dia de sua condigao e fazer desl`ilar a
nossos olhos sua multidao.

Julgar  6  tomar  posigao  em  favor  do  restabelecimento  da justiea  no  seio  do
conflitodaopressao.Fala-sedajusti€aconsiderando-aemseucontetidosociol6gico,
isto 6,  econ6mico-s6cio-politico,  e nao juridico-formal.  Por isso,  estar do  lado  da
justiga,"exercerjustiga"6resfflz7c/ecerajustieaemfavordascategoriasinjusticadas,
juiz6justiceiro,6sergoeJ,redentor.Eapaosociopolfticaparaarrancarapresadagarra
de animais ferozes, 61uta e combate para "libertar" oprimidos.

A legislapao bil]1ica insiste nisso (cf. Dt  1,16-18;  16,19; Lv  19,15). Mas nao s6
Israelesperaqueosdeusesfapamjustiga.Essa6umaexpectativatamb6mdospovosseus
vizinhos. Na Sum6ria se orava assim: "Nao dizem as vinvas: Tu 6s nosso marido? Nao
dizemospequenos:Tu6snossopaienossamae?OsricostemorgulhodeTieospobres
veneramatuaface.0prisioneirosevoltaparaTieoenfemoTeinvoca".NaBabil6nia
assim se louva lxtar: "Todas as pessoas rendem homenagem ao teu poder. Tu julgas o
povocomjustigaesegundoaverdade.Tucuidasdooprimidoedohumilhadoelhesdas
prosperidade". Na Acadia, assim se canta a Xanax, o deus solar,1a pelos anos  1200 a
llcO ac: "Ao juiz infquo Tu imp6es as cadeias, a quem aceita presentes e nao 6 justo

;:op]::sgaoacpars:;pgno;vq::T„nNa:Ea::t;:ased::€:1:r:v:A:o::::t6£r:coon,aegsrcaftaa:mx::b::;
sem riquezas, e que se apresenta sozinho diante do tribunal. 0 tribunal exige ouro e
prata para os escribas e vestes para os funciondrios. Que Amon sustente o rosto do
juizparaqueopobresaialivre.Fapa-sejustigaaopobre,possaelevencerorico!"2

i verdade, a justiga 6 a tare fa dos deuses. S6 que a experiencia mostrava que os
deuses garantiam o sistema de iniqtiidade. Seus "filhos", reis e principes, impunham
aos  povos  sua  vontade  e  seus  interesses  prepotentes.  A partir  da  experiencia  da
opressaolegitimadaemnomedasdivindadescelestes,vai-sechegandoaumacerteza:
no panteao dos deuses  s6 Jav6 6 vendode!.ramenfe Deus,  os outros nao passam de
fdolos, vazios, sem valor (cf. Sl 89,6-9; 96,4-5; 97,7; Is 41,21-29). Pois, se ajusti€a 6
ocrit6riodeautenticidadedadivindade,s6Jav6podeserreconhecidocomoJusto,s6
Elenaofazacepgaodepessoaseassumeatarefadivinaderedimirquemestasofrendo
opressao e injustiga.

0Salmo1466umtextoparalelomuitoimportanteparacompreendernossopoema.
ComfundamentonaCriapao,proclama-sequeJav66odefensordasvitivas,dos6rfaos
e de todas as pessoas "encurvadas",  "cegas", "prisioneiras", "famintas", "oprimidas",
incluindo ate quem 6 estrangeiro.  Ele 6  realmente o Deus  "que ama quem 6 justo e
transtomaocaminhodequem6perverso".Porissos6Elereinaparasempre.Sim,porque
"s6 ajustica 6 imortal" (Sb 1,15), ou seja, s6 o Deus justo 6 realmente De±±s.

2. Textos citados em G. RAVASI, /J fi.bra dei' Sa/#}j, vol.11, p. 712.

1':  iiLiuiii  mu  in  .`ilcus€s".)  No.`so  poem ja  mos  dri  umii  inilii.ill.i+Lti  liiuilti  clariL,

quando  I)tie  cm  1)ill.alelismo  as  frases  do  v.   1   e  do  v.   8:  a  "assembl6ia  divina"
corresponde tl assembl6ia de "todos os povos". Em Is 3,13 diz-se quase o mesmo que
em nosso poema (v.1), mas ali ``Jav6 levantou-se para acusar, esta de p6 parajw/gczr
os povos". Deuses sao os govemantes das nap6es que se exaltam as alturas divinas.
Todo o cerimonial de corte ressaltava essa ideologia da divinizapao do monarca e dos
pn'ncipes.Umecodissotemosn6semtextoscomooSl2eoSl110.Ezequieldenuncia
essa ideologia de legitimapao do poder em 28,1-10. A mesma dentincia aparece no
livro de Daniel (cf. Dn 3 e 4) e no livro da Sabedoria (cf. Sb  14,16-21).

0 Salmo 58 6 clarissimo a esse respeito:
"i verdade que decidis com justiga, 6 seres divinos?

Que julgais retamente os filhos de Adao?
Longe disso! i de coracao que praticais a injustica,
fazendo pesar sobre a terra a violencia de vossas maos.
Os perversos se desviaram desde o seio materno.

A moldura de nosso salmo 6 a mitologia canan6ia da "assembl6ia divina", El
levantando-se no meio do panteao divino para estabelecer a justiga. A experiencia
hist6rica era a da divinizagao da corte, imitapao do mundo celeste. Mas, por sob esse
quadromftico,estaumareflexaoteol6gicaqueenfrentacorajosamenteaproblematica
do conflito social, algo que se poderia dizer com a terminologia posterior do Ap6stolo
Paulo: "Se bern que existam aqueles que sao chamados deuses, quer no c6u, quer na
terra -e ha, de fato,  muitos deuses e muitos  senhores -... "  (1Cor 8,5).  Diante dos
poderes  do  mundo que reivindicam a condigao  divina,  faz-se  necessario discemir
quem 6 realmente Deus. E o crit6rio do discemimento 6 a proclamaeao e a restauragao
da ±!±s±iga. Pois s6 a pratica da justiea mant6m a Criagao em suas bases firmes.

i clara a percepcao de que a injustiga praticada pelos poderosos provoca o caos
no mundo, ``abala os fundamentos da terra". Toda a ordem se inverte, ate a ordem da
Natureza. Percebe-se muito bern a relapao entre Ecologia e Economia: as relag6es na
sociedade afetam toda a realidade em tomo de n6s. A injustiga humana desencadeia
ocaosportodaaterra.Essaintuieao6evidentenaBfolia.A16mdaviolencia,apr6pria
Natureza se corrompe e se toma ambiente de morte: participa da "corrupgao" e do
"vazio" humanos (cf. Rm 8,20s; Os 4; Gn 3,17-19; Sb  14,16).

Quando se fala de "fin do mundo", comumente vein-nos a mente o quadro do
julgamento divino. E imagina-se o cenario medieval do jufzo do tiltimo dia. E qual o
contetidodoprocesso?Quantaspregap5esnaomartelaramemobservanciasreligiosas
ou em atitudes individualistas e intimas diante de Deus ! E quanta insist6ncia na pureza
de costumes sexuais! No entanto, o eixo do julgamento, segundo a BIT)lia, 6 a pratica
dajustiga, a posicao que assumimos diante de quem sofre debaixo do peso do sistema
do mundo. 0 povo de Deus sabia muito bern de que falava. Experimentara a opressao
por obra de seus pr6prios poderosos durante a monarquia, tantas vezes denunciada
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pelo  profetismo.  No  tempo  da  composigao  deste  salmo  sofria  sob  ii  .iitlt`+mo  de
poderosas nap6es estrangeiras. Desde o s6culo VIII ac ate o s6culo 11 dc, quilse sequ
interrupgaocaiunasgarrasdasgrandespotenciasda6|)oca,daopressaodamonarquia
nacional a dominapao do imperialismo.

QuandoDeusjulga,seujufzoserefereasuaobra.Ora,aobradeDeus6acriapao,

:%emsuunad:;::„mmsaufaG::gEano±Zqau€ea::::::rfet:aaEsaaiucs:;£:net:sei::s::tseusanpa%[i#::
1egislapao  deuteronomista e na legislapao  sacerdotal;  no  profetismo  e  na reflexao
sapiencial; mos Salmos e na apocalfptica.

Omandamentonao6s6naooprimirenaoroubar,6muitomaisainda.Edefender,
1ibertar e "anancar" quem 6 oprimido das "garras" de seus opressores3. Trata-se de
restabelecer a justica pela tomada de posigao em favor de toda pessoa necessitada e
aflita: "julgar" 6 redimir, 6 tomar-se "goel", parente pr6ximo que resgata.

Jesus  pofa,  como  condigao  para  participar  do  Reinado  de  Deus,  acolher  os
pequeninos  e  tomar-se  servo  a ponto  de  entregar  a pr6pria vida  "em  resgate  por
muitos" (cf. Mc 9,37;  10,45). 0 julgamento final de Deus vai-se dando em face de
nossa tomada de posigao hist6rica diante das pessoas necessitadas. Socorrer ou nao
socorrer as pessoas necessitadas de justiea 6 ato "final" ou cscczfo/o'gI.co porque com
essasopr6prioFilhodeDeusseidentifica:6respostaaDeusmesmo.0juizodeDeus
nao se situa numa esp6cie de momento mitico no "final dos tempos". Deus nos julga
no corapao de nossa pratica hist6rica: "Vein a hora e 6 agora" (Jo 5,25). A cena do
"jufzofinal"emMateus25,31-466magistral:estamossendojulgadosemcadatomada

deposicaodiantedequemseachaamargemdocanrinho.EJesus6radical.Naotemos
deesperarnemquealgu6mnospecasocorro.Nosso"pr6ximo"nao6necessariamente
quem  ja  esta  perto  de  n6s,  nao  se  identifica  "naturalmente":  n6s  6  que  somos
chamados(as) a constituir as pessoas como nosso pr6ximo. A pergunta nao 6: "Quem
6omeupr6ximo?",mas"qualdostres,emsuaopiniao,foiopr6ximodohomemque
caiu nas maos dos assaltantes?" (cf. Lc 10,29-37). Para atuar ajustiga, 6 preciso "sair
em busca" (cf. Lc 15). A atualidade de nosso julgamento "final" esta t]em fortemente
proclamada em Jo  3,18-21:  "Quem nele ere nao 6 julgado;  quem  nao  cre /.a' c5fa'
jwJg¢do...  Este 6 o julgamento:  a luz veio ao mundo, mas as pessoas pro/erg.ram as
Jrevcls a luz, porque as suas obras Cram mss..."

Sebastido Armando Gameleira Soares
Comunhao Anglicana

Caixa Postal 27
53001-970 0linda, PE

3.Ecomumnossalmosousodametatoradosanimaisferozesparadesignarecaracterizarosperversosemsuaviolencia
contra os pobres. Cf. por exemplo Sl  10,30;  17,12; 22,12-17;  35,16-17; 58,5-7...
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