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Hnsaio de uma ectiva hist6rica

Haroldo Reimer

"0 sabado abre a criag5o para o seu verdadeiro futuro;

no sabado festeja-se antecipatoriamente a redeneao do mundo,
o sabado 6 a presenga da etemidade no tempo
e uma prova do mundo vindouro".

Jtirgen Moltmann2

0 sabado, como tempo jubilar, antecipa o Reino de Deus na hist6ria. i urn sinal,
no tempo e no espago, da presenga e do poder de Deus entre as pessoas. Por urn tempo,
ainda que curto, interrompe-se a atividade produtora e produtiva dos seres humanos
para dar lugar ao Criador e a sua vontade para a sua criagao. Assim 6 com os tempos
jubilares -o sabado, o ano de descanso e o jubileu -, dos quais nos falam as Sagradas
Escrituras. Quando oramos a oragao que Jesus no§` ensinou pedimos exatamente isso
na terceira petieao: "seja feita a tua vontade, assim na terra como mos c6us". Pedimos
para que Deus e a sua vontade, e sua lei, e seu evangelho sejam o protagonista neste
mundo. 0 Reino e a vontade de Deus vao cruzando o nosso tempo e a nossa vontade.
VTao tomando lugar entre n6s.

0 sabado como dia de descanso; o ano jubilar como coroa de liberdade ap6s urn
tempo de dependencia e subjugapao; e o jubileu como sonho (ut6pico) de reorganiza-
gao e conversao sao parte constitutiva da "lei de Deus". Sao To fa para Israel e o povo
de Deus. Seu prop6sito 6 testemunhar e prover que a vontade de Deus se realize em
meio  a organizapao  social do povo, em tempos distintos.  Pela Palavra,  Deus quer
mostrar que o mundo nao 6 dos poderosos, mas de urn Poderoso.

Neste artigo queremos enfocar as leis dos tempos jubilares na Bfolia em uma
perspectiva hist6rica.  Isto 6,  queremos procurar mostrar como as diversas  leis dos
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I. Partes deste trabalho foram discutidas com estudantes em urn Selninario em Bfolia na P6s-GraduaEao do lnstituto
Metodista Bennett e, de forma diferenciada, no Seminario Diocesano Paulo VI. Agradeeo as colaborap5es das e dos
estudantes.

2. Em: Dc4is #¢  Cri.¢f¢~o. Do#/ri.#a cco/o'gi.ca de crj.affl~o. Petrdpolis: Ed. Vozes,1993, p. 394.
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campo por vezes ha mais controversias do que consenso.

A maioria dos textos sobre os tempos jubilares encontra-se, na BIT)lia, embutida
mos  chamados  "c6digos  de  leis",  isto  6,  pequenas  coleg6es  de  textos  legais,  que
surgiram em tempos determinados na hist6ria de Israel. Lembramos ai sobretudo o
Decalogo,  o  C6digo  da Alianea e  o  C6digo  Deuteron6mico.  Todos  estes,  embora
surgidos em 6pocas distintas, vieram a fazer parte do Pentateuco quando da redagao
final deste e, dentro do roteiro do Pentateuco, foram historizados e, assim, retropro-
jetados para a chamada "6poca mosaica".

Para podermos ter uma visao hist6rica do surgimento das leis bil)licas sobre os
temposjubilares,6necessariotercertaclarezasobreaprovavelseqtienciadascoleg6es
de leis dentro da Bfolia, sobretudo dentro do Antigo Testamento.

1. Seqti6ncia hist6rica dos C6digos de Leis no AT

i verdade que, segundo o relato bil)lico, todas as leis do Pentateuco foram dadas
por Deus a Mois6s no Sinai (Ex  19-Nm  10), respectivamente em Moab (Dt  1-34).
Mas, historicamente, pode-se precisar melhor o surgimento das leis e/ou conjuntos de

:eo[:juEnTo:r3:°i:i¥?,£cCo9SigvoasT:Suacqoi:!r6aebsa]]:::1:°n:A::]gofn+:s:::ti:ennt:±3?hist6ricados

1.1. Usos e costumes ra 6poca patriarcal ou pro-estatal

EstaoatestadossobretudoemnarrativasnoPentateucoenaObraHistoriografica
Deuteronomista: a lei da hospitalidade (Gn  18 e  19; Jz  17); tabus de relacionamento
(2Sm 13); regras de preservacao da casa (Gn 38); lei da vinganga (Gn 34).

1.2. Pequenas colec6es de leis

Vdrias colee5es menores como o "dodecalogo siquemita" (Dt 27,15-26), mas
sobretudo o  "decalogo ctiltico"  (Ex 34), podem estar nos  infcios dos processos de
codificapao da lei de Deus para o povo de Israel. Muitos autores aceitam a autoria
mosaica dessas leis, atribuindo-lhes idade avangada.4 Tamb6m se poderia pensar no
chamado "decalogo 6tico" (Ex 20 e Dt 5). No entanto, recentemente, tal surgimento

::£::Caraqau:ta;:am6[gr)£:I:t;)sdt:'6S,uppr:::::::'oe=6c8ue]roak_°vS]e)i::r8::eon:°s::rnaanst:Cad::::.?

3. A grosso modo, esta seqiiencia 6 partilhada por muitos autores. Cf. por exemplo Werner H. SCHMIDT, /„/J.odwfa~o
ao A„ri.go  res/amc#fc7.  Sao Leopoldo:  Ed.  Sinodal/IEPG,1994,  p.Ilo-118,  ou Jos6 Luis SICRE, /"/rodwfa~o ao
A#fi.go  rcsramc„/a.  Petr6polis:  Vozes,1995,  Ilo-130.  A diferenea maior 6 com relaeao  a datagao do C6digo  da
Alianea ou mesmo o Decalogo 6tico. Cf. abaixo.

4. Segundo Gerhard von RAD, rco/ogl`a do A;tri.go 7cf/amc"fo, vol.  I. o dodecalogo siquendta (Dt 27) 6 a s6rie mais
antiga de proibig6es de todo o AT, refletindo o espi'rito primitivo da fe e da 6ticajavistas.

5.  Cf.  a  respeito  o  trabalho  de  Frank  CRUSEMANN,  P/-csc/nyafa-a  da  Li.beJ.decJc.   a  dc'ccl'/ago  c/7!  pcxpccfJ.t'a
/2i.£fo'ri.c.c;-.7oci.fl/,  Sao Leopoldo,  1995, para quem o decflogo 6tico 6 urn produto entre a 6poca de Os6ias (s6c.  IX
ac) e o Deuteron6mio (s6c. VII ac).

16

I ..I.  (:,I,,lift" ,I,,  l\Ii'','\,,I  ( I,;,\,1(),`2'2---2J,I())

E.`t€  c()njuiiLt)  llltlit`  amplo  de  leis  sobre  temas  como  lei  di)  altai.,  leis  sobre
escravidao, leis crimi[iais, prescrig6es cultuais e leis sociais 6 considerado unanime-
mente como o c`o'c7i'go ;7tcz!.a cz#f!.go do povo de Israel. Resta precisar a sua datapao. A
tese tradicional na pesquisa 6 que este c6digo tenha "nascido no tempo dos Juizes
(s6culo  XII)  e  sofrido  alterag6es  ate  o  s6culo  IX".6  Essa  datapao,  no  entanto,  6
contestada por trabalhos mais recentes.7 Assim, Frank Criisemann, em seu volumoso
trabalho "A Tora"8, defende a tese de que o C6digo da Alianga tern a sua redagao
decisiva no s6culo VIII ac, ap6s a destruieao do Reino do Norte/Israel. Neste c6digo,
segundo o autor, ja se trabalha o impacto dos profetas radicais do 8° s6culo (Am6s,
Os6ias,  Isafas  e Miqu6ias)  e  se busca resolver os problemas  sociais  atrav6s de urn
pacto social mediante a estrutura de alianga (bcrjf). Esse c6digo estabelece a estrutura
basica da Tora israelita, integrando documentos e leis mais antigas (por exemplo o
decalogo ctiltico de Ex 34), como forma de resolver a diffcil situagao social do povo
em Juda, talvez por ocasiao da chamada "reforma de Ezequias" (cf. 2Rs 18).

1.4. C6digo Deuteron6mico (Dt 12-26)

Sobre a datagao deste c6digo ha quase consenso na pesquisa. Ele 6 vinculado
com a chamada "reforma josianica"  em tomo do  ano 625  ac.  Possivelmente, este
c6digo retrabalha o C6digo da Alian€a e o atualiza para as situap6es na 6poca do seu
surgimento durante o govemo do rei Josias. "Com a lei deuteron6mica (Dt  12-26),
Israel comeea uma segunda vez a formular a v6ntade de Deus em urn livro legal",
sendo a "forma mais influente" da Tora hebraica.9

I.5. C6digo de Santidade (LN  17~26)

Este c6digo, que apresenta sobretudo leis referentes ao culto e ao sacerd6cio,
mas tamb6m inclui a lei do anojubilar (Lv 25), provavelmente foi concebido no exilio,
tendo surgido como texto no tempo p6s-exflico, como a necessaria transformapao e
adaptaeao de leis anteriores para aquela nova situagao.!°

6.  Cf.  por exemplo  Jos6  Luis  SICRE,  /#/;-od4ifc~io  ao A#/I.go  resJa;7icfcro.  Petr6polis:  Ed.  Vozes,1995,  p.125.  A urn
resultado semelhante tamb6m chega Carlos Mesters em seu estudo "0 Livro da Alianga na vida do povo de Deus" (em..
Rcvi..ffa de /#fci-pi-cra€4~o Bi'b/[.ca Z4/I.Ho-Amci.i.c¢ur, vol. 23, Petr6polis/Sao Leopoldo,1996, p.  104-122), quando afima
que "a semente de grande parte destes textos .. . deve ser situada na epoca pr6€statal" (p.  108). 0 autor, por6m, postula.
que o "livro da Alianea" a3x 19-24) tenha tido a sua redapao talvez no pen'odo de Ezequias, em Juda.

7. Assim sobretudo no detalhado trabalho de Yuichi OSUMI, Di.c Kompos!.fi.a;3sgc.TCAi.cArc dc.q Bw;idesbkcfecs (E|.odz4f
20,22dr24,jj/ (s6rie: Orbis Biblicus et Orientalis, vol.105), Freiburg/G6ttingen,1991.

8. Cf. a resenha de Haroldo REIMER, Recensao de Frank Crdsemann, Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des
alttestamentlichen Gesetzes [= A Tora. Teologia e hist6ria social das leis do Antigo Testamento], Munique, Editora
Chr.  Kaiser,1992, 496p. In: Rct'i.L7/a de /"Jej.pj-craffl-a B!'b/I.ca Zflfi`#o-A#ecj.I.ccz„ci, vol. 23, Petr6polis/S5o Leopoldo,
Ed.  Vozes/Sinodal,1996, p.194-197.

9. Cf. CRUSEMANN, D!.c rota, p. 235-322, especialmente p. 235.

10.  Sobre  isso  cf.  tamb6m  CRUSEMANN,  roj.a,  especialmente  p.  323-380.  Ha,  no  entanto,  tamb6m  autores  que
categoricamente negam a existencia de tal "c6digo da santidade". Cf. Erhard S. GERSTENBERGER, Dos 3. Bwcfe
A4o5c.  Lcvi.fi.CWJ (s6rie: Das Alte Testament Deutsch, vol. 6). G6ttingen,1993.  Ha urn trabalho ben recente sobre a
cpestbg... A\ndleap TX:lIV\I?, "Heillg.k_eit:sgese.{z."  und  " P_I-iesterschrifi" . Theologiegeschichtliche  und  rechtssystema~
/i`fcfee I/#fcrswc./iw#g zw Lct'i./I.c[is / 7-26*, dissertagao de doutorado, Kirchliche Hochschule Bethel, Bielefeld,1997.
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0 Pentateuco e urn longo roteiro da hist6ria do povo desde as suas origcii* (Gn
1 ) iit6 o momento anterior a entrada na terra prometida (Dt 34). Neste roteiro zicontece
a jungao seqtiencial das leis e conjuntos de leis de Israel, os quais, dentro do roteiro,
sao ancorados sobretudo junto ao Sinai." Com essa historizapao, toda a lei 6 apresen-
tada como procedente diretamente de Deus, dada atrav6s de Mois6s para o povo. Com
isso, por tras das leis e c6digos legais isolados nao esta mais uma autoridade humana
(patriarca, rei, etc.), mas o pr6prio Deus e, sendo dadas na "origem mitica" da hist6ria
legal de Israel]2, estas leis, como Tora, tern validade etema e incontestavel. A redapao
e composigao do Pentateuco como obra literaria deve ser localizada na 6poca persa,
sob a influencia de personagens como Esdras e Neemias, constituindo a fusao de duas
tradie5es  importantes  do  povo  de  Israel:  a tradigao  profetico-social  (representada
sobretudo pelas  "leis sociais") e a tradigao sacerdotal com sua preocupapao com o
templo, o sacerd6cio e as leis de pureza."

1.7 . Acr6scimos

A tiltima etapa na composi€ao das leis do Pentateuco sao pequenos acr6scimos
e ajustes redacionais a caminho da canonizapao do texto final.

A  luz  deste  esboeo  hist6rico,  queremos,  agora,  tentar  montar uma provavel
seqtiencia hist6rica das leis bil)licas acerca dos tempos jubilares.

2. Leis jubilares na Bfolia

No  sentido  restrito,  temos  na  BIT)lia  tres  tradie6es  principais  sobre  tempos
jubilares: o sabado, o ano sabatico e o ano jubilar. Cada uma delas, contudo, pode e
deveria ser entendida como urn sinal  antecipat6rio do  Reino de Deus  na hist6ria.
Vamos iniciar, em perspectiva hist6rica, com a tradieao das leis do dia de descanso.

2. I . Leis acerca do dia de descanso/s6bado

0 "sabado" se tomou uma marca constitutiva do povo de Israel, respectivamente
do povo judeu. Nas controv6rsias de Jesus com os fariseus acerca do sabado ten-se a
impressao  nftida  de  uma  santidade  atribuida  a  esse  dia  (Mc  2,23-3,6  par.).  Nas
formulap6es mais recentes dentro do AT, em especial mos textos de cunho sacerdotal,
pode-se encontrar express6es como "descanso solene" ou "dia de santa convocapao"

11. Para urn discussao mais ampla sobre o Pentateuco, incluindo a questao das fontes literinas, cf. Albert de PURY
(ore.), 0 Pentateuco em questao. As origens e a composicdo dos cinco primeiros livros da B{blia a luz dos pesquisas
rece"fcs. Petr6polis: Ed. Vozes,  1996.

12. Cf. o artigo de Jos6 Severino CROATTO, "0 mito como interpretapao da realidade -Considerag6es sobre a fun€ao
da linguagem de estrutura mftica no Pentateuco", in.. Revl.sf¢ de Jnfcxprc/affl-a 812}Ji'c¢ Le/I`"o-Amer!.co"a, vol. 23,
1996, p.16-22.

13.SobreacomposicaodopentateucoeasforcassociaisatuantesnesteprocessovejaoartigodeFrankcRUSEMANN,
"0 Pentateuco, uma Tore. Proleg6menos a interpretaeao de sua forma final", em PURY, ap. cjJ., p. 273-296.
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que deve ser respeitada e santificada pelas pessoas. Jesus, na sLia conlrov6I.sia sobrc
o sabado, questionou essa posi€ao e indicou para o sentido original do mesmo (Mc
2,26). Qual seria o sentido original deste dia?

a) Interromper o trabalho no momento da rlraior demands

Na origem do sabado esta a afirmapao de uma interrupcao dentro do ritmo mais
intenso do trabalho agrfcola na sociedade de entao. Ao meu ver, a formulapao mais
antiga acerca de urn tal dia de descanso encontramos em Ex 34,21, dentro do chamado
"decalogo ctiltico", urn texto surgido em tomo do s6culo X-IX ac'4:

`` Sets dias trabalhards, mas, co s6timo dia, descansards,

na aradura e na colheita descansards" .

0  verbo  hebraico  "shabat",  traduzido  aqui  por  "descansar",  significa  origi-
nalmente "fazer uma pausa", "interromper o trabalho", ganhando, assim, o sentido
amplo de "descansar".'5 Nesta lei, a enfase do descanso esta colocada nos pen'odos de
maior demanda de trabalho, isto 6, na 6poca do preparo da terra para o plantio e na
hora da colheita. Sobretudo nestes tempos deve-se respeitar uma "pausa" no trabalho.
A formulapao  neste  texto  nao  nos  permite  dizer  com  certeza  se  o  sabado ja  era
observado de forma gen6rica como dia festivo durante todo o ano. Pessoalmente creio
que nao. Fala-se particularmente do descanso n6s tempos de maior trabalho naquela
sociedade agn'cola. A observa€ao de uma interrupgao no ritmo de produeao corres-
ponde ao testemunho da fidelidade a Jav6. [6 0bservar o dia de parada 6 uma confissao
ptiblica da perten€a ao Deus Jav6.

b) Frear a explorapdo ch mdo-de-obra

A formulapao  acerca do dia de descanso  em Exodo  23,12 6  mats extensa e,
provavelmente, posterior.

" Sets dlas fards a tan obra, mas, ao s6timo dia, descansards;

para que descanse o teu boi e o teu jumento,.
e para que tome alento o filho da tua servo e o forasteiro" .

14. Segundo a proposta de CRUSEMANN, Toi.c], o decalogo ctiltico 6 urn documento de diferenciapfro religiosa em
relapao a outros deuses e as pessoas que os  adoram.  A altemativa que se coloca 6:  adorar a Jave ou adorar Baa].
Segundo Crusemann, tat discussao esta atestada para a 6poca dos omridas, no Reino do Norte, em tomo de figuras
como Elias e Eliseu. Esta seria a hora do descobrimento da unidade de Deus.

\ 5 . C£. a, respcho Fritz STOLZ, " Aft. sbt -anfh6ren. "hen" , in: Theologisches Handwdrterbuch zum Allen Tiestament,
vol.11,1976, col.  863-869.

16. Ha urn detalhado trabalho sobre Ex 43,10-28 intitulado "0 direito do privilegiado de Jave -Ex 34,10-28", onde o
autor defende a tese de que as formulae6es legais deste c6digo constituem direitos exclusivos conesi)ondentes a fe
em ]av6. Cf. ]om HA,LBB. Dos Privilegrecht Jahwes Ex 34.10-28. G6ttingen. \97S.
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i"ii.` sc l`az iLlusao a tempoL` e``pecfl`ico`s para intei.romper o trabalho, mas se indica a
1`inalidade  social  da lei.  Explicitamente  mencionam-se duas  grandezas distintas:  a)
Primeiramente  ordena-se  a  possibilidade  do  descanso  do  "boi  e  do jumento".  b)
Depois agrega-se a disposigao de que o "filho da escrava e o migrante" (ger) tamb6m
devem desfrutar do  beneficio  deste  dia.  Analisada  a partir desta especificapao  da
finalidade, a lei objetiva colocar urn freio a exploragao ilimitada da forga de trabalho
no ritmo agrfcola. 0 "tu", como sujeito juridico, deve referir-se a israelitas bern ricos,
que estao em condig6es de ter boi, jumento e escravos. Essa problematica da explo-
rapao do trabalho ja deve ter acompanhado ocasionalmente o povo de Israel desde a
"6poca  dos jufzes",  mas  deve  ter  alcancado  o  seu  carater cr6nico. no  8°  s6c.  ac,

coincidindo com o surgimento da profecia radical e a enfatica defesa dos pobres. Aqui,
neste perfodo de prosperidade  social para alguns,  os profetas cruzam o caminho e
reivindicam os direitos dos pobres. A lei busca achar urn acordo (ber!.f).

c) Descanso para tode a casa

As formulag6es do dia de descanso nas duas vers6es do decalogo (Ex 20 // Dt
5)17, al6m de trazerem difereneas entre si, trazem algumas novidades em rela€ao as
leis anteriores.  A primeira 6 o uso de "shabbat" como termo t6cnico para o dia de
descanso dentro de urn ritmo de sete dias . Depois ha uma recomendacao de "santificar"
este dia. Nao se pressup6e, contudo, qualquer apao ctiltica ou ritual para esta santifi-
cagao.  Trata-se  simplesmente  de  santificar  o  s6timo  dia  nao  fazendo  nada.  Deste
"nao-fazer-nada", como descanso do trabalho servil na roca, deve participar todo o

gmpo que comp6e  a casa:  patriarca,  filhos  e filhas,  escravos  e escravas,  animal e
estrangeiro. Todos devem poder gozar deste descanso, e a casa patriarcal deve, assim,
renunciar a uma parte nao desprezfvel da receita em termos de produeao.

Com rela€ao  a epoca de  surgimento desta  lei  e  do  decalogo como urn todo,
deve-se considerar duas reflex6es importantes. Primeiro devemos distinguir entre o
surgimento da lei especifica do sabado e a formulaeao do decalogo como urn todo. A
tradigao da lei do descanso, conforme acima exposto, 6 claramente mais antiga. As
duas vers6es do decalogo, contudo,  sao uma esp6cie de "as dez mais", isto 6, uma
selegao ou resumo das leis em certo momento (posterior) consideradas mais impor-
tantes para o povo. 0 surgimento do decalogo como urn todo pode ser postulado na
fase final da monarquia (Dt 5) ou ja no perfodo exilico, ou ate p6s-exflico (Ex 20). As
fundamentae6es das duas vers6es sao distintas. Em Ex 20 ajustificativa da lei 6 feita
com a teologia da criaeao, conforme Gn 2,1 -3. Em contrapartida, a argumentapao em
Dt 5 6 feita com a teologia do exodo. Neste particular, inclusive, no final de Dt 5,14,
ressalta-se enfaticamente o descanso de escravo e escrava.

17. Cf. os textos na parte inicial deste cademo: "Antologia de textos".
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la€5o com ii "lull novii" (cf. Am 8,5; Os 2,11 ; Is I,13; 2Rs 4,23, bcm como 2Rs I 6,17s).
Por ocasiao da lua nova devem ter acontecido ag6es ctilticas especiais. 0 problema
da origem deste termo, contudo, 6 que as leis mais antigas nao apresentam nenhum
indfcio de uma vinculapao do dia de descanso com as fases da lua. 0 descanso sabatico
nao es fa vinculado a ritmos naturais. 0 te6logo indiano Gnana Robinson, em urn extenso
trabalho sobre a origem e o desenvolvimento do sabado, chegou a seguinte conclusao: ``o
diadedescansoacadasetediaseoantigodiadaluacheia,chamado`sabado',tomaram-se
uma  unidade  somente  na  6poca  exilica.  A primeira  instituigao  assumiu  o  nome  da
segunda".[8Eapartirdessa6pocaquepassaaexistiro"sabado"comodiadedescanso
semanal.  E  a  tradicao  sacerdotal  soube  cercar  a  lei  acerca  deste  dia  com  "leis
complementares" marcadas por ae6es ctilticas detalhadamente prescritas.

d) E Deus descansou no s6timo dia (Gn 2,1 -3)

Ha muito que ja vein se acentuando que o "sabado" 6 o ponto de chegada do
chamado primeiro relato da criagao (Gn 1, I-2,4a). Ele 6 urn dia fmpar por excelencia.
Ap6s urn tempo de seis dias de intensa. atividade criadora,  Deus "parou" no s6timo
dia. Neste dia, Ele descansou de todos os seus afazeres. Deus estabeleceu uma pausa
para si pr6prio e para a sua obra criadora. Ele fez uma parada para o seu pr6prio deleite.
E Ele abeneoou este s6timo dia e o santificou.

Este chamado primeiro relato da criaeao 6 urn texto datado para a 6poca do exflio
babil6nico (entre 586 e 538 ac). 0 texto-testemunho quer afirmar que Jav6, o Deus
de Israel, 6 o criador de c6us e terra. Com isso, o texto polemiza do inicio ao fim com
o  contexto  cultural  e  religioso  babil6nico,  no  qual  se  afirmava  o  deus  babil6nico
Marduc como a divindade criadora. Na sua fungao de relato original da criapao divina,
o texto legitima teologicamente o dia de descanso dentro de urn ritmo semanal. Pois,
afinal, o pr6prio Deus descansou neste dia.

A intermpgao  da  atividade  criadora  de  Deus  6  expressa pelo  verbo  comum
"shabat", tamb6m empregado mos textos mais antigos. 0 dia de descanso nao recebe

ainda o termo t6cnico "sabado". A santificaeao deste dia 6 simplesmente circunscrita
com  o  descanso  divino  ("pongzte  #c/c  defccz#sow  ..."  -  v.  3).  0  interessante  6  que
tamb6m a fixapao do s6timo dia nao esta vinculada a urn ritmo da natureza. Nao se
faz, por exemplo, nenhuma alusao ao calendario lunar. i possfvel que na origem haja
algumavincula€ao,poiem,teologicamente,busca-semanterumanftidadistingao.Isto
se percebe no relato do quarto dia da criagao (Gn  1,14-19), onde os "luzeiros" (sol e
lua) t€m uma fungao subordinada a Deus. Os astros do panteao divino babil6nico sao
vistos  como  servieais  de  Jav6.  0  carater  especial  deste  dia  de  descanso  adv6m

18. Gr\ona.FroBINSCIN, The Origin and Develo|)ment Of the Old Testament Sabbath -a Comprehelrsive  Exege[ical
Appro¢cA.  Hamburgo,  1975. Cf. apud CRUSEMANN, PfieL9crvafci-a d4i Lj.bc;.drde, p.  48.
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.`{>hrctudo dt)  l`iLti] dc quc I)cu.i abcfit:oou et`te dia. Isto e, Deus colt]ctiu « ,`uii lii`HI¢rto

``obre  urn  tempo  determinado  e  nao  sobre  urn lugar.  Assim,  este  dia  dc  dcscanso,
divinamente legitimado, recebe urn carater antecipat6rio do reino de Deus na hist6-
ria.``' "Aqui o Deus que descansa transmite ao dia do seu descanso a fonga de permitir
que todas as criaturas possam usufruir do descanso"20.

e) 0  sdbado 6 santo (Ex 31,13-18;  35,2-3;  LN  19,3b.30; 23,3)

Na tradigao sacerdotal e nos textos de cunho sacerdotal do Antigo Testamento,
principalmente  a partir da 6poca p6s-exilica (538-333  ac),  o  sfbado recebe a sua
roupagem sacro-santa. Este 6 o perfodo em que passa a reger a "mao dos homens da
lei" (Chico Branco). 0 segundo templo 6 a instituieao central do povo de Israel e os
sacerdotes  sadocidas  os  seus guardiaes.  Na ausencia do poder mondrquico,  sao os
sacerdotes que assumem tamb6m o poder "temporal".

Nas formulap6es  sacerdotais  acerca do s6timo dia predomina agora o uso do
termo t6cnico "sabado". 0 acento nao estf mais colocado na possibilidade e no direito
aodescanso.Chamaaatengaoquenaomaissefaladaspessoasegruposoriginalmente
favorecidos com esta lei. 0 acento agora recai sobre a obrigapao de santificar este dia
com ``descanso solene" e "reuni6es santas". 0 dia deve ser honrado com ag6es ctilticas
aseremrealizadasnotemploe/ounascasas.Porcausadisso,todaequalqueratividade
esta interditada. 0 seu desrespeito acarretara culpa e punie6es sobre os transgressores,
incluindo a possibilidade de "pena de morte" (cf. Ex 31,14; 35,2). Essa interpretagao
legalista e farisaica acompanhou o povo de Israel durante todo o perfodo do segundo
templo, sendo claramente atestada nas controv6rsias de Jesus sobre o sabado.

f) "0 sdbado foi estabelecido por causa do ser humano" (Mc 2,26)

Nas suas controv6rsias com os fariseus acerca do sabado (cf. p. ex. Mc 2,23-3,6),
Jesus reafirma o sentido original deste dia como urn dia de descanso e lazer. Faz isso
sobretudo com a sua frase programatica supracitada (Mc 2,26). Na sua interpretaeao,
o  sabado deve  ser novamente urn dia de liberdade, incluindo af a possibilidade de
goza-lo ou santifica-lo atrav6s do nada-fazer.

Resz4m!.#do:  Do  que  foi  discutido  ate  aqui  percebemos  que  a  instituie5o  do
dia-de-descanso  nasceu  como  uma  reivindicapao  ou  estipulagao  divina  para  que
sobretudo os elos mais fracos da sociedade pudessem ter direito a urn momento de
pausa.  Essa  interrup€ao  da  atividade  produtora/produtiva  6  estendida  a  todos  os
membros que comp6em a casa. 0 relato da criapao em Gn 1 culmina na beneao divina
do s6timo dia. Deus santifica este dia descansando de sua obra. Na 6poca do segundo
templo, a autoridade sacerdotal imp6e uma s6rie de "legalismos" para a santificaeao

19. Sobre isso 6 born ler o capftulo X do livro de Jtirgen MOLTMANN, op.  cj.f., p. 394-421.

2o. MOLTMANN, ap.  c!.f.,  p. 4ol.
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dcstc  din  tit7li:iii`.  ,li:,`H,`  hi`  i..ilili'iii)t~7c  a  iiit€rpretii€tio  l€gL`Ii.`l:I i`,  l`:iyj tlu*i)t)ntar,  cm  rna
` palavra e cm ,`tl{i Ill.:``Lticii, ii dimcnsao da miseric6rdia desta triLdi¢ao.

2.2. Leis sobre o Ano sabdtico

Ao lado da tradigao do ano sabatico, a Bil]lia conhece urn ritmo de seis anos de
trabalho seguido de urn ano de descanso. Nao se sabe ao certo a origem desta tradigao;
sup6e-se, por6m, que seja uma aplicapao dos dias da semana para uma seqtiencia de
anos. Procuraremos enfocar essa tradieao desde a sua vertente mais antiga.

a) 0 descanso da terra ( Ex 23,10-11 )

A lei do descanso da terra provavelmente 6 a expressao mais antiga da tradieao
do ano sabatico. 0 texto em questao encontra-se no conjunto do "C6digo da Alianga",
cuja redapao decisiva datamos para o 8° s6culo ac. No mesmo c6digo encontramos
tamb6m a lei acerca da libertaeao de escravos e escravas no s6timo ano2] . Esta, ao meu
ver, 6 urn produto de projetos de reforma no  8° s6culo no contexto da atuaeao dos
profetas desta 6poca a favor dos empobrecidos. A lei do descanso da terra, possivel-
mente, pode ter rafzes mais antigas. 0 texto apresenta algumas especificidades que
merecem ser observadas.

(v. LO) "Sets anos semeards a tua terra e recolherds os seus frutos;
(V.11)eianr°as:#emo°sapno°trde:tfrtdesuaptoevrorraacdhe:#:Sqa:eecnoam°e:,Cu'tivards.

e do sobejo comam os animals do campo.
Assim fiards tamb6m com a tan vinha e com o teu olival'' .

A formulapao inicial afirma a dignidade e a legitimidade do trabalho humano
sobre a terra. Semear e recolher os frutos sao os verbos da acao cultivadora. 0 s6timo
ano, por6m, deverd ser urn ano de descanso para a terra. 0 que comumente se traduz
por "descanso" 6 expresso no original hebraico com o verbo ffomJ, empregado em Dt
15,1-4 para a remissao das dfvidas,  significando "largar mao", "deixar livre". Esta
rentincia humana a atividade produtora no s6timo ano vale primordialmente para a
terra. Em termos teol6gicos,  6 notavel observar-se uma preocupaeao divina com a
terra. Trata-se de urn pensamento teol6gico perpassado por uma perspectiva ecol6gi-
ca,22  observando  o  direito  e  tamb6m  a  necessidade  do  descanso  da  pr6pria  terra.
Verifica-se, af, uma consciencia mais profunda de que a terra/roga 6 parte integrante
da criaeao. Tamb6m a terra tern o direito divino de descansar. A lei do descanso da
terra busca interromper temporalmente o ciclo de exploragao predat6ria da mesma.
Neste ano, a roga nao sera cultivada e abre-se mao do produto daquele ano.

21. Vcr mais abaixo.

22. Neste sentido cf. o artigo de Ludovico GARMUS no presente volume.
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A  m{)(ivil€iio  dcsliL  lei  csti'i  pal.a  al€m  do  dcscanso  dii  tci.riL.  Como  si`g`ind()s
bcncl`iciados poi. esta lei  meiicionam-se os pobres (cbc.o«f.i77) do povo. 0 nao-cuLtivo
dtl terra no s6timo ano devefa possibilitar que os pobres tenham o que comer. Com toda
certeza trata-se do "direito de respigar",  mencionado em Rt 2,1-7. Assim como os
pobres, tamb6m os animais do campo sao mencionados como terceiros beneficiados.

Este  descanso  da  terra no  s6timo  ano  provavelmente  vale  para todo  tipo  de
produeao do campo, especialmente para as rogas de cereal, que necessitam do cultivo
anual. No entanto, a formulagao desta lei em Ex 23,11  menciona especificamente a
vinha e o olival.  A produgao de vinho e azeite constitufam na Antiguidade o  "file
mignon" da produgao agrfcola. Em Am 5,11 sao considerados como as plantae6es dos
israelitas ricos, conseguidas, muitas vezes, a custa do empobrecimento de outros . Aqui
afirma-se  que  a  ;"cz#wm!.sfz.o  ("abrir  mao")  devera  estender-se  tamb6m  para  estas
modalidades da agricultura. Podemos facilmente imaginar como a aplicapao desta lei
deve ter significado na pratica urn prejufzo sensfvel para os ricos plantadores.

A tradieao de urn ano de descanso da terra encontra-se tamb6m em Lv 25,/-7,
justamente  nos  versfculos  que  antecedem  a  proposta  do  ano jubilar.  Ha,  por6m,
sensiveis mudangas. Aqui destaca-se o carater "solene" deste "sabado". Percebem-se
af as  tintas  da tradigao  sacerdotal.  0 ano de  descanso  devera ser legalisticamente
observado como urn "sabado". Em primeiro plano nao estao mais a terra e os pobres
como favorecidos diretos desta lei, mas o pr6prio sabado. A terra devera observar o
sabado, por causa da santidade e da solenidade do mesmo. Ningu6m podera plantar
nada, e somente se podera colher o que crescer por conta pr6pria, sem a interveneao
humana. Esta versao do ano sabatico prov6m da tradigao sacerdotal ligada ao segundo
templo, na 6poca do p6s-exflio.

b) Libertacdo de escravos e escravas por dividas (Ex 21,2-11 )

Dentro da tradi€ao do ano sabatico, encontramos no C6digo da Alianga a lei mais
antiga acerca de uma libertapao de escravos e escravas no s6timo ano com validade
para o povo de Israel.  A tradigao do  ano  sabatico da terra 6 aplicada aqui para as
relag6es entre as pessoas. 0 texto em questao deveria ser assim entendido:

(v.1) "Se urn escravo hebreu entrar no poder de tan mfio,
sets anos servird;
mas no s6timo saird livre, forro, sem nada pagar" .

(seguem-se cldusulas  casu(sticas:  v.  3-6)

(v. 7) ``Se algu6m vender a su,a filha para ser escrava,
esta ndo saird como saem os escravos" .

(seguem-se cldusulas casu{sticas)

No  contexto  do  Antigo  Oriente  ha  tradie6es  similares  e  mais  antigas.  No
C6digo de Hamurabi §  117, por exemplo, menciona-se uma liberta€ao no quarto
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tLn,,' i,P ,,,.iti{`s  Hliti,`  tli`  ,`i`i.vitl:lti."  A lei  I)I.ol`tlnii I)(n.ccc  iiti'`  w  iiiHi.i  '.Ill.tigl.c*.`istiL" ilt>

quc n  lei  bfhlicit.

0 problema a base desta lei 6 a escravidfro por dividas. A formulapao do texto no
vemaculo muitas vezes da a impressao de tratar-se da compra e venda de escravos no
mercado escravagista. Esta, por6m, nao 6 a realidade. 0 que o texto reflete e legisla 6 urn
processo de empobrecimento, respectivamente submissao, em conseqtiencia de relap6es
econ6micas entre israelitas livres. 0 verbo "qanch" (cf. Am 2,6) ou tamb6m "mckar" (cf.
Am 8,7)  nao  significam urn ato de vender propriamente dito, mas uma transferencia
(temporina)dosdireitosdeposse.24Israelitasempobrecidos,chamadosnostermosdalei
de "escravos hebreus", passam a viver e a trabalhar sob a mao e a autoridade de outro
israelita. Entrain em urn processo de depend6ncia e subjugapao (cf. 2Rs 4,1).

Lendo profetas como Am6s, Isafas e Miqu6ias, temos a impressao de que tais
transap6es eram comuns no contexto do 8° s6culo. Em Am 5,18-27 temos ate urn dito
profetico onde se tematizam essas relag6es de dependencia. 0 dito culmina no antincio
da morte dos senhores e, interessantemente, nao faz nenhuma alusao a urn direito de
libertaeaonos6timoano.25A16mdo"silencio"dosprofetasemrelapaoa"leimosaica",
esse texto parece ser urn indfcio claro de que os termos da lei da libertagao sao uma
conseqtiencia da atuapao profetica.26 A lei, como momento segundo, busca delimitar
o tempo de servidao e depend6ncia para seis anos. Teol6gica e socialmente, a referida
liberta€ao constitui a possibilidade de urn reinfcio para a pessoa dependente, especi-
almente para o homem. Porque a mulher-escra\¢a continuava ligada a casa senhorial.
As mulheres nao podiam sair no s6timo ano como os escravos.

c) Alforria de escravos e escravas do povo (Dt  15,12-18)

0  C6digo  Deuteron6mico  da  continuidade  a  essa  tradi€ao  da  libertapao  no
s6timo ano.27 0 problema de fundo permanece o mesmo: a servidao por dividas. Ha,
por6m, algumas modificap6es. A lei mais antiga 6 atualizada para a situagao do s6culo
VII ac. Tamb6m a intencionalidae teol6gica do Deuteron6mio influenciou a formu-
lapao. Vejamos o texto.

23.  Cf. Emanuel BOUZON,  a C6dJ.go de fJc}mwr4bl.. Petr6polis: Ed.  Vozes,  5a ed.,1992.

24.  Cf.  Eduard  LIPINSKI,  "Art.  makar",  em:  rrfect7/ogi.scfocs  WZ}.ilcrbwcfe  zwm  A//c"  7c.Tr¢mc#/,  vol.  IV,   1983,  col.
869-875 e IDEM, "Sale, Transfer and Delivery in Ancient Semitic Terminology", in.. Scferi//c# zzl7. Gcsc/2i.cfefc 4!"d
Kw//w;-dc5 A/reit  O;-i.c„f£,  vol.15,1982,173-185.  Sobre a relaeao  com  Am6s,  cf.  Haroldo REIMER,  "Agentes e
mecanismos de opressao e explora€ao em Am6s", in: Revi.a/ci dc /#/crpre/cifa-o Bi'b/I.ca La/i.#o-w"ccri.ca„c!, vol.  12,
Petr6polis,1992, 51-60.

25. Tamb6m o texto de 2Reis 4,1  nao parece trabalhar com a possibilidade da libertacao.

26. Sobre o texto de Am 5,18-27 remetemos para Haroldo REIMER, Ri'cfe/c/ a"fees Rccfe/./ S/wdi.c# zwi-Bo/scha/f cJc,q
A;7!oLq.  Stuttgart,  Verlag Katholisches Bibelwerk,1992, p.122-135.  Sobre a relapao entre profecia e lei,  cf.  IDEM,

p.  226-234.

27.  Cf.  o  artigo  de Julian Ruiz  MARTORELL,  "0 ano  sabatico  no  Deuteron6mio",  in:  Juan  Guill6n TORRALBA
(org.), a cw2o da Gj-afa do Sc„feor  Sao Paulo, Paulinas,1998, p. 29-42.
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(v.12)
",sil  tllll.ur  tlll  f i.iL  i]tiilt]I.  iilll  fciii  il.Iiii~it]  licl7rt!u tlti  lI.IIIt-I  litJl]rdiii,  `NtiN

anus te ,servil.a, nras n() s¢linio saird fiorro de junto de ti.

(v. 15) E, quando de ti o despedires forro, ndo o deixards i,r vazio.
(v.14) Tu o cobrirds de presentes tornados do teu rebanho, de tua eira

e do teu lagar;
daquilo com que o Senhor, teu Deus, te houver abenfoado,

lhe dards. "

(v. 15-17 .. formulap6es casu{sticas)

(v.18) ``Ndo pare€a aos teus olhos duro o despedi-lo forro;
pots sets anos te serviu por metade do saldrio do jorraleiro;
assim, o Senhor, teu Deus, te abengoard em tndo o que fizeres" .

A  principal  modificagao  na  formulapao  da  lei  6  que  nao  ha  mais  artigos
especificos para o tratamento das mulheres. Estas serao tratadas da mesma forma que
os homens (cf. "hebreu" ou ``hebr6ia"). Diferente do que no C6digo da Alianea, onde
o termo ``hivri" nao tinha conotapao 6tnica, aqui a validade da lei esta especificada

para os "irmaos". Na concepgao do Deuteron6mio, isso equivale a dizer que 6 gente
do pr6prio povo.  Nas especificap6es casufsticas  tamb6m nao ha mais  referencia a
formagao de famflia durante a servidao. Servos e servas sao tratados como individuos
e nao mais vistos dentro de relag5es familiares.

0 tempo de servid5o esta tamb6m limitado a seis anos. No s6timo ano deverf
acontecer a alforria (v.  13).  Na saida,  o escravo  ou  a escrava devera receber uma
indenizapao pelo tempo de servidao. A servidao nao mais 6 vista somente como urn
pagamento em trabalho para o senhor/credor, como em Ex 21,2-11. Ha a consciencia
de que o servo ou a serva geram lucro (cf. v.18). A indenizaeao 6 uma esp6cie de
"ajuda para recomeear a vida". Tal proposta 6 tfpica do pensamento deuteron6mic.o,

segundooqualtodoisraelitadeveriaestarnapossetranqtiiladaterraap6salibertafcio,
atrav6sdaqualJav6-Deusconcedeuoestatutodeliberdadeebengaoparatodos.Tanto
o  recomego  com urn minimo  necessario  para a existencia quanto  a entrega desta
indenizag5o pelo senhor estao vinculados com a bencao.  De sua pratica depende a
bengao divina.28

A lei deuteron6mica quer ter validade para todos os israelitas individualmente
e para o povo de Israel como urn todo. Pelo fato de este C6digo Deuteron6mico (Dt
12-26*) ter servido como uma esp6cie de constituigao para o govemo do rei Josias,
no entanto, esta lei pressup6e que a pratica de seus pafagrafos tenha na monarquia
judaica Oosianica) urn instrumento regulador. 0 rei poderia propor uma, solueao para

28.  Sobre  a teologia da bengao no Deuteron6mio cf. CRUSEMANN,  roi-a, esp.  262-266.  Veja taint)6m o artigo de
Haroldo  REIMER,  "Solidariedade,  beneao  e  prosperidade.  Anotaedes  a  partir  do  Deuteron6mio",  in:  Jom¢/
Comw#I.dads, n° 4, Rio de Janeiro, dez.  1995, p. 4.
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as rel[ic{~ics st)ciiii8 em I.,olil'i itti. No caso da lei de libcrtii€fio tle i`,`ci.tivos. encontnimos
no livro de Jeromiils umii narragao esclarecedora, em dois L`cntidotS. Jr 34,8s relata que,
na fase final da monarquia em Juda, quando o pats estava sitiado pelos babil6nios,
Sedecias (598-587 ac), o tiltimo rei de Juda, prop6s aos senhores israelitas "apregoar
uma libertapao" (deror) de seus escravos. A proposta foi aceita e celebrada em urn
ritual de alianga (bcrz.f) e colocada em pratica. Passada a situapao de perigo, por6m,
os senhores se arrependeram (Jr 34,1 1 ) e tomaram a submeter os libertos a trabalhos
de servidao. Esta narraeao testemunha a alforria de escravos e escravas, mas mostra
tamb6m  a  fragilidade  da  intervengao  do  poder  regulador monarquico  dentro  das
relap5es sociais.

d) A remissdo de dividas (Dt 15,1-4)

Ao lado da alforria de escravos e escravas, o C6digo Deuteron6mico apresenta
ainda uma outra lei referente a urn ano sabatico. Trata-se do cz#o d¢ remz.ssGo, que
deveriaserrealizadoaofinaldos6timoano.Nestaocasiaodeveriahaverumaremissao
(sfocm!.ffczfo) das dividas acumuladas durante os anos precedentes.

(v. \) "Ao final do s6tim uno fords uma remissdo.
(v. I) Este 6 o modo da remissdo..

tode credor que emprestou ao seu pr6ximo alguna coisa
remitird o que havia emprestado,.
ndo exigind tributo do seu pr6xino,
pots a remissdo de Senhor 6 proclamada.

(v. 3) Do estrangeiro poderds exigir tributo,
mos o que estiver em nido do teu irmdo, isso remitirds de tan mao;

(v. 4) para que entre ti nao haja pobre ... "

Tamb6m a base desta lei esta o problema de relae6es de dfvida.  As relapses
econ6micas entre os israelitas, neste pen`odo bil)lico, constituem a principal forma
para a subjugapao servil de pessoas. A instituieao da remissao ou perdao de dividas,
aqui proposta,  tinha a fungao principal de prevenir que israelitas  viessem a decair
socialmente para o regime de servidao. A lei deuteron6mica busca interferir delibe-
radamente  nas  relap6es  econ6micas  dentro  do  pr6prio  povo.  A lei  afirma que  tal
interveneaofazparteda"vontade"deDeus.0objetivodetalinterveneaodivino-legal
na economia esta expressa em Dt 15,4: "para que entre ti nao haja pobre".

in alguns problemas quanto a relapao com o "estrangeiro", do qual se pode
recolher tributo.  Pensa-se que haja aqui  algum tipo de  xenofobia. Tal estrangeiro,

3:::e:;on:oar£:[dT]egnrt:et:s8.upepr::engar:n:[speor::9,.{9h8btr;£e:,Le3raT:gr:%,.,t:::,i:esTd:

29. No Deuteron6ntio o gcr 6 citado varias vezes ao lado de 6rraos, vitivas, levitas e pobres. Cf.  14,29; 24,17.

27



i7:u"  i`.`tl.in)g€ii'ti,   indicLi  ti.iLtiLI.-.`c  dc  gen(LL  €``ti.tliiha  ao  pov(];  p[.oviivcliiiclltc  ti.LitiL-xc
dc  comcrcidlites.  Deste  podera  ser  cobrado juro  ou  tributo.  Os  empobrecidos  do

pr6prio povo deverao receber empr6stimos necessarios para a sua sobrevivencia (cf.
Dt  15,7-11).  Urn endividamento prolongado, por6m,  devera ser evitado  atrav6s  do

perdao ou remissao da dfvida de modo que nenhum israelita venha a se tomar escravo.
Teologicamente,issocorrespondeaestruturabasicadoDeuteron6mio,segundooqual
Jav6-Deus libertou o seu povo do Egito para viver como povo livre em terra liberta.
Para o pensamento deuteron6mico,  isso 6 bengao individual, que deve tamb6m ser
salvaguardada de forma coletiva.

Jicfwmz.#cZo..  0 ano sabatico com as suas vdrias enfases  significava uma inter-
rupeao temporaria do curso da hist6ria do povo de Israel. A libertagao ou alforria de
escravos e escravas, o descanso da terra e sobretudo a remissao ou perdao de dfvidas
no  final do  s6timo  ano  constitufam interveng6es concretas na hist6ria.  Em termos
teol6gicos,  poderfamos  dizer  que  o  reino  de  Deus  se  antecipa  por  momentos  na
hist6ria. A vontade de Deus se faz realidade atrav6s da forma da lei. A Tors ou a lei 6
urn modo de Deus intervir para guiar o curso do seu povo mos caminhos do direito e
dajustiga, evitando graves crises na vida do povo e salvaguardando a bengao de Deus.

2.3. 0 arl,o que agrada a Deus / ano jubilar

Com o desmantelamento da estrutura estatal e social de Juda no ano de 587 ac, o
povo de Israel passa pela difrcil experiencia do exilio. Sao cinqtienta anos de revisao da
vida e da hist6ria. Tanto na Babil6nia quanto na Palestina, desenvolve-se urn profundo
processo de reflexao, de alimentapao de esperangas e de produgao de textos.30

0  ano  de  538  ac  marca  oficialmente  o  final  deste perfodo  com  o  chamado
``decreto de Ciro". Atrav6s deste decreto do imperador persa, o povo judeu deportado

recebe autorizagao para voltar para Juda e Jerusalem e la comegar a reorganizar a sua
vida.Comissoda-seinfcioaopen'ododop6s-exiliooudarestauragaodavidadopovo
de Deus. Ja no mesmo ano, o primeiro grupo de exilados chegou a Jerusalem (cf. Esd
1-6). Os desterrados, animados pelas profecias do D6utero-Isafas (Is 40-55), buscam
reorganizar-se na terra da qual foram deportados cinqtienta anos antes. Ap6s o exflio,
recomega,  na terra de  Israel,  urn tempo  de  reencontro,  marcado por uma s6rie de
desencontros e conflitos.

Com a volta dos deportados inicia uma fase de reencontros com a terra e com o
povo  que  nela  permaneceu.  Com  a  volta  dos  deportados  e  sob  o  beneplacito  da
administraeao persa,  que permite uma reorganizapao religiosa do povo subjugado,
id6ias ligadas a cidade, a realeza e sobretudo ao templo ganham folego novo. Isso da
motivo para uma s6rie de conflitos.

30.  Sobre  isso  cf.  o  excelente  livro  de  Milton  SCHWANTES,  Sqfji/%cro!o  c  E.ipc/.ajtf"Lq  no  EJrJ`JI.a.  Petr6polis/Sao
Leopoldo:  Vozes/Sinodal,1986.
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cxflioimBubil6nineopovoquepermaneceumlerrtldurantea6pocadoexllio.Poroutro
kido, justamente as atividades de reconstrucao pesam como urn jugo sobre o povo e,
novamente, as relap6es de empr6stimo e dividas marcam a vida sofrida no dia-a-dia. Urn
texto como Neemias 5  nos  informa acerca de empr6stimos,  servidao por dividas e
hipotecas de terra (cf. v. 2-5). Havia urn "grande clamor do povo e de suas mulheres"
diante de injustigas reinantes praticadas por "judeus irmaos" (= ricos: Ne 5,1).

i neste contexto, logo ap6s o fim do exilio, que devemos localizar o surgimento
de dois textos relacionados com urn tempo jubilar. Por urn lado esta a idealizapao do
chamado ano jubilar, do qual nos testemunha Lv 25. Por outro lado, o texto de Isafas
61, onde, em nome de Jav6, o profeta anuncia a realizapao de uma libertaeao (deror)
e urn "ano agradavel ao Senhor" (v.1-2). Esses dois textos marcam, provavelmente,
duas posig6es ou propostas distintas neste periodo. i dificil determinar com certeza
a sua seqtiencia cronol6gica. Iniciamos com o texto profetico.

a) Isa{as 61 -o ano agraddvel ao Senhor

Este texto marca o tom profetico para este perfodo. A voz de Jav6 nao se cala
em meio ao silencio profetico geral. Urn profeta an6nimo, mas identificado pelo tema
geralderelaeaocomJudalJerusal6mcomoprofetalsafasechamadode"Trito-Isaias",
entoa urn hino profetico de libertapao e consolo4

(v. \) ``0 Esp{rito de Senhor Jav6 estd sobre miln,
porque o Senhor me ungiu;
enviou-me para pregar boa-nova aos pobres,
a curar os quebrantados de coraEdo
e proclarner a liberdade aos cativos,
a liberta€do aos presos,

(v. I) a proclamar urn ano aceitdvel ao Senhor
e urn dia de vinganca de nosso Deus,
pare consolar todos os enlutados,

(v. 3) e a p6r ulna coroa sobre os que em Sido estdo de luto em
vez de cinzas

e em lugar de luto, 6leo de alegria,
urra veste festiva em lugar de esptrito abalado.
Chamar-se-do terebintos de justica,
plantacdo de Java para a sua g16ria."

A  base  deste  texto  estao  presentes  os  mais  diversos  conflitos  entre  o  povo.
Pobres, quebrantados, cativos, enlutados marcam a realidade. No texto destacam-se
dois termos indicativos de duas realidades agudas do povo. Por urn lado, esta o termo
deror (v. 1 ), usado em Jr 34 como termo t6cnico para a libertapao/alforria de escravos
eescravasreferidosemEx21eDt15.Nestenovocontexto,apalavraprofeticaanuncia
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c r€ivilidica ulna nova libertapao de gciite cativa e subjugada a servidtit7.  I'tir outro
lado, com a referencia ao "ano aceitavel  ao Senhor"  (v.  2),  provavelmente esta se
pensando  na pratica da remissao  de  dividas,  conforme  proposto por Dt  15,I-4.  i
possfvelqueeste"anodagragadeJav6"tenhatamb6mrelapaocomumareorganizagao
das relap6es de posse da terra. Poderia, pois, ser entendido como uma reivindicapao
de reforma agrata. Afinal, este 6 o tema marcante do outro texto deste pen'odo.

b) Lev{tico 25 - o ano jubilar

0 nome "ano jubilar" prov6m da palavra hebraica yobc/, que significa "chifre
de  cameiro",  uma  esp6cie  de  instrumento  de  sopro  para  anunciar  ou  avisar  urn
chamadoouumjulgamentodeDeus(cf.Exl9,13).Oanodoyobe/6oanoquecomeca
pelo toque do chifre. Daf adv6m o seu nome.3]

A proposta do "ano jubilar" 6 a realizapao exponenciada de sete vezes sete anos
sabaticos, seguindo a 16gica: 7 x 7 = 49. 0 ano seguinte, isto 6, o ano qtiinquag6simo,
marca o ano jubilar ou jubileu. Neste ano deveria acontecer urn amplo processo de
transformae6es e libertap6es.

(v. 8) ``Contards sete semanas de anos, sete vezes sete anos,
de maneira que os dias das sete sei'nanas de anos serdo qu,arenta
e move anos.

(v. 9) Eutdo, no mGs s6timo, aos dez do mas,
fards soar a trombeta vibrante; no dia de expiacdo,
fareis soar a trombeta em toda a vossa terra.

(v.10) Santificareis o uno qitinquag6simo
e proclamareis uma libertapdo ra terra
a todos os seus moradores;
uno de jubileu: cads urn de v6s voltard ao seu patrim6nio
e coda urn de v6s ao seu cld.

(v.11) 0 qiiinquag6simo ano vos sera jubileu;
ndo semeareis, nem segareis o que nele nascer de si mesmo,
nem nele colhereis as avas das vinhas ndo podadas.

(v.12,) Porque 6 jubileu, sera santo para v6s,.
o produto de rota comereis.

(v.15) Neste ano de jubileu cada urn voltard para a sun possessdo.

(v.14-34.. seguemformulac6es casu{sticas sobre a aplicapdo
do ano jubilar)

31.C{.a.IespofitoMalcehoBA\RROS,Adancadonovotempo.0novomilanio,ojubileubt'blicoeumaespiritualidade
ccwmG"I.ca. Sao Leopoldo/Sao Paulo: CEBVsinodal/Paulus,1997, p. 33.
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;mo jubilar:

I. o descanso da terra (Lv 25,1-7),

2. a libertapao ou resgate de escravos (Lv 25,39-55),

3. a reintegrapao de posse da terra (Lv 25,8-34).

Hamuitojaseobservouqueestetextofazpartedochamado``escritosacerdotal"
c  esta  perpassado  por  teologia  sacerdotal.  A  16gica  do  ano  jubilar  tamb6m  esta
vinculada com o tempo do exilio. Se fizermos a conta de anos entre 587 e 538 ac
()bteremos o ntimero de 49 anos. Sup6e-se que durante sete vezes o ano sabatico nao
l`oi realizado, coITespondendo ao ntimero de anos do exflio.

Com relagao ao  ano de dcsccz"fo dcl Jerrcz (v.1-7), ja havfamos observado

queotextodaaimpressaodequeapr6priaterradeveraobedecerasleissacerdotais.32
Em  primeiro  plano  nao  esta  mais  a  ecologia  da  terra,  mas  a  observancia  do
legalismo sacerdotal.

A proposta de Ji.bcrfczfGo dc cscr¢vos traz duas modificap6es profundas. Por urn
lado, o tempo de servidao nao mais esta restrito a seis anos, culminando na libertagao
ou alforria no s6timo ano. Agora, a escravidao durara quase uma vida inteira, isto 6,
49 anos. Para amenizar esta dura realidade, prop6em-se, por outro lado, a instituieao
donesgczfe.Umparentepoderaagiroufuncionarcomogoe/,comoresgatadordaquele
que se vendeu para a servidao por dfvidas. in d:uas opg6es de resgate: pagar a dfvida
ao credor ou indenizar os anos de servidao que faltam ate o jubileu.

emdofsp;::t::toasddaisntei`i"t'oes:HAfg:s€ad€:tsaJCpfoap'oesrtraapno°d::;:jeusbti[raruL°ad:nst:::nt::::;g:

;eu[::i:n:gtaa:::tiucTe:;eeg:;t#£acraa°ad6ap::::rd6:etset:t:I?$3eNma±e,g[E:,S;#bao::ts°er:Suq::
refer6ncia a urn ano jubilar, de fato encontramos algumas indicap6es isoladas sobre
uma redistribuieao da terra de tempos em tempos (cf. Mq 2,1 -5). A partir daf, o texto
ganha urn sentido libertador.

Se, por6m,  tomarmos o texto de Lv 25  isoladamente e  o  vincularmos com a
teologia sacerdotal e o ideal dos que voltam do exilio, entao da a impressao de ser
uma proposta reacionaria.34 Isto porque a respectiva reintegrapao de posse pressup6e
que os exilados retomem as suas antigas terras, desapropriando, com isso, aquelas
pessoas e fami`lias que durante meio s6culo cultivaram e habitaram estas terras. Neste
sentido, esta lei do ano jubilar foi concebida como uma idealizapao para rearranjar os
exilados na terra de Israel.

32. Cf. acima na parte referente ao ano de descanso da terra.

33.  Assim por exemplo E.  NEUFELD citado por Robert GNUSE,  Comzt#i.dad y p/.apJ.ccJerd e"  /a  r/.adJ.c!.o`„ b['b/I.ca.
Estella: Editorial Verbo Divino,  1987, p. 275-276. Cf. apud BARROS, t;p.  cl'f„ p. 32-33.

34. Cf. neste volume o artigo de Frank e Marlene CRUSEMANN, "0 ano que agrada a Deus".
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daterra,faltaqualqueralusaoapraticaouidealdeumanojubilarnoritmtttlccinqtienta
anos. Tamb6m no contexto do mundo antigo permanece sem similares. Isso nos leva
a supor que a presente lei foi pensada para nao ser repetida, aplicando-se somente a
situagao dos exilados no inicio do perfodo persa.

3. 0 tempo jubilar na pessoa e pregacao de Jesus

A tradi€ao  do  ano  da graga de  Deus  manteve-se  viva na mem6ria do  povo,
sobretudo pela lembranga profetica e pelo estudo da Tors. 0 evangelho de Lucas nos
apresenta, dentro do seu material exclusivo, urn texto onde o pr6prio Jesus 6 apresen-
tado como a realizapao plena do tempo jubilar. Vejamos o texto de Lc 4,18-21 :

(v.18) " `0 Esp{rito do Senhor estd sobre mim,
porque ele me ungiu para evangeliz;ar os pobres,
enviou-me para proclanrar a remissdo aos cativos
e aos cegos a recupera€do da vista,
para restituir a liberdade aos oprimidos

(v.19) e para proclamar urn ano de graca do Senhor' .
(.")

(v.  21) Entdo Jesus comecou a dizer-lhes:`Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos

essa passagem da Escritura' " .

A situagao  do  povo  no  tempo  de  Jesus  em muito  se  assemelha  as  situag5es
descritas acima no que se refere as leis sabaticas em tempos anteriores. Servidao por
dfvidas,  escravidao  fongada,  gente humilhada,  alquebrada e doente sao  indicativos
deste novo contexto. Para dentro desta situaeao, Jesus de Nazar6 reinterpreta e atualiza    [i
o "espirito da Lei e dos Profetas". Quando Jesus afirma que nao veio para revogar a    \,
Tora (Mt 5,17), mas para cumpri-la, esta dizendo que, no seu falar e no seu agir, estara    `
revelando e levando a plenitude a centralidade da Lei que 6 a pratica do amor e da
miseric6rdia.  Com  isso  Jesus  resgata  as  tradie6es  dos  tempos jubilares  na  Bfolia
Hebraica  e  afirma  o  few  tempo  como  urn  tempo jubilar  por  excelencia.  Nele  se
concretiza a presenga do Reino de Deus entre as pessoas.
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