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1. 0 que 6 uma casa?

Jos6 e Filomena vieram do sertao da Bahia para uma cidade-sat6lite de Brasilia.
La  comecaram  a  construir  urn  baITaco  com  os  restos  de  papelao  e  de  madeira
compensada que Jos6 conseguia catar na rua. Neste barraco, de apenas urn c6modo,
Jos6 e Filomena davam abrigo para seus cinco filhos e dois cachorros. As criangas,
depois de passar o dia inteiro na rua, voltavam para o barraco dizendo para as outras
criangas de rua: "estamos indo para casa!" No bairro dos Jardins, em Sao Paulo, urn
banqueiro famoso esta construindo urn imenso pr6dio, com 38 c6modos, entre eles,
cinco  suites,  dez  quartos,  sala de  estar com bar anexo,  sauna,  sala de jogos  e  urn
heliporto  no  telhado.  Quando  pega  o  helic6ptero  depois  de urn dia de trabalho,  o
banqueiro diz: ``estou indo para casa!"

nhone:r°ome:csreeJeu:S:§§]e±uns:£fjcdra:_Scehuo;ruaeb:a.I.hv°j'ajf:;+£ui:oC;::inuuea:oVs]taog::S+:,Ta:::r[;
casa!" Todo mundo gosta de estar em casa! Nada melhor do que estar na sua casa,
convivendo com os seus ! S6 que, evidentemente, c&scz nem sempre significa a mesma
coisa, como mostra o contraste acima. Ora, o que esconde a palavra "casa"? 0 que
faz com que as pessoas, independente de sua renda e de seu nfvel de vida, queiram ter
uma casa, convivendo com os seus pais, irmaos e irmas e mais alguns agregados?

Assimcomoapalavracasczaparecedeumamaneiraambfguaecontradit6riamos
epis6dios  acima,  aparece  tamb6m  na  BIT)lia.  A  palavra  cczscz  na  BIT)lia  esconde
diferentes realidades. Cczfcz pode significar a casa agn'cola de uma familia, como a de
GedeaoemJz6,15.PodesignificaracasapastorildeumafamfliaricacomoadeNabal
em Ism 25,2. Pode significar a casa da familia de uma prostituta, como a de Raab em
Jeric6 (Js 2,1). Pode significar o palacio real (lRs 7,1). Pode significar o templo de
Jav6  (2Sm  7,5;  Sl  135,2).  Pode  significar a dinastia reinante  (Is  7,2.13).  Pode  ser
tamb6m o povo, considerado como Casa de Jac6  (Ex  19,3;  Is  58,1 ; Mq 2,7). Pode
significar todo o pars, considerado como Casa de Jav6 em Os 8,I.  Cc„¢ serve para
tudo porque  6 uma palavra-chave  na  sociedade  israelita.  Na Bfolia tamb6m todos
querem estar em casa! Estar em casa, voltar para casa ou reconstruir a casa parece ser
urn ponto central na proposta do Jubileu (Lv 25,10.41 ; Is 61,4).

Aqui nao podemos esgotar todo o assunto relativo a casa, dentro de urn estudo
exaustivo.  Veremos  a casa dentro de uma determinada perspectiva:  a dos  laeos de
solidariedade que unem os membros de uma casa, gerando resistencia, sobreviv6ncia
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oil  empenho em  sua reLstaurii€ao.  A casa,  na i]er`si.ectiva do  Ano .IubiliH.,  tli`vil  8er o
espapoderesistenciadospobresfrenteasinjustigassociaisreinantesnoptii'L`(Mq2,2;
Is 5,8), ou diante da dominapao estrangeira (Ne 5,3; Jt 7,14).

0 grande exemplo de reconstruir a casa, dentro desta perspectiva, esta no livro
de Rute]. Atrav6s deste livro vemos que, no perfodo do p6s-exilio, a casa passa a ser
urn espapo mftico, urn lugar igualitario por excel6ncia, o ideal de uma conviv6ncia
perfeita (Tb  11,16-17;  Jt  16,21-24).  Quase urn sonho de diffcil concretizacao. Este
esforco  em preservar a casa 6 fruto de uma luta hist6rica contra as forgas  sociais,
polfticas ou econ6micas que buscavam desestrutura-la atrav6s da ruptura dos lapos
familiares que uniam as pessoas debaixo do mesmo teto. Esta luta de resist6ncia das
casas acabou revelando o rosto familiar de Deus2.

2. A importancia da casa na sociedade israelita

A base da organizagao social israelita, a unidade econ6mica basica e, ao mesmo
tempo, o espapo vital, o centro da vida e da identidade de uma pessoa era ``a casa". A
casaenglobavatodasasedificap6es,comoasmoradiaseosestabulos.Inclufatamb6m
o terreiro, as plantap6es, os pomares, os rebanhos. Indicando o patriarcalismo domi-
nante na sociedade israelita, este espapo de vida era chamado de "casa do pai" /bczyf
'c!b/ (Gn  17,23.27).

Em  Israel,  uma  casa era  o  local  residencial  de  urn ntimero  significativo  de
pessoas,  ligadas  entre  si  pelos  lagos  do  parentesco.  Esta  reuniao  familiar  podia
abranger varias gerap5es numa mesma linhagem de descendencia. Av6s, pais, filhos,
netos,tios,agregados,todosviviamna"casa".Assim,apalavracasatantopodedefinir
o conjunto residencial como tamb6m o grupo de pessoas que la vivia. 0 ttimulo dos
antepassadosserviadeelodeligaeaoentreaspessoaseaterrafamiliar.Porissotodos
eram enterrados nas terras da familia (Ism 25,1 ; 2Sm 21,14).

Dependendo das condie6es s6cio-econ6micas, numa casa israelita poderiam viver
entre 50 e 100 pessoas, numa distribuigao de trabalho voltada para a auto-suficiencia de
seus habitantes, produzindo tudo o que fosse necessario para a sobrevivencia de todos.
Sendo o centro da vida e o espapo de identidade, a tranqtiilidade e a estabilidade da casa
era o maior sonho de seus moradores (Dt 11,10-15). Mas, para que esta tranqtiilidade
fosse uma realidade, a casa dependia de tres coisas fundamentais:

- A descendencia. A fertilidade humana era a garantia de urn futuro para a casa

(Gn15,3;Sl127,3-5).Umhomemsemdescendenciaveriaseunomedesaparecer.Por
issomesmoeramimportantesosrituaisdefertilidade.Amaldieaocafasobreamulher
est6ril (Gn 30,1), ja que numa sociedade patriarcal o homem sem filhos nada valia.
Tamb6m neste sentido, uma grande ameapa para uma casa era a peste (Lv 26,25; Dt
28,21 ). Uma doenga poderia dizimar toda a casa e ela desapareceria.

1. Cf.  MESTERS, C. Rw/c. Petr6polis: Ed. VozesAld. Sinodal,1986.

2. BRA:^ne;R. Margc)t. Judlt ~ lA rofundaci6n del iiueblo desde un Dios casero. A`surLc+6n,199\ .
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habitante.`defitr{)dcumaeconomiaagropecuaria.Haviacasascujaeconomiaeramais
iigrfcola e casas com economia mais pastoril,  dependendo da regiao.  De qualquer
maneira a produgao da casa, agn`cola ou pastoril, estava voltada basicamente para o
sustento de seus membros. A seca prolongada poderia colocar as estruturas da casa no
chao (Dt 28,24; Jr 14,2-6). Mas o grande perigo aqui Cram as injustigas do sistema de
empr6stimos  (Ne  5,1-5),  os  tributos  exigidos  pelo  estado  (1Rs  5,2-3)  ou  o  roubo
realizado  pelos  mais  ricos  (Is  5,8;  J6  24,1-11).  A fome  e  a carestia  tamb6m eram
grandes ameagas pairando no horizonte (Gn 42,2).

- A paz s6cio-polftica. Para que a casa pudesse viver e sobreviver Cram neces~
sdrias garantias contra as ameapas extemas, frutos de decis6es sociais e politicas que
muitas vezes nao estavam dentro dos limites do poder de seus moradores. 0 estado,
nas suas necessidades de defesa, poderia desestruturar uma casa atrav6s de taxas e
impostos, de requisig6es de homens e de animais, desequilibrando sua produ€ao e o
consumo  (1Rs  9,15-24).  Quando  a  casa  destinava  o  que  produzia  para  pagar  os
impostos, acabava faltando comida para seus moradores. Outra grande ameapa era a
guerra (Lv 26,25; Jr 15,5-9). Urn ex6rcito passando arrasava as casas que estivessem
no seu caminho (Jr 14,18).

Estes tres pontos mos permitem entender as beneaos para uma casa. Vemos que
as bencaos aparecem por tras de imagens ideais, transmitindo tranqtiilidade e estabi-
lidade para a casa:  descendencia,  satde,  fertflidade,  colheitas  abundantes,  chuvas,
comida, rebanhos, paz (J6 42,11-15). A reuniao de todos estes elementos 6 o que a
BIT)lia chama de sfocz/Gin (paz). 0 she/6m era a imagem de uma casa tranqtiila e feliz,
onde seus moradores viviam uma vida plena e satisfeita, vivendo em prosperidade e
bern-estar  (Sl  128).  A aus6ncia  deste  ffecz/Gin  significava total  infelicidade  para  o
individuo e para o povo todo (Lm 3,17).

0 conceito de sfocz/677t mostra que a casa era tamb6m urn espago celebrativo. As
narrativas sobre a festa da Pascoa retratam bern este ambiente de celebrapao familiar
em tomo de Jav6, o Deus Libertador (Ex 12,1 -14). A mem6ria da libertaeao realizada
por Jav6 no Egito tinha como ponto de partida urn fato sempre relembrado:  "Jav6
passou no Egito junto as casas dos filhos de Israel, ferindo os egipcios e protegendo
as nossas casas" (Ex 12,27). Esta mem6ria foi particularmente forte durante o pen'odo
tribal.  No  tempo  dos  jufzes,  as  assembl6ias  celebrativas  mos  santudrios  eram  o
momento  privilegiado  onde  as  casas  renovavam  o  compromisso  de  continuar na
confederagao tribal atrav6s da renovapao da fe em Jav6, reafirmando sua vontade em
continuar no projeto de Jav6. Na assembl6ia de Siqu6m, Josu6 reafirma: "De minha
parte eu e minha casa serviremos a Jav6!" (Js 24,15).

Ora, sendo uma estrutura fundamental e vivendo dentro de urn sistema com urn
equilil]rio tao precario, a casa foi elaborando leis que garantissem a sobrevivencia de
todos  os  seus  habitantes.  Mas  a  16gica da produgao  de uma casa,  na  luta por sua
sobrevivencia, fazia com que a corda rebentasse sempre do lado mais fraco, ou seja,
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d`>s  nao-produtivos`].  Assim,  os  idttsos,  o.i  doentes,  os  6rl.dos,  as  vii`Mi8,  ill cl.i"i€as,
as mulheres, os migrantes e estrangeiros eram os primeiros a sofrer com a l`omc e com
a falta de recursos.

Acasapatriarcalbuscavapreservarprimeiroafor€adetrabalhonecessariapara
a sua pr6pria sobrevivencia e sua reproducao. A vida da familia dentro de casa era
como uma corrente, onde os elos mais fortes estavam nos homens produtivos, como
naopoderiaserdiferentenumasociedadepatriarcal.Oselosmaisfracosvaliam-sede
leisparasuaprotegao,buscandopreservaremsuadefesaoslagossolidariosdosangue
e  do  parentesco.  Mas  boas  leis  sempre  sao  as  primeiras  a  serem  esquecidas  nos
momentos  de  dificuldades.  Os  melhores  laeos  nao  sobrevivem  em  determinados
momentos crfticos (Sl 41,10).

3. Mantendo a coesao da casa com os lacos de sangue

0processodeelaborapaodasleisquemantinhamacasaunidaecoesadependia
diretamente  dos  diferentes  espapos  dentro  de  casa.  Provavelmente  originaram-se  da
observapao de seus moradores diante dos fen6menos da Natureza ou das pfaticas da
convivencia. Com o tempo sintetizaram estas observap6es em prov6rbios (cf. Pr 15,25
com  Dt  19,14;  Pr  17,5  com Lv  19,14).  Com  o  passar das  gerag6es,  a patir de  seus
prov6rbios,  cada  casa  elaborou  diferentes  leis  em  defesa  da  vida  de  todos  os  seus
membros, acumulando assim a sabedoria necessina para garantir o prosseguimento da
famlia.HojenaBfoliatemoscodificadapartedestasleis.Evidentequemuitasseperderam.

0 principal local de observa€ao e de sistematizapao deste saber acumulado pela
familia era a pr6pria casa, a resi.dG#c{.cz, o espapo que abrigava a famflia e dava uma
protegaodiantedosoledachuva.Nesteespagosurgiramasleisemdefesadavidade
cada urn: o pai, a mae, os filhos e as filhas. Eran as pessoas que formavam o nticleo
central do cla e que estavam sob a protegao do vingador do sangue (Ex 21,12-17).

Depois, havia o sGcZ (Ez 13,9; Sl  11,1), a reuniao ou assembl6ia da familia num
terreiroemfrenteaopr6diocentral,geralmenteaocairatarde4.Nesteespapoacontecia
a educagao das crianeas, as conversas divertidas (Jr  15,17), as festas familiares. Era
o espa?o onde a tradigao da familia passava de gerapao em geragao. Aqui provavel-
mente surgiram os prov6rbios a respeito da vida familiar e de suas necessidades (Pr
15,22), bern como o perigo de falar demais e revelar os  segredos e a sabedoria da
familia (Pr  11,13; 20,19).

Depois vinham as plantap6es e os estabulos. Era o local do trabalho necessario
para garantir a  sobrevivencia de  todos  (Ex  22,4-14).  Da divisao  do  trabalho  e  da

3. Cf. GNUSE, Robert. tva-a Rtjwbdi-#'s -Coi7.w"i.dads c p;.ap;.I.cdedc Ha /i.adi`fa-a bi'b/I.ca. Sao Paulo: Ed. Loyola,  1986,

p.  34-51.

4. Sobre a importancia do 56d: CHOURAQUI, A. O.T feonceus da BI'bJI.a -VId4 Co/I.di.flna.  Sao Paulo:  Imago,  1990, p.
148-149.
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hiii€ao  do  ni`ci`,ttxiiiiu  it:il.{L  t{>dos  (Ex  I 6,16-21 ).  Todos  dcv€i'i{tm  I'€i`®b€r o  L`ut.ici€nt€

parfl continual. fl vivci. bcm (cf. 2Cor 8,14-15).

Enfim, mum espaeo junto ao par/Go aconteciam as decis6es jurfdicas, as leis em
defesa da vida, a garantia do direito (Ex 23,1-9), os ritos de julgamento e de adoeao
(Ex 21'6).

Assim,natentativadegarantiravidaparatodos,acasafoielaborandoumgrande
ntimero de leis que defendesse a integridade de seus moradores. Algumas destas leis
mostram que se defendia em primeiro lugar as pessoas que formavam o nticleo central
do cla:  o pai e a mae e os individuos com mais direitos dentro da casa, ou seja, os
homens produtivos e com plenos direitos,  chamados de  'i.sfe  (Ex 21,7-22,16). Para
este nticleo e para os problemas que os envolvem diretamente foram sistematizados
os c6digos como o C6digo da Alianea (Ex 20-23).

As leis presentes neste C6digo mostram que, dentro da casa, a relacao legal entre
iguais, de  individuo para individuo,  acontece entre os  homens que fazem parte do
mesmo cla. A mulher protegida ou 6 a mae, sempre em relagao com o paija que ambos
formavam o nticleo principal do cla (Ex 20,12; 21,15.17), ou 6 a filha vendida como
escrava (Ex 21,7-11), ou a mulher gravida, quando ocorre algum risco para a crianga
(Ex 21,22). A escrava 6 lembrada quando sua tonga de trabalho 6 atingida (Ex 21,20;
26-27). A mulher s6 tern seus direitos igualados aos do homem diante dos chifres de
urn boi (Ex 21,28-32).                                                   +`

Este nticleo central do cla estava protegido por uma instituigao fundamental: o
vingador do  sangue  ou  go'c/.  Os  lapos  de  parentesco  consangtifneos  tinham que  ser
preservados  para  que  as  pessoas  da  casa  tivessem  seguran€a  diante  dos  problemas
causados pela dinamica  social que desestruturava a casa,  tais como o  assassinato de
algu6m, as dfvidas, o roubo etc. A legislapao do Ano Jubilar mostra que o go 'c/ deveria
ser urn parente consangtiineo, escolhido dentro da seguinte seqtiencia: urn irmao, urn tio,
urn primo-irmao ou algu6m que "seja da pr6pria came" (Lv 25,48-49). Cabia a ele a
vinganga de sangue (Nm 35,19;  Dt  19,12; cf.  Gn 9,6),  impedir a alienapao das terras
familiares (Lv 25,23-25) e resgatar os que se venderam por dividas (Lv 25,48-49). A
instru€ao sobre os deveres de urn go 'e/ passavam de pai para filho (Jz 8,18-21).

Desta forma, 6 importante urn determinado grupo de leis, formando uma esp6cie
de decalogo, que busca defender o nricleo central do cla. Estas leis trazem a forinula
legal j7?Gf yj3mcz/, que pode ser traduzida da seguinte forma: mar/c./ c/e morrertz'!  Ou
entao:  Cerfcz#te#fe morrcrcz'5. Tais leis, preservando a estrutura intema do cla, sao as

quevingamamortedoshomensprodutivos,preservandoafongadetrabalhodafamilia
(Ex 21,12). Defendiam tamb6m o pai e a mac (Ex 21,15). Atingiam os que raptavam

5 . Sobre as le±s m6l yuindt.. AL:I, A. Tlerra Prometida -Ensaios sobre a Hlsl6ria do Povo de Israel. Sto Leopoldo.. Ed.
Sinodal,  1987, p. 204-236.
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tllgu6m da famflia para vender como escravo (Ex 21,16), os que ins`ill:ivnili u piii {]u
a mac (Ex 21,17; Lv 20,9), os que cometiam adult6rio (Lv 20,10). Atingium tiimb6m
as pessoas que se envolvessem nos conflitos pelo poder dentro do cla, as agress6es
sexuais  ou  as  praticas  sexuais  abominaveis  (Lv  20,11-15;  Ex  22,18).  Estas  leis

:::::::g::S:rfuarar°dsa]aco°S:Fct;.eEasp:::Sa°vaesLqquueef:¥:¥;omdaefLae¥flia6:uy;#a:S;:saesnqcua:
deasse a apao do go 'c/ (Gn 9,6).

Dentre outras leis visando manter a coesao do cla, temos a Lei do Levirato (Dt
25,5-10), que evitava a expulsao da casa de vinvas junto com seus filhos. 0 objetivo
da lei do levirato era impedir o aparecimento de vitivas e de 6rraos dentro do povo,
ao mesmo tempo em que impedia que o nome do falecido desaparecesse (Dt 25,6).
Esta foi a luta de Tamar, viriva exclufda, cujos direitos lhe sao negados. Estrangeira
como Rute (Rt 4), fazendo-se de prostituta para defender os pobres e os excluidos,
Tamar exige a observincia da lei do levirato em defesa de sua familia (Gn 38).

Tanto a vitiva como o 6rrao, improdutivos dentro de casa, eram os primeiros a
serem expulsos da casa no caso de uma crise econ6mica. Por isso precisavam de uma
legislaeao pr6pria (Ex 22,21-23). Mas a existencia de vitivas e 6rraos mostra que as
leis em defesa da casa nao estavam sendo seguidas (Is 1,17; Jr 7,6; 22,3). E este 6 urn
ponto importante para entendermos a proposta do Ano do Jubileu na perspectiva da
casa  resistente.  As  leis  de  defesa  baseadas  na  consangtiinidade  ja  nao  estavam
funcionado, pois geravam a pobreza.

De fato, a legislapao que temos em c6digos, como o C6digo da Alianga, mostra
que a casa ja nao era urn espapo ideal, com uma convivencia igualitaria. 0 C6digo da
Alianga mostra que as leis estavam sendo deturpadas por pessoas dentro da pr6pria
casa. 0 pai ja esta assumindo outras fune6es especificas, com tftulos pr6prios. Ja nao
6 mais apenas o pcli. da casa, mas 6  'c]cJo# de outras pessoas (Ex 21,1-6) e urn Z7a `czJ de

propriedades que se multiplicavam (Ex 21,28-32). Aos poucos deixa de existir o p&!.
da casa. Seu lugar vai ser ocupado pelo bcz `cz/ da casa (Ex 22,7).

As leis que vimos ate agora mostram que ha uma tensao intema dentro de casa,
umacrisedepodersurgidapeloactimulodebensnasmaosdealguns.Estacriseacaba
gerandodesigualdade,exclusaoepobreza,arruinandoacasacomoespapoigualitdrio.
Acasaestavaruindopordentro,apesardoslaposdesangue.Havianecessidadedeum
outro vinculo, mais forte que o pr6prio sangue, que unisse as pessoas numa nova casa.
Uma casa solidaria e igualitaria.

4. Em busca de urn relacionamento firme e solidario

Quando  se  fala  em  Jubileu  pensamos  logo  no  texto  de  Lv  25.  i  que  la
encontra-se a legislagao falando do Jubileu. Mas nao podemos esquecer que Lv 25
6 urn te.xto sacerdotal (P). i portanto urn texto elaborado na perspectiva da classe
sacerdotal dominante. Em Lv 25 temos a proposta de urn Jubileu oficial, atribufdo
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text()s quc aceliam com uma proposta altemativa, mostrando ti `liil)i]cii na perspectiva
dos pobres e dos exclufdos.

Urn dos livros que mais nos ajudam a entender a proposta do Jubileu na visao
dos pobres 6 o 1ivro de Rute. As personagens principais sao duas mulheres langando-se
com  coragem  numa  diffcil  tare fa:  reconstruir  a  casa.  Estas  duas  mulheres  estao
vivendo a pobreza e o abandono. Nao sao parentes de sangue nem sao da mesma raga.
0 tinico vfnculo entre elas 6 urn dos mais diffceis na conviv6ncia dentro de casa: sao
sogra e nora (Mq 7,6; Mt 10,35). 0 que as leva a caminharem juntas? 0 que as une?
Existe entre Noemi e Rute urn pacto de solidariedade rndtua, expresso numa palavra
muito conhecida, mas de dificil tradugao: fecscc7 (Rt 1,8; 2,20; 3,10). Esta 6 a proposta
do livro. Temos entao que entender o significado de fecscd para descobrirmos o papel
reservado a casa dentro do Jubileu.

0 caminho proposto pela exegese tradicional  6 entender o  sentido de foesecz no
relacionanento  entre Deus e o  ser humano6.  Aqui  vamos  buscar o sentido de fecscd
analisando relacionamentos interpessoais, os lapos afetivos entre pessoas concretas. Este
relacionamento intexpessoal 6 que mais tarde foi teologizado pela pregapao profetica.

0 pacto entre Noemi e Rute se concretiza numa solene declara€ao da parte de
Rute. Quando Noemi despede suas duas noras, ela diz para que ambas voltem aos seus
parentes de sangue (Rt 1,8). Esta volta ja esta dentro de uma nova perspectiva, ja que
Noemi diz para Rute e Orfa voltarem para a casa mc]fcmcz! Desta maneira Rute esta
livre de qualquer vinculo com Noemi. Mas a solidariedade de Rute para com sua sogra
6 mais forte que o sangue. Ela diz entao para Noemi:

"Ndo insistas comigo para que te abandone e me afaste de ti. Para onde fores,

irei tamb6m.  E onde passares a noite, eu tamb6m a passarei. Tleu povo serd o
meu povo e o teu Deus send o meu Deus'' (RI I,16).

Para definir este pacto, o texto, al6m de foesccz, usa a palavra dczbegc!fo (Rt 1,14;
2,8.21) para definir esta adesao mtitua entre Rute e Noemi.  Esta mesma palavra 6
usada na linguagem matrimonial em Gn 2,24: "Por isso o homem deixa seu pai e sua
mac para w#!.r-sc (dczbc!g) a sua mulher, e se tomam uma s6 came". Estas duas palavras
mos  permitem associar o  sentido  mais  originario de Jesed com o vinculo que une
marido e mulher no relacionamento conjugal.

Urn outro texto tamb6m sugere isto. Neste texto, relacionado com a pregapao
profetica (Gn 20,1-18), encontramos Abraao com medo de que o rei Abimelec o mate
para ficar com Sara. Pedindo ajuda a sua mulher, Abraao diz assim: "Pelo feesccz que
tens por mim, em todo lugar em que estivermos difas que sou teu irmao" (Gn 20,13).
A palavra aparece  novamente definindo urn sentimento dentro de urn contexto de
relacionamento conjugal.

6. Assim em STOEBE, H.J. feeicd,  em JENNI/WESTERMANN, Dj.cci`o"ai.i.a rco/o'g!.co A44„4!a/ de/ A"/I.gwo  res/a-
mc#fo. Volume  I, Madrid: Ediciones Cristiandad,1978, col.  832-861.
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Jf dissemos que /ItJ``'{Jal 6 urn palavl.a de dil.i`cil  triidu€i~io. Geriilmeiili`, ill  Bfhliiis

traduzem-na por fidelidade, miseric6rdia, amor, zimizade. Hcscd 6 tudo i.`so c muis do
que isto. Nao se pode captar todo o seu significado em apenas uma palavra. HefecJ 6
urn sentimento profundo que transborda em solidariedade recfproca, amor fiel, ami-
zade profunda, bondade gratuita,  afetividade partilhada, disponibilidade total.  Este
sentimento une as pessoas nun empreendimento comum,  assim como uniu Rute e
Noemi  numa  hora  bastante  dificil  para  as  duas.  Quem  recebe  o  focsecJ  sente-se
acolhido, protegido, livre de suas perturbag6es, da solidao, da angtistia, do abandono.
Enfim,  focsccJ 6  urn determinado  comportamento  humano  que  gera  lapos  entre  as
pessoasenvolvidas.Laposfirmeses6lidosfazendocomqueaspessoasseunam,numa
convivencia capaz de enfrentar os perigos, as perseguig6es, a dor, o medo, a morte.

Algunsexemplosnosajudamaperceberestetipoderelacionamentointerpessoal
e o que ele 6 capaz de suscitar no meio do povo. Vimos como Abraao pede a Sara que
o defenda dos perigos e do inimigo. Tamb6m 6 pelo focscd que Raab acolhe em sua
casa os exploradores enviados a Jeric6 por Josu6, gesto que colocou em risco toda a

;::t:aT:':[are(:£Sst:']a2LOEftteartbs6mm2ao:8T.[ZEadpee[Por°fofeu5neddaqquueeousn:aE,at:iteesJ6dnea;aasje:ud:
Galaad enfrentam os perigos e os riscos para retirar o corpo do rei Saul, pendurado
pelos filisteus nas muralhas de Betsa, para dar-lhe urn sepultamento digno (2Sm 2,5).

0 primeiro a aprofundar o foesecz como base teol6gica para urn relacionamento
novo foi Os6ias (Os 2,16-17.21). 0 profeta sugere que o relacionamento entre Deus
e o povo seja comparado com o relacionamento conjugal. 0 que sustenta o relacio-
namentoconjugal6o/7cscc7queunemaridoemulher,comojavimosnocasodeAbraao
e Sara. Pois nao pode haver casamento sem „escd. Afinal, o homem e a mulher mal
se conhecem, casam e passam a viver debaixo do mesmo teto. Apesar do que diz o
livro do Genesis (2,24), era a mulher quem tinha que sair da casa de seu pai e ir para
a  casa  do  marido,  vivendo  no  meio  de  pessoas  estranhas.  Muitas  vezes  se  via
mergulhada num ambiente diferente e agressivo. Ela nao tinha lagos de sangue com
a famflia do noivo. Se por acaso seu marido morresse e a lei do levirato nao fosse
observada, ela teria que voltar para a casa de seu pai, que poderia ou nao acolhe-la.
Assim, a esperan€a da mulher 6 que o foesccz fosse respeitado. Ja vimos que esta foi a
luta de Tamar (Gn 38).

A partir de  sua pr6pria experiencia,  Os6ias percebeu que sem o focsccz o casa-
mento se desestruturava (Os 3,I). E, na ausencia do foesccJ, os lapos de sangue eram
insuficientes para manter a harmonia. Esta insuficiencia, diante das dificuldades de
convivencia,acabagerandoinjustigaseopressao,colocandoemriscoaobradacriapao
deDeus(Os4,1-3).Os6iasvaidizerqueDeus,norelacionamentocomopovo,tamb6m
nao se interessa pelo sangue derramado em sacriffcios. Deus nao quer sacrifrcios. 0
queDeusquer6umrelacionamentofirmees61ido,solidarioeprofundo."Querofeesccz
e nao sacriffcios. Conhecimento de Deus e nao holocaustos" (Os 6,6). Os6ias coloca
dentro  de urn paralelismo  feefcd e  conhecimento  de  Deus.  Assim,  para o  profeta,
conhecer a Deus 6 praticar o focscc7.
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listi'   vit';I(' Iitiv{i   tli`   iim   ro]acionail`ciitt>   tao   anLigo,   iiiii`itiil:I  i7tii.  ( ),`i'`,ia*,dcu
csperaneiis   I)iinci|iiLliiiciite   para  os  pobres,   a  vitiva,   o  6rfao  c  o  c``ti.angeiro,  os
deserdados  polo  sistema  de  sangue  que  desestruturou  a  casa patriarcal.  Esta  linha
teol6gica foi aprofundada por Jeremias (Jr 2,2; 9,23; 11,15-16, 30,18-24; 31,3) e pelo
Deutero-Isafas (Is 40,6; 54,8.10; 55,3), apontando urn caminho para o povo durante
as provap6es do exilio. Temos entao uma nova mistica sustentando a casa.

Depois  do  exilio,  estas  reflex6es  surgirao  como  a  altemativa  dos  pobres  na
reconstrugao do pars.  Reconstruir o pars a partir de uma nova casa, dentro de uma
nova mfstica, onde as leis em defesa dos pobres sao observadas. Ja vimos que no livro
de Rute as duas personagens estao dentro destas categorias: sao vitivas pobres e Rute
6 uma estrangeira. Para os pobres, o sistema de solidariedade a partir do sangue de
nada  mais  servia.  Vale  lembrar que  o  livro  de  Rute  6  contemporaneo  da reforma
religiosa de Esdras, cujo objetivo era reconstruir o pars -a casa -a partir dos crit6rios
de raga, sangue, pureza e sacriffoios.

5. Concretizando o sonho

Jesus retoma esta proposta em todo o seu vigor. A frase de Os6ias 6 relembrada,
seja quando Jesus cria laeos com o diferente,  acolhendo os pecadores, seja quando
critica as devog6es tradicionais e oficiais que marginalizam os pobres (Mt 9,13 ; 12,7).
A bern-aventuranea que melhor traduz este ensinamento de Jesus 6 aquela dizendo
que apenas os que praticam o fecscd terao Acfcd da parte de Deus (Mt 5,7). Da mesma
forma, estao dentro de seu ensinamento suas palavras radicais diante da opgao entre
sacriffcios e solidariedade mtitua (Mt 5,23-24).

Para a comunidade de Lucas este ensinamento de Jesus 6 relembrado nas linhas
basicas da parabola do samaritano (Lc  10,29-37). A questao que originou a parabola
era saber quem era o pr6ximo merecedor do amor (focscd) . Ao contar a parabola, Jesus
mostra que o samaritano, livre das leis de sangue, aproximou-se do caido, curou suas
feridas, levou-o ao abrigo da estalagem e ainda comprometeu-se com ele a ponto de
voltar para ver se tudo tinha corrido bern. Depois desta parabola, Jesus se volta para
quem o tinha interrogado e pergunta:  "Na tua opiniao, quem foi o pr6ximo daquele
que tinha cafdo?" Diante de tal exemplo, a pessoa nao tinha outra altemativa a nao ser
responder: "Aquele que usou de miseric6rdia (foese4) para com o caido !" ``Pois entao
vai e faz a mesma coisa"-respondeu Jesus. Para Jesus, pr6ximo 6 aquele necessitado
de  ajuda,  a  quem  se  enlapa pelo  focfccz.  Quem  nao  for  capaz  de  desenvolver este
sentimento e praticar este gesto, tolhido por preconceitos tais como cor, raga, sangue,
sexo, classe social, ideologia ou qualquer outro, nao pode dizer que segue Jesus.

AoproclamaroJubileucomoumanodegrapadosenhor(Lc4,19),Jesusnaverdade
esta  continuando  a  linha  teol6gica  profetica,  iniciada  por  Os6ias.  Nesta perspectiva,
Jubileu 6 restabelecer o direito dos pobres, acolher os excluidos, reintegrando-os na casa.
A casa de Simao (Mc  1,29), a casa de Levi (Mc 2,15) ou sua pr6pria casa (Mc 2,1-2)
foram palcos de milagres, ensinamentos, orapao, acolhimento, vida nova em liberdade.

41



A casa era o lugai. dc acolhida para o.q margiilalizados polo ``i``t€mii ik` iiiiiwM I 'tii. i*tio
Jesus diz ao paralftico: "Levanta-te, toma teu leito e vai para tua casu" (Mi. 2,11 ). Para
Jesus todos devemos reconstruir a casa, nao mais a "casa do pai" mas a "Ciitiii do Pai"
(Jo 14,2), com as suas muitas moradas, pronta para acolher a todos.

Paulo entendeu isto muito ben e transp6s esta maneira de reconstruir a casa para
dentro da cultura greco-romana. Suas recomendap6es para a comunidade de Roma
mostram que o focsccJ 6 a base da nova casa - a comunidade - construida em nome de
Jesus. 0 alicerce da comunidade 6 o sincero amor fratemo, que une todos em mtitua
afeig5o (Rm 12,9-10). Na despedida da carta, aparecem muitas casas, solidarias com
os santos necessitados e exercendo a hospitalidade (Rm  12,13), e que abriram suas
portas para acolher as comunidades em nome de Jesus (Rm 16,1-5).

Reconstruir a casa dentro desta proposta radical era muito exigente para quem
vivia mergulhado na cultura greco-romana. Podemos  imaginar as dificuldades que
passou urn homem chamado Fil6mon.  Residente em Colossos, Filemon tinha sido
convertido por Paulo e sua casa abrigava uma igreja (Fin 2). Urn certo dia aparece em
casa de Fil6mon urn escravo fugitivo,  chamado  On6simo  (Fin  12).  On6simo tinha
fugido da casa de seu patrao e, ainda por cima, tinha roubado alguns bens (Fin 18).
Nas maos, On6simo tinha uma pequena carta, enviada por Paulo a Filemon. Nesta
carta Paulo coloca Filemon diante das exigencias da vida nova e dos compromissos
que esta vida pedia. Paulo chama Fil6mon de "irmao bern-amado" (Fin 1). Agora o
mesmoPaulopedeemnome"doamor"(dofecsc®queOn6simosejaacolhidonacasa
tamb6m como ``irmao bern-amado" (Fin 9).

Podemos  imaginar  o  que  teria  passado  pela  cabeea  de  Filemon  diante  de
On6simo. Pelas leis que regiam a casa romana o patrao, o pczrcr/zzm!./I.c!s,  era o dono
do escravo. Filemon poderia, se bern o entendesse, mandar crucificar aquele escravo
fugitivo e ladrao que a lei estaria lhe garantindo total apoio. Pois a carta dizia que
Filemon deveria acolher aquele escravo nao mais como urn escravo, mas como irmao
bern-amado. Nao como membro da antiga casa escravista, mas da nova casa, cons-
truida em Cristo. Nao deve ter` sido facil para Filemon!

Temos ate hoje em nossas Bfolias esta carta. Sinal de que Fil6mon passou no
diffcil  teste  de  abrir mao  de  seu  poder e  de  seus  privil6gios  dentro da sociedade.
Acolheu On6simo como irmao bern-amado, dentro de sua nova casa. Uma casa cuja
solidariedade era mais forte que o sistema econ6mico escravagista vigente na 6poca.
Filemon mostra ser possfvel construir uma casa dentro do que pede Jesus. Uma nova
casa onde todos possam morar nela em paz e felicidade.

Francisco Orof uno
Castelo Branco, 313/12

26525-120 Nil6polis, RJ
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