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0 Ano 2000 jf bate a nossa porta, e todo o povo se movimenta para saudar a
entrada do terceiro milenio ou quiea a entrada de urn "Ano Jubilar" para a humanidade
atual, com todo o seu significado.

Donde vein esse conceito "Jubileu" ou "Ano Jubilar?" Qual seu significado para
Israel?  Foi  ele  algum dia  observado  por esse povo,  ou  apenas  representa naquela
cultura urn sfmbolo de urn desejo que sempre o homem guardou em seu corapao? Sao
perguntas pertinentes que procuraremos responder nestas paginas.

No Antigo Testamento nao sao muitas as passagens que falam do Ano Jubilar,
tamb6m chamado Jubileu. Ele corresponde ao s6timo Ano Sabatico. 0 Ano Sabatico
6 o tiltimo ano de uma seqtiencia de seis anos e esta intimamente ligado a Santidade
do Tempo, ao descanso da terra, a libertapao dos escravos, a liberdade e tranqtiilidade

:oc:s:apeiiia;:,;u;:::uvsearsde.cho.nieeq:edneci:f;r:coeT:r!e:n.d:-s.eepu:::::t:gaf#eT:.me::
parcela do tempo que Ele lhe concedeu para viver, mas de santifica-lo com a vida que
nele se consome.

Aqui trataremos apenas de alguns aspectos dessa institui€ao como: origem do
nome, os textos que tratam do assunto, o porqu6 da cria€ao de urn Ano Sabatico e de
urn Ano Jubilar na sociedade Israelita, seu enfoque antropol6gico e teol6gico. Para
tanto abordaremos a questao em tres momentos significativos para o povo de Deus e
que nos ajudarao a conhecer o que a BIT)lia diz sobre o assunto.. A Scz#/I.dac7e do Tempo,
o Ano Sabdtico e o Ano Jubilar ou Jubileu. Depo±s dessas considerap6es poderemos
chegar a uma conclusao e apreciar a extensao e sentido dessa utopia israelita.

1. Santidade do Tempo

Se ainda aceitamos as tradie5es que formaram o Pentateuco, ate que a questao
se defina melhor, abordamos o Levftico dentro da corrente sacerdotal. Embora nao
tenha recebido sua forma definitiva senao ap6s o Exilio, ele cont6m elementos bern
antigos. Na sua maior parte 6 formado pela Lei de Santidade (Lv 17-26), que deve ter
existido separada do Pentateuco e foi a ele incorporada em data posterior.

Essa  Lei  refine  elementos  de  diversas  6pocas  como  o  capfulo  18  e  outras

passagens do tempo do nomadismo, ao lado de outras mais recentes. Contudo a Lei
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iilcorporuda  por  eles  mesmos  ao  Pentateuco.  Essa  Lei  6  a``sim  chiiiii:itl:I  tlcvido  i
f6rmula  que  repete  com  freqti6ncia:  ``Sede  Santos  porque  eu  Jav6  sou  Sitrito",  ou
f6rmula semelhante`. De fato sua principal caracterfstica consiste em exigir do povo
a santidade no sentido 6tico-cultual, que abrange a totalidade da exist6ncia do homem
centrada  na Lei  da  Pureza,  mas  em fntima  relagao  com  o  ciclo  das  estap6es  que
comandam a semeadura e a colheita. Somente pelo contexto geral do livro do Levftico
1-27 deduzimos que a Lei de Santidade pertencente a sua estrutura comeea no Cap.
17 e termina no Cap. 26.

A primeira vista, a Lei de Santidade parece nao ter uma construgao planificada.
Deve ter sido formada a partir de vdrias cole€6es  independentes, justapostas,  com

grande  liberdade  do  compilador,  em  varios  estagios.  Contudo  pode-se  ver no  seu
conjunto  (Lv  16-26)  uma  estrutura  que  parece  bern planejada  em  tomo  do  eixo
"Santidade". Nela apenas o cap.19, com inclusao de determinag6es legais das mais

variadas esp6cies,  e o cap.  20,  com  as  faltas passfveis de pena de morte, parecem
destoar desse conjunto, mas podem ser a ele integrados:

Cap.17: Santidade do culto

Cap.18-19: Santidade da comunidade e da vida diaria

Cap. 20-21 : Santidade dos sacerdotes

Cap. 22: Santidade das oferendas e dos sacriffcios

Cap. 23-26 : Santidade do Tempo:

Cap. 23-24: Calendario das Festas

Cap. 25,I -7: 0 Sabado e o Ano Sabatico

Cap. 25,7-17: 0 Ano do Jubileu

Cap. 26: As promessas Finais de Beneaos e Maldie6es.

Essa estrutura da Lei de Santidade pode ser visualizada no esquema seguinte:

I.  Cf.  Lv  19,2;  20,7.
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Nota-sepeloesquemaqueaLeideSantidadeabrangeasduasareasdaexistencia
de Israel - Relagao com Deus e Relapao com o pr6ximo na totalidade de sua vida
humana digna -, em dependencia da terra e de sujeicao ao tempo.

Apenasocap.19,cominclusaodedeterminap6eslegaisdasmaisvariadasesp6cies,
e o cap. 20, com as faltas passfveis de pena de morte, parecem destoar desse conjunto.

A Lei de Santidade 6 urn c6digo jun'dico nos moldes do Antigo Oriente. Como
tal estabelece o direito que esta sob o signo da id6ia de pureza cultual e 6tica, e serve
de Lei basica para a vida da comunidade, cuja capacidade polftica e administrativii
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\`itua€6es concretas vividas; nascem na famflia, no cla, na tribo, ou mesmo t€m origcm
no plagio de experiencias de povos vizinhos. A norma usada uma vez por urn grupo

gera umajurisprud6ncia para outros casos semelhantes. A partir de Davi, a monarquia,
tomando-serelevante,daaoreiopoderdejulgar3eeledeveexercerseupoderjurfdico
em conformidade com as leis vigentes.

Tres parecem ser as grandes causas da multiplicagao das Leis:

1. aus6ncia de grandes princfpios, o que, diante de uma situagao gen6rica s6cio-
polftica ou religiosa, obriga a regulamentar a questao com normas que passam
a ser obrigat6rias;

2. surgimento de problemas novos e novas situap6es exigindo novas solug6es;

3.  aparecimento de novas  reflex6es  teol6gicas  ou  de progressos  culturais que,
mudando a mentalidade do povo, exigiam revis6es nas leis estabelecidas.

Israel ja possufa o C6digo da Alianea; contudo,  nesse ritmo de crescimento,
surgiu  o  C6digo  Deuteron6mico  com  novas  id6ias  teol6gicas,  apresentando  uma
ampla legislapao de espirito humanista e cordial, fruto de uma releitura do primeiro,
sob o enfoque da fe renovada que influenciou o espfrito das leis futuras.

Motivadas por essas causas aparecem as normas que sao reunidas em blocos,
como foi visto para o grupo de Lv 17-26, em tomo da "Santidade".

A Lei de Santidade termina com as bengaos e maldie6es prometidas no final
(26,3-38), segundo a teologia deuteron6mica, e aponta para uma perspectiva hist6rica
(26,39-44). Sua originalidade esta em apresentar sob o ponto de vista civil e religioso
a instituigao do Ano Sabatico (25,1-7) e do Ano Jubilar ou Ano do Jubileu (25,8-17).

0 Sabado e o Ano Sabatico como o Ano do Jubileu (Lv 25), precedidos pelo
Calendfrio das Festas (Lv 23-24), s5o instituig6es que defendem a situapao s6cio-
econ6mica  do  cla,  a  dignidade  da  pessoa  humana,  as  condie6es  de  propriedade
relativas ao uso da terra.

A situapao s6cio-econ6mica, nun sistema agrfcola, esta ligada a posse da telfa
como fonte de sustento da vida e estabilidade social do povo.

A dignidade da pessoa esta relacionada a liberdade no gozo de autodeterminaeao
e na supressao do jugo da escravidao e dominapao dos poderosos.

0 Calenddrio das Festas (Lv 23-24), precedendo os ``Anos Santos" (Ex 23,10-
11),  marca  esse  tempo  no  qual  Israel  celebra  a  soberania  de  Deus  sobre  a  vida,
reconhecendo-o como Senhor da terra e providenciador de sua fecundidade, como

2. Cf. SELLIN-FOHRER. /#/rodrfa~o ao A"f!.go resfamc"ro, Vol.I,181.

3.Ism  15,I-4;  lRs 3,16-28; 2Rs 8,4-6; cf.  2Cr  19,5-11.
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25J5-55) como sincte de santidade.

Essa Santidade se explicita portanto:

I .  na  santificaeao  do processo de fecundidade da terra,  realizada no  ciclo das
estae6es, gerando o Calendirio das ties grandes Festas de Israel (Lv 23-24);

2. no Sabado e no Ano Sabatico (Lv 25,1-7);

3. no Ano do Jubileu (Lv 25,8-22).

I . I . Calenddrio dos Festas

Toda a vida de Israel, sua hist6ria, sao penetradas pela religiao, porque para esse
povo a hist6ria 6 o  lugar do encontro com Deus. Sua fe nasce e se desenvolve em
contato direto com os acontecimentos da existencia e do cosmo. i atrav6s deles, ao
longo da vida, que Deus se da a conhecer e revela seu amor, seu perdao, seu interesse
pelo homem, seu afa pela justiga, seus desejos e planos para a humanidade. Podemos
dizer que o Antigo  Testamento 6 uma busca apaixonada por Deus.  i uma luta do
homem para penetrar no mist6rio do Senhor que, presente e em plena atividade do
homem no meio do mundo, quer ser encontrado, conhecido e amado.

Assim a Lei de Santidade, quanto a santidade do tempo - al6m das festas de
famflia,  que consagravam as etapas da vida do  individuo;  al6m das festas da vida
priblicacomoacoroapaodorei,suasvit6rias,¢`alamidadesnacionais4;eal6mdefestas
ignoradas5-instituiasfestasdavidarural,ondeosfen6menosdaagriculturasetomam
fortes comunicadores da revelapao divina. Israel reconhece assim a protecao de Jav6
e  a  celebra  em  tres  grandes  momentos  festivos  que  passam  a  fazer parte  do  seu
Ccz/e#cJcz`rz.a Re/!.gz.oso. Todas elas s5o festas relacionadas com a terra e o processo de
sua fecundidade. Celebrando-as em comunidade, o povo reconhece a aeao de Jav6
atrav6s da fecundidade da terra e de seus frutos, e no culto proclama sua apao de grapas,
completando assim o dialogo entre o Criador e sua criatura. Dialogo este que 6 para
Israel urn "Servigo a Deus"6. As formas exteriores desse "servieo" -os ritos do culto
- podem  ser semelhantes  as  formas e ritos de outras  religi6es,  podem mesmo  ser

plagiadas de outros povos. Mas o importante 6 que o sentido que elas receberam de
Israel  6  comandado pela  sua relapao de fe com Jav6,  visto  como o Deus tinico7 e
pessoal, o Deus criador, o Deus da Alianga agente da hist6ria.

Assim as tres grandes festas agn'colas que, mesmo celebrando urn acontecimento
profano, se revestem de carater religioso, tomam-se a celebrapao das maravilhas do

4.  Zc 7,ls;  8,19; Jl  1-2.

5. Cf. Os 4,15; Am 4,4-5; Gn 35,I-6.

6. Ex  3,12;  9,I.13.

7. Ex 20,3; Dt 5,7; 6,13.
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quc Ilo mcsa do povo 6 vida, alegria e agao dc gra€iL``. Nao .`c sabc como ``c ccl€briivarii
essas  festas,  contudo  os  quatro  calendarios  das  diversas  tradie5es  as  citam  com
grandes semelhangas e algumas diferen€as:

Ex 23,14-33: Calendario Elofsta do C6digo da Alianga;

Ex 34,18-23: Calendario Javista do C6digo da Alianga;

Dt 16,I-17: Calendario do C6digo Deuteronomista;

Lv 23,1 -44: Calendario da Lei de Santidade;

Essas tr6s grandes Festas sao:

-Festa dos Azimos e da Pascoa;

-Festa das Semanas;

-Festa das Tendas ou dos Tabemaculos.

0 sentido e a finalidade destas tres festas sao os mesmos mos quatro calendarios,
embora apresentem algumas diferengas em cada urn deles8.

1.1.1. Festa dos Az.imos e Pdscoa

Na realidade sao duas Festas.

PaesAzimos(773czss6f)epascoa¢cfczfe)estaoextremamenteunidasemDt6,1-8.
Foi segundo este ritual que Josias celebrou a Pascoa conforme 2Rs 23,21-23, onde
nao  se fala de Azimos.  Essa celebrap5o  6 bern desenvolvida em  2Cr  35,1-18,  que
comenta no v. 18: "Nenhuma pascoa como esta tinha sido celebrada desde a 6poca de
Samuel". A novidade anunciada, embora o texto repita o uso do artigo, se encontra:

-na ligag5o da Pascoa com Azimos;

- na obrigagao de celebrar a Pascoa s6 em Jerusalem, o que se entende pela Lei
da unificacao dos santuarios em Siao, segundo prescrieao deuteron6mica9.

Em  favor  da  realizagao  das  duas  festas  juntas  utiliza-se  Js  5,10-12:  "Israel
celebrou a Pascoa no dia 14 do mss, a tarde. No dia seguinte a Pascoa, comeram.. . pao
azimo com espigas  grelhadas...  Entao  o  mana cessou  de cair".  i uma tradieao de
Guilgal onde a Pascoa e mczss6f comemoram a saida do Egito e a entrada em Canaa.
Contudo o cafater e a origem das duas festas  sao diferentes.  Muitas etiologias  sao
apresentadas  para explicar a Festa de  Pascoa'°.  A mais  aprovada parece  ser a que
considera a Pascoa como rito de pastores. i urn sacriffcio de n6mades, sem sacerdote

8. Cf.  DE VAUX, Robert. Leg /„f/j./wf!.ojis de /'A"ci.cjt  rcsf"mc;2/,11.  Paris, du Cerf,1967, p.  89-92; 382; 407

9. Cf.  2Rs 23,22; 2Cr 35,18.

10.  Cf. DE VAUX, a.c.,  p. 389.
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xci]i ]"Llicha, iLcontece na primavera para pedir as ben€aos da fecundidade abundantc

I):`ra o rebanho. 0 sangue colocado nas portas afasta os maleficios do Exterminador,
cuja  men€ao  6  conservada na tradi€ao  Javista  (Ex  12,23)  e  continua  na  tradigao
Sacerdotal(Gn19,13).Eumafestaquemarcaapassagemdaprimavera,comumaos
n6mades, revestida de novo sentido em Israel. A primavera como renovagao da vida
da natureza se associa ao don que se oferece pelo rebanho, cuja vida e crescimento
sao  reconhecidos  como  aeao de  Deus.  Todos  os  elementos  dessa Festa da Pascoa
situam-se no meio dos n6mades antes do Exodo.

A tradigao Sacerdotal (P) no texto de Ez 45,21 marca a 6poca da Pascoa: no dia 14
doprimeiromes,ounaluacheiadessemesprimaveril,anunciandovidanova,renovapao,
sob os auspfcios do astro da noite, pleno, cheio, nao tendo mais onde crescer.

Osazimossaopaessemfermento.AFestadosAzimosmarcaoinfciodacolheita
quando os primeiros ramos de cevada sao colhidos.

A partir do momento em que se comeeam a colher as espigas (Dt I 6,9) contain-se
sete semanas (49 dias) para a colheita final, ou Festa das Semanas, quando ten lugar
o momento especial desta Festa. Durante os sete primeiros dias desta festa come-se o
pao  sem levedo,  para que nada das  antigas  colheitas  seja usado,  visando urn total
recomeear -vida nova.

A festa dos Azimos ten o sentido de ofertar a Jav6 as primfcias da plantapao
colhida, os primeiros cereais germinados (Lv 23,9L 14). A oferenda continuafa na Festa
das Semanas, ou seja, no final da colheita do trigo quando 6 celebrada. Isto acontece

:eomfi::`s.dAss:tj:saf::,Ts:naadoeup::cg`ff:i:i.nstee:od:::der:ga6nsaisT:nnqouna:r:::a,:iept:
da colheita. Sao pois festas agn`colas, celebradas uma ap6s a outra; reconhecem no
plantio e no seu fruto uma apaQ de Deus como revelapao do seu amor pelo homem,
como mais tarde cantara o salmista em agao de gragas:

"Coroas o ano com tua bondade

e tuas trilhas gotejam vida.
As montanhas gotejam f artura.
As pastagens cobrem o deserto.

As colinas se revestem de verdura.
Os Campos cobrem-se de rebanhos.

Os vales revestem-se de espigas.
I;odos gritam de alegria e cantam! "

1.1.2. A Festa des Semanas

i a segunda grande Festa anual de Israel (Ex 23,16); a festa do fin da colheita,
sobretudo do trigo e da uva (Ex 34,22).

0 Deuteron6mio a chama Festa das Semanas (focg sczbL£ `Gf), e precisa-lhe a data
(Dt 16,9-10). A festa 6 celebrada sete semanas ap6s o corte das primeiras espigas, ou
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Scmanas" com a "Festa das Primfcias" (b!'kkj}rfm: Nm 28,26).

E uma festa de grande alegria como diz Is 9,2:
"Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria,

eles se alegram na tua presenEa
como se alegram os ceifadores na ceife" .

Em Levitico encontramos o desenvolvimento de seu ritual: a partir da manha do
Sabado (o s6timo dia da semana), quando foram apresentados os primeiros ramos de
cevada colhidos, contain-se sete semanas completas ate a manha do s6timo sabado, isto
6, o qtiinquag6simo dia, momento em que se termina de colher o trigo e a uva. Dad lhe
adv6m o nome de Fcf/tz cJc Pc#fecosfes -ou seja, cinqtienta dias ap6s o infcio da colheita
-quecelebraoterminodacolheita]'.Nestedia6oferecidoaJav6osacriffciodasprimi'cias
em apao de grapas pelo fruto da terra, o que sublinha o carater agn'cola da festa.

Mais tarde, utilizando Ex 19,1, segundo o qual Israel chega ao Sinai no terceiro
mss ap6s a saida do Egito, no primeiro mss do ano, fez-se da Festa das Semanas a
comemorapfo da Alianea no Sinai]2.

A Festa das Semanas mereceu essas linhas explicativas para ressaltar a impor-
tancia do cultivo da terra por Israel; seu aspecto religioso tao acentuado vein de seu
significado para a vida do povo em todos os setores de sua existencia: social, politico,
econ6mico, os quais constituem a esfera da subsistencia ligada a apao de Deus atrav6s
do solo, seu cultivo e seus frutos.

1.1.3. A Festa dos Tendas ou dos I;aberndculos

A terceira grande festa anual  do  campo 6 chamada Festa das Tendas  ou dos
Tabemaculos. "Tabemaculos" 6 a transcrigao do termo latino empregado na Vulgata.

;`aT::ga6?;';;::,9bsreai:°:#s%ffo6p:ct]#:°£ra::C±e:;od:at:t¥|:;atina:ipf::#?attdua8::i
peregrinae6es anuais ao santuario. Chamam-na a "Festa de Jav6"[3, ou simplesmente``a Festa" como em lRs 8,2.65. Em Jz 21,19 se registra que a cada ano se celebrava a

Festa de Jav6 em Silo, enquanto  Ism 1,3 transmite a tradigao da peregrinapao anual
do pai de Samuel ao Santuario, e Zc  14,16 anuncia que todas as nap6es  subirao a
Jerusalem cada ano para adorar Jav6 na Festa das Tendas.

Os textos antigos descrevem esta festa como agrfcola, sendo a mesma Festa
das Semanas quando sao colhidos os frutos do campo e se armazenam a cevada e

11. Cf.  2Mc  12,31-32; Tb 2,I.

12. Cf. 2Cr 25,16.

13. Lv 23,19; cf. Nm 29,12.
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Neste momento em que os frutos representavam a saciedade, garantia da vida
presa as dadivas da terra, afastando o fantasma da tome e da morte, o povo subia em
peregrinapao a Jerusalem, af ficava sete dias em tendas (swkk6J), cheias de belos frutos
e ramos, com cantos de alegria para agradecer a Deus. Todos cantavam e dangavam
no atrio do Templo, empunhando tochas ardentes. Era uma festa popular da qual, por
todas as gerag6es, se dizia:

"Quemndoviuaalegriadessafestadnoite,jarndsconheceuoque6alegria"'S.

A 6poca da Festa era o outono, tempo da colheita, mas os dias exatos dependiam
da maturidade dos fmtos que variava segundo as condie6es climat6ricas de cada lugar,
pois a alegria estava presa ao parto da mae terra. Muitas celebrap6es foram marcadas
para esse dia, como a dedicapao do templo de Salomao (1Rs 8,2), a inauguraeao do
templo de Betel por Jeroboao 11 (1Rs  12,32). Dt 31,9-13 liga a leitura da Lei a Festa
das Tendas, o que lhe da o carater de renovapao da Alianea, celebrada primeiramente
em Siqu6m (Js 23). Desde entao as grandes solenidades que celebravam a aeao de
Jav6 no meio do povo Cram ligadas a esta Festa, o que leva Is 33,20 a dizer:

`` Sido, cidnde de nossas festas, 6 unra tenda que ndo se desloca jamals" .

Contudo, o carater primeiro da Festa das rfe^ndas permanece: na abundancia da
colheita dos frutos da terra Israel reconhece o amor de Jav6 pelo seu povo, que canta
em apao de grapas:

``Viisitas a terra e a regas, cumulando-a de riquezas;

inundando-a de dgua, I:u preparas seu trigal.
Preparas a terra inuhdando seus sulcos, aplairando seus torr6es,
amolecendo~a com o nevoeiro e abencoando-lhe os brotos" (S\ 65,10s).

1.2. As Festas e o Sdbado

Podemos observar que as tres grandes festas agricolas descritas estao presas ao
s6timo dia, o sabado, e as sete semanas, ou 49 dias. Essa realidade se prende ao fato
de a divisao do tempo ter sido estruturada em funeao da semana, e ao fato de que o
s6timo dia da semana tern aspecto religioso. Portanto, para entender os outros dois
aspectos anunciados - o Ano Sabatico e o Ano Jubilar - 6 preciso conhecer o que
significa o Sabado.

14. Ex  23,16;  Dt  16,13.

15. Cf. Lv 23,33-34; Nm 29,12.34.35-38; Dt  16; Ne 8,14.
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0 termo e empregado em lfngua religiosa apenas para desiglmi. a .`i'`,tiiiiti din da
semana,  o  dia do  descanso  (Lv  23,1).  Regula  a  maior festa  de  Israel,  fl  Festa  das
Semanas,  o Ano Sabatico e  o Ano do Jubileu  (Lv  25,2.8.34.35.43).  Sua origem se

perde mum emaranhado de opini6es, dando-1he nacionalidades diversas como: babi-
16nica, canan6ia ou quenita. Qualquer que seja a sua origem, em Israel ele tomou urn
valor religioso original e se tomou uma instituigao social. Valor religioso no sentido
de que Israel compreendeu que devia dar a Jav6 uma parcela do tempo como se fora
urn "dizimo" semelhante a outras oferendas, reconhecendo-o como Senhor absoluto
tamb6m do tempo e que portanto o tempo tamb6m devia ser santificado, realizando
nele a vontade de Jav6 em rela€ao a integridade do povo, a garantia de vida mediante
a propriedade da terra. A singularidade de Israel se prende ao fato de que ele faz do
sabado urn dia santificado pela relapao com o Deus da Alianga enquanto para os outros
povos era urn dia nefasto cheio de tabus. Eis por que o sabado aparece como clausula
dos diferentes pactos da Alianga: no Decalogo, pacto primitivo do Sinai; no pacto da
federapaodastribos(Ex23,12;Ex24,21);naLeidesantidade(Lvl9,3.30);noc6digo
Sacerdotal  (Ex  31,12-17);  na tradigao  deuteron6mica (Dt 5,14-15),  onde o  aspecto
humano e social 6 destacado e ligado a hist6ria da salvagao atrav6s de sua observancia
mesmo no Egito e onde as grandes obras de Deus foram dadas a Israel (Dt 5,15):  a
condugao a terra prometida (Dt 6,23), a terra onde encontrou o repouso (Dt 12,9). 0
repouso do sabado se toma mem6ria dessa fapanha divina em favor do seu povo, urn
dia sagrado.  Porque 6 sagrado e urn sinal da Alianea,  sua observancia 6 penhor de
salvacao, como diz o profeta Isafas:

" Se te abstiveres de violar o sdbado, de cuidar dos teus neg6cios,

chamando o sdbado deleitoso e venerdvel ao dia santo de Java ,....
eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra" (ls S8,\3 .\4).

De origem sabia, de carater humano, o sabado na evolueao de sua compreensao
e pratica se tomou urn fardo insuportavel ao homem substituindo-o na importancia e
primazia,oqueseraobjetodecorregaodapartedeJesus;dizendoqueoFilhodoHomem
6 Senhor do sabado ele extermina o sabado da Antiga Alian€a e se coloca em seu lugar.
Contudo conv6m lembrar que nao ha continuidade entre o sabado judeu e o domingo
cristao. Urn fechava a semana com o preceito do descanso; o outro (domingo) abre a
semana  do  tempo  novo  pela ressurreigao  de  Jesus  e  suas  aparig6es,  na espera do
retomo e numa dinamica nova que empurra o cristao para a missao no mundo.

0 Domingo significa o cumprimento das promessas das quais o sabado 6 figura.
Como todas as promessas do Antigo Testamento, aqui elas se realizam nao por uma
instituieao mas na pessoa do Cristo, em quem se cumpriu toda a Lei. 0 domingo 6 o
dia do Senhor, daquele que alivia o fardo (Mt 11,28), por quem, em quem e com quem
entramos no pr6prio repouso de Deus (Hb 4,1~11).
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0 Levftico prescreve as normas para o Ano Sabatico:
``Jav6 falou a Mois6s no rrronte Sinai; disse-lhe:

Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou,
a  terra  gunrdard  urn  sdbado  para  Java.  Durante  seis  anos  seineards  o  teu
campo;  durante sets anos podards a tua vinha e recolherds os produtos dela.
Mas no s6timo ano a terra terd seu repouso sabdtico, urn sdbado para Java: ndo
semeards o teu campo e ndo poderds a tua vinha, ndo ceifards as tuas espigas,
que ndo serdo reunidas  em feixes, e ndo vindimards as tuas uvas dos vinhas,
que ndo serdo podalas. Sera para a terra urn uno de repouso. 0 pr6prio sdbado
de terra vos nutrird, a ti, a teu servo e a tua serva, ao teu empregado, ao teu
h6spede, enftm a todos aqueles que residem contigo. I;amb6m ao teu gado e aos
animals de tua terra, todos os seus produtos servirdo de alimeltto"  (2,5,\-]).

Esta  lei  6  assim  marcada por urn repouso  da  terra  (Ex  23,10-11)  e  afirma  o
dominio absoluto de Deus sobre ela; o pr6prio solo observara o repouso do sabado a
cada sete anos, o que o homem fara a cada sete dias (Ex 20,8). 0 C6digo da Alianea
prescreve tamb6m neste s6timo ano a libertapao dos escravos, a menos que o pr6prio
escravo deseja permanecer nesta condieao (Ex 21,1 -6).

Mais tarde Dt 15,1 -18 prescrevefa o Ano Sabatico como urn Ano de Remissao,
abrangendo:

-v.1-6: libertapao da penhora pessoal, situapao de algu6m que se toma escravo em

garantia de uma divida (v.  12-18; Ex 24,1-6): o escravo 6 liberto e a dfvida 6 perdoada;
-v. 7-11 : mostram que a remissao 6 geral e acontece em datas fixas; ningu6m pode

negar-se a emprestar ao imao e\m fungao da distincia do s6timo ano, o Ano Sabatico.

Dt 31,10-11 confirma a periodizagao sabatica da Lei a cada sete anos, ano fixado
para o perdao. Entretanto nao se encontrou nenhum paralelo a remissao sabatica.

Na BIT)1ia a institui€ao do Ano Sabatico 6 atestada apenas nos textos legislativos.
i pouco provavel que a refer6ncia feita por Is 37,30 e 2Rs  19,29 se refira ao Ano
Sabatico,  malgrado  as  analogias  com  Lv  25,21-22.  A libertagao  dos  escravos  sob
Sedecias (s6c. VI ac) 6 uma medida excepcional. A prop6sito dela Jr 34,14 cita Dt
15,12-13, falando de como enviar o escravo alforriado, mas lamenta que a lei nao 6
observada. Segundo a tradicao de Lv 26,35.36.43'6 a Terra Santa n5o p6de "cumprir
seus sabados" senao quando os judeus foram deportados.

Ap6s o Exilio, Neemias faz o povo prometer abandonar os produtos do campo
e perdoar o penhor pessoal no s6timo ano, o que se refere certamente as prescri€6es
do ano sabatico (Ne 10,32).

16.  Cf.  2Cr 36,21.
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f`osse desconhecida, nem mesmo que fosse conhecida mas nao observndtl, pois a crise
social exigia uma solugao imediata (v.11 ), independentemente do ciclo sabatico.

Somente na 6poca helenfstica encontra-se urn testemunho claro de que a lei era
aplicada ao memos no que conceme as terras deixadas sem cultivo: em 163-162 ac
faltam provis6es aos judeus "porque era urn ano sabatico para a terra" ( 1Mc 6,49-53).

Outras informap6es hist6ricas dadas por Josefo permitem, se sao seguras, seguir
essa observancia ate o comego do reino de Herodes o grande.

Quarto ao reino de Herodes temos outro testemunho de que a Lei existia e que
era urn estorvo para os juristas. Para salvar a situapao, o Rabino Hillel a mudou para
prosbo/,  ou  seja,  uma  clausula  nos  contratos  pela  qual  o  devedor  renunciava  a
vantagem que lhe dava o ano sabatico. Urn reconhecimento de dfvida que cont6m tal
clausula foi encontrado em Murabba'at.

Quanto ao repouso da terra 6 significativo que os contratos de arrendo que vein
do mesmo lugar arqueol6gico sao concluidos ate o pr6ximo ano sabatico. Sao datados
de fevereiro de 133 dc e narram o comeeo de urn ano sabatico, momento em que se
renovavam as contas de aluguel das terras.

0 ano sabatico 6, pois, uma institui¢ao antiga, mas 6 dificil dizer como Israel a
ela foi fiel. Os testemunhos positivos sao raros e tardios e datam de periodos de fervor
nacional religioso.

2.2. Situncao hist6rica:  confronto de economia com as convicc6es de fe

0 espirito de santidade do tempo, aliado ao bern-estar da casa de Israel, a situagao
s6cio-econ6mica que oprimia o povo,  as convicg6es de fe que  alimentava,  levava
Israel a refletir.

De urn lado se punha o compromisso da Alianga que pela Lei mosaica exigia
partilha, ausencia de pobres no meio do povo, solidariedade e comunhao.

De outro lado, a alienapao dos bens de familia, a evolueao da lei econ6mica dos
empr6stimos, sobrecarregando os juros, os impostos cada vez mais altos]7, a penhora
de  bens  com  a  perda  da propriedade,  com  a  penhora  das  pessoas  e  conseqtiente
escravidao, as requisic6es reais, que constitufam a regra da monarquia, tiveram por
conseqtiencias  o  crescimento  do  pauperismo,  a  marginalizapao,  a  escravidao  dos

::#::eussfoa:ig£°a:s°eupdreotseegu£Sd::Sg:nss]{::;S;oNp°rirve£Y::::d::SEseoE:apd::oeEca°£nntjruas:;Sa::
profanagao da Lei da Alianga que dirigia o pafs.

17. 2Cr  17,5;  Ism 8,15.17; Am 7,I; Ne  10,33-40.
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tribos,  quc  rcstou  apenas  como  lembranca de urn  ideal;  estavtl quchr:idii u Alianea
intimeras vezes jurada pelo povo (1 Sin 8,7).

Nesta tensao e no desprezo da Lei do Ano Sabatico urgia encontrar uma solugao
para garantir aos pobres de Israel o sustento da vida e a soberania da pessoa. Surge
entao o Ano do Jubileu.

3. 0 Ano do Jubileu

3.1. Origem do nome

Jubileu em hebraico se diz sYe#czf feczyyobe/ que a Vulgata, BIT)lia latina traduzida

por Jer6nimo, chama de "Jubileu".
Israel comemorava o comeeo de cada 50 anos com o som de urn instrumento de

sopro chamado yobe/. 0 yobc/ ou "jubileu" era portanto o instrumento que servia para
anunciar o ano quinquag6simo, que passou a se chamar "Ano Jubilar", ou seja, o ano
anunciado solenemente com o som do yobe/, mais tarde chamado de so/czr.

Esse instrumento de sopro, feito de chifre de carneiro, a semelhanga do nosso
berrante de chifre de boi, ressoou no Antigo Testamento apenas em dois momentos
memoraveis:

a) Em volta do Sinai, monte Santo onde Mois6s recebeu as tabuas da Lei, para
convocar o povo a se aproximar para o encontro com Jav6:

"Quandosoaroyobel(ochifredecarneiro)todossubirdodmontanha(Ex\9,13).

b) Em volta da cidade de Jeric6, porta de entrada para a terra de Canaa, para
fazer cair os muros que cercavin a cidade, a firm de que o povo pudesse tomar posse
da terra prometida por Deus e fortemente esperada pelo cla de Abraao (Js 6,5):

``Qunndo tocarem com fragor o `yobel' (o chifre de carneiro),

assim que ouvirdes o som, todo o povo prorromperd em forte grito de vit6ria
e as muralhas de cidade cairdo e o povo subird, cada urn ro lugar a suafrente.

Esse grito 6 urn grito de guerra e uma aclamaeao de fe, abandono e confianga
em Deus de quem esperavam auxilio e protegao.

Excetuando-se  esses  dois  textos  o yoz}e/ nao  6  mais  mencionado  no  Antigo
Testamento, a nao ser para anunciar o Ano Jubilar: "IVo sc'r!.mo mGs, "a cZc'ci.mo cJi.cz do
mas, fords vibrar o toque do `yobel' ; no dia dos Expiag6es fareis soar o `yobel' em
todo o pats. Declarareis santo o qtiinquag6simo ano e proclarrareis a libertacdo de
todos os moradores da terra. Serd para v6s urn `jubileu' : cads un de v6s retornard
a seu patrim6nio e coda un de v6s, livre, voltard a seu cld. 0 quinquag6simo ano sera
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Teodociao e a Vulgata contentam-se em repetir o nome hebraico: yobc/',  e mai`s
tarde fo/c[# como.

A Septuaginta (LXX), tradueao da Biblia para o grego, traduz por trombeta,
conforme 6 empregado em Ex  19,13,  seguida pelas  outras tradug6es gregas de
Aquila e Simaco;  muitas  outras  vers6es tern tradugao analoga, como as nossas
vers6es em portugu6s.

FlavioJosefo[8dizqueapalavratemosignificadode"liberdade".Essatradugao
toma yobc/ no sentido relacionado ao efeito produzido pelo Ano do Jubileu. Mas essa
etimologia 6  diffcil  de  ser  sustentada  porque  o  feiJZ/ de yb/ quer dizer  ``conduzir",
"apresentar". Muitas outras explicae6es sao dadas, mas nenhuma delas satisfaz.

OsTalmudistastraduziramyobe/porovelhasegundoosentidodapalavraarabe.
Em Js 6,5 a expressao gcne# foczyyobc/ quer dizer "chifres do cordeiro".

Estamos diante de urn termo muito antigo cujo uso cessa ap6s Josu6.

Numa seqtiencia de sentidos pode-se recapitular: yobc/,  substantivo que signi-
fica cordeiro, toma-se sucessivamente:

-chifre do animal transformado em instrumento de sopro;

- som produzido pelo chifre instrumental soprado;

-solenidade da qual esse son 6 sina|'9.

Daf vein o nome de sYc#czf feczvyobc/, "Ano do Jubileu"; ou simplesmente o yobc/,
o "Jubileu" (Lv 25,10).

Ao yobc/, Jubileu, se ligou uma id6ia feliz, por causa da transformagao social
causada pelo Ano Jubilar.

Jer6nimo interpretava o Jubileu como urn grito de alegria que soltam os homens
do campo e os pobres por causa da libertagao que o ano de grapa lhes traz.

3.2. Determinacdo da 6poca

I.  0 Lv 25,8-10 prescreve a Lei:  "Co#fczrtz`f sere sema;.czs de cz#os,  fcfe vczes
sete anos, isto 6, o tempo de sete semarras de anos, quarenta e move anos. No s6timo

xpas,.no d6cin?o qia..do mos_, fords vibrar o toque do  `yobel' ;  no dia das Expiac6es
fareis.soa:.? `yobel' e_in togo pats. Declarareis santo o qtiinquag6simo ano ; pr6cla-
marei.s a ljbertafdo de todos os moradores da terra. Sera para v6s urn jubil;u: cada
urn de  v6s  retornard  a  seu  patrim6nio,  e  cada  urn de  v6s  voltard  is  seu  cla.  0
qitinqung6simo ano sera para v6s urn ano jubilar" .

i8. cf. A„f. /nd.Ill, xll,3.

i9.  cf. Di.cfi.a"#cll.;-c de /a B!b/c,  II;I,  col.  io I I .
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i*Lt7 €, o qundrag6``imo ii{)no ano. Segundo outros, passadas as qil{ii.€[ita c liovc s€iniiniLs
lie anos, o ano do jubileu seria o ano seguinte, ou seja, o qtiinquiigesimo. Pois,  se o
lino do jubileu 6 o quadrag6simo nono ano, que 6 urn ano sabatico, nao haveria motivo
para proibir especialmente a cultura e a colheita, pois que o ano sabatico continha ja
csta proibigao.

Flavio Josefo diz que o jubileu era o qtiinquag6simo  ano2t',  no que 6 seguido

pelos demais autores.

2.  Objetou-se  que  nesta  datagao  passavam-se  dois  anos  consecutivos  sem
semeadura e sem colheita: o ano sabatico no quadrag6simo mono ano e o ano do jubileu
no qtiinquag6simo ano; contudo este repouso prolongado da terra nao tinha inconve-
niencias s6rias mum pars fertil como a Palestina e ante a possibilidade de armazena-
mento dos produtos, previsto com antecedencia para que nada faltasse nos anos de
repouso. Lembrava-se tamb6m, como diz Lv 25,21, que o Senhor prometera abengoar
esse  sexto  ano  com  abundantes  colheitas  que  seriam  suficientes  para  o  ano  de
descanso. Em nenhum livro se registraram lamentag6es de Israel a esse respeito.

3. A previsao judaica fazia o ano do jubileu cair a cada sete ciclos sabaticos. Ele
sempre era precedido pelo  ano quadrag6simo nono;  era o  ano  seguinte,  ou  seja,  o
qtiinquag6simo ano.

Os rabinos deixaram de contar o ano do jubileu a partir da destruieao do templo
de Salomao. Ezequiel 23,27 da a entender que ao menos no tempo do exflio assim era.

4. Era anunciado pelo soar do yobc/ ou so/czr; esse dia era a Festa da Expiacao
(Lv 23,27). 0 israelita devia estar ben com seu Deus antes de acertar sua situapao
com o pr6ximo. 0 soar do yobe/ era como uma mem6ria diante de Deus (Nm 10,10).

3.3.  Os efeitos

Na Lei de Santidade (Lv 25,10) era prescrito santificar o 50° ano. Essa santifi-
capao era semelhante a do sabado, segundo o Decalogo da Alianea em Ex 20,8-12.
Nao compreendia obras religiosas,  mas apenas abstengao das ae6es agricolas. Esta
medida permitia controlar os produtos naturais do campo e fortificar a pr6pria terra,
concedendo-lhe o descanso necessdrio para refazer-se. Nesse aspecto o Ano do Jubileu
parecia com o Ano Sabatico que acontecia a cada sete anos. Em ambos, com esse ritmo
e  observancia  do  repouso  do  solo,  Israel  testemunhava  sua confianga em Jav6,  o
Deus-providencia e Senhor da Terra (Lv 25,I -7 .8-11 ). Ambos prescreviam o retomo
a sua propriedade entregue aos credores; os escravos reconquistavam sua liberdade
decidadaoperdidaempagamentodedfvidas;retomavamasuafamiliaseporqualquer
razao se tomaram escravo.

20.  Cf. AJif.  Jwd.Ill,13,3.
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que  nem  a  indig6ncia absoluta nem  a  escrflvidao  fossem estado del.initivo  de  uma
famflia ou de urn individuo. Parece que todas essas precaue5es pesavam muito sobre
proprietfrios que haviam somado aos seus bens bens de outros e que nao queriam abrir
mao  dos  bens  acumulados,  entao  protelaram-se  os  ajustes  do  Ano  Sabatico  que
aconteciaacadaseteanos,paraoAnodoJubileu,acadacinqtientaanos.Mesmoassim
continuava endurecido  o coragao dos  ricos poderosos,  merecedores  da censura do
profeta que se dirigia a esses insaciaveis dos bens da terra, do poder e do desprezo
com que eles envolviam os necessitados:  "A!. cZczg#c/c gz# czcwm#/cz a ewe #Go c' fcz4,
e  se carrega de penhores!  Ai daquele que ajunta ganhos injustos para a sun casa,
Pea#°ucma:::pttt°na°::]yu:tttn£%;I,2A'daquelequeconstr6iunacidadecomsangue

3.4. A prdtica

Lv 27,16 e Nm 36,4 mostram que desde as origens Israel se preocupava com o
Ano do Jubileu e com as conseqtiencias que trazia. Outras passagens fazem alusao a
parte da Lei que conceme ao resgate das propriedades das familias22.

Ezequiel 46,17 chama o ano jubilar de "Ano da liberdade", fazendo alusao a
alforria de urn escravo presenteado ao principe.

Isafas 61,1.2 fala do ano de graga e liberdade dada aos cativos como sfmbolo da
redengao  messianica,  texto  apropriado  por  Jesus  anunciando  o  ano  de  graga  que
inaugura para os homens.

Tern-se notfcia de que a Lei nao foi sempre observada: Acab tomou a vinha de
Nabot  que  fazia  parte  de urn patrim6nio  de  famflia  inalienavel  (1Rs  21,2-16).  Os
Profetas acusam os que despojam o pr6ximo por motivos diversos sem considerapao
alguma com suas necessidades (Is 5,8; Mq 2,2-4).

Isaias 25,8 parece sonhar com o Ano do Jubileu quando prediz mum combate
vitorioso:

"0 Senhor Java enxugou as ldgrirrias de todos os rostos;

ele ha de remover de toda a terra o opr6brio do seu povo, porque Java o disse" .

Jeremias 34,14 cita Dt 15,12-13 que fala sobre como enviar o escravo alforriado,
mas lamenta que a lei jamais foi observada.

Segundo a tradieao de Lv 26,35-36.43 a Terra Santa nao p6de "cumprir seus
sabados" senao quando Israel foi deportado.

Ap6s o exilio Neemias faz o povo prometer abandonar os produtos do campo e
perdoar o penhor pessoal no ano sabatico (Ne 10,32).

21.  Hab 2,6c.9a.12a.

22.  Rt 4,I-8; Jr 32,7-37; Ez 7,12; 46,16.
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dcsconhec idiL, n€m incsmo que fosse conhecida mas nao observadiL, I)tii* tl cri.`c .`ocial
exigiaumasolugaoimediata.Aterranaopodiaservendidacomaperdadetodososdireitos
porque pertence a Deus.  Os israelitas nao podiam ser postos em escravidao perp6tua
porque sao servos de Deus que os tirou do Egito. E a observapao pratica dessa lei parece
enfrentar  grandes  obstaculos.  Todas  as  medidas  opressoras  do  povo  acima  citadas
constitufamasituapaoda6pocadamonarquia,numasociedadededesigualdadesocial.
Portanto, pode-se dizer que nao ha indfcios de que essa lei do Jubileu fosse aplicada.

3.5. 0 ideal do Ano do Jubileu

A Lei do Jubileu aparece propondo urn ideal de justiea e igualdade social, de
respeitoecol6gicoquejamaisfoirealizado.Foiumesfongotardioeineficazparatomar
a  Lei  sabatica  mais  empenhativa,  estendendo-a  aos  bens  agrfcolas  originais,  mas
tamb6m mais facilmente observavel, espapando os anos de remissao. Mas inspirada
em noc6es  antigas,  inserida em urn quadro  de calendario  arcaico  ainda valido  na
pratica rural e dominio religioso, nao teve a validade esperada.

Certamente  foi  uma Lei  ut6pica que permaneceu  letra morta.  Uma tentativa
oposicionista contra uma situaeao armada pela monarquia, ditada pelas convice6es de
fedeumpovoquereclamavacondie6esdesobrevivenciaejusticaesoberaniapessoal.

Pode-se dizer que o Ano Jubilar ou Ano do Jubileu ou simplesmente Jubilou foi urn
ideal de igualdade e uma garantia de cidadania. Mais que isso. 0 Jubileu, como ideal de
umasociedadeondeimperamobem-estareapazcdinofrutosdejustiea,seriaumsimbolo
do desejo ardente pelo Reino Messiinico, com espapo para a remissao das dfvidas, para
a restituieao dos bens alienados, para a liberdade dos oprimidos, a igualdade de direitos,
acesso  a terra como  fonte de  sobrevivencia.  Essa situapao  tinha por rim assegurar a
estabilidade da sociedade fundada sobre a familia e a economia familiar. Foi urn esfor€o
que nao teve resultado, mas que nao deixou de ser urn exemplo para a humanidade.

Os dois momentos significativos do toque do yobc/ no Antigo Testamento -no
Sinai convocando o povo para se aproximar de Deus; em Jeric6, convocando o povo
para  a  tomada  de  posse  da  terra  prometida -  obedecem  a uma  estrat6gia  que  o
caracteriza como  "antincio"  de urn ideal de  igualdade e fratemidade,  garantias  de
cidadania. Jer6nimo interpretou, como vimos, o yobel como urn grito de alegria do
pobre e do homem do campo pela libertagao que lhes trazia.

0 jubileu, ponanto, 6 uma Lei que ditava mudaneas s6cio-econ6micas e polftico-
religiosasacadacinqtientaanos,tendoporobjetivoareabilitapaodohomemnasuahonra,
na sua dignidade de cidadao, na posse dos meios de sua auto-sustentapao e liberdade.
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