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As tradi€5es do ano da remissao e do ano jubilar na

Tors e mos Profetas, Antigo e Novo Testamento
(Dt 15; Lv 25 ; Is 61; Lc 4)I

Marlene Crtisemann / Frank Chisemann

I.

0 evangelho de Lucas desenvolve, em seus primeiros capftulos, o significado
messianico do menino Jesus como esperanea para Israel. Segundo a profetisa Ana,
esta esperanea esta conectada com a libertapao de Jerusalem (I,38) e, no Magliificat
de Maria (e Isabel), com a dignificagao de pessoas rebaixadas e com a satisfapao dos
famintos do povo (1,52s). Neste consolo de Israel, todos os povos sao inclufdos e,
assim, tamb6m iluminados (2,29s). De forma igualmente estreita, a figura de Jesus
estaligadacomoAntigoTestamento,comaEscritura:oseucrescimento6descritocomo

:e:eaftp:::1:rfl:a:S:[T;fora;ectr°o::::c:afe:.gegue:e:4#adco°smese;:::,::i:oPs[°t4t,24,f8::,2,TE
tamb6masuaprimeiraaparicaoefalaptiblicaemumdiadesabadonasinagogadeNarar6
6  constitufda por uma leitura bfolica e uma conseqtiente  palavra de pregapao.  Aqui
mostra-se de forma exemplar qual 6 o contetido do seu evangelho acerca do Reino de
Deus,oqueele,entao,passaaproclamaremtodasascidadesesinagogas(4,43s).Em
Nazar6, como 6 de costume, ele participa do culto, levanta-se para a leitura escritun's-
tica e recebe o rolo do profeta Isafas. Af ele le o seguinte (Lc 4,18s):

`` 0 Esplrito do Senhor estd sobre mim,

porque ele me ungiu.
Para anunciar une alegria aos pobres ele me enviou
para proclarrrar urra libertapdo cos cativos
e o poder-ver-de-novo aos cegos,
para colocar os oprimidos em liberdade,  `
e para proclamar urn ano que agrade ao Senhor" .

Esta palavra escritun'stica, diz Jesus em sua prega€ao, cumpriu-se hoje diante
dos seus ouvidos (4,20s).

I. Traduzido do alemao por Haroldo Reimer e Ivoni Richter Reimer.
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11.

Lucasutiliza-sesobretudodepalavrasdels61,1-2paracaracterizaramcmagem
de Jesus. Se seguirmos o texto original hebraico, os versiculos recebem a seguinte
tradueao:

" 0 Esp{rito do meu Senhor estd sobre mim,

pois Adonai me ungiu.
Para proclamar alegria aos pobres,
ele me errviou,

para anunciar uma libertapdo para os cativos,
para os anarrados, o desatamento de suas anarras ;
proclarrar urn ano agraddvel para Adorrai,
urn dia de vingan€a para nosso Deus,
para consolar todas as pessoas enlutadas ..." (Is 6\,I-I).

Se olharmos  direito,  na versao de Lucas temos urn citado misto,  pois com a
mengao dos cegos o texto segue a versao da Septuaginta, a antiga versao do Antigo
Testamento, que neste ponto diverge do texto hebraico. E a frase sobre os apr!.mJ.dos
-e com ela a segunda mengao de /z.bcrfclfdo (= colocar em liberdade) -prov6m de Is
58,6,umoutrocapftulodomesmoprofetaan6nimo,comodizemoshoje,da(primeira)
6poca  do  p6s-exilio  de  Israel.  Aspectos  centrais  de  Isafas  recebem,  assim,  uma
tonalidade mais forte.

0 antincio profetico acerca do tempo nesta auto-apresentaeao profetico-messi-
anica esta afinado em urn tom bastante elevado. Com a forea do Espirito de Deus
anuncia-se uma libertapao a todos os cativos e o consolo a todas as pessoas enlutadas.
A luz de urn novo tempo mundial brilha agorcz, #effc ano. Pelo fato de o amor de Deus
por  direito  e justiga  (v.  8)  conseguir  se  impor  a  nfvel  mundial,  surge,  assim,  urn
momento que da motivo para o louvor (v.10-11). Mas:  este momento novamente
passou, o cz#o czgr¢dcz'vc/ foi substituido por urn outro. Aquilo que fora anunciado, na
melhor das hip6teses, tomou-se visivel por alguns instantes. E com Jesus foi substan-
cialmente diferente? Tomado como pura descrieao profetica da realidade presente,
podemos e devemos analisa-lo de forma tao cn'tica. Mas as determinag6es profeticas
do  tempo  encontram-se  em  contextos  maiores.  Nisso  nao  somente  a  corrente  da
esperanga 6 importante, segundo a qual uma nova esperan€a se acende em uma luz
maisantiga.SobretudoasvozesprofeticasretomamaJ?»7`!¢fGcsce"rrcz!.sdczTorcz'.Com
isso temos aqui urn exemplo sobremodo importante e instrutivo da inter-relapao entre
Tora e Profetas. Falando de forma bfolica, a profecia nunca pode ser/estar sem a Tors;
ela a pressup6e e lhe da fonga. A plenitude experimentada e experimentavel obvia-
mente depende desta relapao. Ela valida a fala de urn "ano da grapa", mesmo que o
pr6ximo e muitos outros ha muito ja tenham comeeado.

Muitos int6rpretes do Novo Testamento veem em Lucas sobretudo uma relagao
ao assim chamado ¢#o /.wbz./czr de Lv 25.  Mas isso 6 uma visao muito estreita.  Em
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existido llii 6i)`ii'it tli`  Ih (i I .  A afirmaeao principal, sem a qual tudo se torna bilstante

questiont`ivcl,  6  ii I.cl.ci€ncia a Dt  15,1 s.  Segundo  nos  mostra urn texto da 6poca do
Novo Testamento, encontrado em Qumran,  a esperanca por uma libertapao ampla
baseia-se sobretudo em uma visao conjunta de Dt 15, Lv 25 e Is 61  (cf.11  QMelchi-
zedeq; sobre isso cf. Maier,I, 362). 0 discurso sobre o "ano", no qual se proclamara
"1ibertapao", indica primeiramente para a legislagao do s6timo ano segundo Dt 15,I s.

Com esse texto, uma concepgao mais antiga acerca de urn ano sabatico sem trabalho,
na forma de urn descanso agfario (Ex 23,10-11), foi transformada em uma lei para a
justiga social e para a igualdade social em Israel. Transformou-se, assim, em urn dos
esteios da constituigao econ6mica do povo de Deus:

"Ap6s sete anos deverds realizar uma remissdo.

E o seguinte estd relacionado com a remissdo.
I;odo credor de uno d{vida deve remitir de sua mdo
aquilo que liver emprestado ao seu pr6ximo.
Ele ndo deverd oprimir o seu pr6ximo e irmdo,
pots foi proclamade uma remissdo para Adonai"
(Dt  15,1-3).

Aqui devemos deixar de lado a questao da limitapao do perdao regular de dfvidas
para a economia intema de Israel (v. 3). Decisivo neste texto 6 a regular ejuridicamente
garantida libertapao dojugo opressor de dfvidas. Em todo o mundo antigo, as relag6es
de dividas constitufram o fator decisivo para o surgimento de diferengas sociais, de
riqueza e pobreza, de liberdade e escravidao (cf. Kessler). Famflias endividadas devem
vender crianeas e, passo a passo, junto com a perda da famflia, perdem tamb6m a
liberdade, sao escravizadas ou entrain na torre das dividas (diferente do que ocorre
hoje, crimes financeiros nunca sao castigados com a prisao; esta nao 6 uma instituieao
de  castigo,  mas,  al6m  de  servir  para  detentos  a  serem  investigados  ou  detentos
politicos, serve para fongar o pagamento da divida). Quase todas as injustieas sociais
e com isso tamb6m quase toda a crftica profetica da BIT)lia ate a 6poca dos evangelhos
estao  relacionadas  com  a  questao  de  dividas.  Qualquer tentativa  de  preservar  ou
produzir justiea na economia e na sociedade deve iniciar neste ponto. Isso 6 realizado
por Dt 15 como uma das leis econ6micas centrais da Tora e, com isso, confere uma
forma concreta a tradigao do Deus libertador e justo, como a conhecemos a partir do
exodo. Tal alivio, tal "perdao" de dfvidas 6 a vontade de Deus, e onde "a tua vontade
6 feita" ja se busca contomar em princfpio a grande mis6ria social. Cabe notar que na
tradugao gregcz utiliza-se varias vezes em Dt 15 a mesma palavra como na petieao do
Pai-Nosso ``e perdoa-nos as nossas dividas" e que aparece tamb6m em Lc 4. Se este
perdao de dfvidas, juntamente com outras leis sociais da Tors, de fato for praticado
de forma continua, entao, de fato, nao havera mais pobres, como bern o expressa Dt
15,4. Isso  mostra quao extensas  sao as  implicag6es unicamente desta lei e por que

justamente este texto serve como base para a proclamagao de urn abrangente ano de
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libcrtaetio.  0 pr6prio texto de Dt  15  tambem logo  afirma como o n``Iil.I`i tlii  l`:Ltt7 6:
"pois pobres nao desaparecerao da terra" (cf. v.11 ). Apartir desta tensao surge .`clnpre

de novo o brilho irradiado por esta esperanea realizada.

0 C6digo Deuteron6mico como constituigao para Israel nao pode ser realizado
unicamente  de  forma  individual  no  que  tange  as  suas  determinap6es  polfticas  e
jun'dico-econ6micas. Este c6digo esta relacionado com urn pressuposto politico. 0
C6digo Deuteron6mico foi primeiramente colocado em pratica sob o govemo do rei
Josias (2Rs 22-23). 0 profeta Jeremias atesta que sob o seu govemo houve justica e
direito  (Jr 22,15).  Os  seus  sucessores,  por6m, ja nao  se  orientaram mais  por este
c6digo. Jeremias 34,8-9 nos informa que, somente pouco antes do exilio e ja durante
o sftio dos babil6nios, o tiltimo rei de Juda, Sedecias, fez uma tentativa de colocar esta
lei em pratica. Em uma celebragao de alian€a, todos os senhores de escravos foram
exortados a libertar os seus servos, exatamente como prop6e Dt 15,12s sobre o assunto
da  escravidao  e  como  Dt  15,1  prop5e  no  que  conceme  a  remissao  de  dividas.
"Libertapao" (denor) 6, agora, a palavra-chave decisiva, a qual tamb6m 6 retomada

em Is 61 e Lc 4,18. Mas esta libertapao foi retrocedida quando, em pausa no cerco a
cidade,asituagaopoliticaemilitarjanaoerataoameapadora.Isso6ahoradaprofecia:
Jeremias denuncia, assim se narra no texto, esta ruptura da Tors e aponta para uma
catastrofe mais abrangente como a sua conseqti6ncia inevitavel.

Com  o  fim  do  exilio,  Israel,  animado  pelo  Segundo  Isalas,  espera  por  urn
abrangente tempo de  salvapao.  E desta salvapao faz parte a superapao das  dfvidas
como urn de seus fundamentos. Dois textos provavelmente estao relacionados com
este pen'odo. 0 primeiro 6 Is 61 e o outro a concepgao de urn a#ojwbz.her em Lv 25.
Como  parte  das  ordenangas  cultuais  do  Pentateuco,  influenciadas  pela  teologia
sacerdotal, trata-se aqui da santificapao do tempo. Ao lado do ano sabatico em Lv
25,2-7,masquenaocont6mumperdaodedfvidas,maslimita-seaumdescansosacral
daterra,aumnao-cultivodaterra,desenvolve-se,aqui,aconcepgaodeumcz#ojz{ZM./ar
(v.8-12),cujonomederivadochifrecomoqual6anunciado.Ap6sseteanossabaticos,
no ano qtiinquag6simo devera ser proclamada uma "libertapao" (denor), de modo que
cada urn possa retomar para o seu cla e sobretudo novamente tomar posse de seu lote
original. Com isso, busca-se alcangar uma resfJ.fwfi.a !.# J.#fegrwm, uma total e abran-
gente reconstituieao da situapao anterior. Nisso se parte do fundamento de que toda a
terrapertenceaDeus(v.23).Porisso,aterrasomenteestaemprestadaapossehumana
e nao podera ser vendida em peapetuidade. Todas  as transformap6es ocorridas nas
relap6es de posse e propriedade deverao ser anuladas.

Urn tal /.z{b!./e% - o nosso conceito prov6m daqui - pode ser avaliado de forma
diferente. Se tomarmos o texto de Lv 25 de forma isolada, isto 6, sem entend6-1o como
complementapao do ano da remissao de Dt 15 -e ha indfcios que apontam na direeao
de que os sacerdotes originalmente o conceberam desta forma - trata-se de uma lei
quase  reacionaria,  em  todo  caso  nao  sem  problemas.  Para  uma  vida  vivida  em
escravidao ja os  seis,  respectivamente  sete anos  propostos  por Dt  15  sao  duros  o
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chegou a tocul. iiit Ill.tiltleim aa escravidao. E se, ap6s cinquenta €mos, todos podem

::::::oEaer:oainsT:s:::s:3.s;a:tooEgi:asl6ciises:a::::::::rjeursat,uss:a:nd:s::i:,uti:::sdt:nthe:La
acesso a urn pedapo de terra. Mas onde e quando isso 6 o caso? Aqui na Alemanha,
n6sexperimentamosdeformarealalgosimilarquando,ap6SaderrocadadaAlemanha
Oriental, procurou-se reconstituir antigas relap6es de propriedade _ sem perguntar se
estas, por seu lado,  surgiram de forma justa e legal. Ha fortes  indfcios de que esta
concepcao de uma reconstituigao ap6s meio s6culo foi concebida especia|mente para
osproblemassurgidoscomofimdoexllioecomavoltadeumapartedaantigaelite.
Isso porque nao existem indfcios de uma tradieao mais antiga a esse respeito. Aqui
clever-se-ia decidir de forma nova a quem pertence esta terra (cf. Dietrich). A antiga
cn'ticaprofeticaaoprocessodelatifundismoeaomododesurgirnentodestasproprie-
dades deveria ser lembrada neste contexto. Nas fontes hist6ricas n5o ha indicag6es de
que esta instituigao tenha sido praticada dentro do judafsmo - diferente 6 com o ano
sabatico e o ano da remiss5o.

Se, contudo, lermos Lv 25 como parte de toda a Tors, portanto como comple-
mentapao de Dt 15, entao o texto pode ser entendido como sinal de que e como, ap6s
longosperiodosdeinjustigaenao-praticadajustiga,mesmoemsituapaodeinjustiea
amplamente aceita e assumida, pode e deve-se fazer urn novo infcio. Sim, trata-se de
urn reinfcio que possibilita a pratica das exigencias de justiga da Tors. Urn tal sinal
esta dado em Is 61 e em Lc 4.                              `^.

Ill.
AdescrieaodacenanasinagogaemNazar6emLc4,16-21pertenceaochamado

material  exclusivo  de  Lucas  e,  com  isso,  faz  parte  dos  textos.chave  dos  grupos
judaico-cristaos de homens e mulheres que estao por detras do Evange|ho de Lucas.
Com isso, essas pessoas formulam a sua visao especffica da messianidade de Jesus e
tamb6m a sua visao de uma libertapao mais ampla (cf. Jannsen). Na medida em que
Jesus,nasualeituraprofetica,fazjustamenteestacombinaeaodoscitadosdels61,1-2
e Is 58,6, acontece algo especial: Tors e Profetas sao expressos simu|taneamente e
comissosedaumnovoinfcionosentidoacimaexposto.0leitorJesusapareceatrav6s
dapalavradarealizapaonov.21comosendooprofetaescatol6gico.Aomesmotempo,
aponta-se de forma indireta para a sua messianidade ("ungido", v.  18). A "pregapao
inaugural" acerca do ano aceitavel do Senhor, a qual 6 identica com a pregaeao do
Reino de Deus (cf.  Strauss), consiste, pois, na pregapao atualizante e realizante de
``Mois6s e os Profetas" (cf. Lc 16,31).

No decorrer de todo o evangelho de Lucas acontece, entao, a rea|izapao daquilo
que foi anunciado (cf. Albertz).

"Aos  pobres,  alegria":  os  pobres  ®focfooz.)  sao,  de certa forma,  urn conceito

gen6rico para todos os grupos a seguir mencionados. Em afirmap6es maiores como
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mls hurl+ivelitiH.iiiicas ele`` c``Iilo ciii I)I.imeii.t) pliui(i ((],20); |]or duiis vi.z.i`s liiliilti'`m se

mcncionam  os  cegos:  in pergunta  iicerca do  Batista  (7,22)  e  da  mcsim  roi.in na
recomendapao sobre quais os convidados de fato que devem ser chamados para uma
refeigao ( 14,13). A cegueira constitufa tamb6m na Antiguidade urn dos destinos mais
cm6is e era considerada praticamente incuravel. Assim, em textos rabinicos, a cura
da cegueira constitufa uma espetacular maravilha divina: "Se Deus vein para curar o
mundo, curara primeiro os cegos" (Midr Ps 146). Como a hist6ria do esmoleiro cego
deJeric6mostra(18,31s),umataldoengagrave6quaseidenticacompobrezaemis6ria
social.  Assim,  as  numerosas  curas  de  pessoas  portadoras  de  deficiencia e  doentes
cr6nicos atingem em geral pessoas pobres. Isso tamb6m pode ser pressuposto no caso
da mulher encurvada ha dezoito anos e que 6 curada em dia de sabado (13,10s). A
palavra final acerca do desatar as amarras (v.  16) aponta para a libertagao de cativos.
No  evangelho  de Lucas,  evidencia-se  sobretudo  a pobreza de  mulheres  (cf.  Jann-
sen/Lamb),comobemomostraoexemplodavitivaquebuscaporjustiga(18,1s)bern
como  a parabola  da dracma perdida  (15,8s).  Aqui  se  reflete  o dificil  cotidiano  de
mulheres a beira do minimo necessario para sobreviver. Em tal situapao, mulheres
diaristas trabalham pela metade do salario dos homens (cf. L. Schottroff).

Asegundapalavra-chave,a"libertagao,liberagao"(apfoesi.S),apareceduasvezes
em Lc 4,18s e justamente amarra os dois citados de Isafas referentes aos "cativos"
(61,1)  e  "oprimidos"  (58,6).  Uma  pergunta  interessante  6  a  ligapao  entre  os  dois
citados, mas o que em termos de contetido 6 de fato importante 6 a pergunta pelo que
sequerdizercomisso.Comapalavraczpfecsj.saSeptuagintatraduzosdiversostermos
t6cnicos hebraicos do ano da remissao e do ano jubilar (dcro# ffoc;".fJczfe, yobc/, etc.).
Naobralucana,apalavratamb6mestarelacionadacomoperdaodospecados.Atrav6s
datradieaocitadaedarelapaocomapetigaodoPai-NossoemLcll,4,nacenadeNazar6,
o termo aponta para o ambito do endividamento financeiro. Com isso se estabelece uma
relapaoentreoperdaodeDeuseadisponibilidadehumanadeperdoardfvidas(cf.Sloan,
Crdsemann,  1992). 0 combate de processos econ6micos, cujas vftimas somam-se aos
"cativos"  e  "oprimidos",  tamb6m pode  ser esperado  no  todo  do  Evangelho.  Aqui  a

combinapao  de  citados  coloca  urn  acento  essencial  e  programatico  sobre  a  atuapao
conjunta do agir divino e humano. Pois a proclama`gao da libertapao em Is 61 realiza-se
atrav6sdafiguramessiinicacomoapaodeDeus,enquantoqueapregapaodejejumem
Is 58 acentua o que Israel deve, pode e vai fazer para que a ferida do povo possa curar
e a majestosa g16ria de Adonai se tome visfvel. Com estas pequenas inseng5es, Jesus
evoca a contribuieao humana para a libertapao das opress6es.

No  evangelho  de  Lucas  tamb6m  se  fala  de  forma  concreta  o  que  pessoas,
sobretudo pessoas ricas, podem fazer para corresponder a proclamacao de urn novo
inicio: ao lado do perdao das dividas, respectivamente da remissao em 11,4, pensa-se
tamb6m em efetuar empr6stimos a pessoas que nao poderao devolver o emprestado
(6,30.34). Tamb6m se fala de uma criativa modificapao dos documentos de dfvidas
(16,6s) ou de vender toda e qualquer propriedade em favor dos pobres (12,3;  18,22)
oupelomenosentregarametadedisso.Aindasemencionaadevolugaonaproporeao
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tlc  .i`iiilrtt  vi.,z.a  tl:iiiuilo  tiue  foi  gi`nho  i.,om  dttlo  ( I tJ,8).  A  i"iltli\.l'l`t  colitra  t>s  rictts

(6,24) nfit> I)tiilc *cr itmcniznda de outra forma.

AssimoEvangelhodemonstraoquetamb6mdeterminaanossarealidade:acura
decegosededoentessemmuitachancedecuranaoestadentrodaspossibilidadesda
maioria dos seguidores e discfpulos de Jesus. Lidar de forma justa com o dinheiro,
por6m, ja 6 uma outra coisa. Talvez ate seja mais facil retomar aos regulares anos de
remissaodaToradoqueconstantementeexigirdosricosumarentinciatotalouparcial
de seus bens.  Onde o perdao de dfvidas acontece para o equilforio social e para a
salvagao dos pobres, pode realizar-se o "hoje", o ano da grapa pode comeear.

Bib]iografia selecionada

ALBERTZ,  Rainer.  "Die  `Antrittspredigt' Jesu im Lukasevangelium auf ihrem alttestamentli-
chen Hintergrund", in: ZIVW74,1983,182-206.

BovoN,  Francois.  Dczs  Evcz#ge/I.win  #czcfe  Lwkc]s,I.  Band  (Lk  1,I-9,50)  (s6rie:  EKK  IIm),
Zurique e.o.,  1989.

BUSSE, TJlrich. Dos Nazareth-Manifest. Eine Einfuhrung in das lukanische Jesusbild mach Lk
4, /6-30 (s6rie: Stuttgarter Bibelstudien, vol. 91), Stuttgart,1978.

CRjJSEMA:NN, F[t+nk. Die Tlora. Theologie und Sozialgeschichte des al{testamentlichen Geset-
zcs, 2a ed., Gtitersloh,  1997.

CRUSEMANN, Frank. "`... wie wir vergeben unseren. Schuldigern' . Schulden und Schuld in der
biblischen  Tradition",  in:  Marlene CRUSEMANfu / Willy  SCHOTTROFF (eds.),  Scfow/d %rocJ
Scfe%/de„, Munique,1992, 90-103.

Dn3TRICH, Walter. "Wem das Land gehort. Bin Beitrag zur Sozialgeschichte Israels im 6. Jahrhun-
dertv.Chl.",in..FLainer]{Essl:ERe.o.(eds.)."Ihrveblkeralle,klatschtindieHqnde".F.S.E.S.
GcrsJe"bergcr (s6rie: Exegese in unserer Zeit, vol. 3), Munster,  1997, 350-376.

ESLER, Phihip F. Community and Gospel in Luke-Acts. The Sot i_a~l_and Political Motivations
a/Lwccz„ rfeco/og}) (s6rie: SNTS.MS 57), Cambridge e.o.,  1987.

IA:NNSEN,  C\a.udiia..  Elisal)eth  und  Henna  -  z.wet  alte  Frauen  in  neutesfan|entlich?r  ?_eit.
Messianische Erwartungen und widersidndiges Handeln, dissetta.S~ao de doutoredo. Ka;s-
sel,1996.

JANNSEN,  Claudia / LAMB,  Regene.  "Das  Lukasevangelium.  Die Erniedrigten  werden er-
h6ht",  in:  Luise SCHOTTROFF / Marie Teres WACKER (eds.),  Kompc#dz.win /em!./ti.sfl.scfoc
Bz.be/a4(a/cgzt"g, Gtitersloh,  1998.

KESSLER, Rainer. "Das hebraische Schuldwesen. Terminologie und Metaphorik", in: WorJ w#cZ
Di.e#s/, nova s6rie 20, Bielefeld,1989,181-195.

KIMBAL, Charles A. "Jesus' Exposition of the Old Testament in Luke's Gospel", in: JSIvrs,
vol. 94, Sheffield,  1994.

MA:HE,R, Ioha.in. Die Qumran-Essener: Die Texte vom I;oten Meer, Bd. I : Die Texte der Hijhlen
I-3 w„d 5-/I  (s6rie: utb  1862), Munique,1995.

75



J'l![{l`( ).1', Clitli-lc``.  "'l'llc Rcil(lillg I)1` Lhc  Bibcl  in the ^]lcicnt SylliLg{)guc",  ill:  Mm I in .I.  M` 11,I }1.;1{

(®ds:),  Mikra.  Text,  Trafislation,  Reading  and  Interpreting  the  HebrQJ,wl  Ilil)t.I  in  ^IIt`lt'nt
Judaism and Early Christianity,1988.137-\59.

Ffuv\rB,  Alndreas.  "Heiligkeitsgesetz"   und  `` Priesterschrift".  Theologiegeschichtliche  und
rechtssystematische  Untersuchung zu Leviticus 17-26*, dissertae-co de doutoredo, Kinch-
liche Hochschule Bethel, Bielefeld,  1997.

SALNDERS, I .A. "From lsaiz\h 61 to Luke 4" , in.. Christianity, Judaism and other Greco-Roman.
FS Morton Smith 1, S]LA 12,197S, 7S-106.

SCHOIT'"om. Lwiise.  Lydias  ungeduldige  Schwestern.  Feministische  Sozialgeschichte  des
fruhen Christentums, Guterstoh, 1994.

SCHOTTROFF, Luise / STEGEMANN, Wolfgang. Jes44F vo# IVc!zczreJfe,-JJo##w#g dcr Arme#,  3a
ed., Stuttgart,  1990.

SCHOTTROFF, Willy.  "Das Jahr der Gnade Jahwes (Jes 61,1-11)",  in:  Luise e Willy SCHOTT-
ROFF (eds.), Vcr i.sf w#ser Goff?, Munique,1986,122-136.

SCHRECK, Christopher J.  "The Nazareth-Pericope.  Luke 4,16-30 in  Recent  Study",  in:  F.
NEIRXNCK, L' Evangile de Luc -The Gospel Of Luke , Lovaina.,1989, 399-4] 1.

SL;oA\pr_,T`chenB . The Favorable Year Of the I,ord. A Study of Jubilary Theology in the Gospel
Of Luke , A;nstin, T9]] .

SERA;USS,MarkL. The Davidic Messiah in Luke-Acts. The Promise and Fulfillment in Lukan
Cferl.a/a/ogy (s6rie: JSNTS vol.110), Sheffield,1995.

76


