
0 ANO I)0 JUBILHU, UM ANO Dli:
LIBERTA AO - Lv 25

Ildo Bohn Giitj``

Introdu€ao

A BIT)lia mos ensina que o sonho de Deus 6 que haja "vida em plenitude" para
todas  as  pessoas,  mulheres  e homens  (cf.  Jo  10,10).  Assim como em nossa 6poca,
tamb6m naquele tempo a vida do povo foi pisada, diminuida, degradada. Por isso,
nosso Deus continua promovendo e defendendo a vida, criagao sua. E 6 esse o assunto
fundamentaldetodaaSagradaEscritura.Emtodaela6manifestaapraticalibertadora
do Senhor da vida no dia-a-dia da hist6ria do seu povo. Com o passar dos anos, Israel
optou por estmturas opressoras e excludentes, isto 6, a monarquia. Estabeleceu entao,
especialmente  sob  a  influencia  da  profecia,  leis  que  garantissem  relac6es  sociais
justas, solidarias. Entre essas leis estao os Anos Santos. 0 Ano do Jubileu, descrito no
capftulo 25 do livro do Levftico, 6 urn desses anos especiais de libertapao. Vamos ate
esse texto nao s6 para perceber os  seus avangos e limites, mas principalmente para
que "seja uma lampada para nossos passos e luz para nosso caminho" (cf. Sl 119,105).

Antes de nos aproximarmos do texto sobre este Ano Santo, faremos algumas
considerae6es introdut6rias ao livro do Levftico, bern como a sua quarta parte, a Lei
de Santidade, onde se encontra a legislapao sobre a qual aqui refletiremos.

1. 0 Livro do Levi'tico

0 Levftico 6 o livro dos "sacerdotes", membros da tribo sacerdotal de Levi. Nos
seus 27 capfulos, por interm6dio de Mois6s, Deus transmite a seu povo "suas leis e seus
costumes", pois "6 pondo-os em pfatica que a pessoa tern vida" ( 18,5). 0 objetivo tiltimo
dessas  leis,  como  de  toda  a  Bfolia,  6  a  promocao  da  vida.  Como  todas  as  Sagradas
Escrituras, tamb6m o Levitico deve ser interpretado a partir do contexto hist6rico e
cultural de onde ele nasceu, ben como dos costumes e tabus, presentes na cultura da
6poca, em relapao a comida, ao sexo e a satide. Se para outras correntes de pensamento
do AT o reinado ou a profecia sao a mediapao essencial entre Deus e as pessoas, ja para
o Levftico sao o culto e o sacerd6cio. Os profetas e os sabios lembram a Israel que a
simplesexecugaoderitos,semumapraticadejustiea,naogerasalvagao(cf.Am5,2l-24;
Is  1,10-17;  58;  Os  6,6; Jr 7,3-11 ;  Iielo  34,18-26).  Por isso,  6  importante que se  leia o
Levitico, levando em conta as implicag6es praticas das normas nele contidas, principal-
mente as suas leis sociais, pois sua finalidade 6 a gerapao de vida.

0 livro do Levftico foi definitivamente escrito pelo final do exilio na Babil6nia e
no infcio da restaurapao, por volta de 550 a 450 ac. Os autores desta obra valeram-se de
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i``i]``i.ii cm qtie o poder politico dos sacerdotes vai aumentando, uma vez que nao existe
i"`i*i.eicoprofetismoestaemviasdedesaparecimento.Nestenovocontextop6s-exilico,
t t`` ,`iiccrdotes de Jerusalem reuniram e completaram diversas colee6es de leis e de rituais.

Levitico,  como  o  temos  hoje,  divide-se  em  quatro  partes:  I.  A lei  sobre  os
saci.iffcios (1-7); 2.  A lei dos sacerdotes (8-10);  3.  A lei da pureza (11-16); 4. A lei
t)u c6digo de santidade (17-26). 0 capftulo 27 6 urn breve ap6ndice.

2. A Lei de Santidade

0  capftulo  25,  objeto  de  nossa  reflexao,  encontra-se  na  Lei  de  Santidade.

::TsvfnT£,gpaoj:,LS;tvuf:i_;:a:=ecuo:oon:::t:acfeooT:bjraa:::e:;smc:;i::;:sa],7a_3::EacE£::,d:
deLeidesantidadedevidoaumrefraoqueacompanhatodoesseblocoequejaaparece
em  11,44-45, indicando-nos a preocupagao central desta parte: "Sede santos, pois eu
sou santo, eu, o Senhor vosso Deus" ( 19,2; cf. ainda 20,7.26; 21,8). Sendo Deus santo,
seu povo escolhido deve ser santo como Ele (cf.11,44-45; 20,7.26; 21,6-8). Ser santo
6 "nao fazer o que se faz no Egito... nem o que se faz em Canaa..`. nao seguir os seus
costumes"  (18,3.30).  Ser santo quer dizer ser separado,  ser distinto. Esse povo tern
como missao, por urn lado, buscar tudo o que o aproxima, o faz entrar em comunhao
com Deus trfes vezes santo (cf. Is 6,3), isto 6, transcendente, absolutamente diferente,
incomparavel.  Por  outro  lado,  ser`santo  6  rejeitar  tudo  o  que  impede  essa  fntima
comunhao que da sentido a vida. Esse Deus santo, embora transcendente, permite as
pessoas se aproximarem dele. A eles da a conhecer sua vontade e quer que seu povo

E:iicdfgeodqeuseu:Spar:tf]adnaod:(qL:;2:;::s::S:ema°c'osredrosacnot£Co°#oe::Sj8:£s:£iaessetE:r;:-rso:
digno para entrar em comunhao com Ele, cumprindo sua vontade.

Esse Deus  santo,  totalmente  outro,  6  o  Deus  do exodo.  Urn Deus  que  "ve a
mis6ria do seu povo... que ouve seu clamor contra seus opressores... que conhece seus
sofrimentos... que desce para liberta-lo... que faz subir para uma terra fertil e espapo-
sa. .. que envia libertadores para seu povo... que estajunto, pr6ximo..." (cf. Ex 3,7-12).
A mem6ria do Deus do 6xodo serve coino moldura teol6gica da Lei de Santidade.
Citemos como exemplo Lv 25,38: "Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos fiz sair da
terra do Egito para dar-vos a terra de Canaa, a fin de que eu seja Deus para v6s" (cf.
19,34.36;  22,33;  23,43;  25,42.55;  26,12-13.45).  A f6rmula "Eu  sou o Senhor, vosso
Deus" ( 18,2.4.30;  19,3.4.10.25.34.36 etc.) volta a cada momento ao longo do C6digo
de Santidade. Se, por urn lado, a mem6ria do exodo fundamenta uma pratica liberta-
dora, como veremos adiante, por outro lado, o exodo perde sua fonga revolucionaria
ao  ser acomodado  ao  projeto  do  segundo  templo,  momento  em  que,  no  meio  das
nag6es,  os  israelitas lutam pela sobrevivencia de sua identidade cultural e religiosa
ameaeada. Ou se poderia tamb6m dizer que os sacerdotes p6s-exflicos nao consegui-
ram apagar a mem6ria subversiva do exodo.
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I+ovavi`,linentcb(t{ipartcdaLi`,itlesaiitidtidejde8taviii`sei.ilallol.imiltlamomu.qiiiii
``ob tl l`ormu dc pequenas cole€6es. Sua linguagem tern difui.cn€its com o re.`t() do livro c
tom muitas semelhan€as com o Deuteron6mio, por seu carater mais exortativo. Suas leis
sociais tern grande afinidade com os c6digos mais antigos de leis (Ex 20-23 e Dt 12-26).
Mascomoatemoshoje,possivelmente6umprogramaquevisareconstruiracomunidade
israelita depois do exilio, liderada pelos sacerdotes ao redor do templo reconstruido. As
leis, sejam elas familiares, econ6micas, sociais, politicas, civis ou de patrim6nio, estao
estreitamente relacionadas com o culto e com o clero.

Uma possfvel  divisao  do  C6digo  de  Santidade  poderia  ser:  I.  Respeito  pelo
sangue,  isto 6, pela vida (17);  2.  Respeito pela sexualidade (18);  3. Urn povo santo
como seu Deus (19); 4. Penas contra o desrespeito da sexualidade (20); 5. Santidade
dos sacerdotes (21); 6. Alimentos sagrados (22); 7. Festas religiosas e outros rituais
(23,1-24,9);  8. Respeito pelo Deus da vida (24,10-23); 9. Ano Sabatico e o Ano do
Jubileu (25);  10. Beneaos e maldie5es: vida ou morte (26).

Hoje,provavelmenteoLevftico6olivrodoATmenoslidopeloscristaos.Talvez
se deva esse fato a excessiva preocupacao com os  sacrificios, que as igrejas crist5s
nao celebram mais. Certamente a parte mais lida 6 a Lei de Santidade e nela o capftulo
25. Af esta a lei dos Anos Sabatico e do Jubileu. E nesse final de milenio, ao se celebrar
os dois nil anos de cristianismo, as comunidades refletem com mais freqtiencia sobre
o Ano do Jubileu, principalmente por causa de seu projeto de fratemidade a respeito
da terra e do perdao das dfvidas. 0 Levftico 6 o pano de fundo das reflex6es do NT
sobre  o  sacerd6cio e o  sacrificio de Cristo  (cf.  Carta aos Hebreus).  Relacionemos
algumas  passagens  citadas  no  NT e  que  sao  tiradas  sobretudo  das  leis  morais  do
C6digo de Santidade. Lv 19,2 foi adaptado por Mateus e Lucas (cf. Mt 5,48; Lc 6,36).
Lv 19,13 influenciou Tiago 5,4. Lv 19,18, junto com Dt 6,5, serviu de base para Jesus
ao sintetizar a lei no amor (cf. Mt 22,37-39;  19,19). A tentativa de apedrejamento da
mulher  adtiltera em Jo  8,1-11  sup6e  Lv  20,10  onde  tamb6m  o  homem  adtiltero  6
merecedor de  morte.  Em Lv  24,19-20 esta a  lei  do taliao  citada por Jesus em Mt
5,38-42. E nao poderiamos esquecer que, ao anunciar, tal como o profeta Isafas, "o
AnodaGragadosenhor",Jesusassumecomotamb6mseuoprojetodoAnodoJubileu
(cf. Is 61,1-2; Lc 4,18-19.21 ; Lv 25). Lv 25 descreve os anos sagrados para Israel.

3. Os Anos Santos

Levftico 25 faz uma releitura da lei do Ano Sabatico contida em textos mais
antigos,isto6,noC6digodaAlianga(Ex23,10-12;21,I-11)enoC6digoDeuteron6-
mico (Dt  15,1-11.12-18).

3.1. 0 Ano Sabdtico

Para entendermos bern o Ano Sabatico e o Ano do Jubileu no livro do Levitico,
conv6m que tenhamos presente como o Ano Sabatico aparece nos C6digos da Alianga
e Deuteron6mico.
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3.I.I.  0 C(,;clig+t di,Ali{ui€a (Ex  21-23) 6 uma lei iiiuito  aiitiga.  I'i.t>vuvi`.Ii)ici`tc

6 da €i)oca dc lranL`i€ao do tribalismo para a monarquia, quando ja nao se vivia mais
a  solidariedade  do  tempo  dos jufzes.  Surgem entao  leis  para garantir o direito  das

pessoas excluidas, como escravos, migrantes e pobres, diante da tirania dos reis e de
quem det6m o poder.

Em Ex 23,10-12, esta regulamentado o costume de tempos remotos a respeito
do descanso para a terra a cada sete anos. i urn ano em "honra do Senhor" (cf. Lv
25,2). i como que urn imposto pago a Deus, pois s6 a Ele pertence a terra (Lv 25,23;
cf.  Dt   10,14;  Sl  24,1).  Na  verdade,  esse  tributo,  isto  6,  o  que  a  terra  produzia
espontaneamente  naquele  ano,  servia aos  preferidos de  Deus:  ``para que  os  pobres
encontrem o que comer" (cf. Ex 23,11 ). A16m disso, o Ano Sabatico visava tamb6m
a terra, os animais, escravos e migrantes "para que descansem e se refagam" (cf. Ex
23,12). Para garantir o direito dos fracos,  mas para al6m do Ano Sabatico,  surgem
mais tarde leis que asseguram alimento para o pobre e o migrante (cf. Lv  19,9-10)
bern como para o 6rfao e a vitiva (cf. Dt 24,19-22) em cada colheita. i essa a pratica
da vitiva Rute, depois de voltar com sua sogra dos campos de Moab (Rt 2). Era urn
costume dos antigos deixar, durante as colheitas, alguma coisa para tras. 0 que ficava
no campo era para Deus, verdadeiro dono da terra, a fim de que a mantivesse sempre
fertil. Para os israelitas, o costume passa a ter uma dimensao social, destinando a parte
de Deus para os mais desfavorecidos. Por tras do Ano Sabatico esta urn grande senso
de justiea e solidariedade: os produtos da terra nao servem para ser acumulados por
poucos, mas seus principais destinatarios sao os empobrecidos.

0  C6digo  da  Alianga  previa  tamb6m  a  libertagao  dos  escravos  e  6scravas
israelitas  ap6s  seis  anos  de  escravidao,  mas  nao  a  vincula  ao  Ano  Sabatico  (Ex
21,1-11).  Admite,  no  entanto,  que  possam  ser escravizados  por  outro  israelita  ate
durante seis anos.

3.1.2. 0 C6digo Deuteron6mico, cujo nticleo mais antigo 6 Dt 12-26, comeea a
ser elaborado em urn novo contexto. Estamos no Reino do Norte, Israel, na segunda
metade do oitavo s6culo (750-700 ac).

Presenciamos nesse momento o avango do imp6rio assfrio tal qual uma enchente
que  tudo  arrasa (cf.  Is  8,7-8).  Epoca em  que  aumentam a opressao,  os  impostos  e  o
empobrecimento (cf. Am 2,6-16; 3,9-10; 4,1 ; 5,11 -12; 8,4-6), o latifundio e os sem-terra

(cf.  Is  5,8;  Mq 2,I-2),  os migrantes,  as  vitivas e os 6rraos (Dt  10,18;  14,29;  16,11-14;
26,12; Is 1,17;  10,2), o endividamento dos camponeses e a escravidao (cf. Mq 2,9).

re[nteEer:st::Oav:nst£[tguaai:lob:sA]::£tsaasb::i:toe,r:::e:i:tnatsa'n£:ofl_T;:cufid::vpoe]soesn?;rdoof.e:as;
que podemos observar em Dt  15,1-11. Agora, a lei do Ano Sabatico vein em defesa
dos  camponeses  endividados  e  escravizados.  0  perdao  das  dividas  (Dt  15,1-11)  6

proposto pelos deuteronomistas "para que nao haja pobres em teu meio" (Dt 15,4). i
como urn recome€o de vida para quem caiu na pobreza. Esta 6 a vontade do Deus da
vida: que nao existam pobres. Mas como ha quem oprime e quem 6 oprimido, os pobres
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`:~it7   `iniii   reiilitJiLilc   Clue   grita   por  ju`sti€a  (Dl   15.IJ).   Daf  por   que   o   l`t>rl€   &Lpcl`>   a

.`t>1id".iedadc para com os empobrecidos (Dt  15,7-11). A sociedade e especialmente
sutls  estruturas  injustas  sao responsaveis  pelo  surgimento dos pobres.  A existencia
destes 6 a maior dentincia contra qualquer sistema que exclui.

Assim como o C6digo da Alianga, tamb6m o C6digo Deuteron6mico sustenta a
liberta€ao dos escravos hebreus,  sejam eles homens ou mulheres, ap6s seis anos de
escravidao,  mas  sem vincula-la necessariamente ao Ano Sabatico (Dt  15,12-18; cf.
Ex  21,1-11),  se  ben  que  estreitamente  ligada  a  ele.  A  libertapao  dos  escravos  6
conseqtiencia  do  perdao  das  dividas,  pois  se  vendia  como  escravo  especialmente
aquele que nao tinha com que pagar suas dfvidas ou os impostos devidos ao rei. i
provavel que, por causa disso, os deuteronomistas tenham falado da libertapao dos
escravos (Dt 15,12-18) imediatamente depois do perdao das dividas (Dt 15,1 -11 ), uma
vez que as duas leis sao interdependentes.  "Foste escravo no Egito e de la o Senhor
Deus te resgatou" (Dt  15,15), por isso, "no s6timo ano, tu o deixaras partir livre de
tua casa...  nao o deixards partir de maos vazias...  cobri-lo-as de presentes..."  (cf. Dt
15,12-14). i o reinfcio de uma nova vida.

3 .1.3. 0 C6digo Sacerdotal, do qual Levftico faz parte, 6 definitivamente escrito
ao redor de 450 ac. Neste momento em que o povo de Israel nao tern mais urn estado
aut6nomo, os sacerdotes fazem uma nova releitura da lei do Ano Sabatico. i o que
podemos ler em Lv 25,1 -7: "0 Senhor falou a Mois6s no monte Sinai. Disse-lhe: Fala
aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos darei, entao a terra
guardara urn sabado para o Senhor. Durante seis anos semeafas o teu campo. Durante seis
anos podaras a tua vinha e colheras os produtos dela. Mas no s6timo ano a terra tefa seu
descanso sabatico, urn sabado para o Senhor. Nao semearas o teu campo e nao podaras a
tua vinha. Nao colhefas as espigas, que nao serao reunidas em feixes, e nao vindimaras
as uvas das tuas vinhas, que nao sefao podadas. Sera para a terra urn ano de descanso. 0
pr6prio descanso da terra vos nutrifa, a ti, ao teu escravo, a tua escrava, ao teu empregado,
ao teu h6spede, enfim a todos aqueles que residem contigo. Tamb6m ao teu gado e aos
animais da tua terra, todos os seus produtos servirao de alimento."

Aqui, o Ano Sabatico serve basicamente para o descanso da terra em honra do
Senhor.  Nesse  sentido,  parece  ser  mem6ria da  mais  antiga tradi€ao  que  remonta ao
tribalismo, quando ainda nao ha pobres como no C6digo da Alian€a (cf. Ex 23,10-12) e,
conseqtientemente, nao ha dividas a serem perdoadas como no C6digo Deuteron6mico
(cf. Dt  15,1-11). Os sacerdotes p6s-exilicos nao fazem referencia aos aspectos sociais,
comoafomedospobres(cf.Ex23,11)esuasdfvidas(cf.Dtl5,I-1l),introduzidosdurante
a caminhada do povo de Deus na lei do Ano Sabatico. E isso numa 6poca em que havia
muitos pobres, endividados, escravos e escravas (cf. Lv 25,6.10.47; Ne 5,I-13). Dimi-
nuem, assim, a fonga revolucionina que significava esse ano santo em honra do Senhor.
Em vez de uma volta a fratemidade a cada sete anos, a classe sacerdotal transfere essas
leis sociais para cada cinqtienta anos. i a lei do Ano do Jubileu.

A lei do Ano Sabatico quer essencialmente mostrar que o tempo, a terra e seus
produtos pertencem ao Deus criador. Sao don, grapa, que nao podem ser apropriados
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pop ningu6i]i,  p()is  lodos  mcreccm  participar de  sua paililha e dela usul`ruii..  M`)stra
tamb6mumaperspectivaecol6gica,orespeitopelociclodanatureza,pois6necessario
que a terra descanse e se refapa, a fim de que ela nao se esgote.

Parece que, ate o Exilio pelo memos, o Ano Sabatico nao foi respeitado em Israel.
i o que podemos  deduzir de Lv 26,35  e 2Cr 36,21.  0 rei  Sedecias (597-587  ac),
possivelmente sob a influ6ncia de Jeremias, tentou urn Ano Sabatico para os escravos.
Mas de acordo com Jr 34,8-11, a tentativa fracassou, uma vez que "voltaram atras e
retomaram os escravos e as escravas que tinham alforriado, reduzindo-os novamente
a escravidao" (Jr 34,11). Jeremias da mais uma importante informacao: ``Assim diz o
Senhor, Deus de Israel: Eu concluf uma alianga com vossos pais, quando os tirei do
Egito, o antro da escravidao, dizendo: `Ao cabo de sete anos, cada urn de v6s libertara
seu  irmao  hebreu  que  se  tiver  vendido  a  ele...'.  Mas  vossos  pais  nao  me  deram
ouvidos". Textos do exflio (Ez 46,17) e do p6s-exflio (Is 58; 61,1 -2; Ne 5,1 -13) fazem
alusao ao ano do perdao das dividas ou a libertapao dos escravos. Ne  10,32 e  lMc
6,49-53  fazem referencia ao descanso da terra.  Caso  os  Anos  Santos  tenham  sido
alguma vez respeitados, tais fatos foram certamente raras excee6es. Mesmo que tais
leis nao fossem colocadas em pfatica, elas servem como urn ideal, urn programa, uma
utopia a ser buscada em todas as 6pocas e lugares. "E a utopia, diz Eduardo Galeano,
esta no horizonte. Caminha-se dez passos e o horizonte se afasta dez passos mais. Por
mais que se caminhe, nunca sera alcaneado. Para que serve, entao, a utopia? Para que
se caminhe!" E ja se disse que nao ha caminho e que o mesmo se faz ao andar.

3.2. 0 Ano do Jubileu

0 Ano do Jubileu descrito em Lv 25,8-55 tamb6m 6 uma releitura sacerdotal do
Ano  Sabatico.  Leis  sociais  antes  associadas  ao Ano  Sabatico,  como  o perdao  das
dfvidas e a libertaeao dos escravos no C6digo Deuteron6mico, agora sao radicalizadas,
ampliadas e vinculadas ao Ano do Jubileu. Por outro lado, 6 essa lei que da esperanga
aos antigos proprietarios das terras antes do exflio e que agora voltam da Babil6nia a
reaverem seus patrim6nios.

A palavra Jubileu vein do termo hebraico yGbe/, cujo significado 6 "chifre" de
carneiro, usado como trombeta para anunciar o grande julgamento de Deus que visa
a restauraeao da justiga.  0  Ano do Jubileu,  embora seja proposto  somente  a cada
cinquenta anos, 6 urn programa ousado, sem igual nas leis do Antigo Oriente. i uma
verdadeira profecia que quer fundamentalmente garantir o direito dos pobres a terra,
a moradia e a liberdade.

Antes de passarmos  a cada uma das partes  que comp6em o Ano do Jubileu,
conv6m lembrar novamente que a fundamentapao teol6gica para esse ano  sagrado
vein de uma mem6ria muito cara para o povo da Bfolia e que 6 o pr6prio eixo a partir

g%oqduoa.[Edeop3ne:esTatoa:;aasn::,sd:g£:g::taEesacor.its:a£.e:§s[:b:;omu6::aut5:::f%raTamd£:::o:
fara6sfoiparaquevivessenaliberdade.Essamem6riaperigosafazcomquesebusque

14

nt7viimi`i)ti`  :I   lihi`I.tkitli'  cm  qLiiL]iiiici. temp()  €  lLigi`r.  Si~Lo  duiis  as  I.il7,t~)c*  i|uc  lcviiiii  Li

()b.`cl.viil. ii lei il{) ^i`() do Jubileu. Uma 6 que Deus 6 o promotor dfl liberdade de scu``
filhos e filhtls (25,17.38.42.55). A outra 6 que Deus 6 o verdadeiro dono da terra e n6s
somos seus h6spedes (25,23). Ele a da a todo o seu povo, que tamb6m lhe pertence,
sob a forma de terra partilhada (cf. Js  13-21). Em Lv 25,17, o povo 6 convidado a
"temer o  seu  Deus"  (cf.  ainda 25,36.43).  Isso  significa nao seguir a outros deuses,

i::£u:eoi:Li:d:°::::e:;:::s:e::i:Sr::thE°_ersu:s:Le:lied:%L:pa:s:sr§:aeanosauBa:|¥:a::t:ri:ae::tb:e:rta]:hd:o%:a::tLi:::e:
de n6s a mesma santidade (19,2).

A16m disso, gostaria de lembrar que a solidariedade para com os pobres e outro
motorquemovimentaapraticalibertadoradoAnodoJubileu.Dezvezesapareceapalavra
"irmao" (v.14.25.25.35.36.39.46.47.47.48). E em quatro dessas, diz literalmente: "Se teu

irmao se empobrece" (v. 25 .35.39.47). A pobreza, a escravidao, a fome efetivamente n5o
fazem parte dos planos de Deus. Onde ha irmaos e irmas af havefa fratemidade. Em certo
sentido, a proposta do Ano do Jubileu 6 como que uma volta a solidariedade da 6poca
tribal. Sigamos agora, passo a passo, a descrigao do Ano do Jubileu.

3.2.1.  0  Ano do Jubileu 6 urn ano de libertapao (Lv 25,8-17):  "Contaras  sete
semanas de anos, sete vezes sete anos, isto 6, o tempo de sete semanas de anos, quarenta
e nove anos. No s6timo mes, no d6cimo dia do mss, faras soar o toque da trombeta.
No  dia das Expiac6es,  fareis  soar a trombeta em todo  o pals.  Declarareis  santo  o
qtiinquag6simo ano e proclamareis a libertapao de todos os moradores da terra. Sera
para v6s urn jubileu. Cada urn de v6s retomafa a sua posse e cada urn voltafa a sua
parentela. 0 qtiinquag6simo ano sera para v6s o Ano do Jubileu: N5o semeareis, nem
ceifareis  as espigas e nao vindimareis  os vinhedos.  0 jubileu  sera para v6s  santo e
comereis o produto dos campos. Neste ano do jubileu, voltara cada urn a sua posse.
Se venderes algo 'a algu6m do teu povo ou dele comprares, que ningu6m prejudique
a seu Irmao. Segundo o ntimero dos anos decorridos depois do jubileu, compraras de
algu6m do teu povo; e segundo o ntimero dos anos das colheitas, ele te vendera. Quanto
maior o ntimero de anos, mais aumentaras o preeo, e quanto menor o ntimero de anos,
mais o reduziras, pois ele te vende urn determinado ntimero de colheitas. Ningu6m
dentre v6s oprimira algu6m do seu povo, mas tera o temor de teu Deus, pois eu sou o
Senhor, vosso Deus."

0 Ano do Jubileu deveria ser celebrado a cada cinqtienta anos. Neste ano sera
"proclamada a Libertapao de todos os moradores da terra" (25,10). Na verdade, esse
"todos"  se  refere  somente  aos  israelitas,  uma vez  que  os  estrangeiros  podiam  ser

escravizados perpetuamente (cf. 25,44-46). 0 Ano do Jubileu previa:  1. 0 direito da
terra ao descanso  (25,11-12).  i como  se fosse mais urn Ano Sabatico em honra do
Senhor. Sao, pois, dois anos seguidos de descanso da terra, o que aumentava ainda
mais a preocupagao sobre a sobrevivencia nao s6 no repouso da terra a cada sete anos
mas agora em dois anos seguidos sem semear e sem podar os vinhedos. Lv 25,18-22
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veremos  adiante.  2.  0 direito dos pobres  a terra e  a casa (25,10.13).  Os  sem-terrtl,
todos os que haviam perdido suas propriedades e que nao haviam sido resgatadas antes
do Ano do Jubileu, podiam a elas retomar. A volta para a propriedade era tamb6m a
volta para a casa. A casa significa nao s6 a moradia, mas tamb6m a parentela. 0 Ano
Jubilar 6 o reencontro com a terra que gera o sustento, com a casa que fornece o abrigo
e com a familia. Lv 25,23-34 fomece mais informae6es sobre o resgate da terra e da
moradia.  3.  0 direito dos pobres  a liberdade (25,10.39-54).  0 direito a liberdade 6

permanente. Mas caso o escravo nao tenha sido resgatado em qualquer 6poca, no Ano
do Jubileu ele sera libertado. Esse direito esta estreitamente ligado ao anterior, bern
como ao perdao das dividas. 0 retomo a terra-moradia-famflia, a volta a liberdade
para 6s escravos e o perdao das dfvidas sao como tres lados de urn mesmo triangulo.
Sao intimamente dependentes urn do outro. Vao juntos. Lv 25,35-55 descreve porme-
norizadamente o resgate dos escravos. 4.  0 direito de nao ser oprimido (25,14-17).
Em uma transapao de venda ou compra, ningu6m pode prejudicar algu6m do seu povo,
oprimindo-o. Deve temor a Deus, pois Ele 6 o Senhor.

0 Jubileu prop6e uma volta as origens do povo: o tribalismo solidario. i uma
dentincia forte contra o actimulo da terra nas maos de poucos (cf. Is 5,8; Mq 2,1-2) e
contra a escravizapao de algu6m do povo de Israel.

3.2.2.  Deus  garante  o  sustento  durante  o  descanso  da  terra  (Lv  25,18-22):
"Cumprireis os meus estatutos e as minhas normas guardareis. Praticando-os habita-

reisnaterraemseguranea.Aterradaraoseufruto,come-lo-eiscomfarturaehabitareis
nela em seguranea. Se disserdes: `Que comeremos neste s6timo ano se nao semearmos
e nao colhermos os nossos produtos?' eu enviarei minha beneao no sexto ano, de modo
que vos garanta produtos por tres anos. Quando semeardes no oitavo ano, podereis
ainda comer dos produtos antigos, ate o nono ano. Ate que venham os produtos desse
ano, comereis dos antigos".

Aqui, o Levftico responde a pergunta pelo sustento do povo nos anos de repouso
da terra.  Por urn lado,  Deus garantira com  sua bencao  a "seguranea na terra"  (cf.
25,18-19) ben como a "fertilidade" desta (cf. 25,19.21 ) . A contrapartida do povo sera
a de observar os mandamentos de Deus (cf. 25,18), pois sua pratica leva a vida (cf.
18,5), e produzir mais no ano anterior ao do repouso da terra, de modo que haja o
suficiente para se alimentar por dois anos ou tres em caso do Ano do Jubileu. A grapa
de Deus e a apao humana se complementam.

3.2.3. 0 resgate da terra, da moradia e dos pobres (25,23-55). i o que mos relata
o restante do capitulo 25 de Levftico.

0 versfculo que abre essa perfcope (25,23) nos diz por que a terra nao pode ser
alienada. i que ela pertence a Deus. Por isso, em Israel, sempre se exercera o resgate

i:ie::air:upaonvdo°]::ts:iveenrcqe?isoe:uvee:::dda[{:5ait:i3:}.e¥facsuT:%s6s:;:#:o6p::2D5;5u5S;
cf. ainda 25,42). Por isso tamb6m se exercera o resgate dos pobres, quando estes se
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dora 6 p()I.quc "l`;u ,`(iu o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos
dar a terra de Canaa para ser o vosso Deus" (25,38).

Aqui  6  born lembrar  algumas  coisas  que ja  foram  muito  bern colocadas  no
ITrfumelo  18  da. Revista  de  lnterpretacdo  B{blica  ljatino-Americana  sotore  o "Goeri.
SolidariedadeeRedeneao"(Ed.Vozes).ApartirdeLv25,23,entraemagaoumafigura
importante. i o "goel", isto 6, o resgatador ou redentor. Nesses 33 versfculos finais
de Lv 25, essa palavra aparece pelo menos 18 vezes sob a forma de resgastar, resgate
ou resgatador.

Pelo memos cinco Cram as fune6es do resgatador em Israel.  1. Resgatar a terra

que urn irmao pobre se via obrigado a vender, a fim de evitar que sua propriedade
servisse para a formaeao de latifundios nas maos de poucos. Permitia, assim, que a
terra permanecesse na grande famflia, na parentela (25,25). 2. Resgatar a casa vendida
em uma cidade com muralhas. Esse direito de resgate durava somente por urn ano
(25,29-31).  3.  Resgatar o  irmao que se vendia como escravo ou pagar suas dfvidas
para  que  nao  fosse  escravizado  nem  por  urn  irmao  de  seu  povo  nem  por  algum
estrangeiro (25,47-49). 4. Vingar o sangue do irmao assassinado, ministrando justi€a
ao homicida (Nm 35,19-21). Esse resgatador era como urn policial, cuja fun€ao era
inibir o assassinato de urn pai de famflia, a fim de tomar posse de sua terra, assim
como fizeram o rei Acab e a rainha Jezabel no reino de Israel (cf.1 Rs 21 ). 5. Desposar
a cunhada vitiva, quando esta nao tivesse filho homem, a fim de gerar urn herdeiro
paraoirmaofalecido(Dt25,5-10),garantindo,assim,acontinuidadedesualinhagem,
a permanencia de sua teITa na parentela, bern como o amparo da vitiva que nao tinha
direito a propriedade.

Tres dessas cinco atribuig6es estao presentes em Lv 25.  Sao elas:  resgatar a
terra, resgatar a casa e resgatar o irmao escravizado, a fin de garantir os direitos
dos  sem-terra,  dos  sem-teto  e dos  sem-liberdade.  i o que podemos perceber na
seqtiencia do texto.

3.2.3.I.  Direito  dos  pobres  a terra e  a casa  (Lv  25,23-34):  "A terra nao  sera
vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence e v6s sois para mim migrantes
e h6spedes. Para toda propriedade de terra que possuirdes, estabelecereis o direito de
resgate  para  a terra.  Se  o  teu  irmao  se  empobrece  e  tiver de  vender  algo  da  sua
propriedade,oseuresgatadorvifaaele,afimderesgataraquiloquevendeoseuirmao.
Aquele que nao tern resgatador, e desde que haja encontrado recursos para fazer o
resgate,  podera  calcular  os  anos  que  devera  durar  a  venda,  e  assim  restituira  ao
comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomara a sua proprie-
dade. Se nao tiver meios para realizar essa restituieao, a propriedade vendida perma-
necera com aquele que a comprou ate o ano do jubileu. No jubileu, sera liberada, para
que volte ao seu pr6prio possuidor. Quando algu6m vender uma casa de moradia em
uma cidade com muralhas, tera o direito de resgate ate o final do ano que se segue a
venda. 0 seu direito de resgate durafa urn ano. Se nao for feito o resgate no final do
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tli`,,`cclidci`tcs pflrtl sempre. N5o sera liberada no jubileu. Contudo, as ca.sac das aldeias
*i`,in muralhas serao consideradas como situadas no campo e havera para elas direito
(lc rc.`gate e o comprador devera libefa-1as no jubileu. Quanto as cidades dos levitas,
its ctlsas das cidades de sua propriedade, t6m eles urn direito perp6tuo de resgate. Se
6 urn levita que sofre o efeito do direito de resgate, no jubileu ele deixara a propriedade
quecompraraparavoltarasuacasanacidadeemqueeletemumtftulodepropriedade.
As casas das cidades dos levitas sao realmente propriedade deles no meio dos filhos
clc Israel. Os campos de pastoreio ao redor dessas cidades nao poderao ser vendidos,

I)ois sao propriedade deles para sempre.
Lv25,236amotivapaoparafundamentaroresgateda.terraedamoradia.Aterra

pertence a Deus. E se 6 de Deus, 6 de todos. E por eles deve ser partilhada como don
de Deus (cf. Js  13-21).

Podemos dividir Lv 25,23-34 em tres partes.  I . Lv 25,24-28: 0 direito a terra.
Essa lei visa essencialmente impedir a formapao de latifundios. Se o pobre tiver que
vender sua terra, seu irmao a resgatara (25,25). Nao tendo resgatador, e caso consiga
recursos, ele mesmo exercera o direito de resgate (25,26-27). E caso sua terra nao
tenha sido resgatada ate o Ano do Jubileu, neste ano ela voltafa a seu proprietario. 2.
Lv 25,29-31:  0 direito a moradia. Essa lei quer inibir a especulapao imobilidria. A
casa da cidade que for vendida tefa o direito de resgate mas somente durante urn ano
(25,29-30). Ja a casa da aldeia no campo tera esse direito permanentemente. E, caso
esta n5o for resgatada, entao voltafa-ao seu antigo morador no Ano do Jubileu. 3. Lv
25,32-34:  0 direito dos levitas a moradia e ao campo ao redor de suas cidades.  0
direito dos levitas a casa 6 perp6tuo, por isso tern direito permanente de resgate, uma
vez que a moradia 6 sua tinica propriedade (cf. Dt 14,29;  18,1 ; 26,12).

3.2.3.2. Direito dos israelitas pobres a liberdade (Lv 25,35-55):

a. Nenhum israelita`escravizara seu irmao pobre. ``Se teu irmao se empobrece e
nao tiver com que te pagar, tu o sustentaras como a urn migrante ou h6spede, e ele
vivera contigo. Nao tomaras dele nemjuros nem lucro, mas tefas o tenor do teu Deus.
E  teu  irmao  vivera contigo.  Nao  lhe  emprestaras  dinheiro  a juros,  nem  lhe  daras
alimento para receber lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do
Egito para vos dar a terra de Cana5 para ser o vosso Deus. Se o teu Irmao se empobrece,
estando contigo, e vender-se a ti, nao lhe imporas trabalho de escravo. Sera para ti urn
assalariado' ou h6spede e trabalhard contigo ate o ano do jubileu. Entao saifa de tua
casa,  ele e  seus  filhos,  e  voltara a  sua parentela e a propriedade de seus pais.  Na
verdade, eles sao meus escravos, pois os fiz sair da terra do Egito, e nao devem ser
vendidos como se vende urn escravo. Nao o dominaras com tirania, mas teras o temor
de teu Deus.  Os escravos e as escravas que tiveres deverao vir das nap6es que vos
circundam. Delas podereis adquirir escravos e escravas. Tamb6m podereis adquiri-los
dos filhos dos  moradores que habitam entre v6s, ben como das  suas famflias  que
vivem convosco e que nasceram na vossa terra. Serao vossa propriedade que deixareis

18

com()  lii`,I.iui`.a  a  vos,`tis  I`ilhos tlepois de  v6s, |}iira que os posstiiim c`iiiio I)I.opried{ldc

perp6tiiil.  A clcs lin.ei,I como escravos,  mas nao a vossos  irmaos, os filhos dc  Israel.
Ningu6m doinintlra seu irmao com brutalidade".

Esse item trata de tres assuntos:  a solidariedade com o irmao pobre; o irmao
empobrecido nao pode ser escravizado; se os israelitas tiverem escravos, que sejam
estrar.geiros.I.  Lv  25,35-38:  Todo  israelita  que  empobrece  tern  o  direito  de  ser
sustentado por sua comunidade. Nao se pode cobrarjuros nem lucrar as custas de urn
irmao pobre. Emprestar-se-a generosamente a ele. 2. Lv 25,39-43: Todo israelita tern
direito a liberdade e a nao ser tratado com brutalidade. Se urn irmao empobrece e se
venderaalgu6mdoseupovo,eleteraquesertratadocomoumassalariadoenaocomo
escravo,poisosisraelitassaoescravossomentedoDeusdoexodo.EnoAnodoJubileu
teraqueserliberadodotrabalhoassalariado.OsC6digosdaAlianeaeDeuteron6mico
admitiam que se mantivesse urn irmao israelita escravo no maximo durante seis anos
(cf. Ex 21,I -6; Dt 15,12-18). A lei do Ano do Jubileu radicaliza e nao permite que urn
israelita  escravize  seu  irmao  pobre  sob  hip6tese  alguma.  3.  Lv  25,44-46:  Se  urn
israelita tiver escravos, que nao seja algu6m do seu povo, mas de outras nae6es. 0
C6digo Sacerdotal, embora nao permita que nenhum israelita seja escravizado, nao
questiona o sistema escravocrata como tal. Esta lei nao coloca em p6 de igualdade os
israelitas e os demais povos. Por tras dessa norma esta a falsa compreensao de que s6
Israel 6 povo de Deus e este 6 Deus s6 de Israel. Ja profetas do AT questionaram essa
teologia (cf. Is 2,2-4; 56,1 -8), porque "...Deus nao faz acepgao de pessoas ..., mas faz
justiea  ao  6rrao  e  a  vitiva,  ama  o  estrangeiro,  dando-lhe  alimento  e  veste"  (Dt
10,17-18). A pratica de Jesus, e entre seus discfpulos especialmente a de Paulo e de
sua equipe, 6 radicalmente ecum6nica, aberta a outras culturas, a outras nap6es, nao
se justificando mais nenhuma forma de escravidao (cf. Mt 2,I-12; 8,5-13:  15,21-28;
Lc  10,30-37; Gl 2; 3,28; 5,1).

b.Resgatedeisraelitasescravizadosporestrangeirosresidentesnomeiodopovo
de Israel. "E se o migrante ou h6spede que vive contigo se enriquece e teu irmao se
empobrece junto a ele e se vender ao migrante ou ao h6spede ou ao descendente de
familia de algu6m que reside entre v6s, gozara do direito de resgate, mesmo depois
de  vendido,  e  urn  dos  seus  irmaos  podera  resgata-lo.  0  seu  tio  patemo  podefa
resgata-lo, ou o seu primo, ou urn dos membros da sua parentela. Ou, se conseguir
recursos pr6prios, podera resgatar-se a si mesmo. Ajustara com aquele que o comprou
e fara a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. 0 total
do  preco  da  venda  sera  calculado  segundo  o  ntimero  de  anos  pela  tarifa  de  urn
assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagara o valor do seu resgate de acordo
com o ntimero dos anos, isto 6, uma parte proporcional do seu preeo de venda.  Se
restarem poucos  anos ate o jubileu,  sera de acordo com a proporeao dos anos que
calculara o que deve pagar pelo seu resgate. De ano em ano, podera viver como seu
assalariado contratado, mas nao o dominara com brutalidade ante teus olhos. Se nao
for resgatado por nenhuma destas formas, sera no ano do jubileu que saira livre, tanto
ele como seus filhos com ele. Pois 6 de mim que os filhos de Israel sao escravos. Sao
escravos meus que fiz sair da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus".
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eL`ci.avos  isrflelitas. Por6m, o irmao que empobrecer e se vender a urn estrzingeiro
como escravo tern o direito de resgate em qualquer tempo (25,48-52). Mas, caso
nao tenha sido resgatado,  o estrangeiro que vive entre os israelitas o libertara no
Ano  do  Jubileu  (25,54).  Os  filhos  de  Israel  nao  podem  ser  escravizados  por
ningu6m  "pois  6  do  Senhor  que  eles  sao  escravos".  Ja  como  assalariados  os
israelitas podem trabalhar para os estrangeiros residentes em seu meio, mas sem
ser tratados com brutalidade por estes (25,43).

4. Reforma agriria permanente

Ao  concluir  essa  reflexao,  certamente  muitos  aspectos  ficam  em  aberto  e
mereceriam maior aprofundamento. Mas gostaria de pincelar algumas tare fas para
nossa realidade, para todos n6s que lutamos por este ano de gra€a e de libertapao.
Nosso desejo 6 que a celebra?ao de urn Ano Jubilar neste final de milenio ultrapasse
as fronteiras do que 6 apenas celebrativo e se tome realidade na vida do povo.

Como vimos, a proposta do Ano do Jubileu quer resgatar direitos fundamentais
de mulheres e homens. 0 direito a terra mos faz lembrar, apoiar e lutar ao lado dos

povos indfgenas, das pessoas sem-terra e dos pequenos produtores. 0 conceito de que a
terrasomenteaDeuspertencequestionaatesedequeapropriedadeprivada,taoenaltecida
pelas elites do campo e da cidade, 6 direito sagrado. Se a terra 6 de Deus, entao o
direito de seu uso 6 de todas as suas criaturas. Diante deste direito, todas as leis dos
homens para justificar seus latiffindios se tomam relativas e se esvaziam. 0 direito
de todos  a vida e ao "uso" da propriedade 6 que 6 urn direito  sagrado.  0 Ano do
Jubileu  prop6e  como  que  uma  reforma  agraria  permanente  com  tudo  o  que  ela
implica. Democracia s6 existe onde tamb6m ha reforma agraria efetiva. 0 Ano do
Jubileu  prop6e essa reforma a cada cinqtienta anos.  0  Brasil,  desde  a  vinda dos
europeus, ja ten quinhentos anos. E ate hoje nao fez reforma agraria.  A pequena
distribuicao de terra que o govemo faz nao 6 parte de seu programa. i sim conse-
qtiencia da luta do movimento das pessoas sem-terra e do apoio da sociedade civil. Os
donos do poder dao as maos para nao perderem os brapos. Por isso, 6 preciso avangar
mais na luta e optar por govemos identificados com o resgate da cidadania de seu povo.

0 direito a moradia, no campo e na cidade, 6 outro direito que o Ano do Jubileu
noslembra.Dizoditado:"Quemcasaquercasa".Sim,moradiadignatamb6m6direito
essencial  de  todas  as  pessoas.  E  nao  6  isso  que  presenciamos,  especialmente  nos
cintur6es das cidades. Quantas favelas, quantos casebres construfdos sobre terras que

por lei nao pertencem aos que neles moram. Nao ha saneamento basico, condie6es de
higiene,devidacomdignidade.Vemostantaspessoasquenemsequercasatem.Vivem
sob os viadutos, a`s pontes e marquises, protegendo-se com papelao. Ali sobrevivem
em  condig6es  inumanas,  degradantes.  Ja  nao  sao.  Para  a  sociedade  sao  lixo  que
atrapalha,  que  incomoda.  E  qual  a  polftica  habitacional  do  estado?  Praticamente
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maioriu das vi`/,c.i, 6 a repressao, a violencia. Em nosso mundo, a luta por urn pedtlco
de chao para trabalhar e/ou para morar 6 tratada como crime.

0 Ano do Jubileu nos lembra tamb6m o direto a liberdade, talvez o maior de
todos depois do direito a vida. i inaceitavel que, no final do segundo milenio da era
crista,  ainda  existam  pessoas  escravas.  E,  o  que  6  pior,  ha  entre  elas  criancas  e
adolescentes. 0 trabalho escravo 6 a forma de trabalho mais degradante que existe.
Porisso,suaexistencia6umclamorquesobeaosc6usequedenuncianossasociedade.
Tamb6m os neoliberais reivindicam a liberdade, a livre concorrencia como motor de
sua economia. Mas essa liberdade visa a competigao entre quem tern e quem pode,
impedindo que  mais  de  dois tereos  da humanidade  tenham a mesma liberdade.  A
defesa  dessa  liberdade  visa,  de  fato,  ao  enriquecimento  de  poucos  as  custas  da
exclusao, do desemprego, do subemprego, da violencia, da fome, da morte prematura
e, em sintese, da "nao-liberdade" da maioria. A verdadeira liberdade de cada pessoa
termina onde comeea a de seu semelhante. Sera liberdade aquela que 6 conquistada a
qualquer prego, sem respeitar o direito de todos a viverem livres? Certamente nao. A
liberdade neoliberal 6 a mascara da mais cruel das opress6es. Como vimos acima, a
proposta do Ano de Jubileu em Lv 25, embora assegure que nenhum israelita possa
ser escravizado, nao questiona o sistema escravocrata como tal, uma vez que admite
que tamb6m o povo de Israel escravize estrangeiros. Vimos tamb6m que a fe no Deus
da vida revela definitivamente na pessoa de Jesus que nenhum sistema que escraviza
e exclui 6 admissfvel neste mundo de Deus. Quem ainda nao se deu conta de que o
capitalismo neoliberal escraviza, 6 excludente, nao 6 democratico e nao respeita o
direito de todos a dignidade? E verdade que no escravagismo os escravos tern pelo
menos o direito a subsist6ncia. Mas no atual estagio do capitalismo, onde manda no
mundo  o  mercado  financeiro,  o  capital  volatil,  as  pessoas  nem  esse  direito  tern.
Milh6es e milh6es de pessoas estao simplesmente condenadas a total exclusao. Nao
sao. Ou melhor, sao o lixo da sociedade. Nao queremos essa forma de organizar o
mundo.  Nem  queremos  uma  volta  a  estmtura  escravocrata.  Queremos  sin  uma
sociedade democratica que garanta a cidadania para todos e para cada pessoa.

A solidariedade para com os excluidos 6 outro apelo do Ano do Jubileu, pois o
sonho do criador 6 que nao haja pobres entre suas criaturas. Ningu6m pode passar
fome. i importante que se lute por novas estruturas que garantam o pao de cada dia
em todos os lares. Mas isso nao basta. Importa exercer a solidariedade ja. A fome nao
espera para amanha.  Nesse contexto, uma vez que o pagamento da dfvida extema
representa fome, desemprego, falta de educapao e de satide para os povos das nap6es
devedoras, 6 urgente o perdao das dfvidas para com os paises perifericos. 0 Ano do
Jubileu exige uma nova ordem econ6mica mundial, no que diz respeito as relap6es
comerciais, de trabalho, de propriedade, de juros. Estamos perdendo nossa sensibi-
lidade,  nossa  capacidade  de  indignar-nos  com  o  sofrimento  alheio.  Desemprego,
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pill.te do dia-a-dia, Por isso, temos culpa na atual situa€ao. Talvez nao tenhamos feito
nada para cris-la. Mas o que fazemos para evita-la?

0 descanso da terra nos move a lutarmos cada vez mais em defe,sa do nosso
planeta, dos rios e mares, das matas e dos animais, do ar, de uma agricultura ecol6gica,
organica e do rodfzio de culturas. Se continuarmos a destruir o planeta azul no ritmo
atual, nossos filhos e netos ja nao poderao respirar sem mascara nas grandes cidades.
Nao poderao andar ao ar livre sem protecao, pois a camada de oz6nio ja nao filtrara
os  raios  do  sol.  Nao  tefao  mais  agua  potavel  para beber.  0  solo  sofrera  grandes
transformag6es com o desmatamento, produzindo desertos, alterando climas,  agra-
vando  a  fome.  0  efeito  estufa  aquecera  o  planeta.  Conseqtientemente  as  geleiras

polares derreterao. As regi6es planas do litoral dos continentes serao submersas. i
preciso reverter esse quadro antes  que seja tarde demais.  0 planeta terra grita por
socorro. Ja diziam os indios norte-americanos ao homem europeu: ``Tudo que fizeres
a mac-terra 6 a ti mesmo que o fazes".

Como podemos vcr, a nova pratica que o Ano do Jubileu prop6e mexe essen-
cialmente com as relap6es econ6micas, politicas,  sociais e ecol6gicas. Ate a funda-
mentapao teol6gica, de que Lv 25 faz mem6ria, 6 o Deus libertador do exodo, a quem
pertencem a terra e seu povo. E 6 esse o mesmo Deus em quem acreditamos. Por outro
lado, corremos o risco de celebrarmos,  neste final de s6culo,  mais urn Jubileu que
divorciaoritodapraticadejusti€a.Eprecisoevitarquenossasinstituig6esaprisionem
a  for€a  libertadora  das  Escrituras,  manipulando~as  em  favor  de  seus  interesses,
privilegiando textos que legitimam suas doutrinas e seu srcz/ws, reprimindo as teologias
de  libertapao.  Corremos  o  risco  de  celebrar o  Ano 'da Grapa do  Senhor de forma
ufanista, superficial, limitado apenas a quest6es intemas das igrejas, sem considerar
seu alcance social, econ6mico e ecol6gico. Conv6m, pois, escutar o apelo dos profetas,
dos sabios, de Jesus e dos seus discfpulos (cf. Is  1,10-17; 58,3-10; Jr 7,3-11; Os 6,6;
Am 5,21-24; Eclo 34,18-26; Mt 7,21 ; 25,31-46; Rm 3,13; Tg I,22-25; 2,26;  1Jo 2,17;
3,7).  Que a forga de Deus nos mova a assumirmos como parte do nosso projeto o
antincio e a concretizaeao do "Ano da Graea do Senhor", descrito em Lv 25, assim
como o fizeram o profeta Isaias (61,1-2) e tamb6m Jesus (Lc 4,18-19), de modo que,
comoJesus,possamosdizer:Tamb6memn6s,"hojp,secumpreaEscrituraqueacabais
de ouvir" (Lc 4,21).

Para evitar esses riscos importa que a espiritualidade, a mfstica jubilar nao seja
apenas uma mem6ria do passado, mas que alimente nossa esperanga, nossa utopia e
caia como semente no chao da vida, produzindo frutos dej-ustiga. Precisamos, sim, da

graga de Deus. Mas, sem a nossa colaborapao, como poderemos ser instrumentos em
suas maos? E, ao terminar, lembro Lutero: "Devemos orar como se tudo dependesse
de Deus e agir como se tudo dependesse de n6s".
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