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N61io Schneider

Introdueao

Na tradigao do povo de Israel, o sabado e o ano do jubileu sao metaforas que
apontam para uma esperanea maior: o descanso definitivo. Ou seja: desde o comego
esperava-se urn tempo em que  seria possivel parar com o trabalho penoso, com a
jomada exaustiva e com a preocupapao diaria pela sobrevivencia.

0 fato de Deus ter repousado no s6timo dia toma-se base legal para deixar de
lado qualquer trabalho a cada s6timo dia, colocando este dia como o ponto alto da
jomada semanal.  0 dia de descanso 6 o  momento de usufruir da obra das  maos e
deleitar-se com o produto dos esforgos despendidos. i o trabalho que esta em funeao
do descanso e nao o descanso em fungao do trabalho. 0 ponto alto 6 o descanso, porque
nele a vida chega ao pleno gozo.

Para Israel, a utopia do repouso sabatico estava diretamente ligada com a posse
da terra prometida por Deus e foi tare fa de Mois6s e Josu6 tirar a gente escravizada
do Egito e conduzir o povo errante no deserto para o repouso derradeiro na terra que
nana leite e mel (vcr Nm  10,33; Dt 3,20;  12,10). Depois da invasao e conquista da
terra prometida, Josu6 diz para as duas tribos e meia que acompanharam as demais
ate o fin da jomada:

"Agora, pots, Java vosso Deus concedeu aos vossos irmfros o repouso que lhes

havia prometido" (Is 22,4).

A partir da posse da terra, estabelece-se, no mesmo princfpio do sabado, urn ano
sabatico a cada s6timo, para que descanse a terra e conseqtientemente tamb6m quem
dela vive. E a cada s6timo ano sabatico sera proclamado urn ano especial de jubileu
em que se restabelecera a igualdade e a justiea em toda a terra (Lv 25).

Por6m, mais ainda do que da posse da terra, o cumprimento da esperanca do
repouso  definitivo  dependia  da  presenga  salvadora  de  Deus  entre  o  povo  e  do
reconhecimento de que isso representava uma alianga, urn compromisso de parte a
parte. Nas interpretap6es posteriores dessa hist6ria, Deus havia cumprido a sua parte,
o povo, no entanto, nao assumia com perseveranga o seu compromisso para com ele.
Por isso, essa esperanea nunca foi plenamente realizada durante a hist6ria de Israel,
de modo que continua aberta, apontando para o futuro. Constata-se que o povo nao
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" Pondm, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o nral perante {i;  a lu

os desamparavas nas mdos dos seus ir.imigos..."  (Ne 9,28)

Ja najomada pelo deserto a postura do povo havia sido muito ambfgua, de modo
que ela se prolongou mais do que o previsto. Deus queria ter certeza de que o povo
estivesse preparado para o descanso. Sabe-se que a maior parte das pessoas da geraeao
dos  que  foram  libertados  do  Egito  nao  chegou  a  promessa  do  descanso  na  terra
prometida,  mas  ficou  no  deserto.  Pelo  mesmo  motivo,  Israel  nao entrou  no pleno
descanso prometido, deixando em aberto o cumprimento da promessa de Deus. Assim
inteapreta o autor do escrito aos Hebreus:

`` Pots bern, se Josu6 lhes tivesse assegurado este  repouso, ndo se falaria mats

em outro \dia.  Por isso,  ainda ftca em perspectiva para o  povo  de  Deus  un.
repouso de sdbado" (4,8-9).

Asprimeirascomunidadescristas,bebendodamesmafontedatradieaodeIsrael,
entenderam-se incluidas na promessa do descanso. Ou seja: elas se entenderam como
o povo que continua peregrinando pelo deserto em busca do descanso definitivo na
terra prometida por Deus (Hb 4,11 ; Ap 14,13).

Essa id6ia tamb6m esta na base da interpretagao que o ap6stolo Paulo faz da
hist6ria de Israel em  lcor  10,1-13, aplicando-a a trajet6ria da comunidade crista
de  Corinto.  Paulo  pressup6e  a  situaeao  do  povo  caminhando  no  deserto,  na
perspectiva  da  liberdade,  mas  passando  por  intimeras  dtividas  e  tenta€6es  que
ameaeam  impedir  sua chegada  ao  alvo,  que  6  a  terra  prometida.  Mais  do  que
propriamente  o  descanso  final,  o  que  preocupa  Paulo  quando  escreve  sao  as
dificuldades do caminho. 0 texto cont6m uma advertencia a comunidade crista de
Corinto, para que ela aprenda dos erros do povo de Israel no deserto, para que nao
ocorra com ela o mesmo que ocorreu com aquele, ou seja, a maioria nao entrou no
descanso prometido, mas ficou no deserto.

Vamos destacar dois momentos dessa interpretapao de Paulo que importa con-
siderar tamb6m no atual momento hist6rico do povo de Deus a caminho: a) a liberta€ao
da casa da servidao e as dadivas divinas durante a jomada pelo deserto s5o graga e
compromisso;  b)  a  maneira  de  nao  se  deixar  desviar  do  caminho  por  intimeras
tentae6es, distrac6es e atrae6es 6 nao perder de vista a promessa de Deus.

A presen€a de Deus na caminhada: graea e compromisso

Nos  capftulos  8  a  10,  Paulo  se  dirige  a  comunidade  crista  de  Corinto  para
orienta-la sobre a questao controvertida da participa€ao de membros da comunidade
nas  refeie6es  ctilticas  de  outras  religi6es  da  6poca.  Algumas  pessoas,  depois  de
terem-se tomado cristas, entenderam acertadamente que os idolos nao eram deuses
verdadeiros e tiraram disso a conseqti6ncia de que a participagao nos cultos aos idolos
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i`, :il6 ct]mcr a cat.nc .`acrificnda ao.i  fdolos nao pod€ria al.ctar a sua f.6. Por is*o, tivci.iim
t`)tl±i u liberdade do mundo para se aproveitarem da situagao. Outras pessoas, no entanto,
ni~io tiveram essa liberdade e se escandalizaram com a atitude das primeiras. Isso gerou
urn conflito na comunidade, obrigando Paulo a tomar posigao em relapao a ele.

Paulo,  em  princfpio,  da  razao  as  pessoas  mais  livres  e  diz  que  elas  tern  o
conhecimento correto de que

" para n6s, ha urn inico Deus, o Pat, de quem vein todas as coisas e para quem

vivemos; e urn s6 Senhor, Jesus Cristo, por meio de quemvieram todas as coisas
e por meio de quem vivemos" (8,6).

Por6m, nun segundo momento, ele afirma que de nada vale ter esse conheci-
mento correto se com isso ferimos e afastamos da fe a pessoa irma que esta na mesma
comunidade e nao tern a mesma liberdade de comer os alimentos oferecidos aos fdolos.

Mas isso ainda nao 6 tudo o que Paulo tinha a dizer sobre o assunto. Ele vai mais
fundo e afirma que aquelas  pessoas que muito  rapidamente usam o conhecimento
como pretexto para uma liberdade sem limites, que diziam que ``tudo 6 permitido",
nao  entenderam  as  implicag6es  dessa  sua  atitude  para  a  relaeao  com  Deus  nem
compreenderam que por detfas dos idolos se esconde uma realidade com a qual nao
se deve brincar.

Primeiro, nao se deve querer provocar citimes em Deus, participando de cultos
a outros  deuses,  mesmo  que nao  se creia em  sua existencia (10,22).  Esse tipo de
liberdade estraga a relaeao com Deus. Segundo, por detras da adoragao aos idolos esta
a realidade demonfaca, com a qual nao se deve brincar, pois nao se pode ter certeza
da forga para resistir a ela. A16m disso, nao 6 possfvel ter comunhao simultanea com
a realidade dos dem6nios e com a nova realidade de Deus (10,14-22).

Tendo em vista esta situapao, o tom do texto 6 de advertencia. Deus fez e faz a
sua parte, mas 6 necessario que a comunidade entenda que tern urn compromisso com
ele. Neste ponto, Paulo serve-se de uma comparaeao com a situagao do povo de Israel
nodeserto(10,1-13).Eleentendeoquefoiescritosobreacaminhadadopovodelsrael
rumo a terra prometida como metafora, como exemplo para as comunidades cristas
do seu tempo, neste caso especffico para a de Corinto (10,6 e 11).

Para comegar, o ap6stolo estabelece a relaeao clara entre a comunidade crista e
o povo de Israel no deserto: os membros daquele povo sao nossos antepassados ("pais"
- 10,1 ). Isso quer dizer que a comunidade crista tern uma origem comum com o povo
de Israel e esta dentro da mesma tradigao de promessa e compromisso. 0 que ocorreu
comopovodelsraelnodesertoocorreucomnossos"pais"efazpartedanossahist6ria.

A  seguir,  com  a  insistente  repetieao  da  palavra  "todos",  Paulo  enfatiza  a
comunhao  na  graea  de  Deus.  "rocJof  estiveram  sob  a  nuvem"  (10,1):  depois  da
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con.`€gui,`Hi.ii]  i.:uiiilil"r  de  dia  e  de  noite  e  assim  escapar  dos  egfpcios.  A  prescll¢a
redentt)in tlc I)cus se manifestou na nuvem e o ap6stolo Paulo, na sua interpreta€ao dos
fatos, acha importante ressaltar que JocZos experimentaram a presenga salvadora de Deus
daquela maneira. Do mesmo modo, ele ressalta que "foczos atravessaram o mar" ( 10,I ;
veja Ex  14,22), experimentando pessoalmente a presenga libertadora de Deus no sinal
das aguas que se levantavam a direita e a esquerda para deixa-1os passar e que depois
novamente se fecharam engolindo o ex6rcito egfpcio que vinha no seu encalgo.

No entender de Paulo, essa experi6ncia significou o "batismo" do povo de Israel.
Em outras palavras: a participapao no evento da nuvem e do mar tern para cada pessoa
dopovodelsraelquedeleparticipouomesmosignificadodobatismoparacadapessoa
que  ingressa  na  comunidade  crista  (10,2).  Ali  se  demonstra  a  graga  libertadora  e
salvadora de Deus que inclui a todos.

Mas a presenea de Deus 6 graciosa nao s6 no infcio da caminhada. A presenga
de Deus 6 graciosa tamb6m durante a dificil peregrina€ao pelo deserto in6spito. Ela
providencia  para  fodos  o  alimento  e  a  bebida  necessarios  para  a jomada.  "rocJos
comeram do mesmo alimento espiritual e fodos beberam da mesma fonte espiritual"
( 10,3-4). Paulo se refere ao fato de que Deus graciosamente alimentou o povo com
o mana do deserto (ler Ex  16) e providenciou para ele a agua da rocha (Ex  17); sao
sinais da graea divina em meio as dificuldades e tenta€6es do deserto. Para Paulo,
essa  hist6ria  de  Deus  com  Israel  se  confunde  com  a  hist6ria  de  Deus  com  a
comunidade  crista,  pois  tamb6m esta usufrui  da presenga de  Deus  por meio  do
batismo e da celebraeao da ceia do Senhor. Assim como Cristo esta presente com
a comunidade no batismo e na ceia, estava presente com Israel no deserto na agua
da rocha e no mana. Os beneficios de sua presenea valem para foc7os hoje como
valeram para Jodos naquela vez.

Embora a presen€a graciosa de Deus valesse para foc7os e afetasse positivamente
a rodos, Deus nao se agradou da maioria deles. 0 resultado disso foi que se prolongou
a marcha pelo deserto ate que essa maioria estivesse morta, sendo impedida de chegar
ao descanso esperado na terra prometida (10,5). Por que isso aconteceu? A grapa de
Deus nao salva automaticamente? Nao basta estar na presenea de Deus para ter, de
uma vez por todas, garantida a entrada no descanso definitivo do seu reino?

Nao.  Aqui esta o outro lado da questao, que 6 do maximo interesse de Paulo
apontar. i certo que a salvaeao 6 uma atitude unilateral de Deus ; ele toma a iniciativa
e marca a nossa vida com sua presenea. Por6m, a presenga de Deus transforma a nossa
vida e compromete a mesma com os valores que lhe sao pr6prios, o que 6 traduzido

por urn compromisso radical com a pr6pria graga e a pr6pria libertagao. Afastar-se
dessa marca caracten'stica significa afastar-se da presen€a de Deus ou, o que 6 pior,
afastar a presenea de Deus de todos. Receber o bern e praticar o mal nao combinam e
tomam inviavel a presenea de Deus, tomando inviavel tamb6m a sua promessa.  A

pratica do mal nao combina com o contetido da promessa, o descanso definitivo, pois
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i`,ki 6 por cxcelcncia a fonte da intranqtiilidade e I.alta de seguran¢a. Paulo excmplirica
di7jcndo  que  Deus  nao  suporta  viver  na  presenea  de  pessoas  id6latras,  imorais,
tentadoras e murmuradoras ( 10,6-10) .

Tamb6m essas atitudes do povo de Israel servem de exemplo para a comunidade
crista. Paulo mostra que as mesmas foram o motivo pelo qual Deus nao cumpriu em
rela€aoaelasasuapromessa.Agraeacomprometeetoma-secoisas6ria,encruzilhada
de vida ou morte. Por isso, 6 preciso estar atento sempre: "Quem acha que esta de p6,
cuide para que nao caia!" (10,12)

A promessa de Deus: farol orientador no caminho dificil

Tendo  em  vista  a  situaeao  da comunidade  de Corinto,  Paulo  exemplifica  as

possfveis raz6es que podem levar algu6m a ser excluido da promessa do descanso
sabatico definitivo. Sao muitas as possibilidades que podem afastar-mos do caminho

que comegamos a trilhar.

Sao  as  tentap6es que,  como  neblina baixa,  podem  interpor-se e  impedir que
enxerguemos a luz do farol da promessa de Deus. Sao as luzes fortes dos diversos
atrativosmodemosquepodemofuscarobrilhodautopiadoreino.Ousaoossofrimentos
easprivap6esquepodemnosdistrairefazerretroceder,preferindoaspanelasdecame
da servidao ao mana da liberdade.

Numa advert6ncia clara as pessoas da comunidade de Corinto que se sentiam
mais livres, Paulo usa o exemplo da idolatria (10,7), referindo-se ao momento em que
os israelitas resolveram fabricar o bezerro de ouro, fazer festa para ele e adora-1o (Ex
32). N5o 6 possfvel adorar simultaneamente a Deus e aos fdolos. Nao 6 possfvel servir
ao mesmo tempo a dois senhores. 0 bezerro de ouro representa o caminho pr6prio de
salvapao, a redeneao pelas pr6prias maos, a alegria fugaz e o caminho sem esperanga
duradoura, porque brota da falta de fe em Deus e da falta de solidariedade para com
o pr6ximo. A liberdade pessoal 6 sustentada com o sacrificio do amor e da solidarie-
dade com que nos agraciou Deus.

Outros irritaram a Deus com sua atitude imoral (10,8), referencia ao epis6dio
em que alguns homens de Israel ficaram fascinados pelas mulheres estrangeiras e se
deixaram  levar  por  elas  a  adoragao  de  deuses  estranhos  (Nm  25).  Rapidamente
esqueceram o compromisso com o seu Deus em troca de prazeres comprometedores,
trazendo, com isso, desgra¢a sobre o povo todo.

Outra atitude que irritava profuhdamente a Deus era a murmuragao contra os
pr6prios sinais da graga de Deus que se manifestavam pelo caminho (10,9-,10). A
constante reclamapao do povo contra as condie6es diffceis de sua existencia fez
com que Deus perdesse a paciencia com ele. Muitas pessoas valorizavam mais as

poucas vantagens que tinham na servidao (panelas de carne), do que a perspectiva
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promessii. 0 dc*conforto e a dor do momento fazem esquecer o conforto e o gozo do
descanso prometido.

Esses  exemplos  da hist6ria de Israel  sao, para o ap6stolo Paulo,  imagens que

guiam a comunidade crista, para que ela nao cometa os mesmos erros e fique de fora
da promessa do descanso no fim da diffcil jomada pelo deserto.

i preciso que a comunidade, como povo de Deus a caminho, tenha humildade
e muita confianea em Deus. Uma atitude arrogante, expressa no I/ogcz% dos cristaos
con'ntios de que tudo 6 permitido, leva fatalmente a queda. ``Quem esta de p6 cuide
paraquenaocaia!"Eprecisosaberque,quandoseapresentaremastentae6es,atrap6es
e distrap6es, Deus tamb6m providenciara o caminho para resistir a elas (10,13). Para
as pessoas cristas de Corinto isso significava orientar-se pelo farol da promessa divina
e manter firme o compromisso com os valores aprendidos de Cristo, ou seja, o amor
e a justiea.  Significava manter e refongar o vinculo comunitario atrav6s do respeito
mtituo  e,  especialmente,  da considerapao  em relagao  as  fraquezas  das  pessoas  da
comunidade. Significava tamb6m corrigir a falta de solidariedade na celebragao da
ceia do Senhor ( I Cor 11,17-34).

Conclusao

Tamb6m para n6s, comunidade povo de Deus a caminho, as palavras da hist6ria
de Israel e sua interpretacao por meio do ap6stolo Paulo servem de admoestagao a nos
assegurarmos dos beneffcios da graea de Deus e reiterarmos o compromisso com a
sua promessa.

Pessoas cristas engajadas est5o a duvidar se ainda vale a pena continuar lutando

por  valores  como  justiea,  igualdade  e  solidariedade  diante  da  situaeao  atual  de
perspectivas ambfguas para os movimentos populares e as comunidades cristas.

i preciso reafirmar a perspectiva de Deus e localizar novamente a luz do farol
dapromessadivina,queiluminaocaminhoemdiregaoaolocaldodescansodefinitivo.
Acreditarnapromessa6p6r-seacaminhosemtervistoaterraprometidanemconhecer
aestradaquelevaat6ela.EpurafenoDeusqueconhecemospormeiodeJesuscristo.
Ha  aqui  a fidelidade  a urn compromisso  assumido  no  batismo  e  reiterado  a cada
participapao na ceia do Senhor.

Comprometidos  com  ele  pelo  batismo  e  pela  comunhao  na  sua  mesa,  nao
podemos assumir uma atitude de compromisso com a ideologia injusta e desumana
da  servidao  neoliberal  e  ignorar  o  significado  de  ter  andado  sob  a  sua  graga.  0
"descanso" oferecido pelo sistema 6 ilus6rio e nao representa o ponto alto dajomada,

mas a pausa para merenda entre perfodos interminaveis de labor servil. Na verdade,
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o  que  o  sistema  oferece  sao tentag6es,  distrae6es e  impedimentos  que desviam do
caminho, dificultam a continuaeao da jomada ou fazem voltar para tras. Parece ser
esse, o momento do povo de Deus: o momento de estar alerta e perseverar no caminho,
embora dificultoso, trapado pela promessa de Deus.

A promessa  de  Deus  6  maior:  o  descanso  definitivo  das  afli€5es  e  batalhas
impostas pelo mundo sem miseric6rdia, o usufruto pleno das dadivas de Deus numa
vida  ``etema"  (=  vida plena).  Mas  para chegar la 6 preciso continuar caminhando,
vendo e saudando de longe a realizapao plena da promessa de Deus (Hb  11,13), ate

que sejamos saudados no portal daquela "patria melhor" (Hb  11,16) com a frase:
"Voc8s jd ndo sdo estrangeiros nem peregrinos" (cf . E£ 2,19).
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