
R|]SrIA A|NDA UM DESCANSo PARA
0 POVO DE DEUS (Hb 4,9)

Enio R. Mtiller

A primeira vista, pode parecer tortuoso o caminho que leva do tema bfolico do
jubileu ao tema do descanso, como o prop5e a Epfstola aos Hebreus. Mas uma analise
mais detidaja desfara esta impressao. Na verdade, tortuoso parece o caminho que leva
o autor de Hebreus a juntar o tema do descanso, como o prop6e o Salmo 95 numa
releitura das perip6cias do povo de Israel no deserto, ao tema do descanso sabatico, e
af ao Jubileu.

Para compreendermos este movimento do autor da epfstola, 6 importante que
nos detenhamos urn pouco na analise do seu texto.

1. Analise de Hb 3,7L4,13

Diversas considerag6es levam a destacar estes versos dentro da epfstola como
uma de suas unidades intemas. A primeira delimitapao temos entre 3,6 e 3,7. 0 fluxo
do  pensamento  do  autor  ate  este ponto  6,  em  linhas  gerais,  ben  resumido  por P.
Ellingworth:

"A `situagao de Cristo' (Vanhoye) foi exposta amplamente em sua relaeao com

Deus (cap.  1) e em sua relaeao com os crentes (2,5-18). Os dois aspectos deste
tema sao entao reunidos em  3,1-6,  onde estao  tao bern balanceados que  fica
dificil  dizer  se  estes  versi`culos  sao  predominantemente  doutrinais,  dizendo
respeito  ao  sJtzfz#  de  Cristo,  ou  se  sao  paren6ticos,  dirigidos  a  situa€ao  dos
leitores. A seeao presente (3,7-4,11 ), ja antecipada em 2,1-4, 6 essencialmente
urn apelo aos leitores a que respondam mais positivamente agora ao chamado
final de Deus do que o fez Israel nos tempos do AT..."I

A segunda delimitagao 6 mais discutida na pesquisa, dependendo de como se
veja a afirmapao em 4,12-13 sobre o poder da Palavra de Deus, e mesmo a exortapao
e encorajamento que encontramos em 4,14-16. Assim, as altemativas sao terminar a
unidade  em  4,1,  4,13  ou  4,162.  Penso  que  a  inclusao  de  4,12-13  redobra  a  fonga
paren6tica do trecho por sua alusao a Palavra de Deus no seu poder de penetrar nas
mais intimas motivap6es e disposic5es do nosso ser. De qualquer forma, uma leitura
continuadaepfstolanaoteraquesepreocupartantocomestasquest6esdedelimitagao.

i.  Paul ELLINGWORTH, Co/72mc„/¢/?` o„ HebJ.c`t's ( 1993), p. 213.

2. Dos tres comentarios cientfficos mais recentes, o de H.-F. WEISS (De;. Bi-!.c/ci#d d!.c Hcb;.a.er, p. 254-57) opta por
terminar a seeao em 4,11 ; Grasser opta por 4,13, Ellingworth por 4,16.
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Nt~itt  parece  havei. dtividti  sobre  a  I`uncao  cssencialmente  parcn6lica  do  iio``so
ti`x`tt. I.:ste diido deve nortear tamb6m a discussao em tomo da questao da kcifci'pc!w.`'i.b',
tlo dc,`canso prometido ao povo de Deus. Como vimos, 3,1 -6 parece representar uma
itiimcira sintese dentro da estrutura da epfstola. Este trecho termina com a declaragao
ilt> povo de Deus do NT como "casa de Cristo" (v. 6). A esta declarapao segue uma
I.cssiilva com teor paren6tico:  somos  sua casa,  "se guardarmos  firme,  ate  o fim,  a
()usadia e a exultaeao da esperan?a", como Almeida Revista e Atualizada traduz a
purte final do v. 6.

Este,  na verdade, parece ser o grande tema da Epfstola aos Hebreus,  ou pelo
menos  o  seu  grande  moto:  a  perseveranea  dos  cristaos  em  meio  as  vicissitudes,
contrariedades e perigos da presente vida terrena.

A estrutura  geral, ben como  a intencao  do  nosso  trecho  dentro  do  fluxo  do
pensamento do autor, sao bern descritas por E. Grasser:

"Nao ha consumagao da salvaeao sem preservaeao da obediencia.  S6 onde o
`ser pc.s'Jo'J'  do Filho corresponder ao da comunidade 6 que  o  alvo podera ser

alcancado. A implicaeao desta condieao de fundo, claramente expressa em 3,6,
torna-se agora tema paren6tico, desenvolvido por interm6dio da exegese midra-
xica do  Salmo 94(95),7b-11. Assim o autor, de  uma forma pedagogicamente
adequada, faz da gera€ao dos israelitas no deserto fe)tpo'dc!.g#7cz (modelo, 4,11)
do presente povo de Deus. A comparagao 6 mordente, pois ambos compartem
urn  mesmo  ponto  de  partida  -  ambos  sao  c#c#kc/£.s#tc'#oi.  (evangelizados,
portadores de uma boa-nova de Deus, 4,2) - ben como uma mesma atitude de
impaciencia  pelo  fato  de  as  promessas  ainda  nao  terem  se  cumprido.  Isto
ocasionou  la  a queda (3,9.11.16.18.19;  4,3.6.11 )  e  representa aqui  urn perigo
latente (3,12; 4,1). Tanto mais importa que o animo da fe seja fortalecido. Isto
acontece mediante uma paraclese homil6tica em 4 etapas:

1. 0 texto da pr6dica (3,7-11 )
2. A exposieao (3,12-19)
3. As implicag6es (4,1-11)
4. 0 poder desvelador da Palavra de Deus (4,12-13)"

2. 0 tema do descanso no transfundo hist6rico de Hebreus

i  dentro  deste  texto  assim  estruturado  e  entendido  que  vamos  encontrar  as
referencias a kclfcz'pczws!.s (descanso). Fora da Epfstola aos Hebreus, este termo ou o
verbo correlato se encontra s6 duas vezes no Novo Testamento, ambas no livro de
Atos (7,49 e 14,18). Excetuando a segunda destas referencias, a outra (7,49) e todas
as de Hebreus se encontram em contexto de citagao do Antigo Testamento. Para os
nossosprop6sitos,bastaoexamedasocorrenciasemHebreus,queseencontramtodas
no trecho sob analise (3,74,13).

3. E. CRASSER, An die Hebrder (Hebr I -6) (1990), p.113.
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( )   i`,`ln|iiiii   ii)ii.jill   I)ai-a   as   I)ondera€6es   do   nut(7r   s()brc   a  Afi/tf/)f///,``/..\'   csli'i   lliL

ocorrc'nci{i  tl`)  lci.mo  no  texto  do  salmo  que  ele  passa  a  comenlar  (Sl  95,11 :  "iifl(i
entrarao  no  meu  descanso").  No  contexto  do  Sl  95  (94  na  LXX)  a  referenciii  6
claramente a Terra prometida, remetendo as narrativas dajomada pelo deserto em Nm
13-14 (cf. Nm 14,23: "nenhum deles vera a terra que, comjuramento, prometi a sous

pais"; 14,30: "nao entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nekl").
Chama a ateneao  que nem A:czJcz'pczz6s!.s' nem o  verbo kczfczpcz'wcz.#  aparece nestes

capftulos de Ntimeros. A referfencia no contexto da narrativa 6 simplesmente a Terra
prometida.  A identificapao  dos  dois  elementos,  terra e descanso,  se  da  atrav6s  da
teologia deuteronomista  (p.  ex.,  Dt  12,9:  ``at6  agora nao entrastes  no  descanso,  na
heranga que vos da Jav6"). Se de fato o Deuteron6mio data do s6c. VII, isto coloca
urn problema para a tese de von Rad de que neste livro o "descanso", a ;7tc#z{fecz', "nao
6 a paz das almas e sim a libertagao concretissima de urn povo importunado por seus
inimigos"4. Pois o povo ja se encontra na terra prometida, mas parece que a promessa
ainda nao se cumpriu.

Segundo von Rad, sucessivas gerag6es israelitas tentativamente datam o infoio
deste  "descanso"  na  teITa  prometida  (Josu6,  depois  Davi,  Salomao).  A  oscila€ao
evidencia, segundo ele, uma certa vacilapao das gerap6es seguintes na atualiza€ao dos
textos e da promessa. Evidencia tamb6m que a "simples" posse da terra ainda nao
cumpre cabalmente a promessa, deixando-lhe como que uma plusvalia de sentido.

Uma pr6xima estapao segura no desenvolvimento desta id6ia terfamos, entao,
mos livros das Cr6nicas,  onde o "descanso" se toma alfvio dos  inimigos (1Cr 22,9;
2Cr 1 5,15 ; 30,30). Aqui aparece tamb6m algo novo: a id6ia de que 6 Dcws que encontra
repouso entre o seu povo (2Cr 6,41 -42: "levanta-te, Jav6 Deus, e entra no teu repouso,
tu e a tua area poderosa",  cf.  Sl  132,8).  Os dois elementos parecem estar reunidos
numa passagem importante  para os  nossos  prop6sitos,  1Cr 23,25:  "Jav6,  Deus  de
Israel, deu descanso ao seu povo e habitafa em Jerusalem para sempre".

Finalmente, Sl 95,11, que aqui mos interessa mais de perto, traz a id6ia do povo
de Deus entrando no descanso de Deus5. A pesquisa posterior parece compartilhar a
opiniao de que o uso da id6ia aqui "se ap6ia na id6ia deuteron6mica, mas (...) ja nao
6 deuteron6mica"6. Cf. H.-J. Kraus: "i77c#4!fecz': 6 o "repouso" da posse da terra, como
ele aparece especialmente mos escritos deuteron6micos (...). Mas 6 mais: 6 o repouso
de Jai;c' - urn ben salvffico, nao material mas de carater pessoal, tendo no prQprio
Deus seu fundamento e seu centro"7.

4. G.  Yon  RAD, Todavfa existe el descanso para el pueblo de Dios,  in:  Esfiidi.os ,Tobj.c c/ A#ri.g[it7 rcsfa;73c;ifo ( 1975,
data original do artigo em alem5o  1933), p. 96.

5. N5o temos aqui uma "evolugao" conceptual cronol6gica, somente diferentes facetas de uso do termo e da id6ia. Sl
95 6 anterior as Cr6nicas.

6. G. Yon RAD, ap.  ci.f„ p. 99.

7. H.-J.  KRAUS, D/.a Psa//72c#,11, p.  831-2. Cf. tamb6m a rica nota de Marvin TATE, Pscz/i7cs i/-/OO ( 1990), p. 498.
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0 c*tudo da  id€ia de ha/ff/74itL`'r.b` €m H€breus 6  inl€re.`sante por vfirias raz6cti.  No
liosso horizonte imediato, interessam as conex6es do tema com o tema do Jubileu. Urn
``egundo  horizonte  de  apreciapao  seria  o  do  processo  de  releituras  que  ele  sup6e  e
cvidencia. Uma parte deste processo pudemos rastrear, mesmo que de forma sumaria, no
interior do pr6prio AT. 0 S1 95 ja realiza sua pr6pria releitura do tema, que ja o distancia
consideravelmente do ponto de partida original. Ate este ponto urn eixo se estabelece na
id6ia de hafcz'pczz4s!.I. Urn lado dele 6 o repouso do povo de Deus, cansado, cercado de
inimigos,  impaciente pela demora no cumprimento das promessas.  0  outro  lado 6 o
descanso do pr6prio Deus, que aqui no Sl 95 6 definido de modo absoluto: o descanso de
Deus parece algo suficiente em si mesmo. A este descanso, entao, o povo tern acesso ou
nao, dependendo da variavel (paren6tica) do texto em questao.

3. 0 tema do descanso em Hebreus

Quando passamos a Epistola aos Hebreus, temos urn novo estagio de releitura
dentro das escrituras can6nicas. Nosso trecho, como vimos, 6 uma relativamente
extensa homilia ou exegese midraxica sobre o S195,7b-11. Esta releitura afetara a
id6ia de kczfa'p¢ws!.a em varias direg6es. Duas quest6es, pelo menos, precisam ser
esclarecidas antes que passemos, finalmente, a rela€ao do tema da k¢fcz'pcI4Is!.a com
o tema do Jubileu.

A primeira questao 6 a das releituras nao-can6nicas do tema entre os textos do
AT e\ Hebreus.  Ha evidencias  claras  de  que  algumas  delas,  pelo  memos,  estao  no
horizonte da releitura feita pelo autor de Hebreus. Expandindo urn pouco a questao,
podemos nos perguntar pelo pano de fundo da id6ia de kczfcz'pcz4is!.s na epfstola.

Urn  ntimero  significativo  de  estudos  ten-se  dedicado  a  esta  questao,  com
resultados bastante divergentes. Provavelmente a primeira estapao realmente impor-
tantedahist6riarecentedapesquisadestaquestaofoioc6lebreestudodeE.Kasemann
sobreaEpfstolaaosHebreusdesdeaperspectivadopovoperegrinodeDeusacaminho
do repouso celeste8. Segundo Kasemann, o conceito de kczfcz`pczws!.a em Hebreus 6 urn
conceito ``especulativo, nao oriundo do AT, mas relacionado com perspectivas vete-
rotestamentarias"9. 0 pano de fundo seria gn6stico. Uma interpretaeao do conceito
desde uma raiz gn6stica tern sido defendida na pesquisa desde entao por sucessivos
pesquisadores'°, mesmo que com varias ressalvas. Uma segunda possibilidade 6 a de
propor a origem do termo em Hb na apocalfptica judaica". Uma terceira derivapao,

8. Ems\ KASEMJENN, Dos Vlairdernde Gottesvolk.. eire  Untersuchung I.ur Hebrderbrief (1938).

9.  Id.. p. 40.

10. Entre outros, p. ex., nos comentinos recentes de H. BRAUN, A# di.c Hcbrd.cr ( 1984), p. 93; e E. CRASSER, p. 210.

i I. A defesa mais bern estruturada deste ponto de vista se encontra na tese doutoral de 0.  HOFIUS, Ka/apa#`qi.Lf.. Dz`e
Vorstel[ung vom endz,eitlicl.en Ruheort im Hebrderbrief (1970), especta.Imente nan p. S9-74. 9\-\01.
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|Jl'{lr7t.*li`  ilini,`  r``.`t`Iili`Iiiciili', € iL  l`ilt)s{)l`ia grc8iL, c.`|7ccialmclitc I`i`  I.til.I"i i`tiliit]  viun{i`

encoiltl.,1-I;I  L`Iii  I.'ililti tli:  Alcxandria'2.

0  I"Lix  |]].ovavel  6 que n5o seja possivel reivindicar uma derivtL€ilt) il(i urn tli`
kcz/a'pc!c/.`-/'``' em Hebreus de qualquer destas fontes em separado. 0 conccilt) 6 "niil;ii
mente  usado  por distintas  correntes  de  pensamento  na  6poca.  0  autor dc  IIcl)ri'il.i

primeiramente  le o  Sl  95  e tenta interpreta-lo para dentro  da  sua situa€ao  pi`*ltti.ill
especffica. 0 maximo que se pode dizer com relativa seguranea 6 que o faz com col.[:`.`
"pressuposie6es  plat6nicas",  como  diz  Thompson'3,  pressuposie6es  estfls  quc,  Ii`i

entanto, Cram uma esp6cie de ar que se respira na 6poca, mesmo dentro de trndi€`~}c``

judaicas como Filao e certas correntes gn6sticas e apocalipticas.

Concluindo esta parte, podemos dizer com H. Attridge:
"Porquanto  a  derivaeao  do  simbolo  do  repouso  divino  em  Hebreus  tlc

tradie6es judaicas do perfodo helenista seja clara, as conotae6es exatas dot:tc
sfmbolo  nao  podem  ser  determinadas  a  base  desta  derivaeao  geral.  Umi`
interpretaeao mais precisa da compreensao de Hebreus do `entrar no descan-
so' ira depender em grande medida da compreensao de motivos soteriol6gi-
Cos correlatos na pr6pria epfstola" '4.

Hebrefis:eE8::sd:u:::Sot::i5Pe°si::et:a:qaugavap:6opsne:cr:::itaur::oqsus:v::::Znate:a:uct::v::
necessarias  para a intexpretapao  tiltima da  sua  id6ia de kafcz'pcz4!f!.I.  Nesta  releiturii
chamam a atengao os seguintes elementos:

Primeiro, como Hb consegue ver uma promessa (4,1) no seu texto (Sl 95) que 6
urn texto de juizo. A promessa se encontra embutida no fato de o Espfrito Santo (3,7)
dirigir a geracao do salmista urn apelo a que nao se comportem como a gerapao dos
pais no deserto (3,8-10). "Ouvir a voz dele hoje"  significa, assim, grapa; grapa que
pode ser compreendida como promessa.

Segundo,  o  contetido  da  promessa  6  a  entrada  no  descanso  de  Deus.  Aqui
devemos  colocar  a  questao  de  se  kczftz'pczwsz.s  tern urn  significado  local  ou  nao.  0

12. CE. ]a,"es w. THOMPSON, The Beginning.s of cI.I.islian phil(jso|ihy.. TI.e E|iislle i(I the Hebrews (\98Z), p. 83-88 .
Thompson,  no entanto,  nao chega a propor uma simples origem do termo nesta tradicao da filosofia grega.  Suus
conclus6es  sao  mais  matizadas.  Significativo  6  que  C.  SPICQ,  que  no  seu  comentario  prop6e  uma  extcnsivi`
influencia de Filao em Hebreus,  nao o faz neste contexto (L'Epffi'c aur fJc'brctu.,  1952,  vol.  11 (cf. o seu excurst)
sobre a questao do repouso nas p. 95-104).

13.  J.W.THOMPSON,  c7p.  ci.r„  p.  91:  "Este exane da categoria de  repouso  indica que  a palavra tern urn signirii`nd`}
soteriol6gico naqueles textos que sao dependentes dos materiais bfolicos. Ao mesmo tempo o seu significado mos texttis

apocalipticos,  alexandrinos  e  gn6sticos  excede  a  sua  importincia  tanto  no  AT  como  no  NT.  0  termo  foi,  a,`siiii,
incorporadodevinasformasemmaterialsdependentesdaBfolia.Naliteraturaapocalfpticaerabinica,elefoiconi`ctti`ln
aos novos ceus e nova terra e ao parafso restaurndo. Em Fil5o, Clemente e no gnosticismo ele foi trazido para denlr`) ili`
uma metaffsica plat6nica como o equivalente de termos plat6nicos para imutabilidade.  Portanto, nao se trata dc  tii"i
categoria gn6stica, e sin de urn termo titil para aqueles que liam a Bfolia com pressuposi€6es plat6nicas". Cf. tamhciii
as conclusdes mats ou menos parecidas, influencindas por Thompson, de H.-F. WEISS, p. 270.

14. Harold W. ATTRIDGE, 7lfec Ep!.fr/c ro fhe Hcbi-cit..T ( 1989), p.  128.

65



tli€it)ni'iiiu  du  Bii`Lci.-Ahiud ct>ltiua ttidii`  {i*  t>ct>I-I.Cncitis tlo  ti`I.i"> cm  +Jh  tit)h ii  i'iihriciL

/\'it/itJ,`./t.z.//t., lugai. de I.epouso, em contraposigao a rubrica R4i/tc, repouso (Al 7,49). Isto

I)I.ovuvelmente I.eflete uma conviceao mais ou memos comum na exegese alema pelo
nienos desde Kasemann. Este insiste que o termo em Hb s6 pode ser compreendido
como  local]5.  Seguem-no  neste  particular Hofius]6 e  mais  recentemente  Grasser]7.

:|LtiTeasTgennattei,v:o:6e||tgeaT,-s:::Taamd:6ampods:€::nddeigqauoe,i:E:3eacqi:i:ae::excA:,sr'i::::::

inisj::i::e:amgaq.u:Pa.::iiaps,:cqauce::oc:::::;tao.i:ceaTi;.toj:,v:e::rb|ee:a:s.v:i,:;:,caoq::`i:;
sup6e que os crentes cristaos ja entraram no descanso de Deus, o que sup6e portanto
quepelomenosumaspectodecondicaoexistenotermo,mesmoquesejaumantecipar
na condicao da fe uma futura entrada nun "lugar" escatol6gico.

0 descanso de Deus para os crentes, entao, 6 o seu destino futuro que eles ja
agora, na fe, podem antecipar como condieao de vida. A fe tern, para o autor de Hb,

::::r;:?te[dc°f.aon:esco[Eaodt°erfmh;Pfr°ys;%,tj7aasd,.:rn(oC:.oFs%::Lit:xat::e6ma3|#2°::`°Jedasc°[Sas

4. 0 descanso e o sabado
Estamos agora em condi€6es de rastrear na releitura de Hb do Sl 95 a liga€ao

da id6ia de kczfcz'pc„4f!.I com a id6ia de fczbbczf!.I;7to's, descanso  sabatico (4,9).  Esta
referencia 6  antecipada nos  v.  4,3-5,  onde  o  autor de Hb  faz uso de uma t6cnica
hermeneutica comum na Antigtiidade. No judafsmo ela 6 conhecida como gezcrcl
a/iczwcz,  mas  tern o  seu  correspondente  na  ret6rica  helenfstica2].Trata-se  de  uma
argumentaeao exeg6tica em que urn termo de urn versiculo da Escritura 6 inter-
pretado segu.ndo o seu uso em outro lugar.

No caso aqui, o termo kczrcz'pczz4si.a (4,3) 6 interpretado a partir da ocorrencia do
verbo correlato kczrapcz'wc!.# em Gn 2,2. Significativo para o uso do AT em Hb e para
o cristianismo primitivo de modo geral 6 que a correspond6ncia que o m6todo exige
s6  existe  na tradu€ao  da LXX.  Numa leitura do  texto  hebraico  ela  seria diffcil  de
conceber, pois o hebraico usa dois termos distintos (mc„wfocz' no  Sl 95, que Hb esta
lendo, e sAczvczr em Gn 2,2).

15. E.  KASEMANN, op.  ci./„ p. 41.

16. 0. HOFIUS, (Jp.  c/.r.,  p.  53 (eine lokale Gr6sse).  Tambem mais recentemente no seu artigo no EWIV7` 2, p. 656:  "a
morada celeste de Deus, que Dens destinou a ser o lugar de repouso escatol6gico para o seu povo".

17.  E.   GRASSER,  p.   209-10  (Ruhe,f/t.t./rc,   Ruheo/-f).   Uma  compreensao  local  do  termo  tamb6m  e  suposta  por
ELLINGWORTH, p. 234-35.

18. Cf., p. ex., BRAUN,  p. 91 :  "lugar e situaeao nao se deixam separar"; THOMPSON, p.  loo:  "katapausis, portanto,
nao 6 apenas urn lugar, e tamb6m urn status''; WEISS, p. 269.

19. Harold W. ATTRIDGE, "Let us strive to enter that Rest". The Logic of Hb. 4,I -11, in: H"/i.&/-d 77!ec)/og/.ct]/ Rct'i.cw'
73  (1980)  283:  "Assim,  a redefinigao  de  ke/ci`/)c/t/,7i..T  no  Sl  95,11  pelo autor  de  Hebreus  dissocia decisivamente  o
termo de suas potenciais conotae6es poli'ticas ou apocali`pticas. Eptrar no  `descanso' de Deus nao 6 tomar posse da
terra de Israel, nem entrar em urn templo escatol6gico concreto. E, antes, tomar parte no etemo `repouso sabatico'
de Deus". Cf. tamb6m o seu comentario, p.  128-29.

20.  Sobre isso,  cf.  Helmut  KOSTER,  art.  fe.\7rcj`.7/cisf.Lq, in:  7`/2WIV7. 8, p.  584-87.

21.  WEISS,  p.  269 n.  58.
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A  |iu.ti,uiilii  t|o`.  tit`  t.oli)cii,  cujii  rest)osta  6  cruciiil  pal.a  se  L`ntendct.  :I  lt'tt!iea  ilo

lexl`), t`,:  ii t|u`` l``v:i iilg``6m a propor Gn 2,2 como chave intcrpi.etativa para o Sl lJ5,11../
Seriii ai)emis I"iis urn exemplo de urn tipo de exegese pelos nossos padr6es arbiti.aria
e parcial? Grti\iser coloca a questao em termos claros:

Que a referencia a Gn 2,2 vai contra o sentido original do texto, no qual f¢"v(//
representa o repouso de Deus, sua nao-atuaeao, o que originalmente nada tern a vcr
com a ;7te#Llfoc' do Sl 95,11,  o lugar de repouso que Deus prometeu a Israel, 6 umfl

percepgao  hist6rico-crftica modema,  muito  distante  dos  procedimentos  do  Gczcr"
sfeczwcz. No mais, para Hb a existencia de urn lugar de repouso celeste, como resultado
de especulag6es filos6fico-religiosas, 6 urn pressuposto. Sua ``evidencia textual" em
Sl 94,11 (LXX) e Gn 2,2 tern apenas urn ``carater demonstrativo". 0 que se quer provar
6 o  seguinte:  Se Deus descansou  de /ocZczf as  suas  obras  (Hb 4,4), entao tamb6m o

::i'aa'gpa°o:I::icse;%S:;::iaq;oei::[aedneas:apso°dberr::..Pdeevs:::::rs,!22:°Prontonos6timodlada
Esta  inteapretapao,  contudo,  pressup6e uma  interpretapao  local  para hafcz'prwsi'b`.

Uma interpretapao altemativa temos em Attridge, que, como vimos, nao se at6m a uma
intelpretapao local: "altemativamente, a questao seria que o `repouso' foi a seqtiencia das

;°abcrftsa'g(a;)ns:€:[ao;,n:enT:e:ar%:°o:s:[S6nc:::a±eenTev:,Sstta]ftaocataas9:3rqa::2:3:gueedapatfrase
Permanece, contudo, a questao: o que levou a identificacao do repouso sabatico

de  Deus  com  o  repouso  (kczfcz'pczws!.s)  de  que  fala  Hb?  Uma  das  possibilidades  de
resposta esta em especulae6es filos6fico-gn6sticas,  conhecidas por Filao,  acerca
do ntimero 7. Outra seria a identificagao no judafsmo do lugar de repouso escato-
16gico com a s6tima era e o sabado. Sem querer uma resposta definitiva para estas
perguntas,  o  sentido geral  da associacao parece claro.  Ha urn descanso de Deus
que existe desde a criaeao, e que por ser divino pode se situar no tempo especial
que se chama "Hoje" (3,13; 4,7). Este descanso Deus quer compartilhar com seu
povo (4,1). i por isso que o descanso que Josu6 deu ao povo quando este entrou
na terra prometida (4,8) foi parcial. Ja no antigo Israel se entrava verdadeiramente
neste descanso pela fe (3,12: a incredulidade 6 o que pode fazer algu6m nao entrar
no descanso). E isto continua no povo de Deus presente, e 6 nesta fe que Hb urge
os seus leitores a permanecerem firmes (3,14).

E  esta  perspectiva  da  fe  que  torna  possfvel  uma  dupla  fala  em  relagao  a
usufruieao  do  descanso:  uma  vez  como  realidade  presente  (4,3.10)  e  outra  vez
como  alvo  a  ser  alcangado  (4,9.11).  No  presente  o  temos  pela  fe,  que  6  este
"hipostasiador"  das  realidades  futuras.  No  futuro  teremos  a  pr6pria  realidade

escatol6gica. i relativamente claro que, como insiste Thompson sempre de novo,
estamos aqui nos movendo em urn universo simb6lico marcado pelo platonismo,
onde  a  realidade  "real",  firme  e  estavel,  6  o  mundo  celeste,  divino.  Contudo,

22.  GRASSER, p. 209.

23.  ATTRIDGE, Epl.LTf/c, p.129.
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5. ( ) tlti.iciinso, o sabado e o jubileu

]„.o,k,:``t't',e§J:rua:s:°eTt:ndt:.g:lie:£trg,ma°rsej:gnatoare::::Sot:eesscfi:S'o°e:useaf:loo.gb;:tj::
iti.ttvi`ivcl  que  Hb  tenha em  vista uma relaeao  direta entre  descanso  e  "sabado"  no
`i`ntido de urn dia da semana dedicado ao descanso.  Sua perspectiva 6 diferente.  0
.`i`ihiido a que se refere 6 o de Deus, o sabado etemo do Criador e ao qual a criacao, ou
|iclo menos o povo de Deus, sera convidado no fim dos tempos e que pode ja agora
*ci. frui'do na perspectiva da fe.

Nao vejo utilidade em tentar fazer com que Hb nos de, neste sentido, mais do
(iue realmente da no seu texto. Contudo, nada impede que a teologia lance mao de
.`tii`s percepe6es basicas e construa em cima delas, expandindo-as, desde que dentro
tlo espirito de Jesus que norteia a teologia crista. Neste sentido, uma relapao entre o
dcscanso ja agora usufruido  na fe  e prometido  na consumagao  futura pode  ter no
*£bado, dia de descanso semanal, urn sinal visfvel e concreto no qual ela se expressa.
Neste dia se procura viver tamb6m extemamente, dentro das limitap6es do tempo e
do espago presentes,  esta comunhao  com Deus  no  seu  descanso e  que para n6s  6
descanso das fadigas do dia-a-dia.

Este descanso sabatico pode e deve, mesmo que talvez nao esteja no horizonte
de Hb, ser estendido a criagao inteira. Numa perspectiva pastoral, ele poderia levar as
igrejas  e  grupos  cristaos  a  refletir  sobre  os  prop6sitos  de  Deus  com  a  criap5o  e
criativamente pensar em formas de como assumir uma responsabilidade ecol6gica
mais  clara  e  consistente  todos  os  dias  da  semana.  0  dito  de  Hb  4,9  poderia  ser
ampliado:  "resta  ainda  urn  repouso  para  a  criagao  inteira  de  Deus".  0  contexto
paren6tico de Hb deixa claro que, se este descanso por urn lado 6 dadiva de Deus, por
outro lado 6 tare fa do seu povo.

Desde uma perspectiva latino-americana, devemos sempre de novo insistir em
que  este  descanso  tern  em  vista  especialmente  aqueles  que  no  seu  dia-a-dia  sao
oprimidos e afadigados em excesso pelas condie6es sociais e polfticas adversas em
que  tern que  realizar  seu  trabalho,  quando  ten  trabalho  para  realizar.  Tamb6m  o
descanso fongado a que muitos trabalhadores sem trabalho sao forcados nao corres-
ponde a inten€ao de Hb e do Espfrito Santo que o anima, pois o descanso sempre 6
urn descanso que se segue ao trabalho (4,4). Trabalho adequado e descanso apropriado
seriam aqui formas de sinalizar as realidades nas quais a fe cre, cre com o tipo de fe
que Hb prop6e, e que sempre ha de "tomar concretas" as realidades cridas (Hb 11,1 ).

Por tiltimo, a relaeao entre este descanso e o Jubileu. Jubileu, em nosso contexto,
seria urn "sabado dos  sabados", como prop5e, entre outros, Lv 25.  Isto significaria

24. Mesmo que BRAUN interprete Hb mais numa linha dualista gn6stico~plat6nica. Para ele, em Hb, diferente do que
no judalsmo e mesmo na apocali'ptica (tambem Ap 21 !), em Hb nao se pensa numa renova€ao futura do c6u e da
terra, mas numa supressao dos mesmos, ficando s6 a realidade celesle estavel e ideal (p. 91 ).
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i) que aciil.i'i`tiLiiii `)I  I.i``co.I  de urn "legalismo  liberacionista",  seriam estae6es  foi.tc``,

perfodos rctiriido`` dii rotina para se celebrar por antecipagao e se refletir nas possibi-
lidades de estender este descanso sempre mais a mais pessoas e aos espa€os da criacao.

Criatividade e imaginapao nao deve,riam dispensar medidas concretas; estas, por
sua vez, deveriam ser sempre embaladas por criatividade e imaginaeao "escatol6gi-
cas". Que a fe seja realmente fe, fe concreta, esta capacidade divina de enxergar as
coisas  "que  nao  se  veem"  mas  que,  para  o  cristao,  sao  as  verdadeiras  realidades,
realidades tiltimas. Nao no sentido de urn andar superior que em tudo 6 perfeito e do
qual tudo aqui embaixo 6 uma c6pia pobre e transmudada pelo pecado. Dentro de uma
perspectiva correta de teologia da criaeao e especialmente de teologia da encamapao,
o esquema plat6nico sofre s6rias transformac6es. 0 "mundo" das realidades perfeitas
veio a este mundo para redimi-lo e leva-lo a ser como pretendido originalmente.

A fe, entao, se move entre urn olhar para tras, para a criagao de Deus com seus
prop6sitos  originais,  e  urn  olhar  para  a  frente,  para  a  consumapao  da  criaeao  no
e'scfo¢ro", onde Deus ha de reconduzir a sua boa cria€ao aos seus prop6sitos originais.
Neste sentido 6 que devemos entender o movimento da Epistola aos Hebreus como
de  uma  comunidade  peregrina  a  caminho  da  Nova Jerusalem,  a  "cidade  que  tern
fundamentos"  (Hb  11,10),  a  "patria  superior"  (11,16),  a  "cidade  do  Deus  vivo,  a
Jerusalem celestial" ( 12,22). E se de fato a perspectiva intema do autor nao consegue
eventualmente  transcender  limites  de  urn  referencial  plat6nico,  estes  podem  ser
transcendidos por uma teologia crista que aprendeu tamb6m em outras fontes e que,
embalada  pelo  Espfrito  de  Jesus,  sonha  com  a  realidade  do  amor  de  Deus  como
experiencia concreta de toda a criaeao.

Este duplo movimento,  para tras, para a criapao, e para a frente, para a nova
criapao, define as possibilidades da fe no momento presente em que ela nao se deixa
limitar pelo que a cerca mas  o transcende  sempre, nutrida pela visao resultante da
olhada para tras e para a frente. Este 6 tamb6m o movimento exeg6tico-interpretativo
do nosso texto. Ele nao se limita a uma exegese tipol6gica comum, com tipo e antftipo.
A referfencia para tras, para a criacao, para o descanso sabatico de Deus, introduz urn
elemento distinto. "A teologia do descanso desenvolvida em 4,I -11 mostra urn padrao
com arqu6tipo  (o descanso primordial de Deus,  v. 4), tipo  (a instalagao na terra no
tempo de Josu6, v. 8) e antftipo (a celebragao sabatica da consuma§ao, v. 9)"25.

Temos ai urn padrao para a fe, tanto na sua intelpretagao das Escrituras como na
sua vivencia concreta do dia-a-dia. E este olhar da fe nao se volta simplesmente para
realidades de sonho ou de imaginaeao, mas 6 dirigido concretamente "para o Autor e
Consumador da fe, Jesus" ( 12,2), no qual passado e futuro do amor de Deus mos sao
dados no presente para que este se tome mais cheio de sentido e de for€a para a luti`.

25 . W.L. LANE, fJcbj.c`t`.7 / -8 ( 1991 ), p.  104. Cf. tamb6m Attridge, fJr#R 73 ( 1980) 284: ``0 tipo (Canaa) 6 ele pr6pri{t
urn antftipo de urn tipo mais original (Gn 2,2)".
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