
Os dez e os outros mandamentos de
Deus

1. 0 PAPEL DO DECALOGO NA HIST6RIA
Na tradieao crista, os dez mandamentos do Antigo Testamento assumiram,

ao longo da hist6ria milenar da igreja, urn papel muito importante. 'Ibrnaram-se
o resumo por excelencia da vontade divina para com o seu povo escolhido.  Em
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e cultuais 6 pouco provavel para os prim6rdios da hist6ria de Israel, e, de fato,
tern, em seu favor, apenas indicios textuais muito precdrios.

A tradi€ao bfolica em tomo das revelag6es sinaiticas (Ex 19 ate Nm 10) 6
muito complexa e dificil de analisar2. Gerac6es de escribas e comunidades traba-
lharam e retrabalharam essa enorme acumulagao de regras oriundas de varios
campos da vida civil e religiosa, usando as pericopes para determinadas situag5es
de comunicapao cultual ou educativa. Assim, o complexo literario que surgiu pouco
a pouco, e por fim foi fixado canonicamente por te6logos p6s-exilicos, parece urn
pr6dio muito velho, reconstruido irregularmente em reformas sucessivas e com-
preensivas, com multiformes anexos ao plano original. No que diz respeito aos
mandamentos originais de Jav6 do monte Sinai, a tradicao exibe nao s6 uma mas
varias tentativas de formular urn texto conciso e definitivo, al6m de manter o

1. E interessante observar como os dez mandamentos recebem bastante atengao ate em meios
de comunicagao secularizados. 0 diretor de cinema polon6s Cristof Kieslowski, por exemplo, produziu
urn fiilme sobre a tematica de cada mandamento.

2. Conferir: apenas alguns estudos mais recentes: Erhard BLUM, Sfztdfen zur Komposjcjon des
Pen!ofewch, Berlin, W. de Gruyter, 1990 (Beineft zur Zeitschrift fuir die alttestamentliche Wissenschaft
v.  189);  Frank CRUESEMANN, D!.e  Fora, Munique  1992; Joseph BLENKINSOPP,  7lfoe Pentofewch,
N.!w York, Doubleday, 1992.
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Lendo o livro do Exodo entramos no ambito do Sinai com o cap. 19. Mois6s

esta liderando o povo ao encontro de Jav6, mantendo varios contatos com esse
Deus  do Sinai,  e comunicando os resultados  aos israelitas.  Ja em Ex  19,7-8 a
transmissao de palavras divinas parece estar concluida. Ha, no entanto, novas
subidas do mediador para o Senhor no monte e, no fin do capftulo (v. 24), a provisao
de mandar uma delegaeao para cima, aparentemente com a finalidade de selar
urn tratado, como o realizado mais tarde, em Ex 24,1-11. De repente, por6m, Jav6
mesmodirige-seacomunidadereunida(Ex20,1).AItemasuavezaqueleencontro
do  povo  todo,  face  a  face  com  o  seu  Deus,  intimado  varias  vezes  em  Ex
19,9.11.13.15.17. A id6ia de que o povo nao deveria se aproximar da presenea de
Deus ou de ser substituido por uma delegagao de l{deres (conferir Ex 19,20-24)
parece intercalada posteriormente, depois mesmo do inicio do discurso de Jav6 (v.
19). Da mesma forma, o epilogo ao primeiro "decalogo" da Bfolia (Ex 20,1-17) visa
impossibilitar uma nova revelaeao direta de Jav6 ao seu povo. Este povo libertado
da escravidao do Egito nao suporta a voz assustadora de Deus e quer somente a
mediagao suave do oficial encarregado de ler e interpretar a palavra sagrada (Ex
20,18-21), sinal certo da exist6ncia em Israel de uma lideranca espiritual organi-
zada, provavelmente em tempos en'1icos ou p6s-emlicos.

Este "decalogo" mesmo4 6 urn bloco isolado no seu contexto imediato. Nada
do que antecede ou se segue ao trecho Ex 20,1-21 alude com uma s6 silaba a uma
revelacao tao concisa e crucial como acreditamos que seja. Muito memos ainda
falam texto e contexto de uma lista enumerada de mandamentos. 0 cabeealho usa
a designacao bern vaga "todas estas palavras" (Ex 20,1) que deixa esperar urn
discurso mais extenso do que o pronunciamento atual. E a seqti6ncia de diretrizes
divinas seguintes (Ex 20,22-23,33), o assim chamado "c6digo da alianea", certa-
mente  nao  exibe  mais  aquela estrutura  compacta,  o interesse  abrangente  de
orientacao e a finalidade teol6gica marcante do nosso "decalogo" de Ex 20, que foi
adotado mais  do que o  seu companheiro de Dt 5,  como texto basico do ensino
cristao.

Surpreendentemente o leitor da Bil)lia se ve confrontado, depois de tantas
palavras sagradas provindas do monte Sinai (Ex 20-23), e depois de uma alianga
ja ratificada no monte sagrado (Ex 24,1-11), com novas ordens de Jav6 a Mois6s
para subir e receber agora as ``tabuas de pedra'', bern como "a tors" e "o manda-
mento" (singular no hebraico! Ex 24,12) escritos por Deus mesmo. Obviamente,

3.EprincipalmenteoDeuteron6mioquesempredenovocolocaessatese(conferir:Dt4,40,4445;
5,1.31; 6,1; 7,11; 8,1 etc.). Ao mesmo tempo, o Deuteron6mio p6e o decalogo em urn lugar de destaque
(Dt 5). A diferenea entre o decalogo e os outros mandamentos 6 a seguinte: o primeiro texto foi ouvido
portodoopovo,aop6domonte,eosmandamentosposteriores-avozdiretadeJav6sendoinsuportavel
aos ouvidos humanos normais -chegaram ao povo por mediagao de Mois6s (Dt 5,24-27).

4.  A literatura  sobre  os  ``dez"  mandamentos  6  vasta;  conferir:  os  estudos  de  Frank  Lothar
HOSSFELD,  Der Defaazog,  Fribourg  e  G6ttingen,  Universitatsverlag  e Vandenhoeck,  1982  (Orbis
Biblicus et Orientalis v. 45); e de Christoph LEVIN, ``Der Dekalog am Sinai", Vefws Tbsfamenfz4m, v. 35,
1985, p.  165-191.



essa novfl linha de narracao com acentos in6ditos no contexto anterior (n saber:
permanencia de quarenta dias no monte [v.  18], com conseqtiente tematica da``demora" de Mois6s, na qual os substitutos Aarao e Hur nao vao passar pelo teste
de perseveranga no culto, v.  14) vai continuar apenas em Ex 32-34, o bloco de
prescrig6es em cima da construcao e do equipamento do santuario central (Ex
25-31) sendo uma coisa bern especial de outra origem e finalidade. Vemos, entao,
que a tradicao das tabuas e das "dez" palavras de Deus s6 entrain em campo em
segundo lugar. De Ex 19 para Ex 32 passamos, por assim dizer, da fase oral para
a fase escrita da comunicacao divina. As tabuas, como tais, sao mencionadas, por
exemplo, em Ex 24,12; 31,18; 32,15.16.19; 34,1.4 e com mais intensidade ainda
em Dt 4,13; 5,22; 9,9.10.11.15.17; 10,1-5. Referencia as "dez" palavras do Senhor
encontramos apenas raramente, por exemplo, em Ex 34,28; Dt 4,13; 10,4.

A narraeao  das  tabuas  de  Deus  que  cont6m  ordenangas-chave  a  serem
colocadas -na tradieao do Deuteron6mio (Dt 10,1-5) -dentro da area da alianfa,
6 belt ssima e feita com muito suspense. Mois6s demora no monte o tempo previsto,
e, descendo com as tabuas nas suas maos, ouve o barulho da festa do bezerro de
ouro (Ex 32,15-18). Na sua ira explosiva, Mois6s quebra a primeira "edieao" dos
"dez" mandamentos, sem que n6s soub6ssemos quais eram as suas formulac6es
exatas. Depois de varias a€6es por parte daqueles componentes fi6is ao Deus de
Israel e dialogos entre Jav6 e Mois6s o mediador da tora sobe ao monte de novo e
traz de volta novas tabuas escritas por Deus, contendo as "mesmas palavras" como
as primeiras (Ex 34,1).  N6s,  no entanto,  ficariamos bastante surpreendidos  se
esperassemos mandamentos iguais aqueles que encontramos em Ex 20. Nada
disso. 0 "decalogo" de Ex 34,18-26 traz regras cultuais sobre festas e sacrificios
comparaveis as cole€6es de Ex 23,14-19; Dt 16,1-17; Lv 23,4-21.33-44, mas ele nao
tern nada a ver com o "nosso" decalogo.

Em resumo: Nao existe o tinico decalogo que via de regra pressupomos em
nosso fazer teol6gico e em nossa pratica eclesial. 'lemos, isto sim, uma s6rie de
textos no Pentateuco que, de uma maneira ou de outra, foi indicada pela tradicao
v6tero-testamentaria como fpsa uerba de Jav6. 0 decalogo de Ex 20, por sua vez
repetido em Dt 5,5 constitui urn tipo de uerbz4m d£L)jn#m especial. 0 decalogo de
Ex 34 6 urn tipo ben diferente que tern os seus paralelos em outros textos da tora,
nao qualificados como palavras-chave ou mais importantes (conferir Ex 23; Lv 23;
Dt 16 etc.). Veremos ainda que existem listas semelhantes de mandamentos que
nao cabem no esquema nem de urn, nem de outro tipo.

Resta destacar mais dois fatos importantes a respeito da enumeraeao das
prescrig6es em pauta.

(1) 0 ntimero dez,  em relaeao aos mandamentos de qualquer discurso de
Jav6, esta bern enraizado na tradigao posterior da canoniza€ao, principalmente

5. Conforme F.L. HOSSFELD, op. cj£., o "deedlogo" de Dt 5 foi o primeiro a receber o seu lugar
no infcio das revelag6es de Jav6. Do Deuteron6mio esse texto foi transferido para o contexto do livro
do Exodo para encabegar as instme6es sinaiticas. Nota-se que houve uma mudanca significante no
processo: a referencia a libertagao do Egito, no ensino sabre o sabado (Dt 5,15), foi substituida por uma
argumentapao em prol da criapao (Ex 20,11).
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na linha crista. Tamb6m 6 muito plausfvel quanto ao seu valor educativo. Os dez
dedos facilmente servem como ajuda em decorar e comemorar uma tabela dessa
estrutura. Nos textos originais, por6m, essa sistematizagao num6rica nao ten
base  nenhuma.  Seja qual for o texto "decal6gico" escolhido,  entre aqueles  que
podem  ser candidatos  a esse privil6gio, faltan todos os indi'cios que poderiam
comprovar uma organiza€ao  original  em uma  s6rie  de  dez  mandamentos.  As
dificuldades dos transmissores posteriores, a saber, os rabinosjudaicos, ben como
os te61ogos cristaos, em sua ordenafao das palavras de Deus, dao ampla prova
desse fato. 'Ibdas aquelas colec6es, ate agora mencionadas, obviamente visaram
dar uma forma acessivel e compacta as palavras divinas. Mas nenhum modelo
adotou uma enumeracao explicita, como n6s a conhecemos da tradieao posterior.
Ha, de fato, pouqufssimas referencias - e todas elas secundarias, e rapidamente
esquecidas na tradigao posterior - as dez palavras de Jav6 (Ex 34,28; Dt 4,13;
10'4).
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profetas Os6ias e Jeremias, por exemplo, parecem citar alguns mandamentos de
Ex 20Dt 5. Mas a citagao nao 6 exata e a ordem das proibig6es nao confere com
aquela que esta no "decalogo". Ocorrem na lista dos profetas diversos mandamen-
tos  que  nao  constam  na  lista  das  proibie6es  do  decalogo.  Assim,  Os6ias  4,2
menciona a seqtiencia "perjurar, mentir, mc[£a* fL4rfor, cidkzterar arrombar, come-
ter homiofdio". Da mesma forma, em Jeremias 7,9, as acusac6es incluem ``f"rfar,
ma for, odttzferor, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses".
Da ocorrencia de uma triade de proibig6es, conhecidas do nosso ``decalogo'', nao se
pode deduzir, de jeito nenhum, urn conhecimento do texto paradigmatico de dez
elementos. A alegada citagao, muito mais provavelmente, remonta ao uso de urn
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dos "dez" mandamentos do Sinai. Nao encontramos testemunhos nao-ambfguos.
A pregacao do pr6prio Jesus mos evangelhos cont6m muitas referencias a `1ei de
Mois6s'', mas nenhuma afirmagao sobre as "dez" palavras de Deus. Para exempli-
ficar isto brevemente: no Sermao do Monte, Jesus claramente se entrosa com os
mandamentos do Antigo Testamento, interpretando-os de maneira radical. Jesus
aponta,  numa  seqtiencia  espantosa,  os  mandamentos  "ditos  aos  anciaos"  (Mt
5,21.27.33.38.43), que sao: "nao mataras; nao adulteraras; nao juraras falso; olho
por  olho;  amaras  o  teu  pr6ximo''.  Como  foi  o  caso  com  os  profetas  do Antigo'Ibstamento, tamb6m aqui nao temos prova, ou ate suspeita, de que o Sermao do

6.  Uma boa supervisao sobre  a hist6ria do decilogo oferecem  os  artigos  referentes  a ele  na
Theozogjsche Reazeneyfazapedje v. 8,  p.  408-440.  Os  autores  das diversas disciplinas tratadas  sao L.
Perlitt; J. Magonet; H. Hilbner; H.-G. Fritzsche; H.-W. Surkau.

7. Urn etologista (ciencia do comportamento dos seres vivos), aluno do famoso Konrad Lorenz,
da Austria, ate acredita que justamente essa triade de proibi€6es remonta a uma orientapao inata ao8
seres sociais, quer dizer, antedatando de longe a hist6ria humana (Wolfgang WICKLER, Die BjoJogi.p
der Zehm Gebofe, Munique 1962).
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Mt)Iitti tiuiH flludir ao texto de Ex 20/Dt 5 ou sugerir o ntimero "dez" das pfllavras
tlivinas. Muito pelo contrario, essa pregaeao de Jesus abre a visao para o todo das
cole€6es  de  regras,  orientae6es  e  ajudas  colecionadas  no  Pentateuco,  a  tora
sagrada do judaitismo. Jesus mesmo nao faz uma escolha limitada e estreita de
mandamentos. Ele se refere, tamb6m, em seus debates com os fariseus, escribas
e saduceus, a tora integral.8

0  uso preferencial  dos  "dez"  mandamentos,  como  resumo  da vontade  de
Deus, nao tinha surgido ainda na igreja primitiva dos primeiros s6culos dc. Os
ap6stolos  e  evangelistas  do  Novo  'festamento,  ben  como  os  "pais  da  igreja",
trataram  a  tors,  quando  necessario,  como  uma  entidade  ou  em  suas  partes
oportunas. A16m disso, eles se referem, muitas vezes, a 6tica comum da cultura
greco-romana. Somente na Idade M6dia comecava a concentragao do ensinamento
6tico no texto Ex 20/Dt 5, com a exclusao dos outros "decalogos" e da tora como urn
todo. 0 ponto de partida para tal desenvolvimento foi a praxis de confissao dos
pecados. 0 "decalogo" se tornou urn instrumento facil e aparentemente adequado
de averiguar as aberrag6es principais do caminho certo. 0 sacerdote no peniten-
ciario podia recorrer a urn texto aceito e conhecido por todos os que o procuravam.
A doutrina dos sete "pecados capitais" e a escolha de sete ``salmos penitenciais"
veio a completar essa pratica de confissao oral. As igrejas da reforma levaram o
texto  central  da  confissao  cat61ico-romana  para  os  seus  catecismos.  Agora,  o
"decalogo"  foi  considerado  o  fio  condutor  da  instrucao  crista  para  uma  vida
condizente com a vontade de Deus.9 Muitas vezes, o exemplo de Jesus foi esque-
cido, de que toda a tora, inclusive os seus catalogos de mandamentos, tern urn
resumo ideal em duas frases positivas do Pentateuco:

"A:mar6s o Senhor teu Deus de tode o teu cora?ho,
de toda a tua alrma,, die todas as tuas for§as e de todo o teu eriteindirneuto; e
a,mar6s o teu pr6ximo como a ti rnesmo" (Lc 10,27).

Jesus expos esta essencia da tors a urn adepto da tora quando perguntado
pelo  mandamento  principal  (Mc  12,28;  Mt  22,36).  A  sintese  em  duas  frases
positivas, tiradas  de Dt 6,5 e Lv  19,18,  6 magistral. No evangelho de Lucas, o
homem que coloca a pergunta ja sabe a resposta certa (citada acima) e prossegue
a inquirir pelo pr6ximo. Jesus, entao, abre ainda mais os olhos dele, contando a
hist6ria  do  born  samaritano  (Lc  10,30-37).  0  teor  dessa  hist6ria  corresponde
exatamente a Lv 19,34: "para voces, o estrangeiro, morando no vosso meio, deve
ser como urn cidadao; voc6 deve ama-lo como a voc6 mesmo''. A discussao em tomo
da tora e do comportamento condizente 6 sempre aberta. Esta em fluxo dinamico,
conforme as mudancas dos tempos, das sociedades e culturas.

8. Conferir, por exemplo, Mc 7,1-13 (paralelo a Mt 15,1-11); Mc 12,29-31 (paralelo a Mt 22,3740;
Le 10,27) etc.
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rievidentequearedu€aocristadavontadedeDeusaumadezenadepalavras
preferidas traz certas vantagens  de perspicuidade e de pedagocta escolar, mas
tamb6m abre a porta para os perigos de urn legalismo autoritario e da exclusao
de regras importantissimas. Por isso temos que estudar os "mandamentos" da
Bfolia, no seu contexto integral, para depois tirarmos conclus6es dos resultados
alcan€ados.

Regras  6ticas  para urn comportamento responsavel diante de Deus  e  da
sociedade encontramos em toda a Bfolia, nao somente no Pentateuco ou, mais
especificamente ainda, na pericope do Sinai (Ex 19 ate Nm 10). Por raz6es 6bvias,
vamos nos restringir,  na nossa investigacao,  a alguns textos tipicos do Antigo
Testamento. Uma ampla avaliaeao de todo o material a disposi€ao exigiria muito
mais espago e tempo. 0 pressuposto implicito, neste procedimento, 6 o seguinte:
vendo  a  acumulagao  das  leis  no  ambito  do  Sinai  como  urn  esforco  teol6gico
posterior, provavelmente da 6poca enlica e p6s-exilica, n6s temos que perguntar
pelos motivos humanos, ou seja, s6cio-eclesiais que deram origem a esse tipo de
prescrig6es que n6s costumamos chamar de "mandamentos''. Quais sao as suas
caraterfsticas?  Para que  serviam inicial e  originalmente?  Como entraram em
contato com outras normas civis e cultuais para formarem cole§6es, listas, c6digos,
livros dentro da tradigao bil]lica?

"Mandamentos", isto deveria ser claro, nao podem ser intitulados como "leis".
Afirmae6es jun'dicas definindo casos conflituosos de uma determinada sociedade,
via de regra, visam a solugao de problemas j a experimentados. Assim, a legislagao
criminal tenta providenciar regras para transgress6es cometidas; tal tentativa
inclui a definigao do crime e das postuladas conseqii6ncias. ``Mandamento" 6 uma
previsao daquilo que nao pode acontecer em uma sociedade humana, ou daquilo
que deveria ser feito para que a ordem dentro de urn grupo ou organismo social
seja  mantida.  As  leis,  portanto,  estao  voltadas  para  tras,  vindo posf fclc£L4m,
quando ja houve danos, complica€6es, sugest6es para uma salda. 0 mandamento
olha para a frente, de certo tamb6m considerando situag6es havidas, mas com
pleno  e  consciente  intento  de  providenciar  uma  boa  ordem,  nao  deixando  a
desordem intervir. As leis dadas e aceitas por uma comunidade sempre se dirigem
a responsabilidade do organismo social. Nenhuma pessoa individual pode respon-
der sozinha para a execugao de uma legislacao especifica, nem mesmo urn rei
absoluto e autoritalio.  Os mandamentos, embora acolhidos por uma sociedade
inteira, sao dirigidos aos individuos daquele organismo social. Pois tais normas
6ticas podem ser realizadas efetivamente apenas pela vontade individual.  Por
isso, a maior parte dos mandamentos bfolicos e extrabfolicos usa a apelagao direta
e singular: "tu nao fagas isto...". Quando se usa o plural, os destinatarios, mesmo
assim,,sao os indivi'duos convivendo em urn grupo. Conhecemos bern este modo de
falar. E muito usado no discurso de adultos com crian€as, para proteger os menores
de danos previsiveis, para formar a sua consci6ncia social, para entrosa-los mos
modos da comunidade e faze-los membros respeitados dela. A tend6ncia reconhe-
civel na Bfolia, e em outras culturas, de acumular catalogos dessas prescrig6es e
proibig6es, certamente, prov6m do seu uso freqiiente em regulares processos de
ensino. Regra aculnulada se lembra melhor!
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Lv 19 6 urn catecismo muito importante de tais normas 6ticas e cultuiiiH. "
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redacional, isto sin, reunindo regras de diversas origens. Mas essa acumulacao
heterogenea foi feita de prop6sito. Os redatores tardios aparentemente quiseram
juntar amostras do correto comportamento para a comunidade "santa" de Jav6,
que era o Deus santo por excelencia (Lv 19,1). 0 conceito de santidade, implicito
nao s6 no capitulo em discussao, mas, sin, em camadas mais amplas da tradigao
exilica e p6s-emlica, 12 parte de tradig6es sacerdotais do poder contagioso e perigoso
da presenga divina, que faz qualquer lugar ou objeto sagrado intocavel para gente
comurn. Urn exemplo muito drastico disso 6 a matanca, realizada por parte de
Deus, de pessoas que involuntariamente chegaram pr6ximas a area sagrada ( 1Sm
6,19: 2Sm 6,6-7). Mas isto 6 motivo de se estranhar, pois o catecismo da comuni-
dade judalta nao se limita, de jeito nenhum, as regras cultuais e sacrificiais, de
pureza e impureza, como tamb6m expostas em Lv 1-17. Sao incluidas, isto sim,
no  catalogo  de  Lv  19,  normas  de  comportamento  civil,  ou  seja,  das  relag6es
interpessoais  vigentes  na  comunidade.  Ja  os  versiculos  iniciais  contem  uma
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tal distribuicao e mistura de regras fundamentais nao 6 de estranhar,  se n6s
consideramos  seriamente  a comunidade que esta atras  dessas regras.  0 povo
judaita vivenciava tempos dificeis sob o dominio dos babil6nios e persas, tentando
preservar a sua identidade, cultura e religiao mum mundo pluralista e opressor.
Por isso, o povo precisava de muitas orientae6es para a vida interpessoal e cultual.

A mesma mistura de normas 6ticas e religiosa.s encontra-se em algumas
outras colec6es das escrituras hebraicas, notadamente em Ez 18. Dentro de uma
discussao ampla sobre a responsabilidade e culpabilidade de uma gerapao para a
outra encontram-se listas concisas do "justo diante de J.av6". Nao poluir-se com
sacrificios as divindades alheias ou por ofensas sexuais sao exigencias basicas,
mas claramente em intima jungao com algumas estipulap6es sociais (conferir Ez
18,5-9  etc.).  Em  outros  casos,  a  perspectiva  cultual  6  menos  destacada,  por
exemplo em J6 31, onde ocorre, entre tantas regras interpessoais, de caridade e
solidariedade sociais,  apenas uma prescricao meio-religiosa:  a de se relacionar
com poderes alheios, talvez atrav6s de ritos magicos, para alcanear maiores lucros

10.  Conferir:  Erhard  S.  GERSTENBERGER, Dos Drj££e Bwcfa  Mase - Leujfjcz4s,  Goettingen,
Vandenhoeck 1993 (Das Alte Testament Deutsch v. 6). Esse comentario vai ser publicado tamb6m em
ingles pela editora Westminster, de Louisville, na s6rie Ojd res!amem£ Ljbrary, ainda em 1996).

11.  Conferir: Erhard S. GERSTENBERGER, Wesen wncz Herfez4n# des "apodjfafiscfaen" Rechts,
Neukirchen-Vluyn,    Neukirchener  Verlag  1965  (Wissenschaftliche  Monographien  zum  Alten  und
Neuen Testament v. 21).

12. i born se conscientizar do fate de que essa "santidade" de Jav6 e do seu povo vai muito al6m
da assim chamada "lei da santidade" em Lv  17-26. Assim, Ex  19,4-6;  Lv  11,44: Dt 7,6 claramente
propagam tal conceito.

cuituai]:inALSvn°iF5a.io6.ti£9¥;1:use"int::ee:::;:'r:;::a[eercaen:i:Tmip|;::;::i:3:i3:'aauqsueen'ca;Sadft:{d:o¥
aspectos cada vez opostos.
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(v.
de normas,  parecem estar ausentes  as estipulac6es  cultuais.  Isto confere,  sur-
preendentemente,  ate  nas  assim  chamadas  "1iturgias  de  entrada"  (no recinto
sagrado do templo):  Sl  15; 24; Is 33,13-16.  Nessas tres enumerag6es do correto
comportamento predominam as normas de justiga e equilibrio entre os membros
da  comunidade  que  nao  devem  prejudicar-se  urn  ao  outro,  nem  em  termos
econ6micos. A16m disso, existem aquelas tabuas de cunho cultual ja apontadas,

8g,ei8:i;:%t4:g.2t:;dfva2a!:Egta:6e)T4t:::°b€emn;t°nsa:rf::::Sdree]*t°[Soa,Sico°snt:e=rdoE:
surgimento de compromissos coletivos da comunidade para o futuro, menciona
"todos os mandamentos de Jav6" (v. 30), mas coloca em destaque algumas provi-
soes especialmente urgentes para o sustento do santuario e de seu sacerd6cio (v.
31-39).

Refletindo sobre esses diferentes catalogos de mandamentos divinos temos
que perguntar: de onde os redatores tardios tiraram os componentes 6tico-sociais
e religiosos? Quais eram os seus interesses principais emjuntarem tais regras em
catecismos de comunidade? Em que medida eles criaram novas estipulae6es para
a manutencao do organismo social e eclesial do povo de Jav6?

As normas sociais de certo prov6m do ambito familial, do cla, da aldeia, quer
dizer,  das  pequenas  comunidades  que  sempre juntaram  os habitantes  no  seu
convivio  intimo  de  trabalho  diario,  dos  ritos  e  festas  comuns.  Neste  nivel  da
sociedade, com necessidade elementar, estao se desenvolvendo, sempre de novo,
normas  fundamentais  do  relacionamento  interpessoal,  sobretudo  no  que  diz
respeito a integridade pessoal, as relag6es sexuais e a propriedade particular. Sao
justamente os tres mandamentos mais compactos e elementares do nosso "deca-
logo" que caem nessa faixa de manter a ordem "primordial" entre as pessoas do
convivio: "nao mataras; nao adulteraras; nao furtaras!" (Ex 20,13-15; Dt 5,15-17).
Esses mandamentos nao precisam de muito comentario enquanto se trata de urn
regulamento interno do grupo pequeno. Quase 6 natural para qualquer c6rebro e
sentimentohumanosquedeveriaserassim.Apazdetodososconviventesdepende
da integridade pessoal de cada pessoa. As tr6s normas citadas sao destinadas a
dar a proteeao necessaria contra a viol6ncia possivel do irmao e da irma (conferir
Gn 4,8-16). A realidade dura da vida, por6m, nao permitia que os grupos fntimos
se contentassem s6 com essas regras muito abrangentes e gerais. Precisava-se de
explicag6es mais detalhadas, normas mais espeofficas. 0 que significava, afinal,
matar, adulterar, furtar dentro do grupo de convivio? Alguns textos esclarecem
tais perguntas. Lv 18,6-16 determina todas as relag6es ilfcitas dentro da familia
patriarcaldetr6sgerae6esqueconvivemnomesmoespaco.L50pr6prio"decalogo"
especifica o que seja roubo entre os pr6ximos de convivencia (Ex 20,17; Dt 5,21).
E  mais  ainda:  a protecao basica das pessoas era ineficiente demais.  Surgiram
situag5es especiais que ameaeavam o convivio: falsidades, desconfiancas, explo-
ra€ao dos mais fracos. Por isso, faziam-se listas de comportamentos altamente

14. Mas conferir tamb6m Ex 23,1-9; Dt 15 e 16,18-20, que,sao intimamente ligados as regras
cultuais.

15. Conferir Erhard S. GERSTENBERGER, LeuJ€jcws (ap. c!£. na  nota 10).

26-27, c()nl.erir v. 24-25). Em outros contextos, que deixam transparecer ]i8tas
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indesejfiveis, como !iquela de Lv 19,11-16 que I.()i aumelltada n() I)rocesso (lo ct7l(!`:t`()
a redacao por regras bastante positivas (v. 17-18), ja visando a atitude volunt,chria
e eticamente refletida diante do outro, e com isso o relacionamento nao somente
de parentesco, mas sim, de membros de uma comunidade de fe. Com isso coadu-
na-se a relagao de empregado e empresario pressuposta em Lv 19,13, a existencia
de  pessoas  deficientes  (Lv  19,14) que  originalmente,  de certo,  tinham amparo
suficiente nas suas pr6prias familias, e a preocupagao com ajustiga local (Lv 19,15;
conferir Ex 23,1-9).

A linguagem usada messes mandamentos 6 didatica: prevalece o tratamento

8;r:::'onmaassec#ndoa(E:::::1::aso]:g=b=£up::s:]a¥£:.s[es±:£jfanifii::?3T6ee::£esses:3:
admoestadas  de  que  cuidassem  desses  preceitos.  E  linguagem  de  ensino,  de
aprendizagem  social,  primeiro  nas  familias,  depois tamb6m nas  comunidades
eclesiais do Israel vencido e disperso. 0 tratamento direto aparece igualmente, e
com a mesma finalidade de instruir os jovens, na literatura sapiencial. Ali, nao s6
existem as diversas formas de constata§ao de verdades essenciais para o convivio,
mas tamb6m  a linguagem clara de instrugao.  "Nao roubes  ao pobre,  porque 6

ge°:rpeal?:mn£?rdfeT::seam±i:I;Z=§a:oadfle±tt°:a(P:a2e2„'?£|;1:,`gT.±]Hfim=u;:ruov::::£::td£
proclamar as estipulac6es diretas e paren6ticas do Antigo Testamento: afirmac6es

:i:s¥[c:iegsAea£:s6e¥:::g:iTnm£::£e#¥:isct°:;a#::CcEtdigots°d:eizei:°e:::n:::E::
no Antigo Oriente M6dio se deve exclusivamente ao fato de que esses c6digos foram
compostos por escribas da corte real, e nao por comunidades eclesiais na busca de
orientagao divina para a vida diaria. Isto quer dizer que as diversas colec6es de
regras sociais e cultuais no Pentateuco, incluindo ate as normas jun'dicas civis
(principalmente Ex 21,1-22,16), serviam em primeiro lugar a instru€ao da comu-
nidade. A transformagao estilistica crescente 6 bern visivel nos livros do Exodo,
Levitico e Deuteron6mio, como de regras neutras para a linguagem de instrueao.
Ela 6 testemunho desse desenvolvimento.

Havia, al6m disso, em todos os niveis sociais urn cuidado especial quanto ao
comportamento  religioso.  Antigamente,  a  familia  era  o  centro  do  culto,  e  os

16. A questao da participagao de mulheres no culto oficial e da existencia de urn culto caseiro,
sob  diregao  da  mulher  principal,  esta  discutida  em  Erhard  S.  GERSTENBERGER,  Jaifawe  - ejn
p¢£riorchcIzer Goff ? Stuttgart, Kohlhammer 1988 (uma tradu€ao inglesa esta sendo publicada em 1996
por Augsburg-Fortress Press, Minneapolis, intitulada yafazoeh fhe Pofriorcfo).

17.  'Ibdo  o  trecho literario,  de Pr 22,17  ate  24,22,  foi  composto com  esse teor edificativo,  no
tratamento direto, visando o aluno, chamado de `filho". 0 trecho tern afinidades fortes com a literatura
didatica do Antigo Egito, especialmente com o ensino de Amenemope.

18. 0 bloco Pr 1 ate 9, tamb6m em sua forma lingtiistica e seus conteddos, ten ligagao estreita
com os ensinamentos do Antigo Egito. A16m disso, existem exemplos amplos de uma literatura didatica
da  antiga  Mesopotamia,  conferir  William  G.  I.AMBERT,  Badyzo#jci"  WEsdom  Ljfera£"re,  Oxford,
University Press 1966.

19. Albrecht ALT, "Die Urspruenge des israelitischen Rechts:(1929), traduzido para o portugu6s,
"As origens do direito israelita'', in 7brro Promefjda, Sao Leopoldo: Editora Sinodal, 1987, p.  179-236.
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santuarios locais ocupavam o segundo lugar, com respeito aos ritos e as celebra€6es
necessarias para o born funcionamento da sociedade. Os patriarcas naturalmente
construfram altares e sacrificavam para os seus grupos. Da 6poca dos juizes ainda
vein noticias de lugares e ritos sagrados no ambito familial (conferir Jz 6,19-27;
13,15-20). Da para concluir, a partir de muitos indicios espalhados mos textos do
Antigo 'festamento, que os cultos pluriformes e decentralizados persistiram em
Israel ate, pelo memos, o fim das monarquias. Apenas mais tarde, na 6poca exilica
e p6s-exilica, foi alcangada aquela concentracao total na adoragao exclusiva de
Jav6. Se essa avaliagao da hist6ria religiosa do povo de Israel for certa, podemos
imaginar facilmente como foi urgente tamb6m o conhecimento cultual para muitas
pessoas encarregadas com sacrificios e rites, ofertas e festas cultuais. 0 chefe da
familia,  por  exemplo,  devia  saber  bern como  sangrar  urn  animal  e  preparar
devidamente a sua gordura e carne para Deus e os familiares. A mulher principal
devia ser capaz de cuidar das cerim6nias caseiras, de ofertas de comidas, de ritos
festivos para varias ocasi6es.  Nao 6 de estranhar,  portanto, que os catecismos,
acima apontados, tragam regras e normas religiosas provindo, com grande pro-
babilidade, do ambito familial e da aldeia. "Nao cozeras o cabrito no leite da sua
pr6pria mae" (Ex 23,19) 6 uma admoestacao para o culto familial, provavelmente
para a sua esfera feminina. ``Nao ofereceras o sangue do meu sacrificio junto com
pao levedado, nem ficara a gordura da minha festa durante a noite ate a pr6xima
manha" (Ex 23,18) igualmente sao provis6es para todo mundo saber e guardar,
quando lidando com os ritos sagrados dentro dos cultos dos pequenos grupos. Os
conhecimentos rituais eram importantes e, conseqtientemente, eles foram trans-
mitidos  de  pai  para filho,  de  mae  para filha,  em  determinados  momentos  da
educacao e da instrueao caseiras.

Podemos  seguir  essas  pistas  e  pesquisar  o  desenvolvimento  das  regras
cultuais pelas organizag5es sociais e "eclesiais" da vida tribal, nacional e comuni-
taria. Em outras palavras, podemos investigar as instruc6es religiosas nos san-
tudrios locais e nacionais, e chegar as normas vigentes da comunidade judafta na
dispersao.  As  6nfases  variam  profundamente.  A ultima  etapa  das  exig6ncias
religiosas certamente se destaca pela diminuieao do sacrificio sangrento e pela
importancia suprema da exclusiva adoragao do tinico Senhor Jav6, da proibi€ao
de quaisquer imagens divinas, da valorizaeao do sabado e das festas anuais. Por
isso, existem catecismos no Antigo Testamento que nem mencionam, na sua parte
religiosa,  os  sacrificios  (conferir  Ex 20;  Dt 5),  mas  colocam toda a enfase  nos
deveres rituais da comunidade ``sinagogal" que deixou de lado o culto sacrificial.
As listas festivas (Ex 23; 34; Dt 16; Lv 23), por sua vez, visam principalmente a
participagao dos membros da comunidade nesses eventos "nacionais" de adoragao
a  Jav6,  como  medida  para  unir  todos  os  crentes.  Sao  poucas  as  prescri£6es
detalhadamente culticas. Catalogos, como por exemplo os expostos em Ez 18 ou
Lv 19, por outro lado, destacam, em forma catequ6tica, a prioridade da santidade
de Deus que deveria se comunicar gradativamente ao seu povo inteiro, nao s6 aos
sacerdotes (conferir Lv 21).

Em resumo: da para constatar que as regras 6ticas e cultuais foram constan-
temente transmitidas, avaliadas e organizadas em pequenos catalogos ou listas,
conforme  as  necessidades,  conhecimentos  e  valoriza€6es  dos  grupos  sociais  e
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roligiosos  que,  de fato,  precisavam  da orientacao.  Nunca houve na hist,6ria de
Israel, apesar de fortes convicc6es em contrario (conferir Ex 34,4.28; Dt 4,1s; 5,1s;
Jr 6,16; Mq 6,8), uma tabua tinica e imutavel com ntimero fixo de mandamentos
divinos. Nunca havia separacao total das esferas profanas e cultuais. Houve, isto
sim, desenvolvimentos e transformag6es enormes ao longo da hist6ria social e
espiritualdeumpovoquelutoupelasobrevivenciapormuitoss6culosexperimen-
tando sempre a ajuda ben como o castigo de seu Deus.  (Por acaso, o livro dos
Salmos mos da uma impressao vivida e mais variada, do que os assim chamados"livroshist6ricos"noAntigoTestamento,dossofrimentosedasvit6riasdahist6ria
milenar.)20 0 que nos resta desses extensos pen'odos sao fragmentos minimos de
normas colecionadas e aplicadas em determinadas situac6es. Mas essas normas
restantes sao extremamente importantes para n6s. Por serem consideradas em
sua variedade e complexidade, na antigtiidade judaita e crista, voz e ordem de
Deus mesmo, exercialn elas urn papel decisivo na formagao da consciencia ociden-
tal. Ate hoje os mandamentos (se bern que apenas as dez palavras do decalogo) de
Deus estao na boca e no sangue da maioria das pessoas socializadas dentro da
cultura judaico-crista. Por isso, devemos respeitar essas normas fundanentais da
nossa fe e cultura, na sua diversidade e relatividade contemporaneas.

3. os MANDAnmr`ITos DE DEus PARA HodE
i  claro,  nao  podemos  contar  com  aquelas  palavras  de  ouro  que  sempre

permanecem as mesmas, que nunca mudam de contetido, que somente precisaln
ser  obedecidas  e  aplicadas.  Os  transtornos  das  sociedades,  na 6poca moderna
sempre mais rapidos e assustadores, exigem cada vez novas reflex6es e debates,
orae6es e meditac6es em torno da pergunta enigmatica: o que 6 born para seres
humanos e para a cria§ao toda nessas 6pocas do poder exagerado dos homens?
Entramos, com os desenvolvimentos das ciencias exatas e das tecnologias revolu-
cionarias de manipulae6es profundas na face do planeta terra; entramos em uma
fasenova,verdadeiramentecrucial,dahist6riaglobal.Ospadr6esdavidainteira,
mos niveis pessoais, bern como sociais e internacionais, estao mudando tao radi-
calmente, que as normas tradicionais, herdadas de gerac6es anteriores, simples-
mente nao mais servem para orientar as nossas decis6es diarias de curto ou longo
prazo. Ja os nossos filhos e filhas, netos e netas formando-se dentro de urn mundo
diferente  daquele  que n6s  encontramos  em  nossa juventude,  por necessidade
produzem  outras  id6ias  sobre  hem  e  mal,  vontade  de  Deus  e  perspectivas  de
sobrevivencia. Com razao, se nao o fizessem, o nosso mundo nao teria a minima
chance de continuar vivendo.

E urgentemente necessario, portanto, que tamb6m avaliemos profundamen-
te, dentro das igrejas, das comunidades eclesiais e dos meios teol6gicos e acad6-
micos,  os  antiqdissimos  testemunhos  da  Bfblia  na  sua  rica  diversidade.  Os
mandamentos, ali encontrados, representam parceiros para o nosso dialogo. Eles

20. Conferir tamb6m a pregagao dos'mandamentos mos Salmos (por exemplo mos Salmos 15; 24;
50; 81; 95;  119); E.S. GERSTENBERGER, Psazms,  unifh on Jnfrodwcfion to fayrjcoz Liferoft4re, FOTL
XIV,1, Grand Rapids, Eerdmans,1988.
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sao os nossos guias em quest5es fundamentais de orientagao, semjamais se tornar
ditadores no campo 6tico.

Por exemplo, reconhecemos facilmente duas considerag6es basicas dentro
das  escrituras hebraicas:  a preocupaeao para com os  fi.acos  da comunidade,  a
tentativa de garantir dignidade e justiea para eles e a 6nfase muito especial na
santidade de Deus, ben como de parcelas do mundo terrestre. Eis aqui duas linhas
mestras de toda a pregaeao do Antigo Testamento, seja da tors, dos profetas ou da
literatura sapiencial. 0 que fazemos com essa orientaeao de fundo? 'femos que
refleti-la e coordenar criticamente esses principios com aqueles em vigencia no
mundo de hoje. Nao da para escolher alternativamente as normas da Antigiiidade
ou da nossa pr6pria 6poca para serem os novos mandamentos de Deus. E preciso,
isto sim, uma discussao s6ria para encontrar o bern e o mal do eon vigente. Isto
significa concretamente: os prinofpios sociais e teol6gicos da Bfolia mos alertam
para nossa responsabilidade de tomar posic6es certas e justificaveis  diante do
Deus  vivo  de  hoje,  nao  do  Deus  dos  nossos  antepassados.  A  sociedade,  que
vivencianos hoje,  nao  6  mais  aquela  agremia€ao familial,  tribal,  nacional ou
imperial do Oriente M6dio durante o primeiro milenio ac, mas sin, uma sociedade
industrializada, globalmente economizada e interligada, sujeita a certas ideolo-
gias  dominantes  e  exploradoras.  Embora  o jogo  de  poderes  sociais,  politicos,
religiosos concorrentes esteja ainda em pleno andamento, como costumava ser o
caso na Antigtiidade, as estruturas da vida toda e os sistemas de pensar e avaliar
o mundo hoje sao diferentes. Nao ha mais, entre a maioria dos seres humanos,
aquela teia intima de relag5es familiais de urn mundo agrario, comunhao tal que
envolvia e suportava a pessoa desde o nascimento ate a morte. Hoje, vivenciamos
uma  sociedade  atomizada,  fundamentada  no  prinofpio  supremo  da  liberdade
individual. Esse prinofpio exige o maximo de autonomia pessoal, em termos de
educagao, profissionalismo, chances de escolher o caminho subjetivamente certo,
auto-sufici6ncia, emancipagao e forgas competitivas. No plano maior da sociedade
geraleinternacional,a6pocamodernav6osconflitossangrentosdegrupos,etnias,
classes de pessoas que se sentem excluidas.  0 conceito da autonomia tamb6m
neste nivel supra-individual 6 uma potencia enorme, enquanto os sistemas ideo-
16gico-politicos  quase  desapareceram  do  mundo,  abrindo  as  portas  para  urn
sistema econ6mico-ideol6gico a tomar conta do domjnz„m ferrae. Em suma: os
pap6is  das  pessoas  individuais  bern como  as  fun€6es  das  macroestruturas  da
sociedade mudaram profundamente desde as 6pocas bfolicas. Conseqtientemente,
temos que procurar, diante de Deus, as normas adequadas, os "nossos pr6prios
mandamentos divinos de hoje", para orientar e regular essa antiga luta humana
por justiga, liberdade e vida digna.

Naturalmente, a demanda por normas condizentes a nossa 6poca 6 muito
grande. Grupos e individuos, sem fim, estao clamando por orientag6es corretas
dentro das tem'veis confus6es de interesses e opini6es divergentes. Nao podemos
aqui descrever os mandamentos 6ticos necessarios para todas as entidades que
chamam por socorro, pais e politicos, cientistas e economistas etc. Mas podemos
esbogar, de modo geral, algumas linhas em duas areas distintas de comportamen-
to, para construir novas pistas de pensamento, isto 6, a area particular, privada,
e a area social, ptiblica.
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Primeiro, queremos refletir sobre os novos parametros de viver em LJrupos
pequenos, primarios. A grande familia da Antigtiidade (10 ate 20 pessoas) com os
seus problemas de conviver como entidade produtiva de trabalho, fe, cultura e
rela§6es  pessoais  intimas,  incluindo  as  relag6es  sexuais,  quase  esta  extinta.
Restam, pelo memos nas zonas industrializadas do mundo, pequenos grupos muito
reduzidos de dois ate quatro ou cinco individuos que ainda convivem no mesmo
lugar,  mas  seguem,  por  forea  maior  da  formagao  e  do  emprego  divergentes,
caminhos hem especiais de ocupagao diaria. Raramente se encontram em casa.
Pouquissimas sao as oportunidades de fazer alguma coisa em conjunto. Por outro
lado, formam-se, na sociedade tao pluriforme e individualizada, pequenos grupos
de interesse ou trabalho, de vizinhan€a ou de convicgao religiosa, onde a pessoa
modema  investe  muita  energia  pessoal  e  ainda  encontra,  apesar  de  toda  a
autonomia desejada, a sua razao de ser. Aparentemente, seres humanos precisam,
de uma maneira ou de outra, de urn ambiente familiar de lacos intimos para se
realizarem em suas ambig6es individuais e coletivas. A questao quente, entao, 6
a  seguinte:  quais  as  regras  basicas  para  todas  essas  formas  de  convivencia
moderna? Exigir, como o fazem documentos oficiais das igrejas ainda hoje, que a
familia patriarcal da Bfolia2L seja o padrao mestre para as nossas vidas 6 ilus6rio.
Nao ha chance de reverter o desenvolvimento social para urn estado pr6-industrial.
Temos que admitir, talvez com pena e nostalgia, a existencia de muitos grupos
pequenos que, na verdade, sao concorrentes da familia antiga, substituindo-a de
certo modo. Se, no entanto, a familia patriarcal nao pode ser o modelo dominante
da vida intima e pessoal, caem tamb6m essas regras patriarcais de autoridade e
submissao ao chefe familiar. Os grupos pequenos de hoje, evidentemente, tern que
obedecer as regras da igualdade de todos, da liberdade individual e do respeito
diante da outra pessoa. Isto inclui, de certo, menores de idade (apesar do fato que
eles precisam de educadores e da representagao diante da lei), velhinhos, mulhe-
res, empregados e empregadas, d6beis, adeptos de creneas ou costumes minorita-
rios, membros de outras nacionalidades ou ragas. Cada ser humano, nao importa
quem seja, tern o seu valor intrinseco e deveria ser tratado, dentro de pequenos
grupos de convivencia, de modo digno e respeitavel. Qualquer autoritarismo de
urn membro do grupo 6 proibido. Os sexos sao absolutamente iguais no que diz
respeito a seus direitos e deveres.

Vamos  falar  mais  de  perto  de  uma  area  especifica  da  vida  pessoal  que
desempenhou  papel  muito  importante  nas  normas  biblicas:  a  valorizacao  da
sexualidade mudou bastante da Antigtiidade para hoj e. Muitos fatores influencia-
ramemtaismudaneas.Eclaro,por6m,queavelhaposicaodominantedoshomens
(ainda muito  fraca  mos  mais  antigos  tempos  israelitas;  conferir  Gn  30,15;  Lv
18,19),quecomandavaocomportamentodesuasmulheres(conferirGn38)acabou
com as mudangas sociais experimentadas. Vale hoje a autonomia sexual, que s6
pode  funcionar em urn clima  de  confianga mtitua.  A apropriaeao e  exploragao
sexual da mulher pelo homem, pouco condenada nas Escrituras (conferir Lv 19,20;
Dt 22,28-29; 2Sm  13,1-22), hoje 6 urn crime grave. A liberdade sexual, sempre

21. Conferir E.S. GERSTENBERGER, Jafetue (veja nota 16 acima).
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praticada pelos homens, deveria ser concedida tamb6m as mulheres. Ao todo, a
vida  sexual hoje tern conotag6es  e valores  diferentes  da Antigtiidade bfblica e
deveria ser reavaliada sob aspectos vigentes em concordancia com as estruturas
e costumes atuais. 0 melhor possivel seria concordar em ``privatizar", ao maximo
possivel, os comportamentos e orientag6es sexuais. Nao pertencem eles tanto a
esfera ptiblica, mas sim, a esfera da responsabilidade frente a outra pessoa e a
Deus  mesmo.  A sexualidade,  por  assim  dizer,  foi  temida  demais  na tradigao
judaico-crista (principalmente na dltima). Deve ser reconhecida, em nossos tern-
pos, como pura dadiva e beneficio aos seres vivos e as pessoas humanas, uma parte
integral  da  personalidade.  Como  tal,  pode  e  deve  ser  cuidada  e  gostada  com
dignidade e para o ben dos parceiros. 0 efos deveria desaconselhar aqueles abusos
que violentam as pessoas. A lei deveria punir quaisquer atos criminosos, fora e
dentro do casamento. Menores de idade precisam da protegao especial da opiniao
ptiblica e do poder ptiblico. Fora disso, a sexualidade 6 coisa particular de cada
pessoa individual. Nao tern aquela grande importancia cultual e reliriosa que os
nossos  antepassados  assumiram diante das  condig6es vigentes  da sua pr6pria
6poca.

Em segundo lugar, temos que refletir brevemente sobre as regras vivenciais
mos grupos maiores da sociedade da nossa 6poca moderna. A caraten'stica principal
dessas agremiaG6es 6 a sua anonimidade. Outra 6 a administragao burocratica em
vez de negociae6es face a face. Cada associa€ao humana, que tern membros demais
para que os individuos  se possam conhecer mutuamente,  pode ser qualificada
como tal sociedade maior.  Sao, entao, organismos estatais, 6tnicos, eclesiais ou
simplesmente organizag5es de interesse, profissao ou prazer. AI a pessoa tern que
assumir  pap6is  diferentes  daqueles  que  vigem  dentro  de  grupos  intimos.  E  a
associacao como urn todo tern que conscientizar-se de suas atividades e buscar
uma 6tica da responsabilidade comum. Certo, o individuo sempre fica responsavel
pelos seus atos. Mas, al6m disso, existe tamb6m urn agir comum de grupos, do
qual  os  individuos  fazem  parte,  as  vezes  passivamente,  em  sil6ncio,  as  vezes
concordando com e apoiando os lideres. 0 ponto mais espetacular de acao comu-
nitdria, na maioria dos casos com efeitos bern negativos, 6 o entusiasmo que leva
as  pessoas  a comportamentos irracionais, freqtientemente hist6ricos.  Para dar
alguns exemplos dos agrupamentos possiveis, podemos imaginar o cidadao com
as suas responsabilidades nas teias entrelacadas de uma sociedade nacional, ou
a torcida de urn time de futebol mum estadio qualquer, ou os membros de uma
igreja  de  porte  nacional  e  intemacional.  No  nivel  da  6tica  social,  portanto,
precisamos de novas reflex5es sobre as normas fundamentais da convivencia, e
essas regras deveriam ser globalizantes, porque nenhuma organizagao ou asso-
ciacao humanas pode mais escapar a dimensao universal da vida moderna. Como
atuar responsavelmente em nossa situagao precdria de luta por justica e sobrevi-
vencia global?

A sociedade  moderna,  vista  mais  de  perto,  destaca-se  por  muitos  tracos
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macao,  igreja  pr6prias  e  particulares,  mas,  sim,  deve  ser  a humanidade  toda,
porque todos os seres humanos, hoje, visivelmente formam uma entidade no seu
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destino comum.   (As rafzes deste desenvolvimento globalizante, 6 6bvio, remon-
tam a Antigtiidade e a fe israelita em urn s6 Deus!).  E mais! A crise ecol6gica
deveria ser o problema fundamental do nosso pensamento 6tico, porque se nao
reconhecemos esse fato, nao vamos ter muito mais tempo para refletir sobre esse
assunto.  A responsabilidade pelo mal-estar  do  planeta,  a boa criacao  de Deus
mesmo,  6  universal,  pesando,  no  entanto,  com  mtiltipla  for€a  sobre  os  paises
industrializados. E mais urn aspecto: temos que lidar seriamente com a desmiti-
ficagao do mundo t6cnico e manipulavel, com o homem sendo considerado o mestre
absoluto da criacao. A efici6ncia t6cnica e econ6mica nao pode ser o dnico crit6rio
do nosso agir.

Quais, entao, poderiam ser algumas normas basicas para o nivel "superior"
de atuaeao responsavel no mundo complexo e globalizante de hoje? Tentemos, para
finalizar, urn esboeo de urn decalogo novo em concordancia com os pensamentos
tragados acima:

Nao penseis em termos absolutos sobre u6s e uosso grupo, corno se fosseis o
ceritro do mundo, porque s6 Deus 6 absoluto.

Ndo desprezeis o uosso pr6ximo por causa do sew sexo, sua raqu, cormie?ao ou
nacionalidade, porque o inieo Deus airLa todos os seres harrranos bern corrLo toda
a sua cria€ao.

Nao coloqueis o ser hurnano a,ci,rna, de tudo, porque ele tom,b6m 6 aperras uma
cricturcL de Deus.

Ndo desual,ori,zei,s a nctureza fazendo del,a apenas o material do ijosso prazer,
porque Deus a criou para gosta,r dela.

Nao  ajais,  ri,elm  individual,  nem  coletivcimeute,  de  manei,ra  destrui,dora
di,arule do mei,o ambiente, porque Deus quer proteger a uida neste ploneta.

Nao fomemkeis preconceitos, conftitos e  6di,o entre os h,om,ens, porque Deus
reconhece cLpenas o em;penho por justi€a e paz.

Ndo faquis da, efticiencia econ6rmica e do uosso gonho o crit6rio principal dos
uossas decis6es, porque Deus estd zelande pelos marginalizados e fracos.

Ndofecheisauossarneriteeauosscbuivenciadiantedeoutrosgrupos,culturas,
religi6es, porqu,e o inieo Deus cl,rma, todo esse rmundo pluriforme.

Nao  gloriftiqueis,  rLo  uosso  uiver,  qualquer  sistema de  poder;  porque Deus
ordena que todos os sisteina,s estejam a seruigo de humani,dade e da criaeao.

Nao confieis erin l,tderes I:ortes, rrras estai sem;pre corrscieutes da uossa pr6pria
responsabilidade, porque Deus erdende todas as pessoas do mundo como os sews
col,aboradores e col,aboradoras ra manuten€do do plc[neta terra.

Erhcurd S. Gerstenberger
Fasanenweg 29
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