
0 Evangelho do Antigo Testamento

Uma das quest6es mais cruciais da pratica teol6gica dos cristaos 6 a sua
posi€ao quanto a importancia do Antigo Testamento em relagao ao Novo Testa-
mento.  'I\ido indica que este nao 6 somente urn problema brasileiro,  pois  esta
preocupa€ao tern provocado  os  estudiosos(as)  da Bfolia,  mos  mais  importantes
centros de estudos biblicos, a pesquisarem o posicionamento cristao ao longo da
hist6ria da Igreja. E sabido que a posigao ortodoxa de Marciao (s6culo 11 dc) nao
s6 provocou grandes disttirbios dentro da teologia crista, mos dois s6culos que se
seguiram, mas ainda continua causando urn ritido desconforto entre os cristaos.
Nao 6 dificil perceber que o marcionismo esta presente, de forma incrustada, na
estranha id6ia da revelacao progressiva de Deus na hist6ria.

A reagao de zelosos especialistas biblicos a tendencia marcionita tern produ-
zido excelentes estudos  sobre o assunto. Claus Westermann procura discutir a
rela€ao estabelecida entre a pregagao de Jesus e o Antigo Testamento]. Ao mesmo
tempo, Frank Criisemann constata que, na tradi€ao protestante, o Evangelho 6,
por demais vezes, entendido como uma grandeza absolutamente oposta a Lei, mas
ele prop6e uma forma inversa de tratar o problema.2 0utro reconhecido pesquisa-
dor do canon biblico 6 James A.  Sanders. Ele, em seu livro3, resume toda a sua
tese  afirmando que,  "para o judaismo,  a Tora tornou-se o Talmud vivo:  para o
cristianismo, a Tors tornou-se o Cristo vivo" (Rm 10,4).

Embora nao esteja aqui presente a inten€ao de discutir as criticas feitas por
Marciao ao Antigo Testamento, elas naturalmente estarao presentes, pelo memos,
para justificar  esta  preocupagao.  Entretanto,  o  objetivo  maior  deste  estudo  6
avanear na pesquisa sobre o significado da Tora como condutora da Palavra de
Deus que continua ensinando e disciplinando o povo.

1. WESTERMANN, Claus, 0 A"£jgo Tbsfomenfo e Jesc.s Crjsto, Sao Paulo, Edi?6es Paulinas,
1979.

2.  CRUSEMANN,  Frank,  ``Direito-Estado-Profecia.  Quest6es  basicas  de  uma  interpretaeao
s6cio-hist6rica das leis do Antigo Thstamento'', Estudos 'leol6gicos 3, 1989, p. 283-294.

3. SANDERS, James, 7brafa and ca"om, Philadelphia, Fortress Press, 1972, p. 121.
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{) AI,CANCI£ I)0 SIGNIFICAD0 I)A PAljAVRA 'J'OltAH
J3i`sicamente, a palavra hebraica foroA sjgnz./Zoo "jnsfrc¢€6o".  Sua deriva€ao

oHtd iiu I.aiz sem{tica yorab cujo significado 6 "Zo7}€c!r", "jnsfrz4jr". Este 6 o sentido
uEifldo por Deus no questionamento feito a J6: ``Sobre que estao fundadas as suas

::i::gels:::n3:ec¥n]thaev:in9e°:e:uE:]darvaanan#i::::afin]g:saieesfreej:;„d(;6al3V8a,j.u7;:aES
importante notar que o verbo "lancar",  aqui, nao 6 entendido como "jogar" algo
il`responsavelmente,  mas  "lan€ar  as  bases"  de  alguma coisa  importante  cu].as
dimens6es alcangam ate o universo. Este mesmo significado acontece na traducao
da Septuaginta (s6culo Ill ac).  Jesus,  certamente urn profundo conhecedor do
IIebraico e do Grego, tomou o verbo grego bazzejn para comunicar o mesmo sentido
usado por J6: "nao lanceis ante os porcos as vossas p6rolas" (Mt 7,6). Estes dois
textos servem, como exemplos, para destacar uma certa continuidade de signifi-
cado nas duas linguas biblicas. Nao somente isso, mas a manutencao do conceito
atribufdo  a  'Ibra  desde  o  Antigo  Testamento.  Tanto  no  texto  de  J6,  como  no
Evangelho de Mateus, o sentido original, usado no Antigo Testamento, 6 preser-
vado. Seja no sentido originalyczroh como no derivado grego bcEZzejn, ambos os usos
tern uma intencao: 1egitimar a torafa como o pilar sustentador de toda a Criaeao.
Em vista da importancia da Tors, como instrumento divino da criacao da ordem
do mundo, ela nao pode ser usada por pessoas incapazes de entende-la, aprecia-1a
e seguir as suas instrug6es. 0 texto indica que seria urn desperdicio de tempo e
energia a tarefa de ler e ensinar a pessoas que nao possuem interesse, respeito e
capacidade para apreciar e compreender tao rica instrucao.

Diante disso, somos provocados a abrir uma discussao em torno do signifi-
cado da 'Ibra, para o povo de Deus.

A. Tore no Antigo Testamento
Nao  podemos  ser  ing6nuos  quando  tratamos  de  algum  tema  no  Antigo

Testamento, pois ele, entre outras coisgs, comunica a hist6ria do pensamento de
urn povo ao longo de mais de mil anos. E muito possivel que urn dado termo altere
o seu conceito original ao longo do uso atrav6s da hist6ria. Durante esse tempo,
muita coisa foi enriquecida e esvaziada, criada e eliminada, valorizada e enfra-
quecida. Mas uma coisa 6 certa: muitas id6ias e sentimentos foram proclamados,
ouvidos e acolhidos por pessoas que, posteriormente, os transmitiram. Aquilo que
o povo entendeu ser verdade e aplicavel para o bern comunitario, ele o guardou
como autentica instrugao divina. Portanto, 6 necessario observar distintas conside-
ra£5es existentes, em meio ao povo. Para evitar muitos detalhes, salientamos aqui
dois sentidos que a concepgao de Tora tomou:

1. No sentido rmai,s amplo

Embora o nosso alvo seja encontrar o conceito de Tora entre os seguidores de
Jesus, 6 essencial esclarecer-mos a respeito desse assunto no Antigo Testamento.

0 povo de Deus definia a Tors tal qual o significado da palavra indica: ensino,
instrucao  de  Deus  como  base  para  uma  vida  boa  -e  feliz.  Para  o  povo,  Tora
representa o dedo de Deus, indicando o caminho certo, justo e apropriado para
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andar e viver. Andar nesse caminho 6 assegurar o 6`/ia/o»i (vida iibLintl!inte, i]l{"i,
feliz),  a  hesed  (graga,  1ealdade  e  bondade),  a  emwnc!/1  (fidelidade),  {i  s.a(/tlq(I/i
¢usti€a, atos salvI'ficos de Deus). E, enfim, assegurar que os atos salvificos de Deu.i
continuem acontecendo no mundo, atrav6s da obediencia a esta instru€ao. Esque-
cer,  desobedecer 6 desviar-se desse caminho; 6 cair no ambito da maldicao (Dt
5,32-33). Enfim, a Tora, dada a sua importancia para o povo de Deus, transfor-
mou-se num corpo de instrucao que regulava o bern-viver comunitario (conferir
Lv 25,1-8). Esta 6 uma esp6cie de catecismo doutrinario onde o povo aprendia que
Jav6 6  o criador de tudo e cumpriu  Sua promessa ao liberta-lo da escravidao,
concedendo-1he uma terra para morar e plantar (conferir Sl 136).

Quando atribuimos a Tors a qualidade de catecismo doutrinario, nao quere-
mos encerra-la dentro do estreito conceito religioso. Na verdade, a Tors instrui e
regula a vida comunitdria, econ6mica, politica e religiosa dos hebreus. Ela possui,
para o crente javista, urn alcance tal, somente equiparado ao valor do Evangelho
de Jesus, para o cristao.

Com o passar dos anos, este corpo de instrucao foi ganhando legitimidade,
merc6 dos resultados praticos na vida dos crentes javistas. Sacerdotes, profetas e
sabios tornaram-se comunicadores e int6rpretes da vontade de Deus. Seus pro-
nunciamentos e ensinos foram selecionados, guardados e transmitidos de geracao
a geracao pelos crentes. A pratica desses ensinos fez com que o povo visse nessas
instrug5es a autoridade divina. Por esta razao, muito cedo em Israel, a Tors foi
vista como uma autentica reueza€6o de Deus.  Dai, o ja rico significado de Tora
recebeu  mais  urn nome:  revelagao  de  Deus.  Em conseqiiencia disso,  os nomes
"Tors" e "Revelaeao'', no Antigo 'lestamento, chegam a confundir-se, tal a proximi-
dade  de  sentido  que  eles  carregam.  Na verdade,  nao  queremos  ampliar  essa
discussao sobre os diversos nomes que a 'Ibra obteve ao longo de seu uso pelo povo
de Deus. Lembramos que o nome "Palavra de Deus" tern sido, entre os cristaos, o
substitutivo mais celebrado.

2. No sentido estreito

A partir do periodo p6s-exilico, quando a importancia das leis, para regrar e
organizar a vida social e religiosa do povo de Deus, superou a da profecia, a Tora
passou  a receber urn  segundo  significado,  agora,  bastante  restrito:  a Tors 6 o
Pentateuco e o Pentateuco 6 conhecido como o livro que cont6m a Lei.

A confirmacao dessa tendencia esta comprovada no pr6logo do livro Siracida
ou Eclesiastico, datado da segunda parte do s6culo 11 ac. 0 pr61ogo abre com estas
palavras: ``Muitas coisas importantes nos foram transmitidas pela Lei, os Profetas
e os que os seguiram''. Por mais de uma vez, o pr6logo de Eclesiastico refere-se ao
que o autor entendia, no seu tempo, por canon do Antigo 'festamento. A bern da
verdade,  o  pr6logo  aponta para  dois  pontos  bastante  elucidativos:  primeiro,  o
Pentateuco passa a ser chamado ``Lei";  segundo,  provavelmente,  o processo de
canonizacao da Bfolia Hebraica nao havia sido encerrado.

Todavia,  na  discussao  desse  segundo  significado  da  Tora,  nao  podemos
afastar a possibilidade que esse procedimento j a acontecera com Esdras e Neemias
(s6culo V ac). Segundo James A. Sanders, "6 altamente possivel que as palavras,
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do  Hebraico  e Aramaico,  para  designar  "lei",  mos  livros  de  Esdras  e  Net!ii`itis,
possam  referir-se  especificamente  ao  Pentateuco..."4.  Provavelmente,  Sanders
referia-se a textos como Ne 8,1-18. Entretanto, 6 preciso reconhecer que a posi§ao
de Esdras e Neemias, quanto a 'Ibra, nao era a tinica entre o povo de Deus no
periodo p6s-emlico. A pr6-canonizacao do bloco de livros "Profetas", nos dltimos
s6culos antes de Cristo, prova que a comunidade dos fi6is javistas possuia uma
concepgao mais ampla da Tors.

8. A Tora no Novo Testamento
0 Novo 'festamento usa a palavra `1ei'', tanto no seu sentido amplo, signifi-

cando ReuezcI€6o (Jo 10,34; 15,25; Rm 3,19;  1Cor 14,21), como no sentido estreito
para  significar  tao  somente  Pe73£afekco  (Lc  24,44;  Gl  4,21;  1Cor  14,34).  Nao
queremos nos deter, neste problema, pois ha o perigo de mos perdermos em nossa
rota. Tamb6m,  aqui, nao queremos mos agarrar ao prinofpio de que o uso mais
freqiiente e popular 6 o mais antigo. Pretendemos alcanear urn ancoradouro ben
mais seguro para estabelecer nossas conclus5es. Sendo assim, 6 preciso reconhecer
que  as  informag6es  obtidas  das  literaturas  bil)1ica  e  extrabfolica levam-nos  a

iou:sa±ddoe:::.fiu£:s::::creel:?in::i:o¥rpr]eoc:eiao:Op¥oand:n::=Oe:t:s¥:£eesnuest:E::1:
(conferir Mt 5,18-20; Lc 16,31; Rm 7,7-25).

Enumerar as considerae6es de Jesus sobre o Antigo 'festamento seria cansa-
tivo e repetitivo. E born lembrar que a Biblia de Jesus era o Antigo Testamento.
Aparentemente, nao percebemos nenhuma reaeao negativa dos ap6stolos e demais
escritores do Novo Testamento.  Os conflitos teol6gicos existiam, especialmente,
com os gn6sticos, mas parece que a raiz da crise marcionita nao se localizava no
gnosticismo. Na verdade, a discussao marcionita sobre Deus encobria a ess6ncia
da crise. John L. Mackenzie, em seu livro Os grandes temczs do An£Zgo Tesfcbme7}£o,
reporta que, para Marciao,

``o Deus  do Antigo Tlestcaneuto 1.fro era o Deus do Nouo, que  seu car6±er e

ctri,butos coritrcrdiziarm o card,ter e ctributos do Pai que Jesus reuelara. Deus rido
se  revel,ara  aos judeus,  seus  I,ivros  sagrados  nao  tinhcap,  relae&o  com  o  Novo
Tlestcanertto e en; nndn -coutributam pa,;a a fe dos cristaosrfe .

Entretanto, todo esse conflito possuia ralzes mais profundas. Arazao da crise
estava no conceito de lei. Isso mos leva a ampliar, ainda mais, a nossa discussao.

A LEI N0 ANTIG0 TESTARENT0
Este tern  sido urn tema,  estranha e extremamente,  mal trabalhado  nas

comunidades  cristas.  Provavelmente,  o  motivo  desse  preconceito  esteja  mum
"marcionismo" travestido de zelo cristao ou, mesmo, na preguiga intelectual que

4. IDEM, idem, p. 2.

5. MACKENZIE, John L., Os gra"des femos cZo Anfjgo Tbsfomento,  Petr6polis, Editora Vozes,
1971, p.  303.
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maquia e embeleza, enganosamente, as nossas deficiencias e fraquezas.  Fragil-
mente ancorada numa rna exegese feita sobre alguns pronunciamentos, especial-
mente, do ap6stolo Paulo, o Evangelho 6 visto como uma grandeza absolutamente
oposta  a  Lei,  e  que  esta  esta  teologicamente  ultrapassada  e  abolida.  Frank
Crtisemann reage contra isso dizendo que aqueles que defendem esta posigao estao

faaegtaoE.tg::rnettea:Fo,C:]Pstcruat:i9ta£Cp°r:bfesmaafi:Fqau€e6re:£erfe6t::::i::S£°bre:I::PvS:::
cial da lei no antigo Israel.

A 0 1ugar da lei no tribalismo israelita
Obviamente, a literatura legal desenvolveu-se mum ambiente onde as pes-

soas preocupavam-se com problemas legislativos, disputas legais e estipulac6es
que regulavam a vida social e religiosa da comunidade do povo de Deus. Como
toda a vida comunitaria girava em torno do culto, nao 6 de se admirar que todo
tipo de lei era entendido como uma doacao de Jav6. Esta era a caracteristica mais
marcante da lei em Israel. Isso significa que Jav6, e somente Ele, dava autoridade
a lei (Lv 19,1-2), pois, afinal, foi Ele quem concedeu a lei a Israel (Ex 15,25-26).

Algu6m pode ate criticar o uso de textos biblicos com formulac6es teol6gicas
tardias parajustificar uma dada teoria. Averdade, entretanto, 6 que Israel sempre
se valeu de leis para organizar e ordenar a sua vida comunitdria, seja no pen'odo
tribalista, seja no pen'odo monarquico ou mesmo no tempo p6s-exilico. Os textos
tardios podem nos mostrar a vitalidade das comunidades judaicas na busca das
antigas instrue6es para ajuda-las na solugao dos seus problemas. Rolf ELierim,
urn especialista no assunto, vai mais al6m.

"Israel an±igo sobressai na genealogia, dos sociedcrdes humaras para as qudis
an%terp:rb£%oae%i%£dno:SEmi°rmppr:%=P":e]r%opnr%::%%seste°trung%redpoe]rsfaa:,

ontigo nia hist6ria de civtlizapao, nho apenas porque n6s percebemos a n6s
rnesrmos cormo urrra soci,edade civil,i,zada baseada erin I,ei, mci,s tamb6rm porqu,e
I,emos  a  Btbl,i,a .... Por6m  qunlquer  compreensdo  de  Btbli,a  que  ignora  a
atengao deda pelo Autigo Tlestcunerito a,s reali,dades societdrias, uida ptiblica
ef itcb%taae#nntoe:szaefprp6tipb:]}ac,3>. erfrenta 8randes problemas com a teo|ogia da

Em outras palavras, Knierim quer mostrar que alguns cristaos nao procu-
ram perceber a diferenga entre o real conceito de lei, contido no Antigo Testamento,
e o legalismo. Definitivamente, nao podemos eliminar do Antigo Testamento a lei,
ja que ela possui urn significado consideravel e permanente para a vida do povti
de Deus.

A constitui€ao de Israel estava baseada na lei, definida numa alianea pessoa I
(Ex 20; Lv 26,12). Ao mesmo tempo, 6 born lembrar que, desde o prinofpio, Israt}l
precisou apelar para que o povo cumprisse a Alianga. 0 conceito de berjf (alian€:I )

6. CRt}SEMANN, Frank, opws c££., p. 284.

7. ENIER", Ro\£,  Usos e costumes, jutzes e  legislndores  no Israel antigo (apostI\a), S.B. .lu .
Campo, Faculdade de 'feologia da Igreja Metodista, 1989, p. 1.
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itt`i.I,tinco as mais antigas tradi¢6es de Israel. Quandt.) Israel pensava em categoria8
th  /jtit.i./,  ale  nao  se  reportava  a  doutrinas  abstratas  ou  dogmas  formais.  Na
vt`i'tl{`de,  a  implementa§ao  dos  resultados  dessa  alianea  apontava  para  dois
i`Iiminhos: hist6ria da a€ao de Deus no mundo e regulamento para a conviv6ncia
tlii comunidade da Alian€a. Deixando de lado a analise sobre o primeiro caminho,
vtimos mos dedicar ao significado da Lei.

Primeiramente,  vamos  pensar  em  termos  de  definicao.  A lei  no  Antigo
TeHtamento  deve  ser vista  sob  duas  perspectivas:  primeiro,  lei  6  sin6nimo  de
t)rdem, instrugao, promogao do ben-estar, da paz e vida na sociedade; segundo,
•Jav6 6 o autor e doador da lei.

Para reforgar o conceito de Jav6 como o autor e doador da lei 6 preciso ampliar
os nossos conhecimentos sobre a administracao da lei no periodo pr6-monarquico
(tribalista). Embora a reda€ao das leis do Antigo Testamento esconda, ha claras
evid6ncias de que, durante a vida n6made, o povo administrava sua vida comuni-
taria atrav6s de leis. Evidentemente, ningu6m 6 tao ingenuo a ponto de aceitar
que Israel andou pelo deserto e entrou na terra agricola de Canaa, apenas, pelo
milagre da graea divina. E nesse ponto que a concepeao divina de lei se justifica.
A lei 6 urn dos instrumentos que Jav6 usou para cumprir sua promessa de dar
uma terra ao povo. A organizagao e disciplina da vida comunitaria 6 tamb6m uma
dadiva divina.

institTiFa.o::rfai:i.:Ffisqaubeidd.aq::tao:#udreai.Ifa6di:as:sataevs:rbei::a`iEaf::ac£Eia:
E foi a jurisdigao nomadica da familia que abriu caminho para a jurisdigao da
comunidade local. Foi a partir do anciao dos clas que surgiram os juizes do portao,
urn detalhe considerado impar em todo o antigo Oriente M6dio. Sim! Deus sempre
esteve vivamente interessado na organizagao da familia,  das comunidades,  do
estado, inspirando as pessoas a criarem leis que disciplinem a vida, para que seja
sin6nimo de bern-estar.

Uma boa defini€ao do que representa a lei para o Antigo 'festamento esta no
Salmo 19,1-14.

Primeiramente, observamos a estrutura deste salmo. 0 salmista apresenta,
em forma po6tica, sua experiencia, de certa forma, subjetiva. Para ele, a revelaeao
de Deus se da na natureza e na lei, isto 6, nos ambitos do cosmo (versos  1-6) e
humano (versos 7-14). 0 que 6 peculiar neste salmo 6 a atengao dada a esses dois
diferentes ambitos da revela€ao divina. 0 salmista quer mostrar que esses dois
focos  de  revelapao  sao  substancialmente  complementares:  a  obra  de  Deus  6
1ouvada pelo cosmo e complementada pelo ser humano. Este junta-se ao louvor do
cosmo para combinar dois relevantes e legi'timos pontos teol6gicos.

Segundo, a conexao entre o louvor do cosmo (versos 1-6) e da lei (versos 7-14)
aponta para uma possibilidade de dois estagios na hist6ria da religiao de Israel.
Mas  o  importante  no  salmo  6  que,  em  ambos  os  estagios,  a  g16ria  de  Deus  6
revelada.

Terceiro, deixando de lado a analise da combinafao cosmo/natureza e huma-
ndiei, vamos particularizar os versos 7-10. Aqui, vale a pena destacar as palavras
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descritivas do louvor a 'Ibra. Essa descricao destaca algumas peculiaridades que
sao  caracterfsticas  da  lei.  Embora  esta  relagao  dos  atributos  da  Tora  esteja
envolvida pela linguagem po6tica, observamos que o autor descreve tamb6m os
efeitos produzidos pela pratica da lei. Mas o que 6 mais saliente neste hino 6 que
ele revela qualidades intn'nsecas a Tora.

Quarto, a nossa grande interrogagao pode ser esclarecida na analise do hino
a Tora (versos 7-10). Aqui temos urn perfeito paralelismo de membros que aponta
muito mais para a comunicagao de uma verdade do que para a est6tica da poesia,
Vejamos:

A tors de Jav6
o testemunho de Jav6
os preceitos de Jav6
a ordem de Jav6
a palavra de Jav6
os julgamentos de Jav6

6 completa
6 confiavel
sao retos
6 pura
6 1inpida
sao verdadeiros

restaura a vitalidade
faz sabio o simples
alegram o coracao
causa luz aos olhos
perlnanece para sempre
todos eles sao justos

A interpretagao deste paralelismo nao 6 tao complicada. Primeiro, temos os
sujeitos das seis frases: tora, testemunho, preceitos, ordem, palavra ejulgamentos
de Jav6; temos, a seguir, as descrig6es das peculiaridades caracteristicas de cada
urn dos sujeitos: completo, confiavel, reto, puro, 1impido e verdadeiro; e, por fim,
o salmista descreve os efeitos produzidos pela agao dos sujeitos: restaura a vida,
faz  sabio,  alegra,  traz luz,  6  permanente e 6 justa.  Segundo,  as  palavras que
comp6em  os  sujeitos  pertencem  ao  mesmo  campo  semantico.  Terceiro,  pelas
peculiaridades  caracten'sticas  e  descric6es  dos  efeitos  produzidos,  a partir das
ag6es  dos  sujeitos,  podemos  perceber  que  o  conceito  de  Tors,  assumido  pelo
salmista, 6 amplo e quebra com a estreita definigao de "lei". Comecamos a perceber
que a Tors referida no Antigo Testamento nao cabe na palavra "lei", porque ela faz
sabio o simples, alegra o coragao, causa luz aos olhos, permanece para sempre e
6 justa. Na verdade, no Antigo Testamento nao encontramos uma palavra especial
para "lei", tal qual a temos no grego -rio777os - e nas linguas modernas.

8. Seria toroA igual a lei?

assu:irr°=?:]e:e::::riegqeEV:Caas:s}:::¥::°fadn?s::::%bqou£:a£Cer::=°€u:e]ehs°i:
criticou severamente os fariseus (conferir Mt 21,28-32; Lc 15,1-10) -urn grupo que
tomava  o judaismo  como  uma  religiao  centrada  na  observancia  da lei  e  que
interpretava as obrigag6es legais de maneira extremamente rigida8. Mas uma
questao fica: qual 6 a origem da radicalidade assumida pelos fariseus? Como a lei
chegou a ser vista tao negativamente por Jesus?

8. MACRENZIE, John L., D!cjondrfo b!'bzfco, Sao Paulo, Edie6es Paulinas,  1984, p. 339-340.
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l'rimtiir(i, devemos considerar que I.undamontalmonte a /ttrczA 6 umii tJtili+`ao
ilivi i`ii. .lliv¢ 6 vist,o, pelo Antigo Testamento, como o tinico legislador. Ent,rotiinto,
t`tirTi ti fi(lvento do sistema monarquico, o rei de Israel, pouco a pouco, foi assumindo
HI#um[ifl dessas atribuig6es legais (conferir Ism 30,24-25). Eles nao s61egislavam
t:tim base nas antigas leis tribais, mas tamb6m criavam novas leis em fungao de
HunH necessidades. Como a conduta politica dos reis nao foi plenamente aprovada
iit!ltjs profetas, a autoridade da lei foi perdendo sua forea (Am 2,7; 5,12; Mq 2,1).
Il:i`tretanto,  6  possivel  perceber que  o  povo respeitava as  antigas normas  que
rogulavam a vida comunitaria, que mais tarde foram agrupadas e codificadas
ctimo os dez mandamentos (conferir Os 4,1-2)9. Portanto, a cn'tica de Jesus nao foi
tlirigida a pratica da 'Ibra, mas aos exageros e radicalismos, especialmente, dos
fariseus.

Segundo, a crise que abalou as estruturas da comunidade israelita, no inicio
do s6culo VI ac, fez desmoronar algumas estruturas edificadas pelos lideres do
povo radicados em Jerusalem. Nesse desastre nacional, a comunidade perdeu a
terra, a autonomia politica e parte de sua teologia adquirida mos abastados limites
de Jerusalem. Para colocar ordem na casa, os lideres religiosos buscaram, na lei,
a solucao para o desastre. Como exemplo disso, Ezequiel elaborou uma nova lei
que esperava ser uma solugao para a crise instalada na comunidade (conferir Ez
40-48). Da mesma forma, os sabios procuraram uma saida para o problema, ao
lado  dos  sacerdotes  e  escribas  (Eclo  24,1-23).  Para  esses  sabios,  instrugao  6
sin6nimo de sabedoria]°. Para popularizar, ainda mais, o uso da lei como instru-
mento de ordem para a sociedade judaica p6s-emlica, a profecia tamb6m entra
nessa associagao (Zc 7,12). Procurando adaptar-se as novas exigencias da socie-
dade, as mais tradicionais festas -Pascoa, Colheita (agora Pentecostes) e Taber-
naculos -mudam os seus motivos celebrativos para voltarem-se ao estudo da lei.

Tudo  isso  provocou  no judeu  do  pen'odo  p6s-exilico  uma  radical  e  nova
concep€ao de lei que vai afetar profundamente o comportamento religioso do povo
mos dias de Jesus. 0 exagero em torno da lei, ben como o seu cumprimento, passam
a ser o alvo da pregagao, especialmente dos fariseus. Para justificar tudo isso, as

:]±:tg;:8masfnt:£snadva=riqau§:oa]][.e]ic8infiddaen;r:::t;:eg::°'deosst:?dae:::r:e:isgrs:::::::
regulamentar  a  observancia  da  lei -  uma  clara  demonstraeao  do  sofisticado
aparato para fazer acreditar que a obediencia as leis era a melhor alternativa para
a reestruturagao  da sociedade judaica.  A perfeieao  diante  da lei era urn alvo
buscado a todo custo]2. Por isso Jesus condena o seu jurisdicismo (Mt 9,9-13; Mc
2,13-17; Lc 5,27-32; 7,36-38) e Paulo radicaliza uma palavra de Habacuc (Hah 2.4):
"o justo vivera pela fe" (Rm 1,17).

9. CRHSE:MAENRT , Frank, Preseruapdo de liberdnde -o dec6logo rmmn perspectiua hi,st6rico-so-
cjaz, Sao Leopoldo, Editora Sinodal/Cebi, 1995, p. 25-32.

10. MESTERS, Carlos, "A profecia durante e depois do cativeiro", in C#rso de uerdo -Ano JJ,
Colecao 'leologia popular, Jos6 Oscar Beozzo (organizador), Sao Paulo, Edi€6es Paulinas, 1988, p. 46.

11. MACKENZIE, John L., Djcjomdrjo B£`bzfco, idem, p. 541.

12. WESTERMANN, Claus, opks c!£., p. 51-55.
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lnfelizmente a perda do conceito de toraA tern provocado muitos equivocos
na postura teol6gica das igrejas cristas.

T16rcio Mcwhedo Siqueirc.
Rua do Sacramento, 230

09735-460 Sao Bernardo do Campo, SP.
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