
Amar a Deus e/ou ao Pr6ximo?

Nao pretendo apresentar aqui urn estudo exaustivo, mas apenas uma obser-
vacao instrutiva a respeito dos mandamentos do amor a Deus e ao pr6ximo, tais
como se apresentam nos textos bfolicos. 0 assunto parece relevante com vistas a
atitude moderna de pensar que a solidariedade humana realize a missao que Jesus
confiou a seus discipulos, sem necessidade de uma ateneao especffica para o que
chamamos Deus.

***

Quando perguntaram a Jesus qual era, no seu ensinamento, o maior man-
damento, ele, mineiramente, citou dois: o amor a Deus e o amor ao pr6ximo (Mc
12,28-34; Mt 22,34-40; cf. Lc 10,25-28).  Conforme Mc 12,31, Jesus declarou que
"mandamento maior do que estes dois nao ha". Conforme Mt 22,39, o segundo 6
semelhante ou igual ao primeiro. Lc 10,27 cita os dois em urn s6 folego, como se
fossem  inseparaveis.  Observemos,  de  passagem,  que,  em  outra  oportunidade,
Jesus mostrou a seus discfpulos uma outra chave-mestra para cumprir a Lei, a
"regra de ouro": fazer aos outros tudo o que se gostaria que fizessem a gente (Mt
7,12).  0 contexto original desta "regra de ouro" como do duplo mandamento do
amor pode situar-se nas discuss6es entre Jesus e/ou os primeiros cristaos, por urn
lado, e os rabinos da comunidadejudaica, por outro. Os textos rabfnicos recordam
outras  discuss6es  do  mesmo  genero,  onde  o  rabino  ensina  urn  mandamento
supremo, urn mandamento-chave.  Confrontados com a tradigao que distinguiu
nada menos que 613 preceitos e proibic6es a serem observados, os discipulos de
Jesus desejavam receber de seu mestre uma semelhante "chave-mestra da Lei".
Mais tarde, a comunidade certamente travou discuss6es comparando seu ensina-
mento  com  o  dos  outros  mestres judaicos,  sobretudo  da tendencia farisaica,  e
tamb6m com a "filosofia" que lhe chegava do mundo heleristico.

sEMANIlcA BiBLlcA DE "AMAR" E "LEI/MANDAnmNTo»
Antes de percorrer os textos, conv6m explicar brevemente o significado e as

conotag6es de dois termos-chave de ndssa pesquisa: amar e mandamento.
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"Ai"ir.",  tt/[tJb  ..in  ht`liruict>,  t,om  em  primeiro  lugar  o  sentido  de  or/t3rt.r  ti

algu6m. Qunndo os judous de Alexandria, por volta de 200 ac, traduziram a Bibli!]
para o grego (a Septuaginta), usaram urn termo quase inusitado no grego profano,
mas que lembra o son do hebraico oheb (amar) ou cihabd (amor): czgape.  Nao se
trata de urn amor qualquer, como o amor de amizade vezez7i) ou o amor er6tico
(eros, verbo eron), tao valorizado pelos gregos. Thata-se de urn amor sz4j gerierjs,
uma adesao por opcao, como se tern em primeiro lugar para Deus e, de maneira
analoga, tamb6m para as pessoas humanas.  0 que 6 muito significativo, como
veremos.

``Mandamento"  corresponde  principalmente  a  dois  termos  principais  do
hebraico bfolico: mjtszud e tord, embora o Sl  119 contenha ainda muitos outros
sin6nimos. A4jfszud 6 o que ``sai da boca" (de Deus, do rei etc.), a ordem dada. Tore,
de yora7i, ensinar, significa uma instru€ao, uma orientagao p.ara a vida. E sobre-
tudo este termo que indica a percepgao pr6pria que os israelitas tern da Lei, a
ponto de "Tora" se tornar o termo que resume todas as instru€6es para a vida na
justiga  de  Deus  segundo  a  tradicao  e  Escritura  de  Israel.  Os  mandamentos
individuais podem assim ser indicados como instruc6es ou ensinamentos, toro£. A
Lei no seu conjunto e os mandamentos individuais sao percebidos, pelos justos e
piedosos de Israel, nao como urn peso, uma ditadura, mas como uma orientagao,
urn alivio em meio a inseguranga, uma luz (S1119,105), urn caminho de vida (Sl
119,3.14.27).  0 grego da Septuaginta nao corresponde totalmente a semantica
hebraica.:  tor6,  no  singular,  6 traduzido principalmente por 7iomos,  "lei" (a lei
ctiltica ou civil, sinal de civilizagao). Perde-se o carater pedag6gico, orientativo que
se esconde na palavra ford. As express6es toro£/  mjtszuo£, preceitos individuais,
foram traduzidas por enfoze', "ordem a ser cumprida" ou ``mandato, mandamento".

OS MANDAMEI`ITOS D0 AMOR A DEUS E A0 PROXIMO NA BfBLIA
0 mo%dc!m,enfo do cmor cI Dez4s encontra-se, em primeiro lugar, no sfaem¢`

Jsraez, o texto de Dt 6,4-5 que fazia parte da oragao diaria do judeu piedoso: Jesus
nao procurou muito longe para dar uma resposta ao rabino que lhe perguntou pelo
"primeiro mandamento" (conferir Mc 12,28). 0 mandamento do amor a Deus se
refere a Alianca, pela qual Israel se torna a propriedade peculiar de Deus no meio
dos outros povos (que tamb6m pertencem a ele, observara a teologia ulterior, mas
nao o sabem e, por vezes, nao o querem saber...). "Escuta, Israel, Yhwh nosso Deus
6 o Senhor, o Urn [= dnico e indiviso]. Amaras Yhwh, teu Deus, com todo o teu
coracao, com toda a tua alma, com todas as tuas forcas" (Dt 6,4-5). Sao estas as
palavras que o israelita deve ter presente sempre (Dt 6,6-9). Este mandamento
ensina portanto a total e indivisa adesao a Yhwh, tanto no culto (o monotofsmo
javista)  como  na  observancia  das  regras  morais  (o  Decalogo  etc.),  que  sao  as
normas  de  comportamento  da  "gente  de  Deus".  Amar  ten  aqui  seu  sentido
primeiro de aderzr, conforme o genio da lingua hebraica.

0 mc!ndame7ifo do clmor cloprdrjmo encontra-se em Lv 19,18. Neste contexto,
mais especificamente na "Lei da Santidade" que abrange Lc 17-26, o termo amar
6 estranho. Ocorre somente em 19,18, ``amaras o teu pr6ximo como a ti mesmo'',
e no verso 34 do mesmo capitulo, "ao migrante que mora entre v6s trata-lo-as como
a  urn  nativo  [de  Israel]:  ama-lo-as  como  a  ti  mesmo".  Os  dois  preceitos  fl{~`tt
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cttmplementares: o israelitn dove, certament,e, amar seu "prdximo" (= compatriota,
rfJrt`)  como  tamb6m  o  "migrante"  tsGr),  ou  nao-israelita  morando  no  meio  dos
israelitas.  Thata-se  de  urn  comportamento  que  hoje  talvez  traduzin'amos  por
"mostrar  solidariedade".  0  acr6scimo  "como  a  ti  mesmo"  6  urn  refor§o,  que
significa:  sua  vida  tern  para  ti  igual  valor  que  a  tua  pr6pria vida!  A melhor
ilustragao, no Antigo Testamento, desse amar "como a si mesmo" encontramo-1a
na  hist6ria  de  Davi  e  J6natas,  onde  a  expressao  ocorre  repetidas  vezes  para
qualificar a amizade e solidariedade entre os dois companheiros de armas (lite-
ralmente:  "amou-o  como  a  pr6pria  alma",  1Sm  18,1.3).  A solidariedade  com  o
pr6prio povo e com os nao-israelitas em seu meio 6, portanto, muito estreita. Por
via de contraste, Lv 19,17-18a nos ensina o que essa solidariedade nao permite:
ter pensamentos de 6dio (rejeicao) em relacao ao compatriota israelita, embora se
deva repreend6-1o quando preciso, e nao se vingar ou ser rancoroso em relagao
"aos filhos de teu povo" (e, por ila§ao de 19,34, tamb6m em relaeao aos "migrantes"
associados a Israel). Por outro lado, Jesus da a entender que o effoos corriqueiro
do judaismo permitia e ate ensinava o 6dio aos que nao eram compatriotas ou
g€rfm, os "inimigos" (Mt 5,43).

Os judeus contemporaneos de Jesus conheciam a preeminencia dos manda-
mentos do amor a Deus e ao pr6ximo. Os escritos ap6crifos testemunham isso. Os
Tesfc!menfos cZos XZJ Pofrzarcas  escrevem:  ``Amai unicamente o Senhor e vosso
pr6ximo" (Test. Issacar 5,2a), "Eu tamb6m amei o Senhor de todo o coraeao e amei
cada  pessoa  humana  como  meus  pr6prios  filhos''  (Test.  Issacar  7,6),  "Amai  o
Senhor por toda a vossa vida e uns aos outros com corag6es sinceros" ('fest. Da
5,3), "Amai-vos uns aos outros como irmaos, assim como cada urn ama a si mesmo"
(Jubileus 36,4). Ate a reciprocidade do amor vein a tona: ``Todo aquele que segue
os mandamentos do Senhor sera amado por ele'' (Test. Jos6  11,2a). A Carta de
Arist6ias dedica-se inteiramente a "filantropia", o amor para as pessoas humanas
em geral, virtude altamente estimada pela cultura helenista, da qual o judar'smo
participa no tempo de Jesus.1

Olhemos tamb6m a "regra de ouro" que Jesus cita no Sermao da Montanha
como orientacao geral para cumprir os mandamentos: fazer aos outros o que se
deseja que eles fagam a n6s (Mt 7,12). As sabedorias helenistica e oriental ensinam
7i6o fazer ao outro o que voce 7i6o gosta que o outro lhe faca, mas isso nao passa
de uma habil regra de prudencia: nao criar problemas com ningu6m. Tal regra 6
citada no livro deuterocan6nico de 'Ibbias (Tb 4,15) e nas coleg6es rabinicas. A
Carta de Arist6ias (n. 207) ensina como regra politica: "Se quiseres lograr toda
coisa boa, faze o mesmo aos teus sdditos". Ora, a palavra de Jesus em Mt 7,12 (//
Lc 6,31) ten uma forma positiva e abrangente que a distingue das formulas que
acabamos de citar: "7t4do o gL4e gz4jserdes que os homens vos fagam, fazei-o cEssjm
fcbm,be'm a eles". A regra de ouro conhecida pelos ouvintes nao tinha a forga que
Jesus lhe da, a ponto de Mt 7,12b acrescentar: "Esta 6 a Lei e os Profetas", isto 6,
a tradigao normativa do povo de Deus.

1.  Dados levantados por Lticia Weiler, 0 mandomenfo do amor em S6o Jo6o, Rio de Janeiro,
PUC,  1987 (diss. de Mestrado), p. 63-65. Tainb6m as conclus6es do presente artigo se inspiram nesta
dissertagao.
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Ha, portanto, diversas tradi€6es acerca da "orientagao fundamental para a
vida" dada por Jesus:

1) A "regra de ouro", no Sermao da Montanha, Mt 7,12; Lc 6,31.

2) A discussao escolar em que Jesus ensina o duplo mandamento do amor a
Deus  e  ao  pr6ximo,  em Mc  12,28-34;  Mt 22,34-40,  com uma forma levemente
diferente em Lc 10,25-28.

3) AI6m disso, temos, mos outros escritos do NT, textos que fazem do amor
fraterno o ensinamento-mestre de Jesus: Rm 13,9; Gl 5,14 e Tg 2,8 (que o chama
de `1ei r6gia'').

4) Finalmente, temos a tradi§ao joanina, que fala do mandamento do amor
como testamento deixado por Jesus aos seus discipulos mos dialogos da despedida,
Jo  13,34-35  e  15,12;  nestes  textos  aparece  urn acr6scimo  significativo:  Jesus,
amando os seus "como o Pai me amou", ensina a amar os irmaos "coma eu vos
tenho amado". Este "como", observou-se, nao indica apenas urn modezo (o que ja
naoseriapouco:"Ningu6mtemamormaiorqueaquelequedaapr6priavidapelos
que ele ama", Jo 15,13, explicaria, neste sentido, o "como" de 15,12, o exemplo a
seguir; cf.  1Jo 3,16). Aponta tanb6m o fz4ndrmenco do ensinamento do amor: o
amor de Deus que chega ate n6s atrav6s do amor de Jesus por n6s 6 o fundamento
de nosso amor aos irmaos. A tradigao joanina ensina tamb6m que o amor ao irmao
6 condigao necessaria para se poder falar de amor a Deus: ningu6m pode dizer que
ama a Deus, que ele nao pode ver, se ele nao ama seu irmao que ele tern diante
dos olhos (1Jo 4,20).

Observamos, portanto, a seguinte evolueao. No Antigo Testamento, o amor
a Deus, como adesao ao Deus da Alian€a, aparece como o da solidariedade pratica
e generosa para com o compatriota israelita e para com o nao-israelita associado
ao povo. No Novo 'festamento, o acento cai muito mais no mandamento do amor
ao pr6ximo,  a tal ponto que Marcos o une inseparavelmente ao amor a Deus,
Mateus  os igualiza e Lucas os funde em uma s6 frase.  Ja em Paulo e Tiago 6
mencionado s6 o amor ao pr6ximo como mandamento-chave. 0 amor ao pl.6ximo
6 considerado expressao e prova decisiva do amor a Deus (conferir Mt 25,31-46).

0 AMOR DE DEUS POR N6S E 0 MANDAMENTO D0 AMOR FRATERNO
Ora, na tradieao joanina, "mandamento" mesmo 6 s6 o amor ao irmao, nao o

amor a Deus. Decerto, 1Joao diz que n6o se pode amar a Deus sem amar ao irmao.
Mas nao diz que se deL)e amar a Deus. Isso parece pressuposto. Nem no evangelho,
nem na carta Joao formula o amor a Deus como mandamento; da-o por suposto.

A aus6ncia de urn mandamento do amor a Deus cabe totalmente dentro da
16gica de Joao, ou melhor, dentro da sua concepeao da dinamica do amor cristao.

0 "novo mandamento" (Jo  13,34), que de fato 6 antigo (1Jo 2,7), ensina a
amar os irmaos (da comunidade) "como e porque" Jesus amou aqueles a quem ele
se dirige; a marca de seu discipulado 6 o amor fraterno na comunidade (Jo 13,35).
Em Jo 15,9, ele cita o amor do Pai como fundamento e modelo do amor que ele
dedica aos  discipulos,  e estes,  por sua vez, "habitando (permanecendo) no seu
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Iimor"  (15,9-11)  devem  amar-se  mutuamente  "como  e  porque"  Jesus  os  amou,
tl!`ndo sua vida por eles. A "meditacao" que 6 a lJoao exprime a mesma corrente
em palavras diferentes: Deus 6 amor, e isso se mostra no fato de ele ter enviado
sou Filho, que deu sua vida por n6s, pelo que n6s devemos amar-nos mutuamente
(1Jo 4,8-11;  3,16).  0  amor sai  de Deus nao para lhe  ser devolvido;  se lhe fosse
devolvido, nao seria o amor caracteristico do Pai de Jesus Cristo, mas apenas un
mtituo proveito como se oferecem tamb6m os gentios (Mt 5,46; Lc 6,32). 0 amor
que sai de Deus nao pode voltar a ele sem produzir aquilo para que foi enviado
(conferir Is 55,10-11). 0 fruto que ele deve produzir 6 o amor fratemo: esse 6 o"mandamento" de Jesus na hora de sua despedida (Jo 15,17-18).

Nao que Joao negue o amor a Deus, mas o que ocupa seu pensamento 6 outra
coisa: o amor que sai cze Deus e se manifesta para n6s no dom da vida de Jesus,
entendido como testemunho do amor do Pai a n6s, pois o pr6prio Pai nos ama (Jo
14,23;  16,27).  A inten€ao  com  que  Deus  manifesta esse  amor  nao  6  que  n6s  o
amemos de volta, mas que fagamos frutificar seu amor por n6s no amor fraterno,
que 6 o fruto do amor que Deus nos testemunha. Agrofztjdrde 6 fundamental no
amor de Deus por n6s e, portanto, tamb6m no amor que dedicamos uns aos outros,
que tern por fz47tdcime7ifo e modezo o amor de Deus para com Cristo e de Cristo
para conosco ("... como o Pai me amou ... como eu vos amei").

AMAR DEUS E/OU 0 PR6HMO?
Nestaalturapodemosencararumaperguntaque,implicitaouexplicitamen-

te, permeia o cristianismo moderno ocidental: sera preciso amar Deus para amar
o pr6ximo?

A pergunta nao existe apenas no humanismo secularizante que desde o s6c.
XVIII influencia os  circulos  que  se consideram  "esclarecidos''.  Existe tamb6m,
embora talvez muda e sem palavras, em muitos cristaos atuantes no setor politico,
social,  cultural  etc.  Ela  se  manifesta no  abandono  ou na extrema redugao  da
pratica  religiosa  enquanto  dirigida  a  Deus:  a  oracao,  o  culto  etc.  Parece  urn
cristianismo reduzido a pratica do amor fraterno e da solidariedade, sim ou nao
baseada numa analise critica da sociedade. Admito que tal solidariedade nao 6

3::tc£:;dTLae83a¥Lqd:aeafr:::i:£,e::am:eo]£f¥£:££S6S£ [ajotg,E8] ,27,,  realgando  a
Em resposta a pengunta levantada poden`amos fazer urn raciocinio "kantia-

no", mostrahdo que para amar. o pr6ximo como sujeito, por si mesmo, e nao como
objeto de nos§a auto-afirmaea6, 6 preciso respeitar uma referencia transcendente
que poden}os..chamar de.. Den.s; quem nao se confronta continuamente com uma

.......

:x:Letnacc££os:gser;[so:f¥t:£s:.=£:oosufroosee¥s{::§:::ec:emu;r::o;psra£:s±:::rpersosfas;#a:ss:
Deus nao 6 ``objeto" de urn mandamento de amor, nao 6 porque o amor cE eze nao
teria sentido, mas porque o amor czeJe para conosco 6 comunicativo. E na comuni-
cacao de seu amor, por meio de n6s, que ele 6 amado do modo como conv6m. Existe,
comrelacaoaoamoraDeus,algosemelhanteadinamicadamanifesta€aodeDeus:
ningu6m jamais viu Deus, ningu6m .jamais amou Deus (diretamente). Mas seu
Filho no-1o deu a conhecer, e mos deu o amor que vein dele. Unidos a seu Filho,
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observando  o  mandamento  do  amor  fraterno  que  nos  caracteriza  como  seus
discipulos,  estamos em comunhao de amor com o Pai, assim como escutando e
contemplando Jesus conhecemos e vemos o Pai (Jo 14,9).

A questao, portanto, nao 6 escolher entre o amor a Deus e o amor ao pr6ximo,
como sugere o pensamento que op6e a dedicagao a Deus a dedica€ao as pessoas
humanas, ou como de fato acontece nun ativismo voltado s6 para a realizagao
pratica da solidariedade etc. Nossa visao deve ser inclusiva. S6 podemos amar, no
sentido de "aderir", aquele que 6 a refer6ncia tiltima, invisivel, transcendente de
nossa exist6ncia e de nossa hist6ria, se dedicamos a nossa vida a seus filhos, a
quem ele dedicou seu amor que se encarnou em Jesus de Nazar6: "Quem ama
aquele que gerou, ama tamb6m aqueles que por ele foram gerados" (1Jo 5,1).

***

Poderiamos escrever muito mais, como diz Jo 21,25, sobre o mandamento do
amor,  como tamb6m sobre o sentido dos termos "pr6ximo" ou "irmao",  sobre  a
conveniencia  do  culto  explicito  a  Deus  etc.  Mas  aqui  s6  queriamos  realgar  a
dinamica do amor "fontal" de Deus, que, na 6tica joanina, nao exige ser amado,
mas se alegra quando seu amor 6 comunicado, como o dono da vinha se alegra com
a  colheita  (Jo  15,8).  Esta  compreensao joanina  explica  a  preponderancia  do
mc!7idc!menfo do amor fraterno no Novo Testamento em comparacao com o 77tcm-
dcmenfo do amor a Deus. "Nisto esta o amor: nao que n6s temos amado a Deus,
mas  que ele mos  amou e mos enviou seu Filho [...]. Amados,  se Deus assim mos
amou, n6s tamb6m devemos amar-nos uns aos outros" (1Jo 4,10-11). Oxala nosso
amor fraterno tenha essa gratuidade com que mos amou aquele que 6 Amor e Fonte
do nosso anor.
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