
Guardar o sabado: como?

ALnotap6es sobre Mc 2,27

Estamos acostumados, ate por nossa hist6ria de pais subjugado, com ragas
e culturas reprimidas, a pensar em "lei" como algo estatico, definido, preestabele-
cido, consensual, a que se deve observancia incondicional. Pouca atencao se da a
buscar entender as raz6es desta ou daquela lei, quais suas origens, a que interes-
ses responde, etc. No que diz respeito as leis e prescrig6es religiosas, esse carater
de imobilidade e imutabilidade se confunde com a pr6pria imagem da divindade,
que teria sido a fonte de tais preceitos.

Este estudo tern a finalidade de, modestamente, possibilitar uma percep-
cao  de como,  na verdade,  pouco  existe  de indiscutivel  quando  o  assunto  6  a
conviv6ncia  social  com  suas  "regras".  Certamente  o  contexto  que vivemos  6
propfcio para tais considerag6es, quando assistimos a descarada manipulagao
das  leis  constitucionais  em  beneficio  dos  grupos  social  e  economicamente
sempre  privilegiados,  com  o recurso  cinico  e vergonhoso  ao "6  dando que  se
recebe".

Tamb6m as leis e mandamentos emitidos pelas instancias religiosas, nor-
malmente aquelas que detem (ou pretendem monopolizar) o poder sobre o sagrado,
precisani ser considerados para al6m de sua pretensao de perenidade. Toma-se
aqui como objeto particular de consideragao o dito atribufdo pelo evangelho de
Marcos a Jesus: "o sabado foi feito por causa do (ser) humano e nao o (ser) humano
por causa do sabado" (Mc 2,27).

Pensamos que devemos propor alguns passos na reflexao. Primeiramente,
notamos  que  este  dito  se  insere  numa  cena  maior,  narrada  em  Mc  2,23-28.
Justifica-se  este  procedimento,  de  isolar uma frase  de  seu contexto  imediato?
Buscaremos responder a esta questao e s6 entao estabeleceremos algumas pistas
para a compreensao de Mc 2,27, inserindo-o depois no contexto da cena que lemos
em Mc 2,23-28. Nao mos importara aqui, portanto, a pericope de Mc 2,23-28, mas
o lugar de Mc 2,27 nela.
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1. Mc 2,27 DESVINCUIAD0 DE 2,23-28?
Em primeiro lugar 6 necessario responder a uma pergunta: cabe considerar

isoladamente Mc 2,27? Este dito de Jesus esta inserido na cena em que Jesus
discute com os fariseus a partir do fato da coleta de espigas, pelos disofpulos, em
dia de sabado (Mc 2,23-28). Uma leitura rapida levaria a concluir que a frase em
questao  s6  se  entenderia,  entao,  como  parte  do  desenrolar  da polemica que  6
narrada. Jesus, pelo fato de considerar o ser humano a razao de ser do sabado,
estaria justificando, com este dito, a atitude dos disofpulos.

Mas uma observa€ao vein suscitar urn questionamento: as cenas paralelas
em Mt 12,1-8 e Lc 6,1-5, que narram o mesmo epis6dio das espigas, nao trazem o
dito sobre a razao de ser do sabado. Mateus a substitui por uma argumentagao
sobre as fung6es dos sacerdotes no sabado e por urn recurso a Os 6,6 (Mt 12,5-7).
Lucas simplesmente omite a frase.1 Para Mateus e Lucas a pericope pode existir
sem o dito. Assim, a resposta fundamental ao questionamento dos fariseus estaria,
tamb6m em Marcos, na men€ao a urn epis6dio da vida do lider rebelde Davi (Mc

3;2:c:=.a±;:oLcSoE::i,:;7c,;£oe£=[ee.dfiaanpda2:actoon:rr££:od:ofoT:ua„c:nT:sn£:emnet:£q„ume
esta frase 6 exclusivamente parte do texto de Marcos, e que nao houve a tend6ncia
de harmonizar com ele os textos paralelos de Mateus e Lucas.

A16m disso, deve-se notar que a sentenca em Mc 2,27 6 antecedida por urn
"e lhes dizia", de carater claramente introdut6rio, semelhante as introdu€6es aos
ditos de Jesus que encontramos, por exemplo, no evangelho de 'Ibm6. Por outro
lado, esta formulagao introdut6ria 6 muito utilizada por Marcos, para dan outro
rumo a narrativa ou apresentar novo contetido (4,21.24.26.30; 6,10; 7,9; 9,1).

Pode-se ainda tecer outra observacao: desde Martin Dibelius e Rudolf Bult-

Fo¥E:'|E:1:n:edneo:<;;eoiteemi::f,a)?Oaqc:::Od:::ref::I:t:r£±¥OudmeaM:o2i3£;:8m(cahr:]E:£d£
(o que nao  quer dizer irreal,  fantasiosa), uma moldura para inserir o  dito  do
mestre, mais do que o seu local hist6rico. A cena tern a funcao de incorporar o dito
e propor-lhe uma orientagao de significado especffica. 0 dito, por6m, pode e deve

1. Este estudo tern por pressuposto a chamada teoria das duas fontes, segundo a qual Marcos,
o evangelho mais antigo, foi utilizado, junto com urn outro escrito chamado pelos estudiosos de "Q", por
Mateus e Lucas na composigao de seus respectivos evangelhos.

2. 26a ed., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,  1979.

3. Dois importantes exegetas de nosso s6culo, responsaveis, por volta dos anos 20, pela introdugao
do m6todo da "critica das formas", aplicado a textos do Novo 'lestamento.

4. Narrativa em que urn epis6dio 6 apresentado como cenario para uma palavra significativa e
decisiva, no caso,  de Jesus. 'Ihata-se, entao, de uma construeao liter6ria que gira em torno de uma
sentenga ou dito de Jesus. Os estudiosos das formas literarias no Novo 'festamento ten mostrado como
o apoftegma tern caracteristicas peculiares: ausencia de referencias quanto ao local da cena; 6nfase em
aspectos coletivos; prioridade do racional sobre o sobrenatural; traz uma palavra astuta, quase sempre
de crftica a ordem estabelecida e com papel regulador para a pratica da comunidade (cf. THEISSEN,
Gerd. The gospels i,n context.  SocicLl and political history  in the  synoptic tradition. Fortress Press,
Minneapolis,  1991, p.  112-122.
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tr{inHcender a circunstancia epis6dica em que ele esta inserido. Esta serve como
cena de enquadramento, contextualizagao, aplicagao do dito. Mas este 6 potencial-
mente mais amplo.

Parece, portanto, que nos defrontamos, em Mc 2,27, com urn dito original-
mente independente da cena descrita em Mc 2,23-28. Thata-se de urn dito que foi
incorporado a cena das espigas recolhidas indevidamente. Assim cremos que se
justifica o exercicio de ler Mc 2,27 para al6m de seu contexto imediato, a cena
descrita em Mc 2,23-28. Marcos tera sido, entao, o responsavel pela insereao do
dito no conjunto da pen'cope. E, digamos de passagem, fe-1o com muita proprieda-
de. Quem sabe esta leitura que aqui proporemos de Mc 2,27 fornega luzes para a
leitura de Mc 2,23-28...  Thatemos,  portanto,  de considerar o  dito e buscar sua
compreensao.

2. Mc 2,27: uM pROvriRBIO DA sABEDORIApOpul.AR
Cabe inicialmente uma consideraeao sobre a traducao que propomos do dito.

Em vez do costumeiro "o sabado foi feito para...", traduzimos "o sabado foi feito
por causa do (ser) humano, e nao o (ser) humano por causa do sabado". 0 que esta
em jogo aqui 6 a preposigao, que no original grego ten sentido claramente causal
(por causa de) e nao de finalidade (para). Tal diferenciacao tern sua importancia,
como veremos. E, em lugar do convencional "homem", de cunho exclusivamente
masculino, propomos "(ser) humano", mais condizente com o abrangente "anthro-
pos" grego.

Thatemos de considerar agora a forma como o dito se apresenta. Thata-se de
uma sentenca proverbial, como tantas que lemos nas Escrituras hebraicas, pro-
venientes da sabedoria popular que se posiciona sobre as diversas realidades da
vida cotidiana.5 Aqui temos urn prov6rbio que se compreende a partir da impor-
tancia que o sabado tinha para a vida de Israel. Esta sabedoria que se expressa
em  ditos  mais  ou  menos  longos  (todos  eles  caracterizados  como  "maxal",  no
hebraico) 6 abundantemente presente no Novo Testamento, particularmente nas
parabolas e senten€as de Jesus. 0 papel destes ditos 6 normalmente o da critica,
o da satira, o da provoca€ao a convenc6es, a regras e comportamentos preestabe-
lecidos,  sugerindo  novas  compreens6es  ou  atitudes  frente  a  realidade.  Sendo

:::,r:LLafe¥::sepsotf:e:et:rfnp::cnq3:::6Vfrrofsasdoas;r:evE:E]qoens:o£:os:::n£:=:::ed:sqt::
caracten'sticas, como viamos antes: nao paira sobre as circunstancias, mas nao se
"amarra" a nenhuma delas.

Mas,  antes  de  buscar  seu  sentido,  devemos  notar  que  nosso  dito  6,  na
verdade, formado de duas orag6es (o sabado foi feito por causa do (ser) humano/ e
nao o (ser) humano por causa do sabado),  sendo que a segunda 6 feita de uma

5.  Para fundamentar esta  compreensao da  sabedoria em  Israel,  cf.  WESTERMANN,  Claus.
Teozogjo cZo A%£jgo Tesfomento. Edig6es Paulinas, Sao Paulo,  1987. p. 84-86.

6.  Para exemplo  de como  urn mesmo  dito  pode  ter aplicag6es  variadas,  dependendo  de  seu
contexto literario, podem-se comparar as func6es de Mc 4,25 e Mt 25,29 em suas respectivas perfcopes.
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nega€ao  que  vein reafirmar  o  que  a  primeira prop6e.  Thata-se  de  urn recurso
po6tico muito comum na literatura hebraica, chamado pelos estudiosos, de forma
pouco exata, de "paralelismo antit6tico". Na verdade o que temos 6 uma reiteracao
pela repeticao! A segunda oraeao ate omite o verbo, facilmente identificavel pelo

:::::::i:.p±£=,e;rua;gevI:dnec:tnetTae::eaofna:£ednetnocE:i:ca£]Psalexe;::s:fvgF%e;ruaeo::::qou::
dizer que a segunda oragao nao tenha sua caracten'stica, a da controv6rsia. E por
ela que percebemos que o ambiente vital deste prov6rbio 6 o do debate em torno
de praticas concretas. Nosso prov6rbio marca posigao. Cabe agora precisar quais
os contornos de seu contexto.

Thata-se, evidentemente, de uma tomada de posicao frente a Lei e a piedade
judaicas.  Temos  aqui  uma  radicalizagao  (e  nao  uma  flexibilizagao!)  de  uma
perspectiva fundamental da tradigao judaica: o sabado.

E  aqui 6 necessario ter clareza sobre o terreno em que estamos pisando.
Costuma-se dizer, com bastante freqti6ncia, que Jesus, nesta e em outras passa-
gens,  estaria  desqualificando  o  sabado  e,  por  extensao,  desdenhando  todo  o
conjunto  da tradicao judaica.  Apresenta-se normalmente  Jesus  como  absoluto
inovador, criador de algo totalmente novo, desprezando todo o passado vivido pelo
povo. Este Jesus se mostra alheio e contrario a tudo o que foi vivido pelo povo em
meio ao qual nasceu e viveu. Esta tendencia se insere dentro do quadro, bastante
tradicional, de desvincular Jesus de seu contexto, particularmente de seu povo.
A16m do anti-semitismo implicito mas latente, que revela mais uma vez a arro-
gancia crista, o que temos a{ 6 urn completo desrespeito pelo fator hist6rico. Uma
pretensa oposigao radical entre Jesus e as tradic6es de seu povo s6 pode levar a
uma conclusao, aparentemente inconcebivel: o quanto tais tradic6es eram impor-
tantes para ele e seus seguidores!8

Na verdade, parece-nos que a pericope de Mc 2,23-28 e, mais especificamen-
te, o dito de Mc 2,27, antes que sugerir o abandono da tradigao das Escrituras,
apontam para uma perspectiva contraria. Jesus nao esta desqualificando o saba-
do. Esta interpretando-o!

E aqui cabe recordar, pelo recurso a textos da literatura judaica contempo-

:¥aen:£:£:::=°:aas°:otixptr°esefi±¥o°Vd°±vTeersstaa:eenntte°'n::ed[9v::Boasd°greur:o:e::c¥:::T£:
giosos do Israel de entao. Se o sabado (palavra hebraica que significa "descanso")
tern nas Escrituras varias raz5es a motiva-lo (o desgaste do trabalho segundo Ex

7.  Talvez  seja por isso  que varios manuscritos antigos trazem nosso prov6rbio  apenas com  fl
primeira oraeao. Cf. o apal.ato cn'tico de Mc 2,27 em AIAND, Kurt. Synaps!.s gz.o££L4or euongej!.orttt7i.
13 ed., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1988, p.66.

8. S6 em textos tardios 6 que se classificara Jesus como algu6m que "nao observa o sabado" (Jti
5,18;  9,16).  Estes  textos,  por6m,  devem  ser  entendidos  a  luz  do  distanciamento  progressivo  cln
comunidade crista joanina em relaeao a sinagoga devido a circunstancias da realidade hist6rica dt`
Israel ap6s o ano 70 dc. Para mais detalhes sobre esta questao, consultar BROWN, Raymond E. A
comwnjczode cZo c!iscz'pwZo omac!o. Edig6es Paulinas, Sao Paulo, 1984; WENGST, Klaus. Jnferprefat,.t.rfri
dez euc!ngezjo de cJ#on. Ediciones Sigueme, Salamanca,  1988.
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ao em Gn 2,2-3 e Ex 20,8-11; a
), mos tempos dojudaismo tardio

do segundo 'femplo o sabado sera urn marco fundamental, ao mesmo tempo social
o religioso, na vida do povo. 0 Livro dos Jubileus, obra do final do s6culo 11 ac e

:i::(:::1:e:n:ts:eeiJi:::arfcu::o:S::Pv;.::in;.=::eq:u::S,i:dss::s:a:b:aEe:sua#:::es:e¥,:n:::n;:tip:oeard?Ftg:
essenios tamb6m tinham uma compreensao muito rigorosa da observancia  do
sabado, a ponto de Flavio Josefo afirmar que eles "honram a festa do sabado mais
particularmente e com mais diligencia que todos os outros judeus". 12 0 Docz4menfo
(Je Dcmasco,  descoberto  em  Qumran,  tern em  duas  de  suas  colunas  (10  e  11)
diversas prescrie6es a respeito da observancia do sabado.13 Para outros o sabado
6 o dia consagrado ao estudo e meditagao da 'Ibra.14 Entre os rabinos e escribas
fariseus havia debates acalorados sobre o que se podia ou nao fazer no sabado,
sendo a escola de Shammai mais rigorosa que a de Hillel. Esta diversidade na
compreensao do sabado tinha, tamb6m, contornos dramaticos: foi necessario que
acontecesse urn massacre entre as tropas para que os guerrilheiros macabeus
decidissem lutar em dia de sabado contra os seleucidas (1Mc 2,29-41)!

:g:=Se:;[¥':±e±:-:S:e:gdeepn:o:fi;:¥3¥faJ:sd:a:fioFe6:grca:T:::g:::1:ae:P:::):!s,(segse:=:n:]o=dfi'a:i=j
compreensao adequada se a percebermos como uma entre diversas possibilidades
de se compreender e vivenciar o sabado. E mais: o texto de lMacabeus acima citado
mostra que nosso prov6rbio nao 6 a tinica nem a primeira expressao de entendi-
mento  do  sabado  que  o  subordina  as  necessidades  vitais  dos  seres  humanos
concretos.

9. Para uma exposi§ao das diversas caracteristicas que o sabado foi tomando no decorrer da
hist6ria de Israel, consultar SCHWANTES, Milton. `E no s6timo dia descansou" (Gn 2,2) -Anota€6es
sobre divida extema a luz da Bfolia. In: Confe#to Pasforoz. Campinas, 1992, v. 2, n. 9, p. 10-17.

LO. R,Osrr, TieonEird. IntroduQdo aos liuros ap6crifos e pseudeptgrofos do Antigo Testamento e ci,os
ma#zcscrjtos de Qccmram. Edic6es Paulinas, Sao Paulo,  1981, p.135.

p.116_[L]i7ie;a::£ta°i::nMteucsosn¥eEfag:aen£.a:Larda°n:a:fTe&Sck8eiAS.#Ci?#z?]£Fn]::'e:i£°n:.a¥e°#'c:%;
Qc.mron. Editora Vozes, Petr6polis, 1995, p. 282.

12.  Gzferra cZos cJu!dez.s, livro 11.

13. Ler o texto em GARciAMARTfNEZ, Florentino. Fe#fos ..., p. 83-84.

14. Ler texto em MUSSNER, Franz. Thcicado ..., p. 118.

15. Vcr nesse sentido a segunda parte do livro de John D. CROSSAN, 0 Jesws h!.s£6rG.co (Imago
Editora, Rio de Janeiro, 1994, p. 125-259), que se situa na esteira do indispensavel estudo de Richard
A. HORSLEY e John S. HANSON, finalmente laneado em portugu6s (Bcmdjczos, profefas e messjas.
Movimer.tos populares no tempo de Jesus. Paralus, Sao Pian\o, L995).

16.Em6ritodeGerdTheissenterchamad'oaaten€aoparaasdfversasfacetasdainteraeaoentre
o movimento de Jesus e a dinamica multifacefaria do judaismo que lhe era contemporaneo (Socz.ozogja
do moufmenco de Jest.s.  Editora Sinodal/Editora Vozes, Sao Leopoldoffetr6polis, 1989, p. 66-79).
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0 que pensar, portanto, do prov6rbio? Ele afirma que o sabado s6 ten razao
de ser a partir da vida e das necessidades das pessoas. Ele s6 tern serventia se for
para as pessoas, para a comunidade. As pessoas precisam do sabado, por isto ele
foi feito. 0 prov6rbio relativiza, portanto, compreens6es ritualisticas do sabado,
subordinando-as a perspectiva que considera fundamental, a das necessidades
concretas, materiais, vitais das pessoas. Poden`amos ver ai urn distanciamento

::e=:eVIa=::'tinc::::=:odn°sse:::ea=|°:not:eat:ieossc:is9°=S:se::°::vdoei:!:u=iFaique,
E  nem nesta perspectiva o  movimento  de Jesus  6  absolutamente tinico.

Temos urn dito rabinico que assim diz: "6 a v6s que o sabado foi dado, e nao v6s ao
sabado".L8Asemelhangacomnossoprov6rbio6impressionante.Emboranestedito
rabinico apareca uma certa prioridade do sabado sobre o ser humano, fazendo
supor,  em tese,  que  o  sabado  poderia  existir independentemente  das  pessoas,
encontramos nele a mesma perspectiva que lemos em Mc 2,27: a subordinaeao do
sabado as necessidades do ser humano 6 igualmente radical. E, em tiltima analise,

%Set:i:i:jffiicxaotivoaep%:uat:rm;:toe::;a::esac?taadfos:::::e:.efr]:srsaomteen±eons°esteenxtte°:dde:
portanto,  como  urn  alerta  frente  a  tend6ncias  legalistas  e  ritualfsticas  que,
pr6prias  de  alguns grupos,  obscureceriam  o  sentido profundamente humano e
vital da experiencia do sabado. Isso de modo algum significa negar o sabado, nem
propor-lhe  uma  compreensao,  digamos,  "liberal"  ou  relaxada;  pelo  contrario,
implica nao absolutizar o sabado, nem isola-lo de seu mais profundo sentido, sua
razao de ser: a vida de todo homem e mulher, de toda a comunidade humana. E
assim o sabado pode recuperar todo o seu potencial, de mem6ria da escravidao, de
celebragao da libertacao, de instigador para a construgao de novas situac6es de
liberdade.

Poden'amos acrescentar uma tiltima observagao, a titulo de conclusao desta
parte  de  nosso  caminho:  o  termo  "sabado"  da  primeira  oracao  parece  estar
carregado de seu sentido etimol6gico (descanso); 6 a partir desta compreensao que
o texto adquire sua maior pertinencia. 0 descanso, o repouso, o lazer, tudo isso
existe para as pessoas e o trabalho e sua dinamica nao podem funcionar como "rolo
compressor" destas dimens6es indispensaveis para uma vida verdadeiramente
humana. Evidentemente, o prov6rbio nao esta discutindo apenas o sentido de urn
dia determinado. Ja o "sabado" da segunda oracao ten o sentido convencional, de
dia especial, portador de exigencias e prescri€6es, as quais o texto nega qualquer
autoridade sobre as necessidades reais e concretas das pessoas.

Da lei, univoca e autoritariamente compreendida, fica muito pouco ou nada. . .

17.  CHARLESWORTH,  James  H.  Jesccs  denfro  cZo /.z4daismo.  39  ed.,  Imago  Editora,  Rio  do
Janeiro,  1992, p. 79-81.

18.  STRACK,  Hermann  L.  und  BILLERBECK,  Paul. Kommenfar zz4m Ivec.en  7bsfame/tl tiww
Tazmz4d "md Miczrash. 29 ed., C.H. Beck'sche VerlagsbuchhandlunB, Munchen, 1983, v. 2, p. 5. Apoi](`r
de ser apresentado como prov6rbio de urn rabino que viveu por volta de 180 dc, ele poderia prt}vir (ln
6poca dos macabeus (GNILKA, Joachim. Ej eL)cmge/jo seg¢n scm Mcircos. Ediciones Sigueme. Si`lnmi`n-
ca, 1986, v. 1, p.  143. Ver ai a nota 276).
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:I. () IIIt()Vli]ltBIO I)H Mc 2,27 DENTR01)0 TEXTO I)E Mc 2,23-28 e a LUZ
I){) HVANGELH0 DE MARCOS

Aqui seguem apenas alguns elementos para a leitura de Mc 2,23-28 a luz do
que foi apresentado sobre Mc 2,27.

Quando  lemos  Mc  2,23-28  logo  notamos  o  carater  concreto,  material  da
questao que a cena apresenta: a fome, que quebra padr6es, regras e preceitos que
perderam de vista sua razao humana de ser. Marcos sabe que nosso prov6rbio nao
trata sobre quest6es filos6ficas ou te6ricas!

A pen'cope, claramente, tern em vista a pratica da comunidade seguidora de
Jesus.  E  a  atitude  dos  disofpulos  que  esta  sendo  questionada.  Busca-se  uma
justificativa para ela. Mas o que esta em jogo no questionamento feito: o sabado
ou o que se poderia chamar de "apropriagao indevida"?

Ficou claro, por tudo que ja foi exposto, que consideramos Marcos o respon-
savel  pela  insergao  do  v.  27  na  pen'cope  em  questao.  Esta  constatacao  traz,
inevitavelmente, outra: a de que o v. 28 s6 tenha sua existencia al a partir de sua
dependencia do v. 27. 19 Assim sendo, a pen'cope originalmente teria os contornos
pr6ximos  a  Mc  2,23-26.  A pratica  da  comunidade  que  6  objeto  de  questao  6,
fundamentalmente, a que visa suprir a fome. Nao 6 a violagao do sabado. Mostra-o

:::saer:;:::::ad:eJ:Saue:'qmueen:1:°on]ahnedc°aubTa:P.is6dioreferenteaoliderrebeldeDavi,
Sendo assim, a insergao do v. 27 (e 28) no conjunto da perfcope representou

para esta uma inflexao diferenciada. A fome nao apenas sujeita as prescric6es da
vida social. Poe abaixo tamb6m as regras religiosas! A pericope mostra como a
comunidade age consciente do lugar das pessoas na sociedade e dos mecanismos
que  promovem  a  fome:  "a  sabedoria  popular  faz  sua  profecia  denunciando  a
inversao de praticas vitais. As instituig6es oficiais sao o alvo desta profecia. E o

lies::s=]%:::£sS.2§°queestasustentandoadesigualdadeereprimindoodireitodos
Marcos, entao, recolhe o prov6rbio de 2,27 como uma advertencia contra a

:Ptnutin£::9:e:eqnu±:e]:;ee'ma:tfa]:g::[¥£roeq::Vaacat::tsajfi:a:edos:s£:::£st:i:.2r2ep8rara:c:

19. Sabemos que esta opiniao 6 passivel de discussao. Afinal de contas, Mateus e Lucas t6m, em
seus textos, o correspondente ao v. 28 de Marcos sem terem o correspondente ao v. 27. Por6m pen§amos,
com John D. Crossan, que isso se deve mais a uma postura deliberada de Mateus e Lucas, de omitir
urn dito de tamanhas possibilidades de aplica€ao (a Jes%s fajs£6r!.co.  Imago Editora, Rio de Janeiro,
1994, p.  293).

20. Tamb6m aqui nos afastamos da opiniao corrente, que centra o epis6dio na questao do sabado
(PUHFTMAEN, RHddr£. Ehistoire de la tradition syrroptique.  Suiuie du cJmpl6ment ae  1971. fidittons
du Seuil, Paris,1973, p. 31; GNILKA, Joachim. EZ euangezjo..„ p.142).

21.  BRANCHER,  Mercedes. A necessidade abre caminho.  In: Mosajcos c!a Bi`bzjo.  Sao Paulo,
1994, n.  13, p. 34.

22. "Nao pode ser expressao da vontade de Deus uma lei que profoa as pessoas de satisfazerem
uma das necessidades mais elementares, que 6 a fome" (HOEFELMANN, Verner. A cn'tica de Jesus a
Lei como opgao pelos marginalizados. In: Esfwczos Bz'bJjcos. Petr6polis, Ed. Vozes,  1990, n. 27, p. 57.
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qua o pr6prio Marcos percebeu a extrema redicalidade do prov6rbio que recolheu,
a ponto de buscar reduzir seu impacto pelo acr6scimo de 2,28, onde o Filho do
Homem, embora originalmente pudesse ser sin6nimo de "humano", ten significa-
cao  claramente  cristol6gica.  Por6m  esta dimensao  cristol6gica nao  pode  ser  a
tinica, ja que nao se ajustaria a perspectiva de fundo do texto, que buscajustificar
uma pratica da comunidade! Ou entao temos de repensar a cristologia: Jesus s6
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23. Ver as considerac6es que tece John D. CROSSAN (a cJesws fajs£6r!.con., p. 293-294).
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