
Lei e Justi€a

Urn estudo no Evangelho Mateus

INTRODUCAO
0 evangelho de Mateus 6 urn testemunho de fe da comunidade que vive as

transformac6es no seu mundo religioso, social, politico e econ6mico. A comunidade
vive a fe crista vinculada ao judalsmo. Sao os chamados judeu-cristaos. Isso 6 urn
dado importante para uma leitura ecumenica do texto de Mateus. Nao temos em
Mateus  urn  conflito  entre  cristaos  e judeus  e,  sim,  urn  conflito  entre  grupos
oriundos de urn judalsmo heterodoxo (caracterizado por diversos grupos).

0 legado que  as  comunidades judaico-cristas,  semelhantes  a de Mateus,
conferiram ao cristianismo 6 nossa participagao/incorporagao a hist6ria do povo
de Deus.  S6 podemos olhar a hist6ria de Abraao, Isaac e Jac6 e mos reconhecer
como participantes da hist6ria dessas personagens graeas a essas comunidades.

Por isso, rebuscar o sentido e a importancia da Lei se torna urn elemento de
desafio a nossa reflexao bfolica, uma vez que, a partir da vida de fe das comuni-
dades judaico-cristas, somos convidados e convidadas a adentrar na casa vetero-
testamentaria e a nos reconhecer como parte dela.

A Lei 6 apresentada em alguns textos como restauradora da vida (confira,
por exemplo, S1 19,8; 119,97-112). Contudo, ao percorrer os aposentos percebemos
que esse conceito, infelizmente, vai mudando e aquilo que tinha como pano de
fundo a defesa da vida vai se tornando escravizador dos seres humanos. A pratica
de  alguns  ditames  vai  se tornando mais importante  do que a preserva€ao da
integridade do ser.

A situaeao se complica ap6s a destrui€ao do Templo no periodo neotestamen-
tdrio (70 dc), onde diversos grupos lutarao para se consolidar no espago religioso
do  mundo judaico,  tendo  como  referencial  de fe  a  sua interpretagao  do  que  6
cumprir a Lei. Esse 6 o tempo da comunidade mateana.

0 evangelho de Mateus apresenta Cristo (e o cristianismo) como cumpridor
da Lei. Contudo, para afirmar isso, Mateus revisita os aposentos mais antigos de
sua casa e redescobre a Lei como preservadora da vida.
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Para percebermos esse caminho, devemos tracar urn mapa. 0 primeiro ponto
desse mapa 6 situar a comunidade de Mateus em seu mundo. A seguir, vamos
buscar compreender as implicac6es econ6micas na realidade da comunidade que
essas  mudan€as  imp5em.  Finalmente,  vamos  conhecer  a  fe  da  comunidade:
cumprir a Lei para preservar a vida.

1. SITUAND0 A COMUNIDADE DE MATEUS
A comunidade  de Mateus  vivia,  possivelmente,  em uma regiao  da Siria,

lim'trofe a fronteira da Galil6ia, no tiltimo tereo do primeiro s6culo. Tladicional-
mente, a reda€ao do evangelho 6 datada entre os anos 80 e 90 AD.

Como apontamos  acima,  a comunidade mateana,  como uma comunidade
crista que existia dentro do judaismo, tinha mos valores da fe judaica (que era sua
fe) pilares fundamentais para a comunidade. Nesse pen'odo, contudo, o judai'smo
passava por urn momento de mudangas, precipitadas pela destruigao do Templo
de Jerusalem no ano 70 AD. Os diversos movimentos que faziam parte dojudalsmo
passam  a  disputar espaco no  espectro religioso.  Dentre  esses  grupos  dois  mos
interessam mais: a comunidade mateana e o grupo dos fariseus.

1.1. A comunidade de Mateus e os Fariseus
Dentre  os  diversos  movimentos  que  compunham  o  espectro  religioso  do

judaismo do Templo, urn vai se destacar pela importancia que ira assumir no
estabelecimento de urn novo judalsmo: os Fariseus. Esse grupo ira empreender a
tare fa de reestruturar a religiao judaica em uma nova perspectiva: a pratica dos
mandamentos da Lei. Aleitura que ele fara 6 que a desgraca que se abateu sobre
o povo judeu foi provocada pela heterodoxia que permeava o judalsmo do Templo.
Isso 6 descrito por Carlos Bravo:

...  urn importaute grupo de fiariseus, reuni,dos em torno de Yohonan ben
Zchhai, se opbe a guerra, por consi,derar intittl u,rma rest,st6ncia que compro-
meteri,a seri,amente o desti,no de Israel ,... Poucos cl,n,os depois, talvez erttre 75
e  80, YohcL:ran ben Zchhai, chafe dos  que  se hauiam oposto a resi,stencia
armada a Roma, e qu,e hauia fugido de Jerusalem duraute as hostil,idades
de 66-70, ermpreende a rnagna tarefa de reorgantzar os judeus erin torno d
Sinagoga. J6,mnia, pretende ser o intcio do ftm do sectarisrmo cuja uari,edadp
desconcertaua o pouo. 0 assim charred,o "Conctlio de Jarrmid' (por uolta din
all,o 90) 6 o fato mais signifti catiuo neste processo. Sigriftca o estabelecimt.mtti
do rabinato cormo corpo normctiuo para o judalsmo. Uma hip6tese raeodui.I
6 a seguinle: udrios jndeus, entre os quals I;ohanan, se estabel,eceram i.in
Jamnia  durante  ou  depois  do  cerco  de  Jerusal,arm.  Depots  do  elm Flo  E]o
estabelecera uma escola rabinica em Jamnia, com a autoriza€ao dt` Rt.niii.
Szua:.firmlidedeser6unifearofragneutndojudalsmo,fbrmandounw.uuli

1.  BRAVO  G.,  Carlos.  Mocez.s.. Boos-noL)as pare  os pobres-p`ersegrtjczos, Jn  Ribl(I      lti`v`wl,i`  lh
Interpretagao Biblica Latino-Americana. Petr6polis/S. Leopoldo, Editora VozesAlditora .ii I iiitli` I ,11)I):I,
N913, p. 27 a 39, p. 31 (grifo meu).
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I)eHte modo,  o jud{ii'smo proposto por esse grupo vai ser caracterizado por
`Iiim busca de hegemonia em torno de uma pratica piedosa da Lei. Contudo, essa
|irAtjca serfi marcada pela interpreta€ao da Lei dada pelo grupo. Outro fator de
L.onllito sera a rela€ao com os dominantes - os romanos - mediante a qual esse
grupo tera a possibilidade de buscar impor o seu projeto, fazendo oposigao a todos
os pequenos movimentos que caracterizavam o judalsmo do Templo. Essa oposi-
cao vai se caracterizar pelo expurgo destes pequenos movimentos, entre esses, o
movimento judaico-cristao.

Urn dos sinais dessa ortodoxia que expurgava aparece numa b6ngao (maldi-
€ao) contra os nazarenos:

E que ndo haja esperan?a pa,ra os a,p6statas, e que o rei,no insoleute seja
irnediatamente errcrdicade em nossos di,as. E que pere€am de inediato os

T%:rr±etno:Scoe:So:;#:Ss.2equesejamapa8adosdolivrodeuideendosejam

Essa postura religiosa acabava por colocar para os participantes do judals-
mo-cristao  (como  para  os  participantes  dos  demais  pequenos  movimentos)  a

::C::gfadra£:6d:n?gttaarvI?snat::oaE::::::iaa;;:aag:i:aag:gma.Sepermanecernafecrista
Dessa forma, o evangelho de Mateus, mum primeiro nivel, discute com essa

realidade, buscando levar o povo da comunidade crista ao exerofcio da fidelidade
ao  Reino  de  Deus.  Por6m,  antes  de  entrar  no  desafio  teol6gico  de  Mateus,  6
importante assinalar que essa opgao nao se esgota no campo religioso, mas ten
relae6es com todas as dimens6es da vida, entre elas, a subsistencia econ6mica.

1.2. A dimensao econ6mica do conflito
Existe entre os diversos estudiosos de Mateus urn consenso de que a postura

teol6gica do Evangelho 6 urn enfrentamento da comunidade a urn novo judaismo
que vai se formando a partir do grupo farisaico4. Esse consenso termina quando

2. SCHURER, Emil, Hisforj¢ dez Pzcebzo Jz4djo en 2Tempos cze Jeszzs. Madrid, Ediciones Cristian-
dad,  1985, 2 volumes.  19 Vol -792 p.; 29 vol -798 p.,  p. 596. Thadueao de BRAVO G., Carlos. Mofe"s..
Boas-nouas pare os pobres-persegur.dos, in Ribla -Revista de Interpreta€ao Biblica Latino-Americana,
N9 13, p. 32. Nessa tradngao Carlos omite a frase fmal da beneao, que 6 uma frase de louvor: "Benczffo
eres,  Sejior,  Owe h"mjzzas aJ jnsoze"£e".  Essa bencao/maldi€ao,  como outras que existem,  podem  ser
datadas em urn periodo posterior ao texto de Mateus; contudo, elas apontam para uma realidade que
foi  marcando  as  relae6es  religiosas  dessa  lideranga  emergente  da  religiosidade judaica  contra  os
diversos movimentos, entre eles o dos cristaos. Thadicionalmente, os nazarenos sao identificados com
os cristaos.

3. BRAVO G., Carlos, op. cit., p. 32.

4. Estamos usando o termo judaismo farisaico para designar a expressao religiosa de urn grupo

g::ifeannt::aaddevi:,?;;ods°afna:£dsoais;::;aco°eme:cj]ausaaf;rdmo:¥e°iaa±Cs£Fr:'p:::i::upPo°rtba:::aqvuae::tfebset[aeqc::
isso,  para  evitar  uma  expressao  que  pode  conter  urn  anti-semitismo  Oudeus  contra  cristaos)
apontando urn conflito  do judafsmo  (como  sin6nimo  de todo  o  povo judeu) contra  os  cristaos.  Na
verdade 6 urn conflito de uma elite religiosa contra grupos minoritarios do judaismo, entre eles os
cristaos.
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o  conflito  entra  no  campo  social.  Ha uma tendencia  de  localiza-lo  somente  no
campo religioso, deixando de lado as relag6es econ6micas; contudo, isso 6 urn tema
a ser abordado com mais vagar.

Quando olhamos com mais atengao o Evangelho de Mateus, encontramos
diversos textos que apontam para uma estreita ligagao 6ntre a opcao religiosa e a
situa§ao social e econ6mica da comunidade. Isso significaria que a comunidade de
Mateus, ao fazer opgao pelo Reino, teria como conseqtiencia a pobreza material.

RIaus Wengst, ao comentar o evangelho de Joao5, aponta as conseqtiencias
de urn conflito com a sinagoga e uma possivel exclusao:

Tat estigrra;itza€ao dos judeu-cristaos como hereges e a conseqi}en±e expulsao
da comunhdo sinagogal nao era simplesrneute uma rmedide religiosa, mas
siam u,in a,to que altercova substancialrmeute todias as ci,rcunstanciias da ui,da.
'Itnha efeitos, sobretudo, no plano econ6mico.6

Para sustentar isso, Wengst vai basear sua pesquisa no comportamento do
I.udaismo que surge depois da destruicao do Templo, frente aos movimentos que
existiam no seio dojudaismo do Templo. Os desdobramentos da postura que vimos
acima levam ao estabelecimento de alguns principios na agao contra os hereges,
que sao descritos em alguns documentos rabinicos:

[aos mini::In] rido se uende e nem se compra, ndo se negocia corm eles, na,o se
ensina neri,hurm oftcio aos seus ftthos. N6,a se perm;ite que sejcL:in curci,dos suas
posses (escrowos ou gado) e nerm as pessoas (.. .) Nao se deue fazer neg6cios com
os rrriri::rn e nem se deixar curar por ekes, nem nesrno para prolongc[r a uida
por uma hora (...) Aos pagdos e aqueles que apasceutam ou criam gado mi,tido
ndo se dove fouorece-los, coatudo, tampouco peTsegui-los. Jd aos in:i"i:pr+ e aos
renegedos e delctores, nao se d,eve fouorece-los e deve-se persegui-los.1

Embora alguns destes textos rabinicos (em especial a ultima parte da citagao)
possam ser datados do final do primeiro s6culo, eles sintetizam urn processo que
nao acontece de urn dia para outro. Portanto, pode-se aduzir que o conflito que
marcou a comunidade mateana, 10 anos antes desse texto, 6 parte desse processo.

0 contexto do Evangelho somado ao comportamento crescente de persegui-
eao e exclusao levam a uma vinculagao direta entre a perseguigao religiosa e a
pobreza  econ6mica,  conforme  poderemos  constatar  em  algumas  pericopes  do
evangelho. Essa opgao vai ser apresentada como uma pratica da justica.

Uma primeira pericope que aponta isso 6 Mt 5,3.10. Essas duas bern-aven-
turancas apresentam, como promessa, a posse do Reino dos C6us. Na equivalencia

5. WENGST, Klaus, Jmferprefacj6n dez euangeJjo de Jw¢m, Salamanca, Ed. Sigueme,1988,144
p.  p.  53  a 67.  Neste capftulo, Wengst trabalha as Medidas Judaicas contra a comunidade joanina.
Embora o alvo seja a comunidade de Joao, ele aborda de modo amplo as conseqtiencias das medidas,
usando, inclusive, o comentario a Mateus para apontar essa conjuntura (veja, por exemplo, n nota 3,
p.  55).

6. WENGST, Klaus, op. c}.£., p. 64.

7. WENGST, RIaus, op. c££., p. 64 a 65.
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diiH  promessas,  podemos  apontar  a  equival6ncia  dos  destinatarios,  ouseja,  os
|]util.ti.* em ei.sptrito sao equivaleutes a\os perseguidos par causa da justi€a. Ass.in,
ii  pobi`eza em espirito nao 6 uma categoria a ser vinculada a uma postura de
humildade, mas, sim, deve-se entender que, na opgao pelo espfrito, a pobreza 6
uma conseqtiencia, devido a perseguicao. Isso pode ser confirmado na leitura de
outras pericopes.

Uma segunda pen`cope 6 Mt 6,25-34.  Neste texto temos  a recomendagao:
"Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e su[ojztsfj€a, e todas essas coisas vos
serao acrescentadas" (Mt 6,33 grifo meu).

0 acr6scimo da expressao ``e sua justiga" 6 de Mateus. 0 paralelo em Lucas
(12,31) nao possui esta expressao. A pericope, como urn todo, coloca as preocupa-
c6es com a sobrevivencia. Isso percebemos na primeira exortagao: ``Nao ajunteis
para v6s tesouros na terra..." (6,19) e na exortacao que encabeca a unidade que
cont6m o texto de 6,33: "Por isso vos digo: nao vos preocupeis com a vossa vida,
quanto ao que haveis de co77Ler, [ou ao que haveis de beber]; nem com o vosso corpo,
quanto ao que haveis de ues£Zr" (6,25 grifo meu). Embora o texto de Mt 6,33 tenha
sido  recebido  pela  comunidade  mateana na  forma  apresentada  por  Lucas,  ao
acrescentar a expressao ``e sua justiga" o evangelista vincula o termo "justiga" as
quest6es ligadas a sobreviv6ncia.

Uma terceira pericope (na verdade sao duas) encontramos em Mateus 13, no
discurso em parabolas. Nele aparecem duas parabolas exclusivas de Mateus: a do
tesouro e a da p6rola. Nelas, o Reino de Deus 6 comparado a urn tesouro encontrado
no campo. Para possuir o tesouro, o trabalhador que o encontrou necessita vender
tudo o que tern para cbmprar o campo. Do mesmo modo, o Reino 6 comparado com
uma p6rola valiosa que, uma vez encontrada por urn negociante, para possui-1a,
necessita vender tudo o que tern.

Encontrar o Reino de Deus, nessa perspectiva, 6 o contrario de possuir bens.
0 texto pode sugerir que para integrar o Reino 6 necessario fazer uma opgao entre
o aciimulo ou o Reino.

farise¥8Traicqo?guteanpaeorfqc:::a6b:nhs:tn6ariasedu°sj£:::en;Cc°a#]r:':6=2a2s);ipr=i::::
E o inverso da situacao vista anteriormente. Aqui, a posse de bens foi empecilho
para o ingresso no Reino.

Es 6ste el ini,co relato de uoca,ci,6n no respondida cLfiri rrutivaneute en todo el
NT. El recuerdo del encii,erttro del, hombre bueno tcun±o cormo rico con Jestis
Sb£LTeuneidsae#etc:ermguu##kndtocrg=tj:e:u?sSaradarserespuestaalacuesti6nde|os

8. Ele guarda todos os mandamentos e preceitos da Lei desde crianca.

9.BARTOLOME,JuanJ.,Pobrezadeujdaysegwjm£€ntode{estis,Inproyecto,Centrosalesiano
de Estudios, Ano V, NI 14, enero-abril de 1993, p. 73 a 94, p. 94.
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II`,{tilc. a ii til.ico relato de uocaciorramendo, em todo o Nouo Tlestarneuto, que nati
|`tii respondido aftrmativanente. 0 re_leprbrar do encontro do homeyL born ti,
rico com Jesus serviu para a comunidade cri,std en,contrar resposta a questatl
dos bens e o seguirnendo de Jesus.

Finalmente, encontramos em 6,19-24 urn conjunto de tres pen'copes ligadas
ao tema.  Em 6,19-21  6  estabelecida uma diferenga entre o tesouro no c6u e o
tesouro na terra. A riqueza neste texto 6 apresentada como urn problema. E urn
risco ajuntar tesouro na terra, onde ha traga, caruncho e ladrao. A conclusao 6
uma frase dura: onde esta o tesouro, al esta o coragao. Esta frase aparece em Lucas
(12,33-34)emumcontextodiferente.0contextodeLucas6odoincentivoaesmola.
Ja em Mateus, a enfase 6 no nao ajuntar tesouro.

Em 6,22-23 o olho 6 apresentado como a lampada do corpo. AIgo importante
a se destacar 6 o uso da expressao olho born.

Para o hebreu ``um ol,ho born" 6 uma pesson desprendida, enquando urn "ol,ho
rmaligno"  6  uma pessoa auarenta e inuejosa. Vejc. Prou6rbios _11,25,. ?2,9_ e
Deuferon6mio  15,9. Isso pa,rece sigrificar que se algu6m se desprende das
riquezas poder6 ser coino u,in luzeiro: "todo seu corpo e_star6 pleno de luz"; e,
at%Oa"s!,:tlSrio,Sealgu6rmuiveapegndod,sriquezas"todoseucorpoesta,r6em

Finalmente,  6,24  retoma  o  tema  da  riqueza.  Nao  se  pode  servir  a  dois
senhores. Esse 6 o ensinamento. Cabe uma opcao, ou Deus ou o dinheiro (mamon).

Nesses exemplos, destaca-se uma enfase que a comunidade tern em relacao
a posse de bens. Percebe-se que nao 6 possivel conjugar o pertencer ao Reino, ou
a comunidade, e possuir bens.

Essas pericopes apontam a essa conjuntura de conflito mos campos teol6gico
e econ6mico. A comunidade de Mateus ten de fazer uma opcao entre uma nova fe
que esta sendo imposta (que se tomara em religiosidade oficial - farisaica) e o
cristianismo. Contudo, essa opgao tera urn impacto na vida econ6mica. Se optar
pela fe farisaica a comunidade obteria a conseqtiente viabilizacao econ6mica da
vida. Se optasse pelo cristianismo, a contrapartida seria a conseqtiente inviabili-
zagao econ6mica da vida. Ao mesmo tempo, essas perfcopes apontam o caminho
que o evangelho aponta: fidelidade a fe crista Oudaico-crista).

Para exortar a comunidade a uma vida de fidelidade a fe judaico-crista, o
evangelho vai revisitar a Lei e rever seus conceitos. Isso 6 o que veremos a seguir.

2.LEI,JUSTICAEVIDA-AFfiDACOMUNIDADE
Para o judalsmo a pratica da Lei se constitui no centro da vida. 0 justo fi

aquelequepraticaaLei.Diantedisso,amaioriadosmovimentosda6pocaestarao.
com enfoques diferentes, apresentando-se como justos. 0 evangelho de MateuH,

10. GORIN, 0., EZ serm6n dez monfe. Apostila do Consejo Ecumenico de Cuba,1992, 27 p., p. I i)u
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com(t n[~itt ito{leria ser diferente, vai apresentar a sua leit,ura sobre a prdtica da Lei
ti`ie c!iT..icterjza a vida do justo.

2.1. Justi€a, preservagao da vida e pritica da solidariedade
Para a comunidade mateana, ser justo 6 praticar a solidariedade para com

os  pequenos.  Podemos  perceber isso observando,  a titulo  de  exemplo,  as  duas
perfcopes abaixo.

a) Jos6, o justo que preserua a uida da mulher e de crienga
Em Mt  1,18-25 encontramos urn relato tipico da releitura mateana.  Jos6

toma conhecimento da gravidez de Maria. Em nao sendo ele o pai, a Lei -em rna
interpreta€ao legalista -facultava-1he o direito de acusar Maria de adult6rio. Pela
justiga dessa interpretagao legalista,  a pena de Maria seria o apedrejamento,
morrendo ela e a crianga.

No evangelho, Jos6 6 chamado de justo (na perspectiva de Mateus) porque
toma uma atitude diferente. Nao querendo cumprir a lei, que condenava Maria e
o filho a morte, resolve abandona-la. Com isso ele recebia o peso da lei (como urn
pai que abandona a mulher gravida) mas preservava as vidas da mulher e da
crian§a.  Nessa perspectiva,  o justo 6  o  que  preserva  as vidas  da mulher e  da
crianga.

b) 0 julgcuneuto dos justos - a prdtica da sol,i,dariedade
Na parabola do julgamento (Mt 25,31-46) o justo 6 aquele que faz a vontade

do pai. Esse recebe como heran€a o Rej7io.

0 justo  6  aquele  que  alimentou  os  famintos,  saciou a sede dos  sedentos,
hospedou os estrangeiros, vestiu o nu, visitou os doentes e acompanhou os presos.
Ser justo 6 ter uma pratica de solidariedade aos pequeninos.

Assim, tanto o conceito dejusto, como o sentido da pr6pria Lei, sao associados
a uma pratica em favor da vida - em especial a vida dos marginalizados.

2.2. Cumprir a Lei e preservar a vida - o Sermao do Monte
A estrutura do evangelho de Mateus aponta para uma valorizagao da Lei.

0  evangelho  aparece  organizado  a partir  de  cinco  grandes  discursos  e tern,
como discurso de abertura, urn sermao proferido em urn monte.

Para diversos estudiosos, o ntimero de cinco discursos - como ulna possivel
alusao aos cinco livros do Pentateuco - e o discurso inaugural acontecendo em urn
monte, com uma enfase na Lei, estabelece urn paralelo com a figura de Mois6s.
Jesus estaria na continuidade de Mois6s. Recuperando o sentido original da Lei
(preservadora da vida).
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lBHo |ititle tier percebido no Sermao do Monte. Urn sermao inaugural que ten
como uma de suas enfases o cumprimento da Lei, conforme podemos apontar na
estrutura]` abaixo:

A
8

C

D

E

E,

D'

C,

8,

A,

5,1-2

5,3-16

5,17-20

5,21-48

6,1-6

6,7-15

6,6-18

6,19-7,11

7,12

7,13-27

7,28-8,1

Situagao
Regras  da  comunidade:
Bern-aventurados
A Lei e a Justiga
Releitura da Lei - cumpri-
mento impossivel

Bloco  principal  -  Verda-
deira  Piedade  (esmola  e
oragao)

Centro      do      bloco
principal  e  do  Serlnao
do Monte:  a orapao do
Senhor
Bloco  principal  -  Verda-
deira Piedade Gejum)
Releitura da Lei - cumpri-
mento possivel

A Lei e os profetas

Regras da comunidade: os
verdadeiros  e  os  falsos
discipulos

Reacao dos ouvintes

A partir dessa estrutura, vamos olhar os correspondentes C e C', a rela€ao
da comunidade com a Lei.

0 texto destaca que Jesus nao veio para revogar a Lei; antes, veio para dar
pleno cumprimento a ela. 0 texto chega a destacar a importancia do conservar a
Lei ate as suas VI'rgulas.

Esse discurso pode ser compreendido por duas vertentes. A primeira, como
uma reagao a acusagao de que a comunidade era descumpridora da Lei, por segui].
algu6m que seria igualmente descumpridor dessa mesma Lei. A segunda, que nati
exclui a primeira, revendo o conceito de Lei, enfocando por urn novo prisma: o

11.  Essa  estrutura  foi  adaptada  do  trabalho  de:  LUZ,  Ulrich,  Ma££faeu;  I-7,  MinneaiiuliH,
Augsburg Fortress, 1989, p.  212.
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prisma dajustica. Assim, em 7,12 veremos que a pratica da Lei 6, fundamental-
mente, fazer aos outros aquilo que se deseja que seja feito a si pr6prio.

Isso vai ser confirmado nos correspondentes D e D', onde, por urn lado, se
mostra que o seguimento da Lei de forma legalista se insere no ambito das praticas
impossiveis (5,21-47) e, por outro lado, a opeao pela fe judaico-crista leva a uma
vida de confianea em Deus e desapego aos bens materiais. Ou seja, a pratica da
Lei rompe com o esquema legal e centra sua agao na pratica de uma piedade
autentica (E e E'), o que vai marcar a identidade da comunidade judaico-crista de
Mateus (F).

Mateus  desenvolve,  portanto,  uma nova leitura  do  ser justo  para  a  sua
comunidade. Ajustiga aqui nao 6 urn ato de praticar ditames de uma pressuposta
Lei  que  valorizava  mais  os  preceitos  do  que  o  ser  humano,  mas  de  seguir  a
verdadeira Lei, que tern por finalidade resgatar e valorizar a vida dos pequeninos,
categoria que incluia os membros da comunidade e outros que viviam essa mesma
realidade.

Paul,o Roberto Garci,a
Caixa Postal 5151

Sao Bernardo do Campo - SP
09735-460
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